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INTERVENc_)i,o SouAL, {o, )(J(),! '! hd\ 

Ines AMARo* 

Exdusao social juvenil em Portugal: 
pistas para reflexao 

Introdus:ao 

0 presente artigo pretende desmvolver uma reflexao em torno da 
temdtica da exclusao social juvenil em Portugal, partindo de uma dis
cussao tedrica dos conceitos em presenc,:a. A exclusao social juvenil serd 
apresentada como um ftndmeno mu/dimensional no qual se encerram e 
entretecem velhas e novas problemdticas. Porfim, ensaia-se uma tentativa 
de colocar alguns pantos de andlise da intervenr;ao, avanr;ando com um 
conjzmto de pistas para o reequacionamento da mesma. Conclui-se que a 
transformac,:ao das sociedades modernas poderd comtituir uma oportuni
dade para o Servir;o Social se reajirmar enquanto campo de concepr;ao de 
polfticas sociais e enquanto projissao privilegiada de resposta as necessida
des eftctivas dos cidadaos. 

0 presente artigo tern por base uma comunica<;:ao apresentada 
ao Seminario Europeu - Servi<;:o Social no Novo Milenio: Forma<;:ao, 
Pollticas Sociais e Emprego, Workshop - Os movimentos de exclusao 
juvenil e violencia na sociedade contemporanea. 1 E igualmente devedor 
do trabalho de investiga<;:ao desenvolvido pela autora quer sob a coordc
na<;:ao do Professor Doutor Jose Lu{s Garcia, quer sob a coordena<;:ao da 

* Licenciada em Servic;:o Social pelo ISSSL, Mestre em Comunicac;:ao, Cultura c Tccnologi;l 
de Informac;:ao pelo Departamento de Sociologia do ISCTE, Doutoranda em Servic;:o Social no 
ISSSL/ISCTE. Docente do ISSSL. Membra do CISSEI. 

1 Iniciativa do Instituto Superior de Servic;:o Social de Lisboa, realizada no audit<'>rio do 
Instituto Portugues da Juvenrude, nos dias 14 e 15 de Novembro de 2001. 
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Dr.a Manuela Marinho. Mais concretamente, os temas abordados fazem 
uma forte referencia aos conteudos do livro Estranhos - juventude e di
namicas de exclusao social em Lisboa.2 

Pretende-se desenvolver uma reflexao em torno da tematica da exclusao 
social juvenil em Portugal, partindo de uma discussao te6rica dos con
ceitos em presen<;:a. A exclusao social juvenil sera apresentada como urn 
fen6meno multidimensional no qual se encerram e entretecem velhas e 
novas problematicas. 

Por urn lado, as situa<;:6es de exclusao social nao podem ser dissociadas 
de dimens6es tradicionais como a famllia, a escolaridade, a etnicidade, a 
toxicodependencia, a institucionaliza<;:ao e o emprego. Por outro, toda
via, estao em emergencia novos focos de desintegra<;:ao que se prendem 
corn o dealbar de urn mundo tecnologicamente construido em torno de 
interesses sobretudo econ6micos. Colocam-se, deste ponto de vista, as 
quest6es do risco, da fragmenta<;:ao laboral, da info-exclusao e da corrosao 
do caracter. 

Por fim, ensaia-se uma tentativa de colocar alguns pantos de analise 
da interven<;:ao, avan<;:ando corn urn conjunto de pistas para o reequacio
namento da mesma. 

Conclui-se que a transforma<;:ao das socicdades modernas podera 
constituir uma oportunidade para o Servi<;:o Social se reafirmar enquanto 
campo de concep<;:ao de pollticas sociais e enquanto profissao privilegiada 
de resposta as necessidades efectivas dos cidadaos. 

1. Pobreza e exdusao: duas no<_;:oes te6rica e conceptualmente 
distintas 

Reflectir sobre urn tema tao complexo coma o da exclusao social requer 
que se opere, logo a partida, uma distin<;:ao conceptual importante entre 
pobreza e exclusao. De facto, se o conceito e no<;:ao de pobreza datam 
de longe e designam uma condi<;:ao objectiva de carencia, o conceito de 
exclusao decorre da emergencia das sociedades modernas democraticas de 
base capitalista e, mais do que designar uma condi<;:ao objectiva, estabe
lece uma dimensao de comparabilidade entre os cidadaos e os seus niveis 

2 Vide bibliografia. 
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de vida. Nao se utiliza, habitualmente, o conceito de exclusao para aludir 
a situa<;:6es de carencia extrema, mas sobretudo generalizada, coma as que 
se vivem nos paises do chamado terceiro m undo: nesses cas os fa! a-se de 
pobreza, miseria. 0 termo exclusao aplica-se, antes de mais, as situa<;:6es 
de carencia que grassam no interior das sociedades ricas, das sociedades de 
bem-estar, das sociedades ditas do primeiro mundo ou desenvolvidas. 

E, efectivamente, no seio das sociedades modernas que se preconiza o 
elogio do prindpio da igualdade e se defendem as vantagens da coesao 
social e que, inversamente, se perspectiva a desigualdade coma um pro
blema a que as insd.ncias de poder devem dar resposta. E sob este qua
dro de referencia que faz sentido falar de exclusao social, coma conceito 
denunciador da fragilidade da equa<;:ao, basilar a propria constitui<;:ao das 
sociedades modernas, de que progresso industrial e econ6mico seria igual 
a bem-estar social e abundancia para todos. 

Pode, por conseguinte, entender-se por exclusao social a reconfigura<;:ao 
dos fen6menos de pobreza no interior do capitalismo avan<;:ado tecnoglo
bal. Corn efeito, esta em referencia uma situa<;:ao de extrema carencia e de 
diferencia<;:ao negativa entre concidadaos pela ausencia de recursos mate
riais, economicos, culturais, educacionais, sociais, etc. A exclusao social 
sera, entao, 0 produto do encadeamento de dinamicas e contextos que im
pelem para a dependencia, para a precariza<;:ao e para a inempregabilidade, 
colocando os individuos fora da sociedade e fora da protec<_:ao salarial. A 
exclusao revela, tambem, pela incidencia constanrc sohrc dctcrminados 
segmentos da popula<;:ao, a contigu idade ex istcnrc cnrrc a persistencia, 
a extensividade e a sevcridadc da pobrcza c ccrt a cond ir,:(:)cs, contextos e 
quadros decisionais. 

2. A exdusao social juvenil como um fcnomeno 
multidimensional: das velhas as novas problematicas 

A referencia a exclusao social 0, sohrctudo, uma referencia a um feno
meno de caracter multidimensiona I, que se traduz na existencia de uma 
solidariedade ou de um encadcamento de infortunios (a desestrutura<;:ao 
familiar, segue-se o insucesso escolar, que da origem as dificuldades de in
ser<;:ao no mercado de trabalho, agravadas pelo facto de se pertencer a uma 

lNTERvE:--.:c;:Ao SociAL, 30, 2004 
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minoria etnica e de se viver num habitat degradado). :E, nao obstante, 
necessario ressalvar que, ao contrario do que 0 proprio sentido semantico 
do conceito indica, o exclu!do nao esta na realidade fora da sociedade, nao 
esra ausente da interacc;:ao social, nao e alheio ao movimento incessante 
de rela<;:6es produzido pelo Homem em sociedade. Na verdade, o exclu!do 
nao e mais do que um incluido, corn as suas proprias funcionalidades 
para 0 todo social, que apenas tern uma forma que lhe e particular de 
estar dentro. 

Varias sao as dimens6es atraves das quais e poss!vel caracterizar o pro
blema da exclusao juvenil e, apesar deste ser ainda urn fenomeno relati
vamente recente, proprio das sociedades modernas, podem distinguir-se 
ja velhos e novos problemas da exclusao juvenil em Portugal. Os velhos 
problemas, atraves dos quais 0 fenomeno da exclusao juvenil e analisa
vel, fazem sentir-se essencialmente nas dimens6es da familia, da esco
laridade, da etnicidade, da toxicodependencia, da institucionaliza<;:ao e 
da (des)inser<;:ao laboral, e sao em larga medida consequencia do atraso 
estrutural de Portugal, marca da manuten<;:ao por muito tempo e ate tar
diamente, quando comparado corn outros parses europeus, de urn regime 
polltico de ditadura fascista que fazia o elogio da pobreza e da ignorancia 
na popula<;:ao. Desta forma, se se exclu!rem os estados-membros que ade
riram a Uniao Europeia em 2004,3 Portugal e dos parses da Europa co
muniraria aquele que apresenta uma maior taxa de pobreza, urn menor 
rendimento mensal, uma maior desigualdade e uma maior dispersao nos 
rendimentos. E, nao obstante, verdade que no contexto europeu, o que 
contraria a ocorrencia de perfodos de carencia grave e a existencia de 
direitos sociais adquiridos e de uma cultura, extremamente enraizada, de 
atribui<;:ao de responsabilidade social ao Estado, pois, nao e negligenciavel 
a significancia do numero de pobres na Uniao Europeia. 

No que respeita a familia, vive-se hoje uma epoca que muitos apeli
dam de crise da familia. Na perspectiva aqui apresentada, fala-se, antes de 
mais, de transforma<;:ao da familia ao n1vel da estrutura e das fun<;:6es de
sempenhadas, corn a poss!vel ocorrencia de processos de desresponsabili
za<;:ao parental e de abandono familiar. Corn efeito, o estilo de vida actual, 

1 No dia l de Maio de 2004 adcriram a Uniao Europeia o Chip re, a Eslovaquia, a Eslovenia, 
a Hungria, a Estonia, a Let6nia, a Litu:'tnia, a Pol6nia, Malta c a Reptiblica Checa. 

lNTERVEN~;\o SociAL, 30, 2004 
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voltado para a urbanizac;ao, individualizac;ao e utilidade economica, tern 
conduzido a uma forte reduc;ao do cspac;o de intervenc;ao familiar na so
cializac;ao e educac;ao dos filhos. 0 fechamento da familia sabre o seu 
nucleo central (pais e filhos) e a justa ambic;ao da mulher a uma carreira 
profissional, coma dimensao prepondcrantc da plena rcalizac;ao do seu 
projecto de vida, sao dois factores importantcs que tcm concorrido para 
estas mutas:oes, que, nao podcndo scr considcradas negativas a partida, 
quando aliadas a situa<,:6es como a dcsatcn<.:;lo c a l:dta de supervisao por 
parte dos pais, a vivencia cm habitats tkgra<hdos c ;1s cxpcricncias de 
insucesso escolar, podcm scr condutoras de kn<)nwnos de cxclus;io social. 
Efectivamente, muitas crianc;as sao votadas ao abandono scrn qualquer 
outra alternativa em termos de socializac;ao que nao sejam o grupo de 
pares e a televisao, 0 que se, par urn !ado, e fruto de uma desrcsponsabi
lizac;ao dos pais, par outro, desemboca muitas vezes num fenomeno de 
abandono familiar por parte do proprio jovem que deixa de acreditar na 
familia coma lugar de seguranc;a, de aprendizagem e de respeito. 

A escolaridade, ou a falta dela, revela-se coma uma das mais impor
tantes dimens6es para a analise da exclusao juvenil, uma vez que a insti
tuic;ao-escola se tern vindo a constituir coma urn instrumento de selecc;ao 
social entre aqueles que podem aceder as estruturas de oportunidades 
que a sociedade oferece e aqueles que "ficam pelo caminho", iniciando 
desde cedo uma trajectoria pautada pela conformac;ao ao que as politi
cas sociais oferecem, as oportunidades que restam e a substituic;ao dos 
sonhos fantasiosos de crianc;a, nao par projectos de vida mais realistas, 
mas muitas vezes por urn vazio quanta ao futuro. Ao aflorar esta questao 
e, todavia, importante clarificar qual e 0 panorama da sociedade portu
guesa a este nivel. Na verdade, o retrato geral da populac;ao nacional e o 
de uma populac;ao corn baixos niveis de escolaridade e corn niveis ainda 
significativos de analfabetismo, corn trajectorias escolares profundamente 
marcadas pelo absentismo, pelo insucesso e pelo abandono; caracteristicas 
que sao ainda mais acentuadas nos segmentos mais pobres. Este panorama 
anuncia que a massificac;ao do ensino nao se tern vindo a traduzir num 
cabal indice de sucesso e que ha urn conjunto de expectativas que sao 
depositadas na escola a que esta nao corresponde, criando sentimentos de 
frustras:ao e de incompetencia social. 

lNTERVENy.~o SociAL, 30, 2004 
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A etnicidade constitui-se, tambem, de forma significativa numa das 
dimensoes do fen6meno da exclusao social. Pode, no entanto, parecer 
paradoxal que Portugal, no contexto europeu, se continue a caracterizar 
por ser urn pais invulgarmente uniforme em termos de rac;:a, lingua, re
ligiao, cultura, etc.; e por ser dos paises coloniais aquele que men os se 
miscigenou corn os povos colonizados. 0 processo que na verdade ocor
reu em Portugal foi o de muito abruptamente ter passado de pais de 
emigrac;:ao para pais de destino da imigrac;:ao, que, por sua vez, se tern 
vindo a concentrar nas zonas urbanas do litoral. Assim, continua a nao 
existir uma verdadeira concessao de condic;:oes de legalidade, equidade e 
dignidade as minorias etnicas, que tern de se sujeitar aos postos de traba
lho desqualificados e desqualificantes, a uma escola que teima em nao se 
adaptar as suas nccessidades e a urn mercado habitacional que lhes fecha 
as possibilidades de acesso a uma habitac;:ao condigna. 

A toxicodependencia, coma dimensao da exclusao juvenil, e pot·ven
tura 0 processo que deixa mais a descoberto 0 caracter multidimensional 
da exclusao social, pais, urn toxicodependente e, na esmagadora maioria 
das vezes, tambem, urn individuo corn problemas de inserc;:ao !aboral, 
corn uma traject6ria de insucesso escolar, corn uma socializac;:ao no seio de 
uma familia desestruturada, etc. E, de facto, usual que a toxicodependen
cia encerre em si uma pan6plia de situac;:oes problematicas conducentes 
a uma condic;:ao de exclusao social. Contudo, e preciso nao esquecer que 
a toxicodependencia e tematizada coma problema e coma indicador de 
marginalidade numa sociedade que prima pela racionalidade da abstinen
cia e que faz o elogio de uma atitude de ascetismo mundano, mas que nao 
deixa de eleger urn conjunto de drogas que sao permitidas (cafe, alcool, 
tabaco, mas tambem televisao, jogos de computador, etc.). 

A institucionalizac;:ao de jovens coma esfera correctiva da justic;:a e da 
intervenc;:ao social desemboca, nao raras vezes, em processos reforc;:adores 
da exclusao social. 0 afastamento do jovem da sociedade e da vida da 
p6lis e sua inserc;:ao num meio artificial onde a lei, a regra e a norma tern 
uma presenc;:a total, nao constitui 0 enquadramento necessaria a realiza
c;:ao de uma socializac;:ao alternativa a familia, mas dentro dos parametros 
possiveis de normalidade. 

Por fim, na enumerac;:ao dos velhos problemas, esta uma dimensao 
atraves da qual a exclusao se mostra numa das suas faces mais agudas: 

I~TERVE;-..;e.;::-i.o SociAL, 30, 2004 
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a (des)inserc;:ao !aboral. De facto, parece ser verifidvel uma condic;:ao de 
duplo insucesso juvenil ao insucesso escolar, segue-se o insucesso em 
encontrar trabalho. Tendo em conta que nas sociedades modernas oci
dentais o estatuto social, o reconhecimento, a dignidade e a auto-estima 
dependem, em larga medida, do nivel de inserc;:ao do individuo no mundo 
do trabalho, imediatamente ressaltam as consequencias funestas que pode 
ter a dificuldade na inserc;:ao !aboral ou a presenc;:a intermitente e predria 
no mercado de trabalho. Nao obstante, e tambem nesta dimensao que e 
possivel observar mais nitidamente uma das funcionalidades que a exclu
sao social tern para a sociedade em geral, pais, sao estas camadas de jovens 
pouco escolarizados que se vao constituir nas bolsas de mao-de-obra barata 
e pouco reivindicativa de que a economia, e nomeadamente a economia 
paralela, se serve, para suprir as suas necessidades mais prementes. 

Associada a esta dimensao esra a questao, que se comec;:ou a colocar 
corn maior contundencia a partir da ultima decada do seculo XX, do fim 
do plena emprego e das bases em que assentam as sociedades industriais. 
Esta tendencia, embora recusada politicamente, como se pode verificar 
pelos objectivos politicos da Uniao Europeia, que corn o chamado trian
gulo de Lisboa estabelece a meta de 2010 para a reconstituic;:ao do plena 
emprego no espac;:o europeu, tern vindo a ser cada vez mais colocada por 
importantes autores do pensamento social e economico em termos de 
uma epoca de transic;:ao de urn para outro modelo de funcionamento da 
sociedade. Corn efeito, identifica-se o tempo presente corn uma epoca de 
mudanc;:a, de transic;:ao da sociedade industrial (modernidade) para, na 
expressao de Manuel Castells, a sociedade informacional ou, nas palavras 
de Ulrich Beck, a sociedade de risco (pos-modernidade ou modernidade 
reflexiva). 

A sociedade informacional e aquela em que a produc;:ao de conheci
mento e o processamento da informac;:ao passam a ser as actividades cen
trais do sistema produtivo, visando essencialmente a produc;:ao de mais 
conhecimento e o processamento de mais informac;:ao. Segundo Castells 
(2000 [1996]), estamos ja a presenciar as primeiras configurac;:6es da so
ciedade informacional, que tern urn tipo de funcionamento em rede e que 
requer trabalhadores altamente qualificados, corn urn dominio das novas 
tecnologias, autonomos, bem informados, responsaveis e capazes de fazer 
individualmente o planeamento do trabalho. 

INTERVEN<;=Ao SociAL, 30, 2004 



104 I lnes Anuro 
-----~----------

Na perspectiva de Beck (1994 [1986]), a sociedade actual caracteriza-se 
sobretudo por ser de risco, ou seja, por ser uma sociedade em que nin
guem esta certo das condi<;:6es de sucesso ou de falha na vida profissional 
e pessoal: e certo que e necessaria urn n{vel de qualifica<;:6es cada vez mais 
elevado, mas nao e certo 0 sentido em que estas qualifica<;:6es deverao ser 
desenvolvidas e que tipo de perfil se espera que o trabalhador tenha. 

Por conseguinte, nesta nova configura<;:ao das sociedades contempora
neas, em que o Homem atinge a sua plenitude, em que o intelectual ocupa 
urn lugar de centralidade e em que e permitido ao indiv!duo talhar o seu 
proprio percurso, a emancipa<;:ao do sujeito e directamente proporcional 
ao aumento exacerbado do fardo do isolamento social e da responsabili
dade individual. E este o contexto de surgimento dos novos problemas de 
exclusao social. 

A nova exclusao situa-se, essencialmente, ao n!vel da rela<;:ao dos in
div!duos corn o mercado de trabalho que, cada vez mais, se caracteriza 
pela opacidade e pela fragmenta<;:ao. Mesmo nao tendo em conta as pers
pectivas mais radicais que apontam para a ocorrencia, a medio prazo, 
de urn cataclismo social, fruto de uma ruptura profunda entre os dois 
extremos da sociedade each vcz mais distantes (pois, os ricos sao cada 
vez mais urn grupo reduzido, detentor de uma cada vez maior riqueza, e 
os pobres aumentam e estao cada vez mais distantes da possibilidade de 
constru{rem urn a trajectoria de inser<;:ao), nao e poss!vel ignorar as for<;:as 
estruturais que abalam o actual mercado de trabalho prenunciando o fim 
do trabalho assalariado como forma universal de redistribui<;:ao da riqueza 
na sociedade. 

De facto, contemporaneamente recrudescem novas formas de trabalho 
- coma o tempo parcial, o trabalho independente, o trabalho temporario, 
o teletrabalho, etc. - que se, por urn lado, apresentam todo urn leque de 
novas modalidades de presen<;:a no mercado de trabalho, por outro, mar
cam a emergencia de toda a panoplia de novas situa<;:6es de limbo entre a 
inser<;:ao e a exclusao, onde certamente se incluem a presen<;:a intermitente 
no mercado de trabalho, o subemprego, o falso trabalho independente e 
a sub-remunera<;:ao. Mesmo nas situa<;:6es identificadas como de maior 
sucesso profissional, autores como Richard Sennett (2000 [1998]) pers
pectivam estas novas formas de trabalho como tendo efeitos corrosivos 
para o caracter dos indiv!duos. Corn efeito, o autor em referencia debru<;:a 

INTERVENc;Ao SociAL, 30, 2004 
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a sua atenc,:ao sabre os dcitos nef;1sros para o individuo de, por exemplo, se 
ver impossibilitado de transmit ir a os se us fi I hos va I ores como o cl a lealdade 
quando sabe que, profissionalmcnte, dcvc accitar a melhor proposta, uma 
vez que e claro que a empresa n;io hcsitad Clll dispcllS;lr OS SClJS servic,:os Se 
encontrar uma oferta m a is vantajosa, ou de const n 1 i r um proj\'cto de v id a 
(incluindo o projecto de familia, realizac,:ao de invest i1ncn1os de vulto, 
decisao sabre o mimero de filhos) corn base numa idcia de progrcssao ILl 

carreira e de ascensao no nivel de remunerac,:ao - no amhito do lll()(klo 
industrial, quando urn individuo integrava os quadros de uma cnlprl'sa, 

podia corn alguma seguranc,:a prever ate onde poderia ascender c ;I qttc 
niveis remuneratorios poderia aspirar ao longo da sua carreira e soh re est ;l 
base podia planear; hoje, este processo ja nao e possivel. Autores COllJO 

Sennett mostram, na verdade, o lado negro desta ideologia do sel/made 
man, que muito facilmente derrapa para situac,:oes de exclusao. 

Acrescenta-se, ainda, a este novo conjunto de problemas a questao da 
info-exclusao ou da iliteracia funcional, que remete para a situac,:ao de 
todos aqueles que sao expelidos do mercado laboral por nao conseguirem 
acompanhar as mudanc,:as no tipo de competencias requeridas pelo mundo 
do trabalho. Assim, os trabalhadores que nao tiverem na sua agenda a pre
ocupac,:ao de uma constante auto-actualizac,:ao, que nao tiverem uma pos
tura de formac,:ao ao longo da vida e que nao tiverem, a partida, urn do
minio m1nimo das tecnologias da informac,:ao e da comunicac,:ao, correm 
urn serio risco de se tornarem uma presenc,:a excedentaria no mercado de 
trabalho. Corn efeito, se e certo que a nao aquisic,:ao de determinadas com
petencias no dominio das novas tecnologias conduz seguramente a proces
sos de exclusao do mercado de trabalho, nada assegura que a posse dessas 
mesmas competencias se traduza numa trajectoria laboral integradora; ou 
seja, se a infoexclusao se assume como urn oponente concreto a integrac,:ao 
social dos individuos nas sociedades contemporaneas, a incerteza e o risco 
constituem-se no padrao de vida dessas mesmas sociedades. 

3. 0 desafio da interven\ao sobre o fen6meno da exclusao 
social 

Finda a caracterizac,:ao e analise dos novos e velhos problemas que con
duzem a exclusao social, importa perceber quais as implicac,:6es concretas 
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para a intervenc,:ao social. Defende-se, desta forma, que a causa do in
sucesso de muitas medidas de intervenc,:ao reside no facto de haver uma 
descoincidencia entre as medidas propostas e as expectativas dos jovens. 
Esta primeira linha conclusiva chama a atenc,:ao para o facto de que os 
processos de intervenc,:ao remetem, geralmente, para a construc,:ao de pro
jectos de vida socialmente pouco valorizados - aquisic,:ao do nivel minimo 
de escolarizac,:ao, ingresso numa actividade profissional pouco qualificada, 
acesso a baixos niveis de rendimentos, etc. - no quadro de uma sociedade 
que cada vez mais apela para uma elevac,:ao das expectativas em termos, 
primordialmente, de consumo, mas tambem de sucessos profissionais e 
pessoais - a mensagem que e passada nas sociedades de massas e a de que 
qualquer individuo pode chegar ao topo, e a de que todos podem ter tudo 
e a de que uma vida feliz passa pcla aquisic,:ao de urn numero minimo 
(cada vez maior) de bens de consumo. Por conseguinte, os projectos que 
a intervenc,:ao prop6e aos jovcns muitas vezes, apesar de realistas, nao 
integram uma dimensao apclativa que responda ao nivel de expectativas 
neles criado. 

Por outro lado, convem nao esquecer que os caminhos da inserc,:ao e 
da exclusao nao sao desconhecidos urn do outro; sao antes duas faces da 
mesma moeda. Isto significa que, de uma forma geral, o conjunto dos 
incluidos sabe que tipo de comportamentos teria que adoptar se quisesse 
enveredar por uma traject6ria de marginalidade, do mesmo modo que os 
excluidos sabem razoavelmente que direcc,:ao tomar rumo a inclusao; e, 
alias, not6ria a adesao aos valores tidos por consensuais na sociedade do
minante por parte destes jovens. Por conseguinte, nao faz sentido insistir 
nos prindpios (re)socializadores e (re)educativos como guias orientadores 
para a intervenc,:ao, pois, 0 que e, antes de mais, necessario e tornar os 
caminhos da inserc,:ao aliciantes para jovens marcados pelo insucesso, pela 
frustrac,:ao e por uma forma de encarar a vida extremamente imediatista. 

Acresce a isto o facto de que a exclusao social e urn fen6meno que 
assume a figura de urn estado total na vida do indivlduo, aniquilando 
por completo a sua capacidade social e a sua autonomia. Torna-se, entao, 
necessario dotar o individuo de capacidades que lhe permitam agarrar 
e veneer as estruturas de oportunidades presentes na nossa sociedade, 
que, no caso dos jovens, emanam essencialmente da escola. Trata-se, do 
mesmo modo, de combater os factores que aumentam a desarticulac,:ao 
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entre os meios existentes e os fins que pretende alcanc_.:ar em termos de 
projecto de vida. 

Em sfntese, reinverter trajectonas de exclusao social juvenil implica 
desenhar medidas de politica social inovadoras e globais, que deitem um 
olhar holista sob re o indivfduo; implementar metodologias de intervenc_.:ao 
que se abram a pluralidade de valores e que nao se direccionem apenas 
para destinos ja anteriormente recusados; burilar novas tipos de contratu
alizac_.:ao das ligac_.:oes/relac_.:oes sociais entre, grosso modo, interventores e in
tervencionados; apostar em metodologias que invistam em dinamicas de 
reconhecimento social, que favorec_.:am a integrac_.:ao no mundo profissional 
atraves do desenho de novas perfis nao subjugados a mera racionalidade 
economicista e que estejam abertas a participac_.:ao juvenil que tenha um 
cariz mais mobilizador do que tutelar Em suma, e essencial construir 
com os jovens excluidos projectos de vida que sejam, simultaneamente, 
realistas e desafiadores, a medida de cada um e capazes de realizarem 
pessoalmente o indivfduo, que permitam, enfim, a satisfac_.:ao pessoal e a 
integrac_.:ao social. 

Conclusao 

Na linha do anteriormente exposto, e a laia de conclusao, considera-se 
importante que o Servic_.:o Social tenha uma perspectiva de globalizafdo na 
intervenc_.:ao e na assunc_.:ao do seu papel privilegiado como influenciador 
das politicas sociais, isto e, que, nao pcrdcndo de vista os movimentos 
socio-economicos mais gcncralizados, que advcm da anunciada transic_.:ao 
de paradigma e que afectam profundamentc a vida em sociedade e, dentro 
dela, cada individuo, saiba responder individualizadamente as necessida
des e dificuldades de cada um: e pedido ao Servic_.:o Social, hoje com ainda 
maior acuidade do que no passado, que tenha uma perspectiva global e 
uma intervenc_.:ao local. 

Resta acrescentar que, com a diluic_.:ao dos sistemas de protecc_.:ao so
cial e com a correspondente emergencia e proliferac_.:ao do terceiro sector, 
disponibiliza-se para o Servic_.:o Social uma imensa area de poder no que 
respeita a conJugac_.:ao do nexo medidas de politica/necessidades do cida
dao. 0 Assistente Social e, cada vez mais, o catalizador das filosofias que 
subjazem a instaurac_.:ao de novas medidas de polftica, da forma como estas 
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medidas sao postas em pratica corn os seus problemas e as suas virtuali
dades, das verdadeiras necessidades dos cidadaos e da forma como as re
feridas medidas de polltica se adaptam ou nao a essas necessidades. Tendo 
ganho este espa<;:o, o profissional encontra-se numa posi<;:ao extremamente 
privilegiada para influenciar e contribuir activamente para o desenho de 
novas politicas sociais. Este podera ser urn dos grandes pontos de desafio 
para a profissao no seculo XXI. 
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