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PRE-SENESCENTES, UMA NOVA REALIDADE: 
QUE DESAFIOS PARA 0 SERVI<;O SOCIAL? * 

Conceiciio Ferreira 
Cristina Cru:;, 
M." Clam Godin/w 
M." de Fatima Rwnos ** 

Resumo 

0 presente artigo constituf uma breve sfntese de uma pesquisa, esta traduz-se na 
primeira abordagem da pnitica profissional dos Assistentes Sociais com indivfduos 
pre-senescentes 1

• Estes individuos constituem interesse de estudo devido as vulne
rabilidades a que ficam sujeitos, decorrentes das actuais muta~oes polftico e s6cio
-econ6micas, nomeadamente a safda precoce do mercado de trabalho. 

Com base no referencial te6rico de Aldaiza Sposati constatamos que a pratica 
profissional do Assistente Social tende a nao visualizar nem contextualizar os pro
blemas dos indivfduos pre-senescentes nao desenvolvendo estrategias no sentido de 
os colocar na homogeneidade. 

IntrodU(;ao 

A pertinencia do tema - 0 Servi~o Social enquanto mediador de Polfticas 
Sociais- decmTe do actual contexto em que se encontra o Servi~o Social enquanto 
profissao, na medida em que a interven~ao social justifica-se da "( ... )profunda inte-

Trabalho efectuaclo no ambito do Semimirio de Investiga<;i\o em Servi~·o Social e Politicas Sociais -
"0 Ser1·i\o Social enquanto mediador de Politicas Socias" ( 1993/94 ). sob orienta<;ao da Dr." Beatriz Couto. 

Licenciadas em Servi<;o Social. 
1 Conceito iclentificado porE. Greppi. como antcceclenclo a t~1se cla Senescencia, no qual se enquadram 

os inclividuos entre os 50 e o' 65 anos. 
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raccao entre as vulnerabiliclades sociais e os contextos de mudanca na sociedacle" 2• 

E d~ste modo fundamental conhecer e r~flectir so/m a pratica p;·ofissional do Ser
l'i~o Social para repensar a sua actzw~ao. 

0 estudo da pnitica profissional do Assistcnte Social com indivfduos pre-senes
centes revestiu-se de enorme importancia, na medida em que o Servi~o Social e uma 
profissao cuja pnitica se contextualiza na media~ao das polfticas sociais face as vul
nerabilidades dos indivfduos. Nesta perspectiva, sendo os pre-senescentes um grupo 
vulneravel e emergente, coloca-se ao Servi~o Social a necessidade de reflectir sobre 
o desaflo de wn poss(vel protagonismo na visuali::.acao daquele problema. 

Atraves da aproxima~ao aos problemas dos indivfduos pre-senescentes verifi
cou-se que esta popula~ao pode constituir-se como grupo com caracteristicas espe
ciais: situa~oes de desestrutura~ao familiar; isolamento; necessidade de ocupa~ao, 
etc, sao motivos que por vezes levam os individuos a recorrerem ao Servi~o Social 
das institui~oes. Com as actuais muta~oes politicas e s6cio-econ6micas em curso, 
acresce a este quadro o eventual problema da safda precoce do mercado de tra
balho. 

Este conjunto de dificuldades associada a incipiente protec~ao social, coloca 
estes indivfduos em situa~ao de maior vulnerabilidadc. 

Neste contexto, pretendeu-se com esta pcsquisa deixor tmnsparecer aos profis
sionais de Servif'O Social a necessidade de opemr 110\'US c dijerentes mediar;t5es, 
porforma o semn constitufdos novos dircitos sociuis. 

0 universo que constituiu a pcsquisa foram toclos os profissionais de Servi~o 
Social que trabalhavam cm institui~ocs num concclho X e que, de algum modo, res
pondiam aos problemas colocados por indivfduos pre-senescentes. 

A tecnica aplicada para a recolha dos dados foi a entrevista por questiomirio, na 
medida em que requer por parte das entrevistadas um esfor~o de reflexao e sfntese 
sobre questoes pouco exploradas por parte dos Assistentes Sociais. 

Pelo facto do grupo etario tomado como exemplo para o estudo da pratica pro
fissional constituir um grupo com problemas emergentes, nao sendo identificado 
como objecto especffico do Servi~o Social, csta pesquisa assume um caracter explo
rat6rio. Deste modo, este estudo visou apenas descortinar tendencias da pratica pro
fissional e nao tecer conclusoes. 

' GUERRA, IsabcL "Estrcttegias c Metodologias de Inova~ao cm Ac9ao Social".---- A ,\q.'i/o Socialji:tce 
rws noms impcrlllims sociuis, Primciras Jornaclas Nacionais. 1991. p. 121 
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I- DO PROBLEMA A CONSTRU(,:AO DO OBJECTO 

1. Caracteriza~ao da Popula~ao Pn~-Senescente 

"0 envelhecimento do ser humano c um processo cujos componentes morfol6-
gicos, psicol6gicos, fisiol6gicos e sociologicos se encontram estritamente interliga
dos (, ,)" 1. 

"No conceito de E. Greppi, a primeira rase do idoso vai dos 50 anos ate aos 60 
ou 65 anos (pre-senescencia); a segunda rase extende-se dos 65 aos 70 anos (senes
cencia); a terceira fase vai ate aos limites extremos da existencia, constitui o perfodo 
da verdacleira velhice; a partir dos 85 anos passa-se a fase cla senilidacle'' ~. 

Os inclivfduos pre-senescentes sao colocados na charneira cla "iclade de trabalho" 
e cla "idacle cla velhice", situa9ao que requer a organiza9ao do seu modo de vida 5

. 

1 Comummente sao reveladas por estes indivfduos necessidades sociais e culturais, 
que mais niio silo do que um modo de vida, onde ocupam um lugar importante os 
tempos livres, num perfodo da vida L'l11 que os problemas de saude nao sao ainda 
preclominantes 6 

. 

Embora este grupo da popula~;ao nao seja ainda idosa, a~safda precoce do mer
cado de trabalho contribui para que seja considerado como tal, sendo comum ouvir 
falar-se na.distin9iio entre "novos idosos" e "velhos idosos". 

Numa sociedade como a actuaL que encara os indivfcluos como meros elemen
tos de produ9ao, e que os concebe do ponto de vista econ6mico, o afastamento do 
mercado de trabalho e indicador da pmla do valor social. 

0 fen6meno de desemprego tem vindo a agudizar-se a partir dos anos 90 7, mais 
recentemente come9a a incidir nao apenas nas camadas mais jovens mas em espe
cial, em indivfduos a partir dos 50 anos x. As situa96es de safda precoce do mercado 
de trabalho constituem uma realiclade recente em Portugal, mas a sua importancia 
poden1 aumentar num curto ou mcdio prazo. Este factor deve-se sobretuclo a uma 
altera9ao da estrutura do mercado de trabalho decorrente clas muta96cs polftica e 
s6cio-econ6micas, nomeadamente cla aclcsao de Portugal a Comuniclade Europeia. 

7 DESTREM. Ilugnes. A 1·ida depois dos cinquen!u unos, 1975, p. 13/1-1. 
' Idem, ibidem. p. 13/1-1. 
s Cf. DELATTE, Janinc c PELLEM-BERNARD. Monique. "Les 55-65 ans: L'Ete lndien de la vie. Un 

enjeu Municipal" in La l'iei!lusse: L'enjeu?- Les collier de la recherche sur le rramil social, p. 75. 
'' Cf. Idem, ibidem, p. 79. 
7 Cf. MARQUES. Fernando, "Dcmografia. Emprego e Seguran~a Social". Seminario sobre a Seguranra 

Social- Defender e melhorar a Segurwu;a Social. 1994. 
' Cf. !NE, lnquerito ao emprego 4. 0 rrimestre de 1993, Nota para a Comunica~i\o Social. 
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Neste contexto, a evolu~ao social opera-se a urn ritmo de tal forma acelerado, 
que a elabora~ao de polfticas sociais para responder aos problemas sociais nao o 
consegue acompanhar. 

Concretamente, o sistema de Seguran~a Social depende das contribui~oes, quer 
das entidades empregadoras, quer dos pr6prios trabalhadores. Deste modo, com a 
actual situa~ao de envelhecimento demograt'ico, a crescente taxa de desemprego, a 
falencia de um nLimero considenivel de empresas e a dfvida do sector empresarial, 
tem como principal consequencia a diminui~ao das receitas destinadas a Seguran~a 
Social, num contexto onde ha um aumento considen1vel das despesas, nomeada
mente para as categorias de desempregados e pensionistas. E corrente hoje em dia 
pm·em-se em causa as vantagens do sistema de Seguran~a Social, com frequentes 
referencias aos seus custos e sobretudo a equidade dos servi~os que presta. "As cor
rentes liberais e neo-liberais advogam abertamente a substitui~ao, pelo menos par
cial, por um sistema de seguros privados ( ... )" 9

, bem como a organiza~ao dos pr6-
prios indivfduos. 

Embora a Lei de Bases do Sistcma de Seguran~a Social advogue uma protec~ao 
aos indivfduos em situa~ao de precaridade relacionada com o trabalho esta e incipi
ente,na medida em que estao sujeitos a hiatos de protec~ao que os coloca em situa
~ao de desvantagem social. 

Face a csta contextualiza~ao, a popula~ao entre os 50 e os 65 anos encontra-se 
num ""terreno instavel", pois a tendencia actual ea de progressiva rcdu~ao dos clirei
tos sociais. Disto resulta que, em muitos casos, esta camacla cla popula~ao fique 
isenta de qualquer protec~ao social ou beneficfe apenas de uma escassa cobertura. 

Em suma, embora o envelhecimento humano fa~a parte do desenvolvimento 
normal dos indivfduos "( ... ) no decurso dos quinze an os da pre-senescencia, a scn
sa~ao de envelhecer e geralmente ilus6ria ( ... )" 10 pm·que "( ... ) ainda nao existe 
base fisiol6gica ou psicol6gica que permita marcar o infcio cla velhice. 0 envelhe
cimento tracluz-se por uma climinui~ao de capacidacles aclaptativas ao meio ( ... )" 11

• 

Considerando o meio como sendo o actual contexto s6cio-politico e econ6mico, 
obviamente que a tendencia natural para o decrescer clas capaciclacles destes inclivf
cluos ira contribuir para as crescentes vulnerabilidades a que fica sujeito. Daqui 
clecorre o interesse e pertinencia do estuclo clesta faixa etaria, por estar sujeita as 
cliferentes formas de cessa~ao antecipacla da activiclacle profissional. 

" iv!ACHADO. Joao. ''Da Assistencia a Scguran~a Social- A cvollll;ao do Servi9o Social" in Rn·isw 
do Servi1·o Social. n. 0 I. 1992, p. !4. 

1
" DESTREM. Hugnes. ,\ 1·ida depois dos cinquentil wws. 1975, p. !7. 

11 GARCIA. ivlanuela de Oliveira. "0 cnvclhccimento humano" in Gerearria. vol. 2. n. 0 !3. 1989. p. 26. 
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Este grupo da popula~ao (pre-senescentes) constitui-se corno grupo vulnen1vel, 
sobretudo pela fragilidade econ6mica e desinser~ao social, rnais do que por urn 
novo estado resultante da sua idade 12 . 

2. A Pnitica Profissional do Assistente Social corn Indivfduos Pn~-Senes
centes 

A pn1tica profissional, objecto de estudo da investiga~ao, baseou-se no referen
cial teorico de Aldafza Sposati 13 . Esta autora descortina duas dirnensoes da pnitica 
profissional: Inser~ao polftica e Inser~ao profissional. 

A pratica profissional do Assistente Social tem uma dimensao polftica que trans
cende a propria pnitica, na medida em que e inata ao proprio Servi~o Social. Deste 
modo, esta sempre presente na interven~ao do Assistente Social que, enquanto indi
vfduo iminentemente social, possui uma apreensao propria da realidade, a qual sub
jaz uma dada consciencia polftica. 

Sendo o Servi~o Social uma profissao que trabalha com e na realidade social, a 
consciencia politica que o profissional tem da sociedade, direcciona a forma como 
ele articula as for~as, saberes e poderes 14

. 

Assim sendo, segundo Sposati, a pratica profissional pode ter duas direc~oes 
distintas, ou o Assistente Social trabalha no sentido de manter os individuos na hete
rogeneidade (excluidos) ou trabalha no sentido de os colocar na homogeneidade 
(construir novos direitos sociais), ou seja, a interven~ao e estruturada casuisti
camente ou colectiviza os problemas colocados individualmente pelos utentes. 
"A questao e, pois, a rela~ao entre a homogeneidade (isonomia legal) e a heteroge
neidade (desigualdade social) posta na rela~ao de mercado-direito" 15

. 

Para o Servi~o Social existir enquanto profissao e inevitavel uma rela~ao orga
nizacional, ou seja, e a propria institui~ao que legitima a pratica do Assistente 
Social. 0 enquadramento institucional define fun~oes, a popula~ao-alvo eo grau de 
autonomia do Assistente Social, as quais esta subjacente a polftica institucional vin
culada e alicer~ada na politica social global, factores que, entre outros, fazem da 
inser~ao profissional tambem uma inser~ao polftica. 

Enquanto profissional que se encontra vinculado a uma institui~ao, o Assistente 
Social pode assumir um caracter institucionalizador, ou seja, "( ... ) o profissional 

12 Cf. DELATTE, Janine e PELLEN-BERNARD, Monique, "Les 55-65 ans: L'Ete lndien de la vie, un 
enjeu Municipal" in La J•ieil/esse: L'enjeu?- Les Cahiers de la recherche sur le rravail social, p. 76. 

13 SPOSATI, Aldaiza, "Servi~o Social em tempos de democracia" in Se11'i'ro Social e Sociedade, n. 0 39, 
p. 5-30. 

1
' Idem, ibidem, p. 21. 

15 Idem, ibidem, p. 26. 
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sofre a endogenia de «ser de casa» institucionalizando a sua capacidade crftica aos 
marcos e limites do organismo onde opera" 16

• Nesta perspectiva, o Assistente 
Social reduz a sua pnitica aos objectivos da institui9ao. Em contraponto, quando a 
pratica assume uma direc9ao instituinte, o profissional posiciona-se criticamente 
face as directivas da organizayao, tendendo, nomeadamente, na sua pnitica, a implc
mentar ou alargar as respostas institucionais. 

A pn!tica profissional do Assistente Social, pocle revelar, ainda, um car:kter 
imediatista, sendo a intervenyao caracterizacla pcla resposta pontual no peclido apre
sentado pelo utente. Nesta perspectiva, 0 profissional nao procede a constru9aO da 
situayao-problema, o que nao favorece a colectivizayao dos problemas apresentaclos 
pelos utentes e, consequentemente a sua visibilidade social. 

Componente vital na pnitica profissional c a populayao-utente, na medida em 
que e por ela e com ela que se consubstancia a interven9ao do Assistente Social. 
A forma como o profissional posiciona o utente no processo de intervenyao tern 
subjacente uma climensao polftica. Segundo Sposati, muitas vezes os Assistentes 
Sociais "( ... ) assumem a fun9ao de «super-ego cl a a9ao estatal» operando uma regu
layao tutelar em no me cl a clientela- ( ... ) inibem a possibiliclade da propria popu
layao exercer o seu papel de alter no jogo da negociayao de interesses" 17

. Desta 
forma as capacidades do utente no processo de interven9ao sao subalternizadas a 
posi9ao que o Assistente Social pode assumir. 

Para retomar o que consideramos ser a questao de fundo da nossa investiga9ao, 
e de acordo com o pensamento de alclafza Sposati, a pn\tica profissional pode ter 
duas direcy5es distintas, uma que mantcm os indivfcluos na heterogeneidade e outra 
que tencle a coloca-los na homogeneiclade. Cabe ao Assistente Social escolher a 
direcyao que da a sua pr:'itica. Na heterogeneiclade existe o risco de centrar os pro
blemas somente nas caracterfsticas indivicluais. 0 clesejavel sera, segundo Sposati, 
trabalhar visando a homogeneidade, ou seja, sempre que ocorra uma situa9ao que 
esteja fora da «realidade-padrao», ela devera ser identificada como universal, a fim 
de superar o caracter de necessidade individual" 1R. 

"A rela9ao de inclusao/exclusao abre um vasto campo de acyao com os grupos 
discriminados, secundarizados" 19

, colocando-se ao Servi9o Social um importante 
desafio perante a popula9ao pre-senescente, que podera ser excluida, mantendo-se 
na heterogeneidade, ou inclufda, passando a homogeneidade; onde os seus proble
mas passarao a ser encaraclos nao como individuais, mas como comuns a um grupo 
especffic9 da popula9ao para o qual poderao ser constituidos novos direitos sociais. 

16 Idem, ibidem, p. 21. 
17 Idem, ibidem, p. 24. 
l.s Idem, ibidem, p. 26. 
19 Idem, ibidem. p. 27. 
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Os pre-senescentes, como urn grupo alvo de uma protecyao incipiente, estao 
sujeitos a 16gica da selectividade, urn a vez que o "( ... ) Assistente Social e o profis
sional institucionalmente legitimado a afirmar a quem cabe o merito da includen
cia" 20

. Esta 16gica nao favorece a legitimayao de direitos sociais reclamaveis. "Nao 
se trabalha corn a 16gica das certezas/garantias mas de controle/avaliayao do merito 
para enquadrar/excluir" 21

• Assim, a forma como o profissional concebe o utente 
como cidadao ou assistido, vai determinar a sua pratica, podendo actuar casuistica
mente ou, por outro !ado, contribuir para o alargamento dos direitos sociais. 

Em suma, pode afirmar-se que a pratica profissional e realizada pelos Assisten
tes Sociais de acordo com a sua visao do mundo, como tal, toda a pratica tem uma 
direcyao polftica. Assim sendo, a pratica profissional esta em estreita ligayao com o 
profissional que a exerce, pesem embora outros elementos, como sejam a institui
yao na qual o indi vfduo se ins ere. 

Deste modo, face a populayao pre-senescente, enquanto grupo vulneravel que 
coloca novos problemas ao Serviyo Social, o profissional assume primordial impor
tancia em to do o processo de intervenyao, na medida em que "( ... ) possui um grau 
de autonomia no exercfcio do processo de inclusao das demandas nas polfticas 
sociais" 22

. 

Em Sintese: 

A situayao dos pre-senescentes pocle nao advir das caracterfsticas biol6gicas e 
psicol6gicas inerentes a idade, mas clas transformay5es decorrentes da safda do mer
cado de trabalho. Esta populayaO e substancialmente atingida por estas transforma
y5es, na medida em que ja nao possuem as mesmas capacidades adaptativas que a 
populayao mais jovem. 

Existe alguma protecyaO social, toclavia e insuficiente para cobrir os hiatos que 
ocorrem entre a safda precoce do mercaclo de trabalho e a idade de reforma. 

Mecliante o actual contexto econ6mico e social, que subjaz aos principais pro
blemas da popula9ao em estudo, a tcndencia sera para um crescente aumento de 
situayi5es-problema que requerem num futuro proximo o reequacionamento das for
mas de interven9ao social. 

0 Servi9o Social, enquanto profJss~io que tem uma pratica junto das popula96es 
em situayao de desvantagem social e que e um potencial mediador de polfticas 

211 Idem, ibidem, p. 20. 
21 Idem, ibidem, p. 15. 
2' Idem, ibidem, p. 30. 
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na institui~ao onde opera, pode desenvolver estrategias no sentido de adaptar/criar 
medidas de politica social, nomeadamcntc no ambito !aboral e socio-cultural; que 
contemplem a popula~ao em estudo. Para que tal seja viavel, existem elementos 
essenciais a pratica do Assistente Social que se podem consubstanciar pela sua 
capacidade critica face a institui~ao onc!c opera, a leitura da realidade social e a sua 
propria interven~ao. 

0 esfor~o de colectiviza~ao dos problemas dos individuos em estudo, com o 
objectivo de constru~ao de novos dircitos sociais pode ser operado diferentemente, 
conforme a visao do mundo que tem o Assistcnte Social. Esta enforma a pratica pro
fissional na perspectiva da inclusao/cxclusao social ao fazer a regula~ao social, con
textualizada na 16gica econ6mico-polftica da sociedade capitalista. 

Os pre-senescentes sao um grupo "por cxcelencia", exemplo para observar a 
direc~ao/inten~ao da pratica do Assislcnlc Social, na medida em que podem situar
-se na heterogeneidade, com problcmas cmergentes, pondo a prova a capacidade 
critica do Assistente Social, a qual se traduz na operacionaliza~ao de estrategias que 
tenderao a colocar os individuos na homogeneidade. 

A pratica profissional que tende a colocar os indivfduos na homogeneidade sub
jaz uma inten~ao de eonstru~ao de direitos sociais para os indivfduos, e uma con
eep~ao de «Estado Provideneia», it qual preside a conseieneia de que a protec~ao 
social dos individuos, ainda que mfnima, e condi~ao «sine quanon» para a coexis
tencia harmoniosa das soeicclacles de hojc. 

Contudo a capacidade crftica do Assistente Social pode encontrar-se limitada a 
um quadro de interven~ao que nao tcndc a considerar os pre-senescentes como um 
grupo com caracterfsticas especfficas. Deste modo, o profissional comprometera o 
processo de operacionaliza~ao de cstrategias tendentes a manter os indivfduos na 
homogeneidade. 

II - Discussao dos Resultados 

Com base no modelo de analise construfdo, ao qual subjaz o referencial te6rico 
de Alclaiza Sposati, traduzido no conceito Pratica Profissional do Assistente Social 
com indivfduos pre-senescentes, surgiram componentes que cruzadas se traduziram 
na Discussao dos Resultaclos. 

Ressalve-se que, por se tratar de um estudo de caso, as considera~oes que se 
segeuem poderao apenas ser entendidas como tendencias da pratica do Assistente 
Social considerados no nosso universo de estudo, nao podendo extrapolar-se ila~oes 
para outras realidades profissionais. 
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1. Canicter Imediatista no Atendimento ao Utente 

A agrega9ao das componentes Caractcr Imediatista e Utente, justificou-se pela 
necessidadc de analisar o caracter imecliatista da pratica profissional, atraves da 
informa9ao relativa a caracteriza9ao do utcnte pre-senescente, a qual se revelou de 
extrema importancia para percebermos se cste grupo e visualizado enquanto grupo 
alvo. 

0 caracter imediatista podera cstar prcscnte na pnitica profissional, assurnindo 
grande importancia na nao visualizac;i1o c contextualizayao dos problemas dos pre
-senescentes. Isto e, a uma intcrvcnc;ao caractcrizada por uma resposta pontual aos 
problemas colocados pelos utentcs ea uma interven9ao que atribui a causa da situa
yao ao proprio indivfduo corresponder;\, tendencialmente, uma pratica que nao 
favorece a visibilidade social dos problemas. 

Atraves da informa9ao recolhida, apercebemo-nos que as profissionais tiveram 
dificuldade em dar respostas rclativas a caracterizayao dos indivfduos pre-senes
centes. 

A dificuldade em caracterizar o grupo etario dos pre-scnescentes, pode ser um 
indicador da ausencia de sistemati;.ac;fio da informa9ao (registos), traduzindo assim, 
pouca preocupa9ao com a construc;fio social da situa9ao-problema dos pre-senes
centes. 

Os principais tip os de problcmas identi ficados pelos profissionais situaram-se ao 
nfvel da carencia econ6mica e de problcmas de saude. Ao colocarmos esta infor
mayao em contraponto com as respectivas institui96es as quais pertencem os pro
fissionais, verificamos que ha tcndcncia para identificarem os problemas consoante 
a resposta que a institui9ao dispoe. 

Paralelamente, as causas dos problemas identificados pclos inquiridos em pri
meiro lugar, foram a ausencia de presta9oes pecuniarias de protec9ao social e a 
safda precoce do mercado de trabalho, que tambem parecem corresponder a voca
yao da institui9ao e ao tipo de trabalho que as Assistentes Sociais desenvolvem. Nao 
fora este aspecto, poderia afirmar-sc que as profissionais visualizam os principais 
problemas dos pre-senescentes, poclcndo no entanto este facto traduzir um imedia
tismo da pratica, p01·que os profissionais ao inves de aprofundarem os problemas 
tem tendencia a limitar a sua analise a "filosofia" institucional. 

A forma como os Assistentes Sociais contcxtualizam a origem dos problemas, 
pode constituir tambem elemento indicador da cxistencia de um caracter imediatista 
na pratica profissional. A principal tendcncia das respostas, aponta no sentido de 
atribuir a origem dos problemas as muta96es polfticas e socias, o que poderia sig
nificar que ha preocupa9ao com a constru9ao social do problema. Contudo, pm·ado
xalmente num numero consideravel de justifica96es relativas aquela op9ao, as res
pastas sao apresentadas de forma difusa, ou entao nao justificadas. 
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2. Rela\ao Organizacional e Canicter Institucionalizador da Pnitica Pro
fissional do Assistente Social 

As componentes Rela~ao Organizacional e Cankter Institucionalizador estao 
agrupadas pelo facto da rela~ao organizacional ser determinante na manifesta~ao de 
uma pn'itica institucionalizadora do Assistente Social. Sao os diversos elementos 
que constituem a rela~ao organizacional, nomeadamente anos de exercfcio na pro
fissao; anos de exercfcio na institui~ao; autonomia do Assistente Social e categoria 
profissional, que serao equacionados de modo a verificar se a pnitica do profissio
nal assume um caracter de tendencia institucionalizadora ou, contrariamente, um 
caracter instituinte. 

Uma pratica institucionalizadora, como sendo aquela que nao se posiciona criti
camente face as directrizes da institui~ao, pocle por em causa o desenvolvimento de 
estrategias tendentes a colocar os individuos na homogeneidade. 

Assim sendo, atraves dos dados obtidos, constatamos que a media de anos de 
exercfcio profissional, assim como os anos de servi~o na institui~ao sao elevados, 
o que, em contraponto com o facto clas profissionais tendencialmente identificarem 
os problemas dos pre-senescentes e as suas causas de acordo coma voca~ao da ins
titui~ao, podera constituir urn elemento bloqueador de uma atitude critica que 
favoreceria um distanciamento dos profissionais em rela~ao aos limites da insti
tui~ao. 

Por outro lado, a categoria profissional dos Assistentes Sociais que se registou 
com maior frequencia c a de Tccnica Superior de Servi~o Social Principal. Esta 
constata~ao pode ser revelac!ora cla autonomia dos Assistentes Sociais, uma vez que 
esta categoria profissional, sendo atribuida atraves dos anos de exercfcio da profis
sao e/ou concursos pCtblicos, e indicadora da conquista de um espa~o de actua~ao 
por parte dos profissionais. Partindo deste pressuposto, pensamos que poderiam 
estar criadas algumas condi~5es para a implementa~ao ou alargamento das respos
tas institucionais, o que se pode denotar na elabora~ao de programas e projectos 
que maioritariamente sao propostos pelos profissionais e submetidos a aprecia~ao 
supenor. 

Em contraponto com o grau de autonomia que os profissionais parecem deter, 
regista-se que a maioria dos Assistentes Sociais nao desenvolvem ac~5es tenc!entes 
ao funcionamento de grupos de indivfduos pre-senescentes, alegando o facto da ins
titui~ao nao se direccionar para este grupo etario. Saliente-se ainda que um numero 
significativo, considera que nao deviam existir respostas especfficas para o grupo 
etario dos pre-senescentes. Atraves das justifica~oes dadas pode transparecer um 
descompromisso dos profissionais perante esta questao, remetendo para a institui
~ao a impossibilidade de serem criadas respostas. 
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3. Rela<_;ao Regula\ao Tutelar e Heterogeneidade!Homogeneidade 

A regula9ao tutelar esta intimamente ligada com a rela9ao heterogenei
dade/homogeneidade, uma vez que e fundamental a forma como o profissional con
cebe o utente ou enquanto cidadao ou enquanto assistido. Um Assistente Social que 
considera o utente como cidadao de direitos, nao tendera a assumir uma postura 
directiva e tutelar, na medida em que o seu eonceito de utente tem subjacente o 
reconhecimento absoluto da pessoa e do cidadao exigindo de si proprio uma pratica 
que reconhece o protagonismo dos indivfduos na conquista dos seus direitos. Se o 
conceber como assistido defininiuma rela9ao de dependencia na qual o utente sera 
subalternizado. Face a uma postura deste tipo, e com a analise anteriormente refe
rida, a inclusao dos idivfduos prc-senescentes na homogeneidade estara compro
metida. 

Um primeiro indicador po(lc observar-se pelo consideravel numero de profis
sionais que sao de opiniao que nao devcriam existir respostas especfficas na insti
tuiyao e a maioria dos que defendem que tais respostas deveriam existir, apresen
tam justifica96es difusas, centrando-as essencialmente na institui9ao e no indivfduo. 
E ainda de rcferir o numero de profissionais que nao tem um procedimento especf
fico face a ausencia de respostas institucionais. Estes posicionamentos, denotando 
uma falta de iniciativa para alargar as respostas institucionais, nao deixam transpa
recer um dos objecti vos inerentes ao Servi9o Social: enquadrar as novas necessida
des dos grupos em situa9ao de desvantagem social na sua propria pratica profis
sional. 

Ao constatar-se esta tendencia no sentido do nao alargamento das respostas ins
titucionais, podem os profissionais enquadrar ou exclufr os pre-senescentes, arbi
trariamente, dos direitos instituidos, segundo uma logica pautada na selectividade. 

Como aspecto ilustrativo do que anteriormente foi referido destaca-se que a 
maioria dos profissionais que reabam anima9ao socio-cultural, incluem os pre
-senescentes em actividades organi:;_adas em fun9ao da popula9ao idosa, o que 
podeni criar uma margem de arbitrariedade por parte dos Assistentes Sociais. 

Os Assistentes Sociais responclcram maioritariamente no sentido da implemen
tayao de medidas especfficas para o grupo dos pre-senescentes, no entanto, pelo 
numero de respostas difusas ou se m justi fica9ao, acrescido das profissionais que 
nao consideram esta op9ao, podera vislumbrar-se que existe uma tenue consciencia 
da necessidade de constru9ao de direitos sociais reclamaveis para os indivfduos pre
-senescentes. 

Quanto ao modo como o profissional posiciona o utente no processo de inter
venyao, a maim·ia dos Assistentes Sociais consideram que a atitude predominante 
na interven9ao consiste em orientar o utente no sentido de procurar resposta para o 
seu proprio problema, o que podera traduzir a constitui9ao de condi96es de prota
gonismo do utente. Contudo, foi identificado, por parte de alguns profissionais uma 
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atitude inibidora da participagao do utente/pre-senescente no processo de interven
gao, na medida em que, tentam por si s6 mobilizar os recursos necessarios na res
posta ao utente. 

Outro aspecto que podera contribuir para a inibigao do protagonismo do utente, 
e o facto da maior parte dos Assistentes Sociais nao desenvolverem acgoes tenden
tes ao funcionamento de grupos de reflexao corn individuos pre-senescentes. Este 
aspecto podera ser revelador da auscncia de uma estrategia de colectivizagao dos 
problemas colocados individualmente pelos utentes/pre-senescentes e a implicita 
falta de preocupagao corn a construgao de direitos sociais. 

Considera~oes Finais 

Considerando que os Assistentes Sociais tern pouca preocupagao com a cons
trugao social da situagao/problema dos pre-senescentes e uma tendencia para iden
tificar os problemas destes indivfduos, bem como as suas causas, filtrados pela res
posta institucional, entao parece estannos perante uma pratica imediatista no 
atendimento ao utente que, em t:iltima analise, bloqueia a visualizagao e contextua
lizagao dos problemas dos pre-senescentes. 

Considerando que, na generalidade, os Assistentes Sociais com uma longa expe
riencia profissional associam o tipo de problemas apresentados pelos utentes a res
posta institucional e, considerando ainda, que nao actuam no sentido de alm·gar as 
respostas promovidas pela institui<;ao apesar de terem autonomia para o fazer, entao 
estes profissionais, tendencialmente, nao possuem um posicionamento crftico 
fomentador do desenvolvimento de estrategias tendentes a colocar os pre-senescen
tes na homogeneidade. 

E, por l1ltimo, considerando que a pratica profissional dos Assistentes Sociais 
com individuos pre-senescentes nao tende a enquadrar as suas necessidades de 
acordo coma especificidade de um grupo em situagao de desvantagem social e, que 
existe arbitrariedade no processo de inclusao/exclusao destes indivfduos nas res
postas institucionais, entao nao se verifica a operacionalizagao de estrategias de 
colectivizagao dos problemas individuais por forma a criagao de direitos sociais. 
Assim, os Assistentes Sociais mantendo os individuos pre-senescentes na heteroge
neidade, nao estao a actuar no sentido de os colocar na homogeneidade. 

De facto, atraves do tratamento e analise da informagao, verificou-se que algu
mas profissionais identificam os principais problemas dos pre-senescentes, embora 
na generalidade paregam nao conseguir visualiza-los e contextualiza-los na sua pra
tica. Nesta medida, o processo de desenvolvimento de estrategias tendentes a colo
car os individuos na homogeneidade fica comprometido. 

Parece-nos estar perante um Assistentes Social corn reduzida capacidade critica, 
demasiado institucionalizado e pouco sensibilizado para a construgao de direitos 
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sociais para estes indivfduos, trabalhando no sentido de os manter na heterogenei
dade. 

Esta pesquisa veio alicerc;ar a consciencia da necessidade premente de uma 
intervenc;ao social que acompanhe as mutac;oes polfticas sociais e, como tal, con
temple os pre-senescentes enquanto grupo em situac;ao de maior vulnerabilidade, 
apontando no sentido da construc;ao de clircitos sociais. 

Ao finalizarmos gostariamos de acrcsccntar que pelo canicter explorat6rio cleste 
estudo nao e possfvel transmitir aos profissionais a visibilidacle social que cste fen6-
meno ex1ge. 

Pensamos, face a amplitude que cstc fcnomcno assumira no futuro, ser funda
mental a aposta em estuclos que clem a visibilidadc necessaria a modificac;ao da 
polftica social, na qual o Servic;o Social cncontra o scu grande desafio. 

Fica entao lanc;ado o desafio! 
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