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PROGRAMA DE ORIENTACAO E AP0/0 SOCIOFAMILIAR 
A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA 

Raul A ragao MARTINS1 

RESUMO: Este estudo relata o acompanhamento de um programa de apoio sociofamiliar a crianr;:as e 
adolescentes em situar;:ao de rua, desde a fase de seler;:ao das familias ate o seu desenvolvimento. Objetivou 
conhecer a dinamica de entrada e saida da rua dessas crianr;:as e adolescentes e sua estrutura familiar. 0 
programa foi desenvolvido de janeiro de 1996 a novembro de 1997 pela equipe da Casa Municipal da Crianr;:a e 
acompanhou oito crianr;:as e vinte e um adolescentes, com suas familias , que em sua maioria , sao licjeradas por 
mulheres. lnicialmente houve um retorno de todas as crianr;:as e adolescentes as casas de seus responsaveis, 
frequencia a escola e abandono do uso de t6xicos (principalmente cola de sapateiro) , mas problemas 
decorrentes de readaptar;:ao ao novo estilo de vida fizeram com que alguns adolescentes abandonassem a 
escola e retornassem a rua. 

PALAVRAS-CHAVES: Crianr;:as e Adolescentes de Rua; Apoio Sociofaf)liliar; Familias Pobres. 

ABSTRACT: SOCIOFAMILIAR SUPPORT AND ORIENTATION PROGRAM FOR CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

This study attended work of a sociofamiliar support for children and teen-agers in street situation, from the 
families selection phases till its development and the objetive was knowing the dynamics of these children and 
teenagers coming and going and their families structures. The program was developed from January 1996 until 
Dezember 1997 by Children's Municipal House team-work and attended eight children and twenty one 
teenagers, with their families which are led for women in a great number. At first , there was an answer form all 
children and teenagers till their responsables' house, the frequency at school and the living toxics (especially 
glue sniffing) but resulting problems from readjusting to this new style of life did some teenagers left school and 
returned to streets. · 

KEY-WORDS: Street Children and Teenagers; Sociofamiliar Support; Poor Families. 

1 lntrodu(fao 

0 estudo de crianr;:as e adolescentes em 
risco (situar;:ao de rua e vitimas de abuso, 
negligencia e maus tratos na familia e nas 
instituir;:oes) vern sendo realizado de forma 
sistematica, desde o inicio dos anos noventa, em 
Sao Jose do Rio Preto (Lima, 1992), cidade de 
porte medio do interior do estado de Sao Paulo 
(cerca de 320.000 habitantes), classificada como o 
6° municipio do estado (entre 572 municipios) e 
17° do pais (entre 4.479 municipios), em condir;:oes 

de sobrevivencia para as crianr;:as abaixo de sete 
anos de idade (IBGE/UNICEF, 1994). 

Embora o municipio contasse com 
equipamentos sociais, governamentais e nao 
governamentais , para atuar;:ao junto as crianr;:as e 
aos adolescentes, sua atuar;:ao nao era eficiente, 
pois havia um numero crescente de crianr;:as 
perambulando pelas ruas do centro da cidade, 
principalmente na area conhecida como 
"Cal9adao". 

1 Docente - Institute de Biociencias, Letras e Ciencias Exatas - UN ESP - I 5054-000 - Sao Jose do Rio Preto - Estado de Sao Paulo -
Bras il. 
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Procurando respostas para esta questao o 
Conselho dos Direitos da Crian<;:a e do 
Adolescente (CMDCA) e a Secretaria do Bem
Estar Social, na metade do anode 1994, pediram 
apoio a Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
para conhecer a situa<;:ao das crian<;:as e 
adolescentes que estavam vivendo em uma casa 
de for<;:a , abandonada , na pra<;:a central da cidade, 
local que os jornais e a televisao passaram a 
chamar de "buraco da pra<;:a". 

As reportagens mostraram a vida 
subumana das crian<;:as , convivendo com a sujeira, 
fazendo uso de drogas (principalmente a cola de 
sapateiro) e alimentando-se dos restos de comida 
dos bares e restaurantes da regiao , assim como os 
protestos dos moradores e comerciantes do 
Calt;:adao, que reclamavam de criant;:as e 
adolescentes mal vestidos, sujos, frequentemente 
cheirando cola e brigando entre si , que, para sua 
sobrevivencia, esmolavam e nao raramente 
furtavam lojas e transeuntes. ' ' 

Nao seria de estranhar que surgissem 
cobrant;:as de providencias junto a Prefeitura por 
varies segmentos da populat;:ao. Para OS 

comerciantes, essas crian<;:as e adolescentes 
constituiam urn problema por dois motives 
principais: a ocorrencia de roubos e furtos em suas 
lojas e, na medida em que tambem agiam sabre os 
transeuntes, o afastamento de possiveis clientes, 
devido a a<;:ao que elas praticavam e por se 
apresentarem sujas e mal vestidas. 

Ainda, considerava-se que, 
independentemente de fatores economicos, havia 
urn sentimento geral da populat;:ao de que a cidade 
nao poderia crescer com parte de suas criant;:as e 
adolescentes vivendo em condi<;:6es subumanas e 
sem perspectivas de futuro. 

Dentro deste contexte foi estabelecida 
uma parcei ra entre o CMDCA, a Secretaria do 
Bem-Estar Social e a UNESP, e, em 1995, foi 
realizado o primeiro Censo de Criant;:as e 
Adolescentes em Situa<;:ao de Rua de Sao Jose do 
Rio Preto (Martins, 1996a, 1996b), trabalho que 
permitiu que se comet;:asse a conhecer quem eram 
essas criant;:as e adolescentes e, entre outros 
dados, mostrou que esse segmento da popula<;:ao 
pode ser classificado nas seguintes categorias: 

Tipo 1: crian<;:as e adolescentes que 
bLiscam renda para a familia (e/ou para seu proprio 
sustento) e alimentam-se nas ruas, onde passam a 
maior parte do dia, dormem frequentemente em 
casa e tern lazer no bairro em que moram ou nos 
logradouros publicos em que trabalham (vinculo 
familiar estavel) . 

Tipo 2: crian<;:as e adolescentes que 
buscam renda para o seu proprio sustento e/ou 
para a familia (via mendicancia ou furtos), 
alimentam-se, dormem e tern lazer nas ruas. 
Possuem familia na cidade e a visitam 
ocasionalmente (vinculo familiar instavel). 

Tipo 3: crian<;:as e adolescentes que 
buscam renda para o seu proprio sustento nas 
ruas, alimentam-se e dormem em casa, mas tern 

lazer constantemente nas ruas (vinculo familiar 
estavel) . 

Tipo 4: crian<;:as e adolescentes que 
buscam renda para sustento proprio (via 
mendicancia ou furtos) , alimentam-se, dormem e 
tern lazer na rua. Nao ha liga<;:ao familiar (nao tern 
vinculo familiar na cidade). 

Tipo 5: criant;:as e adolescentes que nao 
buscam renda, nao se alimentam ou dormem nas 
ruas, mas tern lazer predominantemente no 
espa<;:o publico. Esta situa<;:ao ocorre por tres 
motivos principais , que podem aparecer isolada ou 
conjugadamente: a) pais trabalham o dia inteiro 
fora de casa e nao ha outro adulto ou irmao mais 
velho para tomar conta das criant;:as quando estas 
nao estao na escola; b) ambiente familiar negative ; 
c) a residencia nao oferece condit;:6es para 
permanencia da crian<;:a , vivem em barracos 
(vinculo familiar estavel) 

Os resultados censitarios permitiram ao 
CMDCA a elaborat;:ao de uma politica de 
at_:ndimento a essa populat;:ao, a qual abrangia 
tres proJetos: a) Curso de Forma<;:ao de 
Educadores Sociais; b) Plantae de Atendimento 
Direto; c) Programa de Apoio Socio-Familar -
Projeto Santa Monica. 

0 Curso foi organizado e ministrado por 
uma equipe coordenada por professores da 
UNESP, e formou em julho de 1995, em sua 
primeira turma: 27 tecn icos. 0 Plantae de 
Atendimento Direto foi planejado para funcionar 
com a equipe da Casa da Criant;:a , visitando 
diariamente os principais pontos de concentra<;:ao 
de cnan<;:as/adolescentes em situa<;:ao de rua , com 
a finalidade de fazer contato e comet;:ar o trabalho 
de reintegrat;:ao social destas pessoas e o Projeto 
Santa Monica foi organizado para fornecer apoio 
as familias das crian<;:as/adolescentes em situa<;:ao 
de rua. 

Especificamente, serao avaliados os 
resu ltados do Projeto Santa Monica , onde o 
pesquisador elaborou uma ficha cadastral , para 
que os tecnicos registrassem os dados 
sociodemograticos dos participantes, a situa<;:ao 
das familias e o desenvolvimento dos trabalhos 
nao havendo, desta forma, uma participa<;:ao diret~ 
nas at;:6es desenvolvidas. 

2 Projeto Santa M6nica 

0 Projeto Santa Monica foi planejado a 
partir dos dados sabre as familias dessas criant;:as 
e adolescentes: condi<;:ao socio-economica de 
baixa renda, colabora<;:ao das crian<;:as e 
adolescentes para completar o ganho domestico e 
concomitante abandono da escola e predominio de 
mulheres na chefia dos domicilios. Seu objetivo 
geral deveria constituir em 

" . . . apoiar e orientar as familias 
de crian·<;:as e adolescentes em situat;:ao 
de risco, para que possam acompanhar 
seus filhos em todos os momentos da 
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convivencia comunitaria e educativa." 
(CMDCA, 1996, p.2) . 

Como objetivos especificos foram 
assinalados 

a) garantir que a familia 
possa exercer suas obrigac;:6es com 
dignidade; b) garantir a crianc;:a e ao 
adolescente em situac;:ao de risco o 
acesso e permanencia aos equipamentos 
e servic;:os publicos; c) prestar 
atendimento sistematico nas areas 
psicossocial e econ6mica as familias ; d) 
prevenir a explorac;:ao do trabalho precoce 
da crianc;:a ; e) garantir a crianc;:a e ao 
adolescente em situac;:ao de risco o 
acesso e permanencia · na educac;:ao 
formal por meio de apoio financeiro. " 
(CMDCA, 1996, p.3). 

A condic;:6es estabelecidas para que as 
crianc;:as e os adolescentes participassem do 
projeto foram as seguintes: 

a) [caracterizac;:ao] como 
crianc;:a ou adolescente em situac;:ao de 
risco total; b) [identificac;:ao) e 
[reconhecimento] dos responsaveis; c) 
[esgotamento das) possibilidades da 
familia em garantir os direitos das 
crianc;:as e dos adolescentes." (CMDCA, 
1996, p.3). 

Dentro dessa perspectiva, o projeto 
comec;:ou em janeiro de 1996 e cadastrou 
inicialmente 27 crianc;:as e adolescentes 
classificadas nos tipos 1, 2 e 4 do Censo (Martins, 
1996a, 1996b). Em fevereiro urn dos adolescentes 
completou 18 anos, e assim nao ficou mais 
elegivel para o projeto; foram cadastrados mais 
tres adolescentes, total izando, dessa forma, 29 
participantes. 

2.1 Levantamento dos dados basicos 

Foi elaborada uma ficha cadastral 
composta de cinco partes: a primeira levanta 

dados da crianc;:a ou adolescente atendido pelo 
projeto; a segunda, os dados socioecon6micos da 
familia ; a terceira, a composic;:ao familiar; a quarta 
avalia quatro criterios de permanencia no projeto 
(retorno a familia , retorno a escola, nao 
permanencia na rua e nao utilizac;:ao de drogas) e a 
quinta parte registra o acompanhamento dos 
atendimentos. 

0 projeto atendeu 8 crianc;:as (27,6 %) e 
21 adolescentes (72,4 %). Destas 29 pessoas 
apenas duas sao do sexo feminino (uma crianc;:a e 
uma adolescente). A mais nova das crianc;:as tern 9 
anos de idade e os maiores tern 17 anos de idade. 

Os dados sabre os responsaveis por 
estas crianc;:as e adolescentes sao os que guardam 
maior pertinencia para este trabalho. Sendo assim, 
a descric;:ao deles iniciar-se-a pelas pessoas com 
quem as crianc;:as moram. 

Dos 29 casos, nove sao de 
crianc;:as/adolescentes que moram com a mae 
(esta sem marido ou companheiro regu lar) , oito 
que moram com a mae e o companheiro , cinco 
com mae e o pai , urn com o pai e a companheira , 
outro, em pensao e o restante em casa de 
parentes. 

Somando-se as nove 
crianc;:as/adolescentes que vivem com a mae e as 
oito que vivem com mae e companheiro, observa
se o predominio de mulheres na conduc;:ao das 
familias (58 ,6%), pois embora haja o companheiro, 
em oito familias, esta presenc;:a masculina nao e 
considerado como pec;:a importante da dinamica 
familiar ou , pior ainda, e vista como urn fator 
negative (problemas com drogas, alcool e 
desemprego) . Mesmo nos casos em que o pai 
biol6gico esta presente, somente dois sao 
avaliados positivamente pelas crianc;:as (nao fazem 
uso de bebidas ou qualquer outro tipo de droga e 
tem traba lho regular). 

Em relac;:ao ao nivel de escolaridade das 
crianc;:as e adolescentes, encontramos dois 
analfabetos (adolescentes), oito estudando e 
dezenove que tinham parado de estudar. Os dados 
relacionam essas tres situac;:6es as series 
escolares (de 1" a 5" serie) (Tabela 1). Lembrando 
que faz parte do programa a obrigatoriedade de 
retorno a escola. 

Tabela 1 - Nivel de escolaridade das crian(fas e adolescentes 

Nunca Estudou 
1 a Serie 
2" Serie 
3" Serie 
4" Serie 
5" Serie 
Total 2 

Das crianc;:as e adolescentes que 
estudam, apenas duas se encontram nas series 
correspondentes as suas idades, justamente as 

Estuda Parou de Estudar 
0 5 
2 4 
4 6 
2 2 
0 2 
8 19 

duas que moram com os pais biol6gicos e os veem 
de forma positiva. 
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Em relagao ao nivel de escolaridade dos 
responsaveis , a maioria nao passou da 3" serie do 
Ensino Fundamental, embora houvesse alguns que 
tenham alcangado a 7" serie. 

Sao razoaveis as condigoes dos im6veis 
habitados por essas familias . Somente oito delas 
vivem em barracos (atualmente, estao recebendo 
material para construirem uma pequena casa em 
lote doado pela Prefeitura). As outras 21 familias 
vivem em casa de alvenaria. Do total de familias, 
apenas tres pagam aluguel. Este aparente 
paradoxa e explicado pelo fato de que OS 

moradores de barracos sao "proprietaries", e desta 
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forma nao precisam pagar aluguel, pois 0 barraco 
e construido por eles em terreno invadido. 

Registra-se , tambem, a presen<;:a de 
outras criangas e adolescentes nas familias foco 
do projeto. 0 parentesco varia de irmao 
consangumeo a meio irmao, sobrinhos e primos 
(em torno da crianga/adolescente foco) . Nao foi 
encontrado um numero alto de 
criangas/adolescentes por familias. Somando-se 
as 29 atendidas no projeto com as 71 presentes no 
contexto familiar, temos um total de 1 00 criangas e 
adolescentes, perfazendo uma media de 3,5 
criangas/adolescentes por familia (Tabela 2 ). 

Tabela 2- Numero de crian<;as e adolescentes presentes nas familias 

lrmaos 

I dade Fem. Masc. 

1 4 -

2 1 2 

3 2 2 

4 1 1 

5 - 4 

6 1 3 

7 2 1 

8 2 -

9 1 4 

10 - 5 

11 - -

Sub-total 14 22 

12 3 4 

13 1 -

14 2 1 

15 4 2 

16 1 1 

17 3 2 

Sub-total 14 10 

Total 28 32 

2.2 Procedimentos 

A execugao do projeto ficou sob a 
responsabilidade da Casa Municipal da Crian<;:a e 
do Adolescente (conhecida como Casa Aberta), 
um equipamento social da Secretaria do Bem
Estar Social , administrado pela organizagao nao 
governamental FRATER - Mansao Azul da 
Fraternidade, em sistema de parceria com a 
Prefeitura Municipal , e contou com uma equipe 
formada por duas assistentes soc1a1s, um 
psic61ogo, tres educadores sociais (com forma<;:ao 
em Pedagogia) e dois monitores (com formagao 
em Magisterio ou Ensino Media). 

A equipe, em reuniao, delineou os 
seguintes passos para a execugao do projeto: 

1°. com a familia: a) cantata com as 
familias , entrosamento e conhecimento das 

Sobrinhos/Primos 

Fem. Masc. Total 

- 1 5 
- 1 4 
- - 4 
1 2 5 

- - 4 

- 1 5 

- - 3 
- 1 3 

- - 5 
- - 5 
1 - 1 

2 6 44 

- 7 
- - 1 

- 1 4 

1 1 8 

- - 2 

- - 5 

1 2 27 

3 8 71 

condi<;:oes sociais da mesma, buscando apoio para 
viabilizar agoes que possam proporcionar 
condi<;:6es de .retorno a mesma e/ou outras 
alternativas, visando ao fortalecimento ou 
restabelecimento do vinculo familiar; b) atender 
integralmente a familia, constando as 
necessidades basicas da mesma, objetivando 
garantir a ela os minimos sociais, propiciando viver 
com dignidade, prevenindo a ida da crian<;:a ou 
adolescente as ruas para complementagao da 
renda familiar; c) inclusao da familia em projetos 
de melhoria habitacionais, garantindo dignidade de 
moradia, viabilizando as politicas sociais publicas , 
como saneamento basico, educagao formal e 
informal, saude, equipamentos sociais; d) manter 
cantata sistematico com as familias e promover 
reunioes mensais com as mesmas, objetivando a 
intervengao familiar, o entrosamento com as 
mesmas e o trabalho da Casa, estabelecendo-se 
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uma integrayao suficiente para garantir os 
objetivos propostos no projeto, alem de propiciar 
momentos de reflexao com as familias envolvidas 
para que estas nao se sentissem isoladas , 
percebendo que existem outras pessoas que estao 
na mesma situayao e buscando alternativas 
conjuntas ; e) propiciar momentos de convivencia 
em grupo, de solidariedade coletiva , de 
responsabilidade pessoal e familiar, para o 
desenvolvimento de sua auto-estima , visando a 
uma mudanya de comportamento que favoreya 
seu amadurecimento pessoal e o exercicio de sua 
cidadania . 

Estes objetivos fo ram operacionalizados 
por meio de visita domiciliar e reunioes gerais com 
os adultos chefes de domicilio. Nas visitas eram 
observadas as condiy6es de vida das familias , feita 
a entrega de cesta basica (com alimentos e 
materia l de limpeza) e discutia-se a forma de 
reintegra yao da crianya ou adolescente a familia e 
a escola . Nas reunioes foram feitas dinamicas de 
grupo e discussao de problemas comuns a todos 
os participantes . 

2° com as crianyas e adolescentes: a) 
realizar atividades pedagogicas , ludicas , 
esportivas, dinamicas de grupo que possibilitassem 
a ampliayao de sua capacidade de conquista e 
desafios , proporcionando o acesso das crianyas e 
dos adolescentes as areas de lazer, esporte e 
turismo ; b) ensejar momentos de reflexao sobre as 
situayoes ocorridas no seu dia a dia, na familia , na 
rua e na Casa Aberta , por meio de conversas 
informais , atendimento individual ou grupal, 
reunioes etc. ; c) encaminhamento , atendimento 
e/ou acompanhamento dos adolescentes ao 
acesso a recursos socia is, de acordo com as 
necessidades do mesmo; d) entrosamento e 
articulayao de esforyos de varios segmentos da 
sociedade , assim como a implementayao de uma 
rede de prestayao de serviyos que atendesse as 
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necessidades das crianyas e adolescentes em 
situayao de risco e de rua . 

As crianyas e adolescentes foram 
matriculadas em escolas e, posteriormente, foram 
feitas visitas as mesmas para acompanhar o 
desenvolvimento delas nos estudos. 

3° com o CMDCA e a sociedade em 
geral a) integrayao com o CMDCA e Conselhos 
Tutelares, visando a defiyao do estabelecimento de 
uma politica de atendimento global as crianyas e 
adolescentes em situayao de rua e risco , no 
municipio de Sao Jose do Rio Preto; b) divulgayao 
dos projetos por meio dos meios de comunicayao 
visando ao conhecimento, sensibilizayao e 
participayao na problematica da crianya e 
adolescente nos referidos contextos. 

A responsavel pelo projeto , uma 
assistente social , tambem era membro do CMDCA 
Desta forma mantinha o Conselho a par do 
desenvolvimento do trabalho, assim como levava 
novas propostas ao orgao , como a de necessidade 
da instalayao de urn equipamento para o 
atendimento as crianyas e aos adolescentes 
usuarios de drogas (a regiao so contava com 
equipamentos para adultos). 

2.3 Avalia<;6es 

As crianyas e adolescentes foram 
avaliadas no seu ingresso no projeto, em fevereiro 
de 1996, e duas vezes no anode 1997, nos meses 
de maio e novembro/dezembro. 

2.3. 1 Situayao inicia l 

Foram contatados os participantes desse 
projeto, caracterizando-os segundo os dados da 
tabela 3, espeficicando-se os numeros de crianyas 
e adolescentes por tipo e atividade que vinham 
desenvolvendo nas ruas , antes do inicio do projeto. 

Tabela 3 - Numero de crian~;as e adolescentes por tipo e atividade antes do inicio do Projeto 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 4 

Baleira Engraxate Pedinte Pedinte Pedinte 

Crianyas 4 0 0 4 0 

Adolescentes 1 6 1 11 2 

Total 5 6 1 15 2 
'. Tipo 1: vmculo familiar estavel , usa rua para busca de renda para familia 

Tipo 2: vinculo familiar instavel, usa rua para busca de renda propria 

Tipo 4: sem vinculo familiar na cidade, usa rua para busca de renda propria 

Resumidamente , esses dados indicam 
que, das oito crianyas , quatro sao do tipo 1 e 

quatro do tipo 2 (as quatro crianyas desta categoria 
sao usuarias de drogas e uma pratica furtos). Entre 
os vinte e urn adolescentes, nove sao do tipo 1 
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(com quatro fazendo uso de drogas) , dez do tipo 
dois (todos fazendo uso de drogas) e dois do tipo 
quatro (ambos fazendo uso de drogas). 

2.3.2 Evoluyao 

Com a finalidade de melhor compreender 
a evoluyao das crianyas e adolescentes, foi 
realizada uma avaliayao logo ap6s o inicio do 
projeto , e duas avaliay6es posteriores , conforme ja 
indicado. 

Para uma melhor visao dos dados , estes 
serao colocados por situayao frente a familia , 
escola , rua , uso de drogas e direyao que a crianya 
ou adolescente tinha tornado em cada momenta 
das avaliay6es. A questao da direyao que a 
crianya ou adolescente tomou e baseada nos 
objetivos do projeto, isto e, considera-se como 
direyao positiva se o sujeito retornou a familia (ou 
constituiu familia propria), retornou a escola ou se 
profissionalizou , deixou a rua como unica opyao de 
vida (o retorno a rua em periodo oposto ao que 
esta na escola e considerado "lndiferenciado") e 
deixou de usar drogas. 

Para melhor compreender os dados, estes 
serao colocados em termos numericos , relatives as 
questoes abordadas. 

a) Nas classificay6es "Familia" e "Escola": 

- Retorno a familia ou escola = 1; 

- Nao retorno a familia ou escola = -1 , 
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-lnformayao incompleta ou indiferenciado = 0; 

b) Nas classificay6es "Rua" e "Drogas": 

- Permanencia na rua ou uso de drogas = -1 , 

- Nao permanencia na rua ou· nao uso de 
drogas = 1; 

- lnformayao incompleta ou indiferenciado = 0. 

0 somat6rio das avaliay6es feitas na 
situayao de ingresso no projeto, chamada de 
"anterior" e abreviada "Ant" , e nos meses de 
fevereiro "Fev", maio "Mai" e novembro "Nov", 
permitiram a obtenyao de um indice chamado de 
"Direyao" , que variou de + 4 a - 4. 

A partir desses dados , classificaram-se 
tres tipos de sujeitos segundo a referida 
pontuayao: os que ficaram com pontuayao entre 1 
e 4, classificayao positiva , os que ficaram com 
pontuayao entre -1 e -4, classificayao negativa , e 
os que ficaram com zero , classificados como 
indiferenciados (Tabela 4). 

Tabela 4 - Frequencia e percentagem de crianc;as e adolescentes por pontuac;ao nas avaliac;6es 

Anterior 

Pontuayao f % 

-4 13 42,8 

-3 0 0 

-2 6 20,7 

-1 0 0 

Sub-total 19 65,5 

0 4 13,8 

1 0 0 

2 6 20,7 

3 0 0 

4 0 0 

Sub-total 6 20,7 

Passar-se-a, num primeiro momenta, aos 
dados do ponto de vista puramente quantitativo , 
isto e, forma bruta, sem detalhamento (que serao 
vistos a seguir). 

3 Resultados 

Assim, foram encontrados, na situayao de 
ingresso no projeto (situayao "anterior"), seis 
sujeitos classificados com pontuayao positiva, 
dezenove com pontuayao negativa e quatro 

Fev/96 

f 

0 

1 

3 

1 

5 

6 

1 

8 

0 

9 

18 

Mai/97 Nov/97 

% f % f % 

0 4 13,8 4 13,8 

3,4 0 0 0 0 
10,3 7 24 ,1 6 20 ,7 
3,4 2 6,9 2 6,9 

17,2 12 44 ,8 12 41 ,4 

20 ,7 0 0 3 10,3 

3,4 1 3,4 1 3,4 

27,6 6 20 ,7 4 13,8 

0 0 0 1 3,4 

31 '1 9 31 '1 8 27 ,6 

62,1 16 55 ,2 14 48 ,3 

indiferenciados. Na media , essa primeira avaliayao 
ficou em -2 . 

Na avaliayao de fevereiro de 1997, foram 
encontrados cinco sujeitos na classificayao 
negativa, seis indiferenciados e dezoito na 
classificayao positiva . Na media essa avaliayao 
ficou com 1 ,5. 

Em maio de 1997, houve uma reversao no 
processo; isto ficou evidente pelo aumento da 
classificayao negativa de cinco para treze sujeitos, 
pela ausencia de sujeitos na classificayao 
indiferenciada e pela passagem de dezoito para 
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dezesseis no numero de sujeitos classificados 
positivamente. Na media , essa avaliac;:ao ficou com 
0,6. 

Na ultima avaliac;:ao, a de novembro de 
1997, doze sujeitos foram classificados 
negativamente (duas crianc;:as e dez adolescentes), 
tres indiferenciados (todos adolescentes) e 
quatorze positivos (seis crianc;:as e oito 
adolescentes). Na media , essa avaliac;:ao ficou com 
0,5. 

Focalizando melhor estes sujeitos, pode
se constatar a seguinte evo luc;:ao no decorrer do 
programa: dos quatorze casos "positivos", cinco 
foram avaliados positivamente nas quatro 
ocasi6es2

; cinco foram avaliados negativamente na 
prirneira avaliac;:ao e, nas tres avaliac;:o:s 
subsequentes, ficaram na avaliac;:ao pos1t1va; tres 
iniciaram no projeto com avaliac;:ao indiferenciada 
e, nas subsequentes , alcanc;:aram positiva ; 
finalmente , urn comec;:ou na negativa , passou em 
fevereiro para a indiferenciada e, nas duas 
subsequentes , ficou na positiva. Sendo assim, do 
tota l, dez dos sujeitos forarn avaliados 
positivamente, desde o inicio do projeto, e os 
quatro restantes passaram de indiferenciados ou 
negativos para avaliac;:ao positiva no decorrer do 
projeto 

Nos tres sujeitos encontrados na 
classificac;:ao indiferenciada ocorreu uma 
alternancia de avaliac;:oes no decorrer do projeto, 
mas havendo urn predominio de avaliac;:6es 
indiferenciadas e negativas . Somente urn sujeito, 
na avaliac;:ao de maio de 1997, recebeu uma 
avaliac;:ao positiva. 

Dos doze que receberam avaliac;:ao 
"negativa", apenas urn foi avaliado positivamente 
no inicio do proJeto e na avaliac;:ao de fevereiro, 
passando para negativo em maio e novembro; dos 
onze sujeitos restantes , quatro receberam alguma 
avaliac;:ao positiva em uma das quatro avaliac;:oes. 
Dos sete ultimos sujeitos, tres receberam avaliac;:ao 
negativa no inicio do projeto e nos meses de maio 
e novembro de 1997 (em fevereiro 96 , receberam 
indiferenciado) e quatro nao mostraram nenhurn 
tipo de mudanc;:a , desde o inicio do progrma , 
permanecendo na aval iac;:ao negativa durante todo 
o programa. 

Olhando a distribuic;:ao de crianc;:as e 
adolescentes nas avaliac;:6es, das quatorze 
avaliadas positivamente, seis sao crianc;:as 
(lembrando que apenas oito sao crianc;:as) e oito 
adolescentes (em vinte e urn); das avaliadas como 
indiferenciadas , todos sao adolescentes; dos 
avaliados negativamente , dez sao adolescentes e 
duas, crianc;:as. 

Separadamente por categoria, havia na 
condic;:ao anterior ao inicio do projeto , dezesseis 
sujeitos (55,2 %) afastados da familia, sendo 
quatro crianc;:as e doze adolescentes; na ultima 
avaliac;:ao, existia somente cinco sujeitos (17,2 %), 
sendo uma crianc;:a e quatro adolescentes. Dos 

' Anter ior. !evereiro 96. maio c novcmbro 97. 
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quatro adolescentes, tres ja eram maiores de idade 
no final do projeto. Como caracteristica comum , os 
cinco faziam e continuaram fazendo uso de 
drogas, nao voltaram para a escola e 
permaneceram na rua, e, com excec;:ao de urn 
adolescente, as familias , principalmente na figura 
da mae , nao participaram das reuni6es mensais na 
Casa da Crianc;:a, assim como nao mostraram 
empenho em receber e manter os sujeitos em 
casa. 

Na categoria escola , havia antes do inicio 
do projeto, oito sujeitos frequentando a escola 
(cinco crianc;:as e tres adolescentes) ; mas, destes, 
apenas dois estavam na serie apropriada a sua 
idade. Em fevereiro , mais seis sujeitos ingressaram 
na escola (dos vinte e urn que nao frequentavam) ; 
atingindo-se, assim, quatorze sujeitos na escola. 
Em maio, entrou mais urn na escola, mas sairam 
tres ; dessa forma , voltou-se ao numero inicial de 
doze sujeitos estudando e na ultima avaliac;:ao , de 
novembro, somente onze sujeitos estavam 
estudando , o que corresponde a sete 
remanescentes dos que estavam na escola na 
situac;:ao anterior ao projeto (comec;:aram oito) e 
quatro que ingressaram em func;:ao do projeto. 

Quanto a permanencia na rua, todos os 
sujeitos permaneceram nela , pelo menos urn 
periodo do dia. Em fevereiro de 96, o numero foi 
reduzido para apenas cinco sujeitos (17,2%) Mas, 
em maio, esse numero cresceu, passando para 
onze sujeitos (37,9 %) e em novembro ficou 
estacionado nesse patamar. 

Em relac;:ao ao uso de drogas, existiam na 
situac;:ao anterior ao inicio do projeto dezoito 
sujeitos (62 ,0 %) fazendo uso de drogas, sendo 
tres crianc;:as (37,5 % das crianc;:as) e quinze 
adolescentes (71 ,4 % dos adolescentes) Dos 
dezoito sujeitos , no final do projeto, doze 
permaneceram usando drogas, quatro deixaram de 
usar e sobre dois deles nao foi possivel ter 
informac;:oes seguras. Entre os onze sujeitos que 
nao usavam drogas no inicio do projeto, apenas 
dois adolescentes, a partir da avaliac;:ao de maio de 
1997, passaram a fazer uso de inalantes (thiner) e, 
concomitantemente, deixaram a escola e voltaram 
a frequentar a rua. 

Urn ultimo dado a ser apresentado e o 
relativo a participac;:ao das maes ou responsaveis 
nas reuni6es mensais com a equipe do projeto na 
Casa da Crianc;:a, onde eram discutidos os 
problemas e entregues cestas basicas de 
alimentac;:ao. No decorrer do projeto, cerca de 
dezessete maes ou responsaveis (58,6 %) 
participaram de quase todas as reuni6es e a 
equipe as classificaram como participativas ou nao 
do processo de reintegrac;:ao das crianc;:as e 
adolescentes. Das dezessete maes , seis (20,7 %) 
foram consideradas como omissas no processo e 
coincidentemente cinco delas tiveram seus filhos 
ou sobrinhos classificados negativamente na 
avaliac;:ao final (a de novembro de 97). 

4 Analises e Comentarios Finais 
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Este relat6rio teve como finalidade fazer 
uma avaliac;ao do proJeto de Apoio S6cio-Familiar
Projeto Santa Monica , desde a sua implantac;ao, 
em Janeiro de 1996, ate o mes de dezembro de 
1997, desenvolvido pela Secretaria do Bem-Estar 
Social da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Rio 
Preto , na Casa da Crianc;a , em parceria com a 
FRATER. 

Tomando como base os objetivos do 
projeto , que envolvem, entre outras finalidades , 
garantia para que a familia possa exercer suas 
obrigac;6es com dignidade, o acesso e 
permanencia da crianc;a e do adolescente nos 
equipamentos e servic;os publicos, principalmente 
a escola , e prevenc;ao contra o trabalho precoce da 
crianc;a e do adolescente, estes objetivos devem 
ser avaliados e discutidos com relac;ao aos dados 
apresentados nos dais capitulos anteriores. 

0 primeiro dado significative e a 
predominancia , na rua, de individuos do sexo 
masculino: sete crianc;as e vinte adolescentes 
contra apenas dois do sexo feminino, sendo essas 
uma crianc;a e uma adolescente. Tais numeros 
vem ao encontro de outras pesquisas que mostram 
ser o ambiente da rua muito mais dificil para as 
meninas e moc;as que para os meninos e rapazes, 
assim como a distinc;ao entre o encaminhamento 
social dado as meninas e meninos pobres 
(Aptekar, 1996: Madeira, 1997). 

Em relac;ao a composic;ao familiar, foi 
encontrado o predominio de mulheres como chefe 
de domicilio: das 29 crianc;as e adolescentes alvos 
do projeto, somente seis vivem com os pais e 
maes biol6gicos , e destes somente dais 
consideram que a presenc;a do pai em casa tenha 
mais vantagens do que desvantagens. A 
composic;ao familiar difere acentuadamente das 
demais familias pobres, como as descritas por 
Zamberlan e Biasoli-Aives (1997) em Londrina, no 
Estado do Parana , e a analise de Alves-Mazzotti 
(1996) das condic;6es familiares em situac;ao de 
pobreza: mas ; ao mesmo tempo, vem ao encontro 
dos primeiros registros sobre crianc;as e 
adolescentes em situac;ao de rua: neles Aptekar 
(1996) e Moura (1996) ja descreviam a ausencia 
do pai biol6gico na estrutura familar. 

As condic;oes de habitac;ao das familias 
nao diferem em nada das outras familias que 
residem nas mesmas areas. Das vinte e nove 
familias, apenas oito moravam em favelas , e, ao 
final do projeto, ja estavam morando em casas de 
alvenaria, construidas com material recebido da 
Prefeitura. 

Observando o vinculo familiar das 
crianc;as e adolescentes na situac;ao anterior ao 
projeto, observou-se que, dos treze que tinham 
vinculo familiar estavel , somente um passou para 
vinculo instavel, e, dos dezesseis com vinculo 
familiar instavel, dez passaram para estavel, dois 
ficaram indiferenciados e somente quatro 
permaneceram na mesma situac;ao. 

A questao escolar, um dos principais 
objetivos do projeto, nao apresentou o mesmo 
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exito que o retorno a familia. Encaminhando-se a 
situac;ao anterior ao projeto, em que tinhamos 
cinco crianc;as e tres adolescentes frequentando a 
escola (o mais velho com 14 anos de idade), o 
projeto perdeu um destes sujeitos , um 
adolescente, e ganhou apenas mais quatro , uma 
crianc;a e tres adolescentes. As respostas por 
abandonarem e nao mais quererem voltar a escola 
sao velhas conhecidas: dificuldade de 
entrosamento com os professores , escola e 
colegas, dificuldade de acompanhamento dos 
conteudos lecionados, alem da falta de sentido 
social para a escolarizac;ao que estes sujeitos 
enfrentam. 

E importante pensar seriamente como as 
escolas , principalmente as situadas em bairros 
pobres e geralmente nas periferias das cidades , 
estao lidando com essas crianc;as que, quando 
ingressam na adolescencia , a abandonam (ou sao 
expulsas dela) , assim como o que fazer com as 
crianc;as e adolescentes no periodo contra-turno ao 
que estao na escola. Tal questao se poe , 
principalmente nesse segmento da sociedade , em 
que os responsaveis pelos sujeitos, por 
trabalharem o dia inteiro, nao tem como assisti-los 
e acompanha-los, fazendo com que estes 
percebam que a medida que saem da infancia e 
entram na adolescencia , permanecerem 
"fechados" em casa nao e uma opc;ao facil. 

0 usa de drogas praticamente ficou 
inalterado. No inicio do projeto , havia dezoito 
sujeitos fazendo uso de algum tipo de droga e, no 
final, dezesseis. 0 que chama a atenc;ao e a 
predominancia de adolescentes entre os usuarios 
e, principalmente, a atividade desenvolvida na rua. 
Entre os que vendem balas nos semaforos (seis 
sujeitos) nao foi encontrado nenhum usuario de 
drogas, e uma passive! explicac;ao desse fato e o 
acompanhamento deles par adultos (pais ou 
parentes) e, nenhum tipo de cantata com as outras 
crianc;as e adolescentes usuarias da rua. Ja entre 
os engraxates, tambem seis sujeitos, cinco faziam 
usa de drogas, principalmente a cola de sapateiro. 
Os demais usuarios eram, em sua maioria, os 
sujeitos com vinculo familiar instavel (Tipo 2). 

0 trabalho desenvolvido pela equipe, no 
sentido de contatar as familias para manter suas 
crianc;as e adolescentes em casa e frequentando a 
escola foi feito par meio de visitas domiciliares e 
reuni6es gerais da equipe com todas as maes. 
Nesses contatos, mediante visitas e reuni6es , a 
equipe conseguiu ter uma noc;ao ingenua (no 
sentido de que nao houve um levantamento 
sistematico desse ponto) da participac;ao das maes 
ou parentes na reintegrac;ao social da crianc;a ou 
adolescentes. E, entre as maes consideradas 
participativas, houve apenas um caso de nao 
reintegrac;ao. 

A partir de todos os dados anteriormente 
levantados, pode-se considerar que o Projeto 
Santa Monica teve um exito razoavel, pais, dos 
vinte e nove sujeitos dele participantes quatorze 
foram classificados positivamente e tres como 
indiferenciados. Desta forma, ha de neutro para 
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positivo 58 ,6 % dos sujeitos, contra 41 ,3 % dos 
que ficaram na pontua<;:ao negativa. 

Apesar de o projeto ter uma atua<;:ao 
positiva significativa , ha que se levantar os motivos 
do nao sucesso entre os doze sujeitos que ficaram 
com classifica<;:ao negativa. 

Um ponto que nao ficou claro foi o custo 
finance iro do .projeto, pois a equipe nao teve 
acesso as planilhas financeiras , tal como quanta foi 
gasto na compra de al imentos , remedios , material 
escolar e na reforma de casas. Sabe-se que e 
importante conhecer esses numeros , para se ter 
uma ideia real do custo por sujeito no projeto. 

5 Conc lusoes e recomendac:;oes 

Finalizando , considera-se que, na 
continuidade deste projeto ou na realiza<;:ao de um 
novo, deve-se levar em considera<;:ao o seguinte: 

1 Planejamento 

a) equipe de trabalho : defini<;:ao dos 
membros e fun<;:oes de cada um; 
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b) local de funcionamento: espa<;:o para 
funcionamento administrativo, para reunioes da 
equipe e reuni6es com todos os participantes do 
projeto; 

c) financiamento: or<;:amento detalhado de 
custos com pessoal, materiais e equipamentos; 

2. Sele<;:ao da popula<;:ao atendida 
defini<;:ao dos criterios de atendimento ; 

3. Criterios para a manuten<;:ao dentro do 
projeto; 

4. Procedimentos de atua<;:ao defini<;:ao 
das formas de atendimento em todos os momentos 
do projeto; 

5. Acompanhamento defini<;:ao das 
formas de acompanhamento dos contemplados no 
projeto ; 

6. Avalia<;:ao: desenvolvimento de 
instrumentos e procedimentos de avalia<;:ao 
continuada do projeto. 
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