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LILLE - ALMA-JACQUET. ESTRATEGIAS POPULARES 

Paul Grimnonprez * 

0 quarteiriio Alma-Jacquet esta situado na extremidade de urn bairro operario, subur
bano da cidade de Lille, separado do centra por uma auto-estrada e por uma zona verde, 
local de urn ex-bairro de lata recuperado entre 1970 e 1973. 

0 quarteiriio e uma das cinco zonas - definidas corn base nas suas caracteristicas 
sociologicas - de urn bairro correspondente a urn Sector de Servi~o Social que abrange 
uma popula~iio heterogenea de aproximadamente 3000 habitantes, no qual se verifica uma 
forte concentra~iio de familias socialmente desfavorecidas. 

Este quarteiriio, Alma-Jacquet (100 habita~oes) foi declarado, em 1975, zona de 
recupera~iio de habita~iio degradada. Em sua substitui~iio, deveriam ser construidas habita
~oes sociais. 

A zona habitacional, de tipo antigo, compoe-se de pequenas casas viradas para a rua e 
de alguns patios situados nas traseiras das ruas e que so comunicam corn elas atraves de 
estreitos atrios que passam despercebidos a quem passa. 

A popula~iio do quarteiriio e desfavorecida: 46o/c dos moradores tern mais de 65 anos de 
idade; 25% siio operarios especializados e trabalhadores manuais; 19o/c siio niio-activos. 
A restante e composta por pequenos comerciantes (cafes) e artesiios (ferro-velho), cujo 
modo de vida e proximo do da popula~iio desvaforecida. 

A fisionomia social dos agentes 

Ao localizar estes ·moradores, constata-se que os sub-proletarios moram nos patios, 
enquanto que os outros se repartem pelas casas, ao longo das ruas. As rela~6es sociais entre 
as duas categorias de moradores estiio marcadas por processos de rejei~iio (<<OS que nao 
prestam para nada>> ), etc. 

A populac;iio a partida encontra-se desorganizada, passiva. Existe total ausencia de 
militantes, uma diferencia~iio social entre os sub-proletarios que vivem nos patios, a classe 
openiria e os pequenos comerciantes que residem nas casas, ao longo das ruas. 

• Responsavel pelas ac~iies especfficas, 
Circunscri~iio de Servi~o Social da Caixa de Abono Familiar de Lille 



130 Interven9iio Social em comunidades urbanas 

A Confederar;iio Sindical do Quadro de Vida (CSCV). Os militantes niio moram no 
bairro mas estiio particularmente sensibilizados para as lutas urbanas . A CSCV sera o lider 
da !uta pela defesa da habita<;iio. 

A equipa de trabalhadores socia is e a instituir;iw CAF (Caixa de Abono de Familia) . 
0 Mun icip io de Lille e o Servir;o de HLM (Hab ita<;iio de Renda Limitada) da 

comunidade urbana . 
Este quarteirao foi objecto, de 1976 a I 980, de uma experiencia de interven<;iio soc ial 

conduzida por uma equipa interdisciplinar de trabalhadores sociais da Caixa de Abono de 
Familia de Lille, por meio de urn piano de <<aC<;ao-investiga<;aO». A equipa e composta por 
urn coordenador responsave l, por dois assistentes sociais polivalentes , por uma puericultora , 
por uma conselheira de economia soc ial e familiar , por uma trabalhadora familiar e por urn 
educador. 

A ac<;iio-invest iga<;iio e uma metodologia em que a ac<;iio conduzida no terreno e 
questionada pela investiga<;iio , que mede as rela<;oes soc iais estabelecidas entre os agentes e 
os grupos sociais. Se a investiga<;iio mede os resu ltados, a ac<;iio modifica o conteudo dos 
conhecimentos sobre os quais incide a investiga<;iio . 0 objecto da investiga<;iio nao e fixo, 
estatico mas modifica-se, num dinamismo proprio a ac<;iio. 

Assim, ao desenvolver-se, a ac<;iio poe em causa as percep<;oes prematuras, exteriores a 
popula<;oes, pa1a dar corpo ao vivido, ao potencial, ao dinamismo , a vida e a !uta contra as 
condi<;oes sociais deplorave is destas popula<;oes. 

0 piano accionado caracteriza-se pela defini<;iio de objectivos para a ac<;iio e de 
hip6teses para a investiga<;iio; por uma analise das contingencias e pela elabora<;iio de uma 
estrategia ; enfim , por uma dupla abordagem, integrando diligencias << de rua , e as ac<;oes da 
pol ivalencia de sector (permanencia, visita de PMI, etc.). As principais ac<;oes desencadea
das no quarteirao incidiram sobre: 

a) o quarteirao Alma-Jacquet que atras descrevemos; 
b J os tempos I i vres dos jovens; 
c) o <<terreno de aventura»; 
d) a constitui<;iio de grupos que impulsionarao uma assoc ia<;iio. 

As fases de desenvolvimento cronol6gico da ac<;iio em Alma-Jacquet foram as 
seguintes: 

I. 0 
- contacto entre os trabalhadores sociais e os militantes da CSCV; 

2. 0 
- sensibiliza<;iio levada a cabo pela CSCV e reuniao (provocada em Dezembro de 

1976) que agrupa poucas pessoas; 
3. 0 - recep<;iio pelos moradores da carta de avali a<;iio do valor da habita<;iio estabele

c ida pelas entidades competentes, a qual leva a tomada de consciencia da 
realidade da demoli<;iio do quarteirao. 

Primeira mobilizac;ao colectiva dos moradores 

A CSCV provoca, entao, uma mobiliza<;iio para uma reuniao em casa de urn morador 
do bairro. Nesta reuniao participam os conselheiros municipais , bein como o director dos 
HLM. Estao tambem presentes os trabalhadores soc iais. A participa<;iio dos moradores e 
s ignificativa: mais de 40 pessoas, mas consistindo essencialmente em pequenos proprieta
rios ou em inquilinos privilegiados . Esta mobiliza<;iio constitui o p'onto de partida da ac<;iio 
colectiva de defesa do habitat que vai utilizar os seguintes meios: 

- contra- inquerito realizado por urn aluno de arquitectura e que define uma nova taxa 
de insalubridade (45'* em vez de 80%); 

- ac<;oes dirigidas ao municipio ;-
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- no decurso destas acc;oes, o trabalhador social acompanha os moradores do patio 
More! nas mobilizac;oes organizadas pela CSCV, corn o objectivo de incluir os 
subproletarios nas lutas que lhes dizem respeito , de modo a ser tida em conta a 
expressao dos se us interesses. 

A negociac;ao entre a CSCV e a Camara atinge alguns resultados: 

- a reduc;ao do perimetro de insalubridade em 40o/c; 
- a recuperac;ao, em vez da renovac;ao, das habitac;oes pertencentes ao Departamento 

de HLM; . 
- a construc;ao de novas habitac;oes corn dais andares (em vez dos oito andares 

pro jectados); 
- a adaptac;ao das habitac;oes aos pedidos da populac;ao (por exemplo , a instalac;ao de 

chamines); 
- a atribuic;ao prioritaria das habitac;oes recuperadas as familias que foram abrangidas 

pela <<operac;ao gaveta>> (realojamento temporario na proximidade do bairro) ; 
- a criac;ao de urn complemento financeiro , no valor da diferenc;a entre o montante das 

novas e das antigas rendas, depositado pelo Centra de Acc;ao Comunal (BAS) , 
durante cinco anos. 

Assim, pode efectuar-se o contra le dos conhecimentos adquiridos pela CSCV, os 
trabalhadores sociais e a populac;ao por meio da mobilizac;ao constante da populac;ao. Esta 
situac;ao permitiu as acc;oes consensuais e a criac;ao de uma organizac;ao (sob forma 
associativa) no bairro , reunindo a populac;ao do patio More!, o Comite de Animac;ao do 
"Terreno de A ventura» e urn grupo de homens sensibilizados para a animac;ao dos tempos 
livres. 

Para alem da defesa do quarteirao Alma-Jacquet, a outra acc;ao conflitual foi a defesa 
do <<terreno de aventura>> fechado em Outubro de 1976 (a reivindicac;ao centrou-se na 
reabertura). 

As acc;oes consensuais incidiram sob re a utilizac;ao do «terre no da aventura»; o 
acompanhamento de familias em ferias; o desenvolvimento de actividades de animac;ao e de 
tempos livres (patinagem, futebol, utilizac;ao dos equipamentos - centra social, casa dos 
jovens) ; o estabelecimento de programas de educac;ao de adultos levados a cabo pelo Centra 
Regional de Formac;ao em Meio Operario; a realizac;ao de fe stas , passeios , etc. 

Estas formas de intervenc;ao saem do quadro habitual do Servic;o Social. Corn efeito, os 
trabalhadores sociais nao intervem neste bairro corn base num mandata mas a partir de 
contactos informais. 

A posic;ao secante do trabalhador social em relac;ao a populac;oes e as institUic;oes 
coloca-o numa situac;ao particularmente favoravel para reintroduzir os grupos dominados no 
jogo social, a fim de chegarem a uma negociac;ao que lhes permlta fazer re::onhecer os seus 
direitos, os seus modos de vida, os seus valores. 

Formas de interven.;ao nao-usuais em Servi.;o' Social 

0 processo de desenvolvimento da acc;ao colectiva resulta de dais tipos de estrategias: 
consensuais e conflituais . 

As estrategias dependem da analise das circunstancias e a sua realizac;ao depende da 
capacidade dos agentes para desenvolverem uma pratica social que corresponda a estrategia 
definida . 
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Estrategias consensuais 

As estrategias consensuais visam formar urn grupo corn base na adesiio a participa<;:iio 
em actividades propostas (por exemplo: as actividades de economia social e familiar, a 
gestiio do «terre no da aventura ») ou a urn tema. A estrategia desenvolve-se em tres fases: 
sens ibilizac;iio, estruturac;iio do grupo. criac;iio de uma identidade do grupo, situando-o nas 
relac;oes exteriores. Neste caminho. a conscientizac;iio do grupo opera-se antes da acc;iio. 

Estrategias conflituais 

0 exemplo do quarteiriio Alma-Jacquet ilustra as estrategias conflituais. As estrategias 
conflituais siio formas de defesa das populac;oes as agressoes de proveniencia externa. Estas 
estrategias partem das situac;oes sentidas pelas populac;oes, do seu vivido. As fases de 
desenvolvimento decompoem-se assim: 

I . Da revolta desorganizada a mobilizac;iio. A revolta desorganizada e o estado 
latente das populac;oes dominadas, cujas relac;oes internas revelam uma violencia contida 
que traduz a impotencia face as situac;oes de exclusiio de que siio objecto. Esta revolta e 
individual e manifesta-se atraves de actos. A acc;iio do trabalhador social ou do militante 
consiste em provocar a expressiio da populac;iio, esco lhendo urn alvo adequado que seja 
suficientemente simples para ser percepcionado pela populac;iio. A acc;iio deve conduzir a 
resultados num curto espac;o de tempo. 

2 . Da mobilizac;iio a organizac;iio . A mobilizac;iio e a fase de expressiio da populac;iio 
que permite uma primeira estimativa do potencial dinamico do grupo reunido e do 
ajustamento dos seus interesses convergentes e divergentes. A organizac;iio requer a 
concertac;iio de interesses contradit6rios , das relac;oes sociais dificeis entre grupos sociais 
diferentes , atraves da orientac;iio de uma dinamica fundada em objectivos exteriores ao 
grupo, incidindo portanto sobre o agressor, e pelo desencadear de urn processo consensual 
interno ao grupo (festas, tempos livres, etc.). 

3. Da organizac;iio a negociac;iio. E a fase de reconstruc;iio da identidade social, 
atraves do reconhecimento das diferenc;as de modo de vida, de valores , de formas de 
reacc;iio especificas que engendram fen6menos de rejeic;iio por parte das populac;oes 
privilegiadas e das instituic;oes. A aceitac;iio destas diferenc;as e necessaria para que a 
populac;iio desfavorecida tenha acesso a negociaciio ; deJa depende a reconstruc;iio da 
identidade social, atraves da inserc;iio em relac;oes sociais normais . Contudo, o reagrupa
mento de meios sociais diferentes no seio de uma mesma acc;iio, s6 pode realizar-se em 
certas condic;oes: dominar os instrumentos de anali se (o que a investigac;iio permite); 
dominar as identidades colectivas. 

Os grupos em formac;iio criam a sua propria identidade, estruturam-se ao reforc;arem as 
suas diferenc;as corn os outros grupos . 0 dominio da identidade colectiva evita que as 
diferenc;as impossibilitem a coesiio da acc;iio co lectiva. o que supoe urn .controle dos 
processos individuais e co lectivos . das relac;oes sociais constitutivas da identidade. isto e: 

- das capacidades de iniciativa: 
- da abertura da acc;iio ao exterior: 
- das experiencias de entreajuda e de solidariedade . etc. 
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A amilise e a investigac;ao soc io16gicas do bairro' conduziram ao estudo das relac;oes 
sociais que as populac;oes desfavorecidas mantem corn o habitat assim como corn o trabalho 
social. Estas hip6teses sao as seguintes: ex iste ou nao urn grupo socia l especifico? Ha 
possibilidade de estabelecer ligac;oes entre os sub-proletarios e a classe operaria? 

0 metodo comparative que foi utilizado fez emerg ir a existencia de fricc;oes soc iais 
entre grupos sociais diferentes. Estas fricc;oes exercem-se de forma diferente, de acordo corn 
os Jocais de habitac;ao e a sua envolvente. Ass im . uma familia desfavorecida tera mais 
possibilidades de ser acompanhada pelo Servic;o Socia l, se morar num bairro em que a 
classe media e dominante , do que se viver num bairro homogeneamente desf::vorecido. 
Igualmente, as colocac;oes de ' crianc;as serao mais importantes num caso do que no outro. 

Os grupos sociais, estudados segundo as suas dificuldades, sao assim classificados: 

- oper:iiio especializado; 
- oper:irio qualificado e trabalhador manual regu lar; 
- 0 ultimo grupo integra os que nao trabalham ou cujo trabalho e irregular (populac;ao 

habitualmente designada pela expressao ,,sub-proletario»). 

0 estudo demonstrou que o grupo dos openirios especializados esta socio logicamente 
proximo do grupo sub-pro letario, diferindo quanto aos rendimentos e as relac;oes corn as 
instituic;oes especializadas (policia, justic;a, prisao , hospital. servic;os sociais). 

Os operarios qualificados demarcam-se muito nitidamente do grupo sub-proletario por 
melhores condic;oes financeiras e por melhores relac;oes corn as instituic;oes administrativas e 
sociais. 

Este estudo, embora nao tenha permitido definir urn grupo social especifico, possibili
tou afinar a an:ilise do sub-grupo proletario, atraves de tentativas para verificar a hip6tese da 
reproduc;ao do sub-proletariado. De facto, os resultados nao s6 invalidam a hip6tese da 
reproduc;ao sistemat ica, como acentuam os processos que marginalizam a populac;iio. 

( 
1
) AUTES, Michel - Travail social et changement social. Analyse d' une action-recherche en milieu 

dej{.1vorise, Etudes Caj; n° 24, decembre 1981. 
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E assim que a popula<;iio dita <<move!>,, a que foge dos tribunais, da prisiio , a popula<;iio 
sem habita<;iio «legalizada » conhece a reprodu<;iio da miseria . As crian<;as tornar-se-iio 
sub-pro letarios , na grande maioria dos casos. Em contrapartida, os filhos de sub-proletarios 
inseridos noutra rede de rela<;oes , na vida social e cultural, fariio parte da franja inferior da 
classe operaria (numa propor<;iio de quatro em cada cinco , segundo o nosso estudo). 

A ac<;iio-investiga<;iio demonstra pois que sao os processos sociais que conduzem a 
marginal . dade e que e tambem atraves de processos sociais que se consegue sair des sa 
situa<;iio. A ac<;iio-investiga<;iio demonstra tambem as solidariedades que existem entre os 
meios desfavorecidos e a c lasse operaria , quando as praticas de assistencia niio as 
destruiram. 

OS PROCESSOS DE EXCLUSAO E DE MUDAN<;A (2) 

Mudanr;a social 

Vida social r4llll I!IJt. Contlito 41111111 llJJi. ldentidade 

/1 ~ 
I R . . . 

I ~~ 

/ I 

I 
Pobreza ----------------J._ Exclusi10 

"""Trabalho Socia l / 

Marginalidade 

A ac<;iio-investiga<;iio conduzida junto da popula<;iio desfavorecida tinha como 
objectivos: 

- provocar e fazer emergir o dinamismo da popula<;iio desfavorecida; 
- analisar as rela<;oes sociais estabelecidas entre estas popula<;oes, o trabalho social e 

o habitat. 

Uma estrategia que se utiliza da dinamica do conflito 

As estrategias contlituais siio respostas estruturadas e negociadas as agressoes sofridas 
pelas popula<;oes em processos de exclusiio. A participa<;iio em situa<;oes concretas, ac<;oes e 
negocia<;oes, inscreve o meio desfavorecido em situa<;oes sociais reais. 

0 trabalhador social , como o militante, desenv<;>lve uma pnitica que permite a 
popula<;iio reencontrar a sua identidade social. 

Nas estrategias consensuais, a conscientiza<;iio realiza-se antes da ac<;iio. 0 principal 
objectivo visado e a estrutura<;iio do grupo por intermedio de actividades do tipo cozinha, 
costura. etc. ou do tipo tempos livres, festas. 

As estrategias contlituais e consensuais niio se opoem, podem ser complementares. 
A sua utiliza<;iio combinada, junto de uma popula<;iio em processo de exclusiio. desencadeia 
o potencial dimimico da popula<;iio. 

(2) Este esquema e extraido da Revista Belga Contradictions. n. 0 29, 1981. 



Lille - Alma - Jacquet 135 

As fricc;oes sociais 

As rela<;oes sociais entre grupos sociais diferentes e'tao marcadas por fric<;oes sociais. 
E a~,sim que as pressoes do ambiente colocam as familias desfavorecidas em posi<;ao de 
«Clientes, do servi<;o social. Por exemplo. o comerciante que aconselha a cliente endividada 
urn encontro corn a assistente social. 

A mobilidade das familias acentua a marginaliza<;ao das popula<;oes desfavorecidas. 
pelo abandono da vida social e profissional. As incidencias das expulsoes, das mudancas de 
cas a precipitadas aquando das ac<;oes em tribunal, ou dos realojamentos provis6rios ( saida 
de estabelecimentos especializados) torna·m impossivel a integra<;ao das crian<;as da 
popula<;iio sub-proletaria na rede de igualdade corn os outros jovens. Assim. a sua 
assimila<;iio e participa<;iio, em pe de igualdade corn os outros, nos equipamentos 
e estruturas (escola, centros sociais) torna-se impossivel. 

Pm·tanto. a primeira condi<;iio para que a popula<;ao destavorecida possa reencontrar a 
sua identidade social e integrar-se na cl as se operaria e a estabilidade no seu habitat. 

As outras condicoes siio o desenvolvimento das solidariedades corn as organizac;oes da 
classe operaria que intervem no quadro de vida. a fim de que sejam tomadas em conta as 
suas precarias condic;oes no quadro das acc;oes comum. 


