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Ines SoAREs * 

Da Desorganiza~ao Social a [Nao] Integra~ao 
- !migrantes de Leste Sem Abrigo na Cidade de 
Lis boa 

lntrodus:ao 

Este artigo pretende ser um contributo para a reflexlio de um modelo 

de politicas sociais assente na defisa de uma perspectiva integrada. 

A presem;:a de imigrantes dos paises da Europa de Leste em Portugal 

e um fin6meno recente que tem revelado sinais de vulnerabilidade e 

processos de exclusiio social especificos, nomeadamente as situat;:oes extremas 

- sem abrigo. No sentido de averiguar os foctores de exclusiio social que se 

encontram na base deste fin6meno procedeu-se a uma caracterizat;:iio e 
andlise preliminar das condit;:oes de pm·tida e das condit;:oes de chegada 

1zo processo de concretizat;:lio do projecto migrat6rio. A abordagem fiita 
evidencia uma combinat;:lio entre os enquadramentos s6cio-econ6micm 

no pais de origem, e os foctores estruturais da sociedade de acolhimento, 
geradora de situat;:oes de vulnerabilidade e exclusiio. 

Palavras-chave: imigrat;:iio, Europa de Leste, exclusiio social, sem

abrigo, Portugal 

As migra<_;:6es internacionais, fenomeno incontornavel que se caracte
riza pela circula<_;:ao de milh6es de pessoas entre paises e continentes, sao 
simultaneamente consequencia e causa de processos de exclusao social, 
coma aponta Costa (2002). Por urn lado, os Buxos migrat6rios podem 
indicar uma reac<_;:ao das popula<_;:6es dos paises excluidos que se dirigem 
para os paises mais pr6speros onde procut·am encontrar melhores condi-
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s;6es de vida. Por outro lado, estes indivrduos podem deparar-se corn no
vas formas de exclusao, agora relacionadas corn os processos de integras;ao 
nos parses de acolhimento, dependentes de multiplos factores. 

Na verdade, o aumento dos fen6menos imigrat6rios comporta conse
quencias de ordem s6cio-econ6mica para os parses de acolhimento. Isola
damente, a dimensao do fen6meno em Portugal nao indicaria estar-se 
perante urn problema social. No entanto, para alem da dimensao, deve 
atentar-se ao contetldo: "( ... ) pessoas estrangeiras, etnica e culturalmente 
diferentes. Muitos vivem em condis;6es materiais e sociais degradadas e 
degradantes. A sobreposis;ao da diftrenr;a com a pobreza e a exclusiio social 
potencia o impacto dos reais problemas sabre a sociedade e agudiza a 
imagem negativa dos imigrantes ( ... )." (Costae Baptista, 2002: 10). Por 
isso, os Buxos de imigrantes em massa provocam uma sensas;ao de crise 
nas sociedades de acolhimento. Estes sintomas sao agravados quando a 
diftrenr;a interfere corn o que esta estabelecido. Ora, essa interferencia nao 
pode deixar de existir quando as sociedades se comp6em de actores cada 
vez mais diversificados. 

0 presente texto resulta de um trabalho de investigas;ao sabre o pro
blema dos imigrantes origin:irios de paiscs do Leste Europeu que se en
contram em situas;ao de exclusao social cxtrcma, ou seja, na situas;ao de 
sem abrigo. 0 principal objectivo c avcriguar accrca dos principais factores 
de exclusao social que se encontram na base do surgimento do fen6meno 
numa tentativa de avans;ar com alguns indicadores que permitam a sua 
caracterizas;ao, ainda que preliminar. Pretcnde-se clarificar os contornos 
do problema e deixar algumas pistas que possam levar a respostas, sem 
limitar as possibilidadcs das mesmas. 

0 Seculo XXI e os Novos Fluxos Migratorios de Leste 

Os fen6menos migrat6rios em Portugal tem apresentado alteras;6es 
significativas ao longo das ultimas decadas. Tradicionalmente referenciada 
coma exportadora de mao-de-obra, a realidade portuguesa tern vindo a 
caracterizar-se tambem pela presens;a de Buxos imigrat6rios. 

A partir de 1974 comes;ou a verificar-se em Portugal o crescimento 
da imigras;ao econ6mica, o que alterou o fen6meno do panto de vista 
qualitativo. Comes;aram a chegar a Portugal imigrantes, corn origem 
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nos PALOP (Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa), a partir da 
segunda metade da decada de 70. Mais tarde, na decada de 90, iniciou-se 
urn fluxo corn origem no Brasil. 

Nas ultimas duas decadas do seculo XX a popula<;:ao estrangeira em 
Portugal corn Autoriza<;:ao de Residcncia mais do que triplicou, passando 
de pouco mais de 58 000 individuos em 1980 para 190 896 em 1999 
(Fonte: INE). No entanto, foi no a no de 200 I, eo m a entrada em vigor 
do regime das Autoriza<;:6es de Permancncia, pcrmitindo a regulariza<;:ao 
da situa<;:ao de milhares de imigrantcs, que foi possivcl dar visibilidade ao 
rapido crescimento da imigra~~ao nos t'tltimos anos da decada de 90 com 
a atribui<;:ao do titulo a 126 901 individuos durante o dccorrcr do ano 
(Fonte: SEF, Estatistica dos Estrangeiros). 

Foi tambem este processo de regulariza<;:ao que veio salientar a divcr
sifica<;:ao das origens dos fluxos actualmente presentes em Portugal. Para 
alem da continuidade dos fluxos de origem africana, a dimensao e as 
caracteristicas do fluxo brasileiro alteraram-se, verificou-se o aumento sig
nificativo da imigra<;:ao asiatica e a emergencia de um fluxo dos paises da 
Europa de Leste corn grande relevancia. Das 126 901 Autoriza<;:6es de 
Permanencia concedidas em 2001, 68 366 foram a individuos originarios 
da Ucrania, Moldavia, Romenia, Russia e Bulgaria, os cinco paises mais 
representados da regiao (Quadro 1). 

Este grupo de imigrantes come<;:ou a chegar ao pais a partir de finais 
da decada de 90, e veio alterar o panorama das migra<;:6es em Portugal, 
quer pelas suas caractedsticas culturais ou sociais, quer pela forma coma 

se esra a proceder a sua integra<;:ao. 

Quadro 1 - Distribui<;:ao de Autoriza<;:ao de Permanencia por Nacionalidade em 2001 

Nacionalidade N. 0 Autorizac;ao de PermanCncia 

Ucrania 45233 

Moldavia 8984 

Romenia 7461 

Russia 5022 

Bulgaria 1666 

Total 68366 
,, 

Fonte: SEI', EstadstJca dos Estrangc!fos 
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Tendo em coma que actualmente os titulares de Autorizac;:ao de Per
manencia correspondem a 40% da populac;:ao imigrante em Portugal e 
que todos sao activos (requisito para obter o titulo), e ainda que metade 
dos titulares de Autorizac;:ao de Residencia, que correspondem a 51 o/o da 
mesma populac;:ao, sao activos, estima-se que cerea de 66% da populac;:ao 
estrangeira em Portugal exerce uma actividade profissional, percentagem 
elevada de activos para que contribuiu o novo regime das Autorizac;:6es 
de Permanencia (Fonte: SEF, Estatistica dos Estrangeiros). Assim, esra-se 
"( ... ) perante uma populac;:ao imigrada basicamente masculina e jovem 
que crescera substancialmente nos proximos anos apenas por via de pro
cessos de reunificac;:ao familiar, formais ou informais." (Pires, 2003: 182) 
Ate ao fim do ano de 2003 foram recebidos no SEF cerea de 14.000 
pedidos de reunificac;:ao familiar para titulares de Autorizac;:ao de Perma
nencia, Visto de Trabalho, de Estudo ou de Estada Temporaria, tendo 
sido deferidos 6 000. 1 

No entanto, e como alerta Pircs, "( ... ) dado o curto tempo de vigen
cia do novo regime legal, e ainda impossivel avaliar se estamos perante 
situac;:6es equiparaveis em term os de fixac;:ao no territorio." (Pires, 2003: 
175). Ate porque a diversificac;:ao das origens dos imigrantes que chegam 
ao pais e a alterac;:ao das caracter!sticas de alguns fluxos fazem prever 
comportamentos difcrenciados. 

Assim, Portugal entra no novo milenio em processo de mudanc;:a nas 
dinamicas imigratorias, constituindo-se como urn pais de "( ... ) imigra
c;:ao consolidada, imigrac;:ao essa que, de resto, nao e homogenea, ames 
compreendendo uma diversidade de fluxos e de protagonistas ( ... )" (Ma
chado, 2002: 1). 

Do ponto de vista imerno, contribuem para este facto o esgotamento 
das reservas de mao-de-obra devido, em grande medida, ao reactivar dos 
Buxos emigratorios durante a decada de 90. Ha ainda a acrescentar age
neralizac;:ao de modelos de gestao empresarial baseados na subcontratac;:ao, 
que criam postos de trabalho de caracter predrio "( ... ) pouco atractivos 
localmente, e onde tende a ser portanto maior a procura de trabalho imi
grante." (Pires, 2003: 184) 

1 No momento de apresenta<;:ao destc tcxto os dados de 2004 ainda nao estavam 

disponiveis. 
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Do ponto de vista externa pode indicar-se a forte pressao emigratoria 
derivada das mas condic;:oes de vida proporcionadas nos paises de origem, 
o que faz de Portugal um pais atractivo, especialmente depois da integra
c;:ao europeia. 

No que diz respeito aos fluxos dos paises do Leste da Europa em par
ticular, essa pressao emigratoria resulta de dois aspectos principais. Por 
um !ado, a desorganizac;:ao social e economica resultante dos processos 
de transic;:ao politica e economica a que estes paises esrao sujeitos desde o 
fim da Guerra Fria. Por outro !ado, a concretizac;:ao do potencial migra
torio reprimido pelo regime politico anterior que essa transic;:ao politica e 
economica veio possibilitar, "( ... ) o 11m da Guerra Fria representou um 
marco na historia das migrac;:oes globais, pondo fim a um regime politico 
que manteve artificialmente baixos, por mais de 40 anos, os nfveis de 
emigrac;:ao mundial." (Massey, citado em Pires, 2003: 183). E ainda im
portante referir que, contrariamente ao que acontecia com a emigrac;:ao, as 
migrac;:oes internas em todo o espac;:o da antiga Uniao das Republicas So
cialistas Sovieticas e nos paises sob a sua influencia foram incentivadas no 
sentido de responder as exigencias de mao-de-obra do sistema economico, 
nomeadamente do sector industrial. Desta forma, a migrac;:ao nao aparece 
como uma resposta nova na procura de trabalho e melhoria das condic;:oes 
de vida, a novidade e 0 alargamento das possibilidades de destino. 

Apesar de se verificar uma reduc;:ao significativa da atribuic;:ao da Auto
rizac;:ao de Permanencia ao longo dos ultimos tres an os ( Quadro 2), esta 
estara mais relacionada com o facto de as atribuic;:oes do titulo se referirem 
ainda a actualizac;:ao da situac;:ao de individuos que entraram em Portugal 
ate 30 de Novembro de 2001 do que corn o fluxo real de pessoas de paises 
da Europa de Leste para Portugal. Estes numeros nao nos permitem ava
liar a dimensao real do fluxo nos anos seguintes. A atribuic;:ao de Vistos de 
Trabalho poderia ser um bom indicador. No entanto o reduzido numero 
de atribuic;:oes, que se limita a 12 318 ate 31 de Dezembro de 2003, parece 
indicar um hiato entre o numero real de entradas e as entradas regulares 
registadas pelo SEF. 
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Quadro 2 - Evohu;ao da atribuic;:ao de Autorizac;:ao de Permanencia 

2001 2002 2003 

Ucrania 45 233 16916 2546 

Moldavia 8984 3066 582 

Romenia 7461 2992 473 

R{tssia 5022 1807 218 

Bulgaria 1666 1 021 158 

Fonte: SEI\ Esrarfsrica dos Estrangeiros 

Assim, ao analisar os nt'uneros referentes aos estrangeiros em Portugal, 
deve-se ter em coma o nt'uncro de imigrantes em situac;:ao irregular, pois 
ha que considerar aqueles que chegaram a Portugal no periodo posterior 
a 11 de Novembro de 2001, periodo limite para que pudessem beneficiar 
desse mesmo regime, e ainda os que nao foram abrangidos pelo novo 
regime, por nao cumprirem os requisitos. 

Considerando as pol!ticas de imigrac;:ao cada vez mais restritivas que 
tern vindo a ser implementadas em Portugal, nomeadamente atraves do 
Decreto-lei n.0 34/2003 e do Decreto Regulamentar n.0 6/2004 corres
pondente, e associando-as ao crescimento da procura de mao-de-obra es
trangeira por parte das etnpresas nacionais, procura que reflecte, no caso 
da construc;:ao civil, uma "dependencia estrutural de mao-de-obra estran
geira", nas palavras de Machado (citado em Costae Baptista, 2002: 22), 
verifica-se que estao criadas as condic;:6es para o aumento do fluxo, ou pelo 
menos para a sua consolidac;:ao, mesmo que o seu recrutamento ocorra na 
ilegalidade. "Ou seja, existindo recrutamento no destino e disponibilida
des na origem, a mediac;:ao tendera a ser tao mais ilegal quanto menor for 
a institucionalizac;:ao inter estatal da canalizac;:ao do fluxo e maior o grau 
das restric;:6es a entrada." (Pires, 2003: 181). 

Alias, pelas caractedsticas do fluxo, nomeadamente no que se refere 
a distribuic;:ao geografica pelas diferentes regi6es do pais de forma mais 
equilibrada (Costae Baptista, 2002), contrariando a concentrac;:ao na area 
metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo caracteristica dos imigrantes afri
canos e brasileiros, verifica-se que este se tern constitu1do corn base num 
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recrutamento organizado que gere a procura de mao-de-obra imigrante 
no destino e a procura de oportunidades de emigra<;:ao na origem. 2 

Apesar de ser no sector da constru<;:ao civil que estao empregados em 
maior numero os imigrantes de Leste, a sua presen<;:a e ja significativa no 
sector agdcola e no sector da industria transformadora. A sua inser<;:ao 
e todavia, predria. No geral, a popula<;:ao imigrante apresenta taxas de 
actividade elevadas, mas uma grande parte dos imigrantes situa-se no 
mercado de trabalho secundario, "( ... ) corn n{veis salariais mais baixos, 
onde sao praticamente inexistentes praticas contratuais regulamentadas e 
onde vigora a "desprotec<;:ao" social em caso de desemprego ou doen<;:a." 
(Costae Baptista, 2002: 19). Mesmo em rela<;:ao aos imigrantes corn v{n
culos formalizados, a grande maioria estabelece v{nculos predrios corn os 
se us contratantes ( contratos a term a). 

Uma das quest6es que pode ser levantada em rela<;:ao a inser<;:ao profis
sional destes imigrantes esta relacionada corn a forma coma esta tended a 
evoluir a medida que se for consolidando a sua integra<;:ao no pais, ja que 
"( ... ) os poucos dados dispon{veis parecem indiciar uma maior qualifica
<;:ao profissional dos imigrantes do Leste ( ... ) nao so em rela<;:ao aos imi
grantes do ciclo anterior mas tambem em rela<;:ao a popula<;:ao portugucsa 
em geral ( ... )" (Pires, 2003: 185). Ou seja, verifica-se urn desajustamcnto 
entre o capital escolar destes imigrantes e a sua inscr<;:ao profissional na 
sociedade portuguesa. A este facto, pode associar-sc a "( ... ) rcndcncia re
lativa para uma maior estabilidade c qualidadc do e1nprcgo il mcdida que 
o tempo de permanencia vai aumcnrando ( ... )" (( :osta c Baptista, 2002: 
20) e esperar que esse dcsajusramcnto vcnlu a diminuir. 

1. Os !migrantes de Lcstc c a Exclusao Social 
- Prohlematiza~ao 

Tratando-se de um lc~IJ(li11CIJO rccentc, sera ainda diflcil caracterizar 
corn precisao o Buxo imigrat<)rio de Leste, bem coma os processos de 

2 Contraria-se, assim, a idcia de que cstc fluxo migratorio e organizado "( ... ) por rcdes de 
auxilio a imigra<;ao ilegal, com objccrivos bem definidos e a operar em larga escala: trafico de 
mao-de-obra clandestina." (Palos, 2004: 12), veiculada por entidades publicas, nomeadamentc o 
SEF. Como alerta Pires, "indcpcndcntcmente do papel que essas organiza<;6es possam ter tido na 
canaliza<;ao de parte da imigras:ao do Leste, o d.pido crescimento paralelo da imigra<;ao do Brasil 
mostra quao red ut or seria uma tal explicas:ao dos processos em analise." (Pi res, 2003: 177). 
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integrac;:ao na sociedade Portuguesa a ele associados, ainda em processo 
de construc;:ao. No entanto, ha alguns indicadores que alet·tam para a vul
nerabilidade de alguns individuos deste grupo e para a precariedade das 
condic;:oes de vida em que se encontram, sendo ja perceptiveis situac;:oes 
de exclusao social3• 

T ambem no que se refere a os fen6menos de exclusao social, este grupo 
apresenta caracteristicas diferenciadas dos tradicionais fluxos migrat6rios. 

Uma das principais caracteristicas prende-se corn as estrategias habita
cionais. Bruto da Costa e Isabel Baptista (2002) identificam dois grupos 
quanto as opc;:oes de habitac;:ao no ambito do fluxo de Leste. Por urn !ado, 
aqueles individuos que optam pela permanencia em Portugal, trazendo as 
suas familias e que, por isso, optam por uma situac;:ao habitacional mais 
estavel. Por outro lado, aqueles individuos para quem a emigrac;:ao e urn 
projecto de curta durac;:ao, numa estrategia clara de poupanc;:a maxima, 
corn o objectivo de regressar ao scu pais de origem e as suas familias ra
pidamente e que, por isso, f1Zcm as suas opc;:oes habitacionais pelo crite
ria do menor custo possivel, utilizando alojamentos disponibilizados pelo 
empregador ou partilhando casas c quartos com outros imigrantes em 
condic;:oes de grande prccaricdadc. 

Outro aspecto ainda a rcferir e que, quer a dispersao geografica, quer 
a estrategia migrat6ria de cuna durac;:ao corn objectivos de poupanc;:a ma
xima, sao incompativeis corn o desenvolvimento e a consolidac;:ao de redes 
de solidariedade formais ou informais que permitam o suporte das situa
c;:oes de maior vulnerabilidade neste ultimo grupo de individuos. Assim, 
e corn frequencia que estes individuos se deparam corn situac;:oes de au
sencia de apoio e isolamento. 

Associado ao novo fluxo de imigrantes corn origem nos paises do Leste 
Europeu, surge o fen6meno da exclusao social que vai ganhando dimensao 

3 Enrendida enquanro um processo que conduz a uma rela~ao deficiraria do individuo ou 
grupo com a sociedade de que faz parte, que se traduz numa sequencia de rupturas dos la~os 
sociais (desajil!iation) e na impossibilidadc de <lCeder ao estatuto de cidadania plena. Bruto da 
Costa (2002) identifica cinco tipos de exclusao social: economico, social, cultural, de origem 
patologica e por comportamentos auto-destrutivos. Estes tipos correspondem a causas imediatas 
de diferente ordem que nao sao exclusivas entre si, sobrepondo-sc frcquentemente num [mico 
individuo, agregado familiar ou grupo. A exclusao social tem consequencias ao nivel dos padr6es 
de vida dos que por ela sao afectados que se reflectem em "modos de vida da pobreza". (Capucha, 
1990) 
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naquela que e uma das suas formas mais extremas e tambem mais visiveis, 
o fenomeno dos sem abrigo 4, que se traduz no crescimento exponencial 
destes imigrantes a recorrer aos equipamentos de apoio a esta populac;:ao 
(Costae Baptista, 2002; Feantsa: Statistical Update) 5• 

Apesar das dificuldades de integrac;:ao sentidas por quase todos os mi
grantes quando chegam ao pais que escolheram como destino, por todas 
as alterac;:6es a habitos e comportamentos que sao exigidas por uma or
ganizac;:ao social distinta, os fenomenos de exclusao social extrema nao 
sao comuns, nomeadamente quando se tratam de migrac;:6es de caracter 
laboral, em que os individuos migram na expectativa da melhoria das 
suas condic;:6es de vida bem como as da sua Cunilia que muitas vezes 
permanece no pais de origem - atraves da inserc;:ao no mercado de tra
balho. 

Para alem disso, "( ... ) nos paises de origem migram sobretudo aqueles 
que, possuindo ja alguns recursos, sao mais afectados entre as expectati
vas de mobilidade e as possibilidades de realizac;:ao dessas expectativas." 
(Portes, referido em Pires, 2003: 72). Assim, a decisao de emigrar surge 
de uma mediac;:ao entre os recursos a partida, os custos e os riscos que 
comporta urn projecto migratorio e as vantagens que desse projecto po
derao advir, nao so para o individuo mas tambem para a sua familia. 
No entanto, como refere Pires, "( ... ) na maioria dos casos, os migrantes, 
mesmo se migram em func;:ao de urn dlculo racional de custo-beneficios, 
fazem esse dlculo num espac;:o de comparabilidade muito limitado ( ... )" 
(2003: 71) Por outro lado, existem facto res sob re os quais o individuo nao 
tem controle, nomeadamente no que se refere as condic;:6es estruturais do 
pais de acolhimento (politicas e de recepc;:ao social), que sao determinan
tes para os modos de inclusao dos imigrantes nas sociedades de chegada 
(Pires, 2003), pelo que o risco da decisao de partir e elevado. 

4 0 ten11o remete para a ausencia de condi<;6cs de alojamento dignas, no entanto, a ausencia 

de um tecto e apenas uma das multiplas e intensas priva<;6es presentes na sirua<;ao de scm 

abrigo. 
5 No cstudo de Percira, Barreto e Fernandes (200 I) e idcnrificada a emergencia de imigrantes 

de paises do Lcste Europeu sem abrigo, em mimcro ainda residual, mas com tendencia para 

aumentar. Tambem os dados referentes aos mentes dos Centros Porta Amiga da AMI durante 

o ano de 2001 revelam um crescimento destes casos, nomeadamente na cidadc do Porto. Nesse 

ano dirigiram-se aos Centros Porta Amiga de Lisboa cerea de 432 individuos imigrantes de 

Leste e do Porto 609. 
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Os individuos raramente tomam decis6es, sobre a hip6tese de par
tir ou para onde ir, num vazio. Estas decis6es sao contextualizadas no 
dominio das sociabilidades. "Households and social networks mediate the 
relationship betwen the individual and the world system and provide a 
more proactive understanding of the migrant ( .. .)" (Brettell, 2000: 107). 
As consequencias da decisao de partir, que vao para alem das transferen
cias de remessas, sao frequentemente sentidas em agregados familiares. 
"0 calculo dos custos e beneficios implicados numa decisao de eventual 
migra<;:ao tern tambem que levar em conta considera<;:6es de status e de 
afirma<;:ao do selfe presentes nas rela<;:6es dos individuos corn as colectivi
dades de origem, e em particular corn a familia, ou seja, tern tambem que 
se basear em considera<;:6es de sociabilidade." (Portes referido em Pires, 
2003: 73) Ou seja, a decisao de migrar eo contetido da escolha migratoria 
e o resultado de urn processo de deliberafiio colectiva e nao de uma decisiio 
individual (idem). 

A grande questao que se coloca c relativa aos factores de exclusao social 
que se encontram na base do surgimcnto do fenomeno dos sem abrigo 
imigrantes de Leste. Pode come<;:ar-sc por questionar os motivos que le
varam os individuos a sair do pais c as condic;:ocs em que o fizeram, ou 
seja, a base sobre a qual foi construido o scu projecto migratorio e a forma 
como se vai repercutir na sua integra<;:ao no pafs de acolhimento. 

Como apontam Brettel e Hollifield "( ... )outcomes for people who move 
are shaped by their social, cultural, and gendcred locations and migrants 
themselves are agents in their behavior, interpreting and constructing 
within the constraints of structure." (2000: 4). Ou seja, para alem de 
atentar as condi<;:6es de partida e aos factores estruturais deve-se ainda 
ter em conta o comportamento dos individuos, actores chave de todo o 
processo. Assim, sera ainda importante atentar a forma coma o projecto 
migratorio, depois de construido, e empreendido e processado pelos pr6-
prios individuos desde o contexto de origem ate ao contexto de chegada. 

Tendo em conta a "necessidade estrutural" de mao-de-obra nalguns 
sectores da economia em Portugal, nao parece ser o desemprego a atingir 
estes imigrantes a causa para tal fenomeno. Para alem disso, o recurso ao 
recrutamento ilegal como forma de resposta as politicas de imigrac;:ao de 
caracter restritivo e um indicador de que, ainda que um individuo nao 
esteja regularizado, podera encontrar soluc;:6es de trabalho, mesmo que 
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desprotegidas e pouco satisfatorias, que poderiam, no entanto, constituir
se como uma estrategia para nao enveredar pelos percursos da exclusao. 
Assim, o facto de alguns individuos se encontrarem situados num mercado 
de trabalho claramente secundario onde imperam a precariedade e a des
protecs;ao, nao parece justificar, so por si, 0 surgimento deste fenomeno. 

Outro aspecto remete para os niveis de escolaridade elevados que sao 
indicados para os imigrantes de Leste e que fariam esperar uma mobiliza
s;ao dos recursos de acordo corn processos de integras;ao bem sucedidos. 

Assim, os factores de cxclusao que se procuram poderao surgir da 
combinas;ao das condis;ocs de panida dos individuos e das condis;oes que 
vao encontrar no contexro de chegada. ( )u scja, alguns dos f:1ctores de 
exclusao estarao presentes j;i no momento do empreendimemo do pro
jecto migratorio. Desta forma, sera a deslocas;ao, e a conscquenre pcrcla 
de redes sociais de sup01·te que, no contexto de acolhimento, v;io poten
ciar os factores de exclusao ja presentes e levar a situa<;:ao de sem abrigo. 
Eventualmente, alguns factores estruturais da sociedade de acolhimento 
vao-se juntar neste processo e agravar certo tipo de situas;oes de vulnera
bilidade. 

Ou seja, a exclusao social nos imigrantes de Leste que se encontram 
na situa<;:ao de sem abrigo podera ser reveladora de enquadramentos so
cio-economicos precarios no pais de origem. Estes enquadramentos, que 
se prendem com problemas de ordem diversa, tais como o desemprego 
de longa dura<;:ao de membros do agregado familiar, problemas com o 
consumo de bebidas alcoolicas ou outras substincias, rupturas e desvin
culas;ao familiar, nao levaram a exclusao social extrema no pais de ori
gem, devido a presens;a de redes de solidariedade informais e a estrategias 
desenvolvidas pelos agregados familiares alargados para lidar com estas 
situa<;:oes em sociedades profundamente desorganizadas politica, social e 
economicamente. 

2. Pistas para a Analise da Exclusao Social nos !migrantes 

Rui Pena Pires define o termo migrar;iio enquanto "( ... ) desloca<;:ao in
ter-sistemas de ordem que inclui processos de desintegra<;:ao (na sociedade 
de partida) e de (re)integra<;:ao (na sociedade de chegada) dos migrantes", 
sendo que, neste contexto, sociedade entende-se como "( ... ) um sistema 
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territorialmente delimitado por urn conjunto espedfico e particular de 
macrorregras de perten<;:a." (2003: 59), ou seja, nao remete necessaria
mente para as migra<;:6es internacionais, inclui tambem as migra<;:6es in
ternas. 

No ambito das migra<;:6es internacionais e dos fen6menos de exclusao 
social a elas associados a questao territorial parece ser relevante por dois 
motivos. Por urn lado, as migra<;:6es podem ser entendidas como uma 
reac<;:ao das popula<;:6es de pa1ses exclu1dos, no sistema mundial, procu
rando noutro pais as condi<;:6es que nao conseguem obter naquele de onde 
sao originarios. Desta forma, o migrante pode, logo a partida, ser consi
derado exclu1do. 

Por outro lado, chegados aos locais de destino, os imigrantes podem 
tambem deparar-se corn formas de exclusao social diferentes das que sen
tiam nos pa1ses de origem. Nao se pode deixar de considerar uma serie 
de especificidades introduzidas pela condi<;:ao particular dos actores so
ciais envolvidos, desde logo, o facto de se encontrarem em situa<;:ao de 
estrangeiro, que lhe acrescenta complexidade na medida em que se trata 
de"( ... ) uma situa<;:ao a que tende a corresponder um estatuto de redu<;:ao 
de direitos." (Pires, 2003: 63). Essa exclusao traduz-se, desde logo atraves 
dos limites impostos no ~unbito da participa<;:ao polltica, excluindo-os do 
acesso ao estatuto de cidadania plena 6 na sociedade que os acolhe. ~ 

0 afastamento do espa<;:o social onde o indiv1duo tinha toda a sua vida 
organizada, implica a "desparametriza<;:ao do quotidiano do migrante" 
(Pires, 2003: 74). 0 indivfduo ve-se, entao, afastado de um conjunto de 
sistemas sociais onde se desenvolviam as suas rela<;:6es sociais e onde esta
belecia os la<;:os corn a comunidade em que estava inserido. 

"0 estatuto de cidadania plena e enrcndido enquanto acesso aos pad roes de vida tidos por 

aceitaveis, "( ... ) normativamente inscriros nas estruturas sociais c explicitamente consagrados 

em documentos que exprcssam os grandes consensos que fundam os compromissos entre os 
membros de uma sociedade." (Capuclu, 1998:210). Segundo Bruto da Costa (2002) este cstatuto 

devc ser entendido coma possibilidade de rela-;:ao corn urn conjunto de sistemas socias basicos 

que agrupa em cinco dominios: social, cconomico, institucional, territorial e das referencias 

simbolicas. Assim, a exclusao social, enquanto nao acesso a esse estatuto, caracteriza-se pela 
ruptura corn um ou mais destes sistemas sociais. 

- Mesmo quando se trata de estrangeiros de paises corn acordo bilateral de equipara-;:ao de 

dircitos corn o pais de acolhimento, a participa-;:ao polftica fica limitada pelo desconhecimento 

da realidade politica do pais ou da lingua. Estas sao, no entanto, dificuldades ultrapassaveis com 

o tempo de permanencia no pais de acolhimento. 
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0 espa<;:o de tempo que decorre entre a saida do pais de origem e a che
gada e integra<;:ao no pais de acolhimento, constitui-se coma um tempo de 
dupla refirencia em que os la<;:os que o migrante estabelece cam o pais de 
origem sao atenuados e os la<;:os cam a sociedade do pais de acolhimento 
ainda estao par estabelecer ou sao pouco consistentes, gerando uma si
tua<;:ao de grande vulnerabilidade. 

Ao nivel dos sistemas sociais imediatos, coma a familia, se a migra<;:ao 
nao implica uma ruptura, implica, desde logo, uma altera<;:ao do padrao 
relacional estabelecido, na medida em que a distancia assim o obriga. 0 
mesmo acontece cam os sistcmas sociais intcrmedios e mais alargados, 
onde a participa<;:ao do individuo fica limitada, ainda que se mantenham 
la<;:os fortes e contactos regularcs, nomeadamente atraves de contactos te
lefonicos ou visitas regulares ao pais de origem. 

T ambem no domini a economico se identificam aspectos que parecem 
ter relevancia, quer no que se refere aos activos, incluidos no sistema ge
rador de recursos, quer no que se refere ao sistema de poupan<;:as. Muitas 
vezes, na ansia de empreender o projecto migratorio, os individuos optam 
por se desfazer dos bens que possuem de forma a criar capital para o in
vestimento que tem de ser feito. Assim, quer os activos, quer as poupan
<;:as disponiveis, sao esgotados para assegurar a viagem e a documenta<;:ao 
necessaria para entrar no pais de destino. No entanto, ainda que man
tenham activos, coma a sua casa ou uma propriedade agricola, ela esta 
deslocada em rela<;:ao as necessidades dos individuos pelo que de pouco 
lhe poderao servir em caso de necessidade. 

0 dominio institucional e gravemente prejudicado pela questao da lln
gua. Em primeiro lugar, parte dos imigrantes, nomeadamente no que se 
refere aos fluxos de Leste da Europa, nao conhece a lingua quando chega 
a Portugal. Por outro lado, as proprias institui<;:6es nao se encontram pre
paradas para lidar cam a diversidade de linguas faladas pelas pessoas que 
a elas recorrem. Desta forma, o relacionamento destes individuos cam as 
institui<;:6es fica limitado. No entanto, verifica-se ja uma abertura da so
ciedade portuguesa a este nivel sendo que um grande numero de servi<;:os 
tem disponivel informa<;:ao em diferentes llnguas. E ainda de referir um 
conjunto de servi<;:os criados especificamente para esta popula<;:ao. 

Ao falar de exclusao social, faz sentido, ainda que por oposi<;:ao, ana
lisar o conceito de integrar;iio social. Este refere-se ao processo de passa-
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gem de indivfduos, famllias ou grupos de situac;:oes de exclusao social 
para uma situac;:ao em que possam aceder ao estatuto de cidadania plena. 
Urn aspecto muito importante referido por Capucha remete para o facto 
de que ''A imegrac;:ao social nao implica a anulac;:ao das diferenc;:as, das 
clivagens e dos conflitos sociais, mas tern por base a ideia de que tais di
ferenc;:as, clivagens e conflitos nao coloquem certos grupos ou categorias 
sociais fora das estruturas correntes da sociedade, isto e, de que as dife
renc;:as nao se tornem moralmente imoleraveis e contradit6rias em relac;:ao 
as normas." (1998: 214). 

No ambito da sociologia das migrac;:oes, o recurso ao conceito de in
tegrar;iio tern por base uma conceptualizac;:ao diferente, nomeadamente 
a desenvolvida por Rui Pena Pires, que entende integrac;:ao enquanto o 
processo de desconstruc;:ao das inserc;:oes na sociedade de origem, por urn 
lado, e a reconstruc;:ao de inserc;:oes na sociedade de destino, por outro. 
Assim, o problema da integrac;:ao surge ao longo de todo o processo migra
t6rio. "Na origem, porque sao processos de desintegrac;:ao, tanto no plano 
social como no sistemico, que favorecem a constituic;:ao do fluxo; no des
tino, pot·que a estabilizac;:ao da presenc;:a dos imigrantes passa pela soluc;:ao 
de problemas de integrac;:ao, no que se refere quer a reconstruc;:ao, pelos 
imigrantes, dos modos da sua inclusao na ordem interactiva local, quer a 
compatibilizac;:ao, eventualmente problematica, desses modos de inclusao 
corn as caractedsticas das sociedades de destino enquanto estados-nac;:ao." 
(2003: 4) 

Fernando Lufs Machado apresenta o problema da integrar;iio das mino
rias imigrantes na sociedade de acolhimento em func;:ao dos nfveis de con
traste e de continuidade verificados em relac;:ao a populac;:ao maioritaria 
em varias dimens6es sociais e culturais, que se traduz em processos mais 
ou menos acentuados de etnicidade (2002). Estes processos deverao ser 
analisados atentando a factores de diferenciac;:ao estrutural e nao apenas as 
diferenc;:as etnicas e raciais, mais visfveis, mas sem a capacidade de reflectir 
a complexidade e multidimensionalidade destes processos. Desta forma, 
''As minorias de contraste social acentuado, cujos membros tenham, no
meadamente, urn perfil socioecon6mico marcadamente desfavorecido, en
contram-se numa situac;:ao de exclusao social, ou seja, de nao integrac;:ao." 
(Machado, 2002: 5) Ja os contrastes de caracter cultural, se combinados 
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corn continuidades socioecon6micas, nao parecem constituir-se como fac
tores de exclusao. 

Qualquer destas perspectivas refere-se a rela<;ao mantida entre os indi
viduos ou grupos e determinado sistema ou espa<;o social que se pode, ou 
nao, traduzir na sua integra<;ao nesse sistema, quer atraves do acesso ao 
estatuto de cidadania plena, quer atraves das continuidades e contrastes 
desses individuos em rela<;ao a popula<;ao maiorid.ria ou mesmo atraves 
da reconstru<;ao da sua inclusao na ordem interactiva local. 

Do panto de vista do presente texto, o problema coloca-se na perspec
tiva da ausencia de integra<;ao na sociedade de acolhimento, enquanto ex
clusao do acesso ao estatuto de cicbchnia plena, atraves das rela<;6es man
tidas entre este grupo particular, o dos imigrantes de Leste em situa<;ao de 
sem abrigo, e os diferentes sistemas sociais. 

No entanto, tern-se em coma que o processo de exclusao social pode 
ja ter sido iniciado no contexto da sociedade de origem, no sentido de 
ter havido ruptura das rela<;6es sociais no ambito dessa sociedade. Essa 
ruptura pode constituir-se como causa da desloca<;ao territorial. 

As rupturas das rela<;6es sociais no ambito da sociedade de origem 
podem ainda ser um efeito da desloca<;ao territorial. Em ambos os casos, 
tern como consequencia o surgimento de descontinuidades na sociedade 
de acolhimento. 

3. Os !migrantes de Leste Sem Abrigo na Cidade de Lisboa 

No sentido de enquadrar o fen6meno particular dos sem-abrigo imi
grantes de paises do Leste Europeu8 no fen6meno da pobreza e da exclu
sao social extrema no contexto da cidade de Lisboa foi, num primeiro 
momento da investiga<;ao, feita a analise do registo dos utentes da estru-

8 A referida abrangencia do terrno sem abrigo rem implicac;:6es na sua definic;:ao em termos 

praticos. Por vezes, sao considerados sern abrigo apenas aqueles que dormem na rua ou em 

centros de acolhimento, no entanto este criteria pode ser insuficiente na medida em que ha 

pessoas que, apesar de nao dormirern na rua ou em centros, tarnbern nao tern garantidas as 

condic;:6es minimas de alojamcnro, norneadamente no que se refere a populac;:ao imigrante corn 
facrores de vulnerabilidade acrcscidos. Apesar de se saber que a exclusao social nao se esgota 

nas situac;:6es dos individuos que dorrnern na rua ou cm centros de acolhimento, sao estas as 

situac;:oes conternpladas no ambiro do presente estudo. No arnbito desta investigac;:ao foram 
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tura de emergencia de apoio aos sem-abrigo da CML (C1mara Municipal 
de Lisboa), que funcionou entre Janeiro e Junho de 2003 no ambito do 
Piano LX (Piano Municipal de Prevenc;:ao e Inclusao de Toxicodepen
dentes e Sem Abrigo), estando conscientes que o dinamismo economico 
caracteristico de uma capital e a concentrac;:ao de urn conjunto de servic;:os 
e infra-estruturas, nomeadamente a presenc;:a de instituic;:6es de apoio a 
sem-abrigo e/ou imigrantes, podem ser factores que influenciam a con
centrac;:ao destes indivfduos na cidade, espac;:o onde desenvolvem as suas 
estrategias de sobrevivencia 9• 

Apesar das limitac;:6es dos dados recolhidos, estes revelaram-se Llteis 
para os objectivos propostos. Foram apenas considerados genero, idade, 
nacionalidade e data de ingrcsso e de safda da estrutura, havendo ainda 
urn campo para observac;:6cs de onde foi possfvel retirar algumas pistas 
de investigac;:ao. No entanto, a informac;:ao nao foi recolhida de forma sis
tematica pela organizac;:ao dcsta estrutura, sendo que ha muitas variaveis 
sem qualquer tipo de indicac;:ao, desaproveitando-se urn contexto privile
giado de recolha de informac;:ao, por urn !ado, e limitando as possibilida
des da sua analise, por outro. 

Adoptou-se, nesta fase, uma perspectiva extensiva corn dois objectivos 
principais. Por urn !ado, o enquadramento do fenomeno dos imigrantes 

contemplados enquanto imigrantes origin~irios da Europa de Lestc, individuos do Cazaquistao 

e do Uzbequistao. Tratando-se de paises fortemente influenciados pc la ex-URSS e ainda pc la 

Rr'rssia, compreendc-se que o fluxo destes paises, apesar de serem considcrados paises asi<iticos, 

tem, em muitos aspectos, caractcristicas scmclhantes e e causado pclo mesmo tipo de factores 

(transi<;:ao politica e economica) que se observam paises da Europa de Lestc. 
"Uma das caracteristicas mais marcantes do fenomeno dos sem abrigo em Portugal consiste 

na sua concentra<;:ao na cidadc de Lisboa. No entanto, nos r'rltimos anos a sua prcsen<;:a tern-se 

dispersado por outros centros ru·banos, nomeadamente Porto c Coimbra. (Feantsa, Statistical 

Update; Pcrcira, Barrcto e Fernandcs, 2001) Contudo, c ncccss~irio ter em conta que os imigrantcs 

de Leste sao os que mais recorrem aos apoios institucionais disponfveis, o que podc levar a 
sua sobre-reprcscnta<;:ao. Pela experiencia de contacto na situa<;:ao de rua com estes individuos 

verifica-se, de uma forma geral, uma abertura a intervcns:ao das equipas, nem sempre verificada 

quando se intervem junto de outros grupos. 
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de Leste em situac;:ao de exclusao social extrema no comexto geral do feno
meno imigratorio da sociedade portuguesa. Por outro lado, compreender a 
dimensao que o fenomeno assume no contexto da populac;:ao sem abrigo 
da cidade de Lisboa, ja que no local de observac;:ao se juntaram cerea de 
841 sem abrigo. Nao sendo possivel seleccionar uma amostra por metodos 
aleatorios, toma-se este nt'imero coma suficientemente representativo do 
umverso. 

Do total de 841 individuos acolhidos pela estrutura da C1mara Mu
nicipal de Lisboa, 407 sao de nacionalidade portuguesa e 248 tern outras 
nacionalidades, sendo que nao ha registo da nacionalidade de 186 indi
viduos. A populac;:ao estrangeira corresponde a 37,9<Yo dos individuos em 
relac;:ao aos quais ha registo de nacionalidade, o que parece ser urn valor 
relativamente elevado e revelador do aumento da vulnerabilidade dos imi
grantes a situac;:6es de exclusao social 10

• 

De acordo corn a diversificac;:ao do fenomeno imigratorio em Portu
gal, verificou-se a presenc;:a de individuos de origens muito diversificadas. 
Desde individuos originarios de outros paises da Uniao Europeia, ate 
individuos corn origem no continente asiatico. Ha registos de todos os 
continentes, exceptuando a Oceania. No entanto, sao os originarios da 
Europa de Leste (146) os que representam a maior proporc;:ao de popu
lac;:ao estrangeira (58,9%) e incluem imigrantes originarias da Bulgaria, 
Cazaquistao, Lituania, Romenia, Rt'tssia, Moldavia e Ucrania. 

Dentro do grupo, e no que se refere aos individuos que recorreram a 
esta estrutura de apoio espedfica, sao os ucranianos que estao em maior 
proporc;:ao corn 37,7%, seguidos dos bulgaros (27,4%), dos russos (16,4%) 
e dos romenos eo m (11%). Os individuos de nacionalidade Moldava e Li
tuana representam 3,4% em ambos os casos e os do Cazaquistao 0,7%, 
cam apenas urn registo (Grafico 1). 

"' Atendendo ao valor anteriormente apresentado de 14% (Bruto da Costa: 2002), relativo 
a percentagem de elemcntos de minorias etnicas, essencialmente imigrantes dos PALOP, cm 

situa~ao de sem abrigo. 
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Grafico 1 - !migrantes Legalizados e Utentes por grupo de origem 
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Vale a pena comparar a representa<;ao destas nacionalidades na estru
tura de apoio corn a sua representac;ao nos dados referentes aos estrangei
ros legais, corn Autorizac;ao de Permanencia ou Autorizac;ao de Residencia 
em Portugal durante o ano de 2003 (Grafico 1). 

E possfvel verificar que, apesar de se manterem os mais representados, 
a proporc;ao de indivfduos ucranianos acolhidos nesta estrutura de apoio 
(37,7%) e inferior ao seu peso no total da populac;ao imigrante. Este facto 
pode revelar que, sendo, no ambito da imigrac;ao dos pafses de Leste, 
aqueles que se encontram em maior numero em Portugal, os originarios 
da Ucrania sao, tambem, aqueles que se encontram mais organizados do 
ponto de vista das solidariedades e das redes informais de suporte. Por 
outro !ado, pode ainda ser revelador de urn fluxo mobilizado por redes de 
recrutamento informais de caracter familiar, ou outro, facilitando, desta 
forma, a sua integrac;ao. 

Ja os indiv!duos originarios da Moldavia, que ocupam o segundo lu
gar entre as populac;6es imigrantes do Leste europeu mais numerosas em 
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Portugal, representam apenas 3,4% dos imigrantes de Leste em situa<;:ao 
de exclusao social. 

Quer a Russia, quer a Bulgaria, siio origens menos representadas entre 
a populas:ao imigrante deste grupo, sendo que os russos representam 7,6% 
e os bulgaros 3,4% dos imigrantes do Lcsre europeu. No entanto, a pro
pors:ao de individuos sem abrigo aprescnta valorcs que chamam a aten<;:ao 
para a sua vulnerabilidade, registando-sc 16,/t<);(J de nacionais da Russia e 
27,4% de nacionais da Bulg:iria. Fstcs valorcs podcm rcvclar, para alem 
da ausencia das referidas rcdcs de suportc, :1 csc:1ssc;. de rccursos corn que 
estes individuos empreendcram o scu projccto migrat<'lrio. Tamlx'm no 
caso da Lituania se verifica uma rcprcscnta~:;\o superior entre os individuos 
sem abrigo relativamcntc a rcprcsenta<;iio rcvclada quando analisados os 
dados referentes aos indivfduos a residir lcgalmentc em Portugal. 

Quanta a situas:ao dos originarios da Romenia, podemos verificar que 
a sua representa<;:ao e equivalente em ambas as situa<;:6es (cerea de 11 o/o). 
0 caso do Cazaquistao aparece como residual, em ambos os casos. 

Do total destes utentes apenas foram registadas onze mulheres. 0 nu
mero nao e surpreendente, na medida em que as mulheres, quando emi
gram, estao tambem, e nonnalmente, mais protegidas do que os homens. 
Frequentemente emigram depois dos maridos, quando estes ja consegui
ram condi<;:6es de estabilidade, ou vem para casas de amigos que as podem 
ajudar, ou seja, vem eo m alguns apoios e nao tanto "a aventura" como os 
homens. E tambem menos esperado, do ponto de vista social, que estas 
o fa<;:am. 

No que concerne as idades, existe informa<;:ao relativa a 121 utentes 
imigrantes do Leste Europeu. Estes individuos situam-se entre os 20 e 
os 56 anos de idade, encontrando-se todos em idade activa. Entre estes, 
verifica-se uma maior propor<;:ao de individuos ate aos 40 anos, que re
presentam 57,2%. 

0 tempo de permanencia na estrutura variou entre alguns dias e mais 
de 3 meses, perfazendo, todo o tempo em que este apoio esteve disponi
vel. Cerea de metade dos individuos permaneceram na estrutura por urn 
espa<;:o de tempo relativamente curto, ate urn mes, 0 que pode estar rela
cionado corn o facto de o apoio concedido nesta estrutura ser insuficiente 
e nao dar uma resposta efectiva as problematicas dos utentes, assumindo 
um caracter assistencialista que consistia essencialmente em alimenta<;:ao 
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e em local de pernoita. No entanto, e tambem significativo o numero 
de indivfduos que foi prolongando a sua estadia ate 2 meses, 3 meses e 
mesmo por mais de 3 meses. Para alguns indivfduos consistiu num apoio 
importante pois era uma forma de assegurar uma refei<_;:ao, urn banho e 
urn sftio onde dormir, condi<_;:6es necessarias para procurar urn emprego, 
ou para a manuten<_;:ao do mesmo. 

E necessaria ainda referir aqueles que, adoptando uma atitude mais 
"acomodada", permaneceram nesta estrutura de uma forma passiva. As 
suas caracterfsticas de flexibilidade permitiram que a ela recorressem indi
vfduos que nao acediam a ir para outro tipo de estruturas, nomeadamente 
os que apresentavam problemas de alcoolismo ou toxicodependencia. 

Dos indivfduos em rela<_;:ao aos quais existe registo sobre a situa<_;:ao 
legal, dezoito encontravam-se indocumentados. A questao da imporrancia 
da regulariza<_;:ao dos imigrantes como urn factor de influencia nos pro
cessos de integra<_;:ao nas sociedades de acolhimento ou, neste caso, nos 
processos de exclusao social, parece ser fundamental. De facto, tendo em 
conta o enquadramento legal da imigra<_;:ao em Portugal, a nao deten<_;:ao 
de urn titulo valido constitui-se como um factor impeditivo do acesso dos 
indivfduos em varios domfnios, nomeadamente no acesso ao mercado de 
trabalho. 

Um outro aspecto que se foi revelando importante neste grupo tern aver 
corn comportamentos auto-destrutivos. Constatou-se o uso de drogas, nos 
indivfduos mais jovens, ou bebidas alcoolicas nos grupos etarios mais altos. 

Para alem do apoio da C1mara Municipal de Lisboa, alguns destes sem 
abrigo recorreram a outras institui<_;:6es de apoio a popula<_;:ao imigrante. 
Onze indivfduos recorreram ao Servi<_;:o Jesufta aos Refugiados, reconhe
cido pelo apoio que da a popula<_;:ao originaria dos pafses da Europa de 
Leste, nomeadamente na procura de emprego e no apoio jurfdico, e tres 
recorreram a Organiza<_;:ao Internacional das Migra<_;:6es onde se podiam 
inscrever no Programa de Retorno Voluntario. Apenas duas pessoas ti
nham o apoio da Santa Casa da Misericordia de Lisboa. Estes numeros 
sao reveladores da falta de capacidade das institui<_;:oes em criarem respos
tas de apoio e da sua inadequa<_;:ao aos problemas sociais emergentes corn 
o aumento do fenomeno imigratorio em Portugal. 
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5. Da Desorganiza«;:ao Social a [Nao] Integrac;:ao 

No segundo momento, foi fcita a caracrcriza<,:ao da exclusao social neste 
grupo analisando a informac;ao recolhida at raves de conversas informais 11 

mantidas corn vinte 12 homcns u. Esras I(Jt;lll1 condm,idas no sentido de 
recolher o maximo de informac;ao sobre a siruas:iio no pals de origem e o 
percurso que levou a exclusao no pais de acolhimcnto. 

Foram definidos os indicadores de exclusao nestc grupo, no smtido de 
compreender a forma como esta se processa na articulac;ao entre a situac;ao 
no pais de origem e no contexto de acolhimento. Ou seja, abordou-sc o 
fenomeno dos imigrantes de Leste sem abrigo enfatizando a an;:ilisc da sua 
condic;ao migratoria e foi essa mesma analise, corn base em indicadorcs 
socio-economicos, que permitiu "( ... ) identificar os recursos que podem 
mobilizar ao longo do processo migratorio, desde os motivos que leva
ram a decisao de partir, ate a integrac;ao na sociedade de acolhimento. 0 
tipo e 0 grau de integrac;ao evidenciados pelos diferentes grupos nao sao, 
alias, de todo indiferentes a esses diferentes niveis de recursos de partida." 
(Costae Baptista, 2002: 16). 

Foram mantidas conversas corn doze individuos de nacionalidade ucra
niana, tres de nacionalidade russa, dois bl'dgaros e dois moldavos e ainda 
corn urn individuo originario do Uzbequistao. 

Situam-se entre os 22 e os 54 anos, sendo que cerea de dois terc;os se 
situa acima dos 40 anos (13 individuos) e apenas tres abaixo dos 30 anos. 
A media de idades neste grupo e de cerea de 40 anos, o que corresponde 

11 Apcsar de inicialmente a recolha de informac;ao ter sido pensada na forma de entrevista, 

chegou-sc a conclusao de que esta surgia como intimidante, inibindo-os de relatar os 

acontccimcntos e revelar informac;ao importantc. Atcndendo a situac;ao de vulnerabilidade em 

que se encontram, vcrificou-se alguma desconfianc;a da sua parte relativamente ao interesse 

revelado no sentido da compreensao dos seus percursos. 
12 Estes individuos, nao constituindo uma amostra significativa dos imigrantcs de Lestc 

sem abrigo na cidade de Lisboa permitiram, arraves desras conversas recolher um conjunto de 

informac;ao t'rtil para se proccdcr a uma analise preliminar da especificidade dos processos de 

exclusao social neste grupo. 
13 0 facto de nao ter si do entrevistada nenhuma mulher, nao se traGI de uma situac;ao 

prcmeditada, mas antes resultante do facto de nao ter surgido nenhuma oportunidade de 

contactar uma mulher na situac;ao de sem abrigo, devido ao reduzido numcro em que surgem 

nestes contexros. 
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a uma media de idades inferior a registada na populac;:ao sem abrigo na
cional, de 48 anos para os homens (Costa, 2002: 77). Atentando ao facto 
de as populac;:6es migrantes serem normalmente jovens, esta discrepancia 
entre as idades verificadas nos imigrantes de Leste sem abrigo e na popu
lac;:ao sem abrigo em geral surge coma alga esperado. 

5.1. Situa<rao na Origem, Motiva<roes e lntegra<rao 

0 meio de vida de todos os individuos corn quem se conversou e, pri
meiramente 0 trabalho e, ainda que nao 0 tenham referido directamente, 
o desemprego revela-se coma uma causa importante de dificuldades eco
n6micas no contexto de origem. 

Assim, e de acordo corn o caracter econ6mico do fluxo migrat6rio da 
Europa de Leste, as principais motivac;:6es apontadas para a decisao de 
emigrar prendem-se corn o desejo de melhoria das condic;:6es de vida ou 
situac;:6es de insuficiencia econ6mica. 

No entanto, este tipo de motivac;:6es nao e suficiente para que as pessoas 
sejam levadas a tomar uma decisao desta amplitude: "( ... ) pressupor que 
existirao migrac;:6es sempre que estivercm em causa problemas de satisfa
c;:ao de interesses matcriais significa pressupor uma prioridade ontol6gica 
dcsses problemas sabre outras componentes da existencia humana que 
condicionam as escolhas sociais." (Pires, 2003: 73). A decisao de emigrar 
e tomada no ambito familiar e comunirario. 

0 desemprego afecta nao s6 os individuos que se encontram desempre
gados, mas tambem os agregados familiares de que fazem parte, quer do 
panto de vista econ6mico, quer do panto de vista social, pelo que "( ... ) 
a decisao sabre uma eventual migrac;:ao pode nao ser sequer uma decisao 
individual." (2003: 73). Do is dos individuos dizem ter si do pressionados 
pela familia para emigrar. Pelo menos seis dos entrevistados referem ter 
familiares deles dependentes economicamente, sendo possivel que se veri
fiquem situac;:6es identicas que nao foram referenciadas, pais atendendo 
a condic;:ao perante 0 trabalho do agregado familiar destes individuos, 
verifica-se que em pelo menos urn caso nao e referida a situac;:ao de de
pendencia econ6mica, embora os membros do agregado familiar nao se 
encontrem a trabalhar. 
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Nestes casos, dificilmente a decisao de m1grar foi tomada individu
almente, constituindo-se antes coma uma deliberar;ao colectiva (Helweg, 
referido emPires, 2003: 73), na medida em que a migrac;:ao aparece coma 
uma tentativa de soluc;:ao para um problema de ausencia de recursos eco
ncSmicos que e, de facto, um problema de todo 0 agregado familiar. 

Pode-se aqui levantar a questao da posic;:ao destes individuos no ambito 
da comunidade, se, perante as dificuldades econcSmicas atravessadas pela 
familia, nao tomassem uma atitude corn vista a soluc;:ao deste problema. 
Nomeadamente se for tido em coma que os paises de onde sao originarios 
vem apresentando, na t:iltima decada, taxas de emigrac;:ao elevadas, ou seja, 
a emigrac;:ao tern vindo a constituir-se como uma estrategia reconhecida 
de mobilidade social, como resposta a um contexto desorganizado do 
ponto de vista politico, econcSmico e social. 

0 desemprego e as dificuldades econcSmicas sao atribuidos a situac;:ao 
socio-econcSmica do pais, que introduz descontinuidades nos modos de 
vida destes individuos, levando-os a viver situac;:oes criticas. Nesta cir
cunstancia, e mais provavel que os individuos sejam levados a emigrar, ja 
que, apesar dos "( ... ) custos de insecurizac;:ao presentes em qualquer acto 
migratcSrio, a valorizac;:ao do seu peso na tomada de decisao tendera a ser 
menor sempre que a situac;:ao em que ocorre essa tomada de decisao se 
caracterizar ja por algum grau de insecurizac;:ao coma acontece nos mo
mentos decisivos." (Pires, 2003: 75). 

Sao apenas dais os individuos que apontam motivac;:ocs de ordem 
pessoal para a migrac;:ao, o que rcvela que a representac;:ao simbcSlica da 
migrac;:ao, enquanto estrategia de mobilidadc social, corresponde a uma 
possibilidade de realizac;:ao das cxpcctativas, aceite entre a comunidade, 
nomeadamente entre os grupos mais jovens em que estes se situam (cam 
32 e 22 anos de idade). 

Ao analisar as motivac;:oes referidas pelos individuos ao longo das conver
sas, e de ter em conta que elas nao se constituem como exclusivas, e que as 
motivac;:oes que levam os individuos a migrar sao multiplas e complexas. 

Um outro aspecto relevante prende-se corn a informac;:ao relativamente 
a Portugal, antes do momento de partida. Parece que a informac;:ao que 
suporta a operac;:ao comparativa sobre a qual foi desenhado o projecto 
migratcSrio e criadas as expectativas relativamente as vantagens da sua 
concretizac;:ao, e pouco scSlida e baseada na "( ... ) sobre-representac;:ao 
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do sucesso dos migrantes junto das suas colectividades de origem ( ... )" 
(idem, 76). Este facto e bem ilustrado atraves das palavras de urn dos en
trevistados que diz ter vindo para Portugal a procura de "dinheiro, carro e 
casa". Reconhece que a experiencia nao esta a decorrer de acordo corn as 
expectativas e diz "nao sabia muito". 

Assim, para alem de se constituir como urn dos factores que contri
buem para a estabilizac,:ao do fluxo migrat6rio, o exacerbar do sucesso dos 
migrantes junto dos contextos comunitarios de partida, parece promover 
o desenvolvimento de expectativas elevadas dos individuos que ficam, em 
relac,:ao aos que partem. Este facto assume relevancia nomeadamente no 
que se refere as intenc,:6es de retorno. 

As conversas mantidas parecem indicar que o incumprimento do ob
jectivo de poupanc,:a que levou os indivfduos a sair do pals tern conse
quencias graves ao nivel da identidade pessoal e social dos individuos e 
da sua posic,:ao relativa no scio da comunidade de origem e mesmo no 
seio do agregado familiar. E possivel identificar urn projecto migrat6rio 
corn objectivos de poupanc,:a que possa garantir o regresso de acordo corn 
aquilo que e esperado, qucr pclo proprio migrante, quer pela sua familia, 
assim como pela comunidade. Apesar cla situac,:ao de exclusao em que 
se encontram, mantem-se a valorizac,:ao e representac,:ao do contexto de 
acolhimento enquanto espac,:o propicio a reconstruc,:ao clas suas vidas. Este 
facto e urn pouco surpreendente, atentando a situac,:ao em que se encon
tram, revelando urn desfasamento entre a representac,:ao da sociedade de 
acolhimento e as possibilidades objectivas de recuperac,:ao. Assim, o desejo 
de permanecer em Portugal, pode reflectir a dificuldade de assumir o 
fracasso do projecto migrat6rio, o que comprometeria a sua credibilidade 
e valor social no contexto de origem. 

0 incumprimento das expectativas depositadas no projecto de migra
c,:ao pelo agregado familiar, que permanece na origem, surge como fonte 
de rupturas familiares, facto que leva estes individuos a serem omissos ou 
mesmo a esconderem dos familiares as condic,:6es em que se encontram e a 
reduzirem a frequencia dos contactos corn os familiares no pais de origem. 
Para alem disso, a situac,:ao de desemprego na origem e socialmente justi
ficada por factores estruturais alheios ao individuo. No entanto, sera mais 
dificil de justificar 0 insucesso do projecto migrat6rio quando e veiculada 
uma representac,:ao positiva dos emigrantes nas sociedades de origem. 
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E frequentemente apontado que cste grupo tern niveis de qualifica
<;:6es superiores (Costae Baptista, 2002 c Pircs, 2003). Todos os indivi
duos corn quem se conversou tcm pclo menos dcz anos de escolaridade, 
sendo que grande parte ddcs tem rormas~ao teen ica proflssionalizante ou 
forma<;:ao superior. Poderia supor-sc que os rccursos em qualifica<;:ocs se 
traduzem em percursos migratorios mais EKilitados ;l! r;Jvcs de mclhores 
coloca<;:oes relativas no mercado de trabalho. Contudo, verilica-sc que es
tes imigranteS Vem Ocupar lugares desqualificados C, frcqt!Cll(CillCil(C, no 
ambito da economia informal. Este aspecto surge como "( ... ) m a is t!lll 
dos paradoxos resultantes da descoincidencia sempre possivel cnrrc os l:tc
tores que, na origem, levam os migrantes a emigrar e as funs:ocs que, no 
destino viabilizam a imigra<;:ao." (Pires, 2003: 185). 

Ainda quando se verificam relas:oes laborais formalizadas, os vinculos 
mamidos sao considerados predrios, na medida em que todos os contra
tos sao a prazo, ou seja, corn urn periodo de vigencia limitado, que por 
vezes nao e superior a tres meses. Os contratos a prazo constituem urn 
factor de vulnerabilidade na medida em que o risco da nao renovas:ao 
do contrato esta sempre presente, nao garantindo, assim, as condis:oes de 
estabilidade no emprego. 

No entanto, os vinculos laborais atraves de contratos a prazo, apesar 
de predrios, apresentam duas vantagens comparativamente a ausencia de 
vinculo contratual. Por urn lado, os trabalhadores da economia informal, 
nao tendo qualquer tipo de vinculo apresentam-se numa situa<;:ao profis
sional "( ... ) altamente instavel, sendo marcada pelo trabalho a prazo, a 
tarefa, em tempo parcial ou pelo subemprego, sem quaisquer garantias 
de continuidade." (Almeida, 1994: 85). Para alem disso, tratando-se de 
trabalhadores por coma de outrem nao declarados, encontram-se numa si
tua<;:ao periferica relativamente a regulamenta<;:ao caracteristica do sistema 
de previdencia, nao tendo acesso as presta<;:6es da segurans:a social. Por 
outro lado, sao os vinculos contratuais entre trabalhadores e entidades pa
tronais que permitem ao individuo estrangeiro regularizar a sua situa<;:ao 
legal em territorio portugues. 

Assim, a ausencia de uma relas:ao contratual formalizada e a insers:ao 
!aboral no ambito da economia informal, acentua a instabilidade no que 
se refere ao emprego e a continuidade de urn rendimento, e acrescenta 
urn factor de vulnerabilidade no que se refere a integras:ao na sociedade 
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de acolhimento ja que inviabiliza a aquisic;:ao de urn titulo que regularize 
a situac;:ao legal em Portugal. Esta situac;:ao leva a que o proprio facto de 
estarem indocumentados inviabilize possibilidades de trabalho, criando
se assim urn drculo vicioso. 0 problema da ausencia de documentac;:ao e 
identificado em dezoito indivfduos. 

Na medida em que tendem a ocupar as posic;:6es mais predrias no 
ambito do mercado de trabalho, verifica-se urn fluxo consideravel para a 
situac;:ao de desemprego, bem visivel neste grupo de individuos. Apesar de 
dezanove deles ja terem trabalhado em Portugal, estao agora desemprega
dos, mesmo os que mantiveram vfnculos formalizados. 

Tambem no ambito das estrategias habitacionais, se verifica a inciden
cia de situac;:6es de precariedade. Sao frequentes as situac;:6es de partilha 
de apartamentos corn outros imigrantes. Pode supor-se que este tipo de 
estrategia habitacional rcsultaria da estrategia mais ampla de poupanc;:a 
maxima, como avanc;:am Costa e Baptista (2002). No entanto, conside
rando o que foi dito em rclac;ao a inserc;:ao profissional destes indivfduos 
e aos encargos economicos que alguns delcs tern corn a familia nos seus 
parses de origem, comprcende-sc que o criteria do menor custo possivel 
pode estar mais relacionado corn a escassez de recursos do que corn a 
referida estrategia. Este facto pode ser ilustrado pela comparac;:ao entre o 
pedodo de tempo em que se encontram em situac;:ao de desemprego e o 
pedodo de tempo relativo a situac;:ao de exclusao social (rua ou centro de 
acolhimento). E possivel verificar que, em pelo menos metade dos cas os, 
o tempo em situac;:ao de exdusao social e o tempo de desemprego sao 
eq uivalentes. 

0 recurso a alojamento disponibilizado pelo empregador tambem pa
rece ser significativo. Tern a vantagem de permitir a poupanc;:a dos gastos 
corn uma situac;:ao habitacional, sendo, por isso, frequentemente procu
rada pelos imigrantes recem chegados e os que vem sem familiares. No en
tanto, a utilizac;:ao deste tipo de alojamentos parece colocar os individuos 
em situac;:ao de maior vulnerabilidade relativamente a abusos por parte 
dos empregadores. Por outro lado, diminui o seu poder reivindicativo, 
sendo que os salarios atribuidos, quando o alojamento e cedido, sao nor
malmente mais baixos do que quando nao ha essa possibilidade. 
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5.2. Nos caminhos da Exclusao 

0 tempo de permanencia 14 na situa<;:ao de sem abrigo faz vanar as 
atitudes e os comportamentos dos individuos que nela se encontram 
em muitos dominios, tais como as cstratcgias de sobrevivencia, o rela
cionamento corn as institui<;:oes e as cstratcgias de inclusao, quando as 
ha. 

A dura<;:ao da situa<;:ao de exclusao e a dura~:ao do dcsemprego e em 
muitos casos coincidente, o que permite afirmar que a integra<;:ao destes 
individuos em Portugal se faz, essencialmente, atraves das rclac;ocs de tra
balho, formalizadas, ou nao. Apesar da rela<;:ao salarial scr fundamental, 
na medida em que "( ... ) insere plenamente os imigrantes na esfcra eco
nomica, deixa-os [no entanto] numa posi<;:ao de marginalidade relativa
mente ao espa<;:o social, institucional e politico ( ... )" (Machado, 2002: 
12). Para alem disso, deve atentar-se a localiza<;:ao periferica no mercado 
de trabalho em que se encontram, marcada pelos lugares mais desqua
lificados, desprotegidos e mais mal remunerados, isto e, em posi<;:6es de 
elevada vulnerabilidade. 

A inser<;:ao na esfera economica e claramente insuficiente para evitar 
situa<;:6es de exclusao social, nomeadamente as suas formas mais extremas. 
Assim, verifica-se que se encontram tambem em localiza<;:6es perifericas 
do panto de vista da sua inser<;:ao social. Para alem de se encontrarem dis
tantes das familias, disrancia par vezes agravada par situa<;:6es de ruptura, 

14 A sirua<;:ao de sem abrigo consiste nu m proccsso dinamico, em que e passive! entrar e sair, 
e em que o periodo de tempo de permanencia ncssa situa<;:ao tern efeitos de aprofundamento e 
consolida<;:ao do processo. Assim, e passive! considerar a situa<;:ao de estar sem abrigo coma uma 
situa<;:ao de transitoriedade, na medida em que dcsta situa<;:ao os individuos podem evoluir em 
diferentes direc<;:6es. Ou iniciam um processo de integra<;:ao na sociedade repondo o acesso aos 
diferentes sistemas que sofreram rupturas, ou as rupturas se vao acenruando e os individuos vem a 
sua situa<;:ao degradar-se progressivamente no sentido em que a reroma dos lac;:os com a sociedade 
e cada vez mais dificil, passando a viver segundo o padrao da sub cultura desviante caracteristica 
da comunidade sem abrigo. (Wallace, in Bento e Ban·eto, 2002). Esta distin-;:ao e fundamental 

no ambiro da interven-;:ao social junta desta popula-;:ao. A intervenc;:ao e normalmente bem aceite 
por individuos que estiio sem abrigo, que aderem aos apoios no sentido de reromarem os lac;:os 
corn uma sociedade em rela-;:ao a qual ainda rem referencias. Ja os individuos que siio sem abrigo 
tendem a rejeitar qualquer abordagem que ulrrapasse a interven-;:ao assistencialista, ou seja, o 
usufruto que fazem dos servi-;:os e uma estrategia adoptada para garantir a sobrevivencia na 
sirua-;:ao a que esrao acomodados e nao no sentido de recuperarem qualquer rela-;:ao. 
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encontram-se isolados do ponto de vista das sociabilidades no contexto 
de acolhimento. 

Quando se perguntou qual 0 motivo que os levou a situa<;:ao de sem 
abrigo, o desemprego foi a resposta indicada pela quase totalidade dos 
individuos. No entanto, houve ainda quem referisse a ausencia de docu
menta<;:ao, o consumo excessivo de bebidas alcoolicas ou de drogas e 
rupturas familiares, como causas para a situa<;:ao de exclusao. Assim, sao 
metade os que associam tambem outras causas a esta situa<;:ao. Analisando 
a informa<;:ao recolhida verifica-se que, em quinze casos se pode mesmo 
atribuir ao desemprego a causa principal para a situa<;:ao de exclusao social 
extrema. No entanto, quando se verifica que em apenas sete destes casos 
o desemprego nao teve consequencias ao nivel da adop<;:ao de comporta
mentos auto destrutivos, como o consumo de bebidas alcoolicas ou de 
outras subsd.ncias psico-activas, compreende-se que as caracteristicas in
dividuais 15 nao podem ser excluidas quando se pretende compreender um 
fenomeno desta complexidade. 

Nao parecem ser ncgligenci;iveis os casos em que a situa<;:ao de exclusao 
social extrema nao e impudvcl, cm primciro lugar, ao desemprego, mas 
ao alcoolismo e a toxicodependcncia. Ncstcs casos, o desemprego e, antes, 
consequencia de uma problcmatica anterior. 

E interessante verificar que, se por um lado, apresentam o desemprego 
como a causa primeira da sua situa<;:ao de exclusao, por outro lado, nos 
seus discursos, foram manifestando outro tipo de problematicas, frequen
temente nao observaveis revelando, assim, que apesar de alguma relutancia 
em assumi-lo de inicio, tem consciencia que a exclusao social e tambem 
consequencia de outros factores. 

Relativamente as estrategias de sobrevivencia adoptadas pelos entrevis
tados verifica-se que ha uma forte adesao ao apoio prestado pelas institui
<;:6es que se dedicam a popula<;:ao sem abrigo e a popula<;:ao imigrante. :E 
frequentemente avan<;:ado que o recurso a estes equipamentos por parte 
dos imigrantes originarios dos paises do Leste da Europa decorre de uma 
estrategia habitacional baseada no criteria do menor custo possivel com o 
objectivo de poupan<;:a maxima (Costae Baptista: 2002, 39). Apesar de se 

"Segundo Rossi, "( ... ) cmbora os facto res cstruturais gerais possam ajudar a explicar quantas 

pessoas em detcrminado momento estao sem-abrigo, o estudo clas caracteristicas pcssoais pocle 

ajuclar a explicar quem pocle chcgar a essa situa~ao." (Bento e Ban·ero, 2002: 32). 
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verificar um elevado numero de individuos deste grupo a recorrer a estes 
equipamentos, parece ser um pouco precipitado avanc;:ar com este tipo de 
explicac;:oes. Ainda que algumas pessoas optem por prolongar a sua estadia 
nestas estruturas, mesmo depois de terem conseguido inserc;:oes profissio
nais, pensa-se que tal facto estara mais relacionado com uma estrategia de 
prevenc;:ao de uma nova situac;:ao de rua, do que propriamente com uma 
estrategia de poupanc;:a. 

Alias, aquilo que se verifica e um efeito perverso da resposta institucio
nal, nomeadamente nas respostas de acolhimento. Como ja se viu, o pro
blema dos sem abrigo ultrapassa, na rnaior pane das vczes, o problema da 
incapacidade de acesso a uma soltH,::io de alojamcmo digna. Prccisamente 
por, salvo raras excepc;:oes, estc tipo de equipamento apcnas responder as 
necessidades de alojamento, nao corresponde as expectativas dos utcntes, 
que acabam por ver a sua situac;:ao arrastar-se sem receberem um apoio 
integrado capaz de se constituir como uma alternativa concreta a situac;:ao 
em que se encontram. Desta forma, o tempo de permanencia alargado em 
Centros de Acolhimento e muitas vezes fonte de frustrac;:ao e de desenvol
vimento de formas de acomodac;:ao. 

Ainda no que se refere as estrategias de sobrevivencia, sao tres os indi
viduos que referem fazer alguns trabalhos ocasionais e dez os que referem 
"arrumar can·os". A grande maioria desempenha este tipo de actividades 
como forma de garantir, no caso dos toxicodependentes, as necessidades 
de consumo no sentido de evitar os sintomas de privac;:ao, noutt·os casos, 
o acesso a determinado tipo de "luxos" como um mac;:o de cigarros, uma 
garrafa de vinho, ou uma refeic;:ao quente, numa situac;:ao clara de desti
tui(lio em que se vem privados de quase tudo. No entanto, um dos en
trevistados fez uma utilizac;:ao do dinheiro que juntava a arrumar carros, 
claramente situada no ambito das estrategias de inclusao. Encontrando-se 
sem alojamento ha cerea de um mes e meio, tinha um carro, onde dormiu 
durante cerea de duas semanas, sendo que so posteriormente recorreu 
ao Armazem. Para procurar trabalho deslocava-se de carro pela cidade 
e arredores e utilizava o dinheiro para pagar a gasolina. Dizia, ''primeiro 
precisa trabalho, depois comer", revelando a sua preocupac;:ao com o facto 
de estar desempregado. 

Os relacionamentos entre individuos na mesma situac;:ao sao os mais 
frequentes neste grupo, tendo sido referenciados por 16 entrevistados. 
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Tendem a estabelecer entre si rela<_;:oes de caracter funcional. Estas rela
<_;:oes, "( ... ) longe de se poderem constituir enquanto elementos de efectivo 
suporte," (Baptista em CAIS: 2004, 36) tern urn papel funcional na cons
tru<_;:ao das estrategias e gestao dos recursos que garantam a sobrevivencia. 

No ambito das estrategias de inclusao, aquela que se constitui como 
a mais recorrente e a procura de trabalho junta das institui<_;:6es. No en
tanto, verifica-se que o recurso a este tipo de institui<_;:6es acontece quando 
os individuos se encontram ja numa situa<_;:ao de vulnerabilidade muito 
elevada, ou seja, parece s6 recorrerem ao apoio institucional quando ja 
estao em situa<_;:ao de exclusao social extrema. As estrategias de inclusao 
adoptadas sao normalmente desenvolvidas nos primeiros meses em que os 
individuos se encontram na situa<_;ao de sem abrigo, ou seja, enquanto se 
encontram na fase de exposi<_;:ao a situa<_;:ao. A medida que se vai prolon
gando a permanencia do individuo nesta situa<_;:ao, estas estrategias tendem 
a transformar-se em formas de acomoda<_;:ao e estrategias de sobrevivencia. 
Assim, "uma vez consolidada a situa<_;:ao de fragilidade e de dependen
cia institucional e a percep<_;:ao de apoios de sobrevivencia neste contexto, 
assiste-se a emergencia de mecanismos de adapta<_;:ao a vida na rua e ao 
gradual desaparecimento de expectativas e de iniciativas de reintegra<_;:ao." 
(Costa e Baptista: 2002, 40). 

Conclusao 

A diversidade dos fluxos migrat6rios, do ponto de vista da sua com
posi<_;:ao socio-econ6mica, traduz-se em diferentes origens e fun<_;:6es, bem 
como no desenvolvimento de processos de integra<_;:ao diversificados na so
ciedade de destino (Pires, 2003). Assim, estes reflectem-se na diversidade 
das condi<_;:6es de vida dos diferentes grupos de imigrantes, nomeadamente 
nos fen6menos de exclusao social a eles associados. 

Apesar de estarem em Portugal ha relativamente pouco tempo, o fen6-
meno da exclusao social extrema nos imigrantes origina.rios dos pafses do 
Leste da Europa assume ja uma dimensao de grande visibilidade. 

A sua presen<_;:a recente no pais pode ser explicativa dessa mesma si
tua<_;:ao, pela ausencia de redes de suporte informais, por exemplo. A fun
cionalidade das redes de apoio e limitada pelo seu fraco desenvolvimento 
e pela incapacidade de cria<_;:ao de respostas para estas situa<_;:6es, iniciadas 
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ha pouco tempo. A questao da llngua parece ser outro aspecto importante 
ja que e uma dificuldade acrescida na procura de trabalho ou no contacto 
corn as instituic;:6es. 

Quer o desemprego quer as dificuldades economicas e sociais associa
das, sentidas no ambito do agregado familiar, surgem como as principais 
motivac;:6es para a migrac;:ao. Urn outro aspecto importante para que a 
migrac;:ao se constitua como alternativa socialmente valorizada para os 
problemas sentidos remete para a ausencia de alternativas de ambito local 
derivada da desorganizac;:ao polltica, economica e social, que caracteriza 
o contexto de partida. Assim, apesar de aparentemente nao terem os re
cursos, que a partida permitem a elaborac;:ao e concretizac;:ao dos projectos 
migratorios, nomeadamente no que se refere a informac;:ao pouco rigorosa 
a que tern acesso relativamente a sociedade de acolhimento, sao levados 
a tomar a decisao de migrar num contexto em que a emigrac;:ao se tern 
vindo a consolidar. 

0 processo de desconstruc;:ao e reconstruc;:ao das relac;:6es corn o sis
tema familiar provocadas pela deslocac;:ao territorial apresenta, por vezes 
descontinuidades que se podem traduzir em rupturas. Considerando ainda 
que a reconstruc;:ao das relac;:6es de sociabilidade fora do contexto familiar, 
tarda em assumir contornos consistentes e que, apesar de importantes, 
dificilmente se constituem como redes sociais de suporte corn capacidadc 
de resposta para situac;:6es de exclusao social cxtrcma, vcrifica-sc situac;:ocs 
de privac;:ao de ordem relacional. 

A inserc;:ao no mercado de trabalho caractcriz;H;c pcla ocupac;:ao dos 
lugares perifericos, corn Vlt1CUJos prcdrios Oll 110 ambiro da CC0110ffiia in
formal, associados a postos de trabalho socialmcnte desvalorizados, pouco 
qualificados e mal remunerados. 0 trabalho e encarado enquanto uma 
estrategia de poupanc;:a e nao do ponto de vista da valorizac;:ao social do 
trabalho desempenhado, ou seja, "( ... ) privilegiam urn entendimento dos 
seus empregos sobretudo como fonte de rendimento e nao tanto como 
fonte de status, deslocando os factores de honorabilidade da posic;:ao para 
os efeitos de prestigio que as remessas teriam nas sociedades de origem." 
(Pires, 2003: 87). No entanto, este tipo de inserc;:ao no mercado de tra
balho secundario, para alem de nao permitir qualquer tipo de poupanc;:a, 
devido ao nivel de insecurizac;:ao associado e aos baixos salarios, p6e em 
causa a capacidade de assegurar a subsistencia em caso de desemprego. 
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Assim, e possivel verificar que as descontinuidades no ambito do sis
tema familiar introduzidas pela migras:ao, associadas a precariedade das 
insers:oes profissionais e ao desemprego, bem coma a precariedade das 
solus:oes habitacionais a que u~m acesso, se traduzem em baixos niveis de 
integras:ao social na sociedade de acolhimento e niveis de vulnerabilidade 
elevados a situas:oes de pobreza e exclusao social, acabando por conduzir 
a situas:ao de sem abrigo. 

Coma e possivel notar, "as caracteristicas individuais ou, simplesmente, 
0 impacto que alguns acontecimentos desencadeadores podem ter, sao eles 
proprios de grande relevancia." (Baptista em CAIS: 2004, 35). Sendo 
o fenomeno da exclusao social extrema caracterizado pela incidencia de 
mt'iltiplos factores, torna-se dificil identificar causas e consequencias de 
uma forma isolada, na medida em que estes factores se acentuam e se fun
dem num processo t'mico de rupturas que vai distanciando os individuos 
das relas:oes sociais em diferentes dominios. 

A permanencia na situas:ao de sem abrigo por longos periodos de 
tempo, faz corn que as estratcgias de inclusao tentadas numa fase inicial 
se transformem em estrategias de sobrevivencia e formas de acomodas:ao. 
Assim, cada situas:ao e t'mica e exige Formas de intervens:ao concretas e 
eficazes para evitar o carte dos las:os quer com a sociedade de destino, quer 
corn a sociedade de partida. 

Nao obstante estas situas:oes de exclusao social extrema serem situas:oes 
residuais no conjunto das populas:oes imigrantes, as situas:oes de vulnera
bilidade social a que estao expostos parece ser um L1cto incontornavel. 
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