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Daniel Fernando da Soledade CAROLO * 

Politicas Sodais e }ovens em desvantagem social** 

Este artt;~o pretende serum contributo para a refiexlio de um modelo de 

polfticas sociais assente na defesa de uma perspectiva integrada. Esta ideia 

e fimdamentada, por um !ado, na constatar;lio emp!rica das imimeras 

lacunas, e ate mesmo da incapacidade, das respostas das politicas sociais, 

e, por outro, no potencial inquestiondvel da Polftica Socialna articular;lio 

de pol!ticas no sentido de garantir a satisfor;ao das necessidades humanas e 

a realizar;iio do bem-estar. 

Palavras-Chrwe: Politicas Sociais - Necessidades Humanas - Necessidades 

Bdsicas- Desvantagem Social- 11-tl)ectdrias de Vida 

Apresenta~ao 

Este artigo tern por base o trabalho de investiga<;:ao realizado, em con
junta corn Ana Helena Jorge Cabral Nunes, no ambito do seminario de 
investiga<;:ao em interven<;:ao em servi<;:o social e pollticas sociais do ultimo 
ano da licenciatura em Servi<;:o Social, no ano lectivo 2002/2003, subor
dinado ao tema Respostas das Politicas Sociais as Necessidades dos 
}ovens em Situa<;ao de Desvantagem Social. 

Esse trabalho partiu de tn~s objectivos principais: Compreender as tra
jectorias de vida de jovens em situa<;:ao de desvantagem social, analisando 
a rela<;:ao entre necessidades e respostas das pollticas sociais; Avaliar a 

* Licenciado em Servi<;:o Social e Mestrando cm Economia Politica Social no ISEG. 
** Artigo extraido da tcse de licenciatura do 5.0 ano, que recebeu o 1.0 premia do fundo 

Honorato Rosa. 
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imporrancia destas respostas na trajectoria de vida desses jovens; Apre
sentar contributos para a formulac;ao de uma proposta de polftica social 
integrada para os ]ovens em situac;ao de desvantagem social. 

Quanta a estrutura<;ao deste artigo, numa primeira fase, sera expli
citado o problema social que lcgitimou a realizac;ao desta investigac;ao e 
enunciadas as principais referencias teoricas e metodologicas que o enqua
draram. Numa segunda fase proceder-se-a a apresentac;ao das principais 
conclusoes que resultaram do desenvolvimento do processo de investiga
c;ao. 

No entanto, este artigo pretende tambem construir, a partir das con
clusoes referidas, uma reRexao actual sobre as respostas das politicas 
sociais, que sera desenvolvida no t'dtimo ponto. 

1. Conceptualizac;:ao do problema social 

0 Problema Social, sabre o qual incidc a an~ilise deste trabalho, e a 
integrac;ao dos jovens, especificamente dos jovcns cm desvantagem social. 

A opc;ao por este tema justificou-se pela const ata~;io empfrica, a partir das 
experiencias profissionais de intervenc;ao, da vlllncrahilidade dos jovens e 
das suas dificuldades de autonomizac;ao, agravada.s peLts limitac;oes das 
respostas das polfticas sociais na satisfac;ao das stus neccssidades, sobre
tudo nas situac;oes de maior risco e vulnerabilidadc social. 

A complexidade deste problema social dcvc scr compreendida a partir 
da articulac;ao entre contexto de dinamicas sociais que configura a con
dic;ao juvenil e as traject6rias de vida dos jovens, cujas especificidades 
lhes conferem uma situac;ao de desvantagcm socirtl. 

Sobre a condic;ao juvenil, Robert Caste! (2001) apresenta-nos uma des
cric;ao exemplar da sua ambiguidade ao considcrar que os jovens de hoje 
nao sao: 

nem representantes das classe laboriosas, ainda que as vezes traba
lhem, nem emanac;ao das classes perigosas, ainda que cometam, ha
vendo oportunidade, aetas delituosos, nem verdadeiramente pobres, 
pais nao o sao resignados nem assistidos e se vi ram no quotidiano; 
nem expressao de uma cultura espedfica de gueto, porque partilham 
os valores culturais e consumistas da sua classe de idade; nem comple-
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tamente estranhos a ordem escolar, porque sao escolarizados, porem 
mal, etc., eles nao sao nada disso e, ao mesmo tempo, sao urn pouco 
de tudo isso. Interrogam todas as instancias de socializas:ao, mas ne
nhuma lhes pode responder. Suscitam uma questao transversal, sabre 
a qual se pode dizer que e a questao da sua integrar;iio e que se declina 
segundo multiplas facetas: em relas:ao ao trabalho, ao quadro de vida, a 
pol!cia e a justi<;:a, aos servis:os pt'tblicos, a educas:ao ... Problema de ter 
lugar na sociedade, isto e, ao mesmo tempo e correlativamente, uma 
base solida e uma utilidade sociais." (Castel, 2001: 544-545). 

Estes aspectos da condi<;:ao juvenil sao decorrentes de vivermos hoje 
num "Runaway World" (Giddens, 2000) marcado par urn sentimento 
temporal de incerteza verifidvel pela particularidade sociologica que ac
tualmente se vive "numa sociedade em que os idosos estao mais garantidos 
quanta ao futuro do que os jovens" ( Castel, 2001: 570). Basta recordar 
que os jovens sao o grupo etario mais afectado pelo desemprego. No caso 
de Portugal importa ainda nao ignorar que, segundo a agencia Habitat 
das Na<;:6es Unidas, 22% da populas:ao "esta em risco de pobreza" ou 
"vive corn urn salario que equivale a menos de 60% da media nacional" 
(Jornal Expresso, 18/09/2004), o que aliado ao elevado abandono escolar, 
entre int'tmeros outros aspectos, e associado as limita<;:6es do Estado Pro
videncia, constitui urn contexto de maior vulnerabilidade social. Par isso, 
os jovens sao quem sofre de fon:na mais aguda a amea<;:a de urn futuro 
incerto e pouco controlavel (cf. Castel, 2001: 571). 

Importa ainda ter presente que estas novas dinamicas, genericamente 
designadas de processos de globalizas:ao, transformaram os quadros de 
vida dos jovens, complexificando-os, e, sobretudo, atribuindo-lhes uma 
nova condi<;:ao de vulnerabilidadc, scja pclos riscos inerentes a propria 
condi<;:ao juvenil, seja par outros problemas sociais mais abrangentes 
coma sejam a inser<;:ao profissional e a integras:ao social. Estas sao espe
cialmente visiveis nas transformas:oes dos modelos de transis:ao para 
a vida adulta, cujos modelos assumem novos contornos. Dentro destes 
merecem ser destacados os aspectos referentes a sua nao linearidade e ao 
atraso no processo de autonomiza<;:ao. 

A utiliza<;ao do conceito de desvantagem social, embora eventual
mente polemica, deveu-se a necessidade de conceptualizar a situa<;:ao dos 
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jovens cujas trajectorias de vida evidenciam "diferentes combina<;6es" das 
seguintes caracteristicas: disfun<;6es e rupturas familiares, evidenciadas 
por dificuldades de relacionamento, ou mesmo abandono definitivo da 
familia; contextos de vida marcados por fenomenos de pobreza e exclusao 
social e propensos a sua transmissao geracional; experiencias de rela<;ao corn 
servi<;os de apoio social, em muitos casos corn experiencia de instituciona
liza<;ao (vida em colegios); ruptura corn o sistema de ensino, marcada pelo 
seu abandono precoce (incumprimento da escolaridade obrigatoria); ex
periencia de sofrimento, muitas vezes corn repercuss6es negativas ao n!vel 
da saude mental (depressao, esquizofrenia), da capacidade de estabelecer 
rela<;6es afectivas (inseguran<;a, carencia) e do estigma de "trazer consigo" 
a marca de ser pobre/exclu!do; marginalidade e delinquencia, pelo recurso 
a vida na rua, a esquemas tipo biscates (arrumar can·os), pdticas il!citas 
( drogas, prostitui<;ao), ate ao crime (furtos, roubos, td_fico). 

E precisamente a presen<;a destas catacteristicas na sua trajectoria de 
vida que os diferencia de outros jovens, dado que estas lhes conferem uma 
situa<;ao de desvantagem social, verifidvel pelas dificuldades e riscos, para 
a satisfa<;ao das suas necessidades a diferentes, mas indissoch\veis, n{veis: 
socio-familiar cstabclccimcnto de rcla<;ocs significativas, dadas as dis
fun<;6es familiarcs (isolamcnto/auto-subsistcncia), que por sua vez tarn
hem tern repercussocs ao nivcl da satisfa~:ao de outras ncccssidades coma 
0 rendimento, habita<;ao, alimcnta<;ao, vcstuario, cuidados de saude; so
cio-cultural - forma<;ao escolar/profissionallcivica e consequente dimi
nui<;ao de oportunidades de emprego, scndo este o principal mecanismo 
de inclusao social, nao esquecendo, porem, a import<'lncia dos aspectos 
de frui<;ao, participa<;ao e cria<;ao cultural; pessoal - em ultima analise, 
todos os elementos referidos limitam a sua capacidade de autonomiza<;ao 
e parnopa<;ao. 

Por outro lado, importa destacar que estas caracteristicas e dificulda
des permitem inserir estes jovens numa categoriza<;ao de quatro situa<;6es 
dpicas de conjuga<;ao de factores impeditivos de inser<;ao profissional: 
popula<;ao corn dificuldade de inser<;ao profissional, devido a baixas qua
lifica<;6es escolares e profissionais; indiv1duos e fam!lias em situa<;ao de 
pobreza persistente; pessoas corn handicaps espedficos (ex. doen<;as do 
foro ps!quico); indiv!duos corn modos de vida marginais (cf. Capucha, 
1998: 66-67). 

INTERVENc;Ao SociAL, 30, 2004 
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Numa perspectiva de transic;ao para a vida adulta e integrac;ao social, 
tanto as caracteristicas apresentadas como as dificuldades que lhe estao 
inerentes constituem 0 que se poded. designar por potencial negativo de 
autonomiza(iio, configurando uma situac;ao de desvantagem social. 

Para inverter esta situac;ao de desvantagem social, que se caracteriza fun
damentalmente pela incapacidade de suporte social do principal agente 
de socializac;ao e por inerencia de sobrevivencia (a Familia), as politicas 
sociais assumem-se como o instrumento principal de promoc;ao e garantia 
de integrac;ao social, tornando-se por isso imprescindivel o seu estudo, 
privilegiando a anaJise da efectividade das suas respostas. 

2. Enquadramento teorico e metodolOgico 

Dada a complexifica(iio dos modos de vida dos jovens e consequente
mente dos seus processos de autonomizac;ao, decorrentes do contexto de 
novas dinamicas sociais, apresentadas no ponto anterior, descobrir, co
nhecer e procurar compreender os seus percursos, tra'fOS e contextos de 
vida assume uma grande impordncia. Assim, de acordo com os objecti
vos desta investigac;ao foram definidos dois eixos de analise: ]ovens em 
situac;ao de desvantagem social e Politicas Sociais. 

Para o estudo dos }ovens seguiu-se a perspectiva de Jose Machado 
Pais (2000 e 2001), privilegiando as seguintes dimensoes: trajectorias, 
partindo da sua reconstituic;ao segundo uma abordagem diacronica; ne
cessidades humanas numa logica dialectica entre necessidades sentidas e 
as respostas das politicas sociais; expectativas, abordando o futuro, se
gundo o seu ponto de vista. 

No que se refere a analise das trajcct6rias, tal como refere Jose Ma
chado Pais "o que genericamcntc propomos e a ruptura em relac;ao as 
teorias da «etiquetagem» e da «estigmatizac;ao» centradas na noc;ao de 
«desvio» ou de «desenquadramcnto». Interessam-nos mais os quadros de 
vida juvenis e o que nesses quadros os jovens inscrevem: os seus trac;os de 
vida" (Pais, 2000: 10). 

As vertentes que serao estudadas, quanto a dimensao das necessida
des humanas, situam-se no ambito do trabalho desenvolvido por Doyal 
e Gough (1991), em que a partir do quadro de necessidades humanas, 
construido por estes autores e da analise das trajectorias de vida destes 
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jovens, se procuran1 identificar as suas necessidades numa perspectiva in
tegrada, corn vista a sua "Autonomia de Agencia e Autonomia Cdtica" e 
nao apenas no ambito das tradicionais e compartimentadas necessidades 
de subsistencia. 

Quanto a dimensao expectativas, serao exploradas as percepc;:6es dos 
jovens sobre as possibilidades e oportunidades para a sua transic;:ao e au
tonomizac;:ao para a vida adulta. 

0 eixo Politicas Sociais articular-se-a necessariamente corn o pri
meiro, no sentido de avaliar a resposta das politicas sociais face as tra
jectorias, necessidades espedficas e expectativas dos jovens em situac;:ao 
de desvantagem social, procurando compreender as implicac;:6es destas nas 
suas trajectorias de vida, tendo como referencia teorica a critica de Alfredo 
Bruto da Costa (1999) as politicas sociais sectoriais e a sua proposta de 
transic;:ao para uma Politica Social Imegrada. 

Assim, a orientas:ao metodol6gica deste estudo privilegiou uma 
abordagem qualitativa de natureza exploratoria, na medida em que pre
tendeu estudar o quotidiano simbolico dos jovcns, atraves da reconsti
tuic;:ao das suas trajectorias de vida a partir dos seus discursos. Mesmo a 
analise das respostas das politicas sociais centrou-sc quer na avaliac;:ao da 
sua imporrancia na vida dos jovens, quer na explorac;:ao de contributos 
de especialistas, numa perspectiva aberta para uma Politica Social Inte
grada. 

Dada a orientac;:ao qualitativa desta investigac;:ao, importa explicitar 
alguns dos prindpios orientadores que lhe estao subjacentes: Em pri
meiro lugar, destaca-se o seu canicter «aberto», procurando evitar aquilo 
que Bourdieu refere como urn erro epistemologico que consiste "em fazer 
como se as construc;:6es que o cientista tem de construir para dar razao das 
praticas, para delas dar razao, fossem o prindpio determinante das pra
ticas" (Bourdieu, 1997: 158). Outro prindpio importante ea procura de 
uma "metodologia da P6s-Linearidade" (Pais, 2001: 85). Assim numa 
investigac;:ao "uma das positividades e a ideia de nao-linearidade, a ideia 
de que nos sistemas complexos as func;:6es nao sao lineares e, por isso, ao 
contrario do que ocorre nas func;:6es lineares, uma pequena causa pode 
produzir urn grande efeito" (Santos, 2002: 75). Decorrente dos prindpios 
acima explicitados, a investigac;:ao qualitativa exige urn "paradigma de 
complexidade" (M01·in, 1982: 236) que "ao mesmo tempo disjunte e 
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associe, que conceba os n{veis de emergencia da realidade sem reduzi-los 
as unidades elementares e as leis gerais" (idem: 219). 

0 universo deste estudo, para os sujeitos empidcos l, e constituido 
pelos jovens que sao acompanhados pelo Sector de Ac<;:ao Social da insti
tui<;:ao C. Foi definida uma amostra de tipo intendonal, constituida por 
tres jovens: o Fabio de 17 anos, o Manel de 22 e a Catarina de 18 anos. 
A sua constitui<;:ao procurou responder a necessidade de ilustra<;:ao, privi
legiando, de acordo com os objectivos desta pesquisa, a profundidade da 
analise a realizar sabre a trajectoria de vida de cada jovem em detrimento 
da sua abrangencia pois a "relevancia deste tipo de amostra nao reside na 
pretensao de representa<;:ao de uma popula<;:ao com o objectivo da gene
raliza<;:ao de resulrados; em contrapartida, procura-se aprofundar o nivel 
de conhecimento de realidades cuja singularidadc e, por si, significativa" 
(Pais, 2001: 110). 

Para os sujeitos empiricos 2 o universo c constituido pelos especialis
tas nos dominios das politicas sociais e de juvcntude. Importa referir que 
estes especialistas sao pessoas cuja responsahilidade profissional abrange 
estes dominios, independentemente do scu campo de actua<;:ao, ate pot·que 
se pretendeu conseguir uma relativa divcrsidadc e abrangencia neste domi
nio. Esta amostra foi tambem do tipo intcndonal. Na sua constitui<;:ao 
procurou-se considerar diferentes dominios de interven<;:ao, no sentido de 
permitir explorar 0 cruzamento de d if(:rcn tes perspectivas de analise das 
respostas das poliricas sociais. As si m, csL1 c constituida por G especialistas: 
Coordenadora da area das pollticas sociais, do Instituto de Solidariedade 
e Seguran<;:a Social; Delegado Region a I de Lis boa do Instituto de Reinser
<;:ao Social; Responsavel do mklco de informa<;:ao e orienta<;:ao profissio
nal, Instituto de Emprego e Forma<,':io Profissional; responsavel por uma 
institui<;:ao da sociedade civil com cxpcriencia de interven<;:ao com jovens 
- Vice-Presidente da Direc<;:ao e Coordcnadora do grupo de jovens da as
socia<;:ao Moinho da Juventude; lnvcstigador academico nos dominios da 
sociologia da juventude - Professor Doutor Jose Machado Pais; Medica 
Pedopsiquiatra - Dr. Pedro Strecht. 

No que se refere as estrategias de pesquisa este trabalho contempla 
duas: a abdutiva e a indutiva. A estrategia abdutiva baseia-se na teoria 
da Fenomenologia. E de natureza exploratoria e compreensiva (cf. Blaikie, 
2000), ou seja pretende-se atraves desta, recolher, essencialmente, as per-

I NTER\'E:-\c;:.\o SociAL, 30, 200.1 
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cepc,:6es dos actores sociais, neste caso dos jovens. A estrategia indutiva 
fundamenta-se na corrente Positivista, tendo urn cad.cter essencialmente 
exploratorio (cf Blaikie, 2000). Pretende-se, a partir da amostra de espe
cialistas (sujeitos 2 do objecto empirico) no dominio das politicas sociais e 
de juventude, recolher contributos possiveis de serem generalizados como 
formulac,:ao de uma proposta de pol1tica social integrada. 

Quanto as tecnicas de investigac;:ao utilizadas na operacionalizac,:ao 
emp1rica importa destacar as seguintes: a pesquisa bibliognifica que se 
apresenta como uma tecnica transversal cujo objectivo consiste em funda
mentar teoricamente e estimular novas perspectivas de analise e 0 metodo 
biografico fundamental na operacionalizac,:ao emp1rica do eixo -}ovens 
em Situac,:ao de Desvantagem Social - envolvendo quer a entrevista bio
grafica quer a analise de conteudo destas entrevistas. 

Jose Machado Pais (2001) coloca como desafio da investigac,:ao qua
litativa, segundo 0 metodo biografico (que inclui tanto a tecnica da en
trevista como a tecnica de analise de conteudo), a passagem "dos relatos 
aos conteudos de vida". Foi este o desafio a que este trabalho, no seu 
ambito de aplicac,:ao, procurou responder, "atravcs de urn labor interpre
tativo" (Pais, 2001: 113) na anal ise de contetido. Este labor interpretativo 
implica um esforc,:o de desconst;·ufilo c rcconstrujiio dos relatos em que "as 
historias de vida sao aprecndidas numa discursividade linear que e pos
teriormente decomposta para, a partir dos fragmentos decompostos, se 
mostrar uma nova composic,:ao, desta feita analltica" (idem: 102) 0 que 
esd. em causa e a procura "em aprofundar o n1vel de conhecimento de 
realidades cuja singularidade e por si significativa" (Pais, 2001: 109-110), 
isto e, cada vida vale por si mesma como urn exemplo suficientemente 
ilustrativo da vida. 

A complexidade de todo este processo residira na necessidade de enqua
drar cada relato no ambito da totalidade de uma vida cuja turbulencia e 
imposs1vel de ser narrada, mas que por diversos sinais esd. implicita nessa 
narrativa. Uma entrevista apenas vale como uma fotografia, parcial, de 
uma vida, mas simultaneamente vale por ser uma parte integrante dessa 
mesma vida. Por isso, e necessaria procurar desvendar as suas ligac,:oes 
quer ao n1vel dos contextos, quer ao n1vel do proprio decurso dessa vida. 

0 eixo - Pol1ticas Sociais - operacionalizou-se atraves das seguintes 
tecnicas: pesquisa documental e entrevista semidirectiva, direccionada 
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para a abordagem corn os especialistas. Ainda no que diz respeito a ana
lise de conteudo, procedeu-se a uma categorizac,:ao das perspectivas/con
tributos no ambito da formulac,:ao de uma proposta de Politica Social 
Integrada para os J ovens em situac,:ao de desvantagem social. 

No que respeita a defini~ao do campo empirico estabeleceu-se para 
o estudo dos jovens (sujeitos 1 do objecto empirico), o C. enquanto Insti
tuic,:ao Particular de Solidariedade Social (IPSS). Para os especialistas no 
domini a das politicas sociais e de juventude (sujeito empirico 2), o campo 
empirico corresponde aos servi<;:os/instituic,:oes onde os especialistas cons
tituintes da amostra desempenham func,:6es. 

3. Apresenta<;:ao das prindpais condusoes 

Neste panto pretende-se fazer uma breve apresentac,:ao dos principais 
dados resultantes do processo de investigac,:ao. Em primeiro lugar sera 
apresentada uma analise interprerariva sabre os contet!dos de vida destes 
jovens, na medida em que esta consrirui a base imprescindivel para o de
senvolvimento da analise das outras dimens6es (par isso foi a que requereu 
urn maior investimento empirico) coma as necessidades e expectativas 
dos jovens, assim coma da aval ia~·:io das respostas das politicas sociais as 
necessidades dos jovens em situa<,:iio de desvantagem social. 

3.1. Dos relatos aos conteudos de vida: uma perspectiva 
interpretativa 

Tendo coma base a reconstitui~::io das traject6rias de vida dos jovens 
entrevistados pretende-se realizar uma explora<;:ao dos pedis sociais destes 
jovens, seguida de uma analise imerpretativa dos seus relatos de vida, 
numa perspectiva de apreensao dos contet'!dos de vida. 

Quanta a explora<;:ao dos pedis sociais destes jovens e possivel definir 
algumas caracteristicas comuns ou regularidades presentes nas tn~s trajec
t6rias de vida reconstituidas. No que respeita a vida familiar, verifica-se 
a existencia de situa<;:6es de violencia, a ocorrencia de rupturas, isto e, 
abandono do lar e de situac,:6es de pobreza geracional, as quais estao asso
ciados factores coma as baixas qualificac,:6es escolares e profissionais dos 
pais, bem coma a precariedade dos vinculos de emprego. Quanta aos mo-
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dos de vida, os tres jovens estudados tern percursos corn experiencias de 
vida marginal corn ou sem evolu<;:6es delinquentes. Coma consequencia 
destes modos de vida, ja todos tiveram contactos corn a pollcia e passa
ram por situa<;:6es de institucionaliza<;:ao na esfera da J usti<;:a. Decorrente 
dos aspectos anteriores constata-se, tambem ao nivel pessoal, urn quadro 
comum de situa<;:6es de problemas de saude mental ou pelo menos de 
risco e preocupa<;:ao pessoal corn este aspecto, coma no caso da Catarina 
quando questionada sobre os seus medos em rela<;:ao ao futuro: As vezes 

penso nisso ... Nao sei ... acima de tudo acho que e enlouquecer! (Catarina). 
0 percurso escolar e a dimensao que apresenta maiores diferenyas, 6.0 

ano, 9.0 ano e 12.0 ano de escolaridade, respectivamente, verificando-se 
urn paralelismo entre esta diferencia<;:ao e o nivel de responsabilidade e 
maturidade evidenciado, que consequentemente determina tambem uma 
diferencia<;:ao no seu potencial de inser<;:ao profissional e capacidade de 
autonomiza<;:ao. 

No ambito de uma perspectiva interpretativa que procure a passagem 
dos relatos aos contetidos de vida, apos a explora<;:ao dos perfis sociais im
porta procurar descobrir os principais aspectos elucidativos destes mesmos 
contetidos. 

0 primeiro aspccto a dcstacar rd(:rc-sc ao signifi'cado que estes tres 
exemplos de percursos de vida assumcm: sao "estranhos" (Garcia, 2000). 
0 facto de serem estranhos deriva essencialmente de duas raz6es: a pri
meira refere-se ao desconhecimento existente em rela<;:ao a estes modos de 
vida marginais, que tantas vezes sao ignorados e/ou nao compreendidos; 
a segunda aponta para urn aspecto mais complexo, que e 0 facto de, ainda 
que marginais, estas traject6rias serem parte integrante da nossa realidade 
e, por isso mesmo, resultantes de urn modo proprio da sua organiza<;:ao e 
daquilo que se podera designar por vida social. 

Estes sao tambem percursos em que a caracteristica que mais se eviden
cia e, simultaneamente a for<;:a que os determina, sao as rupturas. Estas 
assumem urn estatuto de maior relevancia sobretudo ao nivel da vida fa
miliar. Talvez por isso nao surpreenda que sejam aspectos do quotidiano 
familiar os mais apontados pelos jovens entrevistados coma experiencias 
mais marcantes pela negativa. 

Urn outro aspecto fundamental e que em nenhuma das tres traject6rias 
apresentadas foram os jovens a «iniciar o ciclo de problemas». Quer isto 
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dizer que estes jovens sao vitimas de processos desqualificantes inerentes a 
outros problemas. No caso do Fabio verifica-se uma situa<;ao de pobreza 
de pelo menos tres gera<;6es, ja que o seu pai, eventualmente por falta 
de condi<;6es familiares, foi obrigado a come<;ar a trabalhar aos 12 anos. 
Mais tarde, quando constituiu familia, esta situa<;ao de pobreza manteve
se mas associada a outra ordem de problemas como o alcoolismo e a 
violencia familiar, que por sua vez se traduziram noutro nivel de proble
mas, como sejam, a negligencia de suporte familiar para corn o Fabio e 
a sua consequente inser<;ao em modos de vida marginais e delinquentes. 
Quanto ao Manel e tamb6n possivel constatar um quadro identico. Os 
pais sao imigrantes oriundos de Cabo Verde, que sem outras alternativas, 
conseguiram residencia num bairro degradado. Esta situa<;ao, associada 
as suas baixas qualifica<;6es profissionais e ao facto de a mae nunca ter 
legalizado a sua situa<;ao em Portugal, conduziram a uma situa<;ao de 
pobreza marcada tambem por violencia exercicla pelo pai sobre o Manel. 
Esta realidade fez corn que aos oito anos fugisse de casa adoptando urn 
modo de vida marginal: a vida na rua. Por t'iltimo, em rela<;ao a Catarina 
e tambem possivel encontrar uma situa~:ao de precariedade de emprego 
da mae, desemprego do pai, associado a problemas de alcoolismo e to
xicodependencia, que por sua vez estabclecem uma situa<;ao de carencia 
economica e violencia familiar exercida pclo pai. Estes problemas fizeram 
corn que a Catarina, apos algumas fugas, decidisse romper os la<;os fa
miliares e adoptasse tambem um modo de vida marginal: a vida na rua. 
Estes tres exemplos sao reveladorcs de duas ideias chave: os problemas 
destes jovens iniciam-se na eskra L1m iliar; a rela<;ao familiar e caracteri
zada por situa<;6es de pobreza associada a existencia de comportamentos 
de violencia sobre os jovens. 

Urn outro tra<;o presente nas trajectorias de vida destes jovens diz res
peito ao defice de rela<;:oes afectivas. Este defice esta centrado em torno 
da questao das rupturas na relac;ao com a familia, provocadas por si
tua<;6es de disfun<;ao familiar que se traduzem no abandono do lar, por 
parte dos jovens e/ou de urn dos pais. Por isso, considera-se que estes sao 
jovens "que crescem confrontados com padroes extremos da escala da 
rela<;ao afectiva: ou a ausencia ou a presen<;a de qualidade distorcida, que 
aumentam a sua necessidade de organiza<;ao defensiva por denega<;ao ou 
idealiza<;ao" (Strecht, 2003: 43), o que, em muitas situa<;6es, tern reper-
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cuss6es problematicas graves ao nfvel das suas capacidades relacionais e 
saude mental. 

Para o Fabio, que ap6s a morte do pai e o abandono do lar pela mae, 
passou a viver sozinho desde os 12 anos, a sua vida organizou-se tendo 
apenas como referencia afectiva o scu irmao mais velho e aqueles que 
chama de amigos, os "s6cios", isto c, cventuais amigos cuja natureza dos 
la<_;:os se desenvolvia a partir das actividades delinquentes praticadas, pre
valecendo assim a dimensao "comcrcial" sobre a dimensao afectiva. Para o 
Manel, que aos oito anos decidiu fugir de casa devido a violencia familiar, 
a sua vida tanto na rua, como nos colegios, foi organizada afectivamente 
em torno dos amigos. No entanto, parece demonstrar algum distancia
mento, desconfian<_;:a ou mesmo frieza afectiva em rela<_;:ao a estes, ao dizer 
os amigos nunca nos ajudarn rt Jfrzer o bem. Quanta a Catarina, apesar 
de ter vivido durante mais tempo com a familia, ap6s a morte da av6, 
a pessoa de quem mais gostava, demonstra um distanciamento afectivo 
em rela<_;:ao a familia, verifidvel quer pela recusa de rela<_;:ao com o pai e 
op<_;:ao de nao viver com a m;k, mantendo p01·em rela<_;:ao com esta, quer 
por periodos de vida caracterizados por um relativo isolamento social. 

Por isso, para estes jovens as institucionalizacroes acabam por ser, 
quando existem, a alternariva possivel. Geralmente, estes sao sempre per
cursos turbulentos e muito marcantes nas suas vidas. "E comum conhe
cermos situa<_;:6es de vida corn passagens por varios locais, fechando um 
eterno ciclo vicioso de perdas, separa<_;:6es, abandonos sucessivos que re
for<_;:am a ideia de nao sao queridos, amados, p01·que tem exclusivamente 
coisas mas ou negativas" (Strecht, 2003: 45). Apesar das consequencias 
negativas desta situa<_;:ao, e interessante verificar a capacidade emocional 
destes jovens que conseguem transformar estas experiencias, corn con
tornos dolorosos nas suas vidas, em elementos positivos de crescimento e 
enriquecimento pessoal. 

Outro aspecto potencialmente interessante podera ser a analise dos 
silendos, uma vez que os relatos nao representam o todo de uma vida, 
mas sim fragmentos que contem em si a marca dessa totalidade (cf. Pais, 
2001: 87). Neste sentido, no seguimento do anteriormente referido, im
porta constatar a ausencia de referencias afectivas importantes. Nas varias 
sess6es realizadas aos tres jovens, nao foram feitas alus6es as rela<_;:6es de 
namoro ou pessoas por quem se tenham apaixonado ou mesmo amizades. 
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Serao estas vidas, vidas sem amor? Eventualmente, estas serao vidas em 
que o amor esta presente embora de uma forma particular: a ausencia. 
A ser verdade, este aspecto reforc,:a a ideia anterior do defice de relac,:6es 
afectivas. Em muitas destas vidas chegam mesmo a acontecer ausencias 
dramaticas, como o facto de nao serem visitados pela familia nos anos 
que passam institucionalizados, como aconteceu tanto corn o Fabio como 
corn o Mane!. Por isso, em casos extremos se constata que estes jovens 
"nao tern mesmo ninguem. Mesmo. Nem pai, nem mae, ou outra pessoa 
de familia que os possa receber que, ate no Natal, corn autorizac,:ao do 
tribunal, ninguem procura, ninguem quer. Nao tern para onde ir quando 
chegar altura de poderem sair, de regressarem a casa. Mas qual casa?" 
(Strecht, 2003: 36). 

Perante estes quadros de vida, os jovens «sao forc,:ados» a sobreviverem, 
a desenvolver modos de vida empobrecidos de projectos. Como salienta 
Robert Caste! (2001), "esta maneira de habitar o mundo social imp6e 
estrategias de sobrevivencia fundadas no presente" desenvolvendo-se "uma 
cultura que e, segundo a feliz expressao de Laurence Rouleau-Berger, 
uma cultura do aleatorio" ou seja, refem do "viver o dia-a-dia" (Caste!, 
2001: 529). Estes aspectos remetem para a necessidade de considerac,:ao 
dos fenomenos de indole cultural presentes nestas situac,:6es. "A cultura 
espedfica de meios sociais de risco, onde a pobreza, o isolamento, e a 
intensidade envolvente de actos illcitos, como o trafico e o consumo de 
drogas, a prostituic,:ao ou 0 roubo, sao 0 livro de conduta pelo qual se e 
obrigado a ler a realidade envolvente" (Strecht, 2003: 46) Neste sentido 
assiste-se ao surgimento de "novas sociabilidades flutuantes que nao se ins
crevem mais em disputas colectivas, andanc;as im6veis, de que a falta de 
objectivos precisos dos jovens desocupados prop6e uma ilustrac,:ao. 0 que 
lhes falta e menos, sem duvida, a comunica~~ao com outrem (estes jovens 
tern, amiude, relac,:6es mais extensas do que muitos membros das classes 
medias) do que a existencia de projectos atraves dos quais as interacc,:6es 
ganhem sentido" (Caste!, 2001: 536). 

No que respeita aos fenomenos da delinquencia e marginalidade, 
este estudo defende uma perspectiva compreensiva. Esta fundamenta-se 
na necessidade de procurar superar as abordagens positivistas do fen6-
meno, aceitando o desafio e o compromisso de uma analise integrada, 
ou seja, que nao dissocie as praticas cometidas das trajectorias de vida e 
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dos quotidianos de quem as pratica. Em primeiro lugar, e preciso consi
derar que estes fen6menos tem subjacentes determinadas condicionantes 
sociais, que nao devem ser ignoradas, nomeadamente as situa<;:6es de po
breza, rupturas familiares, insuccsso dos percursos escolares, defices de 
v{nculos de perten<;:a social. Ncstc sentido, os aspectos acima referidos 
configuram percursos de vida caractcrizados por carencias, que sao, em si 
mesmas, tra<;:os de sofrimento. "Da! que a via delinquente seja tambem, 
e em ultima analise, a possibilidade de tornar vis!vel um sofrimento que 
muitos teimam em nao considcrar" (Stt:echt, 2003: 37). Assim, "como 
explicar entao que se fa<;:a tao pouco e se continue a olhar para a questao 
das evolu<;:6es delinquentes como a {mica forma de sofrimento humano 
que em vez de ser entendida, acudida, tratada, e simplesmente castigada?" 
(idem, 31). Talvez por isso, o sofrimento seja tao grande que muitos jovens 
deixam de temer as consequcncias dos actos cometidos, pois nada tem a 
perder numa vida onde nao tivcram direito a nada. Um outro aspecto 
interessante, que esta tambcm rclacionado com o sofrimento, diz respeito 
ao n!vel de consciencia. 0 hibio dizia dentro de mim, eu sentia assim ... 
dentro de mim nao roube)~, 11/r/S roubava sempre. Esta pequena frase revela 
que o Fabio tem conscicncia, sente que nao devia roubar. Deste modo, 
esta analise defende que quando se tem consciencia de se haver cometido 
um erro, esta consciencia implica, desde logo, um sofrimento, mais que 
nao seja, por se sentir sem capacidade para deixar de fazer o que sente 
que nao deveria fazer. 

Neste sentido, outra das caracteristicas fundamentais das traject6-
rias de vida analisadas prende-se com o facto de todas serem retratos 
vivos de sofrimento. Sohimento por uma familia que nao conseguiu 
cuidar deles enquanto crian<;:as, sofrimento pelo seu proprio desamparo, 
pela consciencia dos crros que cometeram (delitos), pela inseguran<;:a e 
incerteza face ao scu Futuro. Como exemplo mais grave de experiencia 
de sofrimento destcs jovcns, merecem ainda destaque as rupturas afec
tivas, sobretudo, as que se caracterizam pela indiferen<;:a. "A pior forma 
de abandono emocional e a indiferen<;:a. E a presen<;:a ausente, aquilo que 
verdadeiramente ninguem deseja. Pior que a morte ou a ausencia verda
deira, pois essa permite organizar um luto, uma perda, dando-lhes um 
destino poss!vel que, mesmo diflcil, pode permitir um reequilibrio ou 
uma reconstnt<;:ao ps!quica" (Strecht, 2003: 37). Olhando para os tra<;:os 
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de vida destes jovens, procurando penetrar nos seus intersdcios, imp6e-se 
a dura rea lidade das consequencias: "nada de tao imenso se sofre sem que 
disso resultem marcas profundas" (Strecht, 2003: 48). Par isso muitos 
destes jovens sofrem de doens;as do foro psfquico. "Par isso, e importante 
compreender que, muitas vezes, o que se passa desde os mais precoces 
tempos de vida destes rapazes, e uma lema e previs!vel caminhada para 
a morte. Pelo menos, para a morte psfquica, numa desligas;ao progressiva 
entre boas e mas experiencias emocionais, ate uma fase de organizas;ao 
nardsica negativa, onde par ausencia sistematica de experiencias de amor, 
se instala progressivamente a tristeza, a zanga, a revolta, o 6dio" (Strecht, 
2003: 38-39). 

Perante este quadro resta, coma ultima possibilidade, a aposta e pro
mos;ao da "capacidade de reparas;ao isto e, desejo de emendar, reconstruir, 
devolver o que de mal se fez, sendo que a especie humana e a que tern es te 
aspecto mais apurado, razao porque a convivencia social e mais recente e 
o mais importante avans;o do homem" (Strecht, 2003: 174). 

Quem sao afinal estes jovens? Par tudo o que anteriormente foi des
crito, estes jovens sao her6is, dado que, sendo vftimas de percursos de 
sofrimento, conseguiram sobreviver. Este aspecto ganha ainda maior fors;a 
se, a titulo de exemplo, cada urn de nos colocar as seguimes quest6es : 
"Coma teria sido a minha traject6ria se eu tivesse sido obrigado a viver o 
que eles viveram? Coma teria eu enfrentado os problemas ? Coma conse
guiria eu viver hoje, depois de ter enfrentado tudo isso? " Neste semido e 
imperativo que a analise destes testemunhos unicos de percursos de vida 
singulares contemple, para alem do es tudo das caractedsticas das trajec
t6rias, o desafio de tentar explorar novas perspectivas de abordagem do 
fen6meno em causa. No caso destes tres jovens, a partir do estudo das 
suas traject6rias, foi passive! descobrir que eles nunca se resignaram e lu
taram sempre pela sua vida, abras;ados ao desejo-sonho de uma vida mais 
feliz. 0 Fabio apesar da morte do pai e abandono do lar pela mae, tendo 
ficado sozinho corn o irmao, procurou uma alternativa de vida, ainda que 
atraves da delinquencia que, evemualmente, se configurou coma a unica 
alternativa poss!vel. 0 Manel nao se resignou perante o medo do pai e 
a violencia fami liar e preferiu ir a descoberta de urn outro mundo pela 
vida na rua. Tambem a Catarina encontrou nas fugas de casa urn escape 
a violencia exercida pelo pai e uma forma de se libertar de urn quotidiano 
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familiar problematico marcado por dificuldades de relacionamento corn 
a mae. 

Urn ultimo aspecto, nao menos importante, e que a !uta travada por 
estes jovens ao longo da sua traject6ria de vida, mesmo ao n!vel das opc;:6es 
tomadas, esta associada as suas referencias afectivas. Repare-se no exem
plo do Fabio que confrontado corn a morte do pai e abandono do lar pela 
mae, estrutura a sua vida em torno do seu irmao preferido mesmo que 
para isso tenha iniciado urn percurso de delinquencia. No caso do Manel, 
perante uma relac;:ao familiar de violencia, decide, corn apenas oito anos 
de idade, sair de casa em busca do irmao que ele tanto procurava e cuja 
ausencia o fazia sofrer. Quanto a situac;:ao da Catarina, ap6s a morte da 
av6, desenvolve urn processo de afastamento progressivo da familia. Neste 
caso assiste-se tambem a uma opc;:ao de vida influenciada pelo afecto, 
embora numa forma de ausencia. 

3.2. Jovens em desvantagem social e necessidades humanas 

0 estudo desta dimensao fundamentou-se na reconstituic;:ao das trajec
t6rias de vida dos jovens em situac;:ao de dcswmtrtgem social. 

0 conceito de necessidade c, tradicionalmente, associado directamente 
as pessoas de menores recursos, ou seja, a condic;:ao de «necessitado». Ape
sar da dificuldade de definic;:ao e da polemica em torno do conceito de 
Necessidades Basicas, esta pesquisa partiu de uma perspectiva diferente, 
entendendo as necessidades humanas como urn complexo de condic;:6es 
indispensaveis para a realizac;:ao da vida humana, assumindo por isso 
urn caracter universal. Neste sentido, a partir dos contributos de Doyal 
e Cough (1991), demonstrou-se a universalidade e objectividade das ne
cessidades humanas uma vez que todos os seres humanos, em todos os 
tempos, em todos os lugares e culturas, tern necessidades basicas comuns. 
Assim, sao objectivas na medida em que a sua especificac;:ao te6rica e em
p!rica e independente de preferencias individuais e universais, na medida 
em que a concepc;:ao de danos pela nao satisfac;:ao e a mesma para todas as 
pessoas em qualquer cultura (cf. Doyal e Cough, 1991: 49). Pm·em, estes 
autores salvaguardam que, apesar da universalidade das necessidades, a 
sua satisfac;:ao implica respostas diferenciadas. 

Como prindpios basicos que orientam a satisfac;:ao das necessidades hu-
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manas, foram estabelecidos a partidpas:ao e a Hbertas:ao. Assim, Doyal 
e Gough (1991) definem a saude fisica ea autonomia corno as duas ne
cessidades basicas. A autonomia como necessidade basica refere-se a capa
cidade de formular objectivos consistentes e estrategias para concretiza-los 
(idem: 59-60). Para estes auto res a satisfa<;:ao destas necessidades e crucial 
para a participa<;:ao, corn vista a liberta<;:ao humana (idem: 73), ou seja o 
seu objectivo final e "contribuir para a participa<;:ao das pessoas tanto nas 
forrnas de vida e cultura das quais fazem parte (autonornia de agencia) 
quanta nos processos de avalia<;:ao critica dessa cultura, corn o proposito 
de melhora-la ou modifid-la (autonomia critica)" (Pereira, 2000: 83). 

Em fun<;:ao do quadro re6rico dcfinido, verifica-se a irnprescindibili
dade da analise das ncccssidades dos jovens ser inscrita nos seus percursos 
de vida, bem como enquadrada no ambito do contexto das dinamicas 
sociais, o que significa que este tambem deterrnina necessidades e condi
ciona a sua satisfa<;:ao. 

Uma primeira conclusao e que os jovens apresentam necessidades 
espedficas a do is niveis: por urn la do as que se baseiam na sua condi<;:ao 
juvenil, que pressup6em necessidades mais prementes de protec<;:ao, sub
sistencia e apoio para a autonorniza<;:ao; por outro, as necessidades esped
ficas inerentes a sua situa<;:ao de desvantagem social, sobretudo as que estao 
inerentes a ocorrencia de rupturas farniliares, sendo valorizadas pelos jo
vens as necessidades reladonais-afectivas. Estes aspectos conferem uma 
condi<;:ao de maior dificuldade/ risco para a autonomiza<;:ao e transi<;:ao 
para a vida adulta destes jovens, quando comparados corn outros. 

Quanta aos mecanismos de satisfa<;:ao Doyal e Cough (1991), con
sideram que o alcance de um nivel autonomia uma das necessidades 
basicas - esra dependente da satisb<;:ao de urn complexo de condi<;:6es 
indispensaveis que passam em primeiro lugar pcla existencia de pre-con
di<;:6es sociais para a constitui<;:ao de satisj(ulores espedficos que garantam 
a satisfa<;:ao das necessidades intermedias, indispensaveis para que se atinja 
um nivel optima de satisfa<;:ao das necessidades basicas (Doyal e Cough, 
1991: 170), residindo aqui a imporrancia da Politica Social enquanto urn 
destes satisfodores. 

Analisando as suas trajectorias de vida, a segunda conclusao e que se 
constatam defices de satisfa<;:ao de necessidades intermedias. No decorrer 
do processo de entrevistas foram feitas pelos jovens algumas referencias. 
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Nao tinha condic;oes em casa. 0 meu pai bebia, nao dava para sustentar (. . .) 
Tive necessidade de roupa, de comida... (Fabio). Este aspecto remete para 
a nao satisfas;ao directa de ncccssidades tais como a alimentas;ao e indi
rectamente a necessidade de protccs;ao na infancia, segurans;a econ6mica 
e ate segurans;a psicol6gica dad a a relas;ao corn o pai. T ambem o Manel 
refere que uma das suas neccssidadcs era andar numa creche (Manel). A 
Catarina destaca que dificulclrulesfinanceiras houve sempre (. . .) com o meu 
pai passei fome a sr!rio! (Catarina). Fstcs testemunhos sao inequivocamente 
ilustrativos das dificuldades e danos que estes jovens sofreram ao longo 
da sua vida. No entanto dentro das ncccssidades intermedias os pr6prios 
jovens atribuem primordial import;lncia as necessidades relacionais-afecti
vas corn especial incidencia na f~unilia. 'f'inha necessidades de carinho e isso 
(. . .) fo!tava-me seguranc;a (. . .) aquclr1 segurrmc;a do pai e nao sei que ... um 
gajo sentia ... (Fabio). Um amor farniliro·, urn bem-estar fomiliar! Precisava 
de ... ter bons amigos ... precisava de ta 11111 pa i. uma mae, um irmao que me 
escutasse, percebes? (Manel). Do apoioFonilirtr! Apoio ... a serio. Queria que 
se calhar tivesse sido a minha mae et r·ompn·Nidcr outro tipo de coisas (Ca
tarina). Urn aspecto interessante e que to dos cstes testemunhos parecem 
revelar de forma implicita uma outra m·n·ssidadc cspedfica destes jovens: 
a necessidade de ser normal, nao scr discriminado, deter oportunidades 
e condis;6es para romper corn o seu passado, ou scja, de satisfazer as suas 
necessidades e emancipar-se da sua situa~;io de dcsvantagem social. 

A nao satisfas;ao destas necessidadcs i nviahil iza a satisfas;ao das necessi
dades basicas de sat'tde fisica, autonomia de ag(:ncia e autonomia critica, o 
que demonstra a ocorrencia de serios prcjnlzos e danos na vida destes 
jovens que por sua vez comprometem o a lea m:c dos objectivos universais 
de participas;ao e libertas;ao. Sao estes mcsn1os danos e prejuizos que lhes 
conferem uma situas;ao de desvantagcm socit1! na perspectiva da sua auto
nomizas;ao e transis;ao para a vida adulLL 

3.3. Expectativas dos jovens em desvantagem social 

Neste estudo as expectativas dos jovcns assumem um estatuto de tanta 
imporrancia como o estudo das suas trajcct6rias de vida. A sua analise 
desenvolveu-se vinculada a um pressuposto de autonomizas;ao e transis;ao 
para a vida adulta. 
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0 primeiro aspecto diz respeito as dificuldades relativas ao futuro. 0 
Fabio revela ter consciencia de que algumas das limita<;:oes que rem ao ni
vel de competencias podem condicionar a sua transi<;:ao para a vida adulta, 
nomeadamente o cumprir os hordrios. Vai ser um bocado diflcil... (Fabio). 
J a o Manel destaca um nivel de dificuldades de maior complexidade. Fico 
com saudades, tds a ver? ... Daquela vidai Daquela ... daquela liberdadei 
Acho que era da liberdadei Sobretudo da liberdade que nos tinhamos. lamos 
p'ra qualquer lado, a qualquer hora, a qualquer momento. Eu acho que 
sempre gostei muito da minha liberdade/ .E issoi A partir desta referencia 
e possivel aferir que o Mane! revela, por um lado, dificuldades em orga
nizar a sua vida e, por outro, dificuldades em aceitar o modelo de vida 
«normal». A Catarina, para alcm da questao das dificuldades financeiras, 
para sempre, mostra-se preocupada com as marcas do passado. Tenho a 
certeza, vdrios obstdculos e mesmo coisas de ficar agarrada ao passado. As 
coisas fie am sempre gravadas na pele e ... e mesmo que lutes um bocado, elas 
persistem, e por isso vou ter sempre uma data de coisas a qui dentro ... para 
resolver . .. Aquilo tudo pelo que jd passei deixaram-me m areas ( Catarina). 
Simultaneamente considera que assusta-me imenso, pensar que um dia terei 
mesmo que trabalhar porque preciso de dinheiro. 0 ter que ... assusta-me ... 
acho que isso ea eo is a que mais me assusta ( Catarina). 

Por ultimo, quanto a autonomia e felicidade, importa destacar um 
aspecto curioso que e o facto de tanto o Eibio como a Catarina acre
ditarem na sua felicidade e autonomia: tenho a certeza que vou ser filiz 
(Fabio) Autonoma, absolutamente, e filiz, pois ... a filicidade niio e uma eo is a 
permanente, tens momentos, e isso tenho sempre. Sim, acredito plenamente 
( Catarina). 

Todos os elementos apresentados sao fragmentos de um todo que sao as 
expectativas. Neste sentido devem ser interpretados nao como esse mesmo 
todo, mas sim como elementos simbolicos dessa mesma realidade. 

3.4. As politicas sociais como resposta as necessidades dos jovens 
em situa<;ao de desvantagem social 

A avalia<;:ao da efectividade das politicas sociais implica considerar a 
analise da rela<;:ao entre os seus designios e os resultados da sua interven
<;:ao, ou seja, os seus impactos na satisfa<;:ao das necessidades das pessoas e 
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inerente garantia de Bem-Estar. Assim ao abrigo da defesa do prindpio de 
responsabilidade da polftica social, este estudo procurou avaliar as conse
quencias das respostas das politicas sociais, no decurso da vida dos jovens 
em situa<;:ao de desvantagem social, ate porque "o direito a satisfa<;:ao opti
mizada de necessidades, a partir da garantia das condi<;:6es basicas coma 

exigencia fundamental dessa optimiza<;:ao, constitui o cerne das politicas 
sociais pt'tblicas" (Pereira, 2000: 35). 

Assim, a explora<;:ao analitica dos eixos de investiga<;:ao desta pesquisa 
permitiu retirar coma principal conclusao que as politicas sociais nao ga
rantem a satisfa<;:ao de forma integrada das necessidades dos jovens. Para 
fundamentar esta posi<;:ao importa explicitar alguns dos limites das res
pastas das politicas sociais que emergiram na analise realizada e se desta
cam pela sua capacidade de ilustra<;:ao: 

A primeira questao que se imp6e colocar, face a percursos de vida tao 
traumaticos e onde as lacunas de interven<;:ao sao tao gritantes, e a se
guinte: Existem politicas de preven<;:ao? Deste modo o primeiro aspecto e 
0 mais relevante refere-se a inexistencia e/ ou ocorrencia de falhas das 
politicas sociais na intervens;ao precoce. Na situa<;:ao do Mane! e da 
Catarina e impressionante e ate constrangedor vcrificar a inexistencia de 
qualquer interven<;:ao, mesmo perante urn quadro de violencia familiar 
tao grave (agress6es fisicas e psicologicas), por isso sabre a mae a Cata
rina refere que niio foi ajudada em nada por parte do tribunal ou qualquer 
outra instituifiio. Nao foi! E que eu saiba, nunca recebeu nada! A parte do 
a bono de fomilia ( Catarina). Mesmo perante indicios de risco tao claros 
como por exemplo a agressividade e falta de assiduidade do Mane! na 
escola. Esta falha e tambem reconhecida por Pcdro Strecht (2003) ao 
referir que "por exemplo, sao muito raros os [jovens] que conhecemos 
que no seu trajecto turbulento foram referenciados a uma consulta de 
sat'tde mental, mesmo dando sinais gravissimos anteriores" (Strecht, 2003: 
41). A situa<;:ao do Fabio assume contornos urn pouco diferentes, mas 
eventualmente mais graves. Isto porque no seu percurso de vida houve 
uma interven<;:ao da politica social no sentido do seu acolhimento insti
tucional. Porem esta resposta nao se mostrou adequada, dado o seu mau 
comportamento, o que fez corn que o Fabio, mesmo sendo uma crian<;:a 
referenciada coma estando em situa<;:ao de risco, fosse expulso aos 12 anos 
da institui<;:ao, regressando para junto da familia, (razao pela qual tinha 
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sido institucionalizado!), sem qualquer outro acompanhamento social. A 
Casa Pia mandou-me embora sem nenhum papel! 56 me deu o bilhete para 
a mao e disse para eu ir para casa, as 9 da noite! (Fabio). Este parece ser 
urn exemplo suficientemente ilustrativo da falta de articulac;:ao e responsa
bilizac;:ao das politicas sociais para a satisfac;:ao das necessidades e garantia 
de bem-estar. 

Decorrente do primeiro, o segundo aspecto refere-se a constatac;:ao de 
uma intervenc;:ao social de ultima instanda ou apenas na fase terminal 
do processo. De facto somos muito pouco activo.1 nas causas e somos muito 
reactivos nas consequencias (cspccialisra 4 - Dr. Pcdro Strecht). Note-se 
que no caso do Fabio, que nao volrou a tcr qualqucr apoio desdc os 12 
anos, apenas aos 15 anos volra a scr instirucionalizado, dcsra vcz nao pela 
sua necessidade de protecc;:ao mas sim pclo pcrigo para a socicdadc do seu 
modo de vida, entretanto delinquente. Tambem no percurso de vida do 
Manel e da Catarina, as respostas das politicas sociais apenas acontecem 
depois de um longo processo de desvinculac;:ao, que culminou na vida na 
rua. Ou seja, numa primeira fase, quando estes jovens foram vitimas, as 
politicas de protecc;:ao da infancia falharam, mas quando passaram a ser 
simultaneamente vitimizadores (entenda-se marginais e/ou delinquentes) 
houve intervenc;:ao das politicas, mas ai de justic;:a, apenas. 

0 terceiro aspecto diz respeito a inexistencia de politicas de apoio a 
familia. A dureza da vida fala por si. Ao fim de um periodo de cerea de 
dez anos, desde que estes jovens sofreram problemas enquanto crianc;:as, 
nao houve qualquer intervenc;:ao de apoio as suas familias, sendo que os 
problemas foram contornados. No caso do Fabio o pai faleceu, no caso 
tanto do Manel como da Catarina foi decidida a separac;:ao conjugal. Em 
qualquer das situac;:oes a ruptura a partir dos problemas da infancia foi 
decisiva. Nenhum destes jovens esta actualmente a viver junto da familia. 
Mais uma vez os percursos de vida destes jovens demonstram a necessi
dade de uma politica de prevenc;:ao, que implica a existencia de meca
nismos de acompanhamento social integrado como forma de prevenc;:ao 
de riscos. De acordo corn Pedro Strecht estas politicas tem que ser nao so 
pensadas mas depois mantidas com alguma consistencia durante o tempo, 
para que se consiga ver alguns efiitos. Este e um dos maiores problemas porque 
grande parte da politica social devia ser eminentemente uma politica preven
tiva, mas as pessoas apostam muito pouco nas medidas preventivas. Portanto, 
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e assim, nos somos pouco eficazes nas causas das situar;oes e tendemos muito 
mais a dar respostas apenas nas consequencias (Especialista 4 - Dr. Pedro 
Srecht). 

As respostas de institucionalizas:ao devem tambem ser analisadas. 
Sendo necessaxias, tern limita<;:6es ao n!vel das suas orienta<;:6es como 
no caso da J usti<;:a, devido a os limites de idade, impossibilidade de fle
xibiliza<;:ao das condi<;:6es de institucionaliza<;:ao e adapta<;:ao ao projecto 
pessoal de autonomiza<;:ao dos jovens. Uma outra lacuna grav{ssima diz 
respeito a inexistencia de estruturas como por exemplo apartamentos de 
autonomiza<;:ao para jovens ap6s a institucionaliza<;:ao (cf. Especialista 6 
- Coordenadora da Infancia e Juventude do Instituto de Solidariedade e 
Seguran<;:a Social). Para alem disso rl maioria das instituir;oes fimciona, em 
termos de resposta de trabalho, numa base que cstd francamente ultrapassada 
focc as ncccssidades actuais dos mizldos (. . .) zona forma de contacto com os 
mizldos que e essencialmente comportarncntrtll punitiva (Especialista 4- Dr. 
Pedro Strecht). 

Importa ainda destacar alguns problcmas transversais as pollticas so
ciais. Dentro destas merecem especial dcstaquc a burocrada. Muitas ve
zes as respostas das pollticas sociais comportam esquemas de aferic;:ao da 
necessidade e implementa<;:ao da mcdida extremamente burocratizados, 
que se traduzem na dificuldadc de acesso e sobretudo em longos pedo
dos de espera para a sua aplicac;:;io, o que muitas vezes determina a nao 
intervenc;:ao ou a falha da intcrvcnc;:ao. Por exemplo urn requerimento de 
Apoio para a Autonomia de Vida (Artigo 45.0 da Lei n.0 147/99: Lei de 
protecc;:ao de crianc;:as e jovens em perigo), para alem da dificuldade ine
rente a nao regulamentac;:ao desta medida (desde 1999 ate 2003), implica 
pelo menos urn pedodo de seis meses de espera. Por isso para quem ja 
passou por isso diz que siio burocracias terriveis! ( Catarina). Associada a 
esta exigencia, coloca-se o problema do respeito pela privaddade, por 
is so dever-se-ia fozer um apoio mais especfjico a pessoa, sem se1~ sem ser ... 
la estd, sem ser intromissiio na vida pessoal ( Catarina). Curiosamente estas 
situac;:6es foram apontadas pelos jovens como limitac;:6es graves das res
pastas das pollticas sociais. 

Uma outra limitac;:ao refere-se a necessidade de adequacrao das res
postas das politicas sodais face as situacroes problema e as necessi
dades espedficas que lhe estao intdnsecas. Isto porque "para o grupo 
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infanto-juvenil em situa<_;:ao de pobreza tem sido oferecido um sistema de 
protec<_;:ao social homogeneo, limitado e sem favorecimentos que promo
vam a equidade (Guara, 1995: 69). Por outro lado "as politicas de juven
tude tendem a ser politicas de normalizaf'iiO e a sua legitima<_;:ao assenta 
no controlo e vigilancia dos desvios a norma"(Gameiro e Dantas, 2000: 
315) o que significa que nao so partem de um falso pressuposto na medida 
em que sociologicamente o conceito de juventude e representativo de um 
grupo vasto e bastante heterogeneo, como "o reconhecimento dos direitos 
dos excluidos e dificultado pela tipifica<_;:ao diferenciadora que nao diz 
respeito a sua gama de necessidades sociais. Na tipifica<_;:ao as necessidades 
perdem 0 caracter substantivo e clcs passam a ser sujeitos adjectivados pela 
necessidade: «OS necessitados»" (Cuara, 1995: 69) o que evidencia uma 
logica de controlo social, muitas vezcs provocando novas exclusoes, e nao 
de liberta<_;:ao da necessidade e emancipa<_;:ao social. 

Perante este quadro de limites das respostas das polfticas sociais, 
constata-se uma caracteristica determinante, porventura a mais decisiva. 
Trata-se da inexistencia de articula<;ao entre as pollticas sodais. Como 
refere Pedro Strecht niio hd uma coorderzaf'iiO entre a parte social e a parte 
da educa(iio, a da justi(a e a da sattde (Especialista 4 - Dr. Pedro Strecht). 
Talvez por isso algumas interven<_;:6es sejam reconhecidas por todos os 
agentes como ineficazes. Sobre a sua sa{da do colegio o Manel diz que 
os tecnicos que o acompanhavam sabiam que a gente iamos voltar p'ra .... 
p'ra'quela vida que sempre tivemos (Manel). Esta caracteristica advem do 
proprio modelo de politica social, organizado a partir de uma logica sec
torial definida a partir dos servi<_;:os e nao das necessidades. 

P01·em, na analise da efectividade das respostas das politicas sociais im
porta tambem considerar os seus aspectos positivos. Assim, pretende-se 
realizar uma tentativa de explora<_;:ao compreensiva dos factores de sucesso. 
0 sentido da utiliza<_;:ao do conceito de sucesso esta relacionado com a 
necessidade de objectivar/ categorizar sociologicamente as situa<_;:6es que 
se destacam pela positiva. No caso desta pesquisa os jovens que «melhor» 
enfrentaram as turbulencias - sofrimento na sua vida ainda que, conse
quentemente, se encontrem numa situa<_;:ao de desvantagem social. 

Neste sentido merece ser destacado o percurso de vida da Catarina. 
A cautela com a utiliza<_;:ao do substantivo «tentativa», prende-se com o 
facto de este sucesso ser tao surpreendente, face ao sofrimento que lhe 
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estd implfcito, que a natureza das suas eventuais explica<;:6es parecem mais 
proximas de uma dimensao metaflsica- o milagre- do que uma dimen
sao ciendfica, seja ela ao nivel individual e/ou social. Nao se pretendendo 
uma abordagem causal, ate pot·que esta seria imposs{vel quer pelas limi
ta<;:6es desta pesquisa, quer pela complexidade desta questao, parece fazer 
sentido uma inventaria<;:ao dos factores presentes nas suas trajectorias que 
assumem maior relevancia, como sejam: 

• Elevado n1vel de inteligencia e maturidade, aliado a urn percurso 
escolar sem interrup<;:6es; 

• Maior pedodo de tempo junto da familia, menor pedodo de tempo 
de institucionaliza<;:ao e menor periodo de vida marginal; 

• Ausencia de problemas de sat:ide mental; 

• Apoio mais consistente de politica social, atraves de Apoio para a 
Autonomia de Vida. 

Independentemente do seu interesse e validade interpretativa, esta ana
lise revela um dado fundamental sobre a imporrancia do papel da politica 
social enquanto potencial emancipatorio (cf Rodrigues, 1999: 27), 
atraves do paralelismo entre o sucesso do processo de autonomiza<;:ao da 
Catarina e a qualidade das respostas das politicas sociais presentes, neste 
caso Apoio para Autonomia de Vida. 

Para concluir, a analise da efectividade das pollticas sociais nao pode 
negligenciar a liga<;:ao entre as respostas das pollticas sociais e as suas con
sequencias e importancia para os percursos de vida. Quer isto dizer que, 
a partir do estudo das trajectorias de vida destes jovens, e indiscudvel que 
a as falhas das respostas se traduziram em consequencias graves para o seu 
bem-estar, sendo por isso co-responsaveis pelo agravamento dos percursos 
de vida destes jovens. Seja pelas rupturas familiares ocorridas, seja pelo 
recurso a modos de vida marginais e delinquentes, seja, acima de tudo, 
pelo trajecto de sofrimento que todos estes aspectos provocaram e ainda 
provocam na vida destes jovens. 
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4. Para uma politica de compromisso social 

A inclusao deste ponto justificou-se pela necessidade sentida de, 
corn base nos elementos empiricos resultantes do trabalho realizado 
anteriormente, alargar o ambito de an8Jise. Numa outra perspectiva po
deria igualmente dizer-se que este ponto e a continuidade natural de urn 
processo de constrw;:ao de conhecimento. Pot·em, enquanto que o estudo 
anterior privilegiou uma abordagem biogd.fica para uma compreensao 
das vidas destes jovens, este artigo pretende ir mais alem no contributo 
para a reflexao sobre as politicas sociais, nomeadamente, atraves da analise 
de algumas das suas contradic;:oes e apresentac;:ao de contributos para a 
sua superac;:ao. No entanto, estc estudo assume tambem a defesa de urn 
modelo ideal enunciando caminhos para a sua rcalizac;:ao e propondo urn 
desafio. 

Numa primeira analise, o estudo realizado obriga-nos a uma reflexao 
sobre algumas contradis;oes inerentes a propria politica social das quais 
se destacam cinco. 

A primeira contradic;:ao prende-se com a relac;:ao entre respostas de 
"subsidios minimos" face a necessidades basicas de bem-estar cuja sa
tisfac;:ao, conforme foi defendido e complexa, exigindo a mobilizac;:ao de 
varios recursos a diferentes niveis. Poderemos igualmente questionar o 
sentido de atribuir precisamente a quem mais precisa, aos mais vulne
raveis, sempre "minimos". Quais os criteria que estao subjacentes a estes 
prindpios? Por exemplo no caso do Apoio para Autonomia de Vida (Ar
tigo 45.0 da Lei n.0 147/99: Lei de protecc;:ao de crianc;:as e jovens em pe
rigo), porque indexar o seu valor ao salario minimo? Urn jovem, sozinho, 
sem apoio familiar, estudante, pode satisfazer as suas necessidades basicas, 
apenas corn cerea de 360 euros mensais e sem a articulac;:ao de outras for
mas de suporte social? Por isso est a e "urn a irracionalidade politica e etica 
que pretendemos exorcizar: esperar o melhor dos pobres, oferecendo-lhes 
apenas o minimo ou a pior protecc;:ao social" (Pereira, 2000: 34). 

Uma outra contradic;:ao refere-se a orientac;:ao das politicas sociais para a 
insers;ao profissional. Sendo consensual a importancia do trabalho como 
principal mecanismo de integrac;:ao, faz sentido a aposta em politicas de 
emprego. No entanto se o mercado de trabalho e tambem unanimemente 
reconhecido como competitivo, segregador ao privilegiar determinados re-
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quisitos em detrimento de outros e socialmente excludente na medida em 
que nao garante o acesso a todos, qual o sentido de privilegiar este meca
nismo de integrac;:ao justamente para os mais vulned.veis e menos aptos a 
disputarum emprego? (cf. Castel, 2001: 577). No caso destes jovens como 
que desde muito novos sao empurrados ... para qualquer coisa ... Como que 
lhes e, para alem de tudo o que ja viveram e sofreram, negado o direito 
a ter tempo e oportunidade de construir urn projecto de sonharem que
rerem ser. .. alguma coisa e algudm ... Entao porque nao criar condic;:oes 
para que eles tenham oportunidade (sociologicamente entendida como 
autonomialliberdade, o que implica satisfac;:ao integrada das necessidades 
basicas) de construir a sua propria integrac;:ao? 

A terceira contradic;:ao refere-sc its cxigencias implicitas a beneficiac;:ao 
das respostas sociais. Para ilustrar csta situac;:ao recorremos ao exemplo do 
funcionamento de uma empresa de i nscn;ao no ambito da politica de 
Mercado Social de Emprego em qul' ca(la bcncficiario tern direito apenas 
a uma oportunidade de inserc;:ao. J\ssim, c cstc c um exemplo real, se um 
jovem iniciar urn processo de inserc;ao c desist ir, is to e independentemente 
das razoes, simplesmente desaparcccr, c se u m a no m a is tarde quiser voltar 
a tentar ter um emprego (licito) n:io podc rccorrcr a esta medida, mesmo 
noutra empresa de inserc;:ao, porquc csd rcgil'trtdo rut lista negra. Parado
xalmente, verifica-se que o mercado social de cmprego, na situac;:ao apre
sentada e mais exigente e ate punitivo, do que o mercado liberal de em
prego, quando deveria sobretudo apostar numa politica de oportunidades 
[constantes] e em "sistemas de intcrvcnc;ao permanentes" (Capucha, 1998: 
69). Um outro exemplo porventura mais grave mostra como por vezes as 
medidas chegam a ser excludentcs mmo no caso ja referido da expulsao do 
Fabio da Casa Pia aos 12 anos, por mau comportamento. 

Relacionada corn as contradic;ocs anteriores impoe-se a seguinte per
gunta: Sera que as respostas das politicas sociais estao definidas de acordo 
corn as necessidades dos jovcns? Face as realidades apresentadas constata
se que pelo menos nessas situac;:oes isso nao se verifica. Devemos entao 
ousar fazer a outra pergunta: Sera que as respostas das politicas sociais 
estao estruturadas a partir da nossa posis;ao, isto e, para a reprodus;ao 
da nossa ordem social? Apesar da natural dificuldade deste exercicio de 
reflexao os elementos apresentados revelam a prevalencia de uma pers
pectiva de normalizac;:ao em que a resposta a situac;:ao de necessidade esta 
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sempre refem de um vasto conjunto de condic;:6es desde a conjuntura 
economica ate aos criterios morais de merecimento de ajuda, e por isso 
mesmo, raramente esta centrada no combate as causas do fenomeno. So 
assim se pode compreender, mas nao aceitar, que a intervenc;:ao face a 
um menor com um modo de vida delinquente - em que se reconhecem 
como factores explicativos deste fenomeno o meio propicio a ... , em que 
0 apelo dos pares e determinante, conjugado com fragilidades pessoais 
resultantes da falta de suporte familiar. .. (cf. Ferreira, 1997: 913-924) 
- seja retira-lo do seu meio, mas para ser internado numa instituic;:ao onde 
apenas ira conviver com outros jovens com as mesmas fragilidades (?), 
quando o logico seria precisamente o proporcionar-lhe oportunidades de 
convivio com outros jovens de outras realidades que por um lado nao o 
incentivassem a cometer delitos e simultaneamente o ajudassem a superar 
as suas dificuldades. 

A ultima comradic;:ao pode ser ilustrada a partir da linguagem. Porque 
falar em "respostas" sem a devida correspondencia com os seus resulta
dos? P01·que a rara utilizac;:ao de palavras como compromisso? Qual a ra
zao para que as politicas sociais estejam estruturadas quase exclusivamente 
nas manifestac;:6es dos problemas e nao apostem sobretudo em "mecanis
mos de garantia"? 

Apesar das limitac;:6es desta reflexao pretende-se, numa tentativa de 
conciliar uma perspectiva das ausencias com uma perspectiva das emer
gencias, como defende Boaventura de Sousa Santos, apresentar alguns 
contributos para discussao das hipoteses de superac;:ao das contradic;6es 
apresentadas. Assim a estruturac;:ao da Politica Social deve contemplar tres 
pressupostos indispensaveis: 

1) Compromisso da garantia de resposta integrada procurando de 
uma forma estrategica assegurar bem-estar em qualquer situac;ao e 
simultaneamente conseguir encontrar formas diferenciadas para res
ponder a quest6es tao complexas como o sofrimento, por exemplo. 

2) Responsabilidade pelas Consequencias, o que pressup6e consi
derar a dimensao temporal (antes, durante e para sempre) da in
tervenc;ao vinculada ao seu resultado estabelecendo como que um 
sistema de oportunidades permanentes face a situac;6es de risco e 
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ao mesmo tempo aceitar que quem foi privado tern a necessidade e 
o Direito a ser compensado desse defice, nem que seja apenas pelo 
respeito que lhe devemos. 

3) Sentido Emancipatorio e o pressuposto que confere sentido a po
litica social, par isso deve constituir-se coma o criterio de reftrencia, 
na definic;:ao dos mecanismos de garamia que necessariamente terao 
que associar de forma coerente indicadores de bem-estar corn o 
contexto de determinadas situac;:oes de necessidade e, ao inves de 
respostas, assegurar o desenvolvimento de condic;:oes que promovam 
a Autonomia entendida coma liberdade social. 

Par sua vez a estes pressupostos estao associados respectivamente tres 
dimensoes essenciais de imervenc;:ao: a Universal p01·que partindo dos 
designios da politica social parece fazer mais sentido privilegiar o inves
timento em politicas de prevenc;:ao que intcrvenham nas causas, numa 
perspectiva integrada, pensadas nao para clcs, grupos desfavorecidos, mas 
sim para todos nos na eventualidadc de nos dcpararmos em qualquer si
tuac;:ao de necessidade ou risco; a Social que cst:i rclacionada corn a neces
sidade de reparac;:ao e compensac,:ao de modo a poder inverter a tendencia 
negativa presente nas trajcct6rias assegurando as medidas de garantia de 
bem-estar; a Pessoal que implica o clever de respeito coma pessoa e o em
penho em procurar atender as expectativas de autonomizac;:ao individuais. 
Sabre a importancia desta dimensao e muito imeressante a resposta da 
Catarina quando questionada sabre os apoios necessarios para uma vida 
mais feliz: nao so o material mas se calhar fozer um apoio mais especifico a 
pessoa ( Catarina). 

Em func;:ao das ideias defendidas esta reflexao assume como referencia 
urn Modelo Politica Social Integrada, assente na transic;:ao das Politicas 
Sociais a Politica Social (cf. Costa, 1999: 6.1). Coma orientas:oes para a 
definic;:ao da Politica Social, o autor estabelece cinco pontos fundamen
tais: "1) Em primeiro lugar, o nosso ponto de partida devera ser o objec
tivo da politica social (bem-estar); 2) 0 conceito a procurar nao devera 
assentar num determinado conjumo de dominios (ou areas) de politica; 
3) 0 conceito tera de permitir distinguir a politica social das outras poli
ticas que, directa ou indirectamente, tambem tern o bem-estar coma ob-
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jectivo. E este o caso, designadamente, da polltica econ6mica; 4) 0 con
ceito nao devera assentar numa 6ptica sectorial, uma vez que tera de 
abarcar nao apenas as condi<;:6es de vida que se traduzem em pollticas 
sectonalS tais COffiO as respeitantes a sattde, a educa<;:aO, a habita<;:aO, 
etc.-, mas tambem aspectos mais complcxos ou transversais relacionados 
corn o estilo de vida. E esta uma exigcncia sobrcrudo quando se considera 
o bem-estar em sentido lata, que acima se associou ao termo ingles «well
being»; 5) Par outro lado, c cm pane na linha da sugcsrao de Cahill ( ... ) 
havera que ter em conta as mudan<,:;ls sociais c urilizar carcgorias anallticas 
capazes de abarcar essas mudan<,:as" (Costa, Jl)<)l): (1.C1- 6.7). 

Estas orienta<;:6es propostas por Bruto da ( :osc1 consrirucm um 
instrumento fundamental na constru<;:ao do caminho para a dcctiva<;:iio 
de urn modelo de Politica Social Integrada, no entanto par si so nao sao 
suficientes. Este caminho so pode ser construido par Nos, na mcdida cm 
que, coma disse recentemente Bruto da Costa em entrevista a TSF, nao 
podemos aspirar a que a situa<;:ao mude sem mudar em Nos. Ou seja, o 
que e que estamos dispostos a fazer, a mudar em Nos os "integrados" para 
que os outros que nao 0 sao possam pelo menos ter a oportunidade de vir 
a ter lugar? 0 trilhar deste caminho implica assumir o peso de sermos 
co-responsaveis, mas este e, paradoxalmente, 0 nosso principal potencial 
na medida em que, simultaneamente, somas a chave da solu<;:ao. 

A tese fundamental desta reflexao sabre o estudo realizado e a se
guinte: a politica social, nao sendo a unica politica que visa 0 bem-estar, 
detem urn potencial inquestionavel de articula<;:ao das politicas no sentido 
de garantir a satisfa<;:ao das necessidades humanas e assegurar a realiza<;:ao 
do bem-estar, e isso que nos diz o Mane!: precisava de ajuda, percebes? E 
os meus pais nao tinham condifi5es para me dar essa ajuda, mas que ld [no 
colegio] encontrei, percebes? (Mane!). Por is so as perspectivas apresentadas 
a partir dos contributos recolhidos demonstram que a polltica social e 
imprescindivel e que apesar dos limites anteriormente desenvolvidos, o 
Estado nao esgotou todas as suas capacidades para controlar os riscos da 
situa<;:ao actual. Embora amplamente sub-utilizadas, sao grandes as suas 
potencialidades para lutar contra a exclusao (cf. Caste!, 2001: 565). 

0 desafio que se coloca so pode passar por potenciar o sentido eman
cipatorio da polltica social, sobretudo pela defesa do seu patrimonio his
torico de conquistas associadas a efectiva<;:ao dos Direitos de Cidadania 
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traduzidos na melhoria das condit;:6es de vida que lhes estio associadas, 
coma e 0 caso deste jovens. 

Para concluir apresentam-se os testemunhos de tres autores experien
tes ... Para que ousemos persistir na defesa do objectivo de Bem-Estar 
Universal na conceps:ao Well-being: 

Ajudou (. . .) Em tornar-me uma pessoa normal. jd viste se niio exzstzsse 
colegios? Se calhar a esta hora devict estar ai a roubar ou devia estarpreso! 
(Fabio) 

E assim, foi born, foi muito born mesmo, lembro-me que, prontos. . . eu 
penso por vezes que se eu niio rmdasse num colegio, o que seria de mim 
agora, niio e? (. . .) Eu pude encontrar a estabilidade de uma fomilia. 
(Manel) 

Como experihzcia, foi born. Foi born porque fez-me pensar ern certo 
tipo de coisas porque aquilo que eu mais prezo e a liberdade. Mesmo! 
(Catarina) 
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