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Resumo. Este art igo, baseado nos resultados de investi gacao efectuada ao longo
de varies anos , pretende con tribuir para a analise das dinftrnicas de discrirninacao
das mulheres no mundo do traba lho em doi s contextos especfficos : num grupo de
aldeias da Ca labria representativas da reg iao e num conjunto de aldeias portuguesas
representativa s da zo na rural do concelho de Coimbra. Acompanhar-se-a a evo lu
9ao desses proc esso s nos ultirnos vinte anos a fim de obse rvar de que forma , nos
diferentes casos, as tcndencias "end6genas" acabaram por se relaci onar, interagindo
com transforrnacoes profundas e nipidas da vida social e po lftica . Procura-se
ana lisar, numa perspect iva comparada, quer os asp ectos e as tcndencias comuns
dos diferentes contexto s quer as especificidades das varias situacoes ,

Palavras chave: discrirninacao das mulh ere s; discr iminacao pro fissional; mao-de 
-obra feminina .

Summary. Base d on the res ults of a res ea rch work of severa l years, this art icle
intends to pro vide an accu rate and detailed anal ysis o f the dynamics of women
discr imination in the labour market in two dif ferent contexts: a set of rural villages
in Ca labria and a se t of rural villages in the region of Coimbra. Th e analy sis covers
the last twenty years and tries to det ect the way the "endogenous" tendencies, in
bo th cases, eventua lly interacted with the swift and de ep changes brou ght about
in soci al and political life . Using a compared ana lysi s, the author ex amines the
common features and tendencies of both contex ts as well as the specifici ty of the
di fferent cases .
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A transforrnacao mais significativa que, nas tiltimas duas decadas,
caracterizou a participacao das mulheres no mercado de trabalho dos paises
europeus foi, como esabido, a inversao da tendencia secular de declinio da forca
de trabalho feminina, com 0 grande aumento das taxas de actividade feminina
(sobretudo em comparacao com as da mao -de-obra masculina) em todas as esferas
da vida produtiva e profissional.

Contudo, essa tendencia nao eliminou, mas apenas alterou ou atenuou a
divisao do trabalho de acordo com 0 sexo, isto e, a discriminacao (preponderancia
nalgumas profiss5es de urn sexo em detrimento do outro) e a existencia de
disparidades salariais sisternaticas.

Este artigo, baseado nos resultados da investigacao efectuada durante
varies anos na Calabria e em Portugali!', pretende ser urn contributo para a analise
das dinamicas de discriminacao das mulheres no mundo do trabalho em do is
contextos especfficos: num grupo de aldeias calabresas representativas da regiao,
excluindo areas urbanas, e num conjunto de aldeias portuguesas representat ivas
da zona rural da concelho de Coimbra. Acornpanhar-se-a a evolucao desses
processos nos ultirnos vinte anos a fim de observar de que forma, nos diferentes
casos, as tendencias "endogenas" acabaram por se relacionar, interagindo com
transforrnacoes profundas e rapidas da vida social e polftica. Procurar-se-a
analisar, numa perspectiva comparada, quer os aspectos e as tendencias comuns
dos diferentes contextos quer as especificidades das situacoes em apreco.

Nos iiltimos vinte anos, registou-se, em ambos os casos, urn forte aumento
da presenca das mulheres no mercado de trabalho, a par de uma crescente
tendencia para af permanecerem depois do casamento e do nascimento dos filhos .
As principais causas dessa transforrnacao sao 0 aumento da escolarizacao, 0

controlo da natalidade, a modificacao das mental idades e a consequente
redefinicao dos comportamentos femininos e do relacionamento entre os sexos,
e 0 proprio consumismo que gera a necessidade de uma fonte suplementar de
rendimento familiar.

Apesar de nos dois casos analisados, as mulheres estarem cada vez mais
presentes no mercado de trabalho, continuam a concentrar-se em determinados
segmentos do leque laboral, muitas vezes nos escaloes mais baixos . No en tanto,
em Portugal, a taxa de actividade feminina e superior a da Calabria, e as
dinamicas de discrirninacao no emprego sao, por seu lado, mais fracas.

Tentar-se-a, de seguida, identificar as caracteristicas estruturais dessas
diferencas, partindo da analise da condicao da mulher trabalhadora da Calabria
entre os finais dos anos 60 e 0 infcio dos anos 70. A taxa de actividade das
mulheres era inferior ados homens e a divisao da estrutura sectorial do trabalho,
com base nos sexos, era muito acentuada . Os dados estatisticos geralmente
subestimavam qualquer dos dois fenomenos referidos, ou seja, a taxa de actividade
das mulheres era, na realidade, ainda mais baixa do que a indicada nos mimeros
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oficiais e a taxa de disparidade entre 0 emprego feminino e masculino era muito
maior. Os homens estavam presentes, em percentagens praticamente iguais, nos
tres sectores da actividade econornica (agricultura, industria - sobretudo na
construcao civil e nas obras publicas - e terciario). As mulheres, pe lo contrario,
concentravam a actividade extradornestica apenas em determinados sectores enos
escal6es mais baixos da hierarquia do emprego: as mulheres, que nao tinham
habilitacoes literarias, trabalhavam sobretudo na agricultura, em menor mimero,
no sector privado como empregadas dornesticas e, numa percentagem minima, em
actividades independentes e no cornercio. As que tin ham urn diploma trabalhavam
nos services ou no ens ino.

Na agricultura vigorava lima nitida divisao das funcoes, de acordo com
o sexo: exceptuando urn pequeno mimero de agricultoras directas, as mulheres
ocupavam-se sobretudo do trabalho das colheitas (apanha da azeitona, do tomate,
da cebola, etc .) ; nos arrnazens de citrinos, na Piana di Gioia Tauro, limitavam-se
a efectuar a triagem. Como se ve, tratava-se sobretudo de trabalhos sazonais, nos
escal6es mais baixos dos diferentes sectores, em condicoes extremamente
"gravosas", onde a violacao das regras contratuais locais ou nacionais mais se
sentia . Por exemplo, no infcio dos anos 70, as mulheres que trabalhavam na
apanha da azeitona, para alern das despesas de transporte (de 250 a 300 liras),
recebiam entre 1500 e 1800 liras, embora 0 montante contratual fosse 3200.

As mulheres estavam inscritas nos registos gerais dos trabalhadores
agrfcolas na categoria de eventuais e temporaries (as categorias com menor
mirnero de dias de trabalho) e nunca nas categorias de efectivos e permanentes,
onde so figuravam homens .

Nas actividades independentes, as mulheres tambern se concentravam em
profiss6es especfficas: costureira, calceira, etc. No ramo comercial, as mulheres
colaboravam com os maridos, permanente ou esporadicamente, e raras vezes
geriam urn negocio por conta propria. Na funciio publica ou no ensino, as
mulheres estavam sobretudo presentes nos escaloes mais baixos da hierarquia do
emprego: continuas, mas nao funcionarias administrativas; educadoras infantis ou
professoras do ensino primario e secundario, mas nao do ensino superior (com
um elevado mimero de desempregadas). Determinantes para a limitacao da
participacao das mulheres no mercado de trabalho e para a definicao dos modelos
de discrirninacao no emprego eram os condicionamentos culturais. Nessas
circunstancias - nas relacoes sociais que durante seculos caracterizaram a vida
econornica do Mezzogiorno - estava ainda bern enraizada a ideia de que 0

trabalho manual e simbolo, sinal e marca de escravidao, que 0 trabalho e, nao so
marca dos estratos sociais mais baixos, como tambern sinal de exploracao do sexo
feminino . De todos os trabalhos, os mais desprezados eram os de trabalhadora
agricola e de empregada dornestica que, mais do que quaisquer outros criavam
situacoes de verdadeirra dependencia econornica e pessoal. 0 tabu do trabalho
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produtivo e 0 valor de status symbol atribufdo a abstencao de trabalho eram
nocoes universalmente aceites que reforcavarn 0 papel dornestico e familiar das
mulheres. Considerava-se que a promocao social nao se obtinha por meio do
exercfcio de funcoes cada vez mais qualificadas, mas que era uma consequencia
possfvel da abstencao do trabalho.

Assim, acentuavam-se espontaneamente duas tendencias:
I) revalorizavarn-se os trabalhos extradornesticos femininos que, ou por

permitirem que a mulher ficasse em casa (por exemplo, costureira) ou por serem
empregos em tempo parcial no sector educativo (professora), prejudicavam menos
o papel tradicionalmente atribufdo a mulher e recuperavam a identidade do papel
dornestico e extradornestico tradicional das sociedades rurais;

2) as mulheres, logo que podiam, tentavam libertar-se do trabalho manual,
e 0 efeito mais imediato do aumento do nfvel de vida no Mezzogiorno (sobretudo
devido as polfticas sociais e aos subsfdios) era 0 facto de as mulheres
abandonarem 0 trabalho agricola e atrabalho assalariado, em geral, ainda
considerado coaccao, limitativo da liberdade individual e estigma dos estratos
mais baixos.

As consequencias destas tendencias espontaneas foram:
I) urn elevado rnimero de reformadas em relacao a populacao total, sendo

a maior parte constitufda por trabalhadoras agrfcolas com uma media etaria
particularmente baixa;

2) varias discrepancias entre os dados oficiais e a realidade dos diferentes
sectores do emprego. Por exemplo, nas estatfsticas oficiais, 0 mirnero de trabalha
doras agrfcolas estava altamente sobrestimado: na pratica, pelo menos 1/3 das
trabalhadoras agrfcolas sazonais deviam ter sido exclufdas, dado que nao
cumpriam os 51 dias de trabalho exigidos para poderem inscrever-se, pelo menos,
como trabalhadoras eventuais. Em contrapartida, 0 rnirnero de costureiras era
muito mais elevado do que aquele que constava das estatfsticas . Em Palmi , por
exemplo, os registos oficiais referiam 128 costureiras, mas a realidade andava
proxima das 260, cerca de 5% da populacao activa feminina. A mesma coisa
acontecia no ensino: muitos lugares do quadro eram ocupados interinamente por
uma substituta anual que, por sua vez, tinha uma substituta mensal, etc .

A falta de perspectivas e de opcoes de emprego, num contexto de fracos
recursos de trabalho, ia acentuando os condicionamentos culturais . Assim, nao
so 0 valor da ernancipacao - ainda que so psicologica - da mao-de-obra
feminina era desvalorizado e alvo de forte oposicao, como os papeis marginais e
subalternos que a tradicao atribufa a mulher se reforcavam, diminuindo 0 mimero
e a importancia dos possfveis model os alternativos de referencia.

Veja-se, agora, 0 panorama de quatro aldeias do concelho de Coimbra,
no Portugal salazarista do infcio dos anos 70: Almalagues, Antanhol, Eiras e
Adernia. Trata-se de urn contexte completamente diferente do da Calabria, quer
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quanta as caracterfsticas historicas e culturais quer quanta as caracteristicas
econornicas e sociologicas. A presenca da industria e a expansao urbana tin ham
modificado profundamente os equilfbrios socio-econornicos relacionados com a
economia dornestica. Apenas Alrnalagues, apesal' da intensificacao das relacoes
com a economia urbana (a aldeia dista 12 quilornetros de Coimbra), conservava
os circuitos da pequena producao para autoconsumo, caracterizada pelo facto de
os produtores directos serem os proprietaries dos meios de produciio ou, pelo
menos, de serem eles a geri-los. As restantes tres aldeias (apenas a 5 ou 6
quilornetros de Coimbra) tinham um perfil preponderantemente operario. 0 traba
tho assalariado tinha-se afirmado como forma de emprego dominante para 4/5 dos
trabalhadores e como fonte exclusiva de rendimentos para 2/3 dos agregados
familiares. Vinte anos antes, tinha-se iniciado um processo de proletarizacao,
decorrente das transforrnacoes econornicas entao em curso, que representava uma
ruptura com 0 sistema econornico tradicional.

Tarnbern nestas aldeias cornecava a surgir uma divisao do trabalho,
relativamente definida, entre mulheres e homens. No entanto, ate num espaco tao
restrito como este, havia diferencas entre os model os de discriminacao feminina
de Alrnalagues, aldeia situada numa encosta em pleno campo, e de Antanhol,
Adernia e Eiras, aldeias operarias da cintura urbana de Coimbra. Notava-se,
tarnbern, uma maior flexibilidade relativamente ao modelo rfgido de divisao do
trabalho entre os sexos existente na Calabria.

So em Alrnalagues surgia um modelo de nftida discriminacao das
mulheres. Enquanto os homens desempenhavam actividades assalariadas na cidade
e, simultaneamente, trabalhavam nos campos, as mulheres cingiam-se a tecelagem
em casa, obtendo assim um importante complemento dos rendimento agrfcolas e
salariais do agregado familiar.

A tecelagem era uma tarefa exclusivamente feminina , transmitida de
geracao em geracao: as tecedeiras constituiam 71,9 % da populacao activa
feminina. Ate as mulheres que se declaravam domesticas , na verdade, trabalhavam
esporadicamente ou tin ham outrara trabalhado como tecedeiras . A enorme pulveri
zacao da tecelagem no domicflio deve-se as suas caracterfsticas fundamentais:
uma baixfssima produtividade e , pOI' consequencia, um nivel de remuneracao
quase irrisorio. Nestas condicoes , as tecedeiras viam-se obrigadas a completar os
rendimentos do trabalho ao tear com os de outras actividades e, de facto, na
maioria dos casos, efectuavam tambern trabalhos agrfcolas . 0 proprio ritmo
sazonal da tecelagem era determinado pelo dos trabalhos do campo: de inverno
a tecedeira sentava-se ao tear enos meses mai s suaves trocava-o pelos trabalhos
agrfcolas.

o trabalho assalariado njio absorvia mais do que uma percentagem
irrelevante da populacao feminina activa de Almalagues: as operarias constitufam
apenas 1% e so no grupo etario mais jovem (14-25 anos). Eque a fabrica, devido
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a distancia e a rigidez de horatio, nao era conciliavel com 0 papel famil iar e
produtivo da mulher de Almalagues. Ela podia dedicar-se a tecelagem, contanto
que fosse em casa. Se porventura trabalhou durante alguns anos numa fabrica,
foi obrigada a abandonar 0 emprego depois do casamento e nascimento dos filhos .
As poucas mulheres que trabalhavam em fabricas eram todas solteiras, 0 que
demonstra que a condicao da mulher operaria nao podia afirrnar-se por ser
inconciliavel com 0 funcionamento de uma economia dornestica em que a
agricultura permanacia a actividade principal.

Observar-se-ao, de seguida, as aldeias mais pr6ximas de Coimbra:
Antanhol, Eiras e Adernia. As actividades assalariadas tinham af urn peso
crescente relativamente as de autoconsumo: mais de metade da populacao, de
ambos os sexos, trabalhava na industria ou no sector de services em Coimbra.
Ai, a economia predominante dos agregados familiares era ja de tipo assalariado .
Os agregados familiares "proletarios", cuja tinica fonte de rendimento era 0

salario, atingiam nestas tres aldeias cerca de 60% do total (em Almalagues nao
ultrapassavam os 10%). A processo de proletarizacao nao avancava sem
obstaculos: 0 salario era de tal forma exfguo que nao podia constituir a tinica fonte
de subsistencia. Os trabalhadores faziam todo s os eforcos para diversificarem a
sua actividade para alern do emprego na fabrica, cornecando por tentar manter
uma relacao com a terra. 0 objectivo constante dos agregados familiares era
garantir urn equilfbrio entre os diferentes recursos, e a partir daf estabeleciam a
divisao interna das suas funcoes .

Nas aldeias operarias, a divisao do trabalho entre homens e mulheres
articulava-se de forma diversa da de Almalagues: todos trabalhavam nas fabricas
ou nos services em Coimbra, mas as mulheres concentravam-se mais em
determinados ramos da industria (por exemplo, nos texteis) e no sector de
services, quer piiblicos quer pri vados (empregada de balcao, empregada
domestica, cozinheira, etc .), embora sempre nos escal5es mais baixos da
hierarquia do emprego. As condicoes do trabalho feminino eram extremamente
gravosas: enquanto os homens utilizavam frequentemente bicicleta ou motorizada
para se deslocarem, as mulheres viam-se obrigadas a percorrer a pe os 5 a 6
quil6metros que as separavam do emprego, porque os salaries, de tao baixos que
eram, nao lhes permitiam suportar os custos nem dos transportes privados nem
publicos. A normas de proteccao legal do trabalho feminino, ja de si muito
escassas, eram frequentemente violadas: a gravida, por exemplo, tinha de trabalhar
ate ao dia do parto e, embora tivesse direito a urn mes de licenca a seguir ao parto
(em 1973 passou para dois meses), se fosse uma "boa operaria" pediam-lhe que
retomasse 0 trabalho na fabri ca antes de terminar esse prazo. As disparidades
salariais eram muito acentuadas: 0 operario adulto recebia urn salario que variava
entre 70 e 90 escudos por dia se desempenhava uma funcao simples, e entre 90
e 110 se era especializado; urn aprendiz recebia cerca de 800 escudos por meso
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As mulheres recebiam urn salario diario que variava entre os 58 e 70 escudos e
as apren dizas urn salario diario entre 16 e 34 escudos (a viagem de autocarro de
Antan hol a Coimbra custava cerca de 14 escudos a ida, e outro tanto a volta) .

Nestas condicoes era muito diffcil para as mulheres conciliarem a
actividade extradomestica a tempo inteiro, na cidade, com 0 papel familiar. Assim,
enquanto os homens trabalhavam na cidade durante toda a sua vida activa, as
mulheres trabalhavam na fabrica quando eram solteiras, mas depois de casada s
e maes deixavam 0 emprego para se dedicarem as tarefas domesticas e ao trabalho
do campo. Os pr6prios dado s estatfsticos confirmam essa realidade. 0 processo
de aba ndono dos trabalhos agricolas por parte das mulheres nao era linear como
o dos homens: enquanto a percentagem da mao-de-obra masculi na na agricultura
diminufa com a idade, a mao-de-obra femi nina tendia a substituf-la e a integra-lao
A relacao com a terra esta va, assirn, salvaguardada por meio de uma modificacao
da div isao do tra balho na famflia , uma alteracao que obrigara as mulheres a
intensificarem as act ividade s agrfco las.

A relacao com a terra e 0 autoconsumo era a pr incipal forma de
diversificacao dos rendimentos, mas nao era a iinica. Outra estrategia para se obter
mais uma fonte de rend imentos era aproveitar as oportunidades de trabalho no
dom icflio, paralelamente ao emprego estavel nas fribricas . Finalmente, uma
terceira forma de evitar depender unicamente do salario era exercer uma
actividade comercial. Todas estas estrategias de div ersifi cacao econ6mica se
concretizavam em praticas familiares cuja condicao fundamental era a coe sao
entre os seus membros. Em primeiro lugar , a colaboracao entre marido e mulher.
Qualquer actividade independente baseava-se sempre na actividade de urn ou de
outro conj uge . As actividades desempenhadas pelos homens e pelas mulheres,
embora as funcoes pude ssem ser diferentes, eram compl ementares. A mulher do
operario especializado que trabalhava em casa ajudava 0 marido, dividindo as
tarefas. 0 mesmo aco ntecia no cornercio, nas actividades ambulantes e no
trans porte de mercadorias que eram efectuados por ambos.

Desenhava-se, assim , uma situacao de relativa fluidez e flexi bilidade dos
papeis prod utivos masc ulinos e femininos, devido sobretudo a necessidade de
divers ificacao econ6mica dos agregados fam iliares. Os rendimentos provenientes
da segu ranca social, que na Ca labria permitiam que as mulheres dimin ufssem ou
aba ndonassem determinado tipo de tra balho manual, eram quase totalmente
inexistentes (pens6es, subsfdios de desemprego, etc.) .

Observe-se , agora, como se mod ificaram os modelos de divisao do
trabal ho entre mulheres e home ns, relativamente as transformacoes ocorridas na
Calabria e em Portugal na estrutura social e polftica.

. Na Calabria, nos iiltimos vinte anos, intensificaram-se os processos de
integracao regional e nacional (quer no plano cultural quer eco n6mico), j a
significativos no final dos anos 60. Assistiu-se a uma crescente interpenetracao
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das estruturas sociais locais com as instituicoes polfticas nacionais. A escolariza
c;;ao e a "expansao do urbano" tornaram-se factos primordiais da vida quotidiana.
As crescentes transferencias de dinheiros piiblicos (aumento da participacao do
Estado, desenvolvimento dos mecanismos de transferencia da riqueza produzida,
etc.) permitiram melhorar as perspectivas de estatuto e de rendimento da
populacao calabresa.

Esses processos influenciaram profundamente a estratificacao social e a
estrutura profissional, tendo tido como resultado a transforrnacao dos camponeses
da Calabria em trabalhadores asssalariados ou ernpregados. 0 trabalho assalariado
difundia-se cada vez mais, substituindo 0 trabalho aut6nomo. Posteriormente,
enquanto se assistia a urn declinio dos trabalhadores agricolas, aumentava 0

mimero daqueles que viviam de ordenados, salaries e subsfdios . Ao lado da velha
classe agraria dominante, extinta ou transformada, surgiu a classe dos novos ricos:
dos comerciantes, dos especuladores imobiliarios, das profiss6es liberais, dos
gestores dos services publicos, etc . A expansao das organizacoes burocraticas e
polfticas provocou urn aumento bastante rapido do pessoal burocratico e
administrative.

Como e que estes processos foram influenciar as dinarnicas de
discrirninacao das mulheres no mundo do trabalho?

Tarnbem na Calabria, e em sintonia com a evolucao nacional, as
estatfsticas registaram urn aumento da taxa de actividade feminina nos ultimos
vinte anos. E, no entanto, embora as mulheres estejam presentes em maior mimero
no mercado de trabalho, continuam a concentrar-se em determinados segmentos:
agricultura, funcao publica, ensino, com uma presenc;;a mais significativa
sobretudo nos services administrativos quer publicos quer privados, isto e,
essencialmente no terciario.

Em alguns destes sectores vigora ainda uma nftida divisao sexual das
tarefas: na agricultura as mulheres continuam a concentrar-se nos trabalhos das
colheitas, precarios e sazonais. Estao principalmente presentes nas areas do
"mercado paralelo" dominadas por capatazes, onde sao mais graves os abusos e
as violacoes dos contratos de trabalho em materia salaria!.

Noutros sectores laborais, pelo contrario, a divisao sexual do emprego
esbateu-se. As praticas clientelistas de apropriacao dos recursos de trabalho
favoreceram a "des-segregacao" em muitos empregos e profiss6es. Todos os
estratos sociais, e tanto homens como mulheres, foram levados a procurar, a todo
o custo, uma posicao, lucros e subsistencia numa relacao mais estreita com 0

Estado . Pens6es, subsidios, empregos na adrninistracao publica, do mais baixo ao
mais alto nivel, tudo isto - e ainda outros beneffcios - se tornou objecto de
lutas entre pessoas e grupos de parentes e clientes (independentemente da variavel
sexo) que se travaram mais na arena das instituicoes do Estado do que no
mercado.
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As praticas c1ientelistas da contratacao, pOl' urn lado, abriram nov os
espacos apresenca da mulher no mercado de trabalho, mas por outro, reforcaram
as condicionantes culturais e algumas das tendencias espontaneas arras apontadas .
Continuaram a projectar, mesmo nas novas formas de integracao na producao,
verdadei ros tabus, conseguindo que os modelos eticos e de comportamento
caracteristicos de outras situacoes historicas conservassem, de forma incrivelmente
intacta, muita da sua forca normativa: 0 tabu do trabalho manual e 0 valor do
status symbol da abstencao de trabalho parecem existir ainda universalmente.

o que acontece e que:
I) As mulheres, como antigamente, ou de forma ainda mais acentuada,

procuram libertar-se do trabalho manual logo que Ihes seja possfve!. Pretendem
obter uma forma qualquer de subsfdio da seguranca social, especialmente uma
reforma . Mais de 60 % dos trabalhadores agricolas inscritos nos registos oficiais
sao mulheres, mas mais de metade de via ser exclufda ja que, na pratica, quase
nenhuma trabalha os 51 dias ex igidos para poder inscrever-se, pe lo menos , como
trabalhadora ocasional. Esta tendenc ia, de resto, tarnbem se afirmou no caso do
trabalho feminino independente, mas aqui no sentido inverso do que arras se
referiu: as mulheres oficialmente inscritas sao muito mais numerosas do qu e
aquelas que efectivamente trabalham por conta propria. 0 c1ientelismo da
assistencia social tambern se difundiu neste sector e agora que as transforrnacoes
da estrutura produtiva e redistributiva tornaram obsoletas muitas actividades
independentes (costureira, pOI' exemplo) , a inscricao como trabalhadora pOI' conta
propria e tarnbern procurada enquanto meio para obter um "subsfdio" e sobretudo
uma reforma. Como resu ltado de tudo isto, 0 mirnero total de reformadas e mais
elevado do que anteriormente, mantendo-se a media etaria ainda particularmente
baixa.

2) As mulheres tern tendencia a oriental' as suas "preferencias" para
actividades nos services e no sector educativo, que prejudicam men os 0 pape!
tradicional das mulheres e recuperam a identidade das funcoes dornesticas e
extradornesticas arras sublinhada. 0 cliente!ismo na contratacao, com desrespeito
pelo profissionalismo, transforma as instituicoes ptiblicas e alarga os domfnios
de reprod ucao social aos proprios aparelhos de Estado (com fenornenos de
absentismo, ineficiencia cronica clos services sociais e de saude, etc.) . Em
conclusfio, a redistribuicao terr itorial dos recursos financeiros do Estado, em gera!,
e cia funcao publica, em particular, bem como as polfticas de welfare reforcam
determinadas tendencias espontaneas que favorecem as dinarnicas de
discrirninacao das mulheres no mundo do trabalho ; retomam a separacao dos
papeis produtivos masculinos e femininos , com uma hierarquizacao das
cornpetencias e clas areas cle autonomia de cada um ; reforcarn urn moclelo fami
liar com papers diferenciados, em que os conjuges diviclem as tarefas atraves de
uma separacao nftida clas funcoes e das esferas de relacoes ,
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Analise-se, agora, 0 caso das aldeias portuguesas, para observar de que
forma as "rupturas" do 25 de Abril de 1974 - que provocaram urn profundo
processo de transformacao polftica e social no pais - afectaram as dinamicas de
discriminacao sexual no mundo do trabalho.

Como e sabido, depois das rupturas polfticas iniciadas com 0 25 de Abril ,
foi possivel estabelecer e aplicar polfticas de redistribuicao a favor das classes
trabalhadoras e das mais desfavorecidas (tanto na esfera da producao, com os
aumentos salariais, como na esfera da reproducao, com 0 alargamento da
seguranca social, do service de saiide, do ensino, com 0 congelamento das rendas
urbanas, etc .) . Mas bern depressa - devido a crise econornica que 0 pais
atravessava decorrente da conjuntura interna e internacional - surgiu uma
inversao dessa tendencia que anulou ou redimensionou sistematicamente as
conquistas obtidas: iniciou-se urn processo de desvalorizacao da forca de trabalho
(devido a inflacao, aos salaries em atraso, aos contratos a prazo, etc.) e urn
processo de desvalorizacao das condicoes de reproducao social tutelada pelo
Estado (com a degradacao da seguranca social, a deterioracao do service publico
de saude, 0 aumento do defice de habitacoes, etc.)(2).

Contudo, apesar de a revolucao, enquanto tal, ter falhado, as transforma
coes a que deu lugar - sobretudo 0 aumento das possibilidades de escolha e de
novos percursos sociais - tornaram-se uma realidade, embora contraditoria, num
quadro dernocratico e atraves de formas de democracia polftica. A abertura
polftica propiciou uma organizacao diferente da vida econornica (0 que nao esta
necessariamente relacionado com progresso econornico) que permitui que
populacao obtivesse urn maior bem -estar. Atente-se, agora, nas referidas quatro
aldeias. A via para melhorar as condicoes econornicas consistiu na diversificacao
das actividades e das fontes de rendimento. as habitantes de Almalagues foram-se
inserindo cada vez mais no mercado de trabalho urbano, sem diminuir, mas
aumentando ate, as actividades de autoconsumo. as habitantes de Antanhol, Eiras
e Adernia, emboram continuassem a trabalhar por urn salario, aproveitaram todos
os novos canais de acesso as actividades independentes e de autoconsumo. Ocorre,
entao, urn processo de desproletarizacao - atraves da diversificacao das
actividades economicas e de urn peso crescente das actividades de autoconsumo
- que esta na base dos exitos alcancados e que favoreceu a consolidacao de uma
maior prosperidade geral dessas populacoes .

De que modo e que tais processos infl uenciaram a deterrninacao dos
comportamentos sociais e, em particular, a diferenciacao de genero no mundo do
trabalho?

Em primeiro lugar, nao so nas aldeias como em todo 0 pais, assiste-se a
uma presenca feminina mais acentuada no mercado de trabalho: ha urn aumento
da percentagem de mulheres no tot al da populacao activa e urn aumento da
percentagem das que desenvolvem uma actividade dependente .



As mulheres e 0 mercado de trabalho: 0 caso da ltdlia do Sul e 0 do Portugal 39

S6 em Almalagues e que se encontra ainda claramente urn modelo de
divisao sexual do trabalho, embora menos acentuado do que no perfodo anterior.
Enquanto os homens se inseriram em mirnero crescente no mercado de trabalho
urbano, as mulheres continuaram a dedicar-se a tecelagem no domicflio, aos
trabalhos dornesticos e agrfcolas. A mobilidade externa que levou para a producao
centralizada quase 80% da populacao activa masculina afectou, de facto, em
menor escala as mulheres (sobretudo as solteiras) que continuavam a desenvolver
os seus papeis produtivos dentro das fronteiras dornesticas. As tecedeiras
constituem, agora, cerca de 64,2 % da populacao activa feminina, 0 que representa
uma pequena reducao relativamente aos 71,9% do perfodo anterior. A mulher
continua a representar 0 elo de ligacao entre 0 cicIo industrial e 0 ciclo agrfcola,
exprime a continuidade da familia enquanto unidade de trabalho .

Nas aldeias operarias, pelo contrario, a presenca feminina no mercado
externo e a tendencia para a dessegregacao profissional e muito mais evidente.
E urn facto que as mulheres continuam, ainda, a concentrar-se em determinados
segmentos do mercado de trabalho e, muitas vezes , nos escal6es menos
qualificados . Estao presentes em muito maior proporcao do que os homens nos
services dornesticos privados e piiblicos, onde frequentemente nao usufruem de
nenhum sistema de seguranca social e onde e normal a violacao rnacica e impune
da legislacao laboral (embora depois de 25 de Abril tenham sido eliminadas as
formas de di scriminacao directa das mullheres no trabalho, as disparidades
salariais persistem, principalmente devido aacentuada presenca das mulheres nas
actividades de baixa remuneracao) .

Contudo, no tocante as situacoes que anteriormente se verificavam,
nota-se uma autentica e efectiva inversao das tendencias: a medida que a presenc;a
masculina no mercado de trabalho urbano vai diminuindo, assiste-se ao aumento
da presenca feminina em todos os sectores produtivos enos services, com niveis
de participacao "externa" que tendem a aproximar-se dos nfveis masculinos. Alern
disso, aum entou igualmente 0 mimero de mulh eres nos nfvei s mais elevados do
mundo do trabalho. A instrucao foi 0 elemento fundamental que veio permitir que
as mulheres estabelecessem, tam bern, estrategias mais complexas de mobilidade
profissional.

Mas alern da "abertura" para 0 mercado externo, foi sobretudo a intensifi
cacao das polfticas de diversificacao econ6mica levadas a cabo depois de 25 de
Abril que permitiu uma maior flexibilidade dos papeis produtivos e urn enfraque
cimento do modelo de discriminacao das mulheres.

Todas as estrategias de diversificacao eco n6mica, quer no sentido do
autoconsumo quer no sentido da iniciati va privada no cornercio e na indu stri a,
implicavam uma transforrnacao da divi sao do trab alho do agre gado familiar, uma
constante redefinicao e adaptacao do s papeis familiares as novas exigencias
produtivas. E possfvel salientar algumas linhas estrategicas de comportamento
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que, tam bern neste campo, parecem inverter ou, pelo menos, contrariar as tenden
cias que anteriormente se tinham afirmado . Veja-se urn exemplo: a forca de
trabalho feminina tendia, como se viu, a substituir ou a intergrar a forca de
trabalho masculina na agricultura, tal como 0 abandono nao linear da agricultura
por parte das mulheres deixa SUpOL Hoje, as mulheres estao presentes em mimero
crescente no mercado de trabalho urbano, e nao e necessario que renunciem a
actividade extradornestica para se dedicarem mais a agricultura. Foram sobretudo
os homens que aumentaram a actividade agrfcola: niio so tern mais tempo
disponfvel (reducao do horatio de trabalho, sabado livre, ferias, etc.), como
tarnbern a terra, devido a utilizacao de meios mecfinicos e a urna maior eficiencia
produtiva, rende mais e requer menos mao -de-obra.

A maior complexidade econornica do agregado familiar apoia-se na
flexibilidade e interdependencia dos papeis produtivos dos seus elementos, num
sistema integrado de actividades que vincula tambern a geracao mais jovem. Tal
como antigamente, a unidade do agregado familiar, especial mente a colaboracao
entre marido e mulher, continua a ser a base das estrategias de resistencia a
dependencia exclusiva do salario. As iniciativas e as actividades, que cada urn
parece levar a cabo individual mente, interligam-se de varias formas, apoiando-se
e condicionando-se umas as outras. A crescente diversificacao da producao
reforca, assim, a tendencia da famflia para organizar as funcoes produtivas dos
seus elementos - especial mente as dos conjuges - de forma intermutavel-".

Caso se pretenda, agora, tentar delinear urn modelo possfvel de interpreta
c;ao dos cornportamentos sociais e da divisao das funcoes dentro do agregado
familiar das aldeias em analise, ve-se que nao so podem variar muito em pouco
tempo, como tambern variam entre localidades de reduzida dirnensiio. 0
mecanismo de gestae da farnflia ou se articula com uma divisao das tarefas atraves
de uma separacao nitida das funcoes e das esferas de relacao (Alrnalagues), ou
se apoia na f1exibilidade, fluidez e interrnutabilidade das funcoes profissionais e
reIacionais dos seus elementos (Antanhol, Eiras, Adernia) . Trata-se de urna
situacao de grande fluidez em que as tendencies para a separacao das funcoes se
alteram e se invertem numa fase seguinte, passando de imediato a delinear no
vas articulacoes da colocacao de homens e muIheres na divisao do trabalho e dos
espacos que a estruturam, com base nas exigencias prod uti vas da familia.

Que conclus6es podern tirar-se da analise desenvolvida? Ha duas areas
perifericas que apresentam resultados diferentes no quanto ao tema analisadov" .
Esse facto fica a dever-se quer as especificidades do processo historico e cultural
de cada uma das sociedades, quer as suas diferentes posicoes estrutrais.

Na Calabria, tal como em Portugal, existe uma acentuada discrepancia/
/descoincidencia entre a producao capitalista e a reproducao social. Isto e, as
praticas sociais do con sumo deixam supor, em ambas as situacoes, urn modo de
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reproducao social bastante superior ou mai s avancado do que aquele que
leg itimamente poderia deduzir-se da s relacoes de producao. Em Portugal isto
deve-se a presenca de rendimentos complementares (agricultura para autocon
sumo, activ idades informais, etc .)(5l, na Calabria, as polfticas de transferencia de
riqueza nacional.

Nas aldeias portuguesas, 0 aumento generalizado de bem -estar ficou a
dever-se as estrategias de diversificacao econ6mica, que nada tern a ver com
aumentos sa lariais ou polfticas de expansao do Estado social (polfticas de wel
fare) .

Na Calabria, as expectativas de status e de rendimento da populacao fo
ram satifeitas por meio de polfticas de transferenci as dos recursos piiblicos atrav es
dos canais informais do clientelismo polftico. A Calabria, part e de um Estado que
conta dentro das suas fronteiras grandes e importantes regi6es "centrais", pede
rei vindicar os seus pr6prios direitos sobre os recursos econ6micos contro lados
pelas reg i6es ce ntra is'O.

Mas na Calabria, as praticas clientelistas de tran sferencia dos recursos
piiblicos descuraram uma relacao antag6nica relativamente as estruturas sociais
e valores dominantes, e acabaram por reflectir e reforcar as tendencias espontaneas
existentes, sem obterem nenhum resultado significativo nos mode los pre -existen
tes de participacao da s mulheres no mundo do trabalho . Assim, favoreceram a
rigidez dos modelos de discriminacao das mulhere s no emprego, uma discrimina
<rao muito mais acentuada do que no contexto portugues onde - devido a posicao
estrutural serniperiferica de Portugal na economia mundial capital ista - foi
impossfvel induzir as mesmas medidas red istributivas .

a s resultados desta analise apelam, ostensivamente, para problemas de
outra ordem, parante os quais as armas te6ri cas disponfveis, para alern de sere m
ins uficientes, exigem uma reconver sao profunda. Sem qualquer pretensao de
sisternatizacao, refiram-se alguns desses problemas: a natureza "situacional" das
condicionantes materiais e biol6gicas, bem como as press6es normativo- ideo
16gicas sobre os processos de discrirninacao entre os sexos no trabalho; as
interaccoes entre decis6es "centrais" e estfmulos da periferia nos percursos
fe mininos e na estrutura das "preferencias" das mulheres no mundo do trabal ho;
o c liente lismo como vefcu lo de modern izacao interna e as mulhe res enquanto
eventuais portadoras de estrategias inovadoras ao favorecerem a expa nsao e a
general izacao da co nfianca dos contextos interpessoais aos contextos impessoais
ou institucionais e sisternicos; a cri se do paradigma do progresso e da concepcao
unidimen sional da mundanca e 0 aparec imento de uma pluralidade de modelos
que desenham novas articulacoes entre os generos e entre as posicoes ocupadas
por homens e mulheres na divisao do trabalho; as disparidades e ambiguidades
dos co nceitos de "diferenca" e "igualdade" das mulheres quando se concretizam
e se especificam nos diferentes momentos e contextos da interaccao social.
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