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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante nos 
últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. O cenário 
político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “Educação enquanto fenômeno social: Democracia e 
Emancipação Humana”, da forma como se organiza, é um desses lugares: permite-se 
ouvir, de diferentes formas, a mulher negra, o trabalhador, a juventude rural, os professores 
em seus diferentes espaços de trabalho, entre outros.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações 
que são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os diversos capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e emancipação humana.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma produtiva e lúdica leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo discorre sobre Gestão da 
Diversidade no Contexto Organizacional, a partir 
de análise crítica de temáticas recorrentes como: 
Abordagens Conceituais sobre Diversidade 
nas Organizações; Responsabilidade Social; 
e Diversidade e suas Perspectivas nas 
Organizações, com objetivo de apresentar por 
meio de revisão bibliográfica as concepções que 
assinalam a diversidade como parte integrante 
do atual ideário administrativo, sinalizando que 
o nível de inclusão e o de reconhecimento da 
diversidade da força de trabalho vêm sendo 
evidenciados, implicando positivamente nos 
resultados das organizações; e as que abalizam 
essa prática como elemento complicador, 
defendendo que a ideologia da democracia 
da sociedade moderna, que mascara o 
preconceito racial, cultural, étnico, de gênero, de 
pensamento, de comportamento, entre outros, 
entra em conflito com a ideologia da gestão da 
diversidade empresarial, acarretando redução da 
produtividade e/ou absenteísmo organizacional. 
As diferentes explanações sobre as diversidades 
justificam-se pelo fracionamento que é observado 
no cotidiano da sociedade, em que grupos 
minoritários lutam por espaços e reconhecimento 

nas políticas públicas e nas organizações 
empresariais, de forma a terem seus pleitos e 
necessidades devidamente atendidas.
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade, Gestão da 
Diversidade, Organizações, Diferenças.

DIVERSITY MANAGEMENT IN THE 
ORGANIZATIONAL CONTEXT

ABSTRACT: This article discusses about the 
Diversity Management in the Organizational 
Context based on a critical analysis of recurring 
themes such as: Conceptual Approaches on 
Organizations’ Diversity; Social Responsibility; 
and Diversity and its Perspectives in 
Organizations, with the objective of presenting, 
through a bibliographic review, the conceptions 
that highlight diversity as an integral part of the 
current administrative ideals, signaling that the 
level of inclusion and diversity recognition of 
the labor force has been highlighted , implying 
positively in the results of organizations; and 
those that support this practice as a complicating 
element, arguing that the ideology of democracy 
in modern society which masks racial, cultural, 
ethnic, gender, thought, behavior, among others, 
conflicts with the ideology of management 
business diversity, resulting in reduced 
productivity and/or organizational absenteeism. 
The different explanations about the diversities 
are justified by the fractioning that is observed 
in the society daily life, in which minority groups 
fight for space and recognition in public policies 
and in business organizations, in order to have 
their claims and needs duly met.
KEYWORDS: Diversity, Diversity Management, 
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Organizations, Differences.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, é quase impossível deixar de perceber como o cotidiano do ser 

humano está sendo modificado de forma cada vez mais rápida e intensa em razão do 
surgimento de novas tecnologias, novas ideologias, novas ameaças, novas oportunidades, 
novas legislações, novas políticas públicas, bem como diferentes situações e fatos que 
fogem ao controle da humanidade.

Concomitante a tudo isso, compreende-se que esses fatores, aliados à crescente 
globalização de mercado, demandam das empresas adoção de práticas de gestão eficientes 
e quadro de funcionários qualificados para atenderem às transformações e exigências do 
mercado global. Independentemente de novas práticas empregadas pelas organizações, 
que perpassam desde à valorização do trabalhador ao reconhecimento da diversidade de 
gênero, etnia, idade, religião, orientação sexual, entre outras, evidências dão conta de 
que o perfil da força de trabalho, a “mão de obra”, vem se diversificando cada vez mais 
na atualidade, exigindo, portanto, uma revisão nas políticas administrativas por parte dos 
gestores, tendo em vista que a mundialização convida as grandes companhias a adotarem 
os hábitos de gestão da diversidade como parte de suas estratégias. 

Para manterem-se no mercado atual e competitivo, as organizações pautadas na 
gestão da diversidade precisam desvincular o foco do capital financeiro como o recurso mais 
importante para dar lugar ao capital intelectual, ao conhecimento e ao capital humano. Para 
tanto, devem olhar para o futuro e dedicar suas atenções aos funcionários, à satisfação dos 
clientes, à qualidade dos produtos e serviços oferecidos, aos conhecimentos e resultados 
gerados, assim como à utilização de tecnologias modernas. Nessa modalidade de gestão 
empresarial, os funcionários não são vistos como problemas, como custos para a empresa, 
e sim como solução, passando a ser compreendidos como parceiros necessários ao 
sucesso da organização.

Segundo Pereira e Hanashiro (2007), embora seja notório o crescimento dos índices 
de inclusão, de acesso e de valorização da diversidade da força de trabalho no contexto 
organizacional na atualidade, ainda não há consenso quanto aos modelos de gestão que 
devem ser adotados nas empresas de forma que amparem a efetiva prática da gestão da 
diversidade. Discorrendo ainda mais sobre a referida temática, esses autores assinalam 
que muitos dos modelos de gestão apresentados pelas políticas administrativas “acabam 
divergindo em princípios, em propósitos e em ações, gerando dilemas entre os que 
pretendem aplicá-los”. Corroborando com esse pensamento, Bond e Pyle (1998) alegam 
que esses dilemas são ocasionados pela existência da dúvida, do conflito e das divergências 
de conceitos em torno do tema em referência, que, por sua vez, mais emperram do que 
contribuem para a aplicabilidade da gestão da diversidade nas organizações.
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Dessa forma, neste artigo será abordado sobre a “Gestão da Diversidade no 
Contexto Organizacional”, a partir de abordagens conceituais sobre diversidade nas 
organizações; responsabilidade social; e diversidade e suas perspectivas nas organizações, 
com objetivo de oferecer por meio de revisão de literatura proposições que demarcam 
a força de trabalho como recurso humano que tem se modificado nos últimos anos, 
favorecendo ao reconhecimento da diversidade em várias dimensões tais como gênero, 
raça, nacionalidade, classe social, região cultural, idade, dentre muitas outras. Todavia, 
para que essas mudanças sejam atendidas, as organizações precisam adotar modelos de 
administração que gerenciem o impacto da diversidade no ambiente de trabalho, uma vez 
que a gestão da diversidade implica no desenvolvimento e no estabelecimento de normas 
e padrões organizacionais que valorizem as diferenças entre os grupos para a melhoria da 
efetividade organizacional. 

ABORDAGENS CONCEITUAIS SOBRE DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES
No contexto empresarial da atualidade, diversidade constitui termo de ordem, que 

passa a ser defendido como estilo estrutural e de gestão da organização, expressando 
significativo valor estratégico e elemento de competitividade. Ademais, no âmbito interno 
das organizações, a convivência com a diferença de talentos, gênero, raça, valores, 
religião, expressão da sexualidade, ritmos de aprendizagem, bem como configurações 
culturais diversas contribuem para aguçar a criatividade, melhorar a qualidade do trabalho, 
humanizar as relações e ampliar a construção de novos conhecimentos na empresa. Esse 
conjunto, certamente, favorece a produtividade e a competitividade organizacional. Já no 
plano externo, a prática da diversidade também coopera com o fortalecimento da imagem 
e reputação das empresas e suas marcas.

Contudo, aprender a viver em um ambiente de diversidade é um dos principais 
desafios enfrentados no mundo moderno, e, consequentemente, no empresarial, uma 
vez que toda empresa abriga pessoas com diferentes personalidades e estilos de 
comportamento, o que pode ser tanto fonte de conflitos e dificuldades de relacionamento, 
como também fonte de oportunidade. Na verdade, o que gera impacto é a forma de convívio 
e gestão dessas diferenças. Para Alves e Silva (2003) o bom gerenciamento da diversidade 
de pessoas nas organizações:

conduz à criação de vantagem competitiva e eleva o desempenho da 
organização no mercado, tendo em vista a influência positiva de um ambiente 
interno multicultural, com membros de distintas experiências e habilidades.

Aliados a esse pensamento, há dois fatores considerados essenciais para o 
entendimento da diversidade nas organizações: o primeiro consiste em políticas públicas 
e adoção de mecanismos legais que garantem a inserção e promoção da diversidade da 
força de trabalho nas empresas; o outro fator refere-se à crescente participação de grupos 
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heterogêneos na sociedade, aumentando a diversidade no mercado consumidor das 
empresas e na oferta de mão-de-obra.

Diante desse cenário, a definição de diversidade nas organizações incorpora 
outras acepções, que exigem a relação da diversidade com o respeito às diferenças de 
gênero, raça, valores, religião, entre outros, tornando-se tema em discussões importantes 
no panorama atual. Essas discussões ocorrem ora para revisar, redefinir e implementar 
políticas públicas sobre o assunto, ora para conscientizar que, no campo social, a adoção 
da diversidade converge para a diminuição do preconceito e discriminação nas relações de 
trabalho, nas relações pessoais e no exercício da cidadania. 

Sobre a multiplicidade de significado do vocábulo diversidade, o pesquisador 
Fernandes (2004) explica que o termo deriva do latim (diversitas), e refere-se à grande 
quantidade de elementos distintos, às diferenças ou às divergências. Também afirma ser 
um conjunto de peculiaridades individuais que não se iguala a outra, que é impossível de 
padronizar, por mais que a sociedade deseje unificar. Seguindo esse raciocínio, Hitt, Miller 
& Colella (2011 p.34) definem diversidade como sendo “[...] uma característica de um grupo 
de pessoas que sugere diferenças entre essas pessoas no que diz respeito a qualquer 
dimensão relevante em um contexto da sociedade”. 

Esse novo perfil imerso à sociedade vem impondo às empresas novos desafios 
e demandas, conduzindo à adoção de estratégias de gestão que de fato atendam às 
peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social.  

Hodiernamente, além dos vários tipos de diversidade apresentados, há também 
a diversidade geracional que ocorre quando grupos de pessoas de gerações diferentes 
(jovem, adulta e velha ou antiga) ocupam o mesmo espaço na empresa, e possuem 
ideias diversificadas que se contrapõem. Segundo Zemke (2008), na atualidade há uma 
preocupação empresarial com esse fato, visto que estudos apontam que o choque entre 
gerações concorrem para a existência de conflitos organizacionais, ocasionando impacto 
negativo nos resultados. 

A questão da diversidade de gênero também constitui tema discutido há bastante 
tempo, porém este cenário ainda não expressa igualdade entre os gêneros, visto que 
ainda ocorrem comparações ou discriminações entre homens e mulheres, tanto no âmbito 
organizacional, como no meio social. Para Pinheiro e Gois (2012), ainda não há equidade 
entre gêneros, principalmente em relação à remuneração salarial, oferta de benefícios 
trabalhistas, além de políticas especiais nas empresas e em organizações públicas. 
Embora as empresas contemporâneas apresentem em sua estrutura organizacional quadro 
funcional composto por homens e mulheres, ainda torna-se perceptível que os cargos 
estratégicos das organizações, em sua maioria, não são ocupados por mulheres. 

A diversidade racial, por sua vez, pode ser percebida na diferenciação de raça entre 
os indivíduos brancos, negros, pardos e amarelos. Nesse sentido, no âmbito organizacional, 
as pessoas podem até diferir-se quanto à raça e ao seu tom de pele, porém devem respeitar-
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se mutualmente, de forma que os direitos humanos, previstos em legislação vigente, sejam 
garantidos e reconhecidos.

Dessa forma, em face dessas abordagens conceituais sobre diversidade, as 
empresas e órgão públicos passam a integrar diversidade à gestão, com objetivo de 
incorporar ao modelo de gestão empresarial, ações eficientes e eficazes que contemplem 
a diversidade em sua totalidade no ambiente de trabalho, com vistas ao atendimento às 
exigências legais vigentes e à melhoria no desempenho organizacional.

GESTÃO DA DIVERSIDADE
Assim como a diversidade é um tema complexo e que há diferentes formas de 

concebê-la, a gestão da diversidade é tão complexa quanto.  Devido a essa complexidade, 
a gestão da diversidade passa ser analisada sob duas perspectivas divergentes, sendo: 
uma que está voltada para a dissolução das diferenças e outra para a valorização e 
reconhecimento das diferenças. 

Na perspectiva de dissolução das diferenças, a gestão da diversidade busca 
trabalhar com indivíduos sem levar em consideração as diferenças pessoais e de grupos, 
tratando todos como iguais, sem diferenciá-los, dando, portanto, acesso e oportunidades 
iguais a todos sem distinção. Conforme Kandola e Fulerton (1994),

A abordagem da gestão de diversidade que busca a ‘dissolução das 
diferenças’, entende que as diferenças entre as pessoas são peças singulares 
que juntas criam uma espécie de mosaico que formam a organização. Cada 
pedaço é conhecido, aceito e tem um lugar na estrutura” (IN: PEREIRA e 
HANASHIRO. 2007, P.5).

Já a segunda perspectiva, que visa à valorização das diferenças, propicia condições 
especiais para grupos os quais considera minoritário, ou pessoas que possuem diferenças 
visíveis a todos, oferecendo-lhes acessibilidade diferenciada, bem como oportunidade de 
inclusão aos mesmos, buscando, assim, oferecer condições opostas a grupos diferenciados 
que estão inseridos na organização, percebendo que estes têm maior dificuldade de acesso 
devido suas características físicas e condições sociais, levando em consideração também 
as diferenças de gênero, de raça, etnia, e outras. 

Seguindo essa linha de pensamento, o estudioso Liff (1997) ressalta que a abordagem 
da gestão da diversidade que valoriza as diferenças, além de outras estratégias de gestão, 
inclui em seu modelo administrativo iniciativas que procuram realçar as diferenças entre 
pessoas, a partir das características grupais os quais os indivíduos pertencem como raça, 
gênero, e etnia, etc (IN: PEREIRA e HINASHIRO, 2007, P.6).

As abordagens descritas acima apresentam aspectos divergentes, porém cada 
teórico defende sua vertente de forma bastante contundente, o que canaliza para a 
compreensão de que a sociedade de modo geral necessita reconhecer o outro como igual, 
contudo o tratamento nem sempre pode ser o mesmo, visto que a sociedade brasileira é 
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desigual, e essa desigualdade deve ser respeitada em suas especificidades em todos os 
espaços de convívio humano, inclusive no empresarial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO MUNDO EMPRESARIAL 

Em face às urgentes transformações da atualidade, o mundo empresarial tem sido 
impulsionado a adotar modelos de gestão que contemplem a flexibilização e a busca pela 
excelência com foco na qualidade das relações e na sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Os ajustes impostos pelas novas normas que regulam o universo das relações 
de produção de riquezas conduzem, portanto, as organizações empresariais a cumprirem 
suas responsabilidades sociais, investindo tanto em novas tecnologias de produção quanto 
no fortalecimento de iniciativas de promoção em relações de trabalho, nas quais sejam 
valorizados o espírito criativo, a diversidade, o desenvolvimento de habilidades e de 
competências cada vez mais aprimoradas. 

Embora a prática de responsabilidade social venha sendo implantada no segmento 
empresarial da atualidade, não se pode invalidar a constatação defendida por alguns 
estudiosos quanto à necessidade de discussão em torno dessa temática. Uma das 
concepções sobre responsabilidade social empresarial defendida por Ashley (2003) parte 
da premissa de que as organizações têm responsabilidade direta e condições de lidar com 
muitos problemas que afetam a sociedade, contribuindo, desse modo, positivamente com o 
desenvolvimento social. Para ele responsabilidade social pode ser definida como: 

[...] compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso 
por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, 
ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo pró-ativamente e 
coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua 
prestação de contas para com ela.

O estudioso Borger (2001) destaca também que a atuação das empresas orientadas 
para a responsabilidade social não implica necessariamente no abandono dos objetivos 
econômicos da gestão empresarial, ou ainda no não atendimento aos interesses de 
proprietários e/ou acionistas; pelo contrário, uma empresa socialmente responsável 
desempenha seu papel econômico na sociedade e produz bens e serviços, gerando 
empregos e retornos para os seus acionistas dentro das normas legais, do exercício da 
ética e dos valores da sociedade. Essa acepção leva a inferir-se que ter responsabilidade 
social é pensar o meio em seus vários aspectos e o contexto social de modo equilibrado, 
embora imerso em uma ordem competitiva em que muitas vezes parâmetros quantitativos 
são importantes e necessários para a promoção de uma dada instituição.

Com base nessas assertivas, nota-se que a responsabilidade social empresarial 
também representa um espírito de competitividade que se alicerça dentro de um contexto de 
diversidade, de busca por inovações, de consolidação de metas estabelecidas e estipuladas 
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como ponto de referência para se fazer novo investimento e aplicação de metodologia 
gestacional adequada, que possa atender às demandas dos contextos empresariais e 
sociais. Para tanto, esse modelo de gestão deve ter como princípio o respeito à diversidade 
e a qualidade da relação que mantém com as pessoas e o meio ambiente, cumprindo 
dessa maneira com a obrigação de se tornar uma organização cidadã e sustentável. 

Por fim, ressalta-se que a responsabilidade social empresarial ainda constitui um 
desafio a ser perseguido e superado, especialmente no Brasil, que possui uma sociedade 
plural, dotada de características peculiares e de dimensão continental distinta, em que 
ainda se percebe a existência de pessoas que trabalham e são exploradas e outras que 
ainda lutam pela conquista da garantia de seus direitos, no âmbito das políticas públicas e 
organizacionais.

DIVERSIDADES E SUAS PERSPECTIVAS NAS ORGANIZAÇÕES
O conceito sobre diversidade surge pela primeira vez nos Estados Unidos, 

denominado como “ato dos direitos civis”, que por sua vez constitui documento que 
considera ilegal a discriminação na sociedade, no que diz respeito à raça, à religião, à cor, 
ao sexo, ou à nacionalidade (ARAÚJO, 2012). Esse tema que tem sido discutido por vários 
autores, desde a década de 80 do século XIX, está bastante acentuado na atualidade, 
possibilitando a formulação de um conjunto de teorias a respeito do assunto, o que 
possibilita aos gestores, principalmente os empresariais, constituírem um modelo de gestão 
sustentável, frente à necessidade de condução de um conjunto diverso de colaboradores.

Caminhando ainda nessa direção, a referida autora define diversidade como: 
“construção social dinâmica que resulta da existência de atributos de tal forma distintivos 
entre dois ou mais indivíduos que os tornam diferentes entre si” (Araújo, 2012). Para ela, a 
manifestação da diversidade nas organizações proporciona efeitos positivos, sobretudo na 
facilitação de resolução de problemas, porque envolve pessoas com pensamentos, cultura 
e estilos distintos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento significativo de atividades. 
Contudo também alerta quanto à necessidade do efetivo gerenciamento da diversidade, 
no sentido de permitir mudanças através de atividades específicas que envolvam a 
diversidade, com o intuito de assegurar a promoção da mudança no clima organizacional, 
favorecendo as relações interpessoais nas instituições. 

Nessa perspectiva, a diversidade surge para as empresas como alternativa de 
obtenção de vantagens mais competitivas, sendo um importante recurso para obtenção 
de resultados de qualidade, quando gerenciada no sentido de diversificar as fontes de 
conhecimentos.

As empresas, em sua maioria, apresentam dificuldades associadas ao processo 
de gestão de recursos humanos, devido à existência de um conjunto de colabores que 
divergem entre si, o que exige adoção de práticas de gestão capazes de gerir, coordenar, 
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supervisionar e dirigir as diferenças existentes entre os indivíduos. Assim, o papel da 
empresa passa a ser o de identificar e extrair o potencial máximo dos colaboradores, 
alinhando-o aos objetivos e estratégias nos seios das organizações. Corroborando mais 
uma vez com o tema em discussão, Araújo (2012) destaca:

gerir a diversidade consiste em dotar a organização das armas essenciais 
para potenciar o ganho de vantagens competitivas através do desempenho 
dos seus recursos humanos, que conduzirá a uma melhor satisfação dos 
interesses e necessidades dos consumidores, bem como potenciará a 
capacidade de gestão de negócios, mesmo que complexos, através da 
atração e retenção de colaboradores talentosos. 

Além desses pressupostos, existem outros autores que acreditam e defendem a 
ideia de que as diferenças não proporcionam inovação e/ou criatividade às organizações, 
e, portanto, as destacam como a principal responsável pelos níveis de ineficiência 
organizacional. Desse fato originam ideias de que a quantidade de pessoas divergentes 
aumenta o nível de conflitos, proporcionando um baixo envolvimento e comprometimento 
com os resultados da organização. Contudo, diante de tais apontamentos, é válido destacar 
que a diversidade trata de um conjunto de políticas que não visam, apenas, impedir atos 
de discriminação, mas, também, garantir procedimentos que assegurem que todos os 
colaboradores maximizem o seu potencial, de modo a contribuir para o crescimento das 
potencialidades dos indivíduos e a garantia do desenvolvimento da organização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestão da diversidade nas organizações, de acordo com pressupostos teóricos 

discorridos neste estudo, ainda simboliza um tema recente e complexo, devido ao seu 
significado que não expressa algo limitado, imediato e único. Isso porque há diferentes 
posicionamentos que ora apontam a gestão da diversidade como mecanismo positivo para 
desenvolvimento das organizações, capaz de melhorar a competitividade e lucratividade 
das empresas; e os que defendem que nas organizações a alta presença da diversidade 
pode ocasionar baixa identificação de determinados indivíduos com o grupo, acarretando 
resultados negativos, como baixa motivação e rendimento, insatisfação com o trabalho e, 
consequentemente, degradação do clima organizacional. 

Compreende-se que adotar políticas e práticas de gestão que estimulem a 
diversidade nas organizações pode gerar inegáveis benefícios. Todavia, entre o discurso 
e a prática há uma lacuna que ainda precisa ser preenchida, pois muitas organizações 
pregam um discurso de valorização e reconhecimento das diferenças, a partir da promoção 
de iniciativas de gestão voltadas à diversidade, porém, na prática conservam atitudes 
explícitas ou implícitas que são excludentes.

As organizações, efetivamente, devem conviver com a diversidade e reconhecer 
as diferenças em seus diversos aspectos, e para tanto devem implementar ações que 
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se caracterizem por práticas de gestão que promovam a equidade social em dimensões 
básicas, como: ser plural, ter uma integração estrutural completa entre minorias e 
grupos majoritários, haver integração nas redes de trabalho, ausência de preconceito e 
discriminação, não existência de gaps de identidades grupal e baixo nível de conflitos 
intergrupais (COX, 1991). Seguindo essa visão, a gestão da diversidade organizacional 
passa a representar um forte instrumento na construção de um percurso capaz de reduzir 
as desigualdades sociais e refletir verdadeiramente a sociedade em todas as esferas. 
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