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Capitulo 4 

As orienta<;oes normativas da conjugalidade 

Introdw;ao 

A conjugalidade organiza-se a volta de certos valores e caracteristicas 
fundamentais que, em conjunto, constituem determinadas orientar;oes pre
sentes no dia a dia do casal e da familia. Se se tratar de urn casamento 
«institucional», a mulher dani mais importfmcia a perenidade da rela~ao 
conjugal, a valores que assentam no respeito pelos deveres que 0 casa
mento implica e a uma divisao sexual do trabalho rna is tradicional. Em 
que medida eque estes valores ainda sao aceites no Portugal contempora
neo? Ou, pelo contn'lrio, em que medida e que se tende para valores mais 
«modemistas», que assentam numa visao companheirista, igualitaria e 
dissoluvel da rela~ao conjugal? 
As ultimas decadas tern sido, em Portugal, atravessadas por grandes trans
forma~oes sociais na situa~ao das familias e, sobretudo, das mulheres, 
transformac,:oes essas que se enquadram nos processos estruturais de mu
danc,:a profunda de que tern sido palco a sociedade portuguesa, delineando 
urn compasso rapido de modemiza~ao da vida familiar. Algumas das evo
luc,:oes verificadas ao longo dos anos mais recentes sao, sem duvida, es
pectaculares. Tomando como referencia a ultima decada do seculo xx, 
verificamos, no ambito dos comportamentos conjugais, 0 aumento da coa
bitac,:ao (que duplicou entre 1991 e 2001, pass an do neste ultimo ana a 
abranger 6,9% dos nucleos de casal) eo decrescimo da nupcialidade (que 
passou de 7,3 em 1991 para 5,7 em 2001), bern como 0 aumento da taxa 
de divorcio (indicador que quase duplicou, passando de 1,0 em 1991 para 
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1,8 em 2001) e das recomposis:6es familiares (que constituiram ja 11,8% 
do total de casamentos realizados em 2001). Em materia de fecW1didade e 
parentalidade sobressai 0 aumento dos nascimentos fora do casamento 
(que passaram de 15,6% em 1991 para 23,8% em 2001),0 aumento da 
idade media ao nascimento do primeiro filho (que passou de 24,3 para 
26,1 no caso das mulheres e de 26,2 para 27,7 no caso dos homens) ou 
ainda a diminuis:ao do nUmero de filhos por mulher (0 indice sintetico de 
fecundidade passou de 1,6 em 1991 para 1,5 em 2001). A par destas mu
dans:as nos comportamentos demograficos, que atestam a proliferas:ao de 
novas formas de organizar a vida conjugal familiar, e ainda de relevar 0 

aumento da taxa de actividade feminina, que passou de 53% em 1991 para 
65% em 20011. Alem disso, tambem no plano das representas:6es sociais, 
varios estudos tern sido produzidos na area da familia (Costa, 1992; Al
meida e Guerreiro, 1993; Torres, 1996; Vasconcelos, 1998; Almeida, 
2003), constatando-se globalmente uma tendencia ideal modemista em 
que ganham relevo orientas:6es normativas legitimadoras da igualdade de 
genero, do primado da afectividade, da democraticidade da vida familiar e 
da realizas:ao pessoaI. 

Resta-nos saber qual 0 impacto destas sucessivas transformas:6es sobre 
os valores que orientam de perto a vida conjugal e familiar. Por outras 
palavras, em que medida as mudans:as sociais operadas no contexto portu
gues produzem ou nao, do ponto de vista normativo, tambem uma moder
nizas:ao marcada da conjugalidade que a afaste dos tradicionais valores do 
casamento instituis:ao e a tome permeavel ao acento no bem-estar e na 
privacidade, na igualdade, na reflexividade e na comW1icas:ao, tendencias 
apontadas por algW1s autores (Roussel, 1989; Singly, 1993 e 1996; Beck e 

Beck-Gemsheim, 2002; Giddens, 1996), enquanto caracteristicas das so

ciedades ocidentais nas ultimas decadas. Queremos ainda saber, enfun, se 

se caminhou para uma relativa W1iformizas:ao da vida conjugal, centrad a 

em valores de companheirismo, ou antes para um cenario caracterizado 

pela coexistencia de uma pluralidade de modelos normativos de conjuga

lidade e de familia. 


A analise das orientas:6es normativas das mulheres constitui, para nos 
uma das portas de entrada no lado de dentro da vida conjugal, permitindo
-nos olhar para 0 casal e a familia enquanto lugares de construs:ao nomica, 
ou seja, de construs:ao de projectos e normas que dao sentido as trajectorias 
conjugais e familiares (KelIerhals e Troutot, 1987, p. 91), fazendo a ponte 

J Para urn resurno das principais transfonnavoes da vida familiar. v. Almeida e Wall 
(1995) e Almeida, Guerreiro, Lobo, Torres e Wall (1998): v. :tinea Can"o (1996), Roussel 
(1992), Almeida el at. (1995), Torres (1996), Leite (2003), Ferreira (2003), Aboim (2003), 
Vasconcelos (2003), Wall (2003) e Guerreiro (2003). 
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com os valores domirlantes num dado contexte historico. Esta ideia de r 

construyao n6mica surgida do trabalho pioneiro de Berger e Kellner (1975 
[1962]), autores que afirmam a necessidade de se analisarem os processos 
nomicos de construs:ao de sentido e de identidades na conjugalidade, apa
rece entao aqui colocada a prova empirica. 

Nesta optica, a diversidade dos modelos conjugais e familiares pode 
ser expJicada pelos modos como os grupos ou os individuos interpretam 
as norm as sociais produzidas num determinado contexte hist6rico, fabri
cando, na relas:ao de interacs:ao privilegiada que e a conjugalidade, sentido 
para si proprios e para 0 mW1do que os rodeia. Surgem assim, nesta linha 
teorica, os modelos ideal-tipicos de familia, atraves dos quais se procura 
fazer a ponte entre as grandes transformaS:6es socio-culturais e os compor
tamentos familiares. Acentua-se 0 caracter historicamente situado da vida 
familiar e a importincia dos val ores na sua estruturas:ao e organizas:ao, tal 
como apontaram os historiadores das mentalidades (Aries, 1973; Shorter, 
1995). Alias, esta perspectiva de analise procede de toda a teorizas:ao so
bre a privatizas:ao da vida familiar, focalizando, enquanto temas centrais, 
a questao dos sentimentos, 0 papel da instituis:ao matrimonial, as fmalida
des da familia ou mesmo a propria centralidade das relas:6es conjugais e 
parentais para os individuos. 

A ideia de uma orientas:ao da vida conjugal e familiar para determinados 
valores surge tambem, no ambito da sociologia da familia, no quadro de 
uma preocupas:ao com a pluralidade dos modos de organizas:ao da vida pri
vada. Em suma, ao direccionar-se 0 olhar para 0 lade de dentro da vida fa
miliar, quer-se saber como se produz a uniao, como funciona 0 casal/familia, 
que valores e objectivos orientam 0 grupo. Ao procurarem perceber este ul
timo aspecto, ou seja, quais os processos de construs:ao n6mica operados na 
familia, os auto res sublinham a distins:ao entre orientas:ao instrumental (0 
grupo visa a sobrevivencia e a integras:ao social dos seus membros) e orien
tas:ao expressiva (0 grupo esta, acima de tudo, centrado na satisfas:ao afecti
va e relacional dos seus membros), ou ainda uma distins:ao respeitante ao 
las:o familiar privilegiado (mais centrado nas crians:as, no casalou no grupo 
domestico) (KeIlerhaIs, 1987; KelIerhaIs e Troutot, 1987). 

De uma forma ou de outra, tanto historiadores como sociologos da fa
milia partilharam uma preocupas:ao comum: a de perceberem as norrnas 
fundamentais da «familia modema», bern como a sua diversidade. A recor
rente utilizas:ao dos pares tradicional/modemo, instrumental/expressivo, 
irlstituis:ao/comparllieirismo, para «cIassificar» a diversidade familiar, em 
contexto de mudans:a hist6rica, num numero alargado de propostas teori
co-empiricas e, afmal, 0 proprio reflexo dessa preocupas:ao. Lembre-se 
que Michel (1977) propl.mha, a partir da divisao do trabalho, a distins:ao 
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entre familias tradicionais, fortemente estruturadas por papeis de genero 
muito diferenciados, e familias modernas, mais igualitarias, que tambem 
ja Burgess, Locke e Thomes (1960 [1945]) haviam proposto a distincyao 
ideal-tipica entre «instituicyao» e «companheirismo», ou que Roussel (1980 
e 1991), procurando ultrapassar 0 caracter excessivamente dicot6mico dos 
modelos que acabamos de nom ear, alarga 0 leque de modelos normativos 
de familia, aumentando 0 seu numero para quatro: do lade mais tradicio
nalista estariam as «familias instituicyao» e as «familias aliancya»; do lado 
mais modemista encontrar-se-iam ja as «familias fusao » e as «familias 
associacyao » ou «clube»2. Nesta perspectiva, a priori dade analitica e dada 
ao senti do atribuido pelos actores sociais as suas relacyoes conjugais e 
familiares, sendo sobretudo em face das fmalidades (mais expressivas ou 
mais instnunentais), do lacyo familiar privilegiado (mais individualista, 
conjugalista ou familialista) ou ainda da perenidade atribuida ao casamen
to que se podem fazer emergir as diferencyas entre os vanos estilos de vida 
conjugal e familiar. 

Partin do tam bern da ideia de que 0 sentido que os actores sociais atri
buem a sua vida familiar contribui para a sua producyao, procuramos inves
tigar os diferentes model os de conjugalidade que predominam, em termos 
normativos, na sociedade portuguesa: se modelos mais «institucionais», 
assentes em valores tradicionais (as fmalidades instrumentais, 0 respeito 
pela instituicyao, a indissolubilidade do casamento, a divisao desigual das 
competencias e dos papeis de genero), se modelos mais «companheiris
tas», vinculados a uma maior igualdade relativa, a aceitacyao do div6rcio, a 
lima visao da conjugalidade como relacyao privilegiada. Face a este objec
tivo, a nossa indagacyao, aproveitando 0 formato longitudinal do Inquerito 
as Familias no Portugal Contempordneo, vi sou dois momentos diferentes 
da vida familiar: 0 inicio da vida conjugal e 0 momenta actual. No prirneiro 
momento, as mulheres da amostra inquirida identificaram retrospectiva
mente quais as fmalidades fundamentais associadas ao inicio da conjuga
lidade, permitindo-nos aferir v3rias dimens6es valorativas diferenciadas. 
Referimo-nos a: 

1) 	Valores instrumentais da vida em comum, rna is centrados no do
mestico (por exemplo, querer ter um lar e uma cas a a seu gosto), 

2 Note-se que as «familias instit1.li<;ao» sao caracterizadas por frnalidades de sobrevi
veucia e de s1.lbordina<;ao total a institui<;:ao matrimonial , as «familias alian<;:a», ainda for
temente institucionalizadas, sao j a caracterizadas pelo amor romantico como principio da 
Wliao. as «farnilias fusao» , onde sobressai igualmente 0 amor romantico, sit1.lam-se no 
quadro de uma recusa da institui<;:ao tradicional e da desiguaJdade entre os conj1.lges e, 
fmalmente, as «familias associa<;:ao» (mais recentemeote intituladas «familias c\ube») sim
bolizam 0 triunfo do individualismo sobre 0 nos-conjugal. 
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na mobilidade econ6mica (querer alcanc;ar um bom nivel financei
ro e progredir na vida), no apoio (nao ficar sozinha em caso de ne
cessidade) ou na sobrevivencia (enfrentar melhor as dificuldades 

economicas da vida); 

2) Valores de cooperac;iio ou reciprocidade, centrados na vida profissio

nal (partilhar projectos de vida pro fissional), na partilha de gostos 

ou ideias (partilhar gostos e ideias semelhantes) ou ainda na comu

nicacyao (querer ter alguem com quem pudesse dialogar e que a 


compreendesse) ; 
3) Val ores afectivos, centrados na segurancya afectiva (querer ter uma 

pessoa ao seu lado para sempre), na intensidade do sentimento 
(querer viver um amor intenso) ou na sexualidade (ter uma vida se

xual gratificante); 
4) Aspectos reprodutivos (ter filhos); 
5) Aspectos de pressiio social a nivel familiar (sentir que a familia de 

origem fica va contente) ou em termos de «imitacyao social» de urn 
comportamento considerado normativamente positivo (querer fazer 
como as mttras mulheres porque chega uma altura em que e natu

ral casar); 
6) Aspectos estatutarios (querer ter uma pessoa e um Lugar que a fi

zessem sentir alguem); 
7) Ou ainda aspectos relacionados com a funcyao de papel (querer cui

dar de uma casa e de umafamilia) . 

Por seu lado, os val ores fundamentais da vida conjugal foram questio
nados no momento actual atraves de quatro indicadores-chave: 

1) 0 tipo de sentimento mais valorizado pelas mulheres (respeito pela 
instituicyao ou acento na dinamica sentimental da relacyao, centrada 
no companheirismo ou no amor-paixao). Atraves desta questao, 
igualmente fundamental na perspectiva de Roussel (1991 ), identifi
camos a natureza do lacyo de solidariedade do casal (a instituicyao ou 

a relacyao); 
2) A posic;ao face ao divorcio, indicador classico de medicyao do pen

dor institucional da relacyao conjugal; 
3) As normas de divisiio do trabalho donui:stico e profissional, indica

dores que permitem aferir qual a igualdade
3 

desejada pelas mulhe

; Concebemos aqui a no<;:ao de igualdade enquanto equivalencia total de papeis, ou 
seja, ao homem e amulher caberiam as mesmas tarefas, tanto na esfera domestica como na 
esfera profissional. Com esta nota esc\arecemos a nossa op<;:ao quanto adefmi<;:ao do con
ceito de igualdade, pois este pode assumir duas vertentes: a igualdade por equivaJencia . 
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res face aos conjuges, correspondendo, por conseguinte, a desigual
dade a uma orientayao mais institucional da conjugalidade e a 
igualdade a urna visao mais companheirista; 

4) Finalmente, a norma de comunica9ao conjugal. Entrar no dominio 
da comunicayao conjugal perrnite-nos aferir se a tonica ecolocada 
na intensidade comunicacional com 0 parceiro, ou antes se 0 diaIo
go e menos importante. A comunicayao constitui igualmente urn 
indicador do maior ou menor pendor institucional da conjugalidade, 
uma vez que 0 acento na intensidade do diaIogo conjugal ecaracte
ristico de forrnas de conjugalidade mais companheiristas, transpor
tando para esta a reflexividade que a modemizayao tende a implan
tar. 

Em surna, 0 eixo de analise que nos norteia funda-se genericamente no 
leque de variayoes normativas possiveis entre urn polo muito instituciona
lista de relayao conjugal, de urn lado, e urn polo muito companheirista, no 
outro extremo do eixo. A nossa questiio central e entao perceber, por urn 
lado, em que medida se assiste, na sociedade portuguesa, a urn processo 
de modemizayao da conjugalidade e da familia operante no plano norma
tivo e, por outro, saber se se tende para urn modelo linico e dominante de 
orientayao, ou antes para a coexistencia de uma pluralidade de modelos de 
casal e de familia. 

A orientayao inicial da conjugalidade 

A analise das respostas as varias perguntas efectuadas sobre 0 tema «0 

que e que era importante nos primeiros tempos do casamento/uniao» 

(quadro n.O 4.1) revel a, nurn primeiro olhar, que alguns topicos relinem 

urn grande consenso, apontando para a ideia de que as mulheres associam 

vanas fmalidades a entrada na vida conjugal. 

(ideia que utilizamos) e a igualdade por complementaridade de papeis entre os membros 
do casal. Neste Ultimo caso, os actores sociais podem entender uma situar;ao de comple
mentaridade de papeis (por exemplo, a mulher encarregue das tarefas domesticos e 0 ho
mem do traballio profissional) como uma situar;ao de igualdade, na medida em que e justa. 
Sobre 0 caracter polissemico da nor;ao de iguaJdade, V., por exemplo , P. ROlL,( (1999), 
pp. 18-19. 
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As finalidades da uniao conjugal: percentagem de respostas afirmativas 
(n = 1776) 

[QUADRO N .o 4.1] 

Nos primeiros tempos do seu casamento/uniao era muito importante... 

Dimensao instrumental : 
Domestica . . Ter urn lar e uma casa a seu gosto .. 96,6 
Mobilidade.. Alcan~ar um born nivel ftnanceiro .. 91,8 
Sobrevivencia Enfrentar as dificuldades econ6micas da vida.... 81,6 

Ter uma pessoa para nao ficar s6 em caso de 
necessidade.. 70,9 

Dimensao cooperavao/reciprocidade 
Profissional.. IPartilhar projectos profissionais .... .... ... .. 83 ,8 

Partilhar gostos e ideias semelhantes .... . 94,6 
Comunica~ao.. Ter diaIogo e compreensao ..... ............... . 97,3 

Dimensao afectiva: 
Sentimento.. Viver urn arnor intenso .. . 94,9 
Seguran~a.. Ter seguranya afectiva 94,1 
Sexualidade.. Ter urna vida sexual gratificante .. 94,0 
Dimensao reproduti va.. Ter 93,5 

Dimensao de pressao social: 
Familiar... . Sentir que a familia de origem ficava contente .. .. 73,3 
Imita~ao. Fazer como as outras mulheres .. 49,8 

Dimensao de independencia.. Independ~ncia face afamilia.. 76,4 
Dimensao estatutaria .. Ter urna pessoa e urn lugar para se sentir alguem .. . 84,4 
Dimensao de pape!... Tomar conta de urna familia .. 90,1 

Vma leitura por dimensoes de resposta permite-nos constatar 0 prima
do do afectivo (sempre com pelo menos 94% de respostas afmnativas), 
acento que, contudo, nao surge isolado. Em segundo lugar aparece a di
mensao reprodutiva, a dar conta da forte ligayao entre 0 projecto a dois e 0 

projecto familiar - casar ou viver com 0 conjuge implica, para as mulhe
res inquiridas, ter filhos, ou seja, formar uma familia de procriaya04

• A di
mensao de cooperayao reline igualmente urn nlimero muito elevado de 
respostas, enunciando a importfulcia da partilha na relayao conjugal, desde 
logo ligada a logicas tipicas do companheirismo, modelo fundado preci
samente sobre dinamicas de reciprocidade. A funyao de papel aparece 
logo de seguida, com 90, I% de respostas afirmativas, demonstrando a 

4 Ede notar que 0 facto de todas as mulheres inquiridas serem maes actualmente pode
ra reflectir-se na importincia assumida pelo projecto parental a mvel das fmalidades iniciais 
da uniao. Resultados de outros inqueritos permitem-nos colocar esta hip6tese. Por exem
plo, os resultados do inquerito «Europeans and the Family» (Eurobarometro, 1993, p. 79) 
indicam que os individuos com ftlhos tendem a salientar mais a importincia de ter fillios 
do que os individuos sem filbos. 
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importancia de urn valor mais institucionalista (au tradicionalista, se qui
sennas) nos quadros nonnativos femininos - afmal, entrar na conjugali
dade significa ainda entrar no desempenho de urn papel especifico e codi
ficado a partida, au seja, tamar conta de uma familia. 

Tambem com elevado numero de respostas afmnativas, a dimensao 
instrumental apresenta urna cisao relativa entre as fmalidades domestica 
(ter um Lar e uma casa a seu gosto) e de mobilidade economica (aLcam;ar 
um born nivel financeiro), par urn lado, e as fmalidades de sobrevivencia 
(enfrentar as dificuLdades econ6micas da vida) e de apoio em caso de ne
cessidade (ter uma pessoa para nao ficar s6 em caso de necessidade, doen
9a, veLhice.. .), par outro. Os primeiros aspectos revelam a importfulcia do 
projecto economico como cimento do projecto conjugal, pennitindo iden
tificar, na constru9ao de urn «nos-conjugal», a importancia central dos 
recursos materiais (a casa, a dinheiro). 0 acento sabre a sobrevivencia e 0 

apoio e urn pouco menor, facto que pode, como veremos na sec9ao se
guinte, estar ligado a matrizes de classe, enquanto resposta a desigual dis
tribui9ao dos capitais economicos. 

No que respeita as fmalidades instrumentais da conjugalidade, e de 
ressaltar a sua forte associa9ao a alguns valores instrumentais, a que nos 
pennite identificar, para usar a distin9ao entre val ores materialistas e pos
-materialistas (Inglehart, 1977 e 19975

), urn quadro social bastante direccio
nado para a produ9ao da vida material, mesmo quando se entra em linha 
de conta com a afectividade desejada na rela9ao conjugal. 

As dirnensoes estatutaria, de independencia e de pressao social reunem 
urn consenso decrescente acerca da sua importiincia aquando da entrada 
na vida em casal. A aquisi9ao de wn estatuto (ter um Lugar para se sentir 
algUlim) agrega ainda 84,4% das respostas, identificando na conjugalidade 
uma fonte de aquisi9ao de identidade socialmente valorizada pel as mulhe
res, identidade adquirida a partir de urn lugar e de urn papel especificos. 
Os aspectos de independencia face a familia de origem e, sobretudo, a 
pressao social sentida constituem as fmalidades menos «hegemonicas». 
Casar para «fazer como as outras mulheres» era importante para menos de 
metade das mulheres, 0 que denota urn menor peso relativo da pressao 
sentida para a confonnidade a urn comportamento socialmente esperado: 

; Em termos genericos, a proposta de R. InglehaIi aponta para a existencia de uma 
transforma9ao gradual dos val ores nas sociedades industriais avan9adas, transformayao 
essa interpretada atraves de um eixo de analise com dois polos opostos: 0 materialismo e 0 
pos-materialismo. No primeiro caso sao predominantes os val ores da sobrevivencia eco
nomica, da ordem; no segundo caso, existe uma orientayao para a expressividade, a indivi
dualidade. Uma dada sociedade podera situar-se, obviamente, em posi90es intermedias 
face aos polos ideais do materialismo e do pos-materialismo. 
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ser uma mulher casada ou a viver em casal. A op9ao de entrar na conjuga
lidade afJ1lIla-se assim, do ponto de vista dos valores veiculados no femi
nino, como urn assunto do foro privado, menos submetido ao controlo do 
«outro generalizado». 

Ora esta primeira leitura dos dados pennite-nos desde ja delinear al
gumas tendencias. Se verificamos urn nUrnero muito elevado de respostas 
afJ1lIlativas relativamente aos aspectos expressivos, e tambem certo que 
sao multiplas as fmalidades hoje associadas a entrada na vida conjugal. 
A importiincia de certas finalidades instrumentais (ter um Lar ou aLcan9ar 
um bom nzvel financeiro), bern como das fmalidades de papel (tomar con
ta de uma familia) e de estatuto (sentir-se alguem), leva-nos a supor a 
existencia de alguma cumplicidade entre a «institucionalista» (aspectos 
instrumentais, estatutarios, de papel, de pressao social) e a «companheiris
ta» (a afectividade, a reciprocidade) nos valores subjacentes ao casamento 
ou a uniao conjugal. 

Uma analise das varia90es produzidas consoante as contextos sociais e 
temporais de entrada na conjugalidade pennitir-nos-a esclarecer mais mi
nuciosamente em que medida nos encontramos perante «representa90es 
hegemonicas»6 sabre a conjugalidade ou podemos antes descortinar perfis 
diversos. 

o efeito do contexto social 

Olhando para quadro n.o 4.3, observam-se algumas varia90es. 
Uma prirneira constata9ao e a seguinte: as fmalidades afectivas e de 

coopera9ao/reciprocidade conjugal sao as que apresentam menares dife
rencia90es face aos capitais escolares femininos. Sao, por assim dizer, 
transversais, tenham as mulheres apenas 0 ensino prirnario au graus supe
riares de escolaridade. 0 mesmo nao se passa a outras dirnensoes, em que 
a nivel de escolaridade opera distin90es visiveis entre a amostra de mulhe
res a viverem em casal. Quanta maiores as capitais escolares, menor a 
acento de fmalidades instrumentais de sobrevivencia, de pressao social, de 
independencia, de estatuto au de papel. 

6 0 conceito de representay30 social hegemonica, tal como formula do por Moscovici 
(com alguma proximidade a nOy30 de representayao colectiva de Durkheim), refere-se a 
um tipo de representayao social com urn grau muito elevado de cristaliza930 social e per
manencia no tempo, podendo assim ser paIiilhado por urn ou mais grupos sociais de forma 
uniforme e relativamente coerciva (v. Vala, 1993). 
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As finalidades segundo a escolaridade da mulher: percentagem 
de respostas afirmativas 

(n=I776) 

[QUADRO W 4.2]. . 

Nos primeiros tempos do seu 
casamento/uniao era mui· 

to importante.. . 

Todas 
as 

mu
theres 

Sem 
eSco
lari
dade 

Pri
mario 

Basico 
Se

cun
dario 

Curso 
medio, 

lie. 
iocom
piela 

Licen· 
datura 
comple

ta ou 
mais 

c/' p < 
< 0,000 

Dirnensao instrumental: 
Ter urn lar e uma casa a 

seu gosto ... 
Alcanyar um born nivel 

96,6 100,0 98,7 96,5 96,5 90,1 86,0 0,18 

financeiro. .. ... 
Enfrentar as dificuldades 

91,8 94,8 93,8 92,3 91 ,S 85,1 78,5 0,14 

econ6micas da vida .... 
Ter urna pessoa para nao 

ficar s6 em caso de ne

81,6 98,7 93,5 83,7 67,3 57,4 35,5 0,40 

cessidade.. .. . 
Dimensao cooperayao/reci

procidade: 
Partilhar projectos profis

70,9 92,2 84,1 71,0 51,S 63,4 69,9 0,35 

sionais ... 
Partilhar gostos e ideias 

83,8 84 ,2 86,1 84 ,5 81,4 81,2 68,8 0,11 

semelhantes... 94,6 92,2 94,9 95,1 94,5 91,0 94,6 -
Dialogo e compreensao ... . 

Dimensao afectiva: 
97,3 93,4 97,6 97,8 97,0 96,0 97,8 -

Arnor intenso ... 94,9 93,5 97,3 95,1 89,4 94,0 89,2 0,12 
Seguran,a afectiva ... 94,1 97,4 98,2 94,8 88,9 77,8 83,9 0,23 
Vida sexual gratificante .... 

Dimensao reprodutiva: 
94,0 89,6 94,5 94,7 93,5 89,1 95,7 -

Ter fuhos .... 
Dimensao de pressao social: 

Sentir que a familia de 

93 ,5 98,7 95,5 95,6 88,4 85,1 79,6 0,18 

origem ficava contente ... 
Fazer como as outras 

73,3 82,9 84,0 75 ,8 59,3 39.6 34,4 0,32 

mulheres.. 
Dimenslio de independencia· 

IndepenMncia face a fa

49,8 71,1 63,7 50,9 24 ,1 14,9 11 ,8 0,34 

milia .... 
Dimensao eSlatutiuia: 

Ter urna pessoa e urn lu

76,4 82,9 81.9 78,8 69,3 50,5 58,1 0,20 

gar para se sentir a1guem 
Dimensao de papeJ 

Tomar conta de uma fami

84,4 93,5 92,9 85,4 71 ,9 61 ,0 57,0 0,29 

lia .. 90,1 96,1 96,2 91 ,8 81 ,9 69,3 67,7 0,28 

* Coeficiente de contingeucia, medida associada do quiquadrado. que varia entre 0 e I. 

Se observarmos as mulheres com uma licenciatura completa, vemos 
que as suas respostas se situam sempre abaixo da media populacional: 
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menos 46,1% no que toca a enfrentar as dificuldades economicas da vida, 
menos 38,9% a nivel da pressao familiar sentida, menos 38,0% a nivel da 
pressao social, menos 27,4% no que respeita a aquisiyao de urn estatuto, 
menos 24,8% na conquista de independencia face a famnia de origem, 
menos 22,4% na dimensao de pape!. Tambem a fmalidade reprodutiva 
(menos 13,9%) e a importancia de ter uma cas a a seu gosto (menos 
10,6%) se encontram abaixo do padrao medio de respostas. Pelo contrario, 
observando as mulheres com 0 ensino primario, verificamos que estas res
pondem sempre acima da media. Mais 11,9% em termos de fmalidade de 
sobrevivencia economic a, mais 13,2% no apoio em caso de necessidade, 
mais 13,9% no querer fazer como as outras mulheres, mais 10,7% no que 
toca apressao familiar, mais 8,5% na dimensao estatutaria, rnais 6,1% no 
que se refere ao desempenho de urn papel e mais 5,5% na dimensao de 

independencia. 
Esta comparayao e suficientemente demonstrativa das diferenyas ope

radas pela escolaridade, esbatendo a ideia de hegemonia para dar lugar as 
distinyoes sociais no plano dos valores. A analise das variayoes inerentes 
aos diferentes I ugares de classe corrobora, alias, estes resultados (quadro 

n.o 4.3). 
As fmalidades instrumentais de sobrevivencia e de apoio em caso de 

necessidade, a independencia, a aquisiyao de urn estatuto, 0 desempenho 
de urn papel social e, sobretudo, a pressao normativa sentida pelas mulhe
res para a conformidade social sus ten tam as diferenyas de classe observa
das. Se examinarmos em pormenor as variayoes inerentes a esta ultima 
dimensao (a que globalmente mais variayoes sofre), podemos constatar 0 

seu decrescimo acentuado entre os empresarios e dirigentes, as profissoes 
intelectuais e cientificas e tambem as profissoes tecnicas e de enquadra
mento intermedio, val ores medios ou mesmo urn pouco acima da media 
entre os empregados executantes e os sectores operarios e uma sobrerre
presentayao mais nitida entre os camponeses e os assalariados agricolas 
casados com operarios industriais, sectores da populayao provavelmente 
sujeitos, em maior medida, a pressao e ao controlo social exercidos em 

meios mais pequenos. 
Podemos, em resumo, dizer que, apesar da transversalidade de certos 

valores a todas as camadas sociais - a afectividade, a cooperayao compa
nheirista -, 0 pendor para a instituiyao (isto e, para valores instrumentais, 
estatutarios e de conformidade social) e maior entre as mulheres perten
centes a meios populares e menos escolarizados, enquanto 0 pendor mo
dernista (aqui configurado por urn menor acentuar dos valores que corpo
rificam a matriz normativa mais institucionalista) se intensifica entre 
quem detem maiores qualificayoes escolares e profissionais. 
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As finalidades segundo a classe social do casal: percentagem de respostas afirmativas 
(11 = 1729) 

[QUADRO N." 43J 

Todas (fNos primeiros tempos do EE AAPTas IPP p<Cseu casamento/uniao era ED PIC EE 01 + +EImumuito importante ... 0,00001 01
Iheres 

Dimensao instrumental: 
Ter urn lar e wna cas a a 

seu gosto .. .. 0,18 
Alcanyar urn born nive1 

f1nanceiro ... . .. . .. 

84,3 95,9 96,8 97,9 99,0 96,8 00,096,6 90,0 98.9 

83,1 93,8 98,9 95,0 91,8 93 ,1 0,16 
Enfrentar as dificuldades 

econ6cnicas da vida... 

91,8 72,5 88,2 92 ,2 

61,5 84,1 92,2 86,3 92,3 0,39 
T er wna pessoa para nile 

ficar s6 em caso de 
necessidade.. . 

81 ,6 25,0 37,1 90,8 85,9 

70,9 20,0 33,0 48,5 73 ,6 90,1 75,3 76,5 80,3 85,9 0,32 
Dimensao cooperayaolre

ciprocidade: 
Partilhar projectos pro

fissionais ..... 73,0 78,5 86,8 85,6 88,2 83,2 86,7 84,4 0,13 
Partilhar gostos e ideias 

semelhantes.. . . 

83,8 67,5 

94,494,4 92,3 95,4 95,4 92,8 97,2 95,394,6 97,5 -
Diillogo e compreensilo .. 98,497,5 95,5 96,8 00,0 98,3 96,9 98,4 97,3 96,9 -

Dimensao afectiva: 
Arnor intenso .... -

Segwanya afectiva .. 
95,4 94,4 95,8 95,9 96,485,0 88,6 93,8 95,394,9 

87,2 94,9 96,7 96,2 96,6 95,6 96,9 0,18 
Vida sexual gratificante .. 

94 ,1 82,5 82,8 
91,0 93,8 93,8 86,5 95,0 93,5 97,2 93 ,8 94,0 94,9 -

Dirnensilo reprodutiva: 
Ter fllhos ....... .. ... 93,4 94,2 96,4 97,2 98,4 0,17 

DiInerJsao de pressiio social: 
Sentir que a familia de 

origem ficava con

93,5 83,0 87,2 93,580,0 

tente .... 73,3 37,5 33,7 50,8 77,6 83 ,5 77,7 81,4 81,5 81,3 0,31 
Fazer como as outras 

mulheres.. .. 49,8 10,0 14,6 20,0 56,1 67,8 49,8 58,3 55 ,6 68,8 0,31 
Dimensiio de independCncia 

Independencia face a fa
milia .... 76,4 40,0 49,4 69,2 80,8 77,8 80,0 80,2 81,9 73,4 0,22 

Dirnensao estatutana: 
Ter urna pessoa e urn lugar 

para se sentir alguem 84,4 50,0 61,4 69,7 87,4 87 ,9 88,3 90,0 90,3 85,9 0,26 
Dimensao de papel: 

Tomar conta de urna fa
milia.. .. 90,1 675 70,8 77,9 91.4 94,5 92,9 95,6 93,6 95,3 0,25 

A condiyao perante 0 trabalho no inicio da vida conjugal 

A condiyao das mulheres perante 0 trabalho no inicio da vida conjugal, 
embora menos discriminante do que a escolaridade ou a classe social, 
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pennite-nos comparar eventuais diferenyas entre ter uma profissao e ser 
domestica, duas situayoes diversas do ponto de vista da autonomia e da 
igualdade da roulher face ao marido ou companheiro (quadro n.o 4.4). 

As finalidades segundo a condi~iio da mulher perante 0 trabalho 

no inicio da vida conjugal: percentagem 


de respostas afirmativas 

(n = 1679) 


(QUADRO N." 44] 

Nos primeiros tempos do seu casa- Todas Empre- Domes- Desem- Estu
mento/unilio era muito importan as mU gada tica pregada dante* 

te... the res 

Dimensilo instrumental: 
Ter urn lar e uma casa a seu gosto .. 96,6 96,7 96,8 97,4 90,2 

Alcanyar wn bom nivel frnanceiro. .. 91,8 91,7 91,0 96,1 90,2 

Enfrentar as dificuldades econ6micas 
da vida .... . 81,6 79,5 88,9 89,6 54,9 

Ter urna pessoa para nao ficar s6 
em caso de necessidade .... 70,9 70,2 74,7 76,6 45,1 

Dimensilo cooperayaolreciprocidade: 
Partilhar projectos profissionais .... 83,8 84,6 80 ,6 84,4 76,5 

partilhar gostos e ideias semelhan
les... .. ...... " .. 94,6 94 ,9 93,6 96,1 94,1 

Diillogo e compreensao .. .. ... ... .... .. 97,3 97,6 96,8 100,0 94,1 

Dimensao afectiva: 
Arnor intenso .. .. ... ... . 94,9 94,6 95,3 97,4 98,0 

Seguranya afecti va..... .. .. .... . .. . . 94,1 93,3 96,5 97,3 90,2 

Vida sexual gratiiicante.. ...... 94,0 93,8 93,5 96,1 94,1 

Dimensao reproduti va: 
Ter fillios .. . .. ... .... 93,5 93,5 95,0 94,8 80,4 

Dimensilo de pressao social: 
Sentir que a familia de origem fica

va contente.. 73,3 71 ,9 77,2 84,2 49,0 

Fazer como as outras mulheres .. 49,8 47,0 58,7 59,7 15,7 

Dimensilo de independencia: 
Independencia face afamilia.. .. .. 76,4 74,7 79,2 88,2 74,5 

Dimensilo estatutana: 
Ter wna pessoa e urn lugar para se 

sentir alguem... ... ..... 84,4 82 ,5 90 ,7 94 ,7 72,5 

Dimensao de papel: 
Tomar conta de uma familia .. 90,1 89,4 94,2 94,8 66,7 

(fp < 
< 0,000 

-

-

0.15 

0,10 

-

-
-

-
-
-

0,10 

0,11 
0,15 

-

0,12 

0,15 

* 0 perfil contrastante de respostas das mulheres que no inicio da sua vida conjugal 
eram estudantes fica a dever-se as suas elevadas qualifica~5es escolares. ActuaLmente, 
39,2% destas mulheres tern uma licenciatura completa, 25,5% possuem urn curso medio ou 

uma licenciatura incompleta e 21,6% tern 0 ensino secundano. 
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Ser domestica implica colocar maior acento sobre a instrumentalidade 
de sobrevivencia (tel' alguem para enfrentar as dificuldades economicas 
da vida), a confOlmidade a pressao familiar e, sobretudo, social (fazer 
como as outras mulheres), a aquisic;:ao de independencia face afamilia de 
origem ou a aquisic;:ao de urn estatuto e de urn papel social. As restantes 
fmalidades nao evidenciam, por outr~ lado, grandes diferenc;:as entre as 
duas condic;:oes: ter uma profissao ou ser domestica. 

Ressaltam, assim, especialmente as fmalidades que se prendem com a 
aquisic;:ao de uma mais-valia identitaria atraves do casamento ou da uniao 
de facto - sentir-se alguem, desempenhar determinadas tarefas, corres
ponder as expectativas dos outros. Estar ausente do mundo profissional, 
urn espac;:o alternativo ao universo domestico, acentua este conjunto de 
fmalidades, muito provavelmente porque, nestas mulheres, a realizac;:ao 
pessoal efectuada atraves da conjugalidade e da familia se assume como 
mais importante. Talvez tam bern porque sejam as mulheres de meios po
pulares a maioria das domesticas 7

, reaparecendo aqui 0 efeito de classe a 
operar distinc;:oes. 

Tempos de entrada na vida a dois 

Relativamente a entrada na vida a dois consideramos dois indicadores: 
o momenta do curso de vida em que se comec;:ou, de facto, a viver com 0 

conjuge e 0 «tempo social» que serviu de cenario ao inicio da conjugali
dade. Referimo-nos, concretamente, a idade da mulher quando comec;:ou a 
viver com 0 conjuge (quadro n.o 4.5) e ao ano de entrada na conjugalidade 
(quadro n.o 4.6). 

Comec;:ando por analisar a idade de entrada na conjugalidade, nota
mos, mais uma vez, que as fmalidades afectivas e de cooperac;:ao/reci
procidade permanecem inalteradas, confirmando-se assim, repetidamente, 
a sua transversalidade. Em contraste, verifica-se que, a medida que a idade 
do casamento aumenta, diminui a importancia dada pela mulher a pres
sao sentida para se casar a contento da familia de origem, bern como a 
vontade de dela se tomar independente; diminui igualmente a pressao so
cial para casar porque e natural e as outras mulheres tambem 0 fazem. 
Nesta optica, 0 que se espera obter na relac;:ao conjugal nao e 0 mesmo 
quando se casa antes dos 20 ou depois dos 25 anos. Muito provavelmente, 

7 De facto, e de notar que quase metade (44 ,2%) das mulberes actualmente domesticas 
e casada com openirios indusiriais, mimero que evidencia 0 perfil openirio deste segmento 
da populayao feminina. 
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As finalidades segundo a idade da rnulher no momento de entrada na conjugalidade: 
percentagern de respostas afirrnatil'as 

(n = 1776) 

[QUADRO N.· 4.5] 

Nos primciros tempos do seu 
casameoto/uniao era muito 

importante... 

Dimensao instrumental : 

Todas 
as mu
(heres 

Ate 19 
3nos 

20·24 
anos 

25-29 
3nos 

30 e 
mai s 
anos 

cfp < 
< 0,000 

Ter urn lar e uma casa a seu gosto. 96,6 98,0 96,6 95,2 94,7 -
A1cant;ar urn born nivel financeiro 
Enfrentar as dificuldades econo

91,8 94,8 91,1 91,2 86,3 -

micas da vida.... . ....... 
Ter uma pessoa para nao ficar so 

81 ,6 87,6 81,7 72,4 81,1 0,12 

em caso de necessidade.... 
Dirnensao coopera9iio/reciprocida

de: 

70,9 76,0 69,7 64,7 77,9 -

Partilhar projectos profissionais. 
Partilhar gos tos e ideias seme

83,8 84 ,8 84,0 82,5 80,0 -

Ihantes ... 94,6 95,0 94,8 93,2 94,7 -
DiaJogo e compreensiio ... 

Dirnensao afectiva: 
97,3 96,2 97,6 98,0 96,8 -

ArnOT intenso ..... 94 ,9 96,2 95,3 92,5 92.6 -
Segural19a afectiva.. ........ 94,1 95,9 943 90,8 93,7 -
Vida sexual gratificante ..... 

Dimensiio TepTodutiva: 
94,0 93,2 94,5 94,2 92,6 -

TeT mhos .. 
Dimensao de pressao normativa: 

Sentir que a familia de origem 

93,5 94,6 93,2 94 ,9 86,3* -

ficava contente ........ .. ............. 73,3 79,6 73 ,8 64,2 67,0 0,11 
FazeT como as outras mulbeTes.. 

Dimensao de illdependencia· 
49,8 57,0 50,7 39,8 37,9 0,12 

lndependencia face it familia .... 
Dimensao estatutaria: 
Ter uma pessoa e urn lugar para 

76,4 83 ,9 76,3 70,4 61,7 0,13 

semir-se alguem... . 
Dimensao de papel: 

84,4 90,7 84,0 77,6 80,0 0, 12 

Tomar conta de uma familia... 90,1 92,8 90,7 84,3 89,5 -
* A diminuiyao da importancia do projecto procriativo entre as mulberes que entraram 

na vida conjugal com 30 ou mais anos deve ser relativizada, pois esta percentagem e, na 
realidade. explicada pelo facto de algumas destas mulberes (23,2%) ja terem fLlbos de 
rela~oes ou unioes anteriores. Pelo contrano, as mulberes sem filhos que entram na conju
galidade com 30 ou mais anos apontam 0 «ter fillios» como fmalidade fundamental da 
uniao em 100% dos casos, 0 que denota, inclusivamente. um acrescimo de importancia do 
projecto procriativo. 

ter mais idade quando se entra na vida a dois significa tambem ter ja ad
quirido uma maior dose de autonomia individual (houve mais tempo para 
consoli dar inserc;:oes profissionais, por exemplo), 0 que pennite amulher 
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acentuar menos alguns dos aspectos mais institucionalistas do casamento 
nomeadamente a aquisic;:ao de uma identidade em func;:ao de um novo 
estatuto e de um novo papel a cumprir (0 de esposa e mae) ou a conformi-

As linalidades segundo 0 ano de entrada na conjugaJidade: percentagem 
de respostas alirmativas 

(n=1776) 

[QUADRO N.O 4.6J 

Todas 
Ate 1975 1980 cfp<Nos primeiros tempos do seu casamento/uDl30 as 1985 1990 e 

mulbe 1974 -1979 -1984 -1989 mais < 0,000 
res 

era muito importaote ... 

Dimensao instrumental: 
T er urn lar e uma casa a seu gosto .. . 96,6 96,5 95,9 93,998,4 97,0 -
Alcanyar urn born nivel fmanceiro ..... 91,8 91,5 92,6 93,3 90,7 88,4 -
Enfrentar as diflculdades econ6rnicas da 

vida ... 79,181,6 88,7 83,1 81,9 79,6 -
Ter urna pessoa para nao ficar s6 em caso 

de necessidade ...... . ..... 70,9 75 ,4 74,5 67,8 70,4 70,7 -
Dimensao cooperayao/reciprocidade: 

Partilhar projectos profissionais ..... ........ .. . 83,8 84,5 84,4 83,5 83,6 83,4 -

Partilhar gostos e ideias semelhantes ... ...... 94,6 92,3 95,2 94,9 94,5 94,5 -
DiaIogo e compreensao .. . .... .... 97,3 93,7 97,6 97,9 97,6 97,2 -

Dimensao afectiva: 
Arnor intenso .. .. .... ..... ..... ..  .. ... 94,9 94,4 96,8 93,6 95,7 93,4 -
Seguranya afectiva .. ...... ....... 94,1 93,7 94,7 93,9 95,1 90,6 -

Vida sexual gratificante .. .... ... ... ... ... 94,0 91,S 93 ,8 95,0 93,7 93,9 -
Dimensao reprodutiva: 

Ter fMos ... .... ... 93,5 91,5 95,3 93,1 95,7 86,2* -
Dimensao de pressao socia!: 

Sentir que a familia de origem ficava contente 73,3 79,6 78,1 71,1 71,3 70,4 0,08 
F azer como as outras mulheres .... 49,8 57,7 55,4 50,7 46,2 38,9 0,11 

Dimensao de independencia: 
Independencia face afamilia... 76,4 79,6 79,3 77.5 74,6 70,0 -

Dimensao estatutilria: 
Ter urna pessoa e urn 1ugar para se sentir 

alguem .. . ..... ... ... 84,4 88,0 87,1 84,4 82,6 80,7 -
Dimensao de papeJ: 

Tomar conta de uma familia ... 90,1 88,0 93,1 88,7 90,2 89,4 -

percentagem e novamente afectada pelo facto de a partir de 1990 aumentar sig
nificativamente 0 nfunero de familias recompostas (22,7%), em que as mulheres ja tern 
filhos anteriores auniao actual. 

dade a um comportamento desejavel e socialmente valorizado pelos pr6
prios familiares ou pelos outros em geraf 

S E de notar que a idade media do casamento/uniao e mais elevada entre as mulheres 
com maior escolaridade, aproximando-se dos 2S anos entre as que tern uma licenciatura 
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A seu tumo, 0 «tempo social» de formac;:ao do casal nao parece ter 
grandes efeitos no que respeita as fmalidades referidas hoje pelas mulhe
res como tendo sido muito importantes no inicio das suas vidas de casaL 
Ter um lar, alcanc;:ar urn born nivel fmanceiro ou tomar conta de uma fa
milia sao val ores que continuaram a fazer parte da semantica ideol6gica 
das mulheres que casaram mais recentemente. De facto, 0 Unico aspecto 
que apresenta sensiveis alterac;:oes consoante 0 ana de entrada na conjuga
lidade e a pressao familiar e social sentida para 0 casamento . As mulheres 
que entraram mais recentemente na vida conjugal vincam menos frequen
temente a importiincia subjectiva de casarem paraJazerem como as outras 
mulheres ou como meio de agradarem a familia de origem, diminuindo, 
por outro lado, os ganhos de independencia face a esta ultima ou ainda a 
importancia da conjugalidade como fonte de estatuto. 

Parece delinear-se, assim, urna certa viragem nos valores fundadores 

da conjugalidade em direcc;:ao a uma visao mais «privatizada» da uniao 

conjugal e, logo, menos condicionada por factores «extemos» (a opiniao 

dos outros, a necessidade, 0 estatuto). As restantes fmalidades - tanto as 

instnunentais e as de papel como as afectivas e as de cooperac;:ao/re

ciprocidade - sao pouco alteradas pelo ano de entrada na conjugalidade, 

nao fazendo muita diferenc;:a ter casado antes do 25 de Abril ou ja nos 
anos 90. A mudanc;:a trouxe sobretudo urn acrescimo de privatizac;:ao dos 
comportamentos, e nao 0 desaparecimento de todos os aspectos mais insti

tucionalistas do casamento. 

Urn indicador de sintese: 0 grau de «institucionalidade» 

Apesar de 0 inicio da vida conjugal surgir, no discurso feminino, asso
ciado a inurn eras fmalidades, algumas diferenc;:as acabam por transparecer. 
A analise que apresentamos seguidamente esclarece-nos melhor ace rca 
das variac;:oes estatisticamente significativas nas fmalidades da conjugali
dade, pois permite-nos «isolan) 0 conjunto de itens que mais contribuem 
para estabelecer um padrao de diversidade nas respostas femininas (qua

dro n,o 4.7). 

completa. Note-se. alias, que 38,1% das mulheres que entraram na conjugalidade com 2S e 
mais anos tern pelo menos 0 ensino secundano, percentagem bastante sobrerrepresentada 
face aos 22.1% do total da amostra. Dai haver alguma sobreposiyao entre a idade de entra
da na conjugalidade e 0 nivel de escolaridade, associa<;ao que deve ser tida em coota ao 

analisarem-se os resultados. 
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Dimensoes explicativas da diversidade de resposta;' 

[QUADRO N.o 4.7) 

Dimensao 1 Dimensao 2 Dimensao 3 

Eigellvalue .. 0,2693 0,0841 0,0716 
Dimensao instrumental 


Ter lim lar e lima casa a seu gosto.. . ........ ......... .. ... . 
 0.101 0,011 0,277 
Alcan~ar wn born nivel flDanceiro 0,166 0,063 0,215 
Enfrentar as dificuldades econ6micas da vida. 0,434 0,073 0,006 
Ier uma pessoa para nao ficar 0,398 0,095 0,010 

Dimensiio coopera~iio/reciprocidade: 

Partilhar projectos profissionais .. 0,339 0,024 0,086 
Partilhar gostos e ideias semelhantes .. 0.124 0,246 0,046 
DiaJogo e compreensiio .. 0,139 0,219 0,013 

Dirnensiio afectiva 
Aruor 0,188 0,182 0,048 
Seguran~a 0,374 0,016 0,161 
Vida sexual gratificante .. 0,156 0,257 0,059 

Dirnensiio reprodutiva: 
Ier 0.164 0,006 0,090 

Dirnensiio de pressao normativa: 
Sentir que a familia de origem ficava contente ....... . 0,463 0,059 0,002 
F azer como as outras mulberes .. 0,323 0,091 0,013 

Dirnensao de independencia: 
Independencia face Ii familia .. 0,341 0,002 0,031 

Dimensao estatut3ria: 
Ter uma pessoa e urn lugar para se sentir alguem .. 0,452 0,003 0,084 

Dimensao de papeJ 
Tomar conta de uma familia. 0,346 0,000 0,004 

* Os scores de cada variavel analisada sao considerados signiiicativos a partir de 0,30. 

Os resultados da analise de correspondencias multiplas9 que efectmi
mos revel am a existencia de apenas uma dimensao significativa em fun
yao da qual se produzem as variayoes observadas nas respostas femininas . 
Com efeito, somente a dimensao 1, a que podemos chamar «instituciona
lista», apresenta scores estatisticamente significativos (v. valores a negro), 
a agregar as fmalidades de sobrevivencia economica e de apoio, a coope
rar;ao a nEvel proflssional, a seguranr;a afectiva, a pressao social e as 
fmalidades de independencia, de papel e de aquisiyao de estatuto. Pelo 

9 Efectwimos urna analise de correspondencias multiplas de tipo HOMALS, dado tra
tar-se de variaveis nominais. A analise de correspondencias mwtiplas eum metodo explo
ratorio que identifica eventuais estruturas de relac;ao entre variaveis. Ao permitir identifi
car eixos factoriais que tornam possivel combinar as variaveis iniciais em dimens6es 
empiricas, possibilita urna visao mais agregada dos dados. 
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contrario, as dimensoes 2 e 3 nao contribuem para explicar a diversidade 
de respostas femininas , dado 0 caracter hegem6nico de certas fmalidades . 

De facto, os campos da afectividade (0 amor e a vida sexual), da reci
procidade express iva (a partilha de gostos, ideias e de dialogo), da repro
dur;ao ou da instrumentalidade domestica e de mobilidade fonnam uma 
matriz comum, genericamente configuradora das orientayoes conjugais fe
mininas. 0 maior ou menor institucionalismo e que pode estar presente, 
em graus de intensidade variada, nessa matriz comum. Os valores que 
preenchem de sentido 0 cenano inicial da relayao conjugal modemizam-se 
pelo enfraquecimento da figura do «casamento instituiyao», e nao pela 
ausencia de certas formas de instrumentalidade a favor de urn mundo ex
clusivamente centrado nos afectos. Afmal, querer ter uma casa ou querer 
progredir economicamente na vida sao motivayoes que a quase global ida
de das mulheres inquiridas aponta como «muito importantes» para se ter 
iniciado urna vida a dois . 

o maior ou menor nUmero de respostas af1Illlativas aos nove t6picos 
constituintes da dimensao I constitui, assim, urn eixo onde se estruturam 
as diferenyas nas orientayoes iniciais da vida conjugal. Quanto mais ele
vado 0 numero medio de t6picos assinalados, maior 0 pendor «institucio
nalista» inerente aentrada na relayao conjugal, e vice-versa. 

Se considerarmos 0 «grau de institucionalidade» (ou seja, 0 numero 
medio de respostas «institucionais»), verificamos, sobre as fmalidades 
iniciais da uniao, 0 imp acto nao so dos contextos sociais (nomeadamente 
os capitais academicos, a posiyao religiosa do casal) e do tempo de entra
da na conjugalidade, mas igualmente de variaveis como a trajectoria pro
fissional da mulher, a trajectoria domestica do casal (que pode ter vivido 
sempre num grupo domestico simples ou em conjunto com outras pessoas, 
sempre ou em algumas fases da vida), 0 tipo de layo conjugal (formal ou 
coabitante) com que se iniciou e se foi construindo a W1.iao ou os princi
pais dominios de gratificayao apontados pelas mulheres inquiridas 10 (qua
dro n.c 4.8). 

Notamos, assim, que 0 «grau de institucionalidade» das fmalidades ini
ciais da uniao aumenta entre as mulheres menos escolarizadas, as que 
entraram na conjugalidade na decada de 70, as que nunca trabalharam 
profissionalmente, as que vivem em agregados domesticos complexos 
desde 0 inicio da actual uniao, as que realizaram urn casamento cat61ico 
(ou entao vivem em uniao de facto, numa primeira conjugalidade), as que 
sao cat61icas praticantes e casadas com urn homem igualmente cat6lico 

10 Sobre os principais dominios de gratificac;ao das mullieres, v. capitulo L 
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Varia~oes do grau de institucionalidade segundo 
algumas variaveis independentes 

[QUADRO no 4.8) 

Todas as mulheres (n = 

Religiao dos dois membros do casal ICatolicos praticantes .... ............... ...... . 


7,42 

Sern escolaridade 8,07 
Ensino primano. 8,04Nivel de escolaridade da mulher 
Ensino preparatorioibasico 7,5 1F (5,1770) = 86,71; p < 0,000; 
Ensino secundano ... 6,51 

5,64 
5,39 

7,63 

£Ia'= 0,20 

Ano de entrada na conjugalidade 7,60 
F (4,1773) = 4,48;p < 0,01; 1980-1984 .... . ... . 7,39 

EIa'=O ,O I 1985-1989........ ..... ... . 7,34 
1990 e 7,20 
Sem 6,70 

7,68 
F(4,1722) = 10,79;p < 0,000; Cat61icos nao praticantes. 7,33 

Ela'= 0,03 Cat6licos nao praticantes e praticantes 7,48 
Cat61icos nao oraticantes e sern religiao 6,28 

Traject6ria prolissional da mulher Sempre com trabalho profissional ... ............... .. . 
 7;29 
F(2,1768)= 4,53 ;p < 0,01; Trabalho profissional em urn ou dois momentos .. 7,54 

EIa'=O,OI Semore sem trabalho 7,59 
Traject6ria domestica 7,33 

F (3, 1772) = 4,54; p < 0,005; Sempre cornplexa .. 7,68 
Ela'= 0.01 7,59 

7,29 
Coabitayao transit6ria .. .... ........ . 6,91 

Percurso de rormaliza~ao conjugal Coabitay3o e casameDto 6,75 
F (4, 1771) = 5,34; P < 0,000; Coabitay3o e casamento religioso ............. ... . .. . 
 7,19 

Ela' = 0,02 Casamento 7,5 2 
Casamento 7,28 

7,52 
Pre-casamento ..... ................ . 6,87 

Tipo de coabita~ao Experimentayao.. 6,63 
F(4,272) = 5,65;p < 0,001; Entrada na parentalidade ............................. ........ . 
 7,38 

Ela'= 0,02 Uniao de facto primeira conjugalidade. 7,71 
Uniao de facto (recasarnento). 7,14 
Tarefas dornesti cas, rela~ao com parentes e rela

yao com 8,06 
Tarefas domesticas, relayao com filhos e vida 

7.96Dominios de gratilica~ao da mulher 

F (5, 1222) = 22,70; P < 0,000; Relayao COm parentes, relayiio com fillios e vida 
7,63Eta'= 0,09 

Convivios, rela~ao com mhos e vida conjugal .. 7,06 
Profissao!estudos, relayao com fllhos e vida con

6,60 
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praticante e as que escolheram as tarefas domesticas enquanto dominio de 
gratificayao pessoaJ. Pelo contnirio, 0 nlimero medio de respostas «insti
tucionalistas» diminui quando a mulher tern escolaridade secundaria ou 
superior, nao tem religiao e 0 conjuge tambem nao, sempre trabalhou pro
fissionalmente, entrou na vida conjugal a partir dos anos 80, fez um casa
mento civil pre cedi do de urn periodo previo de coabitayao em que nao 
nasceram filhos, sempre viveu num agregado domestico simples e refere a 
vida profissional ou a esfera dos convivios e lazeres enquanto areas de 
gratificayao_ 

A orienta<;ao conjugal no momenta actual 

A orientayao actual da vida conjugal e familiar, tal como no inicio da 
vida em casal, desdobra-se numa serie de indicadores que nos abrem as 
portas para as normas que as mulheres procuram por em pratica no seu dia 
a dia. Procura-se respeitar 0 casamento como instituiyao ou valoriza-se a 
relayao com 0 companheiro? Da-se relevo ao caracter perene do casamen
to ou aprova-se a dinamica de uma relayao eventual mente dissoluvel? 
Tem-se como norma a igualdade entre os generos ou uma divisao tradi
cional do trabalho? Procura-se comunicar sempre intensamente com 0 

marido/companheiro ou apenas quando ha assuntos a resolver? 

o sentimento na relayao conjugal 

o sentimento (de respeito, de companheirismo ou de amor-paixao) 
que, no momenta actual, se procura viver na relayao conjugal constitui urn 
indicador central das bases em que assenta 0 layo entre os conjuges. Se no 
inicio da vida a dois as mulheres inquiridas se diferenciaram pelo grau de 
institucionalidade nas opyoes normativas que serviram de alicerce a cons
truyao da conjugalidade, passados varios anos de vida em comum (em me
dia, 16,5 anos), que valores enquadram actualmente a relay30 conjugal? 

A divisao novamente se toma vislvel. Faz-se de fonna quase equilibra
da entre 0 «respeito pel a instituiyao» e a «relayao», ficando a primeira 
norma, contudo, a ganhar por cerca de 4 pontos percentuais (quadro 
n.o 4.9). No primeiro caso, a mulher salienta 0 «respeito pelos deveres que 
o casamento implica», valorizando uma regulayao extema arelayao com 0 

conjuge, ao apelar a uma codificayao do casamento enquanto instituiyao, 
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que compreende determinados deveres e obrigayoes. No segundo caso, a 
construyao do sentimento conjugal retira os seus fLmdamentos da propria 
dinamica intema cia conjugalidade, opyao que alinha mais de perto com os 
val ores promovidos sob a egide do processo de privatizayao das relayoes 
familiares. 

Sentimento valorizado na conjugalidade 
(n = 1776) 

[QUADRO N.o 4.9] 

Na vossa rela~ao a dais tern tentado sobretudo... 

Respeito pela institui~o 


Manter uma relayiio de respeito pel0 casamento e pelos deveres que ele irnplica .. 
 52.1 

Acento Da relayiio cern 0 outro (subtotal) .. 
 47.9 

Manter urna relayao de arnigos e cempanheiros urn do 31,2 
Manter, sobretudo. uma rela~o de amor·paixao .. 16,7 

100,0 

o acento na relayao com 0 marido ou companheiro pode, por seu lado, 
fazer-se dando saliencia ao sentimento de amizade e companheirismo ou 
ao sentirnento de amor-paixao. Entre as duas fonnas de valorizar a cons
truyao de uma relayao conjugal virada para a sua propria dinamica inter
na 11, a procura de companheirismo agrega, todavia, uma maior percenta
gem de respostas - cerca do dobro do «amor-paixao». Ganha a procura de 
uma relayao cimentada sobre sentirnentos de amizade e de soliciariedade 
entre os parceiros conjugais, por comparayao com a afirmayao do amor
-paixao enquanto fundamento afectivo da conjugalidade. 

As tendencias gerais sao, entretanto, atravessadas por algumas particu
laridades. Vma analise cias respostas femininas segundo 0 nivel de escola
ridade (quadro n.o 4.10) vern estabelecer urn padrao de variayao que se 
produz em funyao do binomio instituiyao/companheirismo. De facto, 
quanta mais escolarizadas as mulheres, menor 0 peso do respeito pela ins
tituiyao como sentimento dominante na conjugalidade, e vice-versa. En
quanto apenas 20% das mulheres com uma licenciatura completa procu
ram, acima de tudo, «manter uma relayao de respeito pelo casamento e os 
deveres que ele implica», ja cerca de 60% das mulheres com 0 ensino 

11 Dai estabelecermos uma diferenciayao entre instituiyao e relayao, seja de compa
nheirismo 01.1 de amor-paixao. 
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prirnano fazem esta opyao. A linha de diferenciayao segue uma logica 
directamente relacionada com 0 acrescimo ou decrescimo de capitais 
escolares, demonstrando a predominancia normativa do companheirismo 
entre os grupos mais escolarizados. Na verdade, 0 lirniar cia fractura e 
fixado pelo ensino secundario. Abaixo pre domina 0 respeito pela institui
yao, acima 0 companheirismo. 

Sentimento valorizado segundo a escolaridade da mulher 

(n = 1776) 

[QUADRO no 4.1 0] 

Na yossa rela~ao a dois (em 
teolado sobretudo manter ... 

Respeito pel a instituiyao ... 
Acento na relayiio .... ..... .. .... 

Amizade e companheirismo .. 
Amor-paixao.. 

Total. . 

Todas 
as 

mulhe
res 

52,1 
47.9 
31,2 
16,7 

100,0 

Sem 
escola· 
ridade 

51.3 
47,7 
26,3 
22,4 

100,0 

Prima
rio 

58.5 
41 .5 
22,0 
19,5 

100,0 

Risico 

56.5 
43.5 
30,0 
13,5 

100,0 

Secun
dario 

39.7 
60.3 
46,7 
13,6 

100,0 
-

Bach., 
lie. 

incoffi
piela 

35.0 
65.0 
51 ,0 
14,0 

100,0 

Liceo· 
ciatura 

com
piela 
au 

mais 

20.4 
79.6 
59,1 
20,4 

100,0 

i = 119,19; DF = 10; P < 0,000 (cf= 0,25 ). 

Vma analise das variayoes produzidas pel a pertenya de classe do casal 
confirma 0 efeito dos contextos socio-economicos sobre 0 sentimento 
conjugal. E, pois, entre os empresarios e dirigentes, as profissoes intelec
tuais e cientificas e as profissoes tecnicas e intermedias que a procura de 
uma relayao de companheirismo se encontra acima da media global da 
amostra, segundo uma ordem decrescente de sobrerrepresentayao. Pelo 
contrmo, em todas as outras classes sociais 0 «respeito pela instituiyao» 
surge sempre em percentagens acima da media . 

Ora, se 0 pendor institucionalista ou companheirista encontra 0 seu 
fundamento nos contextos sociais em que e vivido, a escolha do amor
-paixao como alicerce da relayao a dois surge de forma algo irldependente 
de capitais escolares ou socio-profissionais. Nenhuma destas coordenadas 
produz diferenciayoes relevantes de urn ponto de vista sociologico (qua
dros n.os 4.10 e 4.11). Tal resultado conduz-nos a duas ilayoes, 
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Sentimento valorizado segundO a c1ass social do casal 

(/t =,- J729) 

l'<Vr-..J../~""'-" '-" --.. , J..&.J -,...-
p.A .

EE+
Todas EE 01C +01IPP +01pT£1asNa ,'ossa rela~ao a dois tern piC 


tentado sobretudo maoter... 

ED 

mu
lberes f-- 

60,138. 1 
28,152) 22.5Respeito pela inStituis:30 ..... 39,961,9
71,977,547,9Acento na re1as:ao ... ... . 24 ,5 47,5 
55,055,0 31,2Arnizade e companheirismo 15,414,4 
16,9 22,5 16,7 Arnor e paix30 .... .. 100,0100,0 

100,0100,0100,0Total.. . 
L-

l = 90,78; DF = 16; P < 0,000 (cf= 0,22)· 

59.<56,5 54.6 


45,} 


53.654.9 
40'/46,4 43.5 45.4 
18,1 24,4 30,1 31,3 
21,1 

28,6 

14,1 
100,( 

16,3 19,1 16,5 

100,0 100,0100,0100,0 -

s quando falamos no feminino, 
Em primeiro lugar, ressalta, pelo .m:noern alinhamento com a concep

a transversalidade so~ial do amor-palxa~eas ocident~is, da conjugal~dade 
yao, presente nas socleciades contempor tada exc!Uslvamente atraves do 

en
enquanto relayao privatizacia e fundaIl1 Urn ideario cuja reivindicayaO 

amor (Giddens, 1996; Luhmann, 1991). tes encontrando coruvencia em 
parece nao obedecer a logicas de classe, an tiroental dependeni, em ultima 
todos os meios sociais. Esta orientayao sen inquiridas e da propria dinii

. . lberes 
analise, dos traJectos pessoals das roU gundo lugar, constatamos que a 
mica intern a cia relayao conjugal. Em se J'uaal constitui uma posiyaO 

'd' 0 con " procura do amor-paixao no quot! laIl t a forya do amor apaixonado 
. I bstrac 0,minoritaria. Se, em termos de Idea a s 1998, pp. 344-345), 0 que se 

na relayao conjugal e maior (v. Vasconcelo n',iuaalidade tende a desvincu
. d da CO ~ " procura viver nos contextos sltua os ente amorosas, ciando forya 

d· ,. puraJJl .
lar-se urn pouco dessas rnamlcas . tituirao ou, em alternativa, a 

. ela illS Y
acrescida ao sentimento de respelto p 
relayao de companheirismo. er util na aferiyao do tipo de 

A variavel «tempo» podera, contudo, s niuaal ja que cia durayao da 
. . I aO CO " " ' . ,sent!mento que se procura Vlver na re ay lb talvez dependa a mawr en

• ..1~ rnu er, 
conjugaliciade, ou mesmo da Idade U<l anheirismo ou no amor-paixao. 
fase na instituiyao ou na relayao, no corn~ terior da diniimica conjugal. 
Aqui a hipotese explicativa vira-se para 0 III funyao do cruzamento do tipo 

Ora, a leitura dos resultados obtidoS ern lber (quadro n.o 4.12) e com a 
u

de sentimento procurado com a idade da m . dica-nos que 0 respeito pel a 
duray30 cia conjugalidade (quadro n.o 4.13) III 

101 

As orientar;oes normativas da conjugalidade 

encontra ligeiramente sub-representado entre as mulheres . . a se ,
inStltUly O 34 anos e entre as que tern menos de dez anos de casamento ou 
dos 25 aOs rocura de companheirismo se mantem com valores bastante 

'- ue a P , . d d - duruao, q todos os grupos etanos e em to as as urayoes 0 casamento
" s ern . d . proxuno se lado, 0 acento no sentunento e amor-palXao aparece urn u 

e que, p~r cia media igualmente entre as mulheres dos 25 aos 34 anos e 
pouco aClrn

a urn decrescimo linear do amor-paixao amedida que os anos 
do

vai sofren mUIll vao aumentando. 
'd rn COde VI a e 

Sentimento valorizado segundo a idade da mulher 
(n=1776) 

[QUADRO N° 41 
2

)-
J'lia voss 

asobretudO rnanter ... 

~ 
Respeito pel3 iIlsu(U.l ..... o ..... 

Acento na re1a~l!o .. . ······· ··
 

Amizade e cOr!lp.anheiriSmo ..... . 

Amor-paixl!o. ·· ··
 

-:=Tr;I--r-r---r----
rela~ilo a dois tern tentado 

Todas 
as 25-29 30-34 

mulhe- anos anos 
res 

······ ... . 

·... ..... ...... . 

------------~.... 

52,1 45,5 49,6 
47, 9 54,5 50,4 
31,2 33,7 28,4 
16,7 20,8 22,0 

100,0 100,0 JOO,O 

l = o. s. ~ oliO significativo. 

35-39 40-44 45-49 
aDos anos aDos 

54,2 51,3 54.3 
45,7 45.8 48.7 

30,8 32, 1 33,7 
15,0 16,6 12,0 

100,0 100,0 100,0 

tiJ1lento valorizado segundo a dura~1io da conjugalidade 
Sen (n = 1776) 

(QUADRON~ . 
Todas Dezas- Vinte

Onze
as Ate dez seis~ urn e -0 a dois tern tentado sobretudo 

Na "ossa rela~a rnallter ... 

~. 

Respeito pel iIlstitUis:i!0 ... ..a 
Acento na rel ayiiO... · · · · · · : · ·. 

Amizade e co)11panhe1flsrno. 

~...
" 

l= D. S. 

mulhe· 
res 

52.1 

47.9 
31 ,2 
16,7 
00,0 .. 

_____..,;,.L 
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-quinze
anos -vinte mais anos 

aDOS aDOS 

45.0 54.5 51.2 54.6 
55,0 45,2 48, 8 45.4 
34,4 27,6 33,6 30,8 
20,6 14,6 17,9 15,2 

100.0 100.0 100,0 100,0 



Sofia Aboim 

Muito embora 0 padrao de varia'Yoes encontrado nao seja muito intenso 
(as diferen'Yas percentuais sao pouco elevadas11

), os resultados observados 
conduzem-nos a duas conclusoes principais. Por urn lado, a hip6tese da 
diferencia'Yao segundo os contextos sociais (0 nivel de escolaridade, a 
classe social) explica somente a oscila'Yao entre a institui'Yao e 0 compa
nheirismo. Por outro lado, a representa'Yao do amor-paixao, que se apre
senta transversal a todos os meios sociais, apenas varia em fun'Yao da di
namica interna da relayao, demonstrando, atraves desta permeabilidade a 
influencia do tempo, a autonomia relativa da vida conjugal. 

Tambem a religiao (quadro n.o 4.14) ou os dominios de gratificayao 
escolhidos pelas mulheres (quadro n.o 4.15), variaveis que, como antes 
referimos, espelham algumas facetas do universo de valores proprios das 
mulheres inquiridas, se associam as norm as sobre 0 sentimento conjugal. 

Sentimento valorizado segundo a religiao da mulher 
(n=/776) 

[QUADRON°4.14] 

I Todas Catoli- Catoli-

Na vossa rela~ao a dois tern tentado sobrelUdo 
 Sem ca ca nao Outraas 

manter ... mulbe religiao prali prali  religiao 
res cante cante 

Respeito pela instituic;:30 .. ... ..... ... ......... ..... 

Acento na relac;:ao... . .... .. .... ..... ... .......... 

Amizade e companheirismo .... 
Amor-paixao .. ... ...... .... ........ .. ... 

aL ... .... 

52,1 

47,9 
31 ,2 
16,7 

100,0 

43,3 
56,7 
38,4 
18,3 

100,0 

57,2 47,1 55,9 

42,8 52,9 44,1 
25,8 36,5 35,3 
17,0 16,4 8,8 

100,0 100,0 100,0 

l =25,67; DF = 4; P < 0,000 (cf= 0,12). 

Quando a mulher e cat6lica praticante, valoriza mais frequentemente 0 

enquadramento institucional, ocorrendo 0 oposto quando e cat61ica nao 
praticante e sobretudo quando nao tern religiao. 0 amor-paixao surge no
vamente sem gran des varia'YoesI3, ocorrencia que vern corroborar a ideia 
de transversalidade do ideal amoroso, por urn lado, e a ausencia de asso

12 Alias, 0 quiquadrado de neohurn destes CnIZamentos e significativo. Apenas as varia
yoes observadas a nivel do amor-paixao possuem valores de residuos ajustados superiores 
a 2.0, pOI'tanto estatisticamente significativos. 

13 Com excepyao das mulheres com outra religiao, gTIlpo que preferimos deixar fora da 
analise comparativa efectuada, dada a possivel heterogeneidade de confissoes religiosas e 
o pequeno niiroero de casos Cv. capitulo 1). 
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cia'Yao entre contextos de vida (neste caso, religiosos) e sentirnento apai
xonado. Ter ou nao uma cren'Ya e/ou pratica religiosa nao condiciona a 
busca do amor-paixao na rela'Yao conjugal, escapando esta opyao nova
mente as 16gicas de diferenciayao social que entranham os dois outros 

tipos de sentirnento. 

Sentimento valorizado segundo os dominios de gratifica~ao escolhidos pelas mulheres 

[QUADRO N.o 4.15] 

Na voss. rela~ao a do is tern tentado 
sobretudo manter... 

Respeito pela inStiruiy20.. . . ..... ..... ... 

Acento na relayao .. .. ...... . 


Amizade e companheirismo ...... '" 
....... 

Arnor-paixao. . .. .... 
 16,7 

Total... ... ...... 100,0 

i= 36,66; DF = 10; p < 0,000 (cf= 0,\7). 

(n = / /18) 

-

Rela~ao 
Conv'-Tareras, ProfiscomTarefas, vios,re la~ao sao,parentes,filhos,Todas as filhos,com filhos,filhos , conj ugamulheres 

52./ 
47,9 
31,2 

conjugaparentes, conjugaconjuga-Ii dad e lidadefilbos lidadelidade 

42.145.861,861,3 45.2 
57,954,2 38,238,7 54,8 
38,634,025,0 21 ,4 38,4 
19,320,2 13 ,217,3 16,4 

100,0 100,0100,0 100,0 100,0 

Finalmente, a analise do cruzamento entre 0 tipo de sentimento procu
rado na conjugalidade e os dominios de gratifica'Yao femininos permite
-nos aferir a associa'Yao entre a opyao institucional e a escolha das tarefas 
domesticas enquanto area de realiza'Yao pessoal. Neste caso, a realiza'Yao 
pessoaJ passa pelo papel feminino assumido dentro do lar familiar, opyao 
conforme a uma visao mais institucionalista (logo, mais codificada) do 
casamento. As varia'Yoes constroem-se, mais uma vez, a volta do eixo ins
titui'Yao/companheirismo, deixando de fora 0 amor-paixao, que, tal como 
antes afmnamos, pode ser procurado por mulheres com diferentes perfis 

SOClalS. 

o divorcio 

A aceita'Yao ou recusa do divorcio constitui uma questao central na 
analise dos modelos conjugais, na medida em que configura uma orienta
'Y ao fundamental da conjugalidade. Aferir da dissolubilidade ou indissolu
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Muito embora 0 padrao de variacyoes encontrado nao seja muito intenso 
(as diferencyas percentuais sao pouco elevadas 12), os resultados observados 
conduzem-nos a duas conclusoes principais. Por urn lado, a hip6tese da 
diferenciacyao segundo os contextos sociais (0 nlvel de escolaridade, a 
classe social) explica somente a oscilacyao entre a instituicyao e 0 compa
nheirismo. Por outro lado, a representacyao do amor-paixao, que se apre
senta transversal a todos os meios sociais, apenas varia em funcyao da di
namica intema da relacyao, demonstrando, atraves desta permeabilidade a 
influencia do tempo, a autonomia relativa da vida conjugal. 

Tambem a religiao (quadro n.o 4.14) ou os dominios de gratificacyao 
escolhidos pelas mulheres (quadro n.° 4.15), variaveis que, como antes 
referimos, espelham algumas facetas do universo de valores pr6prios das 
mulheres inquiridas, se associ am as normas sobre 0 sentimento conjugal. 

Sentimento valorizado segundo a religiao da mulher 
(n=1776) 

[QUADRO N° 4.14] 

Todas Catoli-
Na vossa rela~ao a dois tern tenlado sobretudo I as Sem ca 

manter... mulbe religiao prali
res cante 

Respeito pela institui,ao ....... ... ..... .. 52,! 43,3 57,2 
h~WM~~~. ....... . .. _ 47,9 56,7 42,8 

Amizade e companheirismo ................... .......... .. . 31 ,2 38,4 25,8 
Amor-paixao.. ........ ... .. .... .................. .. .... ... 16,7 18,3 17,0 

100,0 100,0 100,0 

Catoli
ca nao IOutra 
prati religiao 
caote 

47,1 55,9 
52,9 44, 1 
36,5 35,3 
16,4 8,8 

100,0 100,0 

l= 25,67; DF= 4; p < 0,000 (cf= 0,12). 

Quando a mulher e cat6lica praticante, valoriza mais frequentemente 0 

enquadramento institucional, ocorrendo 0 oposto quando e cat6lica nao 
praticante e sobretudo quando nao tern religiao. 0 amor-paixao surge no
vamente sem grandes variacyoes 13

, ocorrencia que vern corroborar a ideia 
de transversalidade do ideal amoroso, por urn lado, e a ausencia de asso

12 Aliis, 0 quiquadrado de nenhum destes Cnlzamentos e significativo. Apenas as varia
cyoes observadas a uivel do amor-paixiio possuem valores de residuos ajustados superiores 
a 2.0, portanto estatisticamente significativos. 

13 Com excepcyao das mulheres com outra religiao , grupo que preferimos dei..xar fora da 
analise comparativa efecruada, dada a possivel heterogeneidade de confissoes religiosas e 
o pequeno llIi.mero de casos (v. capitulo 1). 
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ciacyao entre contextos de vida (neste caso, religiosos) e sentimento apai
xonado. Ter ou nao uma crencya e/ou prMica religiosa nao condiciona a 
busca do amor-paixao na relacyao conjugal, escapando esta opcyao nova
mente as 16gicas de diferenciacyao social que entranham os dois outros 
tipos de sentimento. 

Sentimento valorizado segundo os dominios de gratifica9ao escolhidos pelas mulheres 
(n = 1118) 

[QUADRO N.D 4.15] 

Na vossa rela~ao a dois tern tentado 
sobretudo manter ... 

Todas as 
mulheres 

Taref.s, 
filhos, 

conj uga
lidade 

Tarefas, 
rela~ao 

com 
parentes, 

mhos 

Rela~ao 

com 
parentes, 

nlhos, 
conj uga

lidade 

Convi
vios, 

mhos, 
conjuga

lid.de 

Prons
sao, 

mhos, 
conjug.

lidade 

Respeito pela instituiiY3o.. 52,1 61.3 61,8 45.8 42,1 45,2 
Acento na rela,ao .. .. ... ... ..... 47,9 38,7 38,2 54,2 57,9 54,8 

Amizade e ccmpanheirismo.. 31 ,2 21,4 25,0 34,0 38,6 38,4 
Amor-paixao.. ...... 16,7 17,3 13,2 20,2 19,3 16,4 

Total... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-

l = 36,66; DF = 10; p < 0,000 (cf= 0,17). 

Finalmente, a analise do cruzamento entre 0 tipo de sentimento procu
rado na conjugalidade e os dominios de gratificacyao femininos permite
-nos aferir a associacyao entre a opcyao institucional e a escolha das tarefas 
domestic as enquanto area de realizacyao pessoal. Neste caso, a realizacyao 
pessoal passa pelo papel feminino assumido dentro do lar familiar, opcyao 
conforme a uma visao mais institucionalista (logo, mais codificada) do 
casamento. As variacyoes constroem-se, mais uma vez, a volta do eixo ins
tituicyao/companheirismo, deixando de fora 0 amor-paixao, que, tal como 
antes afmnamos, po de ser procurado por mulheres com diferentes perfis 
SOCialS. 

o divorcio 

A aceitacyao ou recusa do div6rcio constitui uma questao central na 
analise dos modelos conjugais, na medida em que configura uma orienta
cyao fundamental da conjugalidade. Aferir da dissolubilidade ou indissolu
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bilidade do casamento e, aflllal, outra forma de averiguar a sua institucio
nalidade. 0 «casamento instituiyao» esta, nas suas forrnas mais rigorosas, 
vinculado a norrnas de perenidade da relayao conjugal (Roussel, 1980 e 
1991). Pelo contrario, a ideia de casamento dissoluvel e indicativa do pro
cesso de modemizayao (ou «desinstitucionalizayao») da conjugalidade, 
norma enquadrada na semantica amorosa que envolve 0 projecto conju
ga1 14

. Quanto mais facil a aceitayao do divorcio, menos institucional 0 ca
l5samento . 

Algo em contraponto com 0 «sentimento institucional», que mais de me
tade das mulheres procura viver na relayao com 0 conjuge, a aceitayao do 
divorcio (div6rcio aceitavel) reline maior nllinero de respostas, consagran
do-se como orientayao dominante (67,9%)16. Com efeito, a nao aceitayao 
absoluta do divorcio ou 0 divorcio muito dificil caracterizam, respectiva
mente, apenas 15,7% e 16,4% das mulheres inquiridas, perfazendo 
somente cerca de urn teryo das respostas. No entanto, a postura dominante 
de aceitayao da dissolubilidade do casamento acentua ainda alguma difi
culdade na separayao, sem, contudo, questionar a sua validade como soluyao 
para eventuais problemas matrimoniais: 51,1 % das mulheres «aceitariam 
o divorcio como uma situayao dificil mas necessaria», enquanto apenas 
16,8% «aceitariam 0 divorcio como a melhor soluyao». 

Recusa/aceita~ao do di,,6rcio 
(n=I776) 

[QUADROW4.16) 

Se houvesse problemas no seu casamentofuniao ... Percentagem 

Div6rcio 32,1 
Nao aceitaria 0 15,7 
Teria muita dificuldade em aceitar 0 div6rcio 16,4 

Div6rcio 67.9 
Aceitaria 0 div6rcio como uma situayao dificil mas necessaria .. 5U 

16,8 
100,0 

Aceitaria 0 div6rcio como a melhor soluyao ......... .. ................ .. .. 


14 Vanos autores apontam cJaramente a ideia de que 0 divorcio e produto do «casa
mento por amOf» , e ele que torna incerta a perenidade da familia como institui~ao (Rous
sel, 1989; Rougemont . 1986; Luhmann. 1991: Chawnier, 1999). 

I! 
IS A associay30 estreita entre conjugalidade e divorcio evisiyel no trabalho de ADalia 

Torres sobre 0 divorcio em Portugal. A autora defme tres tipos de divorcio (fatalidade. 
culpa e desencontro), que interpreta enquanto produtos dos model os conjugais (rnais insti
tucional, fusional ou associatiyo) em que sucederam (Y. Torres, 1996). 

16 Postura, alias. bern comproyada por vanos inqueritos realizados ern Portugal 
(Y. Almeida, Guerreiro, Lobo, Torres e Wall, 1998, pp. 67-71). 
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Porem, se cerca de dois teryos das mulheres inquiridas aceitam 0 divor
cio como soluyao necessaria ou mesmo a melhor soluyao, esta percenta
gem sofre sensiveis alterayoes consoante os contextos sociais de vida. 
Diferentes capitais escolares e s6cio-profissionais estruturam diferentes 
posiyoes norrnativas face adissolubilidade do casamento. 

o «div6rcio dificil» aparece significativamente sobrerrepresentado en
tre as mulheres sem escolaridade ou apenas com 0 en sino primano, obser
vando-se, pelo contrario, uma crescente aceitayao do div6rcio a partir do 
ensino basico (quadro n.o 4.17). A partir do ensino secundario, a percenta
gem de mulheres que nao aceitam liminarrnente 0 div6rcio desce para 
menos de urn teryo da media global da amostra (15,7%), passando a per
centagem de «divorcio muito dificil» a numeros igualmente mais baixos 
relativamente amedia (16,4%). Consequentemente, a aceitayao da disso
lubilidade do casamento (sobretudo como «soluyao dificil mas necessa
ria») aumenta a partir deste nivel de escolaridade. Em suma, amedida que 
a negayao absoluta do div6rcio diminui, aumenta a aceitayao moderada do 

div6rcio. 

RecusaJaceita~ao do diy6rcio segundo a escolaridade da mulher 

[QUADRO N.o 4.17) 

Se houyesse problemas nO seu 
casamento/uniio... 

Div6rcio dificiL 
Nao aceitaria 0 div6rcio.. ........ . . .. 
Teria muita dificuldade em aceitar 

o div6rcio .... 
Div6rcio aceitaveL. ....... 

Aceitaria 0 div6rcio como uma 
situayao difici1 mas necessiuia .. 

Aceitaria 0 div6rcio como a melhor 
solu~ao.. . 

TotaL . . .... ... ... 

(11=1776) 

Todas 
as 

mu-
Iheres 

Sem 
esco

la
ridade 

Pri
mario 

Basico 
Se
cun~ 

dario 

Bach., 
lie. 

incom
piela 

Licen
ciatura 
comple

ta ou 
mais 

32, 1 
15,7 

16,4 
67,9 

51,1 

16,8 
100,0 

49,4 
33,8 

15,6 
50,7 

37,7 

13,0 
100,0 

45.4 
24,8 

20,6 
54,6 

38,8 

15,8 
100,0 

25,1 
10,2 

14,9 
75,0 

55,8 

19,2 
100,0 

14,6 
4,0 

10,6 
85,4 

68 ,7 

16,7 
100,0 

/7,9 
5,0 

12,9 
82.2 

67,3 

14,9 
100,0 

14,2 
3,3 

10,9 
85,9 

70,7 

15,2 
100,0 

l = 166,40; OF = 15; p < 0,000 (c/= 0,29). 

Em terrnos de dasse, sao os camponeses, os operarios industriais e os 
assalariados agricolas casados entre si ou com operarios industriais quem 
mais recusa a possibilidade de dissolver a wllao conjugal (quadro n.o 4.18). 
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Eentre estes grupos que encontramos mulheres com uma orienta9ao mais 
institucionalista face ao casamento - note-se que entre os camponeses a 
recusa absoluta do divorcio sobe aos 30,0%, que entre os assalariados 
agricolas casados entre si ou com operarios industriais e de 31,8% e que 
entre os operarios esta atinge os 23,9% de respostas. 0 «divorcio aceita
vel» aparece, por seu lado, claramente sobrerrepresentado entre os empre
sarios e dirigentes, as profissoes intelectuais e cientificas e as profissoes 
tecnicas e intermedias, os grupos que menos institucionalistas sao igual
mente nas fmalidades que atribuem ao casamento ou na defmi9ao do sen
timento conjugal actual. 

Recusa/aceita~ao do div6rcio segundo a classe social do casal 

(n = /729) 

[QUADROW4.18j 

Se houvesse problemas no 
seu casamento/uniao ... 

Todas 
as 

mu-
Iheres 

ED PIC PTE! IPP C EE O[ EE+ 
+01 

AA+ 
+01 

Div6rcio dificil. . . ... ... 32,1 17.5 15.9 18.4 28.7 45.6 31, I 39,3 33.7 50,8 
Nao aceitaria 0 div6rcio .... 
Teria muita dificu1dade 

15,7 2,5 1,1 5,6 11,9 30,0 14,3 23,9 14,6 31,8 

em aceitar 0 div6rcio.. 16,4 15,0 14,8 12,8 16,8 15,6 16,8 15,4 19,1 19,0 
Div6rcio aceitaveL 

Aceitaria 0 div6rcio como 
uma situa,ao dificil mas 

67.9 82,5 84.1 81,6 71,3 54.4 68,9 60,7 66.3 49,2 

necessaria... 
Aeeitaria 0 div6rcio como 

51,! 67,S 70,S 65,2 53,1 45.6 52,1 42,3 48,0 38,1 

a melbor solu,ao... . 16,8 15,0 13,6 16,4 18.2 8,8 16,8 18,4 18,3 11,1 

Total.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

x:= 107,11; DF= 24;p < 0,000 (cf= 0,24). 

As varia90es observadas segundo a idade da mulher ou 0 ana de entra
da na vida a dois permitem-nos comprovar tambem a impOItincia do 
«tempo» (pessoal ou social) na estrutura9ao das orienta90es conjugais. 
Relativamente a idade da mulher (quadro n.c 4.19), constatamos que, a 
medida que esta aumenta, 0 «divorcio dificil» aumenta igualmente. As 
mulheres com menos de 40 anos aceitam mais facilmente a possibilidade I' I de dissolu9ao do casamento, entrevendo-se aqui, provavelmente, urn efei
to de cariz geracional. 
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Recusa/aceita~ao do div6rcio segundo a idade da mu1her 

(n = 1776) 

(QUADRO N.o 4.19) 

Todas 
45-4940-44as 25-29 30-34 35-39Se houvesse problemas no seu 
anosanosmulhe anos enos anoscasa mento/u niao ... 

res 

40,334,431,223,932, I 31.1Div6rcio dificil .... 21,118,1 14,111,715,7 10,3Nao aceitaria 0 div6rcio ..... 
Teria muita dificuldade em aceitar 0 

19,2[6,317,112,216,4 20,8div6rcio....... 

59,765,668,876.168,967,9Div6rcio aceitaveL 

Aceitaria 0 div6rcio como urna situa,ao 
44,750,5 50,9 59,251 ,1 42 ,9difieil mas necessaria .. 

Aceitaria 0 div6rcio como a melhor 
15.015,117 ,9 16,916,8 26,0 

100,0100,0100,0100,0100,0 100,0 

x.2 =31,60; DF = 12; P < 0,001 (cf= 0,13). 

Um impacto mais visivel e proyocado pelo ano de entrada na con juga
lidade (quadro n.c 4.20), facto que aponta para uma articula9ao entre posi
90es normativas, destinos pessoais e contextos historicos e sociais. A acei
ta9ao do divorcio no momenta actual nao mostra independencia face ao 
tempo social em que se come90u a viYer com 0 conjuge. As mulheres que 
casaram ou come9aram a viver com 0 companheiro nos anos 70, sobretu
do ainda antes do 25 de Abril, recusam a possibilidade de divorcio em 
numero acima da media, que chega aos 27,0% entre as mulheres que en
traram na conjugalidade ate 1974. Casar ou come9ar a viver com 0 conju
ge na decada de 80 inverte a tendencia. 0 «divorcio aceitavel» toma-se 
posi930 cada vez mais frequente, noroeadamente a partir do meio da deca
da. Finalmente, os an.os 90 servem de palco a conjugalidades mais «de
sinstitucionalizadas», uma vez que a aceita9ao do divorcio (necessario ou 
melhor solu9ao) e verbalizada por quase 80% das inquiridas. Assistimos 
assim, ao longo destes anos, a uma progressiva diminui9ao da perenidade 
enquanto valor fundador do casamento, em confom1idade com 0 que habi
tualmente se entende enquanto movimento de «desinstitucionaliza9ao» do 
casamento (v. Roussel, 1989). Tendencia normativa que, alias, as praticas 
V30 acompanhando, como demonstra 0 aumento progressivo do divorcio 
em Portugal a partir dos anos 80 (Y. Almeida, Guerreiro, Lobo, Torres e 

Wall, 1998a, p. 48). 
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Recusa/aceita~ao do divorcio segundo 0 ano de entrada 
na conj ugalidade 

rQUADRO N.o 4.20) 

Se houvesse problemas no seu casa
mento/ uniiio ... 

Divorcio dillciL 
Nao aceitaria 0 divorcio.. 
Teria muita dificuldade em aceitar 0 

divorcio .. 
Divorcio aceit3veL 

Aceitaria 0 divorcio como wna situayao 
dificil mas necessaria .. 

Aceitaria 0 divorcio como a melhor 

(n = 1776) 

Todas 

I Ate 1975- 1980 1985- 1990 e asmulbe 1974 1979 1984 1989 mais 
res 

32.1 46,9 38.3 31. 9 27,2 21.5 
15,7 27,0 20,1 14,2 13,3 8,8 

16.4 19,9 18,2 17,7 13,9 12,7 
67,9 53.1 61.7 68,/ 72.8 78.5 

51,1 42,6 45,6 51,3 55,3 57,5 

16,8 10,5 16, 1 16,8 17,5 21 ,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

l =42,41; DF = 12; p < 0,000 (ef= 0, IS). 

o tipo de percurso de fonnayao do layo conjugal associa-se igualmente 
a posi.yoes diversas face adissolubilidade do casamento (quadro n.o 4.21). 
Apesar de a aceita.yao do div6rcio ser sempre maioritaria, as mulheres que 
realizaram urn casamento religioso (mesmo aquelas que coabitaram 
durante urn periodo de tempo antes de casarem) defendem, em maior 
nUmero, a perenidade do vinculo conjugal (cerca de 18% nao aceitariam 0 

div6rcio). Ao contrano, 0 canicter nao sacramental da conjugalidade induz 
posi.yoes bastante mais penneaveis ao div6rcio. Quem entrou na conjuga
lidalidade pela porta do casamento civil, quem coabitou e casou mais tarde 
pelo civil e, sobretudo, quem vive actual mente em uniao de facto aceita 
mais facilmente a ruptura conjugal. 

As catolicas praticalltes sao, alias, quem menos aceita 0 divorcio - cer
ca de 23% destas mulheres nunca se divorciariam, numero que e apenas 
de 6,6% entre as mulheres sem religiao e de 8,4% entre as catolicas nao 
praticantes. 0 facto de 0 casamento ser considerado urn sacramento reli
gioso, e nao urn contrato, condiciona logicamente uma maior valorizayao 
da perenidade matrimonial. Mesmo assim, a maioria das mulheres consi
dera 0 div6rcio aceitavel, 0 que, relativamente, demonstra a fraca presen.ya 
da norma de indissolubilidade na sociedade portuguesa. 

• I 

As orienla90es normalivas da conj ugalidade 

RecusaJaceita~ao do divorcio segundo 0 percurso de forma~1io do la~o conjugal 
(n = 1776) 

rQUADRO N.o 4.21) 

Coabila-Coabita
~iio ~ao 

inicial ioicial 
Casa- Casa-Se bouvesse problemas no seu Todas as Uniao de seguida seguida 
mento mentomulheres facto de decasamento/uniao ... 
civil religioso

casa casa
mento mento 
civil religioso 

Divorcio dificil .. .. .. . . ... .. .. ... ... .. 32.1 10,2 21 .8 34.1 25,4 35,0 
Nao aceitaria 0 divorcio .. 15,7 5,1 5,5 17,6 9,2 17,9 
Teria muita dificuldade em aceitar 0 

divOrcio ...... . 16,4 5,1 16,3 16,5 16,2 17,1 
Divorcio aceit3vel.. .. ... . ..... 6 7,9 89.8 78.2 65,9 74, 6 65,0 

A ceitaria 0 di vorcio como urna siruayao 
dificil mas necessaria .. . . . . . .. . .. . .. ... 51 ,1 46,2 51 ,8 47,2 55,5 51.0 

Aceitaria 0 divorcio como a melbor 
soluyao .. .... .. .. . .... .. .. .. .. 16,8 43 ,6 26,4 18,7 19,1 14,0 

TOlaL ....... .. . ... ... ...... .... .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

y} = 75,64; DF = 12;p < 0,000 (ef= 0,21). 

RecusaJaceita~1io do divorcio segundo a religiao da mulher 
(n = 1776) 

[QUADRO N. o 4.22) 

Cat6li- Cal6li
Se houvesse problemas no seu Todas as Scm ca ca nao I Outra 

casamento/uniiio ... mulberes religiiio prali- prati religiao 
cante cante 

Divorcio dificil .. . . . ......... .. . . ..... .. .. . . 32,1 23,0 
Nao aceitaria 0 divorcio .. .. .. 15,7 6,6 
Teria muita dificuldade em aceitar 0 divor

cio .. ..... ..... 16,4 16,4 
Divorcio aceiraveL. ....... . . 67,9 77.0 

Aceitaria 0 divorcio como uma situayao dificu 
mas necessaria ... .. ... .. 51, 1 55,7 

Aceitaria 0 divorcio como a melhor solu
16,8 21,3 

100,0 100,0 

l = 73,96; DF = 6; p < 0,000 (ef= 0,20). 

39,4 24,3 47,1 
23,5 22,8 8,4 

16,6 15,9 23 ,5 
60.6 75,8 52.9 

45,7 57,3 35,3 

14,9 18,5 17,6 
100,0 100,0 100,0 

Duas conclusoes principais sobressaem desta an31ise. Em primeiro lu
gar, constatamos a predominancia da aceitayao do divorcio por parte das 
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mulberes inquiridas, resultado, alias, identico ao de outros inqueritos a 
popular;:ao portuguesa (por exemplo, Almeida e Guerreiro, 1993, Vascon
celos, 1998, e Almeida, 2003). Em segundo lugar, observamos algumas 
variar;:5es segundo a escolaridade feminina, a c1asse social, a trajectoria 
profissional, a religiao, 0 grupo etario ou 0 ano de entrada na conjugalida
de. Sao as mulberes mais escolarizadas, as mais novas, as catolicas nao 
praticantes e as que entraram para a conjugalidade mais recentemente 
quem mais aceita a dissolubilidade do casamento. Pelo contrario, sao as 
mulberes sem escolaridade ou com 0 ensino primario, as de meios popula
res (camponeses e operanos), as catolicas praticantes, as que nunca traba
lbaram profissiona1mente e as que casaram na decada de 70 quem mais se 
vincula anorma de indissolubilidade do casamento. 

A igualdade desejada e procurada 

A esfera do trabalbo (profissional e domestico) constitui uma dimensao 
fundamental da vida quotidiana dos casais e das familias, sendo, por exce
lencia, uma area de produr;:ao de desigua1dades de genero. Desigua1dade' 
de afazeres e competencias que dividem 0 casal, mais nas pritticas do que 
nas representar;:5es - as segundas usualmente mais igualitarias do que as 

17
primeiras • Surgem muitas vezes contradir;:5es entre os discursos e as pra
ticas, a colocar as mulberes numa posir;:ao de dupla jornada e dupla orien
tar;:ao entre 0 domestico e 0 profissional (v. Almeida e Guerreiro, 1993, 
p.210). 

A existencia, nao rara, de alguma tensao ou mesmo de desfasamento 
entre os ideais abstractos e as pritticas no seio da familia levou-nos, assim, 
a optar por urn questionamento efectuado nao so a mvel da norma ideal (0 
que se acha desejavel em abstracto) (v. quadro n.o 4.23), mas tambem a 
nivel da norma situ ada (0 que se procura concretizar na propria vida (v. 
quadro n.O 4.26). Fazendo esta opr;:ao, esperavamos contornar a tendencia 
para responder seguindo uma norma abstracta, ou seja, por referencia a 
urn outro generalizado, de acordo com 0 dever-ser dominante e tendencial
mente modernista, tantas vezes afastado do campo dos possiveis femini
nos, quando se passa para 0 dominio das opr;:6es pessoais, cOl1cretizadas 
ou potenciais. 

17 Uma analise aprofundada das normas ideais de divisao do trabalho, bern como a 
compara~ao entre ideais e praticas de divisao do trabalho, e efectuada no capitulo 6, «A 
divisao familiar do traballio». 
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Do ponto de vista do «ideal abstracto», nivel de questionamento a par
tir do qual podemos aferir a legitimidade normativa da ideia de igualdade 
de genero na conjugalidade, constatamos que tanto no trabalbo profissio
nal como no domestico predomina a norma de igualdade absoluta - 70,6% 
das inquiridas acham que 0 casal deve dividir todas as tarefas domesticas 
e 77,9% pensam que ambos devem trabalbar fora de casa (quadros n.DS 4.23 
e 4.24). As normas de «desigualdade atenuada» (0 modelo da «ajuda» - 0 

homem ajuda em casa, a mulber ajuda fora de casa) sao mencionadas por 
urn numero ainda consideravel de mulberes, mais a mvel do trabalbo 
domestico (27,8%) do que do trabalho profissional (16,0%). A desigua1dade 
em casa e no trabalbo pro fissional reline, por seu lado, urn numero bastan
te diminuto de respostas, evidenciando a hegemonia da ideia de igualdade 
absoluta ou pelo menos parcial (a ajuda). A separar;:ao de competencias e 
afazeres masculinos e femininos e idealmente negada a favor da coopera
r;:ao e/ou da paridade entre os c6njuges. 

Norma ideal de divisao do trabalho dornestico 
(n = 1774) 

[QUADRO N° 4.23] 

Pensando nos casais em geral, acba que... Percentagern 

o casal deve dividir todas as tarefas domesticas .. 
o marido deve dar urna 
A mulher deve fazer tudo sozmna .. . 

70,6 
27,8 

1,5 
100,0 

Norma ideal de divisao do trabalho profissional 
(n = 1774) 

[QUADRO N.o 4.24] 

Pensando nos casais em geral, acha que... 

Ambos devem trabalhar fora de 
A mulher deve dar urna ajuda, se necess ario.. ...... ..... .. , .... . 
Deve ser s6 0 rnarido a traba1har fora de 

Percentagem 

77,9 
\6,0 
6,1 

\00,0 

De facto, os meandros da igualdade revestem-se, mesmo a nivel dos 
ideais abstractos, de algumas particularidades, pois a correspondencia en
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tre a esfera profissional e domestica nem sempre se faz pela escolha da 
mesma norma de divisao do trabalho conjugal. A divisao ideal do trabalho 
po de combinar uma certa diversidade de opyoes (quadro n.o 4.25). 

Norma ideal de divisiio do trabalho domestico e de divisiio do trabalho profissional 
(n = 1774) 

[QUADRO NU 425] 

Trabalbo domestico Trabalbo profissiooal Percentagem 

Mesmo ideal nos dois dominios (subtotal) ... 65,6 
58,2~~~~de I ~~~~de .. .. .. . .. . . 7,1 

Oesigualdade. .. . Oeslgualdade .. 0,3 
Mais «igualdade» no trabalho profissional (subtotal) ... . 20,0 

18,9 
Oesigualdade.. . Igualdade.. . ... ..... .... . 
Ajuda.. I Igualdade .. ... ... .... ... .. ... . . 

0,8 
Oesigualdade. . . Ajuda.. . .... . .. . .. . . . ... ..... .. . 0,3 


Mais «igualdade» no trabalho domestico (subtotal) .... 
 14,3 
8,5 

Igualdade. ... Oesigualdade ... . 
Igualdade. . I Aj uda.. ... ... . .. . . . .... . . 

3,9 
Ajuda.. Oesigualdade 1,9 

100,0 

A igualdade domestica e a pro fissional continuam, contudo, a ser as 
normas desejadas em unissono por 58,2% das mulheres. Em contraponto, 
o modelo de ajuda na profissao e no mundo domestico retille apenas 7,1 % 
das respostas, sendo as normas de desigualdade simultaneamente referidas 
em numero francamente irrisorio (0,3% dos casos). As restantes opyoes 
fazem. em cerca de um teryo dos casos, 0 cruzamento de normas diferen
tes para a divisao do trabalho domestico e a do trabalho pro fissional, no
tando-se genericamente que a esfera publica da profissao e, apesar de 
tudo, «mais igual» do que 0 dominio do privado. Com efeito, urn quinto 
das mulheres idealiza igualdade, ou pelo menos entreajuda, no que respei
ta a responsabilidade de sustentar a famnia e ter uma proflssao, mas com
bina-a com normas mais «desiguais» de divisao do trabalho domestico, 
assumindo assim como legitima a sua propria dupla jomada, mais sobre
carregada com as lides da casa. Tem particular expressao a combinayao da 
«igualdade» com a «ajuda»: 18,9% das mulheres idealizam a igualdade na 
profissao associada ao modelo de ajuda domestica por parte do marido . 
Todavia, a situayao inversa tambem existe: cerca de 14% das mulheres 
inquiridas fazem combinatorias normativas que acentuam menos a desi
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gualdade domestica do que a profissional. Ou seja, neste caso, 0 marido 
ou companheiro deveria «ajudar» mais em casa do que elas deveriam, em 
correspondencia, «ajudar» na divisao do trabalho profissional. Veja-se, 
por exemplo, que 8,5% das inquiridas combinam a igualdade domestica 
com a ajuda feminina a myel do trabalho profissional. 

Chegamos, assim, a duas constatayoes. Por urn lado, a norma de igual
dade absoluta encontra urn pouco mais de espayo no mundo pro fissional 
do que no domestico. Com efeito, 0 modelo de «desigualdade atenuada» 
(a norma de ajuda) tem aqui mais expressao, legitimando a dupla jomada 
feminina. A mulher assume, mesmo em termos de ideal abstracto, uma 
maior carga de trabalho do que 0 homem. Por outro lado, nao obstante 0 
modelo oposto (igualdade domestica e ajuda feminina na profissao) ser 
uma escolha ideal um pouco mais minoritaria, permite salientar a trans
formayao dos modelos mais tradicionais de ganha-pao masculino na socie
dade portuguesa. Se para algumas mulheres esse continua a ser idealmente 
um papel que compete ao homem, nao parece entretanto ser licita a sua 
total ausencia das lides da casa. Ai ele deve, pelo menos, dar alguma aju
da, opyao feminina que defme um modelo de genero tradicional, mas algo 

modificado. 
Outra constatayao ainda e a de que a desigualdade na divisao conjugal 

do trabalho domestico aumenta quando se passa para 0 myel da norma 
situada - 0 que efectivamente se procura concretizar no quotidiano conju
gal (quadro n.o 4.26). 0 desfasamento entre a divisao conjugal do trabalho 
domestico que idealmente se desejaria e a que efectivamente se procura 
concretizar na pratica e francamente evidente: enquanto 70,6% das mulhe
res acham que «0 casal deve dividir todas as tarefas domesticas», apenas 
1 7,9% procuram concretizar esta norma, Ainda assim, cerca de metade 
das mulheres (47,8%) tenta obter alguma ajuda do marido na realizayao 
das tarefas domesticas, sendo de um teryo (34,3%) a percentagem daque
las que procuram poupar 0 homem as lides domesticas. Relembramos, 
estabelecendo 0 contraste, que apenas uma reduzida percentagem de 1,5 
de mulheres aponta a desigualdade domestica como ideal abstracto. 

Se observarmos mais atentamente a combinayao entre a norma ideal e 
a norma situada de divisao conjugal do trabalho domestico, toma-se du
plamente flagrante a distancia entre os dois niveis de resposta (quadro 
n.o 4.27): apenas 29,8% das mulheres procuram concretizar 0 que desejam 
idealmente, enquanto para 70,2% destas existe uma descoincidencia entre 
a norma ideal e a norma situada. Mais ainda: esta discrepancia retrata a 
distancia existente entre a igualdade que se desejaria idealmente e aquela 
que se desiste de procurar concretizar no quotidiano, pondo de parte, na 
vida real, a perseguiyao da igualdade domestica. A postura inversa e, pelo 
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contrario, praticamente inexistente - apenas a irrisoria percentagem de 
0,3% de mulheres procura obter ajuda do c6njuge quando acha que 0 ideal 
seria elas proprias desempenharem todas as tarefas da casa. 

Norma situada de divisiio do trabalho domestico 
(n = 1776) 

[QUADRO N.o 4.26] 

No que respeita aparticipa«;30 do marido/companheiro no trabalho 
domestico, tem tentado ... 

Dividir todas as tarefas com 0 


Ter alguma ajuda do marido . . 

Poupar 0 marido as tarefas domesticas .. 


Total .. 

Percenlagem 

17,9 
47,8 
34,3 

100,0 

Norma ideal de divisiio do trabalho domestico e de divisiio 

situada do trabalho domestico 


(n = 1774) 


[QUADRO N.o 4.27] 
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dores do desfasamento entre os dois pianos. Sem duvida, as estrategias 
femininas andam muitas vezes longe do dever-ser ideal. 

Apesar de as normas ideais de igualdade na divisao conjugal do traba
!ho domestico e profissional reunirem sempre a maioria (70% ou rnais) 
das respostas femininas, 0 nivel de escolaridade, a classe social ou a tra
ject6ria pro fissional da mulher vem introduzir algumas variayoes signifi

cativas. 
Quanto mais elevados os capitais escolares, maior a afrrmayao da nor-

ma ideal de igualdade entre os conjuges tanto na esfera domestica como 
na profissional (quadro n.o 4,28). A partir da escolaridade secundaria, a 
ideia de igualdade surge nitidamente acima da media global da amostra, 
atingindo mais de 90% de respostas entre as mulheres com uma licencia
tura completa ou mais. 0 modele de ajuda aparece sobrerrepresentado 
entre as mulheres sem escolaridade ou apenas com 0 ensino primario. Sao 
tam bern estas as mulheres que mais vezes optam pelo modele de ganha
-pao masculino, elegendo-o em cerca de 9% dos casos. 

Normas ideais de divisiio do trabalho segundo a escolaridade da mulher 
(n = /774) 

[QUADRO N.O 4.2S] 

Todas Sem Bach.,
Se--

Pensando nos casais em geral, acha as esco- Pri- Basico 
lic. 

la mario 
cun incom 

que... mu-
Iheres rid.de 

dorio piela 

Trabalho domestico: 
o casal deve dividir todas as tare

[as domesticas .. .. . . . . .. ... . . 70,6 68 ,4 63,4 68,7 83,4 87,1 

o marido deve dar uma ajuda .. 27,S 28,9 33,8 30,4 16,6 12,9 

A mulher deve fazer tudo sozinha ... 1,5 2,6 2,8 0.8 

Total ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

/= 82,51; DF= 10;p < 0,000 

(c{= 0,21) 

Trabalho profissional : 
Ambos devem trabalbar fora de 

casa 77 ,9 66,2 71.3 79,8 88,4 89,1 

A mulher deve dar uma ajuda, se 
necessario ..... 16.0 24,7 19,4 15,0 10,6 8,9 

Deve ser s6 0 marido a trabalhar 
fora de casa ... .. 6,1 9,1 9,3 5,2 1,0 2,0 

Towl... ... .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 

X'= 61,30; DF = lO; P < 0,000 

(cj= 0,18) 
-

Licen
datura 
comple-

ta ou 
mais 

94,6 
5,4 

100,0 

91,4 

7,5 

1,1 
100,0 

Norma ideal 	 Norma situada 

Nonnas identicas (subtotal).. . . .. ... ..... ...... ... . .. . 
Igualdade.. . . Igualdade .. 
Ajuda. .. Ajuda. 
Desigualdade. Desigualdade. 

Mais «igualdade» ideal do que siruada (subtotal) . . .. ... .. .... ... . 
Igualdade.... Ajuda .. .. .. .. .. .. ... ... ..I 
19ualdade... . . 	 Desigualdade.. 


Desigualdade.. . 

Igualdade. 


Mais «desigualdade» ideal do que siruada (subtotal) ... 
Desigualdade.. . I 

Percentagem 

29,8 
15,5 
13,1 

1,2 
69,9 
34,5 
20,8 
12,2 
2,4 
0,3 
0,3 

100,0 

Irnportante e sinalizar que mais de meta de das inquiridas (55,3%) elege 
a igualdade domestica como ideal sern procurar concretiza-Ia no seu dia a 
dia. Ai procura-se simplesmente a ajuda do marido ou mesmo poupa-Io as 
!ides dornesticas. Apenas 15,5% das mulheres apontam a norma de igual 
dade tanto a mvel ideal como situado, numeros inequivocamente revela
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Mudando 0 registo do ideal para 0 que se procura efectivamente con
cretizar em termos de divisao do trabalho domestico, verificam-se grosso 
modo os mesmos perfis de resposta, com a distinyao que se estabelece 
entre a ausencia de escolaridade, a escolaridade primaria e os niveis de 
ensino do secundario para cima (quadro n.o 4.29). Ate ao nivel primario, 
as mulheres evidenciam maior tendencia para «pouparem 0 marido as ta
refas domesticas». Amedida do aumento dos capitais escolares, procura
-se bastante mais dividir todas as tarefas domesticas com 0 c6njuge, ou 
pelo menos a sua ajuda. Poupar 0 marido as lides caseiras e uma opyao 
bastante mais reduzida face ao padrao medio de respostas femininas. Nao 
obstante os desfasamentos verificados entre norma desejada e procurada, e 
nitida a tendencia para alguma correspondencia entre os dois niveis: quer 
dizer, quanto mais se deseja a igualdade, mais se tende a procura-la. 

Divisiio situ ada do trabalho domestico segundo a escolaridade da mulher 
(n=J776) 

rQUADRO N. °4.29J 

No que respeita a participa~ao do 
marido/companheiro no trabalho 

domestico, tern tentado ... 

Todas 
as 

mu-
Iheres 

Sem 
esco
la-

ridade 

Pri
mario Basico 

Se
cun
dario 

Bach., 
lie. 

incom
pi ela 

Licen
datura 
comple

ta ou 
mais 

Di vidir todas as tarefas com 0 marido 17,9 
A1gtuna ajuda do marido . 47,8 
Poupar 0 marido as tarefas domesti

cas .. 343 
Total ... ···· 1100,0 

10,5 
30,3 

592 
100,0 

13 ,3 
41,2 

45,5 
100,0 

17,9 
50,9 

31,2 
100,0 

23 ,6 
60,8 

15,6 
100,0 

29,7 
56,4 

13 ,9 
100,0 

34,8 
55,4 

9,8 
100,0 

i = 149,43 ; DF= 10;p < 0,000 (ef= 0,30). 

As variayoes observadas segundo a c1asse social do casal (quadro 
n.o 4.30) vern mais uma vez corroborar a leitura feita atraves da escolari
dade, afirmando a importancia dos contextos socio-economicos na estru
turayao dos ideais normativos. Assim, temos uma clara sobrerrepresenta
yao da norma igualiciria entre os empresarios e dirigentes, as profissoes 
intelectuais e cientfficas e as profissoes tecnicas e interrnedias, result ado 
valido tanto para 0 trabalho remunerado como para 0 domestico. A menor 
afmnayao da ideia de igualdade absoluta a favor do modelo de ajuda con
jugal observa-se, por seu lado, entre os camponeses e os operarios indus
triais - os sectores mais «institucionalistas», como verificamos anterior
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mente. No entanto, e de ressalvar que, seguindo de perto a tendencia 
global da amostra, vamos encontrar, nas mulheres destes meios sociais, 
uma norma de igualdade de genero mais vincada no nivel profissional do 
que no domestico. Tanto os empregados executantes como os assalariados 
agricolas casados entre si ou com operarios industriais afmnam 0 dever de 
ambos os c6njuges trabalharem fora de casa, deixando perceber, sobretu
do no caso deste ultimo grupo, a discrepancia tecida face as posiyoes mais 
diferenciadas segundo 0 genero que prevalecem na esfera domestica. 

Normas idea is de divisao do trabalho segundo a classe social do casal 
(n = 1729) 

rQUADRO N .O OOJ 

Todas 
Pensando nos casais em as ED PIC PTEI IPP C EE 01 

EE+ 

geral, acha que... mu +01 
Iberes 

Trabalho domestico: 

o casal deve dividir todas 
as tarefas domesticas .. . 70,6 85,0 93,3 87,2 66,4 54,4 73,8 64 ,2 71,1 

o m arido deve dar uma 
ajuda.. .. 27 ,8 15,0 6,7 12,8 33 ,1 37,8 25 ,0 34,0 27 ,7 

A mulher deve fazer tudo 
sozinha ... 1,5 - - - 0,5 7,8 1,3 1,8 1,2 

TotaL ... 100,0 100,0 100 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

X' = 111 ,61; DF = 16; 
p < 0,000 (ef= 0,25) 

Trabalho profissional 
Ambos devem tr ab alhar 

fora de cas a .. .. . 77 ,9 82,5 92 ,1 90,8 76,1 59,3 86,7 68,7 77 ,9 

A mulher deve dar uma 
ajuda, se necessario .. . . 16,0 15,0 6,7 8,7 18,3 28,6 8,8 20 ,9 14,1 

Deve ser s6 0 marido a 
trabalhar for a de casa ... 6,1 2,5 1,1 0,5 5,6 12,1 4,6 10,3 8,0 

Total .... ... .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

x,'=91 ,27 ;DF = 16; 
p < 0,000 (ef = 0,22) 

AA+ 
+01 

53,1 

42 ,2 

4,7 
100,0 

82,8 

17,2 

0,0 
100,0 

Em term os gerais, a variayao das nonnas ideais de divisao do trabalho 
vem novamente trazer a luz um cenario social trespassado por algumas 
diferenciayoes sociais, ficando num extremo a <(Vanguarda modernista», 
encabeyada pelos grupos mais escolarizados e com maiores capitais socio
-profissionais, e no outro a «tradiyao institucional», comum aos meios 
camponeses e operarios. 
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As praticas condicionam as representac;:6es. Dai 0 caracter estruturador 
dos contextos sociais, dai tambem 0 impacto da trajectoria profissional da 
mulher (quadro n.o 4.31). Se a mulher nunca exerceu uma actividade pro
fissional, a aflffilac;:ao da ideia de igualdade, mesmo como ideal abstracto, 

Normas ideais de divisiio do trabalho segu ndo a trajectoria 
profissional da muther 

(n = 1774) 

[QUADRO N.· 4.31] 

Corn 

Pensando nos casais em geral, acha que... 
Todas as 
mulheres 

Sernpre 
com 

Irabalho 

Sempre 
sem 

Irabalho 

trabalho 
em um

-dois 
momeo

los 

Trabalho domestico: 
o casal deve dividir todas as tarefas domesticas .. 70,6 73 ,8 57,6 70,6 
o marido deve dar urna ajuda .... 27,8 24,8 39,2 28,3 
A mulher deve fazer tudo sozinha ....... .... .. 1,5 1,4 3,2 1,1 

Total ... .... .... . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 
X' = 24,68; DF = 4;p < 0,000 (c(= 0, 12) 

Trabalho profissional 
Ambos devem trabalhar fora de casa ... 77,9 81,7 61.8 77,8 
A mulher deve dar uma ajuda, se necessario .... 16,0 13,0 30,0 15,6 
Deve ser s6 0 marido a trabalhar fora de casa .. 6,1 5,3 8,3 6,6 

Total .. 100,0 100,0 100,0 100.0 
1 = 43,48; DF =4;p < 0,000 (c(= 0,15) 

tern menor expressao cornparativamente com as mulheres que sernpre tra
balharam fora de casa, Para utilizar a expressao de Bourdieu (1983) «faz
-se da necessidade virtude», sern, contudo, se elidir, globalmente, a aflf
mac;:ao rnaioritaria da igualdade conjugal no plano dos ideais. Quando as 
mulheres sempre trabalharam fora de casa, a norma de igualdade aparece, 
por seu tumo, urn pouco sobrerrepresentada. Novarnente com a igualdade 
profissional a ultrapassar a igualdade domestica. Bastante reveladores, 
estes dados apontam trac;:os importantes das representac;:6es sociais domi
nantes na sociedade portuguesa. A orientac;:ao feminina para a profissao, 
que se traduz na legitimidade da ideia de igualdade entre homens e mulhe
res, vai urn pouco it frente da ideia de igualdade na divisao do trabalho 
domestico, discrepancia produzida pelos discursos das proprias mulheres. 
Sem duvida, estas, tal como os homens, incorporam 0 genero enquanto 
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diferenc;:a socialmente construfda e geradora de competencias e de papeis 
diferentes (Bourdieu, 1998; Amancio, 1994 e 2003). Mais diferentes, con
tudo, em materia de trabalho domestico do que de trabalho profissional. 

Alias, a progressiva adesao feminina a uma norma ideal de igualdade 
no trabalho profissional e visivel de acordo com 0 ano de entrada na con
jugalidade (quadro n.o 4.32), movimento a que nao sao com certeza alheias 
as transformac;:6es estruturais da sociedade portuguesa, nomeadamente no 
que respeita ao crescimento da taxa de actividade feminina. 0 momento 
historico de organizac;:ao da vida a dois tern, assim, urn impacto significa
tivo sobre as normas de divisao conjugal do trabalho profissional. Ter 
entrado na conjugalidade a partir dos anos 80 imp6e uma sobrerrepresen
tac;:ao da norma ideal igualitaria, constatando-se 0 inverso quando a uniao 
se iniciou nos anos 70 ou antes. 

Normas ideais de divisiio do trabalho segundo 0 ano de entrada 

na conjugalidade 


(n = 1774) 


[QUADRO N.o 432] 

Pens.ndo nos cas. is em geral , 3ch. que ... 

Todas 
as 

rnulh e-
res 

Ate 
1974 

1975
-1979 

1980
-1984 

1985
-1989 

1990 e 
rnais 

Trabalho dornestico: 
o casal deve dividir todas as tareCas 

domesticas. . . 
o marido deve dar uma ajuda.. . .... .. . 
A mulher deve Cazer tudo sozinha ... .... 

Total .. .... ... . ... ... ... 

/ = n. s. 
Trabalho profissional: 

Ambos devem trabalhar fora de casa ... 
A mulher deve dar urna ajuda, se neces

sario... . ..... , .. .. .... -
Deve ser s6 0 marido a trabalhar Cora de 

casa.. 
Toeal.. .. . ......... ..... . 

'I: = 22,72; DF  8; p < 0.003 
(c(= 0.11 ) 

70,6 
27 ,8 

1,5 

67.6 
32,4 
-

68,7 
29,5 

1.8 

72,4 
26,4 

1,2 

70,8 
27, 1 

2,2 

71 ,3 
27,6 

1,1 

100,0 100,0 

67,6 

21,8 

10,6 

100.0 

72,6 

20,0 

7,4 

100,0 100,0 100,0 

77,9 

16,0 

6,1 

80,2 

14,0 

5,8 

80,2 

14,6 

5.1 

83,4 

12,7 

3,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

Por seu lado, as normas ideais de divisao do trabalho domestico muda
ram menos ao longo do tempo, nao havendo grandes diferenc;:as consoante 
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o ano em que se comeyou a viver com 0 conjuge1S
. Ora, se 0 trabalho pro

fissional mudou mais em direcyao it ideia de igualdade do que 0 domesti
co, constatamos renovadamente a existencia de discrepancia normativa 
entre as duas areas, dois universos distintos que nem sempre se casam en
tre si de feiyao hom610ga Tal disparidade e geradora, mesmo no plano dos 
ideais, de formas de desigualdade, apesar de a tendencia dominante pro
mover a igualdade de genero aos dois niveis. 

Contudo, e igualmente verdade que, do ponto de vista do que se procu
ra (quadro n.O 4.33), algumas mudanyas se verificam na esfera domestica. 
Se, a nivel do ideal abstracto, as normas de divisao do trabalho domestico 
nao sofreram grandes mUdanyas segundo 0 ano de entrada na conjugalida
de, a nivel do ideal situado assistimos a uma progressiva di.minuiyao da 
desigualdade, existindo uma clivagem nitida entre as mulheres que entra
ram na conjugalidade ate 1979 e as que 0 fizeram ao longo das decadas de 
80 e 90. E sobretudo a partir de 1985 que as mulheres casam ou vao viver 
com 0 companheiro procurando mais acentuadamente uma divisao iguali
tana das tarefas domesticas. As mulheres que entraram na vida conjugal 
mais recentemente parecem, deste modo, promover uma maior proximi
dade entre ideal abstracto e norma situada. 

Divisao situ ada do trabalho domestico segundo 0 ana de entrada na conjugalidade 
(n=1776) 

[QUADRO N.o 4.33] 

No que respeita aparticipa~iio do Todas 
as Ate 1975 1980 1985 1990 emarido/companbeiro DO trabalho 

mulhe 1974 -1979 -1984 -1989 maisdomestico, lem lentado ... 
res 

Dividir todas as tarefas com 0 marido... 17,9 13,4 16,0 16,7 20,7 21,7
Algurna ajuda do marido .. 47,8 35,9 46,8 50,3 48,5 49,4 
Poupar 0 marido as tarefas domesticas .. . 34,3 50,7 37,2 33,0 30,8 28,9

TotaL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

-/= 27,40; DF= 8;p < 0,000 (cf= 0,12). 

A posiyao religiosa da mulher produz igualmente algumas variay6es no 
que respeita it sua orientayao ideal para a igualdade no trabalho profissio
nal ou no trabalho domestico (quadro n.O 4.34). 

'/1 
18 Alias, a associayiio entre 0 ana de entrada na conjugalidade e a no=a ideal de divi

sao do trabalho domestico nao se revelou significativa do ponto de vista estatistico, de 
acordo com 0 teste do quiquadrado. 
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Normas ideais de divisao do trabalho segundo a religiao da mulher 
(n = 1774) 

[QUADRO no 4.34) 

Caloli- Caloli-

Peosando DOS casais em geral, 3cha que ... Todas as 
mutheres 

Sem 
religiiio 

ca 
prali

ca nao 
prati-

Oulra 
religiiio 

cante caDte 

Trabalho domestico: 
o casal deve dividir todas as tarefas domesticas .. 70,6 80,0 65,5 75,7 64,7 
o marido deve dar urna ajuda .. 27,8 20,0 32,3 23,3 35,3 
A mulher deve fazer tudo sozinha .. 1,5 2,2 1,0 

TotaL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x' ~ 25,14 ; DF ~ 4;p < 0,000 (cf~ 0,12) 

Trabalho profissional: 
Ambos devem trabalhar fora de casa .. 77 ,9 86,7 71,7 84,4 67,6 
A mulher deve dar wna ajuda, se neeessmo .. 16,0 6,7 19,5 12,2 32,4 
Deve ser s6 0 marido a trabalhar fora de casa... 6,1 6,7 8,8 3,5 

Total... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
X2~ 45,85; DF~4 ;p < 0,000 (cf~ 0, 16) 

Ser cat6lica praticante associa-se a uma sub-representayao das normas 
de igualdade face it media global da amostra - menos 5,1% no plano do
mestico, menos 6,2% no plano pro fissional. Apesar de estas distancias 
serem reduzidas (a norma de igualdade afirma-se sempre dominante), in
diciam uma articulayao entre concepy6es mais diferenciadas dos papeis de 
genero e a pnltica religiosa cat61ica. Nao ter religiao ou ser cat61ica nao 
praticante associa-se, pelo contrano, a uma sobrerrepresentayao da norma 
igualitana. 

Outra diferenya nos ideais femininos de igualdade sobressai quando se 
faz 0 cruzamento com os dominios de gratificayao escolhidos pela mulher. 
A nivel das normas de divisao do trabalho domestico verificamos que a 
norma igualit<iria diminui quando a mulher escolheu as tarefas domesticas 
enquanto area de gratificayao pessoal, acontecendo 0 oposto quando a ac
tividade profissional e indicada como vector de realizayao pessoal. No 
campo profissional, esta tendencia nao surge com a mesma nitidez, ha
venda urn maior acento sobre a norma de igualdade, mesmo quando as 
mulheres escolhem as tarefas domesticas como dominio de gratificayao. 
Continuamos, contudo, a observar uma sobrerrepresentayao (em cerca de 
11 pontos percentuais) da norma igualitana quando a profissao e tida 
como fonte de realizayao pessoal da mulher. 
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Norrnas ideais de divisao do trabalho segundo os dominios de gratilicas:ao 

escolhidos pelas rnulheres 


(n = 1188) 


[QUADRO N.O 4.35] 

Pensando nos casais em geral, acha que... 

Todas 
as 

fTIulhe
res 

Tare
fas, 

filhos, 
conj u
galida

de 

Tare
fas, 

rela~o 

com 
paren

tes, 
filhos 

Rela~ao 
com 

parent es, 
filhos, 

conjuga
lidade 

COil vi-
vi os, 

filh os, 
conju 
galida

de 

Protis
sao, 

filhos, 
conju
galida

de 
Trabalho domestico: 

o casal deve di vidir todas as tarefas 
domesticas ... 

o marido deve dar urna ajuda . 
A mulher deve fazer tudo s02inha .... ... 

TOlaL 

70,6 
27,8 

1.5 

66,8 
30,6 
2,6 

54,4 
42,6 

2,9 

69,4 
29,5 

1,1 

73 ,8 
26,2 

84,5 
15,1 
0.4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X'= 142,30; DF = 10;p < 0,000 100,0 

(c(= 0,18) 
Trabalho profissional : 

Ambos devem trabalhar fora de cas a .. 
A mulher deve dar urna ajuda, se neces

77,9 76,8 72,1 80,1 80,1 88,8 

sano ............. ....... ... .. ....... ...... ... 
Deve ser s6 0 marido a trabal har fora de 

16,0 18,8 19,1 14,9 14,6 7,2 
casa.. 

TOlal ................ . .. ... ..... .. ... .... ......... .. . 
X'= 21 ,3 4; DF = 10;p < O,DI 

(cf= 0,13) 

6,1 
100,0 

4,4 
100,0 

8,8 
100,0 

5,1 
100,0 

5,3 
100,0 

4,0 
100,0 

Aguisa de conclusao, duas tendencias sao de ressaltar. 
A predominancia de nonnas igualitarias enquanto dever-ser da divisao 

do trabalho entre conjuges e uma realidade no Portugal contemporaneo, 
inclinayao que tem vindo, ao longo do tempo, a acentuar-se sobretudo no 
campo pro fissional. Produziu-se, assim, urn certo desencontro entre igual
dade domestica e igualdade profissional, discrepancia com que muitas mu
lheres, em alguma medida, legitimam a sua dupla jomada de trabalho. Con
tudo, verifica-se tam bern urna tendencia para a diminuiyao progressiva do 
desfasamento entre 0 que se deseja ideahnente e 0 que se procura concreti
zar em materia de igualdade na divisao do trabalho domestico. A data de 
entrada para a conjugalidade estabelece diferenyas visiveis neste sentido. 

A tendencia igualitaria dominante assume, entretanto, urn peso maior 
ou menor consoante os contextos socio-economicos em que a mulher vive 
ou consoante os valores de que se faz portadora. Grupos mais escolariza
dos, com maiores capitais profissionais e sem pnitica religiosa afinnam a 
nonna igualitma de modo mais marcado. Mulheres de meios populares 
(operarios, camponeses), com baixos niveis de escolaridade e cat6licas 
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praticantes acentuam menos esta nonna, sobretudo no campo domestico, 
ja que a igualdade profissional e sempre mais transversal no discurso fe
mininO. 

A comunicayao conjugal 

A comunicayao conjugal constitui 0 ultimo dos indicadores de orienta
yao conjugal. Valorizar uma comunicayao intensa com 0 conjuge enqua
dra-se numa matriz modemista de relayao conjugal, em que 0 ideal de 
companheirismo orienta os individuos. A atitude contraria encaixa-se an
tes numa visao institucionalista do casamento, em que 0 layo construfdo 
atraves do dialogo nao e necessariamente valorizado. 

Alias, a ideia de comunicayao forte entre 0 casal e consequente das 10
gicas amorosas em que se funda e legitima a conjugalidade. Afmal, 0 

am or (romantico ou apaixonado) pressupoe, idealmente, a construyao de 
uma intimidade na qual as trocas verbais, a ligayao com 0 outro, sao muito 
importantes. Tambem a relayao companheirista, assente em valores de 
reciprocidade e paridade entre os parceiros conjugais, subentende a comu
nicayao como elemento de construyao da relayao a dois. A comunicayao 
verbal fundamenta, assim, dois trayos-chave das conjugalidades moder
nas: a construyao de uma relayao de intimidade e a negociayao na vida 
conjugal, por contraponto a ideia de papeis conjugais predefmidos pela 
instituiyao matrimonial. 

Neste sentido, indagar sobre a comunicayao conjugal que se procura 
concretizar permitir-nos-a juntar a analise efectuada antenormente um 
outro elemento, tam bern importante quando se trata de aferir sobre 0 pen
dor rnais ou menos institucional da conjugalidade na sociedade portuguesa 
contemporanea. 

Ora, olhando para os resultados globais da populayao feminina inquirida 
(quadro n.o 4.36), observamos claramente a predominancia de uma nonna de 
comunicayao intensa, uma vez que 76,2% das mulheres procuram conversar 
sempre sobre tudo com 0 marido ou companheiro. Ainda assim, e de notar 
que cerca de urn quarto das inquiridas nao procura commllcar de fonna 
intensa com 0 parceiro, instaurando a diferenya face aresposta mais comum. 

Os capitais escolares tem urn impacto bastante significativo no que 
respeita acomunicayao com 0 conjuge (quadro n.o 4.37). Quanto menor 0 

grau de escolaridade da mulher, menor tam bern a comunicayao procurad(4 
sendo 0 oposto igualmente verdadeiro. Note-se que mais de 95% das mu
lheres com uma licenciatura completa referem a sua vontade de comunica
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rem intensamente com 0 marido ou companheiro, contrastando, por exem
plo, com as mulheres de escolaridade primaria. De facto , a importancia 
concedida ao discurso verbal e acrescidamente importante quando se ultra
passou 0 ensino secundario. 

Comunicac,:ao conjugal 
(n=1776) 

(QUADRO N.o 4.36] 

N1!o perder muito tempo a ~rmvpr.or 


PercenNa yossa rela~iio a dois tern tentado ... 

tagem 


Comunica~o muito intensa: 

Conversar sernpre sobre todos os assuntos .. 
 76,2 

Comunicayao pouco intensa .... . 23,8 
Conversar sobretudo quando ha problemas para resolver.. 
 19,9 


3,9 
100,0 

Comunica~iio conjugal segundo a escolaridade da mulher 
(n = 1776) 

[QUADRO N.o 4.37] 

Na yossa rela~iio a dois tern tentado ... 

Todas 
as 

mu-
Iheres 

Sem 
esco
la

ridade 

Pri
mario 

Basico 
Se

cuo
dario 

Bach., 
lie. 

iocom
pleta 

Licon
ciatura 
comple

ta ou 
mais 

Comunicayao muito intensa .. 
Comunicayao pouco intensa .. .. 

Tota!.. . ....... 

76,2 
23,8 

100,0 

56,6 
43 ,4 

100,0 

71,7 
28,3 

100,0 

78,3 
21,7 

100,0 

78,9 
21 ,1 

100,0 

86,1 
13,9 

100,0 

95,7 
4,3 

100,0 

x' = 74,45; DF = 10; p < 0,000 (ef= 0,20). 

A classe social do casal corrobora 0 imp acto estrutural da escolaridade, 
evidenciando-se, tal como nas sec<;:oes anteriores, as diferen<;:as de orien
ta<;:13.o entre os grupos com maiores capitais profissionais (empresarios e 
dirigentes, profissoes intelectuais e cientfficas e tecnicos de enquadramen
to intermedio) e as classes populares, designadamente operarias. Podemos 
descortinar, grosso modo, dois perfis diferenciados, de acordo com as ten
dencias de sobrerrepresentav13.o observadas face a distribui<;:13.o media da 
amostra. Por urn lado, encontramos a procura de intensidade na comuni
ca<;:ao entre os empresarios e dirigentes, as profissoes intelectuais e cienti
ficas e as profissoes tecnicas e de enquadramento intermedio. Por outro 
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lado, encontramos uma menor importancia desta dimens13.o entre os opera
rios industriais, os operarios casados com empregados executantes e os 
assalariados agricolas casados entre si ou com operanos. Conftrma-se, 
assim, a fOf<;:a dos capitais s6cio-econ6micos e culturais na estrutura<;:ao de 
diferentes configura<;:oes normativas em tomo da vida conjugal, neste caso 
a nfvel das normas de comunica<;:ao conjugal. 

Comunica~iio conjugal segundo a classe social do casal 
(n=1776) 

(QUADRO no 438] 

Todas 
AA+EE+ asNa yossa rela~iio a dois 01EEIPP CPTEIPICED +01+01 mu-


Iheres 

tern tentado... 

75 ,070,3 70,4 77,978,076,0 84,1 93,390,076,2Comunicayao muito intensa 25,0 29,729,622,1 22,0 24,015,96,710,0 23 ,8 Comunicay30 pouco intensa 
100,0100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0Tota!. .. .. 

i= 44,78; DF = 16;p < 0,000 (ef= 0,16). 

Se constatamos 0 imp acto estruturante dos contextos s6cio-econ6micos, 
verificamos, pelo contrano, uma menor influencia do tempo sobre a norma 
de comunica<;:ao conjugal. Nem a idade da mulher nem 0 ano de entrada na 
conjugalidade produzem variavoes de grande significado. 0 mesmo acontece 
com a religiao ou com os domini os de gratifica<;:ao da mulher, ambos pou
co associ ados a norma de comunica<;:ao conjugal. Conversar muito ou 
pouco constitui opvao que parece nao obedecer a 16gicas trespassadas quer 
pelo momento hist6rico de organiza<;:ao da vida a dois, quer por factores 
religiosos ou identitarios, sobrepondo-se-lhes antes a for<;:a das desiguais 

posi<;:oes na estrutura social. 

Os pedis de orientayao conjugal: uma tipologia 

No fUlal desta analise importa identificar quais os diferentes perfls de 
orienta<;:ao desta amostra de casais com filhos em idade escolar. Se a ob
serva<;:13.o, passo a passo, de cada urn dos indicadores permitiu situar a po
pula<;:ao inquirida face a determinados valores do casamento como «insti
tui<;:ao }) ou como «companheirismo}) conjugal, interessa-nos agora obter 
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uma vi sao mais global das orientayoes conjugais e perceber como se cru
zam entre si esses mesmos indicadores. Com este objectivo foi elaborada 
uma analise estatistica que nos pennitiu identificar varias constelayoes 
normativas, assim obtendo uma tipologia da orientayao conjugal cujos 
cinco perfis se diferenciam de acordo com 0 maior ou menor pendor para 
a instituiyao ou para 0 companheirismo (quadro n.o 4.39)19. 

o perfil de orientayao conjugal que denominamos «instituiyao forte» 
assemelha-se bastante a«familia instituiyao» proposta por Roussel (1980), 
abrangendo 13,1% das familias pesquisadas. A orientayao «instituiyao 
forte » caracteriza-se, assim, pel a sensibilidade apressao social exterior (0 
casar para fazer como as outras mulheres surge muito acima da media), 
pelo respeito enquanto sentimento conjugal privilegiado, pelo acento na 
perenidade do casamento atraves da negayao absoluta do divorcio em bas
tantes casos (mais 30,2% do que a media), pela pouca intensidade da co
municayao com 0 conjuge e por nonnas de desigualdade tanto no que se 
procura concretizar como no ideal abstracto. Toma-se evidente a forya dos 
aspectos institucionais entre este conjunto de mulheres (note-se, alias, que 
a media de respostas «institucionais» e de 4,36). Este e, assim, urn perfil 
extremo entre as mulheres da amostra, dado aproximar-se tao marcada
mente do ideal-tipo «casamento instituiyao». 

Urn perfil fonnalmente muito semelhante e a «instituiyao», orientayao 
conjugal que partilha com a instituiyao forte os mesmos trayos caracteris
ticos, mas de fonna mais atenuada, como se pode notar atraves das per
centagens de sobrerrepresentayao assinaladas no quadro n .o 4.39. A «insti
tuiyao» evidencia-se como orientayao em 18,4% dos casos, 0 que perfaz, 
em conjunto com 0 tipo «instituiyao forte », cerca de urn teryo dos casos da 
amostra. Tal percentagem e, em si, demonstrativa do peso que as visoes 
mais puramente institucionalistas da conjugalidade assumem na sociedade 
portuguesa contemporiinea. 

19 Os diferentes perfis de orientac;;ao foram obtidos atraves dos seguintes procedimen
tos estatisticos. Num primeiro momento construimos urn «indice de instituic;;ao» (com base 
no sentirnento de respeito, na perenidade do casamento, na desigualdade ideal e situada, na 
divisao do trabalbo domestico e profissional , na comunicaC;;30 conjugal pouco inteosa e na 
ideia de regulac;;ao ex"tema do comportamento privado, isto e, a pressao social sentida no 
inicio da conjugalidade) e urn «indice de companbeirismo» (com base no sentimento de 
relaC;;30, na aceitaC;;30 da dissolubilidade do casamento, na igualdade ideal e situada, na 
intensidade da comunicaC;;30 e na allsencia de sentimento de pressao social). somando as 
respostas correspondentes a cada ideal-tipo. Num segundo momento efectwimos urna ana
lise de eluslers hierarquica, utilizando 0 metodo Ward, sobre os referidos indices. Em se
gllida utilizamos 0 procedimento de c1assificac;;ao quick chisler, que permite optimizar a 
classificaC;;3o dos sujeitos obtida atraves do eluster hierarquico. Estes procedimentos per
mitiram-nos di ferenciar a amostra em cinco grupos, de acordo com as medias obtidas para 
as respostas no quadrante institucional e no quadrante companbeirismo. 
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Perlis de orienta<;iio conjugal 
(n = 1776) 

[QUADRO W 439J 

Tod.s Insti- I 1 . 
as 

. _ _ nstJ· 
Indicadores de « in s titui~iio» e de 

fami
tt~ao ! tui~ao 

«companh eirisnlO » orte 
lias 

(13,1 ) 
(18,4) 

r.o < O,OOO 

Indice de «instituiyao»*.. .. .... .. . . . .. .. .... . 1,93 4,36 3,00 
indice de «companheirismo»* .... .... . 4,05 1,63 2,99 
Sentimento procurado na conjugalidade: cf = 0,45 

Respeito peJos di.reitos e deveres ... .... 52,1 79,4 69,4 
A reI ayao com 0 oU!ro.. . . 47.9 20,6 30,6 

Tola!. ... 100,0 100,0 100,0 
Posi9ao face ao di vorcio: cf - 0,46 

Negayao abso1uta .. .. .... ... ...... 15,7 45,9 19,0 
Muito dill ci!... ....... ........... 16,4 32,0 26,6 
Necessario ... ... . ... . . ... . " . . 51,1 13,9 41,3 
Melhor sol uyao.. .. . .. .... 16,8 8,2 13,1 

Tota !. .. .. . ..... .. 100,0 100.0 100,0 
Tipo de comunicayao conjugal procurada : cf= 0,38 

Muito intensa .. 76,2 43 ,3 60,2 
Pouco intensa .. . ... .. . . ... . ... 23,8 567 39,8 

Total .. .. ...... ..... .... .... ...... .. .... . . 1000 1000 100,0 
Nonma situada de divisao do trabalbo 

domesti co: c(= 0,49 
Poupar 0 marido .. .. .. .. .. 34,3 81,1 58,2 
Ajuda do marido .. ... ... , ... ... ..... .... .... 47,8 15,0 33 ,8 
Igualdade . .... .... . . . . . ... ... . . . .. 17,9 3,9 8,0 

TolaL 100,0 100,0 100,0 
Nonma idejij de divisao do trabalho do

mestico: cf = 0,48 
Mulher faz tudo... . ..... .. ....... .. 1,5 5,2 2,8 
Ajuda do marido. .. .. .... ..... .. .. .. .. ... 27,8 71,2 49,2 
Igualdade .. ... .. .... ... ..... ... .... .. ... . . . 70,6 23 ,6 48,0 

Total .. ...... .... .... ... 100,0 100,0 100,0 
Norma ideal de divisao do trabalho pro-

fissional : c(= 0,44 
Ganha-pao masculino .. .. ... .. ....... .... 6,1 19,7 7,3 
Ajuda da mul her... ... . ... .. ... ..... •.... . 16.0 45,9 28,1 
Igualdade (dupla profissao)., .. 77,9 34.3 64 ,5 

TOlaL 100,0 100,0 100,0 
Pressao social sentida no inicio da uniao: ,( = 0,30 

Pressao para casar (fazer como as ou
49,8 

u-as). .. 69,1 61 ,7 
Ausencia de pressao .. .. .. ... ..... ... ..... . 50.2 30,9 38,3 

Tala/.. .... ...... . 100,0 100,0 100,0 
Grau de instilll cionalidade 11 0 inicia 

do conjuga.lidade .. ... . 7,42 7,97 7,7 6 

* V. nota 19. 

Com-
Com

Ali.n
p.

p. 
nhei

~. nhei
rismo 

rismo 
(27,0) forte 

(27,0) (14,5) 

1,99 0,99 0,00 
3,97 4,98 6,00 

61,8 45,4 -
38,2 546 100,0 

100,0 100,0 100.0 

16,9 5,9 -
19,7 7,4 -

46,3 66,9 76,7 
17,1 19,7 233 

100,0 100,0 100,0 

77,5 88,9 100,0 
22,5 11 ,1 -
100,0 1000 100,0 

34,1 13,8 -

49,1 63,3 640 
16,8 22,9 36,0 

100,0 100,0 100.0 

1,3 - -

25,9 9,0 -
72,8 91 ,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 

5,5 2,7 -

13,0 4.6 -
81,6 927 100,0 
100,0 100,0 100,0 

56,0 39,8 24.4 
44.0 60,0 75,6 
100,0 100,0 100,0 

7,76 7,16 6,3 3 
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Outro perfil tambem bastante institucional e a «alian<;:a)}, modelo igual
mente proximo da «familia alian<ya)} proposta por Roussel. Aqui en con
tramos algo no meio-termo entre a institui<yao e 0 companheirismo - repare
se que alguns tra<yos sao semelhantes aos da conjugalidade «institui<yao» (0 
sentimento de respeito, 0 divorcio muito dificil, 0 sentir de pressao social 
no inicio da uniao) e que outros se enquadram numa logic a companheiris
ta (a intensidade da comunica<yao e a adesao a uma norma de igualdade de 
genero sobretudo a nivel ideal). Estes 27% de mulheres patenteiam assim 
valores ora mais tradicionais, ora mais modemistas, sendo de frisar 0 
impacto do ideal igualitirio na sociedade portuguesa enquanto instrumen
to de modemiza<yao dos valores associados a conjugalidade, pois, se 
outros aspectos podem quedar-se mais pelo lado do modelo de «casamen
to institui<yao)}, a igualdade no traballio (profissional e tarnbem domestico) 
e legitima para a maioria das mullieres. 

Os restantes dois perfis sao, grosso modo, «companheiristas)}, repre
sentando assim 41,5% das inquiridas. Tal como no perfil «institui<y30)} 
encontramos aqui alguma grada<yao do companheirismo: urn mais forte (0 
respostas «institucionais)}), outro mais atenuado (cerca de uma resposta 
«institucional»). No primeiro caso, as percentagens de sobrerrepresenta
<yao sao rna is acentuadas, marcando sobretudo uma orienta<yao vincada 
para a rela<yao e para a igualdade conjugal. No segundo caso, as tendencias 
sao as mesmas, mas sem uma demarca<yao tao forte face ao perfil medio 
da amostra. Contudo, ambos os casos se direccionam para a ausencia de 
urn sentido de pressao social,para urn la<yo conjugal que privilegia a rela
<yao de amizade e companheirismo, para a aceita<yao facil do divorcio, para 
a procura de comunica<yao intensa e para a igualdade como norma, tanto 
desejada como procurada. Sem duvida, as respostas que aqui surgem so
brerrepresentadas e associadas entre si contrastam com a solida institucio
nalidade anteriormente retratada, dando muito claramente corpo a uma 
tendencia para a modemiza<yao da conjugalidade na sociedade portuguesa. 
Trata-se, contudo, de urn quadro em que 0 companheirismo tern uma ex
pressao bastante mais acentuada (27,0%) do que 0 companheirismo forte 
(14,5%). 

A entrada nos contextos socio-economicos de existencia oferece-nos 
uma visao socialmente mais ancorada da diversidade de matrizes normati
vas que coexistem na sociedade portuguesa (quadros n. as 4.40 e 4.41). Re

! I 
afirma-se mais uma vez 0 impacto dos capitais escolares e profissionais 
sobre os universos valorativos femininos. 

De facto, as varia<yoes observadas segundo a escolaridade feminina sao 
muito expressivas. As orienta<yoes de institui<yao forte ou de institui<yao 
surgem sobrerrepresentadas entre as mullieres sem escolaridade ou com 0 
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ensino primario. A alian<ya associa-se sobretudo as mullieres com 0 ensino 
prirnario ou basico. 0 companheirismo eleva-se acima da media quando 
as mullieres tern 0 ensino basico, 0 secundano ou mesmo urn curso medio 
ou uma licenciatura incompleta. 0 companheirismo forte destaca-se a par
tir do nivel secundario, atingindo a maior percentagem entre as mullieres 
com uma licenciatura completa ou mais. Os modelos institucionais asso
ciam-se, deste modo, a baixos niveis de escolaridade, enquanto as logicas 
companheiristas sao sobretudo apanagio dos grupos mais escolarizados. 

Perfis de orienta~ao conjugal segundo a escolaridade da mulher 
(n = 1776) 

[QUADRO N° 4.40] 

lnstitlli~1io forte .. ....  .... .. . 
Institui~o .. . ... ... .-. ...... 

Alian~a .... 
Companheirismo . 
Companheirismo forte ... . ... .. ... 

Total.... 

Todas 
as 

mu-
Iheres 

13,1 
18,4 
27,0 
27,0 
14,5 

100,0 

Scm 
esco

la
ridade 

32,1 
20,5 
26,9 
12,8 
7,7 

100,0 

Pri
mario 

19,7 
24,8 
30,7 
20,0 

4,8 
100,0 

Basico 

9,6 
18,2 
29,1 
31,9 
11,3 

100,0 
-

Se
cun
do rio 

3,0 
7,5 

22 ,1 
38,7 
286 

100,0 

Bacb~ 
Licen
datura

lie. 
comple

incom
pleta 

ta ou 
mais 

3,0 2;1 
9,9 2;1 

13,9 9,7 
33,7 28 ,0 
396 58,1 

100,0 100,0 

Perfis de orienta~ao conjugal segundo a cia sse social do casal 

(n = 1729) 

[QUADRO N.o4Al] 

Todas 

as 
 AA+EE+ 

EE 01CPTEI IPPPICED +01 

Iheres 

+01mu

11 ,2 25,010,4 19,3 

Institui~ao.. . . .. ...... ..• ..... 

15,3 23,10,0 1,5 5,0 13,1Institui~o forte ..... 
20,3 
28,1 

19,711,7 23,75,6 8,7 21,5 29,7 10,018,4 
30,926,3 29,619,5 15,315,7 29.3 27,0 17,5Alian<;:a. 

20,3 28,9 
6,3 

21,615,4 26,1 35,8 22 ,5 30,3 35,427,0Companheirismo... . . 
9,2 15 ,8 596,67,8483 34914,5 45,0 Companheirismo fone ... 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0100,0100,0 TOlal.. . -
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Em tennos de classe social, as distin<,:oes sao tal-qualmente evidentes. 
Institui<,:ao forte e institui<,:ao associam-se aos meios camponeses e opera
rios. A alian<,:a associa-se igualmente aos casais de operarios e aos opera
rios industriais casados com empregados executantes. 0 companheirismo 
surge acima da media entre os casais com profissoes tecnicas e de enqua
dramento intennedio e os casais de empregados executantes. Finalmente, 
o companheirismo forte vincula-se aos empresarios e dirigentes, aos pro
fissionais intelectuais e cientificos e aos profissionais tecrucos e de enqua
dramento intermedio, sendo, no entanto, de notar que e sobretudo entre os 
segundos que a institui<,:ao assume, comparativamente, urn peso mais di
minuto. Fica, portanto, rnanifesta a ancoragem de cada perfil de orienta
<,:ao em contextos sociais especificos, podendo afmnar-se que, quanto 
maiores os capitais, maior 0 pendor companheirista, e inversamente. 

Alias, a escolaridade feminina e a classe social do casal sao as varia
veis que mais imp acto tern sobre a varia<,:ao dos perfis de orienta<,:ao (qua
dro n.o 4.43). Vejamos que, segundo 0 coeficiente de contingencia20

, a 
escolaridade e a classe social explicam, respectivamente, 44% e 40% da 
varia<,:ao dos perfis de orienta<,:ao, certificando-se novamente a for<,:a das 
perten<,:as estruturais asociedade sobre os universos nonnativos dos indi
viduos. No ambito dos contextos sociais de existencia, a regiao de resi
dencia do casal consitui ainda uma coordenada de ancoragem social que 
merece ser referida pelo contributo que presta para explicar 0 leque de 
varia<,:oes observadas (quadro n.o 4.42), afmnando globalmente as especi-

Pedis de orienta~ao conjugal no continente, por NUTSII 

[QUADRO W 4.42] 

Lisboa e 
Continen- Vale do Alenlejo AigarvNorte Cenlro

Ie 
(n = 310) Tejo(n = 669) (n = 90) (n = 62

(n = 1776) 
(n =645) 

lnstitui<;ao forte .. . 13,1 18,3 10,0 9,0 20,0 6,5 

lnstitui<;30 . .. . ..... 
 18,4 19,7 15,6 11,1 14,5 

Alian<;a.. . 


21,9 
27,0 23,2 4,2 


Companheirismo.. 

30,1 18,931,0 
21 ,7 27,0 26,8 31,9 30,0 29,0 


Companheirismo forte . .. .... .. .. . 
 14,5 8,0 12,5 20,020,3 25,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20 Medida de associao;;ao entre duas variaveis baseada no teste do qui-quadrado. Indica 
o quanto da variao;;ao de uma variavel eexplicado pela outra. 
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ficidades que, grosso modo, diferenciam as areas a norte e centro do pais, 
mais proficuas em orienta<,:oes de tipo institucionalista, e as areas de Lis
boa e Vale do Tejo e do Algarve, mais penneaveis aos valores modernis
tas da rela<,:ao companheirista. 

Pedis de orienta~ao conjugal e variaveis independentes: 

categorias sobrerrepresentadas em cada variavel (residuos ajustados > 2,0) 


[QUADRO N.o 443] 

J nstitui- Inslitui-
Compa- Compa

Alian<,:a nheiris nheiris
<,:30 rorte <,:30 (27,0) mo mo rorte 

(13, I) (18,4) (27,0) (14,5) 

Basico 
SeClll1da

Escolaridade da mulher 
Sem 

Secunda
rio 

i =433,09; DF =20;p < 0,000; 
escolari-

Primario 
Primano 

rio 
Curso 

dade Basico mediocf=0,44 
Primario 

Curso 
Licencia

medio 
tura 

Classe social do casal 
IPP IPP 

IPP PIC ED 
i=331 ,62 ; DF=32;p <0,000; 

Camp. Camp or PTE! prc
01 01

cf= 0,40 
AA+OI EE+OI 

EE+OI EE PTEI 

Regiao de residencia 
Lisboa e 

Lisboa e 
(NUTSII) Norte Norte Norte 

Vale do 
Vale do 

i = 104,89; DF= 16;p < 0,000; Alentejo Centro Centro 
Tejo 

Tejo 
c(= 0,23 Algarve 

Sem 
Religiiio da mulher 

Cat61ica Cat6tica Cat6tica 
Cat6lica religiao 

i= 87,13; DF= 8;p < 0,000; 
praticante praticante praticante 

nao pra Cat61ica 
c(= 0,22 ticante nao pra

ticante 
Sempre Sempre 

TrajecI6ria profissionat da 
sem sem 

Trabalho
trabalho trabalho Sempre Sempre

mulher 
Trabalho Trabalho 

em um
i=73,41 ; DF=8; p <O,OOO; -dois mo

com com 

c(= 0,20 em um em um trabalho trabalho 
-dois -dois mo

mentos 

momentos mentos 
Tarefas Tarefas 
domesti domesti

cas, cas, Tarefas 
filhos, fithos, domesti-

Dominios de gratifica<,:iio da 
conjllga conjuga cas! Profis- Profissao! 

mulher 
lidade; tidade; reta<;ao s30, cODvivios, 

i= 73.4t ; DF= 8;p < 0,000; 
tarefas tarefas com fithos. fllhos, 

domesti domesti parentes, conjllga conjugal i-
c(= 0,20 

cas, cas, ftlhos. lidade dade 
retayilo retay30 conjuga

com com lidade 
parentes, parentes, 

ftlhos ftlhos 
(colltillua) 
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(colllinua , iio) 

institui
~jio forte 

(13,1 ) 

institui
~iio 

(18,4) 

Alian~a 

(27,0) 

Compa
nheiris

mo 
(27,0) 

Compa
n heiris

010 forte 
(14,5) 

Ano de entrada na conjugali
dade 

t - 48,58; DF = 16; p < 0,000; 
cf 0,16 

Ate 1974 
1975
-1979 

Ate 1974 
1975
-1 979 

Ate 1974 A partir 
de 1980 

A partir 
de 1980 

Uniao de 
facto 

Percurso de formaliza~1io 
conjugal 

X' = 26,37; DF = 16;p < 0,05; 
c{= 0,12 

Casa
mento 

religi oso 

Coabita
yao e cas. 
religioso 
Uniiio de 

facto 

Casa
mento 

religioso 

Uniao de 
fa cto 

Coabita
yao e 

casamen
to civil 

Coabita
yao e 

casamen
to civil 
Casa
mento 
civil 

- -

Neste seguimento, uma quarta variavel com consideravel impacto so
bre os perfis de orientas:ao conjugal e, sem duvida, a religiao da mulher (0 
coeficiente de contingencia e de 0,22), como sabemos, urna coordenada 
cujas varias:oes se explicam enormemente em funs:ao dos context os regio
nais de existencia. Se a mulher e cat6lica praticante, tende a ter uma orien
tas:ao para a instituis:ao, nomeadamente a instituis:ao forte . Ser cat6lica nao 
praticante associa-se, por seu lado, a qualquer das formas de companhei
rismo, estando as mulheres sem religiao mais ligadas a 16gicas compa
nheiristas fortes . 0 principal n6 analitico prende-se, assim, com 0 facto de 
se ser ou nao cat6lica praticante, denotando a articulas:ao entre catolicismo 
(praticante) e valores familiares institucionais: 0 respeito, a perenidade, a 
divisao de papeis de genero. 

o ano de entrada na conjugalidade, que nos remete para 0 «tempo so
cial » da transis:ao para a vida a dois - uma das nossas principais hip6teses 
de partida, a par do impacto dos contextos sociais - , produz alguma varia
s:ao sobre os valores fundamentais da conjugalidade, observando-se uma 
maior sobrerrepresentas:ao de orientas:oes institucionais ou alians:a entre as 
mulheres que entraram na vida a dois na decada de 70, enquanto 0 com
panheirismo tern uma expressao crescente a partir dos anos 80. Fica assim 
patente 0 efeito do momento hist6rico de organizas:ao da vida conjugal 
sobre as suas orientas:oes nonnativas, sendo vislvel 0 movimento de trans
fonnas:ao ocorrido, ja que a partir dos anos 80 encontramos efectivamente 
uma maior «desinstitucionalizas:ao» da conjugalidade. Esta torna-se mais 
companheirista, portanto mais estruturada em funs:ao de val ores modernis
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tas: a igualdade, a comunicas:ao intensa, 0 sentimento de relas:ao em de
trimento do respeito, a ausencia de pressao exterior sentida. 

E, assim, compreensivel que se observe a tendencia para os perfis de 
orientas:ao companheiristas aparecerem sobrerrepresentados entre as mu
lheres que entraram na vida conjugal pela porta da coabitas:ao, permane
s:am ainda hoje a viver em uniao de facto ou tenham entretanto formaliza
do a uniao pelo casamento civil. Em ambos os casos, os seus percursos, 
com as marcas visiveis da irlfonnalidade, indicam-nos 0 afastamento face 
aos canones do «casamento instituis:ao», em linha de coerencia com estas 
orientas:oes normativas mais modernistas que agora descobrimos na so
ciedade portuguesa. Pelo contnmo, as orientas:oes conjugais «instituis:ao 
forte » e «alians:a» tend em a associar-se ao casamento religioso, muito 
embora, por outro lado, reencontremos aqui, traduzida nos valores de que 
as mulheres sao portadoras, a articulas:ao entre algumas formas de coabi
tas:ao (mais pr6xima da coabitas:ao tradicional de outrora) e perfis norma
tivos de casamento instituis:ao. Os dominios de gratificas:ao da mulher, 
bern como a sua traject6ria profissional, acrescentam ainda algumas dife
rens:as em tennos da orientas:ao feminina, dando novamente expressao ao 
contraste entre 0 perfil instituis:ao ou alians:a e 0 perfil companheirista. No 
primeiro caso, as mulheres caracterizam-se pela ausencia ou intermitencia 
de uma profissao remunerada e tendem a gratificar-se essencialmente com 
a familia (os filhos, 0 conjuge, os outros parentes) e com 0 desempenho 
do papel domestico tradicional (as tarefas domesticas), evidenciando so
bretudo urna orientas:ao interna, ou seja, para 0 mundo da familia e da 
casa. No segundo caso, as mulheres tern mais habitualmente traject6rias 
profissionais sempre com trabalho, espelhando urn direccionamento para 
fora do universo familiar tambem na esfera das gratificas:oes subjectivas: 
a par dos filhos ou da relas:ao de casal, tend em a ser nomeados, enquanto 
dominios gratificantes, a profissao ou os lazeres e os convlvios com ami
gos. 

Em suma, 0 sentido n6mico produzido na relas:ao conjugal, que tao 
bern retrata a diversidade das orientas:oes valorativas na sociedade portu
guesa contemponillea, e solidario com determinadas traject6rias sociais. 
Mulheres cujo percurso de vida se fez em meios sociais diferentes, com 
encadeamentos diferentes e que atravessaram tempos hist6ricos diferentes 
organizam a sua vida conjugal e familiar tambem em torno de valores di
ferentes. No entanto, as principais varias:oes a salientar nao se prendem, 
curiosamente, tanto com a oscilas:ao dos perfis situados no meio da escala, 
da instituis:ao ao companheirismo, mas sobretudo com diferens:as obser
vadas nas propors:oes dos modelos normativos mais extremados - a insti
tuis:ao forte , de urn lado, e 0 companheirismo forte , do outro, ambos re
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presentando, numa colagem estreita com os modelos ideal-tfpicos, ora 0 

esquema tradicional, ora 0 esquema modemista. 
Finalmente, interessa ainda notar que as especificidades de cada perfil 

de orientayao obtem conteudo acrescido, se observarmos em pormenor as 
fmalidades iniciais da uniao que se associ am a cada um deles (quadro 
n.o 4.44). A importancia atribuida pelas mulheres a aspectos estatutarios, 
de papel, de pressao social ou de independencia face afamilia de origem 

Finalidades iniciais da uniiio por perfil de orienta~ao conjugal 
(percentagem de respostas afirmalivas) 

[QUADRO N. o 4.44] 

Todas 
Insli- Compa- Compa

as 
tui~iio 

I nsli- Alian
nhei nhei

mu-
forte tui~iio ~a 

rismo rismo 
(heres forte 

Diroensao instrumental : 
Ter urn lar e uma casa a seu gosto .. 96,6 99,1 97,2 96.5 96,0 95,0 
Alcan~ar urn born ni vel fll1anceiro. 91,8 93,5 90,8 92,3 92,3 89,5
Enfrentar as dificuldades economi

cas da vida ... .. ... 81,6 95,2 89,3 86,2 76,0 60,1 
Ter uma pessoa para nao ficar so 

em caso de necessidade ... 70,9 83,6 76,0 75,8 67 ,4 48,6 
Dimensao coopera~o/reciprocidade: 

Partilhar projectos profi ssionais ... 
Partilhar gostos e ideias semelhan

83,8 84,8 83,S 86,4 82,9 80,2 

tes ... 94,6 92,7 93,6 96,2 93,7 95.7
Diitlogo e compreensao ..... ... .... ... 97,3 97,0 96,9 97,3 97,9 97 ,3 

Dimensao afectiva: 
Arnor intenso ........ ..... ........... .. . 94,9 93,9 95,1 95,8 95 ,0 92,6
Seguranya afecti va. 94,1 97,0 95,7 96,7 93, 1 86,0 
Vida sexual gratificante .............. .. . 94,0 92,2 93 ,5 93 ,9 94,5 94,9

Dimensao reprodutiva : 
Ter filhos ... ..... 93,5 96,1 96,0 93,7 93,9 86,4

Dimensao pressao social: 
Sent ir que a familia de origem 

fi cava contente ... 73,3 85,7 79,0 78,9 69, 1 51 ,6 
Fazer como as outras mulheres ... 49,8 69, 1 61,7 55,7 39,8 24,4 

Dimensao independencia 
lndependencia face afamilia .. 76 ,4 82,7 80,1 80.2 73 ,9 63,2

Dimensao estatuulria: 
Ter uma pessoa e urn lugar para se 

sentir alguem ............ .. ......... ... .. ... 84,4 90.5 87,8 89,8 80,8 70,8 
Dirnensao do papel : ! 

Tomar conta de uma familia ... ..... .. I 90, 1 95,7 i 95,1 93,3 88,3 76,0 
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-
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- que sao, relembremo-Io, valores constituintes da dimensao instituciona
lista das fmalidades iniciais da uniao conjugal - varia consoante se esteja 
face a urn perfil de instituiyao forte, de instituiyao, de alianya, de compa
nheirismo ou de companheirismo forte , 

t, assim, nas conjugalidades com uma orientayao institucional que en
contramos a maior sobrerrepresentayao destes aspectos, sendo, pelo con
tnirio, nas conjugalidades companheiristas que e mais expressiva a sub
-representayao das fmalidades mais institucionalistas. Neste ultimo caso, a 
pressao social, a aquisiyao de urn estatuto, de urn papel ou de independen
cia familiar nao sao tao importantes, atestando a maior modemizayao ou 
«desinstitucionalizayao» da conjugalidade. Uma conjugalidade sentida 
como mais privada, porque menos sensivel a aspectos de regulayao exte
riores. Em contrapartida, constatamos novamente a hegemonia relativa de 
fmalidades instrumentais ligadas aobtenyao de urn espayo domestico e de 
urn born nivel de vida, bern como da dimensao afectiva ou de cooperayao. 

Podemos, em suma, constatar a pluralidade dos modelos normativos de 
conjugalidade, em detrimento de urn modelo unico de orientayao, nuns 
casos ressaltando os aspectos mais institucionais, noutros os aspectos mais 
companheiristas, noutros ainda surgindo 0 cruzamento de ambos. Efecti
vamente, os cinco perfis de orientayao que identificamos, de acordo com 0 

eixo de analise instituiyao/companheirismo, evidenciam a coexistencia de 
logicas fortemente institucionalistas e de logic as marcadamente compa
nheiristas em materia de conjugalidade. Entre urn polo e outro en contra
mos perfis menos vincados, em que as caracteristicas nao sao tao delinea
das, antes se entre layam de modo mais ou menos complexo. 

Conclus5es 

Duas gran des questoes conduziram a analise que, neste capitulo, fize
mos das fmalidades e dos valores que orientam de perto a vida conjugal 
das mulheres inquiridas. Saber, por urn lado, em que medida se assiste na 
sociedade portuguesa a urn processo de modernizayao da conjugalidade e 
da familia . Saber, por outro lado, se nos encontramos face a um modelo de 
orientayao dominante, ou antes face a uma pluralidade de modelos norma
tivos. 

Uma prime ira constatayao prende-se entao com 0 processo de moder
nizayao, 0 impacto do ana de entrada na conjugalidade sobre as matrizes 
normativas femininas permite-nos aferir a existencia de urn movirnento 
tendencial da «instituiyao para 0 companheirismo», para usar a expressao 
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de Burgess, Locke e Thomes (1960 [1945]). Na medida em que esta varia
vel e, para nos, uma porta de entrada no «tempo social» em que as inqui
ridas fizeram 0 seu percurso de vida familiar, podemos perceber algumas 
mudanryas ao longo das ultimas tres decadas. As mudanryas estruturais 
ocorridas na sociedade portuguesa ao longo deste periodo nao deixaram 
intocados os valores que orientam de perto a vida conjugal e familiar. 

Sobretudo a partir de meados dos anos 80, verificamos a tendencia 
para uma maior privatizayao dos comportamentos familiares, uma vez que 
as mulheres tendem a acentuar menos a importancia de factores de regula
ryao externa das suas opyoes: por exemplo, a pressao normativa sentida no 
inicio da uniao decresce de importiillcia nos discursos femininos. 0 mes
mo movimento de fortalecimento de uma matriz companheirista e com
provado pelo aurnento da aceitaryao f:kil do divorcio ou pelo reforyo da 
adesao a normas de igualdade conjugal em materia de divisao do trabalho 
domestico e profissional. Neste ultimo caso, e sobretudo de salientar a 
diminuiyao do fosso entre a igualdade desejada em abstracto e a igualdade 
que efectivamente se procura concretizar, pois vai aumentado, ao longo do 
tempo, 0 nlimero de mulheres que procuram fazer coincidir 0 desejavel e 
o possivel. 

Alias, a questa:o da igualdade e, a nosso ver, crucial no que toca ao 
movimento de erosao de alguns aspectos mais institucionais do casamen
to. Veja-se, por exemplo, que no caso do perfil de orientayao «alianya», 
urn modelo hibrido entre a instituiryao e 0 companheirismo, e a adesao a 
urn ideal de igualdade conjugal que constitui a pedra-de-toque na aproxi
maryao a um quadro companheirista. A incorporayao da igualdade como 
dever-ser pode, assim, ter-se constituido como urn contributo importante 
para a modemizayao da vida familiar na sociedade portuguesa21 

. 

A erosao dos valores institucionalistas nao e, contudo, sinonima do seu 
desaparecimento. Pelo contrano, certos valores do casamento instituiyao 
mantem-se fortes em Portugal, apesar das tendencias companheiristas, 
Ede notar a importancia que assumem certas formas de instrumentalidade 
nas fmalidades iniciais da uniao conjugal, fmalidades essas que nao so 
permanecem ao longo do tempo (desde antes do 25 de Abril aos anos 90) 

21 Alias, 0 imp acto da adesao a nonnas de igualdade em materia de divisao do trabalho 
sobre a vida familiar e algo tambem aftrmado em estudos qualitativos sobre as transforma
<;:oes da familia. Karin Wall (1998a), ao estudar a sociedade rural do Baixo Minho nos anos 

!! " 80, encontrou no discurso das mulheres a viragem para a igualdade conjugal do ponto de 
vista dos valores. Ora, 0 entendimento da igualdade como norma desejavel, no que respeita 

I 
I adivisao do trabalho no casal, introduz elementos de companheirismo na vida familiar em 

detrimento de uma visao do casamento como institui<;:ao assente na diferen<;:a de papeis 
masculinos e femininos, no respeitante ao trabalho. Nomeadamente. quando se trata do 
direito das mulheres ao exercicio de uma profissao remunerada. 
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como sao transversais a todos os grupos sociais. Se a afectividade e a coo
perayao se configuram como hegemonicas, 0 cemirio e aqui de cumplici
dade entre fmalidades expressivas e fmalidades instrumentais. Casar (ou 
entrar numa uniao de facto) e uma ocorrencia que, na perspectiva femini
na, nao surge completamente desligada das estrategias e dos projectos li
gados a produryao material da vida familiar, denotando a importancia de 
valores «materialistas» (para usar a terminologia de Inglehart, 1977 e 
1997) na sociedade portuguesa. E igualmente de frisar que, apesar da pre
dominancia de certos valores companheiristas (nomeadamente a dissolu
bilidade do casamento, a igualdade, a comunicayao intensa), uma prop or
ryao consideravel de mullieres assume posiryoes de matriz institucionalista. 
Cerca de urn teryo das mulheres encara 0 divorcio como muito dificil, cer
ca de urn teryo nao adere a uma norma ideal de igualdade na divisao do 
trabalho domestico, cerca de urn quinto acha que a igualdade em materia 
profissional nao e desejavel e a maioria das mulheres (cerca de 82%) nao 
procura dividir igualmente as tarefas domesticas com 0 c6njuge. 

Finalmente, em resposta anossa segunda questao inicial, constatamos 
que urna pluralidade de valores se divisa entre estas tendencias gerais. 
Como vimos, sao varios os perfis de orientayao conjugal veiculados pelas 
mullieres inquiridas, desde a instituiryao forte, num extremo, a representar 
os discursos mais tradicionais, aalianya, urn perfil intermedio que conjuga 
aspectos institucionais e aspectos companheiristas, ao companheirismo, 
no outro extremo do eixo. De facto, as diferentes conjunryoes normativas 
que encontramos, num continuum da instituiyao forte ao companheirismo 
forte, dao bem conta da plural ida de de valores que atravessam a sociedade 
portuguesa contemporanea. 

Em suma, nao encontramos, no contexto portugues, apesar do movi
mento tendencial para val ores companheiristas que tem vindo a verificar
-se, 0 produto fmal de urn processo de passagem ideologica da instituiyao 
para 0 companheirismo, que se traduziria urn modelo dominante de orien
taryao, mas a convivencia de varios modelos de conjugalidade, no mesmo 
momento historico. 
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