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Pedro Humberto LoPES* 
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Mobiliza~ao e Partidpa~ao dos J ovens em perigo 
no Projecto Rua: Percep~oes e Significados ** 

lntrodu~ao 

A interuen(ilo com joucns em sitllil(.·fio de pcrigo, Jlfl dretl dr1 prcucn(ilO 

e t~lgo recente em Portugal, sendo o lnstituto de Apoio rl Crirm('a tnn dos 

grandes impulsionadores, implicando os jouens no trabalho de preven~·iio e 

criando parcerias com vdrias instituiroes. 

Este artigo foi baseado no Trabalho de lnvestigariio e e dedicado 

a interuenriio social com jovens em situarao de perigo, no estudo da 

implicariio destes no processo de intervenriio nas actiuidades do lAC no 

Bairro do Condado (Zona} de Chelas), na sua organizariio de acordo com 

as necessidades dos jovens, atraves das perceproes e consequente avaliariio, 

para a adaptariio e significados que estes atribuem as intervenroes sociais 

de que silo alvo. 

Este artigo tern como ponto central as percepy6es e os significados que 
os jovens atribuem as interven<;:6es de ac<;:ao social de que sao alvo. Mais 
especificamente, definimos como objectivos fundamentais: conhecer a in
terven<;:ao social existente para jovens em risco, integrada no Projecto Rua 
- Em Familia para Crescer no Bairro do Condado (Zona J de Chelas), 
desenvolvido pelo Instituto de Apoio a Crian<;:a; conhecer a interven<;:ao 
da assistente social no ambito do Projecto Rua; observar o tipo de mobili
za<;:ao e de participa<;:ao dos jovens nas actividades do Projecto; identificar 

* Licenciados em Servi<;:o Social. 
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as perceps;oes e significados que os jovens em risco tern das intervens;oes 
de que sao alvo. 

Sendo o nosso interesse captar a perceps;ao e significados dos jovens, 
sobre a intervens;ao de que sao alvo, a investigas;ao conduziu-nos a estabe
lecer uma relas;ao proxima corn a realidade, de forma a conseguir observar 
essa mesma realidade atraves dos «olhos desses jovens». A integras;ao no 
ambiente dos jovens e a intervens;ao de que sao alvo por parte do IAC foi 
definindo a nossa metodologia, como sendo de origem qualitativa. 

I. ]ovens em situas:ao de perigo a complexidade de urn 
conceito 

0 conceito de juventude, segundo Jose Machado Pais, e uma «fase da 
vida marcada por uma certa instabilidade associada a determinados "pro
blemas sociais", insers;ao profissional, falta de participas;ao social, delin
quencia, corn a escola, com os pais etc.» 1

• Neste conceito encontra-se urn 
leque de ideias que caractcrizam cstc grupo, que e definido pela sua idade, 
isto e, por pertencerem a uma dada fase da vida, a definis;ao dos limites 
das idades depende de institui<,:ao para instituis;ao, de ciencia para ciencia, 
de projecto para projecto, mas a n!vel geral inicia-se entre 13-14 anos ate 
aos 18-19 anos. 

A Lei de ProtecfiiO de Crianfas e ]ovens em Perigo tem por objecto a 
promofiio dos direitos e a protecfiio das crianfas e dos jovens em pe
rigo, de forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integraf2 
(Lei n. 0 147199, de 1 de Outubro, artigo 1. ay, 

Considera crians;a ou jovem em perigo quando se encontra, numa das 
seguintes situas;oes 4: 

- Estd abandonada ou vive entregue a si propria; 
Sofre maus tratos flsicos ou psiquicos; 

1 Jose Machado Pais, Cultums juzmzis, Col. Analise Social, INCM, Lis boa, 1993 p. 24. 
2 Guia de Legisla(iio e Reczmos, Ministerio do Trabalho e Solidaricdadc, p. 31. 
.\ Lei de Protec(tlo de Cril!IZ(CIS e ]ovens em Risco. 
1 Guia de Legisla(tlo e Rewrsos, p. 31 e segs. 
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.E obrigada a actividades ou trabafhos excessivos ou inadequados a sua 

idade, dignidade e situar;ao pessoaL ou prejudiciais a sua fimnar;iio ou 
desenvofvimento; 
Estd sujeita, de forma directa ou indirecta, a comportamentos que afec
tem gravemente a sua seguranr;a ou o seu equifibrio emocionaL. 

0 jovem em siruas:ao de perigo e o jovem em risco sao muitas vezes 
utilizados como sin6nimos. Apesar de a sua reh;:ao ser estreita, diferen
ciam-se em niveis distintos, sendo «perigo como uma amcac.:a a existencia 
de alguem, diremos que risco lmais abrangentel c a cmincncia do perigo 
efectivo»5. Os problemas que afecram csrc grupo s:io, nomcadamente, o 
abandono, a ausencia de prorccc.:ao do jovcm por quem dcvcria tcr compe
tencias parentais, negligencia f~lCc as nccessidades afectivas c de dcscnvol
vimento da crians:a, abuso sexual, por parte de adultos, abandono cscolar, 
absentismo escolar (nao tern uma frequencia assidua as aulas, mas est<l 
vinculado a instiruic.:ao escolar)' trabalho infantil ( e to do 0 trabalho que 
seja susceptivel de comprometer a educas:ao ou prejudicar o desenvolvi
mento fisico, mental, moral ou social a individuos menores de 16 anos) e 
condutas desviantes; consumo de substancias consideradas ilicitas ( droga) 
ou ingestao de bebidas alco6licas e ainda a pratica de facto qualificado 
pela lei como crime. 

E importante tambem reflectir sobre os criterios que permitem dizer 
que uma determinada situac.:ao e portadora de risco ou perigo. Joao Seabra 
Diniz propoe dois eixos: o externo ou social e o subjectivo ou psicol6gico. 
0 eixo externo ou social pode-se definir como «Urn grau excessivo de 
disfuns:ao entre os jovens e a sociedade, que impossibilita uma integrac.:ao 
positiva no grupo. Impede, da parte do jovem, o sentimento de pertenc.:a 
que deveria levar a aceitac.:ao de determinadas normas e a organizac.:ao de 
urn a identidade»6

• 

0 jovem adopta comportamentos que o grupo compreende como sendo 
agressivos e tende a senti-los como perigosos, disfuncionais, e portanto, a 
rejeita-los e muitas vezes persegui-los. Partindo desse nivel de compreen-

5 lnstituto para o Desenvolvimento Social, Crirmras que vivem em Lar - Caracterizariio 
Sociogrrifica e Percursos de Vida, p. 20. 

6 Joao Seabra Diniz, Riscos para Crianras Numa Sociedade em Mudm1ra- Quais e P01·que?, 

p. 19. 
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sao, e diffcil encontrar uma ponte comunicacional entre estas duas partes, 
implicando consequentemente uma interven~ao de caracter especial. «0 
que os jovens fazem ou deixam de fazer corn o seu mal-estar depende em 
parte importante dos modos de expressao que a sociedade lhes permite e 
a capacidade de reac~ao positiva de que se mostra capaz.>/ 

0 se gun do eixo, o subjectivo ou psicol6gico: «Procura ter em coma a 
situa~ao interna do indivfduo, identificando os principais aspectos da sua 
dinamica interior que determina este tipo de comportamentos.»8 Aqui, 
a situa~ao de risco comporta um grau excessivo de sofrimento psfquico, 
faltando neste caso a presen~a fisica e disponibilidade afectiva dos adultos, 
de forma a encontrar o equilfbrio psfquico. Assim, a situa~ao de perigo 
acontece, nao pela existencia de sofrimento mas por nao existir nenhum 
elemento que o contrarie, nenhuma presen~a adulta de «boa qualidade 
(quer quanto a qualidade afectiva quer quanto a qualidade dos materiais 
que presta) »9, tornando este sofrimento interior ainda maior. 

A capacidade de reac~ao positiva que os jovens em situa~ao de perigo 
podem desenvolver no sentido de contrariar os factores que os condicio
nam chama-se resiliencia. 

Resiliencia refere-se as habilidadcs sociais dos indivfduos para a resolu
~ao de conflitos, implicando transforma~6cs segundo as capacidades cog
nitivas para interpretar a situa~ao social. Scgundo Cicchetti e Garmezy10 , 

sao «caracteristicas de personalidade ou rccurso de enfrentamento que 
facilitam a supera~ao da adversidade, a sobrcvivencia ao stress e a trans
cender perdas». 

1.1. 0 processo de socializacrao 

A socializa~ao e «o processo pelo qual alguem aprende os modos duma 
determinada sociedade ou grupo a fim de que possa funcionar dentro 
dela. Inclui tanto a aprendizagem quanto a apreensao de padr6es, valores 

-Ibidem, p. 21 
8 ]oao Seabra Diniz, Riscos para Crianras Numa Sociedade em lvfudan(a- Quais e Pm·que?, 

p. 21. 
9 lbidem. 
"' Cicchetti e Garmezy citados em Frank!, V.E, Em busca do Sentido, Ed. Si node! e Ed. 

Vozes, Sao Paulo, 1993. 
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e sentimentos proprios da sociedade» 11
• No processo de socializa<;ao existe 

interao;:ao por meio de rela<;oes sociais, entre o jovem e o meio, normal
mente de uma forma inconsciente e acidental, em que o jovem se inicia na 
aprendizagem dos modos da sociedade, para que se integre na sociedade e 
se torne um membra activo e t'ttil dentro dela. 

Quando nascemos, ja nos encontramos numa determinada posi<;ao e 
vamos a os poucos e poucos determinando outras; assim, «cada pessoa 
possui diversas posi<;oes - posi<;ao de idade, posi<;ao de sexo, posi<;ao de 
religiao, posi<;ao de nacionalidade, e assim por diante. Ligado a cada po
si<;ao encontra-se um padrao de comporramcnro cspcrado, um papel» 12

• 

T udo is to implica que o ind ividuo con hcs~a o comport a mcnro cspcrado, e 
valores e sentimcntos que vai adquirindo culturalmcntc. 

A socializa<;ao ocorrc cm muitos ambicntcs c na intcracc;:io com muitas 
pessoas e grupos organizados, nomeadamente a famllia, igrcjas, cscola, 
grupo de camaradas, sendo que «cada agente socializa a crian<;a cm scus 
padroes e valores pr6prios» 13

• 

A familia e, especialmente nos primeiros anos, o mais importantc 
grupo de socializa<;ao. E por intermedio de fortes la<;os emocionais que a 
crian<;a vai desenvolvendo a sua personalidade e se vai relacionando com 
o resto da sociedade. 

A escola tem como fun<;ao transmitir certos valores, conhecimentos 
basicos e a especificidade da cultura em que se encontra. Ajuda tam
bem a que a crian<;a comece a ganhar independencia emocional da fa
milia, abrindo-o para novos modelos comportamentais e novas fontes de 
conhecimento. No grupo de pares, isto e, os membros que se encontram 
aproximadamente na mesma faixa etaria, pode-se encontrar varias fun
<;oes distintas: «Ensinam materia tabu evitada pelas institui<;oes com uma 
ordem estabelecida e valores convcncionais da cultura, ensinam maneiras 
e tendencias correntes, especialmentc cm rela<;ao a can<;oes, dan<;a, des
portos e outros aspectos da cultura popular.» 14 Ajuda tambem a abrir os 
horizontes sociais a crian<;a, e formando numa personalidade mais com
plexa, pois experimenta novos sentimentos diferentes e familiariza com 

11 Frederick Elkin, A Crianfa ea Sociedade, Rio de Janeiro, Edi.;:oes Blach, 1960, p. 14. 
12 ldem, p. 32 
13 Frederick Elkin, A CriaJzfa ea Sociedade, Rio de Janeiro, Edi-;:6es Blach, 1960, p. 63 
1 ~ Idem, p. 85. 
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jogos, codigos e interesses novos. «A crians;a tern um campo de teste para 
ideias e caracteristicas previamente apreendidas e adquiridas.» 15 

Na tematica dos «jovens em situas;ao de perigo», os agentes referidos 
anteriormente sao primordiais no processo de socializas;ao da crians;a, 
quer de forma negativa quer positiva. 0 autor Jose Luis dos Santos Cas
tro, ao realizar um estudo sobre o processo de socializas;ao das crians;as 
de rua, utilizando dados fornecidos pelo IAC, realiza uma caracterizas:ao 
familiar dos jovens e este conclui que, por detras de todo o processo, 
existe na maioria um doloroso processo de adaptas;ao da sua familia ao 
meio urbano, isto porque sao oriundas «de zonas rurais ou das ex-colonias 
"normalmente constituidas por trabalhadores nao qualificados, corn baixo 
grau de escolarizas;ao e que vivem corn alguma precariedade economica, 
nomeadamente na sua situas;ao face ao trabalho", habitando, essencial
mente, os bairros degradados da periferia de Lisboa». 

E nos bairros degradados que realmente se concentra este tipo de 
populas;ao, sujeita a processos de exclusao social, que derivam da sua po
sis;ao social. Tem, na maioria, cm comum rccursos economicos fracos, 
habilitas;6es deficientes, insucesso escolar, problcmas de saude, etc. Estes 
locais tambem sao mais penneavcis ao alastramento de problemas sociais 
como a delinquencia, o vandalismo e a circulas;ao de droga. Assim, estes 
individuos nao acreditam na possibilidade de mudar a sua vida. Isto deve
se muito a incapacidade dos pais transmitirem um capital cultural capaz 
para a integras;ao destes jovens na sociedade envolvente, e de uma educa
s;ao no sentido de um desenvolvimento saudavel das suas personalidades. 

Para alem da familia, estes jovens encontram-se em diferentes contex
tos de socializas;ao (bairro de origem, escola, instituis;6es, rua, grupo de 
pares), que os exp6em a diferentes normas e valores, e que proporciona 
a adops;ao de atitudes e comportamentos diferentes dos assumidos pelos 
pais - o que pode resultar na ruptura familiar. Na escola, a situas;ao de 
exclusao e particularmente sentida, pois esta nao esta preparada para os 
apoiar, muitas vezes nao aceita os seus valores e comportamentos diver
gentes dos habitualmente usados e nao desenvolve instrumentos e me
todos de ensino eficazes para a aprendizagem, condenando estes jovens 

11 1bidem. 
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ao insucesso escolar e complicando ainda mais a mudan<_;:a, de forma a 
melhorarem as suas condi<_;:oes de vida. 

Por fim existem tambem os grupos de pares, e este agente social que 
tem a capacidade de desenvolver de forma positiva, no sentido da acei
ta<_;:ao, pois «a adesao aos grupos de pares e uma forma de despiste das 
angt'tstias inerentes a condi<_;:ao de adolescentes e, no caso dos meninos de 
rua, obedece ainda ao imperativo de seguran<_;:a e sobrevivencia. Aparen
temente a atrac<_;:ao exercida pelos grupos de pares deriva da partilha da 
mesma situa<_;:a0». 16 No processo de socializac;ao destas cria!1<;:as e poss!vel 
compreender que, muitas vezes, cstes n;io conscgucm enfrentar a socie
dade, porque nao a comprccndcm, ncm sahcm como se rclacionar com 
ela, pois a familia nao foi capaz de proporcionar () dcscnvolvimcnro para a 
sua capacita<_;:ao, sendo regida pela lei da sobrcvivcncia c pcla <mcccssidade 
imperiosa da resoluc;ao de problemas de each dia ... corrcspondcndo a uma 
logica de imediatismo, que inibe a perspectiva da vida>Y." Por outro lado, 
estes jovens apresentam a incrivel capacidade de sobreviver em qualquer 
circunsrancia, ate ao limite de viverem como sem-abrigo, sendo muito 
importante o grupo de pares, na aquisic;ao de comportamentos e valores 
que os apore. 

1.2. A suburbanizac;:ao 

Consideramos relevante situar os jovens no seu contexto espacial de 
vida, um bairro suburbano de Lisboa, relacionando o tema da suburbani
dade com a exclusao social. 

A imporrancia crescente dos subt'trbios no contexto actual do processo 
de urbanizac;ao justifica a opc;ao por este cspac;o, conotado com frequen
cia com uma menor qualidade de vida e onde os fenomenos de exclusao 
social se revestem de peculiaridades proprias. Como pano de fundo para 
estes fenomenos, encontra-se a progrcssiva tendencia para o aumento da 
disrancia entre o emprego e a habitac;ao, que reflecte e e o reflexo da ex
pansao suburbana. No entanto, e apesar da sua relevancia nos mais diver
sos dominios, nao se configura unanime 0 ambito de aplicac;ao da palavra 

16Jose Luis dos Santos Castro, op. cit., 1997, p. 34. 
J" Idem, p. 39. 
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suburbia, quer pela proliferac;:ao de terrnos que se associarn ao espac;:o fora 
dos lirnites fisicos das cidades e que corn elas se relacionarn, corno, por 
exernplo, periferia ou arredores, quer pela dificuldade na delirnitac;:ao do 
espac;:o que lhe corresponde. 

«Os subttrbios encontram-se numa relar;iio de proximidade e dependencia 
perante outra categoria territorial, a cidade, pois so existem se o processo de 
evolur;iio urbana os produzir.» 18 

Os subt'1rbios associarn-se corn a expansao das func;:6es habitacionais e 
econ6rnicas para fora dos lirnites da cidade, corno resposta a urna corn
plexidade de factores. Assirn, os suburbios adquirern corno caractedsticas 
fundarnentais, corn forte caracter urbanizado, densidade, dados de ocupa
c;:ao elevados, processo de consurno do espac;:o rural de rnaior dinarnica e 
intensidade, reduzidos vestigios da antiga ocupac;:ao rural, forte ligac;:ao e 
dependencia dos principias eixos de transportes e ainda os fluxos intensos 
de pessoas e bens dele para a cidade principal. 

Ernbora o fen6rneno urbano j;i tenha uma longa hist6ria de rnilenios, 
nos ultirnos tres seculos e, em particular, na segunda metade do seculo 
XX, sofreu rnudanc;:as profundas, quer quantitativas quer qualitativas, que 
alterararn quer os padr6es de distribuic;:ao da populac;:ao quer as l6gicas lu
crativas e produtivas das actividades econ6rnicas, as quais, reciprocarnente 
influirarn nas forrnas e nos ritrnos dos processos de urbanizac;:ao/subur
banizac;:ao. 

Aqui entendernos urbanizac;:ao corno sendo caracterizada por urna 
acentuada densificac;:ao no interior das cidades, o que originou urn reforc;:o 
das suas infra-estruturas, bern corno entendernos suburbanizac;:ao corno 
estando associada corn o acrescirno de rendirnentos e corn as rnelhorias 
tecnol6gicas nos transportes, o que corresponde a urna desconcentrac;:ao 
da populac;:ao e da indt'1stria para as periferias adjacentes. 

A suburbanizac;:ao irnplicou e irnplica consequencias sociais, corno 
a pobreza, a exclusao social - segregac;:ao. Aqui entendernos delinear o 

18 Augusto G. Cebola, 0 Quotidiano Suburbano como Factor de <<Exclusiio Social», Lisboa, 
1996, p. 39. 
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que entendemos como segregas;ao, esta e a consequencia natural da con
correncia entre diferentes grupos pela posse de urn territorio, entenda-se 
como direito a habitas;ao, e e obvio que os processos de urbanizas;ao, 
em particular, conduzem a uma arrumas;ao territorial dos estratos so
ciais, que acentuam as desigualdades e as distincias sociais entre eles. 
«Esta face da segregas;ao residencial nao se resume, no caso portugues, aos 
bairros sociais, pois os bairros de lata, os clandestinos, podem tambem 
exercer esse papel repulsivo. A importincia do estatuto socioeconomico 
pode manifestar-se tambem nas preferencias por locais associados corn o 
processo de socializas;ao infantil e juvenil, isto e, corn a proximidade da 
habitas;ao dos progenitores, procurando a conjugas;ao entre a classe e o 
estatuto social.» 19 

As raz6es socioeconomicas tern a qui urn grande peso; pois verifica-se 
que produz, de ha muito, urn movimento de exclusao de umas categorias 
sociais sobre outras, atraves da pratica da alta dos pres;os imobiliarios, o 
que provoca uma concentras;ao das populas;6es de estratos economicos e 
socioprofissionais mais predrios em alguns grandes conjuntos de habita
s;ao social, suburbana, bem como em bairros de lata, clandestinos. 

Ja nos referimos atras a questao da exclusao social. Importa aqui si
tuarmo-nos quanto a sua definis;ao ou designas;ao tao correcta e actual 
quanto possivel. A imrodus;ao da tematica da exclusao social e bastante 
recente no discurso ciemifico, anos 60-70, sofreu varias reformulas;6es, 
ligadas a emergencia dos problemas relacionados corn as novas formas de 
pobreza e de marginalizas;ao. Assim, e actualmente, podemos designar 
exclusao social como a ultima fase do processo da pobreza, equivaleme 
a marginalizas;ao social, estando relacionada corn a restris;ao e/ ou difi
culdade de acesso aos direitos (sociais, dvicos, politicos, etc.), por parte 
dos cidadaos, a chamada «cidadania incompleta». A exclusao social e urn 
problema da sociedade, ja que e nela que tern origem e so podera ser 
resolvida atraves da mudans;a social, que tera de ocorrer no seio dessa 
mesma sociedade. 

19 Augusto G. Cebola, Op cit, p. 62. 
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1.3. Intervens;ao na prevens;ao da delinquencia 

Em 1958, Anna Freud afirmava que «ser normal na adolescencia e, 
em si mesmo, anormal». Muitos foram os autores que se debruc,:aram so
bre este estadio de vida, por si s6 tao complexo. 0 psic6logo E. Erikson 
compara a adolescencia a «actuac,:ao do artista que salta de urn trapezia 
para outro - o jovem deixa o abrigo seguro da infancia para agarrar a 
independencia do adulto; entre urn a L1se e outra fica o voo livre conhecido 
por adolescencia»20

• 

Este autor considera que o jovem atravessa uma crise de idemidade, 
como ponto de mudanc,:a da sua personalidade, isto e, o adolesceme vive 
na incerteza quanto ao tipo de pessoa que quer ser ou quanto ao modo 
como quer vir a ser considerado pelos outros. 

E no periodo da adolesccncia que e mais associada a delinquencia, corn 
uma conotac,:ao muito ligada a noc,:ao de criminalidade e aos compor
tamentos anti-sociais. Conceitos recentes, como desvio social, comec,:am 
agora a surgir e tendem a ligar-se corn os conceitos de desviancia e mar
ginalidade corn a anti-sociabilidade 21

• As Teorias da Rotulagem designam 
por desvio qualquer transgressao ao social, grupal ou institucionalmente 
aceite e definido, em que ha urn processo de imeracc,:ao entre os desviantes 
e o que os regulam. 

No estudo da delinquencia juvenil, segundo urn modelo proposto por 
Alain Touraine 22

, demro de urn a perspectiva da sociologia da acc,:ao, rela
cionando os conceitos de actor social e de relac,:ao social, verificamos que a 
delinquencia se manifesta como o efeito de uma exclusao social, ou seja, e 
urn movimento de resposta a mesma, ja que s6 confrontando a sociedade 
o jovem se restitui como actor social, criando urn universo social no qual 
e admitido, reconhecido e aceite, tendo uma imagem gratificante de si 
mesmo ao desempenhar urn papel. 

Por urn lado, os jovens sao actores sociais cujas relac,:6es sociais sao de
compostas, sao exclufdos socialmente e respondem corn violencia e rejei
c,:ao as normas sociais por outro. Esta mesma auto-exclusao do jovem face 

20 A lain Touraine, cit. cm Jv!anua! de fnvestigariio em Cihzcias Sociais, 1992, p.p. I 16-119. 
21 Rui A. Gons;alves, De!iuquhzcia, Crime e Adaptafiio a Prisiio, Quarteto, Coimbra, 2000, 

p. 20. 
22 Ala in Touraine, cit. cm Jv!anua! de bwestigariio em Cihzcias Sociais, pp. I I6- I I9. 
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a sociedade constitui uma tentativa de adaptac;:ao social e reestruturac;:ao 
de si como actor social. 

As limitac;:6es do tratamento da delinquencia e efidcia do Modelo de 
Reabilitac;:ao e das intervenc;:6es remcdiativas colocaram em evidencia o 
desenvolvimento de estrategias de preven<;ao da delinquencia. 

Prevenc;:ao, segundo o autor Barker 15
, sao acc;:6es levadas a cabo por 

assistentes sociais e outros para minimi:;,ar e climinar aquelas condic;:6es 
sociais, psicologicas ou outras que se conhcccm como causas ou que con
tribuem para uma doenc;:a fisica ou cnHKion;d (' por vczcs problemas so
cioeconomicos, corn o objcctivo de cstahclccn comli(J)es na sociedade 
que realcem oportuniclades para que i nd iv id uos, f:l!11 il ias e comunidades 
se realizem positivamenrc. 

Existem duas conceptualizac;:6es sobre o conceito de prcvcnc;::io aplica
das ao dominio do crime e da delinquencia. 

Uma inscreve-se no modelo da saude publica, postulando tres tipos de 
imervenc;:6es preventivas: a) prevenc;:ao primaria; b) prevenc;:ao secundaria; 
c) prevenc;:ao terciaria. A segunda oriemac;:ao reconhece que a divisao entre 
prevenc;:ao primaria, secundaria e terciaria e titil para definir a populac;:ao 
alvo das intervenc;:6es, englobando na primaria, acc;:6es dirigidas a popu
lac;:ao, na secundaria, acc;:6es orientadas para grupos em risco e a terciaria 
acc;:6es visando a reinserc;:ao dos delinquentes. 24 

Deste modo as estrategias de prevenc;:ao sao classificadas em aborda
gens de prevenc;:ao do crime e delinquencia, tomando como referencia a 
estrategia adoptada. 

Tipos basicos de estrategias prevemivas: 

Prevenr;ao situacional: as estrategias que se dirigem as circunsrancias 
em que os delitos podem ser cometidos; 
Prevenr;ao individual: as estrategias que se centram nos individuos 
considerados delinquentes potenciais. 

23 R. Barker, citado por Martin Bloom, "Primary Prevention Practices", vol. 5, Col. Issues in 
Children's and Families' Lives, Thousand Oaks, California, 1996, p. 2. 

,., Jorge Negreiros, Delinqubzcim juvenis, 2001, p. 127. 
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De um modo mais alargado, «podem, assim considerar-se interven~oes 
preventivas: a) aquelas cujo objectivo consiste em prevenir a emergencia de 
actos anti-sociais e delinquentes mediante a modifica~ao de facto res que se pre
sume poderem contribuir para a prdtica de actos anti-sociais; b) as interven
~oes orientadas para a promo~iio de um comportamento pro-social, na pers
pectiva de proteger o individuo relativamente ao desenvolvimento de condutas 
antinormativas; c) medidas visando uma redu~ao das ocasioes susceptiveis de 
fovorecerem a prdtica de delitos» 25 . 

A questao fulcra! na prevens:ao dos comportamentos anti-sociais e 
definir criterios que permitam seleccionar os programas de intervens:ao 
preventiva que mais se adequem a realidade e que tenham tido avalias:oes 
fiaveis de eficacia. 

Actualmente existe um conjunto de abordagens que sao consideradas 
promissoras: as estrategias bascadas no desenvolvimento de competencias, 
interven<;:6es ao n!vel familiar c intervens:oes em contexto escolar. 

Das estrategias baseadas no desenvolvimento de competencias de
rivam duas orienta<;:6es tc6ricas distintas. A primeira baseia-se numa 
perspectiva geral que eLl cnCtsc a imporrancia das competencias cogni
tivas, sociais e comportamentais na aclapta<;:ao social. Destacando a im
portancia dos processos cognitivos para a compreensao e resolus:ao de 
conflitos interpessoais. A segunda orienta<;:ao e complementar a primeira 
e apoia-se nos defices das capacidades neuropsicologicas da crians:a corn 
comportamentos anti-sociais, principalmente se tais comportamentos tern 
um infcio precoce. 

« 0 treino de competencias soczazs parte do pressuposto de que os 
individuos que apresentam comportamentos anti-sociais niio possuem 
as competencias necessdrias para fimcionar adequadamente em term os 
interpessoais.» 26 

Um outro grupo de estrategias de prevens:ao esta baseado na aprendi
zagem de competencias de autocontrolo. 

25 Jorge Ncgrciros, op. cit., p. 128 
26 Jorge Negreiros, op. cit., p. 131 
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«0 autocontrolo tem sido dejinido como a capacidade de o individuo 
governar o seu comportamento em vista a atingir detenninados fins. 
Certas estrategias procuram modificar o estilo cognitivo associado a 
compulsividade mediante a aprendizagem de comandos verbais auto
dirigidos.»r 

0 segundo grupo de abordagens de prevenc,:ao esra relacionado corn as 
intervens:oes centradas no sistema familiar. Os problemas das crianc,:as 
corn defices neuropsicologicos serao superados se a crianc,:a se desenvolver 
num ambiente sociofamiliar adequado. 

0 ambiente familiar associado cam as caracteristicas das crianc;as cria 
uma socializac,:ao negativa, ligada a castigos corporais graves e falta de 
limites que imp6em a crianc,:a. Criando urn drculo coercivo entre os pais 
e a cnanc,:a. 

Nesta abordagem, os pais ti~m urn papel fundamental no desenvolvi
mento de comportamentos anti-sociais, o que resulta na necessidade de 
urn treino para desenvolver competencias educativas espedficas aos pais 
corn filhos corn comportamentos anti-sociais. 

As intervens:oes preventivas em meio escolar tern como alvo as 
crianc,:as corn comportamentos agressivos, que apresentam frequentemente 
insucesso escolar relacionado corn problemas de atenc,:ao, fracas capacida
des de leitura e defices cognitivos no dom1nio social, sendo estes ultimos 
os responsaveis pela agressividade para corn os outros. 

Estas crian<;as em risco caracterizam-se pela falta de suporte familiar, 
quer ao n1vel de comportamento quer no rendimento escolar. 

Diversos programas de prevenc,:ao da delinquencia aplicados ao meio 
escolar centram-se na aprendizagem de competencias coma: empatia, auto
controlo, regulac,:ao emocional e competencias sociais. 

Diferentes abordagens de intervenc,:ao a delinquencia tern sido desen
volvidas nas ultimas decadas, abordagens estas que se fundamentam na 
influencia dos actores socioculturais espedficos, que determinam os pres
supostos teoricos e as estrategias utilizadas. 

2
- Jorge Negreiros, op. cit., p. 133. 
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«A relafiiO entre delinquencia juvenil e o crescimento urbanfstico 
desordenado, a exclusiio social, os elevados padroes de consumo e de 
ascensao e sucesso social, os movimentos migratdrios, bem como as 
fragilidades das inst!incias tradicionais, e uma constataf·iio partilhada 
intemacionalmente e a ter em conta na adopfiio de polfticas e progra
mas de resposta a esta problemdtica» 28

• 

Apesar do objectivo dos programas preventivos «ser o reduzir a expo
si<;:ao dos jovens a factores de risco, muitas vezes isso nao e possivel, para 
estes jovens o objectivo da prevens:ao vai ser o reduzir o impacto de fac
tores de risco promovendo as competencias pessoais e sociais dos jovens e 
aumentar as competencias parentais» 29

. 

Segundo Bernard adoptou uma perspectiva de sistemas ecologicos, no
tanda que as crian<;:as sao criadas em familias, que estao relacionadas corn 
as escolas e corn a comunidade no geral. Nao se podendo olhar apenas 
para uma pe<;:a destc tccido social, pot·que urn sistema em equilibrio existe 
em individuos, famllias, escolas, grupos de pares, institui<;:6es de comuni
dade. Quando ha um problcma num sector, outros podem entrar e ajudar 
a alcan<;:ar o equilibrio no desenvolvimcnto do individuo. Deste modo, a 
preven<;:ao primaria para este autor tern dois objectivos principais: pro
porcionar que pessoas em risco se ajudem a si proprias e assegurar 
que existe outro sector no sistema social que esteja presente quando 
necessario - antes de os problemas ocorrerem. 

1.4. Praticas de prevens:ao na intervens:ao social corn jovens 

N este ponto, reflectimos de urn a forma sucinta, m as muito proxima da 
realidade que encontramos no campo, aspectos essenciais para o trabalho 
do assistente social no projecto de interven<;:ao Trabalho com Crianfas de 
Rua - Em Familia para Crescer, desenvolvido pelo Instituto de Apoio a 
Crian<;:a. 

E, ao assistente social, que a institui<;:ao pede para colocar em pd.tica 
um projecto desenvolvido por este. Assim, a instituis:ao procura-o por 

'" Margarida Gaspar de Maros et al., Desenuo!vimeJlto de CompethzcirH de Vida zta 
Preuenrfio do Desajustmnento Social, pp. 9-10. 

2
" Margarida Gaspar de Maros et td., op. cit. p. 25. 
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considerar que este tern competencias e capacidades espedficas para este 
tipo de trabalho de intervenc;ao corn jovens, que nenhum outro profis
sional tern. Este e chamado para realizar uma determinada pratica, que 
implica uma actividade consciente do profissional, isto porque implica a 
«ascensao do homem a consciencia da praxis, que permite superar a visao 
comum de actividade pratica, para inseri-la em outras formas» 30

• 

Nao nos queremos alongar neste assunto, mas e importante iniciar 
esta reflexao te6rica sobre este tipo de pratica relacionando-a corn a im
porrancia de uma actividade te6rica, pois e esfa, que vai no final, permitir 
de urn modo criativo a intervenc;ao na realidade. Neste tipo de activi
dade pratica humana, existe uma vertente subjectiva, «pm·que representa 
uma actividade da consciencia»11

, e uma vertente objectiva, porque incide 
numa realidade que ultrapassa a consciencia do individuo, existindo urn 
processo, meios e instrumentos objectivos e urn produto ou resultado ob
jectivo. A actividade te6rica opera-se no pensamento, nao buscando de 
imediato a transformac;ao da realidade, mas sim elaborar e transformar 
idealmente, a materia-prima, para fornecer conhecimento sobre a mesma. 
Queremos assim evidenciar que, neste trabalho social, tal como em todos 
os outros, existe sempre a necessidade de existir uma interdependencia 
entre a teoria e a pratica, para que se alcance realmente os objectivos do 
projecto. 

Em relac;ao a uma teoria propria do Servic;o Social, esta e inexistente, 
o que pode trazer problemas de ordem merodol<lgica, mas esta pode de 
alguma forma ser suprimida quando esclarccidos, pclo profissional, os 
objectivos do Servic;o Social, c a realidade (objecto) onde o metodo e em
pregue e a teoria que o oriente. Sendo que em qualquer intervenc;ao onde 
o Servic;o Social actue, deve preocupar-se em atingir o que e apresentado 
nesta afirmac;ao, «considera o homem como sujeito que, no decorrer da 
sua actividade pratico-material, transforma uma situac;ao social-problema 
actuando sobre si mesmo e sobre o ambiente onde vive, ao mesmo tempo 
que estabelece novas relac;oes sociais entre ele, os outros homens e a so
ciedade.» 32 • 

30 Maria Carmesia T.M. Leite, A flltervenfiio em Servifo Social- Visiio Praxio!6gica, Cortcz 
Editora, 1984, Sao Paulo, p. 45. 

31 Maria Carmesia T.M. Leite, 1984, op. cit., p. 4. 
" M aria Carmesia T.M. Leite, J 984, op. cit., p. 107 
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Urn projecto de interven<_,:ao corn jovens deve ter em aten<_,:ao tres eixos 
norteadores: 

a) A relas:ao corn os jovens 

Urn importante elemento, para esta reflexao teria de ser os destinata
rios deste projecto, os jovens, o autor Adelino ]. Antunes, defende a im
pord.ncia de uma atitudc, «caracterizada pela presen<_,:a junto dos mentes, 
atentos aos seus problcmas sem minimizar os seus sofrimentos e as suas 
angustias. Esta presen<_,:a permitiria fornecer ao jovem toda a informa<_,:ao 
e condi<_,:oes de que necessita para, ele proprio, se o quiser, operar a mu
dan<_,:a» 33 . Isto imp! ica que urn a das preocupa<_,:oes do profissional e a de 
conhecer e fazer parte da propria vida dos jovens. A rela<_,:ao implicaria a 
este profissional abrir os horizontes e multiplicar as op<_,:oes de decisao dos 
jovens na constru~:ao dos seus projectos de vida. 

0 assistente social compromete-se ao total respeito pelo sujeito da in
terven<_,:ao. E estc que deve sempre, em ultima insrancia, tomar as suas 
op<_,:oes, a partir de todas as que se podem encontrar na sua frente. Na 
realidade implica u m trabalho corn muitas frustra<_,:oes, decep<_,:oes do pro
fissional, mas, na vcrdade, ele encontra-se na interven<_,:ao somente como 
agente facilitador, numa mudan<_,:a que so o jovem sabe o rumo que deve 
seguir. A sua actua<;ao integra o aceitar as normas e regras de funciona
mento do grupo cm que os jovens se encontram, e preocupa<_,:ao constante 
de ser aceite, implica usar a sua actividade criativa de forma a promover 
alternativas que permitam aos jovens a possibilidade de poder escolher 
entre varias op<_,:ocs. 

Para Cristina de Robertis, entusiasmar urn grupo, especialmente para 
participar no projecto, abrange diferentes etapas que se realizam por 
ordem cronologica e por variaveis que se articulam no curso de todo o 
processo . 

. B Adelino J. Antunes, 0 Traba!ho de Rua- Contribwo pam o Estudo das Novas lvletodo!ogias 
de lnterveltfliO em Traba!ho Social, Instituto Superior Bissaya Ban·ero - Centra de Invcstiga~ao 
Formac;:ao e Esrudos, Coimbra, 1994, p. 15. 
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b) Etapas do projecto 

0 projecto nao provem de um trabalho anteriormente realizado pelo 
assistente social, portanto sem um desenvolvimento do diagnostico das 
necessidades da popula~ao e de um trabalho previa com os indiv1duos. 
Mesmo assim, quando em contacto com o projecto, este deve ter em coma 
as clarifica~6es e reflex6es sabre os objectivos existentes, ao grupo para 
qual o projecto foi desenvolvido, a forma coma e concebida a participa~ao 
dos membros do grupo ea selec~ao de quem faz parte deste. Relativamente 
ao conhecimento do indiv1duo ou grupo, a melbor forma de recolher 
a informa~ao necessaria c pcla sua pr<lpria prcscn<;:a 110 mcio, «delinear 
uma estrategia de aproximac.:ao para alem do conhccimcnto dos b;ibitos 
diarios, e a percep~ao clara das intcracc.:6cs rclacionais c afcctivas entre o 
indiv1duo, a familia, o grupo e o meio. Esse conhecimento vai permitir ao 
agente aperceber-se das inumeras vias de comunica~ao» 31

. Tambem devc 
estudar as ferramentas e meios que o projecto compreende. Este exerdcio 
implica o estabelecimento das rela~6es contextuais de coma este projecto 
aparece e da forma coma se foi desenvolvendo. 

Outra das etapas importantes no in1cio da interven~ao, estabelecidas 
por Cristina de Robertis, e a negocia~ao. A aurora diferencia a negocia~ao 
cam o servi~o empregador e as pessoas directamente implicadas. Neste 
caso a primeira negocia~ao e realizada inversamente, pais e o IAC que 
negocia com a assistente social o seu trabalho num projecto. 

Na segunda negocia~ao, o profissional tera maior responsabilidade, 
pais «esta negocia~ao tera lugar na primeira reuniao do grupo» 35

, e uma 
etapa importante e diflcil, pais muitas vezes joga-se o futuro do projecto, 
na sua primeira abordagem, p01·que para que realmente se alcancem os 
objectivos do projecto e necessaria que os principais intervenientes 0 

aceitem. Sera, assim «preciso explicar, justificar, seu procedimento com 
o risco de ser criticado, modificado e inclusive recusado pelos proprios 
intervenientes» 36

, deve-se dar espa~o, nesta etapa, para que os interessa-

34 Adelino ]. Antunes, 1994, op. cit., p. 29. 
35 Cristina de Robcrtis, La Imeruenci6n Co!ectiva en Ti-abajo Social, El Ateneo, 1995, p. 150. 
36 Cristina de Robertis, op. cit., p. 150. 
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dos coloquem quest6es, deem a sua opiniao, formulem propostas. Neste 
processo, o profissional interage corn o grupo para se tornar o lider, ou ser 
vista coma urn deles, a sua preocupac;:ao e que estes o olhem coma «adulto 
"invulgar"» 37

, ele acerta as normas para conduta do grupo, e urn educador 
social pela sua formac;:ao e objectivos e e urn adulto disponivel. 

Se este procedimento cronologico, que guia o assistente social, neste 
tipo de intervenc;:ao, for omitido, pode colocar em causa, a mobilizac;:ao 
dos grupos. 

c) Variaveis existentes no trabalho de intervenc;:ao 

As variaveis identificadas pela aurora, que poderao estar presentes e que 
terao urn papel fundamental na vida do grupo, dentro do projecto, sao em 
primeiro lugar, a distinc;:ao dos objectivos. A aurora apresenta tres niveis, 
os objectivos do trabalhaclor social, de cada membra do grupo, e depois 
dos que o proprio grupo dcscnvolve ao longo das suas etapas iniciais de 
vida. 

Estes objectivos, «Sao frcqucntcmente complementares, mas as vezes 
podem tambem ser antag<lnicos, c raramente sao identicos» 38

. No caso 
presente, existem ainda os objectivos do proprio grupo, pois este distin
gue-se do desenvolvimento do trabalho do assistente social, complexando
se assim esta variavel, mas o importante a reter e a impord.ncia de com
preender que no jogo de relac;:6es existente nesta intervenc;:ao encontramos 
varias forc;:as, objectivos distintos que tern de ser conhecidos, compreendi
dos e trabalhados com o grupo. 

A segunda variavel e a composic;:ao do grupo, para que esta exista e 
necessaria estabelecer urn certo grau de coesao, de cooperac;:ao e de solida
riedade. Dais factores sao apresentados por Cristina de Robertis, sao eles 
o tamanho e a homogeneidade. Em relac;:ao ao tamanho, nao existe uma 
regra geral para a sua dimensao, 0 importante e que permita a comuni
cac;:ao interpessoal, isto e, que se consiga urn interd.mbio e conhecimento 

r Adelino ]. Antunes, op. cit., p. 37. 
·'

8 Adclino J. Antunes, op. cit., p. 150 
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redproco. De dois grupos existentes no projecto rua, estes estao consti
tu1dos da seguinte forma: 

• Grupo dos Dreads, 44 elementos. 
• Grupo dos Damos e Damas, 27 elementos. 

Para a realizas;ao do trabalho de investigas;ao, entrevistamos 10 jovens 
do grupo dos Dreads e 13 do grupo Damos e Damas. 0 criterio de se
lecs;ao foi a antiguidade no projecto (tinham de estar integrados ha pelo 
menos 3 anos). Os grupos abrangcm idadcs difcrcmcs, entre os 12 e os 
18 anos. Tenramos efectuar essa cscolha tendo cm conra a propors;ao do 
total de elementos do grupo cm rcla<,~ao ao scxo, para mclhor rdlcctir a 
constituis;ao dos grupos. 

A homogeneidade esta intimamente ligada a existencia de intercsscs em 
comum que motiva as pessoas a participar, mas existem outros factores 
relevantes, como a idade, o sexo, a classe social, o n1vel sociocultural, 
etc. Cristina de Robertis da enfase a idade como factor essencial na ho
mogeneidade no grupo de adolescentes. E indispensavel que urn grupo 
tenha urn certo n1vel de homogeneidade, a fim de assegurar um m{nimo 
de estabilidade e coesao, mas «O tipo de homogeneidade depended dos 
objectivos para o grupo, do tamanho deste, o programa previsto etc.» 39 • 

Mas o contrario tambem e necessaria, isto e, a heterogeneidade e impor
tante para 0 grupo, «pm·que e fonte de confrontas;ao, de aceitas;ao, das 
diferens;as, de conflitos; e fonte de dinamismo e de vida» 40

. 

A terceira variavel e a participas;ao e presens;a dos membros do grupo. 
Esta tambem vai condicionar a vida do grupo. Em relas;ao a participa
s;ao, importa definir se esta sera voluntaria ou obrigatoria, a primeira e 
urn prindpio estabelecido e aceite no trabalho corn grupos, mas existem 
muitas vezes algum grau de imposis;ao, pela instituis;ao, por pressao so
cial, etc. Na presens;a dos membros do grupo esra impl1cita as nos;oes de 
grupo fechado, se os membros sao fixos, no que se refere ao seu numero 
e identidade, ou de grupo aberto, onde pode existir uma varias;ao e urn 
fluxo de participantes. 

19 Adelino J. Antunes, op. cit., p. 152. 
''" Ibidem, p. 152 
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Pica claro nesta reflexao que o trabalho corn estes jovens implica pro
porcionar-lhes o maior capital cultural possivel, que se realiza, tanto pela 
educac;:ao formal como pela nao formal, sendo importante a implicac;:ao 
da comunidade envolvente, especialmente a familia e o seu grupo de re
ferencia, e tendo como instrumento principal a(s) relac;:ao(oes) corn o(s) 
profissional(ais). Ao longo deste processo fica inerente a importancia de 
sempre reflectir, estudar para agir, para que seja possivel inverter os pro
jectos de vida dos jovens que os colocam em siruac;:ao de perigo. 

Caracterizacrao dos Grupos Dreads e Damos e Damas 

Foi importante compreender e conhecer todos os factores presentes 
na vida dos jovens que fazem parte do projecto. Assim, os dois grupos 
de jovens que sao alvo da intervenc;:ao, no Bairro de Chelas, podem ser 
definidos de acordo corn Bloom coma grupos primarios, dado que sao 
constituidos por grupos de pares, que estabelecem relac;:oes interpessoais 
pr6ximas, de face a face, no seu quotidiano 41

• 

Ao nivel familiar - constatou-se que a maioria destes jovens vive corn 
os pais, mas tambem e significativo o mimero de jovens que nao vive corn 
urn dos pais, por separac;:ao, por falecimento de urn dos progenitores, ou 
vivendo corn outros membros da familia, como av6s, tios ou irmaos. Estes 
dois tiltimos tipos de familia, somados, ultrapassam o mimero de jovens 

. . 
que v1ve corn os pals. 

Muitas das familias sao de origem migrante ou imigrante; a comu
nidade branca provem do Norte do Pais (Beiras) e a comunidade negra 
dos PALOPS, na sua maioria guineenses, cabo-verdianos e angolanos. A 
maioria dos jovens nasceu no bairro, ou tera vindo para este ainda corn 
meses de vida. 

A condic;:ao laboral de algumas destas familias e de vinculo predrio e 
flutuante, corn diversos rurnos, o que dificulta as relac;:oes estaveis de pro
ximidade e afectividade entre os membros da familia, sendo as actividades 
dominantes a construc;:ao civil e o servic;:o de limpezas e restaurac;:ao, pro
porcionando uma grande instabilidade econ6mica e relacional, os salarios 

41 Martin Bloom, "Primary Prevention Practices", vol. 5, Col. Issues in Cnildren's and 
Families' Lives, Thousand Oaks, California, 1996, p. 7. 
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sao baixos e nem sempre garantidos e as familias sao compostas em media 
por mais de 6 elementos, o que, em caso de desemprego repentino, agrava 
a situac;ao familiar destes jovens. 

Tratam-se na sua maioria de fam{lias cujo funcionamento evidencia 
uma destruturac;ao na constituic;ao de boas relac;6es entre os membros. Os 
jovens veem-se condicionados, desde a infancia, a serem responsaveis por 
si pr6prios e ate por outros membros mais novos da familia, expondo-os 
a factores de risco, como por exemplo: ausencia de protecc;ao do jovem, 
negligencia face as suas necessidades afectivas, abandono e absentismo 
escolar, trabalho infantil, condutas desviantcs e pdtica de crimes. 

Segundo a assistente social do lAC do Sat<'litc J de Chclas Dr.a Udia, 
os problemas familiares mais relcvanres sao o alcoolismo e a violcncia 
ffsica e verbal entre membros das familias. 

Ao nivel escolar- No Grupo dos Dreads, a maioria (7 dos 16 jovcns 
acompanhados com regularidade) encontra-se no 7.o ano, sendo o 5.0 ano, 
o ano escolar em que se verifica o maior numero de repetencias (9 em 
16 jovens acompanhados) e um caso de abandono escolar. Tendo havido 
outro caso de abandono no 7.0 ano. 

No Grupo Damos e Damas, a maioria encontra-se no 9.0 ano (10 dos 
20 jovens acompanhados com regularidade), a ano escolar em que se 
verifica 0 maior numero de repetencias e 0 r ano ( 6 dos 19 jovens acom
panhados), destes 19 jovens abandonaram a escola 5, 3 deles tambem no 
7.0 ano. 

Varios destes jovens ja se confrontaram corn experiencias de repetencia 
pelo menos uma vez. 

Neste tipo de grupos e importante apresentar os tipos de habitos 
socio-culturais que praticam. 

- A maioria dos rapazes joga futebol, em varias associac;6es desportivas 
dentro (clube Oriental e Marvila jovem) e fora do bairro (Olivais e 
Sacavenense). 

- Os jovens dos dois grupos tern o habito de frequentar o Centra 
Comercial Vasco da Gama, indo para o salao de jogos, ao cinema, 
comprar roupa de desporto ou simplesmente deambular pelo Centro, 
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alguns durante o periodo de aulas, porque para grande parte dos 
grupos «a escola e urna gran de sec a» 42

, 

- Neste grupo de jovens, 3 tern neste rnomento processo no IRS, por 
roubo, urn ja tinha processo antes de iniciada a intervens;ao. 

- Urn dos jovens encontra-se fora da escola e a traficar e a consurnir 
estupefacientes. 

- Existe urna forte relas;ao entre a desocupas;ao e o roubo, pois a 
desocupas;ao irnplica o estar fora da escola, desinteressados de 
qualquer forrnas;ao profissional, sern objectivos de vida bern defini
dos, tornando-os urn alvo facil para o despertar de cornportarnentos 
desviantes. 

Ao nivel do bairro - Os jovens estao integrados nurn bairro social, 
suburbano, rotulado de violento e de trafico de droga. Tern a sua dispo
sis;ao urna grande rede de transportes, uma grande rnobilidade para fora 
do bairro, existencia de espas;os de sociabilidade, corno urn jardirn corn 
cot·eto, igreja, carnpo de futebol, estando ja desenvolvida urna rede de 
creche e pre-escolar. 

2. 0 Processo Metodol6gico 

A observas;ao da vida quotidiana, da cornpreensao de urn senso cornurn 
construido perante urna realidade (a intervens;ao do IAC, ao longo dos 
anos), obriga, como o autor Orzco afirma, a urn exerdcio continua de 
reflexividade sobre cada urna das decis6es tomadas. 

«0 investigador- aqui estaria o rigor do processo qualitativo - deve 
clarificar a racionalidade que sustenta a tomada de uma ou outra 
decisiio metodologica e em tomd-la em um determinado momento 
ou niio. Neste ztltimo se avaliaria o rigor metodologico, niio apenas 
na aplicar;iio de uma ferramenta de investigar;iio mas na sustentar;iio 

Entrevista a Assistentc Social. 
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adequada das decisoes metodologicas que o investigador vai fozendo 
no desenvolvimento para dar sentido a seu objecto de estudo.» 43 

Desta forma, a metodologia escolhida, tendo em conta o caracter des
critivo e avaliativo da pesquisa, e a qualitativa. 

Todo processo envolve o questionamento da propria relevancia do que 
se investiga e dos marcos teoricos a partir dos quais se observa a realidade, 
passando evidentemente pelo modo como se constr6i o objecto de estudo 
e 0 conhecimento, isto e, a pratica metodoi<Sgica que procura tirar sentido 
dos dados que colhe do mundo cmpirico. 

Consideramos que, pclos objcctivos da invest iga<,::io, scria a cstrategia 
abdutiva que nos conduziria a mclhorcs rcsultados. Pois, a cstratcgia ab
dutiva inclina-se para as considera<;:oes quotidianas rcalizadas pclos actores 
sociais, que sao rescritas pelo cientista social, numa linguagem sociocicn
tifica e, assim, encontramo-nos a urn nivel das considera<;:oes do mundo 
social. Num outro n.fvel, estas redescri<;:oes podem ser desenvolvidas em 
teorias, que vao alem do conhecimento comum para incluir condi<;:oes 
(elementos) das quais os actores sociais nao estao conscientes 44 . 

0 acesso basico a qualquer mundo social e atraves das considera<;:6es 
que as pessoas dao as suas proprias ac<;:oes e as ac<;:oes dos outros. Estas 
considera<;:6es sao dadas ao cientista social pela propria linguagem dos 
participantes, contendo os conceitos que os participantes usam para es
truturar o seu mundo, os significados destes conceitos e as teorias que eles 
usam para considerar o que vai acontecer. 

What Schutz, Wine (1958), Douglas (1971, 1974) e Giddens (1976, 
1984)45 tern em comum a cren<;:a que a ciencia social deve provir do 
mundo social, pelo menos inicialmente, pela considera<;:ao que os actores 
sociais podem dar aos aspectos do seu mundo, e corn interesse ao cientista 
social. 

No processo de recolha de dad os utilizamos varias tecnicas, que nos 
permitiram realizar aproxima<;:oes sucessivas a realidade, de forma a captar 

43 Guillermo Orozco Games, La lnvestigacion en Conzunicacion Des de la Perspectiva Cualitativa, 
Guadalajara: Facultad de Periodismo y Comunicaci6n Social - Universidad Nacional de La 
Plata!Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, 1997, p. 111. 

"'Norman Blackie, Designing Social Research, Polity Press, Cabridge, 2000, p. 114. 
45 Norman Blackie, o.p. cit, 2000, p. 118. 
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uma imagem mais nitida da vida quotidiana dos jovens e como eles in
terpretam e dao significado a essas relac;:oes quotidianas e qual o papel 
que o lAC desempenha nessas relac;:6es: tais como observac;:ao directa e 
participante, que durou 4 meses, estivemos corn os jovens em diversas 
actividades exteriores como a visita ao museu das marionetas, e dentro do 
espac;:o lAC assistimos a varias reuni6es de grupos, realizamos entrevistas 
individuais semi-estruturadas aos jovens, e uma entrevista corn a assis
tente social, de modo a melhor caracterizarmos os grupos, para articular 
corn as informac;:6es obtidas dos jovens. 0 dialogo corn a assistente social 
permitiu ainda confrontar essas informac;:6es corn a entrevista de grupo 
para termos um fiedback, de modo a tcstar a validade dos resultados por 
nos analisados, e as anotac;:6es de campo que foram a base dos gui6es de 
entrevista. 

Para a construc;:ao dos gui6cs das cntrevistas e de urn plano de trabalho, 
ainda definimos uma fase mctodol6gica de identificas:ao dos elemen
tos-chave pois, apesar da pcsquisa implicar acima de tudo o maior conhe
cimento possivel do mundo quotidiano dos jovens, tornou-se necessaria 
uma base de imerpretac;:ao de forma a objectivar tanto quamo possivel os 
materiais recolhidos no trabalho de campo, de forma a evitar posteriores 
enviezamentos valorativos e morais, para que o trabalho tivesse validade 
ciemifica. Consideramos assim importante, no decorrer do estudo, des
Cl·ever como se realizou o processo de recolha de dados, idemificando as 
tecnicas utilizadas e realizando alguns comentarios que poderao ajudar na 
compreensao do trabalho realizado, dos passos metodol6gicos seguidos, 
bem como da informac;:ao adquirida e sua imerpretac;:ao. 56 depois de, em 
conjunto corn o leitor, percorrermos a etapa da descoberta da realidade 
em que incide este estudo, e que seremos capazes de descrever, analisar 
e interpretar as informas:oes recolhidas, articulando corn os elementos 
te6ricos utilizados para a construc;:ao do quadro te6rico e novos elementos 
que nos surgiram no decorrer do trabalho de campo. 
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2.1. Sintese do processo Metodol6gico: 

• Estudo da lnterven~ao do lAC, corn jovens e crian~as em 
situa~ao de perigo, no Bairro do Condado, Chelas: 
Caracteriza<_;:ao do «Projecto Rua- Em familia para crescer», atraves 

de anaJise documental. 
Caracteriza<_;:ao das actividades desenvolvidas pelo projecto, atraves 
de analise documental. 

• Estudo dos grupo - alvo da investiga~ao: 
Selec<_;:ao dos jovens de forma cmpirica intencional, segundo os cri

terios tempo de permanencia no projccto (pclo menos 3 anos) e em 
rela<_;:ao ao sexo (defini<_;:ao da constitui<_;:ao dos grupos). 

Orienta<_;:ao: 

Rela<_;:ao Familiar } 
Rela<_;:ao Escolar Rela<_;:ao corn o lAC 
Rela<_;:ao corn o Bairro 

• Recolha de dados no trabalho de campo: 
Observa<_;:ao Directa e Participante (4 meses), nas actividades exte

riores e interiores ao espa<_;:o lAC e reuni6es dos dois grupos. 
Anota<_;:6es de campo. 

Entrevistas semiestruturadas, individuais (11, porque atingimos o 

ponto de satura<_;:ao de informa<_;:ao ao fim de 10 entrevistas) e de grupo, 
aos jovens Dam os e Damas (1), entrevista a Assistente Social (1). 

• An~Hise dos Dados Recolhidos: 
Analise de Conteudo das Emrevistas, 
Analise Qualitativa das Entrevistas (redu<_;:ao), 

Apresenta<_;:ao e Organiza<_;:ao dos Dados, 
lnterpreta<_;:ao dos Resultados, 
Elabora<_;:ao da Grelha de Analise, (folha resumo de cada entrevista 

e anota<_;:6es de campo), 
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Guiao de Entrevistas 
• Reflexao Teorica, 
• Observac;ao das relac;6es quotidianas Assistente Social- ]ovens. 

• lnterpretac;ao dos Dados Recolhidos: 
Definic;ao dos elementos Chaves de analise, 

• Observac;ao Directa e Participante, 
• Construc;ao Teorica. 

Elaborac;ao de urn a grelha de an;llisc de entrevistas, ( Organizac;ao da 
informac;ao recolhida atravcs dos seguintes elementos: relac;ao Assis
tente Social- ]ovens, mudanc;as significativas, actividades realizadas 
no lAC (Zona]), percepc;ao do espac;o lAC, perspectivas futuras e 
percepc;ao do Bairro ondc vivcm. 

3. 0 olhar dos jovens sohre a intervens:ao social 

Das observac;6es realizadas e dos depoimentos cedidos pelos jovens, 
atraves das entrevistas, podemos concluir que estes desenvolveram ao 
longo do tempo perccpc,:ocs e significados positivos da intervenc;ao e da 
relac;ao corn os tecnicos do lAC. 

Os jovens do Grupo Damos e Damas, ao transmitirem-nos as suas per
cepc;6es e significados, apresentam uma capacidade de reflexao e de avalia
c;:ao sabre o papel da assistente social, do seu proprio papel na intervenc;:ao, 
sobre o bairro onde vivem, sobre as dinamicas presentes no grupo onde 
estao integrados e sobre a forma como se posicionam nos varios contextos 
da sua vida quotidiana. Objectivam os seus valores e significados atraves 
dos seus desempenhos e estao motivados em retirar da intervenc;:ao o co
nhecimento e experiencias, que impulsionem as suas vidas e melhorem as 
suas capacidades e competencias coma actores sociais participantes numa 
sociedade cada vez mais individualista e competitiva. 0 lAC desenvolve 
a capacidade de resiliencia dos jovens, capacidade essa de ter sucesso, de 
acordo corn o que e aceitavel pela sociedade e que se lhes apresentam no 
seu quotidiano como urn risco grave de urn resultado negativo, e nos 
contextos concretos da acc;:ao, no caso destes jovens, a familia, o lAC, os 
seus grupos de pares, a escola e o bairro. 
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0 IAC proporciona-lhes la<;os fortes corn adultos «invulgares», na me
dida em que se torna num referencial diferente e desejado, satisfazendo e 
suprimindo as suas necessidades emocionais. 

Estudamos a partir de elementos-chave, os quais passamos a enume
rar e ilustrar corn alguns excertos das entrevistas: 

A relas:ao assistente social jovens e urn dos mais importantes de
memos que encontramos no projecto, caracteriza-se por uma presen<;a 
sempre dispon!vel junto dos jovens, que facilita o desenvolvimento pessoal 
e social, ao n!vel das suas perspectivas de futuro e da aprendizagem na 
gestao dos problemas. 

Para os jovens, ela represenra a autoridade que lhes imp6e limites as 
suas condutas dentro das actividadcs do I AC; comprccndem esta autori
dade como necessaria, apesar de implicar um esf(x<;o para aceitar e cum
prir as regras. A assistente social para os dois grupos de jovens e vista 
como a pessoa que "representa a lei pela sua identidade" (tomando por 
referencia a defini<;ao dos varios papeis do autor Adelino Antunes) porque 
tem autoridade sobre eles no espa<;o IAC, e ela que imp6em os limites 
e consequencias aos actos que os jovens praticam, e tambem ela que eles 
identificam como uma das principais organizadoras e a coordenadora das 
actividades em que os jovens participam. 

"0 papel da Lfdia e mais da organiza?;iio, manter isto no equilfbrio, 
nem muito alto nem muito baixo. Ea boss, e mesmo, boss, tipo ela e 
que manda, mas no bom sentido, no bom sentido, a Lfdia, por acaso 
e fixe." (Sandro, entrevistado n.o 7). 
" ... manda em nos, leva-nos assim a sftios para a gente conhecer, para 

fozennos actividades e tipo um guia." (Pedro, entrevistado n.0 8). 
" ... hd pessoas que niio gostam das coisas que ela diz ... ao fim ao cabo, 
quando chega ao fim das coisas, chegamos sempre ao ponto em que ela 
tinha sempre raziio." (Fred, entrevistado n.0 4). 

Os jovens, para alem deste papel, atribuem-lhe o papel de confidente, 
mae, melhor amiga e irma, assumindo para eles o lugar de um familiar 
proximo e dispon!vel, que preenche as lacunas emocionais e relacionais 
criadas pelo contexto familiar em que vivem. 
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''Para mim e uma amiga, nao so amiga, ela estd aqui para nos aju
dar, tipo, se a familia, se a nossa familia td eo m dijiculdades ela pode 
ir-nos ajudar, se nos precisamos, que ela, de falar com os nosso pais, 
tipo, temos alguns problemas, ela td para nos ajudar. Eu acho que ela 
td aqui para nos ajudar, e 0 trabalho de la." (9.0 entrevistado). 

" ... ea mae do grupo," ( 6.0 entrevistado, Apendice 2-A, p. 14). 

''Eu levava ela mais, como uma irma, ou como a minha melhor 
amiga, um bocado de tudo, porque com ela conseguia desabafar. Sen
tia que com ela estava segura, enquanto com as outras pessoas jd nao" 
(Ana, entrevistado n.0 10) 46. 

Atraves das palavras dos jovens, estabelecemos a relac;ao entre o que 
os jovens obtem do IAC, cm especial pela assistente social e o papel nor
malmente desempenhado pela familia, parecendo-nos evidente que para 
eles o IAC preenche vazios deixados pela familia dado que as actividades 
do lAC pautam-se pelo que elcs mais dao valor a nivel familiar, que e 
o dialogo e a comunicac;ao, que scgundo Piaget sao factores que pro
movem a gradual aquisis:ao de independcncia emocional e psfquica, 
" ... o desenvolvimento de urn conceito csdvcl da propria identidade e de 
urn forte sentimento de auto-estima, aquisi<,:ao de urn sistema etico de 
valores, o treino do autodominio e da for<,:a de vontade que o manted. 
ligado a esse sistema, o desenvolvimento de um cspirito de missao e de 
objectivos profissionais e sociais, o incremento da capacidade para viver 
em comunidade, o aumento da capacidade intclectual e a aquisic;ao de 
independencia econ6mica" 47, factores estes que permitem o desenvolvi
mento das capacidades pessoais dos jovens. 

0 respeito e a confianc;a que os jovens tem da assistente social esta
beleceu-se e foi desenvolvido ao longo dos anos, pais esta encontra-se no 
projecto ha sete anos, quando os jovens entram e ela que se encontra no 
espac;o IAC de Chelas e permanece sem interrupc;6es. E de notar que 

46 Todos os names de jovcns referidos nos excerros de cntrevistas sao ficticios. 
47 Piaget citado por Jose Ramos de Almeida, Adolescbzcia e Matemidade, Col. Temas Actuais, 

Funda<;:ao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1987, pp. 75~76. 

lNTERVENyAo SociAL, JO, 2004 



Mobiliza~ao c Participa~i\o dos Jovens cm pcrigo no Projccto Rua 171 

muitos destes jovens que se encontram na faixa etaria dos 15/18 anos, tern 
contacto corn o IAC desde o 1.° Ciclo. 

A forma como os jovens caracterizam a assistente social na sua 
intervens:ao, tern urn paralelismo corn a defini<;:ao do interventor dada 
por Adelino Antunes como "0 agente invulgar. Pela sua disponibilidade 
constante e as ideias corn que enriquece os encontros, o agente deve tentar 
transformar-se num referencial diferente e desejado". 48 

As mudans:as significativas para os jovens que foram alvo da in
terven<;:ao do projecto desenvolvido pelo Instituto de Apoio a Crians:a 
sentem que esta interven<;:ao mudou significativamcnte alguns aspectos da 
sua vida e do seu desenvolvimcnto, cspccialmclltc ao nivcl dos h<ibitos de 
ocupas:ao dos tempos livres. Este factor c bastantc importantc pois torna
se urn catalisador ou impulsionador de mudanc;as intcrnas, ao scntirem 
que o seu tempo esd. mais preenchido corn actividades lt'1dicas, recreativas 
e pedagogicas, sentem tambem que lhes traz urn maior conhecimento c 
uma maturas:ao pessoal e relacional que os ajuda a superar problemas ou 
dificuldades, e a definirem o seu projecto de vida. 

E ao n{vel do desenvolvimento pessoal e social que os jovens per
cepcionam uma maior mudan<;:a, referindo que ja tern urn maior conhe
cimento quer de si proprios, quer no que " ... diz respeito ao dom{nio da 
informa<;:ao sobre o contexto da acs:ao e dos recursos dispon£veis (meio), 
de forma a racionalidade definir os fins a atingir" 49

, na interacs:ao corn 
os outros e corn o meio que os rodeia. Estes sentem-se mais confortaveis 
quando confrontados corn pessoas exteriores ao seu bairro, pois tern uma 
maior auto-estima e autoconfian<;:a, baixaram as defesas que os levavam 
a ter comportamentos conflituosos, passando a apostar no dialogo, e a 
preocuparem-se em mostrar uma imagem mais positiva de si proprios, 
particularmente sendo jovens residentes em Chelas e tendo por tras deles 
todo urn estigma, em que se sentiam impelidos a desempenhar o papel 

lh 'b 'd d " " que es era atn u1 o, o e maus . 

"
8 Adelino J. Antunes, 1994, op. cit., p. 37. 

"
9 Isabel Guerra, "Modos de Vida - Novas Percursos e Novas Conceitos", in: Sociologia 

Problemas e Prdticas, N.0 13, CIES!ISCTE, Lisboa, s.d. 
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Atraves do discurso dos jovens e claro que estes tern consciencia, dum 
processo de amadurecimento da sua mentalidade, que reflecte urn melho
ramento da sua auto-imagem, o que tras comportamentos que reflectem 
uma necessidade de aceitas;ao pelos outros (demro do grupo de pares, 
jovens de outros locais e a sociedade em geral) e de promos;ao positiva da 
sua imagem colectiva, especialmente por quem faz juizos errados sabre os 
seus modos de vida. E neste contexto que "Se a auto-imagem de uma pes
soa e elevada, ela escolha objectivos a altura daquela imagem, fala bastante 
nas reunioes, espera aceitas;ao e actua para consegui-la, comporta-se coma 

quem tern status, aceita uma alta posis;ao corn responsabilidade e risco, e 
escolhe companheiros que se equiparem em imagem e que promovam a 
sua imagem." 50 

'Jd descobri rnais algurna coisa ern rnirn ... digo-lhe jd, aprendi mu ita 

coisa, eu niio sei por onde corner;ar, e tanta coisa. Agora estou rnais 
pronto a dar o brar;o a torcer, niio desconflar tanto ... se calhar niio fo

zia tantos vandalisrnos, digarnos assirn, dantes fozia alguns, agora niio 
for;o, se calhat~ nenhumrt mesmo." (Sandro, entrevistado n.0 7). 

" ... este projecto, prd minf){{ tJidrz, rtssirn, trouxe vdrias experiencias, 

trouxe conhecimentos, trou.x:c o1ganizflr;iio, trouxe liberdtlde, a gente 
td rnflis a vonttlde corn rts pcssorts corn quem fold e tarnbern fl organi
zar." (Sandro, entrcvistado 11.0 8) 

" ... enriquece rnflis o grupo, flea fl ser rnais conhecido, fora daqui de 
Chelas ... flea rl ser conhecido da rnaneira corno e, o que nos querernos 
fozer ... essas coisas todas ... " (Fred, entrevistado n.0 4). 

Existe uma clara influencia das actividades fora do espas;o IAC que lhes 
proporciona o contacto corn outros modos de vida, outros quotidianos, e 
em varios contextos, ate a nivel internacional corn os intercambios juvenis, 
que os faz expandir os seus horizontes e ter a perceps;ao que existem outras 
alternativas para o seu futuro e a sua realidade, c para a sua maneira de ser. 

"' Alan F. Klein, Servi~o Social atJ·aves do Processo de Gmpo, l.ivraria Francisco Alves, 

2." Edi~ao, Rio de Janeiro, 1979. p. 92. 
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"Tipo aqui no bairro e com os amigos, o lAC, nesse aspecto, estd exce
lente, jd conhe~o, agora conhe~o gandas socios da Pontinha, em vdrios 
sitios." (Sandro, entrevistado n.0 7). 

Sentem-se mais acompanhados na escola, pelo trabalho de mediac,:ao 
e sensibilizac,:ao que os tecnicos do lAC realizam junta dos professores, 
no sentido de melhor compreenderem 0 jovem na sua natureza espedfica. 
Existe urn trabalho de motivac,:ao baseado num sistema de recompensas 
que os leva a empenhar-se em obter urn born resultado para conquistar o 
premia estipulado. Todo este trabalho reflectc-se no seu aproveitamento 
escolar. 

"Pd, na escola, ajudou sempre mais um pouco, tipo aqui tiio sempre a 
dar na caber;a para um gajo estudar, estudar, estudar, ne, siio chatos, 
siio chatos, mas e assim, se a gente pensar um bocadinho, ve que e para 
nosso bem." (Sandro, Entrevistado n.0 7). 

"Quer um exemplo?- a nivel escolar, quando fomos ao Geres disse
ram-nos, se oito pessoas passassem de ano, ia tudo ao Geres, come~ou 
tudo a estudar. " 
'A.te passaram doze, ve-ld.)) 

"Muitos se calhar se niio fosse essa op~iio, se niio lhe dessem isso a esco
lher nao estudavam." (Entrevista de grupo). 

Ao nivel familiar nao sentiram nenhuma mudanc,:a significativa. 

«Agora, na fomilia, yd, acho que na fomilia td igual, acho que nao 
mudou, mmca tive razao de queixa, grar;as a Deus, na fomilia que 
tenho» ( Sandro, entrevistado n.O 7). 

A percep~tao das actividades envolvidas no projecto, em que para 
os jovens as actividades que os mobilizam mais sao as exteriores e que 
implicam sair do espac,:o IAC/Bairro, que lhes proporcionam maior inter
cambio especialmente corn jovens de outros contextos, proporciona-lhes 
adquirir conhecimentos de novas realidades e de novas formas de vida, 
levando consigo a sua identidade, promovendo uma melhor imagem de 
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si e do bairro onde vivem. Sao tambem estas actividades exteriores as que 
lhes proporcionam maior divertimento e emotividade. 

« Vamos para ld para nos divertir ... As pessoas que nos conhecemos 
jicaram com uma boa ideia do que anddmos a fozer e do que ainda 
vamos fozer daqui para a frente que e ajudar as crianr;as e fozer tudo 
por tudo, que e para o nosso bairro enriquecer cada vez mais» (Fred, 
entrevistado n.0 4). 

Estes nao sentem a necessidadc de mudar ou ter outras actividades pois 
consideram-se como co-organizadores das mesmas em que as suas opini-
6es sao valorizadas e importantcs para a consecuc;:ao das actividades. 

« ... ,costumamos fozer reunioes para folarmos do que e que td mal, 0 

que e poderfamos fozer para melhorar aquilo, e assim temos sempre 
espar;o para darmos m nossas opinioes» (Rita, entrevistado n.0 9). 

Quanta as actividades dentro do espac;:o IAC, os jovens consideram 
importante o trabalho espedfico que se faz ao nivel do desenvolvimento 
de competencias especialmente para desenvolver a capacidade de confiar 
nos outros e em si proprios, bem como o de acatar regras e saberem traba
lhar em grupo, respeitando as ideias dos outros e dialogando para chegar 
a um consenso. 

Apesar de nao ser muito visivel, os grupos percepcionam a importancia 
das actividades para a sensibilizas:ao e prevens:ao porque identificam 
certos factores de risco que poderiam fazer parte das suas vidas, e sen
tem que desenvolveram competencias para os evitar. Reflectem assim o 
objectivo dos programas de prevenc;:ao primaria referidos por Margarida 
Gaspar numa perspectiva sistemica que sao " ... o reduzir a exposic;:ao dos 
jovens a factores de risco, muitas vezes isso nao e possfvel, para estes jovens 
o objectivo da prevenc;:ao vai ser o reduzir o impacto de factores de risco 
promovendo as competencias pessoais e sociais dos jovens e aumentar as 
competencias parentais"51 • 

"Alan F. Klein, op. cit., p. 25. 
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"Olha, fiz-me aprender muita coisa na vida, nao me meter em dro
gas, vi jilmes, de casos de drogas, muita coisa .. , ate hoje dou grar;as 
a deus em tar no lAC, e nao for;o muitas das coisas que as pessoas 
podiam estar a fozer, ou que fozem, porque nao tiveram apoios, e 
isso." (Ana, entrevistado n.0 10). 

Esta concepc;ao das actividades, esra de acordo corn a forma de in
tervir que Adelino Antunes prop6e. ''Assim, ha que, em cada momento, 
proporcionar a criac;ao de actividades que sejam alternativas aos projectos 
desviantes do grupo." 52 

Para os jovens, as actividades do IAC fazem parte de uma intervenc;ao 
em que a l6gica nao e trabalhar para os jovcns mas sim corn eles, estando 
envolvidos no processo. 

A percep~ao do espa~o lAC em que os jovens distingucm os objecti
vos do projecto e da propria instituic;ao, que para eles, e de apoio e ajuda 
as crianc;as, e as dificuldades ao nivel dos recursos financeiros, necessarios 
para o desenvolvimento das actividades. 

«0 lAC, como eu disse hd bocadinho, o lAC abre algumas oportuni
dades e ensina-nos a nao desperdir;d-las, e mais ou menos isso que eu 
aprendi ... o lACe para nos ajudar, e por isso e que se chama lnstituto 
de Apoio» (Sandro, entrevistado n.0 7). 

As perspectivas futuras onde os elementos predominantes sao a me
lhoria da formac;ao escolar, estando a maioria dos jovens mais atraida 
pela ideia de frequentar cursos profissionais, par ser uma soluc;ao que esta 
mais de acordo corn as suas expectativas profissionais e par se sentirem 
desmotivados para a frequencia de urn curso geral, havendo, no entanto, 
no grupo jovens que valorizam a continuidade do percurso escolar, pois 
entendem ser importante para as suas ambic;6es profissionais futuras. 

52 Adelino Antunes, 1994, op. cit., p.37. 

INTERVENC,:AO SOCIAL, 30, 2004 



176 I Ana Rosalina Mata, Pcdro Humbcrto Lopes e Rute Ramos 

«Tipo do jitturo, jd, a Ana teve a folar em alguns cursos, tava a per
guntar quem e quer continuar na escola ou desistir ou nao querfozer 
nada, nao ea melhor opr;ao. Quero continuar a escola, e isso, eu pre
firo tirar curso do que continuar a escola, nao tenho muita paciencia, 
e mesmo assim! » (Sandro, entrevistado n.0 7). 

Existe ja uma capacidade de identificar factores de risco a evitar, de
senvolvida por intermedio das ae<;:oes de sensibilizas:ao do lAC, e pelas 
pr6prias vivencias dos jovens, o que os leva a definir aquilo que nao que
rem para o seu futuro, antes mesmo de afirmarem objectivamente o que 
querem. 

As suas percep<;:6es apresentam assim urn desenho do que nao querem 
para o futuro e os possiveis instrumentos (curso profissional e o lAC), 
para o desenvolvimento das potencialidades do amanha, construindo 
deste modo o seu imaginario que e segundo lsabel Guerra " ... urn meio 
cficaz de visualizar o mundo futuro porque projecta no campo do real as 
possibilidades: permite, assim, detectar as contradis:oes entre o que esta e 
o que se deseja no campo das possibilidades do amanha." 53 

«Quero darjd um passo para a minha vida, muito importante, nao 
quero tipo andar com esses, a borga, nao para 0 curso, tipo, so para 
passar o tempo, para dizer a mae que estuda! Nao! Vou trabalhar em 
que? Nao, quero jd fozer para a vida, nao quero ser um ze-ninguem, 
ou coisa assim, e pd, quero ser filiz na vida» (Sandro, entrevistado 
n." 7). 

0 futuro para estes jovens encontra-se ligado ao lAC, nao perspecti
vando a sua saida, pensam assim continuar na institui<;:ao como media
dares de outros jovens e orientadores das actividades, corn o objectivo de 
retribuirem a ajuda que foram recebendo ao longo dos anos. 

A familia que gostariam de constituir caracteriza-se pelo respeito e 
pelo dialogo, bem coma pela uniao, que implica a coabita<;:ao de todos 
os elementos da familia, na logica de cortarem corn o modelo existente 

''lsabel Guerra, s.d., op. cit., 69. 
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e cam o qual cresceram. No entanto, em alguns jovens prevalece a ideia 
de ser dificil fugir ao modelo familiar que tern, estabelecendo assim uma 
logica de reprodw:;ao. 

«E assim, o meu avo nao conseguiu controlar o meu pai. E o meu 
pai nao me consegue controlar a mim, eu nao vou controlar os meus 
filhos» (Entrevista de grupo). 
«Eu quero criar uma familia! » (Entrevista de grupo) 

A perceps:ao do bairro e urn clemento estruturador da identidade 
destes jovens, existindo urn forte senrimento de perten<;:a, dado que todos 
cresceram no bairro e e nele que estabcleccm as suas rela<;:6es sociais mais 
intensas, com o lAC e grupo de pares, que sao para eles as suas referen
cias. 0 bairro e espa<;:o que conhecem melhor e onde se sentem seguros 
e integrados, desconfiando ao primeiro contacto de tudo 0 que e exterior 
e estranho, o que nao lhes permite aceitar a mudan<;:a, pois tern poucas 
referencias dessas realidades. 

«Ya, curto o bairro, o bairro e fixe, fogo, eu curto o bairro, e fixe, 
curto bue. Um gajo, ja tem ea os amigos, conhefO isto como a palma 
da minha mao, e acho que nao trocava, mas para trocar, alto e para 
o baile!» (Sandro, entrevistado n.0 7). 

Os jovens idemificam como os principais problemas do bairro o trafico 
de drogas, os toxicodependentes, a violencia e a ma fama do bairro. Os 
tres primeiros sao considerados por estes nao sendo exclusivos de Chelas, 
existindo noutros bairros :E a ma fama que os preocupa mais, devido aos 
rotulos que sao atribuidos aos seus habitantes, por parte da sociedade e 
dos meios de comunica<;:ao em particular, que os exageram e deturpam 
para dar audiencias e vender essa imagem negativa. 

«Dizem-me sempre, ah! moras ali, entao es um vilao, es aquilo e 
aquilo, mas nao, tu es assim como es assim, e como tudo, ha uma parte 
boa e uma parte ma» (Wison, entrevistado n.0 6). 
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«0 que ha aqui, hd em muitos bairros, como jd tem foma, tem o 
nomo>. 
«Isto jd tem r6tul0>>'' (Entrevista de grupo). 

Nao identificamos o desenvolvimento de pontes corn o mundo exterior 
ao bairro, para alem das que a instituis;ao IAC lhes proporciona ou indica, 
coma, por exemplo, a Associas;ao Nacional de ]ovens, a exceps;ao de duas 
associas;6es desportivas onde alguns jovens praticam futebol e de uma 
associas;ao recreativa na Pontinha. 

«Tipo aqui no Bairro e com os amigos, o lAC, nesse aspecto, estd 
excelente, jd conher;o gandas s6cios da Pontinha, em vdrios sitios»" 
(Sandro, entrevistado n.0 7). 

Os jovens apesar de nao terem interesse imediato em mudar, referen
ciaram que se mudassem seria para condis;6es melhores, relacionadas corn 
urn maior conforto, e um ambiente mais calmo. 

" .. . Depende do novo local, se fosse para uma vivenda, tipo, um outro 
bairro, era tipo, um sitio mais .. , niio digamos bairro, era um sitio 
mais sossegado, campo ao pe de um lago ou ao pe de uma cascata, 
qualquer coisa, mas sempre com os s6cios, com os amigos." (Sandro, 
entrevistado n.0 7). 

Quando confrontados corn a hip6tese da inevitabilidade de terem de 
mudar de bairro, levariam consigo o IAC e os amigos, e poucos levariam 
os familiares, dadas as caractedsticas (fam!lias reconstru!das, fam!lias 
monoparentais, e ou em que os jovens estao a cargo de outros familiares 
coma tios, av6s ou irmaos) e problemas familiares destes jovens (violencia 
domestica, alcoolismo e negligencia). A maioria levaria o IAC e os amigos 
pais foram estas as principais referencias no seu desenvolvimento pessoal 
e social, os quais nao querem perder. Sao estes que lhes proporcionam 
estabilidade e segurans;a para enfrentarem a mudans;a e o desconhecido. 

"Levava os meus amigos, se pudesse levar iam todos, era so os amigos, 
os amigos trazem o resto, levava os amigos e depois arranjava as ou-
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tras coisas. Silo eles que me acompanham na vida, ate agora foram, 
sempre eles, estou habituado a eles, por isso e que os levava. A fomilia 
e difirente, e sempre aquela coisa do dia-a-dia, os amigos, e difirente, 
os amigos." (Wison, entrevistado n.0 6). 

"Daqui do espar;o lAC, eu levava boa memoria, fotos, levava o que? 
Levava o enderer;o daqui, a morada para me manter sempre em con
tacto com eles e o telefone e prontos. (Rita, entrevistado n.0 9). 

Os jovens integram na sua identidade o bairro, scndo urn elemento 
corn o qual percepcionam c a gem sob re o mu ndo, que scgu ndo A lda Gon
<;:alves permite articular um sisrcma de rcprcscnra<_:iScs c de imagin;irios, 
corn uma rede de perten<;as e categorias sociais especfficas. 1'

1 0 facto de 
viverem no Bairro influencia as suas trajectorias sociais, o que intensifica 
a sua liga<;:ao de afectividade corn este. Apresentam assim o lAC como o 
principal catalisador no estabelecimento de rela<;6es exteriores ao bairro, 
nao identificando nenhuma outra institui<;ao corn este fim, nomeada
mente a familia. 

Concluimos que a interven<;ao do lAC, no Satelite J, se centra funda
mentalmente no jovem, pois as principais mudan<;:as significativas ocorrem 
a nivel psicologico e relacional, bem como ao nivel escolar, nao havendo 
mudan<;:as significativas a nivel familiar. Podemos interpretar esta per
cep<;ao dos jovens pela ausencia de interven<;ao social ao nivel familiar, 
sentindo-se ate alguma substitui<;ao do lAC a familia no papel desempe
nhado em algumas competencias, tal como o acompanhamento escolar e 
o apoio emocional, que a familia nao consegue satisfazer. 

0 lAC e urn dos principais agentes de socializa<;:ao destes jovens, na 
medida em que os leva a apreender regras, pelas varias actividades, es
pecialmente as que se realizam fora do espa<;o lAC, pois interagem corn 
outras institui<;6es, comunidades e jovens, adquirindo novos valores e co
nhecimentos, que modificam a forma como percepcionam e se relacionam 
corn a sociedade. 

"Alda Gon<;:alves, "]ovens: Constru<;:ao Identitario Num Contexto De Exclusao", in 
lntervm(iio Socia!N.0 17/18, ISSSL, 1998. 
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Considerac;oes finais 

A natureza do Trabalho de Investigac;ao ( qualitativa e de estrategia 
abdutiva) proporcionou uma grande proximidade corn a realidade estu
dada e a possibilidade de exercitar urn novo tipo de investigac;ao, clan
do-nos a capacidade de transformar 0 que nos e transmitido pelos utentes 
em linguagem leiga em linguagem cientifica, o que implicou da nossa 
parte uma forte articulac;ao teorica e intelectual. Deixamos as nossas per
cepc;6es sobre o que observamos, especialmente dos jovens. 

A relac;ao corn os jovens foi muito motivadora, dado que estes nos 
transmitiram uma imagem diferente da que nos tinhamos e que era fruto 
dos nossos preconceitos, nao se distanciando daquilo que os meios de 
comunicac;ao nos transmitiram. Realmente constatamos que a realidade 
e outra e que Chelas e urn bairro como tantos outros, e que estes jovens 
tern os mesmos habitos, sentimentos, sonhos e necessidades, tao validos 
como os outros. Desenvolvemos corn eles uma relac;ao de desenvolvimento 
mutuo, e admiramos a sua tenacidade c vontade de procurar outras con
dic;6es de vida mais favoravcis, no scntido de nao reproduzir aquilo que 
consideram estar errado. 

0 que observamos e interpretamos nos jovens do Bairro do Condado, 
em Chelas, em termos das suas caracteristicas pessoais e processos de 
socializac;ao, sao comuns a outros jovens da mesma faixa edria, que habi
tam bairros como o Bairro 6 de Maio, Azinhaga dos Besouros, Estrela de 
Africa e Casal Ventoso, entre outros, corn quem nos relacionamos tanto 
no decorrer da nossa vida academica, como profissional. Estes jovens es
tao em situac;ao de perigo, p01·que vivem em meios problematicos, sendo 
condicionados por estes, visto nao serem seres isolados e estarem inseri
dos num sistema ecologico. A vivencia nestes bairros leva a que os jovens 
adquiram e desenvolvam habitos ou estrategias de defesa, que lhes possi
bilitem ultrapassar dificuldades e satisfazer as suas necessidades, o que os 
pode levar a comportamentos desviantes. Comportamentos esses que, se 
nao forem prevenidos quer pela familia quer pelas instituic;6es onde estao 
inseridos, como por exemplo pela escola, podem levar a delinquencia e ao 
insucesso escolar. 

A familia e a escola sao os responsaveis pela construc;ao de perspectivas 
de futuro, tendo os assistentes sociais e os professores urn papel funda-
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mental em prevenir a exclusao escolar, que se manifesta pelo estabeleci
mento de limites do que e real e do que e possivel, inculcando nos jovens 
que a saida mais facil em alternativa a escola e a frequencia de cursos tec
nico-profissionais, limitando-os a urn universo restrito de possibilidades 
de trabalho. Desvalorizando ou nao apostando nas suas capacidades, que 
muitas vezes se encontram por descobrir. 

Sentimos que e aqui que o Servic;:o Social tern urn papel preponderante, 
no desenvolvimento da capacidade dos jovens, em alargar o seu horizonte 
de escolhas, em vez de os limitar, capacitar e implicar a familia no pro
cesso de desenvolvimento dos jovens. Como assisrentes sociais, conside
ramos que e este () caminho para uma interven~::io eficaz com jovens em 
situac;:ao de perigo. 
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