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Marina Orrico TAVARES * 

"(), d. . d £ .d ~" "<-ue uettos para os es1avoree1 os. 
0 direito de informa<;ao e a ac<;ao social autarquica 

Este artigo propoe-se li andlise do conceito de direito de infimnariio, 
que e devido ao cidadiio, aplicdvel aos utentes dos servir;os sociais, 
dado que pelas limitar;oes deste publico, ao nivel das competencias que 
pennitam o exercicio pleno da cidadania, recai sobre os tecnicos uma 
responsabilidade redobrada, ao nivel da transparhzcia dos scrvir;os e do 
acesso li informar;iio. 

Palavras-chave: cidadania social, direito de informar;lio, pzib!icos 
desfovorecidos, empowerment 

I. 0 papel dos Munidpios em materia de acs:ao social 

"No Sector do Bem-Estflr Socird ou drt Previsiio e Assistencia Social 

denominam-se servir;os socirtis r'is jJrestrz~·oes especializadas, proporcionadas 
por um pessoal qualificado eo m o fim de rljudar as pessoas que, em estado de 
necessidade ou em situafiies-problema, niio podem resolve-las ou superd
-las por si mesmas. 

Estas prestar;oes e assistencias tecnicas siio oferecidas por organizar;oes 
p~lblicas e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo objectivo 

*Tecnica Superior de Servi<;:o Social, com P6s-graduac;:ao em Gcstao e Administra<;:ao 
Pt'rblica. 
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material ea distribuiriio de bem e serviros com uma jincdidade assistencial, 
de reabilitariio, de prevenriio ou de prornoriio social de casos individuais, 
grupos ou colectividt7des. "1 

E na dimensao local que, parece-nos, faz mais sentido falarmos em 
ae<;:ao social. 

Efectivamente, revela-se ao nivel do poder autarquico, pelas suas ca
racteristicas de proximidade em relac;ao J. populas:ao, a mais eficaz das in
terven<;:6es - mais certeira, mais atenta, mais preocupada, e por vezes ate, 
mais "carinhosa", nao s6 pela facilidade que o tecnico tern de percepcionar 
o que se passa realmente no "terreno", mas sobretudo pela visibilidade que 
o fen6meno adquire, quando se encontra mais proximo. 

Partindo deste conceito de "scrvis:o social", M aria Jose Idanez esta
belece uma diferencias:ao clara, ao nivel da conceptualizas:ao do "servis:o 
social", quando define os seus contornos: 

a) em sentido lato, utilizado sobretudo nos paises anglo-sax6nicos, o 
conceito abrange areas r;io diversas como a educas:ao, sat'1de, seguros 
e outras presta<;:6es econ6rnicas, emprego, habita<;:ao e urbanismo, e 

. . 
servrs:os socrars pessoa ts; 

b) em sentido restrito, que se prende corn a tradis:ao dos paises la
tinos, o conceito define sobretudo os servis:os sociais focalizados 
nas necessidades "circunstanciais de grupos marginais", utilizando 
a expressao de Dcmetrio Casado. 2 

1.1. Enquadramento legal da acc;ao social municipal 

0 processo de alargamento de competencias do poder local tern apre
sentado, desde a sua autonomia e democratizas:ao, urn caracter crescente 
e avido. Efectivamente, este processo tern sofrido avans:os e recuos, con
forme tambem a perspectiva dos autarcas envolvidos, o seu espirito de 
iniciativa e a sua vontade de intervir. 

1 ANDER-EGG, Ezequiel, "Diccionario de trabajo social", Plaza & Janes, BogoG[, 1986 in 
IDANEZ, Maria Jose Aguilar, A 11Lp1o Social t1 N!uc! !Yfullicipa!, Funda<;ao Byssaia-Barreto, 
Coimbra, 2001, pp. 16. 

2 CASADO, Demetrio, /VIanua! de Seruicios Socia!es, Ed. CCS, Madrid, in IDANEZ, M aria Jose 
Aguilar, A Acfiio Social a N!vel ;vftmicipa!, Funda~ao Byssaia-Barreto, Coimbra, 2001, pp. 17. 
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A primeira moldura legal da intervenc,:ao social municipal pode situar
-se no Decreto-Lei n.0 100/84 de 29 de Marc,:o, onde se preceituava a 
"prossecuc,:ao de interesses proprios das populac,:oes respectivas" (artigo 
1.0

) como atribuic,:ao das autarquias, especificando o artigo 2.0 do mesmo 
diploma como interesses proprios da area social a sat'tde, a educac,:ao e o 
ensino, a protecc,:ao a inH'incia e a terceira idade, a cultura, tempos livres 
e desporto. 

A partir deste primeiro passo, podemos afirmar que foi a acc,:ao de 
alguns munidpios mais "arrojados" que abriu caminho para a invasao do 
espac,:o social por parte das autarquias. E este processo de invasao, posi
tiva, provou que e efectivamente ao n!vel local que a intervenc,:ao social 
pode alcanc,:ar 0 seu expoente maximo. 

Em 1997, corn a publicac,:ao da Resoluc,:ao de Conselho de Ministros 
n.0 197 lanc,:a-se urn novo repto, nao so aos munidpios como as restantes 
instituic,:oes que intervem, a n!vel local - a necessidade de coordenac,:ao, 
para uma maior optimizac,:ao dos recursos existentes, mediante a criac,:ao 
de comissoes sociais de freguesia e conselhos locais de acc,:ao social, en
quanta espac,:os de discussao aberta, onde estao representados todos os 
parceiros, e no seio dos quais, de uma forma transversal, se podem trac,:ar 
problemas e caminhos poss1veis para a sua resoluc,:ao, definir metas e prio
ridades e alinhar recursos, sem desperd!cios ou duplicac,:ao dos mesmos, 
sejam materiais ou humanos. 

A abertura de portas, possibilitada pelo Decreta-Lei n." 100 I 84, so 
corn a publicac,:ao da Lei n.0 59/99 de 14 de Setembro, viu consubstan
ciada a sua verdadeira conceitualizac,:ao e bem definidas as respectivas 
areas de intervenc,:ao. Ao n1vel da rerminologia, o documento substitui 
a expressao "protecc,:ao a infancia c a tcrccira idadc" por "acc,:ao social", 
cuja relevancia esta sobrerudo na ahrangt~ncia dcste t'dtimo conceito. No 
entanto, o caracter inovador da lcgisla<;ao sobressai, sobretudo, nas novas 
atribuic,:oes cometidas as fregucsias nos dom1nios da educac,:ao, cultura, 
tempos livres e desporto, cuidados primarios de saude e acc,:ao social, em 
suma, no ambito do servic,:o social cm sentido lato. 
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1.2. Prindpios Ideol6gico-filos6ficos e Prindpios Operativos 
da ac«;ao social 

Afirma Maria Jose Aguilar Idanez que se designam por prindpios ideo
logico-filosoficos "aqueles que, por irem mais alem do ambito dos servis;os 
sociais, sao os que servem de sustentas;ao a propria acs;ao, e de modelo 
para a situas;ao-objectivo que se pretende atingir". 3 

Partindo deste pressuposto, especifica a autora tres prindpios enqua
dradores da acs;ao social, e que clarificam, pensamos, a articulas;ao que o 
presente trabalho pretende estabelecer entre o trabalho social e as linhas 
teoricas que o norteiam e o conceito de direito de informas;ao, ao n1vel 
da praxis, bem como a efidcia da sua aplicabilidade e os agentes sobre os 
quais recai essa tarefa: 

• Igualdade - diz rcspcito, segundo a autora, ao direito de ser consi
derado de igual forma, scm scr objecto de nenhum tipo de discrimi
nas;ao. Neste sentido, acresccnta a autora que "os servis;os sociais tern 
de contribuir para que todos os cidadaos tcnham identicas possibili
dades de realizas;ao pessoal c mclhorar a vida colectiva". 4 

• Liberdade - defende a autora, a cstc rcspcito, que nao ha possi
bilidade de um exerdcio pleno de liberdadc se a acs;ao social nao 
conseguir trabalhar no sentido de evitar ou atcnuar comportamentos 
sociais de discriminas;ao e marginalizas;ao. A liberdade adquire aqui 
um significado muito vasto, que abranged. nao so os direitos civis e 
pollticos, como o exerdcio real e efectivo dos direitos sociais. 

• Solidariedade - a este n!vel, afirma a autora, de forma muito cer
teira, "para que a solidariedade seja efectiva e nao se fique pelas pa
lavras, e necessaria a existencia de mecanismos de compensas;ao que 
corrijam os desequillbrios que 0 sistema socio-economico imp6e". 5 

3 IDANEZ, Maria Jose Aguilar, A Acriio Social t1 Nfvellvfunicipal, Funda<;ao Byssaia-Barreto, 
Coimbra, 2001, pp. 23. 

''Idem. 
5 Idem, Ibidem, pp. 24. 

1:--:TERVE~c;Ao SociAL, 30, 2004 
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Acresce salientar que a mesma aurora estabelece coma prindpios ope
rativos da ac<;ao social: 

" Conhecimento da realidade 
" Planifica<;ao e coordena<;ao 
" Responsabilidade pt'tblica 
" Universalidade 
• N ormaliza<;ao 
• Descentraliza<;ao 
" Participa<;ao 

1.3. Publico-Alvo dos Servis:os Sociais Autarquicos 

Segundo Maria Jose Idanez, o publico-alvo dos servi<;os sociais e cada 
vez mais diversificado, dado que as novas exigencias de cidadania pressio
nam a polltica social no sentido de passar a considerar a sociedade numa 
perspectiva abrangente e nao discriminatoria, deixando de considerar o 
seu publico-alvo coma apenas as popula<;6es desfavorecidas e passando a 
dar resposta as necessidades de todos os cidadaos. 

Ainda assim, continua a ser verdade que o atendimento, ao nivel da 
ac<;ao social autarquica, continua a apresentar uma prevalencia de indi
viduos que apresentam caracteristicas de fragilidade individual e social, 
em virtude das situa<;6es-problema que os afectam ou afectaram o seu 
percurso de vida. Os utentes dos servi<;os apresentam, regra geral, tra<;os 
caracteristicos, dos quais se podem destacar: 

a) Problemas de auto-estima muito demarcados, muitas vezes refor<;a-
dos por situa<;6es de desemprego de longa dura<;ao; 

b) Baixo nivel de escolaridade ou ausencia total de escolaridade; 
c) Competencias pessoais e sociais empobrecidas; 
d) Perten<;a a agregados familiares muito numerosos e/ou disfuncionais; 
e) Titulares de rendimentos muito escassos ou muito irregulares, so-

bretudo presta<;6es de Rendimento Minima Garantido; 
j) Idosos em situa<;ao de dependencia, total ou parcial; 
g) Crian<;as corn dificuldades de aprendizagem; 
h) Individuos em idade activa, corn problemas de adi<;ao. 

INTERVENyAo SacrAL, 30, 2004 
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A estes tra<;:os encontrarn-se, geralrnente, associados cenarios de exclu
sao social, que sao sirnultanearnente origern e resultado de urn processo de 
perda de valores sociais e de urn sentido de utilidade social/cornuniraria. 

2, 0 direito a informas:ao 

"Ela (Administrariio) deve ser tramparente, isto e, fornecer aos cidadaos 

as informaroes que estiio em seu jJoder em z;ez de as reter, e assim expliatr 
as razoes do seu comportamento e das dccisocs que ela toma (..) no caso da 
Administrariio Pziblica, tratar-se-irl de pamitir aos cidadiios atrauessar a 
barreirct constitufda pela burocracia, br~rreim que segundo Weber seria uma 
caracterfstica essencial para a sua cxisttllciil, c que tern scruido tambem para 
diferenciar e scparar a Administ mciio dos administrados. "6 

A necessidade de transparencia rcprcscnta, sobretudo, o ponto de par
tida para urna rnelhor participa<;:ao social- se a sociedade e de todos e para 
todos, nao fara sentido que todos ncla participern, independenternente das 
suas com.petencias para acedcr il inCorma<;:ao que a Administra<;:ao tradi
cionalrnente tende a ornitir? 

'/1 transparencirt tljhlri'ce como um coroldrio da democracia, manifestando
-se hoje em todos os dom!nios da uida social, sucedendo-se a regulariio de 
certas materias segunrlo orientaroes que se apresentam inspiradas pe!a ideia 
de transparencia. h~·ta tem abrangido disposiroes de toda a natureza, que 
pretendem niio sr5 assegurar uma nzelhor infonnariio aos cidadiios, tanto no 
dominio do accsso aos documentos dr1 r~dministrr~rao, como no dominio da 
obrigariio de jimdamentar os actos administrativos ou de publicitar a sua 
actividade, corno as que pretendem permitir a sua participr~rao mais actiz;a 
na fonnariio das decisoes dr1 Administrariio, com especial incidencitl nos 
ziltimos tempos r1traves dos lnqueritos hiblicos, em que justamente o Cr5digo 
do Procedimento Administnttivo tliemiio tem sauido de refirhzcia. "c 

E neste contexto que surge a segunda grande dimensao do Plano 
Nacional de Ac<;:ao para a Inclusao que aposta na preven<;:ao de riscos de 

"CONDESSO, Fernando, Direito ,7 lnformariio AdministmtizM, Lisboa, 1995, pp. 31 
.. Idem, pp. 37 

1;-.;TERVE:-.:c;.\o SociAL 50, 2004 
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exclusao onde, num primeiro eixo, se "explora plenamente o potencial 
da sociedade de conhecimento e das novas tecnologias de informa<,:ao e 
da comunica<,:ao e se assegura que ninguem saia delas exclu!do dando, 
nomeadamente, uma aten<,:ao especial as necessidades das pessoas corn 
deficiencia." 8 

Parece-nos importante sublinhar o preceituado pelo n.0 2 do art. 268.0 

da Constitui<,:ao da Republica Portuguesa que estabelece que os cidadaos 
tern o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem preju
{zo do disposto na lei em materias relativas a seguran<,:a interna e externa, 
a investiga<,:ao criminal e a intimidade das pessoas. 

Neste ambito, e igualmente importantc rcssalvar o prcccituado pelo 
artigo 7.0 da Lei n.0 85/93 de 26 de Agosto, que cria a Comissao de 
Acesso aos Documentos Administrativos: 

" no 11.0 1 - todos tern direito a informa<,:ao mediante 0 acesso a docu
mentos administrativos de caracter nao nominativo; 

" no n.O 3 o direito de acesso aos documentos administrativos com
preende nao so o direito de obter a sua reprodu<,:ao, bem como o 
direito de ser informado sobre a sua existencia e contet'1do. 

''A 'democracia administrativa' tern limites, mas 0 direito a informa<,:ao 
administrativa, consagrado ja em muitos pa!ses e tambem em Portugal, 
e, a seu modo, o sinal do advento de uma nova Administra<,:ao, de uma 
nova cidadania e de uma nova democracia". 9 

No entanto, para que, a participa<,:ao polltica, corresponda uma efectiva 
participa<,:ao administrativa, e fundamental que 0 direito de informa<,:ao 
seja consagrado e criadas as condi<,:oes para uma efectiva aplicabilidade. 
So em posse de toda a informa<,:ao, e que o cidadao pode considerar-se 
um elemento da sociedade, cuja participa<,:ao e envolvimento e util ao 
beneflcio de todos, incluindo o seu proprio. 

E so quando for atingido este patamar de satisfa<,:ao, podemos falar em 
cidadania social. 

5 PRETEXTOS, IDS- Ministt§rio do Trabalho e da Solidariedade, n.o 5, Junho de 2001. 
9 ldem. 

INTERVEN<;:)I._o SociAL, 30, 2004 
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3. 0 direito a informas;ao enquanto instrumento potenciador 
da cidadania social 

"Amplia~se entao ate ao nivellocal, a tendencia observada por Boaventura 

Sousa Santos para as relar;oes do Estado com a sociedade civil: a estruturar;ao 
de um conjunto de antis sociais concentricos no seio dos quais estd o estado. 
Nos antis interim·es, ciratla a sociedade intima do Estado. Nos aneis exteriores 
circula a sociedade estranha ao Estado. Nos aneis interiores, dominam os 

mecanismos de integrar;!io e trivializar;!io, nos aneis exteriores dominam os 
mecanismos de repressao e exclus!io" 10 

E evidente que, a este nivel, os pt'1blicos-alvo de cada urn dos aneis 
ilustrados por Boaventura de Sousa Samos tern capacidades diferenciadas 
para o exercicio pleno da sua cidadania, hem como para a reivindicac;ao 
dos seus direitos, enquanto cidadao, pcrantc os servic;os publicos. 

Para Peter Drucker, "a politica p<ls-capitalista deve recriar a cidada
nia" 11

, na medida em que ea cidadania que faz nascer o verdadeiro cida
dao e e a existencia deste que cl<i scntido a polltica. 

Nesta perspectiva da formac,:~i.o para a cidadania, devemos recordar as 
palavras de Maria Jose Idancz quando analisa a problematica da partici
pac,:ao popular no ambito da acc;ao social municipal e sublinha a impor
tancia da informac;ao como instrumento potenciador da transformac,:ao do 
cidadao em agente da sua prcSpria mudanc;a. Afirma a autora: 

"Evidentemente nao pode existir uma verdadeira participar;ao na gestao 
pziblica dos servif·os se as pessoas n!io dispuserem de informar;!io sujiciente. Um 
cidad!io informado apresenta melhores condir;oes de participar;ao activa e de 

mobilizar;ao que um cidadao eo m folta de informar;ao. E por isso que esta se 
constitui num requisito ou condir;ao imprescindivel para a participar;!io. "12 

10 BRANCO, Francisco, Jvlunicipios e Pol!tims Sociais em Portugal, Instituto Superior de Servi<;:o 

Social, Lisboa, 1998, pp. 169. 
11 DRUCKER, Peter F, Sociedade Pos~Capitalista, Lisboa, 1993, pp. 170. 
12 IDANEZ, Maria Jose Aguilar, A Acrao Social a Nfvel Municipal, Funda<;:ao Byssaia~Barreto, 

Coimbra, 2001, pp. 56. 
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A este proposito, afirma Hermano Carmo que "este processo (de demo
cracia participativa) complexifica e atrasa o processo de tomada de decis6es 
e exige uma educa<_;:ao para a participa<_;:ao democratica." 13 

A este cenario, contrap6e Carla Pinto que o processo de democracia 
participativa "traz vantagens num maior envolvimento e responsabiliza<_;:ao 
( ... ) e aumenta o sentido de uniao e perten<_;:a na sociedade." 14 

E evidente que, neste contexto, o papel do tecnico de servi<_;:o social, 
a exercer fun<_;:6es nos servi<_;:os sociais municipais se torna fundamental, 
no sentido de dar a conhecer a informa<_;:ao, corn rigor e clareza, a urn 
publico que nao possui competencias para a ela aceder, pelas caracteristi
cas ja referidas no ponto 1.3., quando tra<_;:amos o perfil do publico-alvo 
destes servi<_;:os, bem como pelos factores que dificultam o acesso a essa 
mesma informa<_;:ao e o conhecimento desse direito, que emolduram, ge
ralmente, os mecanismos de repressao e exclusao social, aos quais se refere 
Boaventura de Sousa Santos, entre outros autores. 

4. 0 direito a participas:ao da crians:a/jovem enquanto 
promos:ao da sua cidadania 

"(. . .) Para ser homem, niio basta nascer, e necessdrio tambem aprender. 
Todo 0 ser humano passa por um processo de socializafliO primdria que e 
essencialmente efectuado pela familia, onde siio adquiridas competencias 
bdsicas que !he permitem consolidar conhecimentos essenciais para a 

socializafliO secunddria (. . .) 15 

Tambem as crian<_;:as/jovens sao "agarradas" neste sistema de estrutura
<_;:ao de aneis sociais concentricos ilustrados por Boaventura Sousa Santos, 
onde circulam a sociedade intima e a sociedade estranha ao Estado. Se para 
o adulto, a cidadania se desenvolve, consolida e efectiva numa plataforma 
comunitaria e social, na medida em que se constitui num emaranhado de 

13 CARMO, Hermano, 1997 in PINTO, Carla, in Politica Social- 1998, Lis boa, ISCSP, 1998, 

pp. 247-264. 
14 PINTO, Ca rla , in Politica Social- 1998, Lisboa, ISCSP, 1998, pp. 247-264 . 
15 SA VATER, Fernando, 0 Valor de Educar, Lisboa, Edirorial Presenc;:a, 1997, pp . 33 . 

l NTERVEN<;AO SOC IAL , JO, 2004 
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relac;:6es pessoais e sociais e serve de conceito conciliador entre os diferen
tes papeis sociais assumidos pelo indiv1duo; para a crianc;:a, sobretudo em 
idade pre-escolar, a aprendizagem para a cidadania joga-se especialmente 
no nucleo familiar. Logo, o acesso aos direitos e os proprios direitos sao, 
sobretudo, direitos humanos e relacionais. 

Numa primeira insrancia de vida, o direito a informac;:ao, aos afectos, 
a partilha familiar sao fontes primordiais para que a crianc;:a possa ver 
crescer dentro de si a noc;:ao de que a sua participac;:ao e fundamental e 
determinante na forma como o processo familiar decorre. 

Da mesma forma que dar voz a todos os elementos de uma socie
dade, potencia o desenvolvimento da ideia de que o contributo de todos 
e relevante para 0 born andamcnto do processo social, dar voz a todos 
os elcmcntos da familia potencia nas crianc;:as, as primeiras noc;:6es de 
auto-estima, de valorizac;:ao pessoal, de capacidade de intervenc;:ao e estas 
sao, provavelmente, as primeiras bases da aprcndizagem para a cidadania. 
No fundo, o que esra em causa c a no<;[io de que so se lanc;:a na defesa 
dos scus dircitos, quem sente que tcm fcrramentas para os defender, e ao 
n!vel da cidadania, quando falamos cm ferramentas, estamos a falar em 
competencias pessoais e sociais. 

4.1. A situa~ao espedfica das crian~as/jovens em risco social 

Partindo destes pressupostos que enunciamos ate aqui, e no que toca 
as crianc;:as/jovens em risco social, coloca-se precisamcnte o mesmo pro
blema que apresentamos para os cidadaos cm idade adulta, que "caem" 
em situac;:ao de desfavorecimento. Tambem para as crianc;:as, ha situac;:6es e 
pcrcursos de vida muito adversas, que as limitam nas suas aprendizagens, 
dado que sendo as proprias fam!lias desfavorecidas, subsidiariamente, as 
suas crianc;:as serao tambem desfavorecidas, porque nao correm, no nucleo 
familiar, estrategias educativas de optimismo, transformac;:ao e encoraja
mento. Afirmam, a este proposito, Marlene Cabral e Aida Marques, 

"(. . .) Quando a socializar;iio prinuiria e satisfot6ria e assenta numa 
base s6lida, a socializar;iio secunddria e focilitada, permitindo, na maioria 
das sitzta~·oes, uma integra~·iio social e profi'ssional plena. Caso contrdrio, 
persistiriio lacunas graves inibidoras de uma inclusiio social, so sendo passive! 

INTERVE;-..;c;.\o SoCIAL, 30, lOO-t 
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minimizd-las ou elimind-las com um trabalho demorado de socializa(iiO e 
persistencia (. . .) ". 16 

Ora, esclarecem as autoras que o desenvolvimento de competencias 
pessoais pressup6e a apreensao e consolidac;:ao dos seguintes niveis: co
nhecimento do "self", reconhecimento do outro e capacidade para tomar 
decis6es/autonomia. E continuam as autoras, 

"(. . .) Por outro !ado, a aquisiriio de competencias pessoais atraves 
dos tres niveis acima emmcirzdos, possibilitrl a promorao de aptidoes que 
tornam vidvel rl obten(iio de 7'c.wltados socia!mmte nwis cfi'crlzes para uma 

consolida(iio efectiva da i!Jserriio dm jJessor/s, unu1 vez que silo desenvolvidas 
capacidades de comlmica(iio, constrtt(iio de relct(i5es, ncgociariio, recusa e 
procura de ajuda(. . .) ". 

Neste contexto, e tendo nos presente que ha familias onde estas apren
dizagens nao sao possiveis, parece-nos relevante questionar se 0 que deve 
pesar na balanc;:a e o amor incondicional da familia biologica, mesmo que 
castrante e impeditivo do desenvolvimento de competencias pessoais e 
sociais, ou pelo contrario, a criac;:ao de urn ambiente familiar alternativo, 
em que e passive! ajudar a formar cidadaos, numa logica de direitos e 
deveres, e numa base que nao seja apenas teorica, mas sobretudo que se 
revele numa dimensao de praticas comportamentais. 

Sem menosprezar o amor da familia biologica, se nao actuarmos para 
formar crianc;:as/cidadaos capazes de uma intervenc;:ao social responsavel, 
solidaria e assertiva, conscientes do seu valor, o mais que podemos esperar 
e a reproduc;:ao de esquemas familiares desfavorecidos. Dai que, se noutras 
materias, atraves das crianc;:as, podemos chegar aos adultos/pais (como e 
o caso das campanhas de sensibilizac;:ao para a reciclagem/ separac;:ao de 
lixos), porque estao mais disponiveis e tern maior capacidade de absorc;:ao 
de nova informac;:ao; no que concerne a questao dos direitos, se as crianc;:as 
os identificam na escola e nao os sentem aplicados no seu seio familiar 
(sendo que o contrario tambem, por vezes, e verdade) o que podemos 

"' CABRAL, Marlene e lVfARQUES, Aida, "Departamenro de Descnvolvimento Integra do IDS", 
in Traba!har Competencias Pessoais e Sociais, PRETEXTOS, n. 0 6, Agosro/2001. 
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esperar e urn fossa medonho, que s6 contribuid. para o refor<;:o do pro
cesso de exclusao social. 

A educa<;:ao parental, neste dominio, e fundamental, porque aos pais 
cabe uma op<;:ao estrutural: ou o caminho e no sentido da educayao de 
seres aut6nomos e pensantes, o que representa, tambem, urn desafio pro
gressivo e constante a capacidade dos pr6prios pais, ou 0 trajecto passa a 
ser desviante- quer falemos de super protec<;:ao, quer falemos de negligen
cia- criando meninos e meninas "apagados", na sociedade, coma na vida, 
coma nas competencias, impedidos dessa capacidade de sorrir e gozar o 
que a vida tern de born. E preciso explicar aos pais que esta educa<;:ao para 
0 optimismo e, sem duvida, urn dos elementos fundamentais do direito 
a participa<;:ao, porque e ele tambem que nos ajuda a aceitar que as lutas 
sao possiveis, num patamar consciente de capacidade critica, exigencia de 
direitos pessoais e valoriza<;:ao pcssoal! auto-estima. 

0 direito a participa<;:ao so c possivel se houver espa<;:o para a parti
cipa<;:ao, e dai que a estc rcspciro, scja pertinente citar Maria Emilia 
Vilarinho 17 quando afirma: 

"( .. .)A z;isiio mlultodntrica da inf/lncia podef/tzer com que a drea da 
formar;iio cfvim se lrrlmj(;rmc nurn tJjJttr;o de construr;iio de urna espr!cie de 
rnanurt! de imtntj'iies prtrtt os cornportmnentos ern ;nib!ico e que niio de espar;o 
a assunr;iio da cidadania das crianr;as e dos }ovens( 0 0) ". 

Condusao 

Partindo do pressuposto de que foram devidamente definidos, no 
presente trabalho, os dais conceitos que pretendiamos analisar, de forma 
articulada - conceito de ac<;:ao social e seu publico-alvo e conceito de 
direito de informayaO, pensamos que e de ressalvar, nesta analise, 0 tipo 
de enquadramento do direito de informa<;:ao, ao nivel dos servi<;:os sociais 
aud~rquicos, bem coma as limita<;:6es da sua aplicabilidade. 

Se considerarmos que o cidadao, enquanto utente dos serviyos sociais 
autarquicos, deve estar apto a fazer escolhas, no sentido da sua participa-

1 ~VILARINHO, Maria Emilia, in "Formas:ao Civica no Ensino Basico- e preciso dar voz as 

crian<yas e aos jovens!", http://www.apagina.pt. 
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<;:ao na gestao publica, revela-se claro que tern que contar, neste processo, 
corn a "hospitalidade" dos tecnicos da institui<;:ao que o acolhe. 

E evidente que, neste contexto, o papcl do tecnico de servi<;:o social, a 
exercer funs:oes nos servis:os sociais municipais se torna fundamental, no 
sentido de dar a conhecer a informa<;:ao, com rigor e clareza, a urn publico 
que nao possui competencias para a cla accder, bem coma pelos factores 
que dificultam o acesso a essa mcsma informa<;:ao e o conhecimento desse 
direito, que emolduram, geralmcnre, os mecanismos de repressao e exclu
sao social. 
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