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Resumo Abstract

Este artigo?discute a relacao
entre os jovens e 0 trabalho, em urn
contexto de profundas transforma
coes no mundo do trabalho. Fomen
tada a partir de uma pesquisa quan
titativa e qualitativa, realizada es
pecificamente com jovens univer
sitarios, visou-se a compreender os
significados construidos por eles
com relacao ao trabalho precario.
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Introducao

A pesar da disputa entre os que valorizam e os que rene gam a
centralidade do trabalho, 6 incontestavel que 0 exercicio ou nao da

atividade laboral repercute profundamente na vida de cada pessoa e na
sociedade. °trabalho ultrapassa a ideia de emprego (CASTEL, 1998), sen
do assim, a condicao de nao-trabalho simboliza a negacao de todo 0 signifi
cado formador e transformador (individual e social) que 0 trabalho tern.

A propria autonomia, entendida como a faculdade do individuo de
autogovemar-se, constituindo-se como sujeito historico, condicao que
"opoe-se a dependencia, no sentido de submissao, de avassalamento"
(CATTANI, 1996, p.147), pode ser conquistada pelo trabalho.

De modo mais profundo, 0 trabalho em muitas culturas apre
senta-se como rito de passagem da condicao infanto-juvenil depen
dente acondicao adulta autonorna. Tal transicao marca fases de vida
diferentes, podendo se dar da infancia diretamente para a vida adul
ta, como 6, por exemplo, nas culturas indigenas, ou ainda passando
por uma fase intermediaria, nomeada como adolescencia e juventu
de, como acontece nas culturas ocidentais. Assim, as nomeacoes de
fases de vida, como infancia, adolescencia, juventude, vida adulta,
velhice, que fazem parte da cultura, sao categorias com visibilidade
social criadas pel os grupos e que tern suas definicoes, tempos de
duracao e significados variaveis no tempo e no espaco (ABRAMO,
1994; ROSENMAYR, 1968).

Na sociedade, de modo geral, espera-se que no periodo da ju
ventude as pessoas facarn seus projetos de vida e, para que e1es
possam se realizar, que os jovens utilizem essa fase para desenvolver
algumas aptid6es e fazer suas escolhas profissionais. No entanto, os
jovens nao constituem segmento homogeneo, delimitado pelo fator
etario e com caracteristicas universais. Ao contrario, nao ha juventu
de e simjuventudes, entendidas como "agregados sociais com carac
teristicas continuamente flutuantes" (CARRANO, 2000, p.12). As
sim, eequivocado afirmar que os jovens brasileiros sao de tal forma
ou pensam e agem de tal maneira (esse pensamento guia muitas ini
ciativas politicas), ou seja, forjar uma identidade unica que englobe
todas as diferencas culturais, sociais e economicas que cornpoem a
variabilidade de modos de vida no Brasil.
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Entao, se nao ha urn modelo padrao de jovem, consequentemente,
quanta a questao do trabalho, ha variacoes das imagens e dos significa
dos do trabalho e do trabalhador, bern como atitudes diferenciadas frente
a condicao de estar ou nao trabalhando. Apesar dessa variabilidade de
olhares juvenis sobre 0 trabalho, em contextos culturais diversos, 0 traba
lho eurn dos ambitos mais importantes, no qual se desenvolvem as rela
coes entre geracoes, Epor meio dele que se acentuam os mecanismos de
socializacao para a vida adulta, alem de se desenvolverem processos de
reproducao economica e social (CHIESI e MARTINELLI, 1997).

Transformacoes no mundo do trabalho e 0 segmento juvenil

A partir da segunda metade do seculo XX, com a introducao de
inovacoes tecnologicas e organizacionais, a implantacao da doutrina
neoliberal e 0 processo de globalizacao dos mercados financeiros e de
capitais, 0 mundo do trabalho passou a sofrer profundas, rapidas e
sistematicas transformacoes.

Para Ianni (1996), a principal caracteristica do mundo do traba
lho hoje e 0 fato de ele terse tornado global. Globalizam-se novos e
antigos problemas: 0 desemprego (DEDECCA, 1996; MATTOSO,
1999), 0 desassalariamento (POCHMANN, 1998), a terceiromundi
zacdo de cidades do Primeiro Mundo, a generalizacao do preconceito
(cor, sexo, idade, dentre outros), a formacao da subclasse (IANNI,
1996), a nova pobreza (CATTANI, 1996), a exclusao. Na esfera pro
dutiva, ampliam-se os postos temporaries, os terceirizados, os flexibili
zados, concomitantemente com sistemas de trabalho mais antigos como
o infantil, 0 escravo, 0 servil, 0 domestico, 0 artesanal, 0 familiar, 0

patriarcal, 0 paternalista, 0 clientelista, alem do aparecimento e da dis
seminacao do trabalho precario.

o trabalho precario representa uma degradacao do proprio traba
lho e do trabalhador, principalmente do trabalho na forma de emprego,
que ehistoricamente cunhado por direitos sociais. Esse tipo de atividade
precaria apresenta caracteristicas relacionadas a ampliacao da desregu
lamentacao, sobretudo quanta a perda de direitos adquiridos pelos traba
lhadores, presentes na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT de 1946),
e as condicoes pioradas de trabalho. Para ilustrar isso, serao apresenta
dos alguns aspectos gerais e topicos relacionados.
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Quanto ao vinculo empregaticio (contrato), ha predorninancia dos
por tempo determinado e por empresa, individual e unil ateral, ou ainda
sem contratacao , 0 que provoca alta rotati vidade. Tambem nao ha prote
yaO contra demissao arbitraria (semjusta causa) e proibicao de discrimi
nacoes (salarial, funcional e de admissao). Alem do nao-registro em car
teira, tambem nao sao disponibilizados os services e beneficios previden
ciarios (como licencas, auxilios e seguros) e 0 Fundo de Garantia por
Tempo de Service (FGTS).

Ja os pagamentos sao considerados sub-remuneracoes, tais como
por producao por service ou tarefa, por hora e comissoes, havendo tam
bern casos de nao-recebimento, como nos trabalhos voluntaries, realizados
para membros da unidade domiciliar ou para instituicoes. Tambem nao ha
garantia de decimo terceiro salario e de adicionais por atividades notumas
ou especiais (penosas, insalubres, perigosas), alem das horas extras.

As jomadas, em geral , sao marcadas pel a intensidade e indefini
cao , sem 0 parametro de 44 horas semanais , com urn dia de repouso
garantido por lei, enquanto as condicoes de trabalho muitas vezes nao
tern estrutura basica, expondo 0 trabalhador a riscos diversos.

Nesse quadro, as relacoes de trab alho acabam ficando "deteriora
das " (MATTOSO, 1999) , uma vez que 0 incentivo edado acompetitivi
dade extrema, com diminuicao de solidariedade e 0 surgimento de falsas
cooperati vas de trabalho, alimentando 0 individualismo (cada urn por si)
e a nao-participacao coletiva (em movimento s sociais como sindicatos) .

Alguns autores nomeiam e caracterizam 0 trabalho precario da se
guinte forma: instabilidade, vulnerabilidade, submissao, precariedade, de
pendencia, heteronomia, situacdo de moratoria (BAJOlT e FRANS
SEN, 1997), degradacdo social e individual (CATTANI, 1996), socia
lizacdo do transitorio (MOLITOR, 1987, apud BAJOIT e FRANSSEN,
1997), provisorio-permanente (CATTANI, 2000).

o trabalho precario, portanto, e alicercado na instabilidade,
alias, a expressao pare ce contraditoria, mas foi utilizada propositada
mente. 0 trabalho como base de sustentacao material , afe tiva , psiqu i
ca , moral, soc ial, ou seja, 0 alicerce no desenvolvimento do ser ind ivi
dual e social, passa a ser construido em terreno instavel, que a qualquer
momento pode sofrer abalo, e se destruir tudo 0 que foi concretizado.

Sobre essa situacao, Castel (1998, p.515-516 e 526 ) apresenta urn
olhar critico e desolador:
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Esse processo parece irreversivel [. ..} a maioria
das novas contrataciies efeita segundo essas for
mas [. ..} Parece tambem que 0 processo se acelera.
[. . .} 0 problema atual niio eapenas 0 da constitui
ciio de uma "periferia precaria ", mas tambem 0 da
"desestabilizaciio dos estaveis "[...} a precarizaciio
do trabalho e um processo central, comandado
pelas novas exigencies tecnologico-economicas da
evoluciio do capitalismo moderno.

De acordo com dados da Organizacao Internacional do Trabalho
(OlT), em 1997, urn terco da PEA mundial, ou seja, quase urn bilhao de
trabalhadores aptos a trabalhar, viviam em subutilizacao da capacidade
de trabalho, sendo que esse numero ampliou-se para cerca de urn bilhao
e duzentos milhoes em 19993

•

Configura-se, segundo Castel (1998), urn processo no qual certos
individuos e grupos sao "des-ligados" das redes de sociabilidade e de inte
gracao social intrinsecamenterelacionadas ao trabalho", Para Cattani (1996,
p.67-68), tal fenomeno emarcadamente degradante e pode ocorrer em
dois niveis: social, caracterizado pela "deterioracao das condicoes econo
micas e sociais [...] com 0 consequente rebaixamento do status relativo",
e individual, mediante a "deterioracao humana, fisica e moral".

Entre as principais vitimas dessa conjuntura estao os jovens. As
altas taxas de desemprego, somadas areestruturacao do mundo do tra
balho, modificam a insercao juvenil na esfera produtiva, que se da por
formas cada vez mais precarias, Nas ultimas decadas, ampliaram-se as
barreiras de acesso ao primeiro emprego e de manutencao na ocupacao
juvenil, alem das exigencies de maiores qualificacoes e de experiencia,
representando a permanencia da instabilidade da fase inicial.

Vale apresentar alguns dados para ilustrar a situacao". De modo
geral, no Brasil, durante 0 periodo de 1980 a 1997, a distribuicao
da populacao juvenil (18-24 anos) sofreu as seguintes modificacoes:

, Professor Ricardo Antunes, em palestra proferida no dia 4 de setembro de 2000, em Porto
AJegre/RS.

4 Os estudos de Castel (1998) sao importantes na analise da crise do Estado de Bem-estar e
suas conscquencias no contexto frances, servindo tambem para pensar sobre a realidade
atual brasiJeira.

5 Os orgaos de pesquisa convencionam as categorias de atributo pessoal e composicao, por
exemplo, jovens ou populacao juvenil, em suas amostras para viabilizar seus estudos.
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o desemprego foi multiplicado por 3,6 vezes, a ocupacao foi reduzida em
14 % e a inatividade cresceu 0,7 % (POCHMANN, 2000). Na Regiao
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no ano de 2003 : 0 tempo de
duracao do desemprego juvenil igual ou superior a um ano atingiu 31,3%
e a proporcao de desempregados sem experiencia anterior (geralmente
jovens) era de 32,8% (BASTOS, 2005). Hi em junho de 2005, um em
cada quatro jovens estava desempregado na RMPA (PED-RMPA, 2005) .

Os jovens em situacao precaria tendem a ver 0 trabalho nao mais
como util socialmente, muito menos como fonte de auto-realizacao, mas
sim como urn "bico" que Ihes proporciona algum ganho. Nesse sentido,
por nao conquistarem as ati vidades desej adas , os jovens sofrem urn pro
cesso de "desestruturacao de suas referencias identitarias" (BAJOn e
FRASSEN, 1997 , p.81).

A natureza do trabalho eum conjunto integrado ao projeto de vida ,
contudo, diante das transformacoes nas esferas politica, economica, pro
dutiva, dentre outras que engendram a instabilidade atual, prolifera-se
certo pessimismo juvenil. Muitos jovens "[ ...] sentem 0 mundo adulto
com desconfianca, falta de expectativas elevadas, esperancas ou so
nhos" (KENISTON, apud CAMPOS, 1990, p.33).

Como osjovens, diante desse quadro negativo e com a possibilida
de de ter a "precariedade como destino", nos dizeres de Castel (1998 ,
p.528), veern sua propria autonomia eo trabalho precario?

I nvestigacao

Os dados que serao parcialmente apresentados resultam de uma
pesquisa realizada na Regiao Metropol itana de Porto Alegre (RMPA),
comjovens de idade entre 18 e 25 anos , universitarios da rede particular
de ensino, proximos da conclusao do curso e que viviam sob a condicao
de nao-auto-suficiencia (PAVEl, 2001).

.Utilizou-se como instrumento de pesquisa urn questionario com
perguntas fechadas e abertas. Por meio desse material , destacaram-se
alguns topicos relacionados aquestao do trabalho diante dos fenomenos
do desemprego e da precarizacao".

" Foi feita a analise de 40 questionarios. E irnportante destacar que, por questao de etica, os
nomes dos entrevistados sera mant ido em sigilo, sendo eles identificado s por iniciais do
sexo. ou seja, M (masculino) e F (feminino) e das respectivas idades.
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Os estudantes entrevistados eram, em sua grande maioria, de fa
milias de classe media. A renda media familiar foi de R$2.330,OO,apro
ximadamente 12,9 salaries minimos. Parte da classe media nao esta con
seguindo manter seu padrao de vida, uma vez que e afetada negativa
mente pela dinamica politica, pelas oscilacoes conjunturais e pelo pro
cesso de reestruturacao economica. Isso foi observado na comparacao
feita entre 0 padrao economico familiar atual e 0 da infancia, pois, para
metade dos estudantes, houve permanencia ou piora que atinge urn em
cada cinco deles.

Corrobora uma situacao de instabilidade a afirmacao da maioria
dos entrevistados de que nao receberao respaldo financeiro dos pais, por
exemplo, na forma de heranca. Geralmente, 0 maior bern herdado pelos
filhos das familias com esse poder economico ea formacao institucional.

Apesar de dados e estudos demonstrarem desvalorizacao dos di
plomas e dos certificados de formacao tradicionais, fazendo com que
vagas que nao exigem qualificacao muito elevada sejam preenchidas por
jovens com "algum tipo de qualificacao profissional" (POCHMANN,
1998, p.57), emantida como a principal estrategia familiar e dos pr6prios
jovens a qualificacao mediante 0 prolongamento dos estudos. Aproxima
damente urn em cada cinco entrevistados tinha a pretensao de continuar,
ap6s a conclusao do curso superior, dedicando-se exclusivamente aos
estudos, em pos-graduacoes ou outra graduacao. Tal qualificacao een
tendida como garantidora de uma suposta maior e melhor empregabili
dade, juntamente com a realizacao profissional e a obtencao de urn pa
drao de vida melhor.

Trabalho e autonomia

Trabalhar nao ealgo inedito para esses jovens, sendo que dois em
cada tres estudantes ja trabalhou ou estava trabalhando. As ocupacoes,
de modo geral, eram instaveis (estagios, bolsas de estudo, trabalhos tem
porarios) e as remuneracoes, baixas ou inexistentes. Dos que estavam
trabalhando no momento da pesquisa, apenas urn em cada tres exercia
trabalho remunerado, com rendimento medic de R$352,OO (aproximada
mente tres salarios minimos na epoca). Os demais estudantes (66%)
eram trabalhadores "voluntaries", condicao muitas vezes imposta para
aqueles que estao em "processo de formacao",
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Os trabalhos realizados e OS atuais sao vistos como preparacao
para a verdadeira profissao, aquela ensejada pela qualificacao superior,
alem de serem fonte de alguns ganhos. No entanto, os ganhos sao insu
ficientes para promover 0 auto-sustento do jovem e utilizados, geral
mente, no consumo pr6prio com diversao, vestuario e produtos ou ser
vices referentes it faculdade (materiais, informativos, locomocao, ali
mentacao),

Assim, os pais continuam sendo os responsaveis financeiros da
grande maioria desses estudantes, sendo que nove em cada 10 jovens
continuavam morando com e1es. Nesse sentido, a coabitacao prolonga
da provoca rearranjos no ambito das relacoes familiares, principalmente
quanta ao controle exercido pelos pais sobre os filhos, que se, por urn
lado, nao eram mais criancas, por outro lado, ainda tinham dependencias
economicas e afetivas. Aspectos relacionados as liberdades, como se
xual, de diversao, de faculdade, atravessadas por questoes de genero,
foram as mais destacados. Percebeu-se que dais em cada cinco entre
vistados afirmaram ter liberdade total em casa, assim, 0 fato de mora
rem com as pais nao prejudicaria suas autonomias.

No entanto, vale destacar que mais mocas do que rapazes expres
saram desejo de ser auto-sustentados. Segundo Salem (1980), os rapa
zes desfrutam de mais liberdade em casa, ja, para as mocas, a indepen
dencia financeira eencarada como recurso utilizado para viabilizar sim
b6lica au virtualmente a conquista da autonomia plena almejada e a afir
macae como pessoa independente do nucleo familiar.

Esse fenomeno de arnpliacao do tempo de morar com as pais e
depender economicamente deles eapresentado par Rosenmayr (1968)
como urn grande tipo de puberdade sociocultural denominada ado
lescencia prolongada, que abrange aqueles que tern a oportunidade
de estudar mais, possibilitando uma formacao de nivel profissional e
cultural elevada.

Sposito (1997), ao destacar a tendencia na Europa de alongamento
da faixa etaria juvenil ate os 29 anos nos estudos estatisticos, demonstra
que esse fenomeno nao se restringe ao Brasil. Segundo a autora,

Esse alongamento tem sido tratado como um desa
jio para a investigacdo, revelador de uma novafase
- a pos-adolescencia - que estaria configurando
um periodo de latencia ou de moratoria social,
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pois 0 jovem, ao concluir sua escolaridade, ndo con
segue se inserir nas atividades profissionais do mer
cado de trabalho forma (SPOSITO, 1997, p.39).

De acordo com urn em cada tres jovens, a autonomia financeira
estaria sendo mais dificil de ser conquistada. A maior privacao de li
berdade destacada pelos entrevistados foi relacionada as despesas. Os
empecilhos que estariam atrapalhando essa conquista seriam tanto de ni
vel estrutural quanta pessoal, esse ultimo relacionado a vontade propria.

As principais causas estruturais apresentadas vern ao encontro de
o que realmente esta ocorrendo no mundo do trabalho, como: a) 0 de
semprego, b) 0 desassalariamento, c) as maiores exigencias de qualifi
cacao, d) a diminuicao das liberdades do trabalhador, e) 0 nao ou pouco
incentivo estatal, f) 0 diploma superior como nao-garantia de trabalho, g)
a precarizacao do trabalho.

Observa-se, em alguns dos estudantes, urn realismo critico expres
so, por exemplo, nesta fala: "A realidade esta complicada: talvez isso ira
interferir [interfira] na minha vida profissional" (F, 24).

Todavia, ha jovens que acreditam em melhora e na conquista da
independencia e autonomia. Nesse sentido, foi destacado que 0 profissi
onal precisa estar atento e preparado para lutar por seus direitos de
questionar e discutir em prol de sua liberdade. Assim, a autonomia e
entendida como conquista, como nas palavras de uma estudante: "Em
urn trabalho com mais possibilidades se 'cria' autonomia" (F, 21).

o trabalho com mais possibilidades eaqui entendido como aquele
que nao tern as caracteristicas do trabalho precario, sendo que 0 traba
lho precario nao geraria autonomia plena e segura, uma vez que 0 traba
lhador se manteria em uma condicao de grande instabilidade. Essa ideia
eratificada na fala de uma entrevistada: "Exercendo urn trabalho preca
rio, nao existe autonomia" (F, 21).

Trabalho precario

Quanto ao trabalho do tipo precario, alguns entrevistados resumi
ram suas opinioes em palavras carregadas de conotacao negativa: "ex
ploracao" (F, 24); "terrivel" (F,23); "urn caos" (M, 25); "horrivel" (F, 23);
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"urn atraso"(F, 23); "ruim" (F, 24); "perigoso" (F, 20); "nao eborn"
(M, 22); "nao acho legal" (F, 21); "prejudica e desvaloriza" (F, 21);
"acaba afetando a nossa vontade de exercer aquilo que estamos fa
zendo; [0 trabalhador] comeca a se sentir desestimulado" (F, 23);
"baixa da qualidade do trabalho" (F, 23); "deixa as atividades defi
cientes, com falta de planejamento, pois, como planejar se nao sera
viavel faze-lo?' (F, 24).

Percebe-se que a maioria dos entrevistados tern olhar critico acer
ca da degradacao que 0 trabalho precario provoca tanto na atividade
realizada quanta no proprio trabalhador. Imaginava-se que 0 segmento
universitario se posicionaria, veementemente, contra as possibilidades
de exercicio de ocupacoes precarizadas, devido a urn conjunto circuns
tancial, constituido, dentre outras coisas, pelo privilegio de cursar 0 en
sino superior e como decorrencia da maior qualificacao ser historica
mente ocupante dos melhores cargos; pelo fato de ser reconhecido por
seu senso mais critico em relacao ao senso comum; pelas (aparentes)
maiores regalias, como 0 sustento (total ou parcial) sob a responsabilida
de dos pais; e pela nocao que muitos tern quanta aos obstaculos acon
quista de sua autonomia.

No entanto, tres em cada cinco desses jovens estudantes demons
traram aceitar trabalhos precarios, apresentando a condicao de nao-imu
nidade a esse tipo de situacao. Assim, a maioria desses jovens apresen
tou comportamento mais resignado em relacao apossibilidade de reali
zar trabalhos precarios. 0 comportamento resignado pode ser percebido
sob diversas formas:

a) Na renuncia de urn em cada tres entrevistados a trabalhar em sua
area de formacao, que para a maioria foi escolhida por gosto, em
troca 'de urn posto de trabalho, como apresentado na fala a seguir:
"Mesmo nao trabalhando na minha area, nao hesitaria em aceitar urn
emprego inferior, uma vez que e precise pagar contas" (F, 24).
b) Na abdicacao da escolha do local em que se quer morar por
aquele onde ha trabalho, como apresentou urn em cada dezjovens.
c) Na expressa aceitacao do exercicio de trabalhos precarios, que,
para alguns, apresentar-se-ia inexoravel, conforme as falas: "Nos
dias de hoje, fica meio dificil de escapar de urn tipo de trabalho
assim" (F, 22) e "E uma realidade do mercado de trabalho hoje. Na
falta de opcoes melhores, acaba sendo uma ocupacao valida" (M, 25).
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d) Na necessidade de se manter ou somente nos casos de necessi
dade. Assim, a necessidade edestacada como principal motivo para
a aceitacao, mas, por nao haver consenso de 0 que seja necessidade,
as possibilidades de aceitacao de trabalhos precarios ampliam-se.
e) Na propria manutencao da condicao de estudante universitario,
que e pontuada como uma das causas de aceitacao de trabalhos
dessetipo.
f) Na possibilidade de 0 trabalho precario ser encarado pelos jovens
corajosos e audaciosos - contudo, 0 encarar entendido usualmente
como afrontar, no sentido de atacar de frente, estaria sendo substi
tuido, de forma nao clara e consciente, pelo sentido de afligir-se,
devido aaceitacao e asubmissao diante de urn trabalho precario.
g) No nao-entendimento claro de 0 que eurn trabalho tipificado
como precario, Nesse sentido, tal fenomeno espalha-se, sem que
parte desses futuros profissionais esteja ciente da realidade.
h) No trabalho visto apenas em sua dimensao instrumental e, por
exemplo, com a preocupacao voltada apenas para 0 salario, sem
levar em conta que a atividade seja alicercada na instabilidade e
sem nenhuma garantia de direitos.
i) Numa preocupacao maior com 0 reconhecimento profissional
feito pelos outros, e nao com a auto-realizacao.
j) Num posicionamento indiferente quanto aquestao.

Apesar desses sinais de existencia de urn comportamento resigna
do diante da precarizacao do trabalho e da aceitacao desse tipo de traba
lho, muitos jovens expressaram que essa condicao seria ternporaria e
que estariam sempre em busca de supera-la, conforme as falas: "Pensar
mais e agir mais emuito importante" (F, 24); "...sempre buscando uma
melhor oportunidade" (F, 23); "...sempre buscando algo melhor" (F, 21).

Ja dois em cada cinco dos estudantes posicionaram-se contra a
aceitacao da realizacao de trabalhos precarios, como se observa nas
seguintes falas: "Nao concordaria e nem faria esse tipo de trabalho" (F,
23); "Desse modo, nao trabalharia" (M, 21); "Nao cogito essa possibili
dade" (M, 22); "Nao exerceria tal trabalho, procuraria criar urn trabalho
para mim com dignidade" (F, 21); "Acho isso urn abuso, quando me sinto
explorada, me retiro do trabalho na primeira oportunidade cabivel e arru
mo outra funcao" (F, 19).
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Esse posicionamento, que aqui se defende, pode ser entendido de
duas fonnas. Por urn lado, poderia estar re1acionado a possibilidade de
negacao de ocupacoes que nao estejam relacionadas com suas opcoes
profissionais, devido a condicao socioeconomica familiar. Nesse sentido,
a familiapermanece com a maior parcela de responsabilidade financei
ra, enquanto muitos dos jovens prolongam a condicao de estudante, ou
seja, aquele que esta se preparando para 0 trabalho e detem certos privi
legios, ate porque 0 status de estudante tern valorizacao mais positiva
do que 0 status de formado sem trabalho, como destaca uma entrevis
tada: "A falta de estabilidade quando se e estudante emais bern vista do
que ap6s formado, ja que a cobranca familiar e social sao altas" (F, 24).

Por outro lado, demonstraria resistencia por parte desses jovens
profissionais, que se refletiria numa luta em proI da realizacao pessoal,
pro fissional e social, que, de modo mais profundo, criaria a autonomia
plena. "S6 existem trabalhos desse tipo porque, infelizmente, tern pes
soas que se submetem a isso. As pessoas tern que aprender a lutar e
a reivindicar os seus direitos, sem se submeter a trabalhos degradan
tes em troca de dinheiro (pouco ainda por cima)"(F, 25); "Nao existe
autonomia assim" (F, 23).

Conclusao

o trabalho precario, cada vez mais, passa de remota possibilidade
a possivel realidade. Nesses moldes, 0 trabalho perde sua funcao criado
ra, criativa da atividade e auto-transformadora do trabalhador, nao ge
rando auto-realizacao profissional e pessoal. Tudo isso se une aos de
mais fatores, como a violencia e 0 nao-trabalho, corroborando esse qua
dro atual de instabilidade e medo que assombra a maioria dos brasileiros.

A condicao juvenil, marcada na nossa cultura pela transitoriedade
e incertezas, esta se desvinculando de uma fase etaria e passando a ser
assumida como condicao de vida. 0 que se buscou neste artigo foi apre
sentar alguns olhares juvenis sobre 0 viver atual e os projetos relaciona
dos ao trabalho desses jovens, com destaque para suas autonomias, face
as mudancas que vern se dando no mundo do trabalho.

Por fim, em vez de uma conclusao fechada, ja que a questao e
complexa e vai muito alern do que foi abordado aqui, propoe-se um
questionamento que merece mais atencao dos pesquisadores sociais:
o prolongamento das situacoes de dependencia economica e afetiva,
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como estrategia que visa a melhor insercao dos jovens no mundo do traba
lho; a nao (ou baixa) participacao juvenil ematividades coletivas, como gre
mios estudantis e sindicatos; 0 entendimento do trabalho como sendo de
responsabilidade individual, pelo sucesso ou pelo fracasso, nao poderiam
estar contribuindo para a subjetivacao de individuos cada vez mais resigna
dos e vulneraveis aos processos de precarizacao das condicoes de trabalho,
que de certa forma tambem se estende aprecariedade de suas vidas?
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