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INTRODU\=AO 

NUNO DOMINGOS e JOSE NUNO MATOS 

Ern Precdrios em Portugal. Da fdbrica ao call center' 
procurou-se refletir sobre 0 modo como 0 processo 
de precariza<;ao laboral ern curso atingia urn conjunto 
de profiss5es material e simbolicamente menos qua
lificadas. Urn conjunto de estudos de casos focou 0 

do trabalho na constru<;ao civil, nas indl1strias 
do Vale do Ave c do Vale do Sousa, nas grandes super
ficies comerciais, nos call-centers, no trabalho domes
tico, mas tambem a situa<;ao laboral dos emigrantes e a 
condi<;ao dos desempregados. Ern Novos Proletdrios esta 
amilise prossegue corn urn olhar sobre 0 modo como 
a precariedade, ao impor-se como urn modele global 
de gestao do trabalho, se estende tambem a profiss6es 
e atividades qualificadas. Este volume apresenta refle
x5es de enquadramento sobre esta questao, desde as 

Kumar Precdrios 
Lisboa, Edi~5es 70,2010. 
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dinamicas recentes de mobilidade social na sociedade 
portuguesa (Vasco Ramos), ate aintegra<;ao laboral dos 
jovens (Magda Nico), passandopela rela<;ao da preca
riedade com formas de organiza<;ao politica (Ricardo 
Noronha). Dc urn ponto de vista mais especmco, apre
sentamos investiga<;6es e reflexoes sobre os bolseiros 
de investiga<;ao cientifica (Andre Pirralha), os profes
sores do ensino politecnico (Marta Pinho Alves), os 
artistas de teatro (Ana Bigotte Vieira), os jornalistas 
(artigos de Joao Pacheco e de Liliana Pacheco), os 
advogados (Pedro Rita), os empregados de seguros 
(Nuno Domingos) e as condi<;oes e lutas laborais 
dos empregados subcontratados no setor terciario, 
focando novamente 0 caso dos seguros (Jose Nuno 
Matos e Luis Miranda). Ao terminarmos com urn texto 
sobre a condi~ao do trabalho nos call centers, tema ji 
tratado no primeiro volume, queremos salientar a sua 
posi<;ao central nos processos de proletariza<;ao atual, 
estabelecendo-se como uma atividade que recorrendo 
a mao de obra qualificada oferece condi<;oes de traba

semelhantes ade tantos outros setores precariza
dos. Por fim, ficam por tratar neste volume alguns casos 
fundamentais para a compreensao da proletariza<;ao 
das atividades qualificadas. No quadro mais geral da 
precariza<;ao do setor publico, a atual situa<;ao dos 
enfermeiros e dos professores, sujeitos ao processo de 
mercantiliza<;ao da saude e da educa<;ao em Portugal, 
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eurn dos exemplos mais evidentes da proletariza<;ao 
e da altera<;ao da morfologia da organiza<;ao laboral. 

Os textos apresentados permitem enunciar proble
mas distintos, que aqui nao iremos desenvolver com 
profundidade. Uma primeira questao relaciona-se 
com 0 valor da educa<;ao enquanto recurso funda
mental para a obten<;ao de uma posi<;ao laboral. Este 
problema merece ser tratado com cuidado. Desde 
logo existe 0 perigo de se colocar 0 valor do conheci
mento sobre a dependencia de uma satisfa~ao econo
mica, legitimando as conce<;6es que advogam dever 
estar 0 ensino ao servi<;o da produtividade. 0 con
ceito de capital humano, por exemplo, tao utilizado 
por governantes, economistas e outros especialistas, 
cmaioritariamente entendido como 0 conjunto de 
recursos individuais que potenciam 0 aumento da 
produtividade. Sob esta perspetiva, qualquer reflexao 
sobre a importancia da transmissao de conhecimento, 
o desenvolvimento de autonomias individuais e do 
espirito critico, se reduz de forma dramatica. Tendo 
a critica a esta ideia como principio a partir do qual se 
deve pensar 0 ensino, nao e possfvel eliminar da dis
cussao sobre a sua fun<;ao as aspira~6es dos indivfduos 
e familias que investem na educa<;ao com 0 intuito de 
assim alcan~arem uma condi~ao material e simbolica 
diferente daquela dos seus pais ou avos. Esta ambi<;ao 
de mobilidade social e evidentemente legitima e a sua 
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frustra<sao coloca 6bvias questoes aorganiza<sao do 
sistema de ensino. Os dados existentes provam que a 
posse de capital escolar oferece melhores condi<soes 
para os individuos obterem urn emprego, ou seja, que 
quem tern mais competencias escolares consegue, por 
norma, uma remunera<sao mais elevada. 

Tal informa<sao contraria os discursos que negam 
a fun<sao do sistema de ensino enquanto instancia 
de promo<sao social. No entanto, este principio geral 
nao contraria a ideia de que os diplomas estao hoje 
em Portugal a sofrer urn processo rapido de desvalo
riza<sao. Estc processo da origem a urn sentimento de 
frustra<sao, tanto mais sensivel quanto maior 0 esfor<so 
familiar e individual, medido no tempo nao produ
tivo, ou menos produtivo, que resultou da dedica~o 
aos estudos. e a universidade assumem-se 
cada vez mais como instancias de reprodu<sao de uma 
condi<sao de dasse, fator intensificado pelas recentes 
politic as educativas, que tendem a refor<sar a mercan
tiliza<sao do ensino. A rela<sao entre escolas e univer
sidades e 0 mercado de trabalho, entre tipo de curso 
e nivel de gradua<sa:o, e as categorias laborais dentro 
das profissoes parece aprofundar-se2 • 

2 Veja-se, a este prop6sito, sobre °caso dos advogados, Miguel Cha
ves, Confrontos com 0 TrabalhoelltreJOVetlS Advogados: as Novas Configura
roes da lnserfiio Profissional, Lisboa, Imprensa de Ciencias Sociais, 2010. 
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A educa<sao, por si s6, nao resolve problemas que se 
cncontram na propria organiza<sao produtiva. E e na 
organiza<sao produtiva que se encontram as bases 
da proletariza<sa:o de profiss6es consideradas ate ha 
poucos anos como urn reduto de uma posi<sao social 
estavel. Os setores dos servi~os, que sobretudo depois 
da Segunda Grande Guerra, significam para muitos a 
fuga a um passado familiar vinculado ao trabalho nos 
setores agricola e industrial e a entrada na chamada 
classe media encontram-se hoje sob grande trans
forma<sao. As atividades de «colarinho branco» e as 
profissoes liberais, apesar de manterem um estatuto 
simb6lico, ofere cern hoje, para parte substancial dos 
trabalhadores, condi<soes de trabalho e remunerat6
rias que estao longe de proporcionar uma existencia 
minirnamente segura. 

Urn dos aspetos mais salientes dessa altera<sa:o e 
a extensao de estagios nao remunerados, de traba

temporario e de falsos recibos verdes a postos 
que, tradicionalmente, pertenciam ao nueleo central 
da atividade de uma empresa. Urn processo, alias, 
apresentado como uma equipara<sao entre todas as 
categorias (por baixo, como e 6bvio) e, mais do que 
isso, como urn processo de liberta<sao do 
das grilhetas do contrato. A expansao de conceitos 
como 0 de «projeto» ou de «colaborador», em subs
titui<sao de «trabalho» e de «trabalhador», constitui 
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a expressao ideol6gica de tal processo, apostado em 
fazer da representa<;ao conceptual de interesses de 
econ6micos a mais eminente das verdades. 

A tao ambicionada promessa de autonomia na ati
vidade redunda, contudo, em objetivos de produ<;ao 
mais ambiciosos (do qual depende uma boa parte 
do rendimento, fracionado num salario base e num 
premio de produtividade), em honirios de trabalho 
alargados para la do razoavel, em niveis acumulados 
de stress, na incapacidade para projctar urn futuro pr6
ximo. Independentemente do nivel de qualHica<;ao e 
da posi<;ao, a condi<;ao de precario tende a ser identi
ficada pelo que se esta disposto a accitar para auferir 
de urn minimo sentimento de seguran<;a, que no final 
nunca se chega a obter. 

Ligadas historicamente a process os de mobilidade 
social, as profiss6es qualificadas sugerem a existencia 
de fortes aspira<;6es individuais, que podem dificultar 
a cria<;ao de urn sentimento coletivo. Em categorias 
profissionais intermedias, a individualiza<;ao do vin
culo laboral acentua rela<;6es competitivas, por sua vez 
refor<;adas pela incessante procura por uma seguran<,;:a 
existenciaL Ecerto que muitos encaram 0 trabalho 
precario como uma etapa, uma transi<;ao paraoutra 
condi<;ao, rna is pr6ximas das suas aspira<;6es de alcan
<;ar a classe media. No entanto, a longevidade deste 
processo e a sua mais do que aparente continua<;ao 
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coloca quest6es importantes sobre as possibilidades 
de mobiliza<;ao politica destc grupo. Neste senti do, 
nao podemos deixar de salientar estarmos perante 
urn conjunto de politicas que visam colocar diferen
tes setores da sociedade sob uma mesma condi<,;:ao, 
criando assim oportunidades para urn maior conheci
mento e intera<;ao entre quem outrora se encontrava 
separado por barrciras materiais e simb6licas. 

Perante tal desafio, a organiza<;ao sera sempre mais 
interessante que 0 desespero. 
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