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A prevencao das toxicodependencias em contexto pluricultural:
factores de risco e factores de equiHbrio nas comunidades

Cabo-Verdianas imigradas em Portugal

Maria Helena Reis Cabecadas
Centro de Estudos e Profi laxia da Droga

Resumo. Anal isadas algumas quest6es relacionadas com as co munidades cabo
-verdianas imigradas em Portug al, permitimo-nos constatar , a partir da nossa pratic a
profi ssional no ambito da prevencao da delinquenci a e das toxic odependencias
juvenis, que se trat a de popul acoes em risco, dada a sua desinsercao social e cul
tural na sociedade portuguesa. ldentificamos, seg uida mente, os factores de risco e
os factores de cquilfbrio especfficos destas comuni dades, e que nos parecem mais
significa tivos, do ponto de vista que nos ocupa. Esa lientada, por firn , a importancia
da formaca o ant ropol6gica na intervencao comuni taria que se pretenda preventi va,
num contex to pluri cultur al. E tarnbern realcado 0 papel que 0 antropologo podera
e dever a ter , ao longo das diferent es etapas da imp lernentacao de Proj ect os e
Program as Preventivos.

Palavras-chave: Prevencao: Toxicodependencia; Imigracao.

Abstract. This paper deals with the people of the Ca pe Vert Islands settled in
Portugal and thei r precarious way of living. Field work with these communities
enabled us to understand that their yo ungst ers are und er risk in term s of drug
addictio n and delinquency. Th erefore, risk and equilib rium fac tors, that are
specific to these communities , are identi fied in order to impl ement projects and
program s of preven tive nature. Finally , fro m a point of view of a co mmunitarian
approach in a cross -cultura l context, the impor tance and the role of the anthropolo
gist is emphasised.
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A imigracao Cabo Verdeana em Portugal

Algumas questoes

Causas complexas de natureza econornica, social e dernografica, tern
originado, cfclicamente, grandes secas e grandes fomes no Arq uipelago de Cabo
Verde, obrigando a sua populacao a emigrar, ao lange da historia, para os mais
diversos destinos. Urn desses destinos tern sido Portugal, sobretudo a partir da
segunda metade da decada de sessenta, tendo-se verificado, a partir de entao , urn
aumento co nstante do ruimero de cabo-verdianos imigrados no nos so pais. Dada
a elevada percentagem de imigrantes clandestinos, as lacunas e dispersao das
fontes estatisticas, nao e facil quantified-los com rigor. Em situacao regular
seriam, em 1988, cerca de 26 .953, ou seja, 28,6% do total de estrangeiros residen
tes no nosso pais e 69 % dos estrangeiros oriundos dos PALOP(l ). Diz-se, no
entanto, que actual mente ultrapassariam largamente os 50.000. Constituem, sem
diivida, a maior comunidade estrangeira no nosso pais.

Na sua maioria, esta populacao esta em Portugal para ficar, 0 so nho de
retorno a Cabo Verde tendo-se tornado cada vez mais longfnquo . A reuniao fa
mi liar, numa segunda fase de uma migracao por etapas , traduzindo a intencao de
perrnanencia a la nge prazo .

Ass im, a uma migracao inicial masculina, jovem e atomizada, ter-se-ia
sucedido a vinda das mulheres e das criancas, como ehabitual nos fluxos migrate
rios deste tipo. Verifica-se, nestes imigrantes, urn gra nde peso da populacao adulta
activa, ca rac ter izada por baixos nfveis de qualificacao profissional e escolar, os
trabal hadores operarios representando 92 % dos cabo-verdianos activos com
profissao, enquanto a percentagem de individuos com no maximo a 43 c1asse
atinge cerca de 90% , va lor que indicia uma situacao ainda ma is gravosa caso se
tenh a presente que apenas 10% dos imigrantes cabo-verdianos tern menos de doze
anos, ou seja, que se trata basicamente de uma populacao adulta.

Na maior parte dos casos estes imigrantes trabalham na construcao civil,
os homens, ou em services dornesticos e, eventualme nte , venda de peixe, as
mulheres, e residem nas zonas suburbanas de Lisboa, Setiibal e Porto bern como,
a partir de meados da decada de oitenta, em Faro e Bragav",

Tradicionalmente considerados como urn pais de ernigracao, e encarando
-nos a nos pr6prios como tal, vimo -nos agora confrontados, nao sem surpresa,
com 0 facto .de sermos urn pais de irnigracao, porta de entrada desejada no
eldorado da Europa Cornunitaria . E quase trinta anos depois do infcio de ste
movimento continuamos tao impreparados e tao fa lhos de estruturas de apo io e
de acolhimento destas populacoes como sempre estivemos.
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o facto de termos sido a potencia colonizadora de Cabo Verde ao Iongo
de varies seculos da-nos responsabilidades a que nao nos deveriamos furtar,
quanto mais nao fosse por razoes de etica,

Outras razoes, nao menos importantes, seriam 0 facto de que estes homens
e mulheres de Cabo Verde vieram para 0 nosso pais satisfazer determinadas
necessidades de mao de obra, porque foram precisos num determinado contexto
socio-econornico:

- fase de expansao da economia portuguesa e europeia dos anos sessenta
e setenta;

- ernigracao massica dos portugueses para Franca e outros pafses
europeus;

- guerra colonial, que "sugava" a grande maioria dos jovens portugueses
de entao, pelo menos aqueles que nao davam "0 saIto" para 0

estrangeiro, como emigrantes ou como exilados polfticos .

E vieram como mao de obra intensiva pouco qualificada para fazer os
trabalhos mais mal pagos e perigosos : construcao civil, minas (Panasqueira,
Aljustrel.. .), services de limpeza em areas suburbanas, etc . ou seja, aqueles que
os portugueses ja nao estavam dispostos a fazer, por tao baixos salaries, no seu
proprio pais (e que foram fazer em paises ma is ricos, onde eram substancialmente
mais bern pagos) .

De urn modo geral, as populacoes cabo-verdianas encontrarn-se social e
culturalmente desinseridas da sociedade global portuguesa, constituindo verdadei
ras microssociedades, com as suas regras, norrnas, modelos e valores especfficos,
e que, em determinados bairros, poderfamos designar por "guettos", de acordo
com 0 termo tecnico que design a a dupla exclusao que consiste na conjugaciio
da ruio integraciio social e da niio assimilaciio cultura l'e) ,

Ora, uma populacao marginalizada e, do ponto de vista preventivo dos
comportamentos desviantes em geral e das toxicodependencias em particular, uma
popu lacao em risco . Dai, que sejam urgentes intervencoes no sentido de facilitar
a integracao destas comunidades na sociedade portuguesa ou, pelo menos, no
sentido de criar "pontes" que possibilitem uma melhor cornpreensao e comunica
c;ao interculturais.

Para referirmos as comunidades cabo-verdianas imigradas em Portugal
como populacoes em risco, do ponto de vista que nos ocupa, da prevencao da
delinquencia e das toxicodependencias juvenis, baseamo-nos nas seguintes
constatacoes:
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1 - Insucesso escolar. Os dados do Ministerio da Educacao relativos a
2a Fase do Ensino Prirnario do ano lectivo de 1987/88 revelam uma taxa de
insucesso escolar de 60 % entre as criancas cabo-verdianas, sendo a taxa geral
nacional de insucesso desse mesmo ano de 24% . Ou seja, 0 insucesso escolar entre
as criancas cabo-verdianas e mais do dobro do que se verifica entre as criancas
portuguesas.

Nos anos mais recentes esta tendencia tern-se acentuado, com a agravante
de que, segundo as informacoes que nos foram prestadas, os abandonos e a nao
frequencia da escola por jovens cabo-verdianos em idade escolar tern vindo a
aumentar, facto que nao chega a ter expressao estatfstica.

Estes dados sao preocupantes, na medida em que, todos nos sabemos, 0

insucesso escolar e gerador de sentimentos de exclusao, de falta de confianca em
si proprio e, como tal, urn elemento de marginalizacao social e urn factor de risco
no que diz respeito a comportamentos de desvio e de toxicodependencia juveniJ.

2 - Prisoes. Da analise das sententecas proferidas durante 0 ano de 1987,
ressalta a existencia, nas pris6es portuguesas, de elevada percentagem de cabo
-verdianos, re lacionadas com 0 consumo e trafico de drogas: 32 % dos reus
estrangeiros, que constituem 12,73% do total dos reus(4).

Os dados relativos a anos posteriores dao-nos percentagens proxirnas de
reclusos cabo-verdianos, oscilando entre os 29 % e os 33 .5% dos reus estrangeiros.
Verifica-se urn aumento significativo da populacao feminina reclusa desta
nacionalidade, relacionada com 0 trafico de drogasv? .

o recurso ao pequeno trafico de droga surge, neste tipo de popu lacoes,
mu ito carenciadas do ponto de vista econornico, como uma estrategia de
sobrevivencia, arriscada mas amplamente cornpensatoria,

3 - Recurso aos centros de tratamento. Por outro lado, verifica-se uma
quase total ausencia de cabo-verdianos nos Centros de Tratamento de toxicode
pen dentes da zona de Lisboa, quer seja 0 Centro de Estudos e Profilaxia da Droga
ou Taipas. Uma vez que sao os iinicos services estatais e gratuitos, podemos
concluir, sem grande margem de erro, que nao havera tambern recurso a Centros
e Clfnicas privadas por parte destas populacoes, normalmente muito pobres .

Puseram-se-nos, a este respeito, algumas questoes:

- sera que tal ausencia e devida a falta de inforrnacao? desconhecimen
to, por parte destes jovens, da existencia de Centros de Tratamento e
Apoio especializados e gratuitos?

- Sera que a situacao de clandestinidade de grande parte dos cabo-ver
dianos ou dos seus familiares os impede, por receio ou desconfianca,
de recorrer a Services Oficiais de Tratamento?
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- Ou sera que as comunidades cabo -verdianas imigradas em Portugal,
embora tendo acesso faci l adroga e ao pequeno trafico, como estrate
gia de sobrevivencia, pelo facto de possuirem redes sociais de apoio
fortes (relacoes familiares e de vizinhanca significativas, sentimentos
de pertenca cultural , etc.) tern maior capacidade de resistencia ao
consumo e a toxicodependencia? Esta e uma hip6tese que, na nossa
6ptica , mereceria urn analise mais aprofundada.

Pensamos, alias , avancar em breve com urn estudo deste tipo num Projecto
de inves tigacao /accao, no ambito dos programas cornunitarios de luta contra a
pobreza (Programa "Horizon"), a ser desenvolvido em quatro bairros degradados
do Distrito de Lisboa com caraterfsticas culturais e socio-dernograficas diversas:
Casal Ventoso, Pedreira dos Hungaros, Bairro do Irrnao Pobre e Bairro dos
Merinos. Este ultimo esobretudo habitado por ciganos enquanto que a popul acao
da Pedreira dos Hiingaros eessen cialmente constitufda por africanos, a do Casal
Ventoso por lisboetas e 0 Bairro do Irrnao Pobre por uma populacao mista de
ciganos, cabo-verdianos e portugueses.

4 - Pedidos de intervencao. Tem -se verificado, sobretudo nos iiltimos
anos, urn elevado mirnero de pedidos de intervencao a Equ ipa de Prevencao
Prirnaria do Centro de Est udos e Profilaxia da Droga, por parte das escolas,
autarquias, par6quias, etc., relativas a zonas problernaticas, bairros degradados,
onde a percentagem de jovens cabo -verdianos e elevada. E 0 caso da Damaia,
Carnaxide, Reboleira, Pedreira dos Hiingaros (Miraflores) , etc.

Ao procurarmos compreender e dar resposta a esstes pedidos defrontarno
-nos, inevitavelmente, com as ternaticas da pobreza, do raci smo , da exclusao e
das dificuldades de cornunicacao intercultural.

II - Identificacao dos factores de risco

Na sequencia destas constatacoes, identificarnos alguns dos factores de
risco que nos parecem mais sign ificati vos, do ponto de vista que nos ocupa, e
especfficos das comunidades cabo -verd ianas imigradas em Port uga l:

1 - Desinsercao socio-cultural, relativamente a sociedade e cultura
por tuguesa dominantes, geradora de sent imentos de exclusao e de insegura nca e
conducen te ao fen6meno de "guetizacao".

A precaridade das condicoes materiais de existencia.w' de emprego, de
habitacao (em gera l, bairros de lata), a promiscuidade resultante da coabitacao
em espacos reduzidos, tanto mais diffcil de suportar quanta a grande maio ria
destas populacoes ede origem rural e estava habituada a viver em espacos amplo s,



142 Maria Helena Reis Cabecadas

a segregacao espacial (na periferia das cidades ou em "bolsas" no seu interior),
sobrepondo-se a nao assimilacao cultural, criam as condicoes de marginalidade
caracterfticas do "guetto", neste caso determinado por uma tripla exclusao: ffsica,
social e cultural.

2 - A desvalorizacao da cultura de origem (cabo-verdiana), por parte
da sociedade portuguesa e da escola, que a ignora, e, 0 que e mais grave, por parte
dos pr6prios pais e das criancas, acentua os sentimentos de inferioridade e de
baixa auto-estirna, em termos de pe rtenca cornunitaria.

Daf nos ter sido referido pelos professores que, muitas vezes, as criancas
negam ser cabo-verdianas, dizem ser portuguesas, nascidas em Portugal. Quanto
aos adolescentes, quando se encontram num meio desconhecido (discotecas, por
exemplo), dizem ser angolanos, cuja imagem eles consideram ser mais positiva,
uma vez que se encontram normalmente em Portugal como estudantes ou como
refugiados, beneficiando de uma situacao mais favoravel que os imigrantes
"economicos", em regra cabo-verdianos ou guineenses .

3 - Insucesso escolar, ja referido como importante factor de marginaliza
crao. 0 elevado fndice de insucesso constatado derivando de problemas lingufsticos
(uma vez que 0 crioulo e usado em casa e no bairro como Ifngua materna), de
carencias alimentares, de elevado absentismo, sobretudo das raparigas (que, mais
frequentemente, sao responsabilizadas pelos irmaos mais novos e peIa lida da
casa), de conflitos de normas e regras definidas pela escola e em contradicao com
as normas e reg ras famil iares e de vizinhanca. E 0 caso das regras de saiide e
higiene, de postura do corpo, etc .

Assim, por exemplo, os professores da Escola Preparat6ria de Miraflores
referem-se aos alunos cabo-verdianos como sendo criancas muito afectivas e
sirnpaticas, mas incapazes de estar quietas, "entrarn sempre a dancar na sala de
aula e primeiro que sosseguem ja a aula esta no fim ...".

Quanto aos tecnicos de saiid e, referem 0 facto destas criancas, quando
chove, saltarem alegremente para a chuva, sem que os pais as impecarn, pelo
contrario, eles pr6prios fazendo 0 mesmo. Encarada como uma bencao em Cabo
Verde, a chuvft e festejada e recebida com a maior das alegrias, mas aqui 0 clima
e diferente, a humidade e 0 frio provocando gr ipes e ccnstipacoes frequentes, por
vezes mesmo problemas respirat6rios graves (factores , tambern, de absentismo).

o contacto com a realidade portuguesa, em geral sentida como dura e
frustrante para a maioria dos imigrantes cabo-verdi anos, torna-se fonte de
desilusoes e de desencanto . Os pais transmitem assim as criancas uma forte carga
negativa, relativamente a sociedade portuguesa. E a professora primaria simboliza,
aos olhos da crianca, essa mesma sociedade, rejeitante e hostil. E mesrno,
frequentemente, 0 primeiro contacto com essa cultura outra e dificil mente
compreensfvel, nao s6 porque a professora fala uma lingua diferente, mas porque
lhe exige atitudes e comportamentos estranhos a sua pr6pria maneira de ser e estar
no mundo .
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4 - A clandestinidade, favorecendo a exploracao desenfreada dos
trabalhadores cabo-verdianos pelos sub empreiteiros e "patos bravos", da origem
ao que se pode designar como urn verdadeiro "trafico de mao-de-obra". A inexis
tencia freq uente de co ntratos de trabalho permite todas as arbitrariedades e a
consequente ausencia de dire itos e de regalias sociais por parte destes trabalha
dores (assistencia medica, fer ias, subsfdios de desemprego, etc.).

Assim, perante 0 espectro constante do desemprego e da fome, os cabo 
-verdianos constituem a forca de trabalho mais barata e mais d6cil: nao fazem
greves, aceitam transferencias forcadas, trabalham a noite, durante os fins de
semana e feriados sem pagamento de horas extraordinarias, e recebem, em geral,
pelo mesmo trabalho, salaries muito inferiores aos dos restantes trabalhadores'?' .

5 - 0 desemprego e, mesmo assim, uma dolorosa realidade, tornando os
cabo -verdianos presa facil dos traficantes de droga. 0 pequeno trafico, permitindo
a realizacao rapida e fac il de dinheiro, torna-se muitas vezes a iinica hip6tese de
sobrevivencia. Daf, talvez, a explicacao para a relativamente elevada percentagem
de cabo-verdianos nas prisoes portuguesas por delitos relacionados com 0

con sumo e trafico de estupefacientes . As estatfsticas oficiais podem, no entanto,
induzir-nos em erro, uma vez que 0 consumo e muitas vezes invocado pelos reus
e/ou seus advogados como atenuante das pen as, sem que corresponda a uma
realidade.

6 - A instabilidade familiar. Obrigados frequentemente a transferencias,
de acordo com as ofertas e as necessidades dos empregadores, os trabalhadores
cabo -verdianos veern-se muitas vezes forcados a separar-se das suas famflias, com
todos os problemas psico-afectivos que tal separacao, por vezes longa, implica.

7 - 0 alcoolismo. Tern uma elevada incidencia entre os homens, mulheres,
jovens e ate criancas. Constitui tarnbem urn problema preocupante em Cabo
Verde, mas em Portugal a sua incidencia entre as mulheres e particularmente
elevada. Constatamos, no entanto, que ha uma grande tolerancia da comunidade
relativamente ao alcool (tal como, alias, em Portugal); nas entrevistas e conversas
informais em que este tema e abordado as pessoas acham que 0 alcoolismo nao
e urn prob lema (muitas vezes e encarado como urn "rnau olhado", e 0 alcoolico
desresponsabi lizado e ajudado pelos vizinhos), contrariamente ao que diz respeito
a "droga" (i1fcita) que, essa sim, e considerada como problernatica.

8 - A gravidez juvenil. Considerada natural em Cabo Verde, onde a mae
solteira e uma realidade sociol6gica, perfeitamente aceite e respeitada, em Por
tugal esta situacao torna-se complicada: a jovem mae fica mais desamparada e
rnarginalizada, sem sequer perceber muito bern porque, e a crianca que nao tern
pai e apontada pelos outros, na escola, acentuando-se assim os sentimentos de
abandono e de exclusao.
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9 - A desagregacao dos valores tradicionais. As populacoes que
emigram sao, quase sempre, de origem rural. 0 contacto com Portugal e,
simultanearnente, 0 contacto com 0 mundo urbano e com 0 consumismo que 0

caracteriza. Verifica-se assim, a par da desvalorizacao da cultura de origem, urn
agudizar dos conflitos de geracoes e urn por em causa do tradicional respeito pelos
mais velhos. 0 trafico de droga, realizado geralmente pelos mais jovens, pode
levar a uma perigosa inversao das hierarquias familiares tradicionais: quando 0

chefe de famflia esta desempregado, a subsistencia do agregado pode ficar (e fica,
por vezes) assegurada pelo jovem traficante, 0 que, certamente tera irnplicacoes,
em termos de poder no interior do sistema familiar (e do pr6prio ba irro), pouco
saudaveis ,

10 - Demissao do Estado Portugues. Tradicionalmente considerado como
urn pais de emigracao, Portugal nao esta preparado para receber imigrantes: apesar
deste processo migrat6rio ja datar de ha mais de duas decadas continua a verificar
-se uma ausencia completa de estruturas oficiais de acolhimento e de apoio . As
pessoas sao utilizadas sem se pensar, minimamente, em apoia-las e, muito men os,
ajuda-las a resolver os multiples problemas com que se debatem. Na medida em
que sao estrangeiros e, portanto, nao dao votos, os polfticos desinteressarn-se. S6
a Igreja, ou Instituicoes de Caridade, se tern preocupado em minimizar alguns dos
graves problemas com que se debatem estas comunidades, entre os quais 0

abandono das criancas durante as longas horas em que os pais trabalham.

11 - Os meios de comunicacao social (Imprensa, Televisao, etc .). De urn
estudo realizado por alunos do LS.C.T.E., em que se faz a analise de diversos
jornais diaries e sernanarios portugueses, ao longo do perfodo de 1975 a 1986 ,
ressalta que as "hist6rias de crimes" que envoi vern a comunidade cabo-verdiana
reflectem quase sempre 0 prop6sito, deliberado ou nao, de influenciar a tomada
de atitudes por parte do leitor, face ao desviante, podendo generalizar-se a
estigrnatizacao da comunidade. Verifica-se assim a transferencia intencional dos
atributos conferidos ao agressor para a totalidade da comunidade. Sobretudo em
jornais como "0 Correio da Manha", "0 Crime" e "0 Dia", e manifesto 0

explorar do sensacionalismo facil e reforcador de estere6tipos racistas'F' .
Num outro estudo, realizado por Pierre Guibentif.t'" de analise de conteiido

dos artigos publicados sobre os estrangeiros em Portugal entre Janeiro de 1983
e Julho de 1989, no "Diario de Not fcias", e entre Janeiro de 1987 e Julho de 1989
no jornal "0 Expresso", os cabo-verdianos sao descritos como urn mundo pouco
conhecido, mal controlado pelas autoridades portuguesas, subsistindo em
condicoes miseraveis, em bairros degradados e perifericos, num quotidiano
marcado pel a violencia.
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III - Identificacao dos factores de equilibrio
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Para alern dos factores de risco identificados, gostariamos tambern de
realcar os factores de equilfbrio que nos parecem especfficos das comunidades
cabo-verdianas e que, em certa medida, poderao contrabalancar positivamente os
primeiros:

1 - Os valores tradicionais de solidariedade social. Sao muito fortes,
ab rangendo a famflia alargada, os vizinhos, os originarios da mesma ilha ou
grupos de ilhas, e a comunidade cabo-verdiana em geral, quando imigrada.

Assim, "Djunta-mon" ("Juntar as maos", em crioulo), tradicao de recipro
cidade e de entre-ajuda que, em Cabo Verde, se expressa no apascentar do gado,
no amanho das terras ou na construcao de casas, acentuar-se-ia ca em Portugal
como necessidade de auto-defesa face a urn meio estranho e hostil, traduzindo
-se nao s6 no apoio recfproco a construcao de casa como noutras formas de
solidariedade, em casos de separacao, doenca, morte, desemprego ... E frequente,
por exemplo, a adopcao de criancas pelos vizinhos (apesar da falta de condicoes
econ6micas e da exiguidade das habitacoes), em caso de doenca, alcoolismo ou
morte da mae, tal como e habitual, em certos bairros, a sopa dos pobres
comunitaria, etc.

2 - 0 sentido da festa colectiva. A rrnisica e a danca, sendo formas de
expressao e de comunicacao fundamentais para os cabo-verdianos, perrnitem-Ihes
viver a festa com grande intensidade e uma enorme forca. Inclusive, conseguem
transmitir e envolver os outros na sua alegria e no seu ritmo . Daf que os cabo
-verdianos sejam considerados, a justo titulo, como os reis da noite lisboeta.
Discotecas e restaurantes como 0 "Monte Cara", 0 mais antigo estabelecimento
do genero fundado pelo rmisico Bana, 0 "Kok Not" ou "A Lontra" sao disso
exemplos flagrantes, alern de muitos outros espacos menos conhecidos mas nao
menos brilhantes e divertidos, a maioria dos quais se concentra no des ignado
"triangulo crioulo", com vertices na Rua do Poco dos Negros, Rua de S. Bento
e Ca lcada da Estrela. Sem eles, a Lisboa nocturna seria certamente bern mais
triste...

Mas tambern nos bairros onde normalmente residem, a festa esta sempre
presente, qualquer acontecimento sendo pretexto para que a danca e a rmisica
irrompam, as vezes durante do is ou tres dias, prolongando-se pela noite dentro,
acompanhadas sempre das comidas tradicionais de Cabo Verde, da cachupa ao
caldo de peixe.

3 - Forte sentimento de pertenca cultural. Esta subjacente nas
estrategias de solidariedade e entre-ajuda desenvolvidas, permitindo amenizar
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conflitos e, eventualmente, preservar do abuso de drogas e da toxicodependencia,
De facto, tern-nos sido muitas vezes referido que os cabo-verdianos, mesmo
quando residem em Bairros fortemente conotados com 0 trafico de droga, como
a Pedreira dos Hiingaros por exemplo, e eles proprios se dedicam ao (pequeno)
trafico de droga como estrategia de sobrevivencia , raramente a consomem, embora
estejam em contacto muito directo com 0 produto. Seria, tavez, esta uma das
raz6es porque nao apareceriam nos Centros de Tratamento de Toxicodependentes.
E uma hipotese que, como jri referimos, mereceria urn estudo mais atento.

No entanto, a desagregacao dos valores tradicionais, ja referida como
factor de risco, e que se verifica, sobretudo, entre os imigrantes de segunda
geracao (como e, alias, habitual nos processos migratorios deste tipo), tera
certamente consequencias negativas a medic e longo prazo (senao a curto) caso
nao sejam tomadas medidas preventivas e criadas alternativas que permitam a
estes jovens integrar-se na sociedade e na cultura portuguesas.

IV - Perspectivas preventivas em contexto pluricuitural:
o papel do antropologo

A prevencao prirnaria das toxicodependencias (e dos comportamentos
desviantes) consiste, na nossa perspectiva, em procurar minimizar os factores
identificados como sendo de risco, numa determinada populacao, ao mesmo
tempo que se ten tara reforcar e/o u valorizar os fa cto res de equilibrio, nessa
mesma populacao. Dado que nos inclufrnos nos factores de risco quest6es tao
amplas como 0 desemprego, a ilegalidade dos trabalhadores, as deficientes
condicoes de habitacao, 0 insucesso escolar, etc ., obviamente que nos
reencontramos com a tematica do desenvolvimento, objecto de analise deste
serninario' 10) . .

A implernentacao de projectos e/ou programas preventivos passa,
inevitavelmente, pelo conh ecimento dos grupos a que se destinam e peia
compreensiio das culturas e sub-culturas em que estes grupos estao inseridos, de
modo a que nao entrem em choque com as tradicoes, crencas, valores e maneiras
de estar no mundo das comunidades em que se viio desenvolver.

Terao que ser compreendidos e tao participados quanto possfvel pelos
individuos, grupos e/ou populacoes-alvo, ainda que isso possa par em causa a
desejada rapidez de execucao dos projectos . Nunca poderao ser programas a curto
prazo e que deem resultados imediatos, 0 que dificilmente se coaduna com a
logica dos polfticos, sempre imediati sta, tendo em vista os proximos resultados
eleitorais.

Sera necessario saber articular as diferentes 16gicas em confronto: a do
investigador e/ou interventor , a do poder (polftico ou institucional ) e ados
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indivfduos ou grupos relativamente a quem se pretende intervir (jovens, habitan
tes, bairro, etc). Tarefa complexa, uma vez que os interesses dos diferentes
intervenientes sao, por vezes, dificilmente conciliaveis,

Ha, pois, que fazer uma avaliacao previa de necessidades, tao correcta
quanto possfvel, do bairro ou da comunidade em questao, sob pena de que se veri
fiquem efeitos preversos, iatrogenicos.

Nesta fase inicial, de avaliacao de necessidades, de estudo das redes de
sociabilidade existentes, dos conflitos e aliancas inter-grupos, etc ., a presenca do
antropologo parece-nos fundamental. E nao so nesta fase. Tarnbern na avaliacao
de processo, durante a implernentacao do programa, e na avaliacao de impacto,
o papel do antropologo podera ser decisivo, possibilitando a cornpreensao de
resistencias e 0 tornear de dificuldades de outro modo inultrapassaveis , Sabemos
que, para a cornpreensao, em profundidade, do real vivido de uma determinada
popu lacao , e essencial a formacao antropologica'!!'.

Assim, numa perspectiva preventiva (da delinquencia e da toxicodepen
dencia), relativamente as populacoes cabo -verdianas imigradas em Portugal,
pensamos que competiria aos diferentes interventores (autarcas, professores,
tecnicos de saude, tecnicos de service social, animadores culturais, etc.):

1 - Tentar compreender e conhecer a cultura cabo-verdiana. Verifica
-se a tendencia para reduzir aquestao da comunicacao intercultural ao problema
lingufstico; ou seja, 0 facto de as criancas cabo-verdianas terem como Ifngua
materna 0 crioulo explicaria, so por si, 0 insucesso escolar. Ha, no entanto, outras
dimens6es, nao menos importantes, e igualmente determinantes de urn processo
de identidade e de diferenciacao cultural: valores, crencas, tradicoes, concepcoes
religiosas, outra percepcao do tempo e do espaco, outras maneiras de estar no
mundo, de exteriorizar sentimentos, de amar e de chorar, de mexer 0 corpo (como,
por exemplo, a dificuldade em estar quieto nas aulas, para as criancas cabo-verdia
nas, as quais "entrarn nas aulas a dancar", segundo se queixam os professores ...).

2 - Reforcar os aspectos positivos da cultura cabo-verdiana, alguns dos
quais ja por nos referidos como factores de equilfbrio: e 0 caso da danca e da
rmisica, do sentido da festa e da solidariedade social, da tradicao oral (contos,
lendas, cancoes...), da gastronomia, da medicina popular, etc.

3 - Estabelecer "pontes de comunicacao" entre as criancas, a escola, a
famflia, 0 bairro, a comunidade circundante e a sociedade portuguesa em geral,
de modo a obstar a que 0 "espirito de guetto" se afirme e seja interiorizado pelas
criancas e adolescentes cabo-verdianos, com toda a carga negativa, de irnpotencia
e de revolta, que the esta subjacente.
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4 - Criar alternativas de vida saudaveis que permitam aos jovens cabo
-verdianos integrar-se e afirrnar-se de uma forma positiva na sociedade
portuguesa, de modo que 0 trafico de droga e 0 roubo nao sejam as suas unicas
hip6teses de sobrevivencia econ6mica numa cidade estranha e hostil, que e, na
maioria dos casos, a cidade onde nasceram e cresceram, mas que dificilmente
poderao considerar como sua.

5 - Incentivar a capacidade de organizacao aut6noma destas comunida
des e bairros, tendo em vista a resolucao dos problemas sen tidos como mais
prementes pelos seus membros, tais como a criacao de ateliers de tempos livres
para as criancas, de espacos de convivio para os jovens, de Associacoes
desportivas e culturais, etc.

Parece-nos importante que, relativamente a este tipo de populacoes, muito
carenciadas sob todos os pontos de vista, se tenha particular cuidado, ao procurar
implementar programas preventivos (de comportamentos desviantes), em niio
levantar expectativas que ruio possam ser satisfeitas, facto que s6 contribuiria para
acentuar os sentimentos de exclusao e de abandono. E 0 caso das intervencoes
pontuais, e sem qualquer seguimento, que tern lugar em determinados contextos
e que permitem a alguns politicos retirar dividendos a curto prazo.

No Bairro da Pedreira dos Hiingaros (essencialmente habitado por cabo
-verdianos), por exemplo, onde temos estado empenhados, ha cerca de dois anos
e meio, num trabalho com urn grupo de jovens residentes e que, gradualmente,
se foi alargando ao bairro, num processo em espiral, temos constatado uma grande
agressividade relativamente a este genero de intervencoes pontuais, nas quais as
pessoas se tern sentido utilizadas pelos politicos e "sugadas" pelos diferentes
tecnicos e investigadores, que as tern submetido aos mais diversos inqueritos e
questionarios, abandonando-as em seguida, sem qualquer contrapartida.

A intervencao devera tambern ser tao participada quanto possivel,
compreendida, negociada e aceite pelos grupos e/ou populacoes a que se destina,
ainda que tal possa comprometer a rapidez da execucao dos projectos e/ou dos
programas. E fundamental respeitar a nocao do tempo assim como a
disponibilidade das pessoas envolvidas nos projectos, que geralmente trabalham
ate muito tarde, inclusive aos fins de semana.

No caso concreto do video sobre 0 bairro que temos estado a realizar na
Pedreira dos Hungaros, esta exigencia de participacao esteve na origem de
adiamentos frequentes do infcio das filmagens, que s6 tiveram lugar depois de
varias reuni6es preparat6rias e de auscultaciio da comunidade e de nos termos
assegurado do apoio dos lideres comunitdrios locais, com quem tambern reunimos
e reflectimos em conjunto sobre 0 bairro e os seus problemas. No entanto, estes
encontros e discussoes revelararn-se extremamente iiteis, pois contribuiram para
uma melhor cornpreensao dos conflitos e das vivencias dos habitantes do bairro .
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o facto das filmagens serem sempre apresentadas e discutidas com os
residentes do bairro envolvidos no projecto tern tambem contribufdo, nao so para
desenvolver sentimentos de pertenca da populacao relativamente ao video, mas
tambern para esclarecer e aprofundar determinados temas "quentes", que fazem
parte do quotidiano do bairro mas que nunca sao falados com "gente de fora" : e
o caso do racismo, da violencia, da droga, do triplo estigma de ser negro, cabo
-verd iano, e habitante da Pedreira dos Hiingaros (considerado como urn dos
principais "antros" de trafico de droga do distrito de Lisboa) . Tais discuss6es,
sempre muito vivas e participadas, proporcionaram-nos a possibilidade de uma
reflexao conjunta que consideramos ter sido extremamente enriquecedora,
levando-nos a incluir no video quest6es em que, apartida, nao tfnhamos pensado,
eliminando outras que nos passaram a surgir como superfluas e outras ainda
porque inoportunas e susceptiveis de reforcar estereotipos racistas.

Pensamos que a intervencao comunitaria, que se pretenda preventiva,
num contexto pluricultural, pressup6e 0 conhecimento das diferentes culturas
e sub -culturas em presenca, 0 que implica, necessariamente, a formacao
antropologica, a unica susceptive] de permitir uma mais profunda cornpreensao
do outro. A perspectiva etnocentrica e sempre redutora e impede-nos a descoberta
de universos culturais outros, descoberta essa que nos ajuda a perceber melhor a
nos sa propria cultura, a compreender melhor os outros e, em ultima analise, a
percebermo-nos melhor a nos proprios.

A problernatica em analise trata, na nossa perspectiva, de uma importante
dimensiio ndo economica do desenvolvimento: a da integracao socio-cultural dos
trabalhadores migrantes no nos so pais. Os custos sociais e humanos da sua
marginalizacao sao ja, e tornar-se-ao cada vez mais, pesados. 0 exemplo dos
Estados Unidos e da Inglaterra, no que diz respeito anao integracao das minorias
etnicas e a violencia urbana, e por demais elucidativo. E certo que a situacao
em Portugal nao e ainda explosiva como nestes paises, mas sabemos que 0 modelo
de desenvolvimento neo-liberal, actual mente em Yoga, acentua as desigualdades
sociais e os processos de segregacao e de exclusao. Os 53 milh6es de pobres
actual mente existentes na Europa Cornunitaria sao disso urn exemplo
inquietante' 12).

o "efeito guetto" e, por si so, gerador de violencia, E nos, tal como em
Franca, e segundo a expressao do sociologo Alain Touraine'T", estamos em vias
de passar de uma sociedade de dlscrimtnacao a uma sociedade de segregacao,

o antropologo, pela sua formacao, podera ser urn mediador privilegiado
entre "os de dentro" e "os de fora" (do guetto). E urgente conciliar .o "olhar
distanciado" (cf. Levi-Strauss), que tern caracterizado a investigacao antropolo
gica, com a accao interveniente e participativa, antes que se torne demasiado tarde.
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Situamo-nos ass im, em te rmos de mod elo de desen vo lvimento, numa
perspectiva ''territorialista'', defend endo a necessidade de urn desenvolvimento
regional "end6geno" (I4), que permita uma definicao de prioridades de intervencao
em torno das dimens6es nao ec on6micas do desen vol vim ento (sociais ,
psicol6gicas, culturais, ambientais) . E a perspe cti va que co nsideramos preventi va
em termos de saride mental cornunitar ia, por oposiciio it perspecti va
"funcionalista ",que tern fundamentado a polftica regional tradicional entre nos
e no seio da Comunidade Economica Europeia, e que, privilegiando a dimensao
economica do desenvolvimento, remete as comunidades loca ispara urn estatuto
de passividade e de expectativa face aos "impulsos" do desenvolvimento com
origem no seu exterior.
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