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A PRATICA DE ASSISTENTES SOCIAlS: 
UMA CONVERSA HEURISTICA 

Maria Helena Vieira Nunes * 

Introdw.;ao 

0 nosso trabalho no ambito do Mestrado, centrou-se no estudo da pratica pro
fissional de Servi<;:o Social, tomando como sujeito empfrico a pratica de cinco assis
tentes sociais inseridas em distintas organiza<;:5es e sectores sociais, mas intervindo 
na mesma unidade geo-administrativa. Desde 1976 que se foi urdindo uma teia, a 
medida que foram chegando ao local e desenvolvendo, mais informal que formal
mente, tentativas de comunica<;:ao sobre as suas interven<;:5es na comunidade. 

Entre 1987 e 1989 vem a ser cofinanciado pela UE, atraves do li Programa de 
Luta Contra a Pobreza (II PLCP) um Projecto construfdo a partir do conhecimento 
acumulado da experiencia anterior. A nossa amHise centrou-se particularmente 
sobre a pnitica do projecto, embora no contexto do movimento da pratica desde 76. 

Tomamos como referencial te6rico, elementos da Teoria da Ac<;:ao Comunica
tiva de Habermas onde os conceitos "mundo dos sistemas" e "mundo da vida" nos 
revelaram sugestoes de analise; Teoria da Estrutura<;:ao de Giddens ( estrutura; sis
tema; agente; dualidade estrutural; consciencia pratica e consciencia discursiva); 
elementos acerca da natureza e fun<;:5es do Estado em Claus Offe e de Fritzell sobrc 
autonomia profissional ( correspondencia crftica; correspondencia negativa e cor
respondencia positiva). Mais especificamente sobre a pratica profissional de Ser
vi<;:o Social orientamo-nos primordialmente pelos comentarios e contributos da obra 
de Aldaiza Sposati, emergencia e natureza do Servi<;:o Social de Paulo Netto (Sin
cretismo profissional) e paradigmas da pratica profissional de Faleiros. 

Neste enquadramento, procuramos analisar a pratica profissional como media
<;:ao que se constitui entre a popula<;:ao subalternizada e o Estado, corporificada no 
estatuto institucional de organiza<;:5es publicas e privadas que em Portugal regulam 
os modos de produ<;:aao da assistencia social. 

Docente da area de Serviyo Social do ISSSP. 
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0 contexto desta media~ao sao os anos 80, nos quais segundo alguns autores 
(Santos, 1985; 1991 a; 1991 b; Mate us, 1987; 1989), se acentuou a particularidade de 
Portugal como pals semiperiferico no contexto do sistema-mundo, traduzido em 
transforma~oes do Estaclo e sociedade civil, principalmente pelo "imagim\rio do 
centro" que evoluiu e se fortaleceu durante aquela clecada. 

A pn\tica em anaJise constituiu um movimento que envolveu distintos sujeitos, 
protagonizando diferenciaclos interesses sociais, ocupanclo diferentes posi~oes de 
poder, que lhes conferiam estatutos sociais e profissionais determinaclos. Atraves 
deste movimento verifica-se que a pratica resultou de um conjunto de factores mul
tiplos, reflectindo as caracterfsticas e as altera~oes sofridas na sociedade portu
guesa. 

0 Estado na decada de 80, fruto de op~oes a favor da polftica de privatiza~ao de 
sectores fundamentais da economia, estendeu tambem esta ao piano social, desres
ponsabilizando-se progressivamente pela produ~ao de polfticas sociais, com argu
mento de que era necessaria reduzir os gastos publicos e dinamizar as solidarieda
des sociais ea Sociedade Civil. Foi-se assistindo entao ao reaparecimento activo do 
protagonismo de for~as sociais que antcriormente a 1974 detinham ja uma elevada 
capacidade de interven~ao em materia de assistencia, saude e ecluca~ao e que, de 
novo, voltam a ten tar liderar o controlo de iniciativas nestes campos ( caso de Mise
ricordias, IPSSs ). 

A decada de 80 e marcada pela integra~ao de Portugal na UE ( 1986), a qual 
passa a ser lllll elemento de refcrencia utilizado pelo Estado, no sentido de inflectir 
o ritmo de crescimento economico, justificar as op~oes de investimcnto publico c 
legitimar a sua propria actua~ao c poder. A canaliza~ao de fundos europeus atraves 
de programas especfficos, aparece quer como uma possibilidade, quer como uma 
conclicionante, ampliando e limitando simultaneamente a autonomia do Estado -
na~ao respectivamcnte no piano intcrno e externo. 

Atendendo aos factores estruturais, a pratica devera ser entcndida na demarca
~ao de clistintos pcrfodos, analisando-se as especificidades que a configuram em 
cada um deles, tendo em aten~ao que o perfoclo selecionado (87 -89) sofre as con
tingencias e efeitos dos processos sociais anteriores. 

Nestc cem\rio constata-se que a pratica dos assistentes sociais e mais do que 
relacionamento com uma clientela pauperizacla a servi~o de uma organiza~ao. Evi
clencia-se como uma re/a~·cio deforf·o, que sofre conjunturalmente as determina~oes 
da propria estrutura social, os arranjos e rearranjos das polfticas sociais, as "crises" 
de legitima~ao do Estado, o gran de estabiliclade e normaliza~ao social claclo pelo 
assentimento e/ou nao reclama~ao cl a popula~ao a os paclroes de bem-estar ( entenda
-se mau-estar) vigentes. Alem de factores internos a estrutura, constata-se igual
mente a interferencia de factores associados c relacionados com a conjuntura inter
nacional, que vem no caso clesta pratica a jogar um papel significativo. 
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A circunstancia de enquadramento desta interven~ao se realizar no ambito de 
um Programa supranacional (II PLCP-CEE) confere-lhe um cem!rio de analise 
especffico comparativamente ao periodo anterior (76/86). 

A aplica~ao do mesmo Programa num pais como Portugal, enfrenta um quadro 
de pobreza onde se acumulam as designadas "velha pobreza" e "nova pobreza" e 
onde o Estado, a administra~ao ea sociedade civil possuem uma especificidade que 
se ira manifestar nos modos e formas como esse Programa se concretizara. 

0 imagim1rio de ruptura 

A aplica~ao do II PLCP a Portugal e concretamente no Porto, constituiu um fac
tor que estimulou nos assistentes sociais envolvidos uma maior consciencia dos 
defices da assistencia social praticada no pais e pelas organiza~6es a que se ligavam 
organicamente, bem como evidenciou as discrepancias nos nfveis de orienta~ao e 
gestao tecnica dos programas sociais. Em consequencia produziram-se expectativas 
positivas ao considerarem as possibilidades de mudan~a nas formas de fazer assis
tencia pelas organiza~6es regionais e locais, acreditando-se (ingenuamente) na inge
rencia da UE como um novo espa~o de interven~ao no social. 

A entrada de novos interlocutores institucionais alargou as possibilidades de 
negocia~ao nas institui~oes, mas nao o fez em condi~oes de discussao e defini~ao 
de outras legalidades e institucionalidades, que nao fossem ainda as enquadradas 
pelas organiza~6es nos marcos de uma estrategia de regula~ao. Talvez pelo facto de 
se terem produzido aquelas expectativas, acreditou-se que haveria mais possibilida
des para o desenvolvimento de uma pratica de Servi~o Social mais aut6noma rela
tivamente as organiza~6es nacionais, ficando menos dependentes do seu poder e dos 
tradicionais obstaculos burocraticos. 

Nesta fase, a aceita~ao da proposta de projecto pelas organiza~oes locais fa no 
sentido de refor~ar a ideia de exercfcio da pratica em condi~oes de maior autono
mia. Pela primeira vez os profissionais nao estavam na total dependencia de deci
s6es das organiza~6es nacionais e locais. 

A inten~ao de uma pratica participativa e os ditames da pratica tutelar 

Durante o periodo de vigencia do projecto para pessoas idosas, constata-se um 
desempenho profissional que manifesta a inten~ao de se perspectivar a partir da 
popula~·ao exclufda, desenvolvendo actividades que pretendem superar a sua frag
menta~ao, potenciar mudan~as no contexto das suas condi~oes de vida de uma 
forma que capacite o seu potencial comunicativo e participativo. Promovem-se 
solu~6es a problemas locais que induzissem ao equacionamento de uma outra lega-
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lidade, organizando servi9os e actividades que nao estavam institucionalizados. Ao 
produzir servi9os colectivos, criam-se condi96es para proporcionar a popula9ao 
atendida novas formas de viver e reflectir a sua existencia. Desenvolve-se uma nova 
pedagogia de produzir assistencia, visando estimular nos sujeitos uma nova imagem 
de si pr6prios (exemplo das pessoas idosas e dos jovens), realizando-se corn eles 
uma pedagogia democratica, no sentido que se estimulavam processos de decisao 
colectivamente participados, o que nao constituindo urn resultado em si, pode ser 
visto como urn processo de media9ao para influenciar o agir comunicacional de que 
fala Habennas quando refere «que os actores tratam de harmonizar internamente 
seus pianos de ac9ao e de s6 perseguir suas respectivas metas sob a condi9ao de urn 
acordo existente ou a se negociar sobre a sittw9ao e as consequencias esperadas.» 
(Habermas, 1983: 165) 

Dinamizar a participa9ao da popula9ao exclufda pelas institui96es a partir des
tas e sempre um objectivo e tarefa algo contradit6rios. Numa situa9ao polftica e 
social como a portuguesa, pensar a participa9ao da popula9ao em articula9ao com a 
sua organiza9ao aut6noma e algo que aparece tambem para os assistentes sociais 
como problematico. Apresenta-se o receio de fazer correr riscos a popula9ao ao sus
citar a sua participa9ao e organiza9ao aut6noma. Ao evitar os "riscos" dos clientes, 
algumas das assistentes sociais deram-se conta que tinham subestimado as capaci
dacles da popula9ao, dificultando que se autonomizassem quer em rela9ao as orga
niza96es, quer aos pr6prios tecnicos que os apoiavam. De algum modo impedia-se 
que os clientes desenvolvessem a consciencia desses riscos e considerassem o que 
fazer em rela9ao com eles. Na organiza9ao institucional nao alteravam o estatuto de 
subalternos. 

Quando os assistidos nao tem direitos mais dificilmente se torna reclamar o 
direito e mais vulnen1veis ficarao as estrategias de domina9ao. 

Com frequencia a pn\tica da participa9ao fica confinada a limites impostos e 
determinados pelas institui96es, limites esses interpretados e mediados pelos pro
fissionais. Os clientes sao chamados a pronunciarem-se, a emitir opinioes sobre 
decisoes a tomar, mas tem a percep9ao do poder da institui9ao e da subalternidade 
do assistente social dentro dela. 0 reconhecimento desta subalternidade nao supoe 
a nega9ao do poder que o profissional tern enquanto agente da institui9ao e do seu 
uso (mais ou men os explfcito) sobre a popula9ao alvo da interven9ao. 0 conceito de 
participa9ao define-se talvez mais pelo seu caracter qualitativo que quantitativo, 
nao podendo traduzir-se por resultados particulares. Associado que esta ao conceito 
de autonomia e emancipa9ao do cidadao, ele e um processo que projecta a organi
za9ao de cidadaos, a qual se constitui na sociedade actual como uma forma que pos
sibilita a interac9ao com o mundo dos sistemas, por uma maior visibilidade da sua 
existencia como potencial for9a social e, portanto, do possfvel reconhecimento 
como parceiros sociais. Neste enquadramento organico a participa9ao englobaria o 
desenvolvimento dos aspectos relacionais psico-afectivos potenciadores de auto-
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estima e identidades pessoais eo fortalecimento da consciencia dos mecanismos da 
exclusao, bem como de formas de a enfrentar individual e colectivamente. 

A distribui~ao individualizada e personalizada que caracteriza predominante
mente o modo de gerir a assistencia e que o projecto procurava contrariar, torna 
mais evidente a possibilidade de evitar que smja na popula~ao uma consciencia 
comum e solidaria e uma base para a ac~ao colectiva frente as instancias adminis
trativas. (Fanfani, 1991: I 02) 

As respostas colectivas podem inserir-se tambem numa estrategia de "regula~ao 
ad hoc", atraves das quais se visa submeter selectivamente a popula~ao ao seu usu
fruto, provocando-se igualmente a sua fragmenta~ao, esvaziando os seus protestos 
e difundindo padroes de valores e condutas das classes medias (Faleiros, 1985: 1 09). 
0 que se busca desta forma e a resolu~ao de problemas que evitem a manifesta~ao 
publica do descontentamento popular e o despertar da consciencia da priva~ao de 
cidadania aut6noma. Este era o limite da mudan~a que as institui~oes podiam acei
tar. E cidadania quer dizer ainda reconhecimento de direitos sociais numa "regula
~ao ampliada", englobando-se nestes nao s6 os que dizem respeito a condi~oes 
materiais de vida, mas tambem os de expressao, participa~ao e organiza~ao. 

Em alternativa a produ~ao e distribui~ao de bens e servi~os sociais podera, a 
exemplo do que em muitos momentos surgiu neste caso de pnitica, ocorrer como 
forma de atendimento a necessidades concretas da subsistencia da popula~ao, utili
zando uma metodologia de participa~:c/o, esperando introduzir nas organiza~oes 
outros criterios que superassem a visao parcial dos problemas sociais, o isolamento 
do assistido de outras categorias de des-assistidos, questionando as suas regras, tra
zendo para dentro da institui~ao os problemas da comunidade, colocando essas 
organiza~oes face a praticas de desinstitucionaliza~ao. Desenvolveram-se tentativas 
de instituir novas praticas de assistencia, rompendo comas que estavam (formal ou 
informalmente) convencionadas, o que foi provocando situa~oes de tensao e con
flito entre o projecto e as organiza~oes envolvidas. 

Ao p6r-se em questao a institucionalidade vigente e ao encetar novas formas de 
resolver problemas da popula~ao local, as assistentes sociais pareciam faze-lo no 
entanto dentro da "velha ordem", como se a experiencia que desenvolviam de forma 
eminentemente voluntarista acarretasse automaticamente o seu reconhecimento 
pelas organiza~oes, tanto mais que elas decorriam tambem sob tutela da UE. Em 
todo o caso era dentro e na referencia a legalidade burocratico-administrativa que 
se procurava construir uma nova legalidade, dentro de fronteiras demarcadas pelo 
poder institucional. 

Ao encetar e aprofundar urn movimento de desinstitucionaliza~ao, ressaltavam 
as resistencias das organiza~oes e os profissionais ligados ao projecto deparavam 
comlimites ao prosseguimento deste tipo de actua~ao, intensificando-se os confli
tos institucionais. A nova legalidade carecia de algo que a afirmasse, a correla~ao 
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de foryas era-lhe estruturalmente desfavon1vel. 0 cenario de "crise" suscitaria inda
gar sobre os factores que impediam o fortalecimento da estnttegia emancipat6ria. 

Autonomia relativa 

Se relacionarmos o estatuto de subalternidade do tecnico de Serviyo Social e o 
da populayao cliente, poderfamos problematizar ate que ponto o estatuto de um nao 
se relaciona ao de outro. 

Considerando que a maioria dos assistentes sociais sao profissionais assalaria
dos e inseridos em organizay5es governamentais ou em IPSS, nao ha duvida que a 
possibilidade de construir estrategias potenciadoras de autonomia e emancipayao se 
deparara com determinantes estruturais e factores institucionais que se !he oporao. 
Neste sentido pode-se problematizar a autonomia do assistente social. Com base na 
teoria de Fritzell ( 1987) sabre a autonomia do sistema de Educayao, tentamos por 
analogia reflcctir sabre a autonomia relativa (ibid.:26) do sistema de Assistencia e 
conscquentemente pensar as condiy5es de autonomia dos profissionais. 0 sistema 
de Assistencia surge como parte da estrategia da gestao da forya de trabalho, desen
volvendo-se uma correspondencia estrutural e funcional por relayao ao Estado e a 
economia baseacla na mercadorizayao da forya de trabalho. Entre o Estado por rela
yao a economia e a Assistencia por relayao ao Estado e indirectamente em relayao 
a economia, processam-se relayoes de autonomia e subordina9ao, as quais tem que 
ser analisadas no contexto estrutural e no contexto funcional. Segundo Fritzell (ib.). 
a autonomia absoluta nao e de considerar numa economia baseada na mercadoriza
yao, pelo que propoe a utilizayao do conceito de correspondencia crftica, cen
trando-se nas situay5es em que se verifica autonomia .fimcional com dependencia 
estruturol. Este parece-nos ser o caso da Assistencia. 0 conceito de corresponden
cia crftica (ib. :33) envolve considerar a relayao com os conceitos de corresponden
cia positiva e corresponc!encia negativa. Partindo-se do pressuposto da existencia de 
contradiyao entre as fun96es de acumulayao eficiente e legitimayao, crescimento e 
persistencia de fenomenos de pobreza e exclusao social, pocle-se aclmitir que na 
sociedade actual nao se verifica a existencia nem de uma correspondencia positiva 
(a qual cnvolvia uma coexistencia harmoniosa da fun9ao assistencial a mercadori
zayao da for9a de trabalho de um panto de vista material e ideol6gico ), nem nega
tiva (a qual supoe a possibiliclade de um controlo que impeya o surgimento de situa
y5es que possam amea9ar o funcionamento do sistema assistencial tal como ele se 
apresenta). Ora o que se constata e que e possfvel observar-se disjuny5es nas rela
y5es entre o sistema assistencial e o sistema econ6mico. do sistema assistencial e as 
organizay5es sociais e aincla dos agentes sociais. Estas clisjun~oes poclem ir no sen
tido do fortalecimento cla comunidacle ou do mercado. 
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A autonomia nao se expressa exclusivamente nos resultados atingidos em uma 
pratica particular. Na nossa perspectiva devera prosseguir um processo de autono
miza~ao como um esfor~o de !uta contra a economiza~ao e subordim1~1io da assis
tencia as necessidades econ6micas conjunturais emanadas basicamente de rela~oes 
de classe na produ~ao. E sabiclo que a pratica do Servi~o Social nao provoca muclan
~as estruturais, cleixaria desse modo de garantir as fun~oes do Estado. Contem no 
entanto a possibilidade de concorrer para a conceptualiza~ao das formas prevale
centes cle legitima~ao clo Estaclo, o qual baseia a sua existencia na nega~ao da sua 
natureza como Estado capitalista. Offe (1984), afirma que o Estaclo e simultanea
mcnte dcpenclente e condi~ao da reproclu~ao cla mercadoreiza~ao e, e1~quanto parte 
cleste processo, tem cle implicar-se tambem na desmercacloriza~ao. E esta forma 
contradit6ria da estrutura~ao que deve ser vista como a caracterfstica essencial da 
autonomia relativa do Estado. Mas se o sistema de assistencia esta organizado dcn
tro do Estaclo, ele tambem faz parte do processo de mercacloriza~ao, mesmo como 
e o caso nao esteja clirectamente envolviclo na produ~ao econ6mica. Todavia a sua 
estrutura~ao interna tem cle reflectir nas suas fun~oes o significado da economia. 

No momento que as assistentes sociais perspectivam as intervenyoes em refe
rencia ao bem-estar da populc1~1io e empreenclem praticas de participa~ao clemocra
tica, a sua autonomia que e relativa, pocle ir no sentido cle potenciar a assistencia 
como instrumento cle emancipa~ao social. Necessita-se para o scu descnvolvimento 
e aprofunclamento do prosseguimento de sistcmatizayao e estudos sobre a pn1tica 
profissional que vao no alcance cle identifica~ao e scnsibilizayao cle conceitos a pro
pria pratica, reforyando-se a competencia ea capaciclacle crftica e operativa dos pro
fissionais. 

A coloca~ao dos direitos sociais e humanos exiginclo a c!efiniy1io de padroes cle 
bem-estar a alcanyar, vai neste senticlo. 

A importancia das alian~as 

Se a pratica e uma rela~ao de for~a, e se cla numa correlarc7o de for~·as, implica 
pensa-la em termos de polftica de aliml~'(/S. Nao chega possuir inten~oes, e preciso 
organizar a estrategia, clar-lhe visibilidade, negocia-la, iclentificanc!o for~as favora
veis e nao favoniveis. Considerar as foryas supoe pensar nas polfticas sociais como 
um toc!o, nao s6 a nfvellocal. 

Nao chega experimentar localmente. Alias e interessante notar a tenclencia cres
cente para a multiplicayao de programas aos quais se chega por candidatura cle pro
jecto e relacionar com a insuficiencia e/ou ausencia de polfticas nacionais. Progra
mas especiais para areas especiais, ate que ponto nao constituem uma forma de se 
ocultar o que nao se faz pela aparencia de que se esta a fazer. 
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0 desenvolvimento da interven~ao mostrou que o terreno das rela~oes entre os 
varios sujeitos, entre os diferentes protagonistas nao era neutro. A interven~ao 
focada predominantemente no local, parece correr o risco de isolar variaveis estru
turais, fazendo com que e perante as dificuldades que se poem no quotidiano pro
fissional, muitas vezes smja a tendencia para desvalorizar a propria actua~ao do 
assistente social, a semelhan~a da tendencia para personalizar o problema social do 
cliente. Assim como se atribui que a situa~ao de pobreza e um problema da pessoa, 
tambcm a situa~ao da ac~ao profissional e um problema do profissional e nao da 
politica, penalizando a pessoa seja pela pobreza, seja pela maneira como conduziu 
a questao profissional. E tambem um problema profissional, pm·quanto a organiza
~ao da categoria profissional entre n6s, dentro do padrao de dCfice de participa~ao 
analogo ao que se passa no conjunto da sociedade civil, tende a fragilizar as solida
riedacles e as capaciclades cle negocia~ao e afirma~ao clo estatuto, identidacle e auto
nomia rclativa dos assistentes sociais. Os momentos de crise sao ou podem ser 
aqueles em que e mais patente o isolamento e fragilidacle do estatuto profissional, o 
que esta em rela~ao coma perspectiva de resolver no piano tecnico problemas soci
ais que sao clecorrentes de actua~oes no piano politico. A experiencia desta pratica 
reafirma a climensao tecnica e polftica cla profissao. 

Na perspectiva da amplia<;ao dos direitos sociais 

Orientar uma pratica pelo critcrio da emancipa~ao e aut~momia cla popula~ao 
exclufda supoe na nossa perspectiva trabalhar a assistencia social como uma polf
tica que tem que reconhecer e ampliar direitos humanos. De contrario a pratica 
assistencial nao ultrapassa o quadro cle uma polftica paternalista, negando ao sujeito 
assistido a possibilidade e capaciclacle cle defesa e opiniao sobre aquilo que !he diz 
respeito como cidadao, mesmo nos casos que o Estaclo fosse pr6cligo na concessao 
de "beneffcios" sociais. 

Ciclaclania aut6noma significa nao s6 atender e solucionar respostas a necessi
clades basicas, como oportunizar condi~oes de expressao e participa~ao (Falcao, 
1978), a que acrescentarfamos ainda dinamizar a organiza~ao de grupos sociais cle 
forma a obterem maior visibilidade e o estatuto de parceiros ou actores e autores 
sociais. 0 exemplo cle trabalho com pessoas idosas no projecto em analise e reve
laclor do potencial positivo da popula~ao em condi~oes de relacionamento demo
cratico e participativo (pedagogia democratica), possibilitando a expressao de capa
cidades desconheciclas em primeiras fases cla interven~ao. Toclavia o facto de se 
manterem no estatuto de assistidos, introduz ou mantem uma clepenclencia funcio
nal. E na concli~ao de apoiados pelos centros de refei~oes que eles obtem a solu~ao 
alimentar. Para com estes servi~os formalmente estas pessoas s6 tem deveres, nao 
tem clireitos. A sua inclusao no servi~o fica subordinada ao criterio e boa vontade 



A Pratica de Assistcntcs Sociais: Utna Conversa Heurfstica 117 

do scrvi9o ou da administra9ao (publica ou privada). Estes servi9os constituiram 
l}ma alternativa nomeadamente, ao internamento de tipo asilar, mas do ponto de 
vista formal eles podem manter a reprodu9ao da dependencia dos assistidos. Por 
outro !ado ao serem uma alternativa ao asilo e ao abandono social, eles trouxeram 
e proporcionaram as pessoas idosas condi96es, a partir das quais elas puderam for
tificar a sua disponibilizayao para uma atenyao a outros aspectos da sua existcncia. 
Parafraseando Faleiros, pelo "efeito de alivio de tensao" atraves da resoluyao de 
necessidades vitais a subsistcncia, elas possuem maior capacidade para enfrentarem 
outras necessidades. No entanto uma das assistentes sociais mais ligadas a este tra
balho, referia com uma certa perplexidade que ainda sao muitos os sinais da depen
dencia. Idosos ja ha bastante tempo neste processo (des de o inicio do projecto) 
comentam em alguns momentos em que lhes e pedida opiniao ou participa9ao em 
decisoes a tomar sobre actividades a empreender, por exemplo, que o mclhor seria 
que fossem as assistentes sociais a decidir, como que avaliando negativamente e 
considerando perda de tempo a tomada colectiva das decisoes, talvez por conside
rarem que nao lhes e reconhecido o direito de participayao aut6noma no servi9o que 
frequentam. Tambem e de considerar que numa sociedade de domina9ao as classes 
populares tendem a incorporarem-se «as propostas colectivas quando estas, clara
mente, as favorecem no piano individual e tenderao a se dessolidarizar quando este 
interesse individual ( o "meu") nao vier beneficiado» (Palma; 1986: 146). Acrescenta 
que isto nao e um problema etico, mas um «obstaculo socio-cultural, uma dimensao 
que deve ser educada por um movimento oposto» (ib.), para o qual contribuira a 
pedagogia de base democratica que estimule a solidariedade e a compreensao dos 
problemas individuais e colectivos. 

Conclusao 

A pratica profissional de Servi9o Social constitui um processo socialmente 
determinado, como profissao que se institucionaliza e insere na divisao s6cio-tec
nica do trabalho num dado momento hist6rico, para cumprir de media9ao as fun
y6es do Estado moderno: acumula9ao de capital, legitimayao dessa acumulayao e 
legitimayao tambem do proprio Estado. 

Desenvolve-se e institucionaliza-se uma pratica encarregada de assistencia a 
uma clientela dominantemente excluida, cujos problemas sociais deverao ser defi
nidos e "tratados" no horizonte de institui96es funcionais, inscritas na estrategia 
reguladora do Estado. 

No desenvolvimento do Estado moderno, a analise da media9ao referida, poe de 
relevo a pratica profissional em relayao e decmTente das politicas sociais, princi
palmente associada a sua execu9ao. Os assistentes sociais desenvolvem as suas acti-
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vidades fundamentalmente no ambito da implementa~ao de programas que tenham 
um cankter compensat6rio das desigualdades sociais. 

0 servi~o Social pela especificidade do publico que atende e pela sua inser~ao 
no ambito das polfticas, constitui-se estruturalmente como uma pn\tica de regula
~ao, podendo orientar-se no entanto por estrategias que tem em vista a normaliza
~ao e adapta~ao daquele publico e/ou a sua emancipa~ao e autonomia. 

No desenvolvimento hist6rico do Servi~o Social constituiram-se movimentos 
contradit6rios no seu proprio interior, os quais tem sido expressao da tensao entre 
orientar o desempenho profissional pela regula~ao e/ou emancipa~ao. 

De acordo com Faleiros (1986) e Sposati (199 I), o conceito de estrategia na pn\
tica profissionai parece-nos revelar-se de um significado te6rico-pratico substan
tivo. Com efeito, estrategia e saber e poder eo Servi~o Social devera definir as suas 
estrategias pela perspectiva do compromisso com o cliente enquanto sujeito social 
e hist6rico (Faleiros, I 985). 

0 reconhecimento da complexidade do social e a pr6pria experiencia profissio
nal aponta para a impossibilidade de ponderar, definir e negociar estrategias fora do 
campo de for~as sociais, pelo que se coloca tambem a questao da subalternidade que 
caracteriza o estatuto dos assistentes sociais e que esta associado ao estatuto do 
pLiblico cliente e consequentemente da considera~ao da sua autonomia relativa. 

Os assistentes sociais como profissionais assalariados nao agem, nao actuam 
fora dos contextos institucionais, mas nao sao meros instrumentos ou agentes de 
execu~ao das polfticas sociais nem estao determinados a participarem e s6 da regu
la~ao social. Nas suas actividades pre-existe uma intencionalidade que associada a 
competencia cientffica-tecnica e ideol6gico-polftica confere sentido e direc~ao 
estrategica, que tanto pode ser funcional aos sistemas como pocle dentro de estrutu
ras funcionais potenciar estrategias emancipat6rias. A supera~ao da idealizcl~ao da 
pratica, o que e susceptfvel de ocorrer numa intencionalidade que se quer resulte em 
autonomia e poder dos grupos subalternizados, tera de partir do princfpio de que a 
pratica do Servi~o Social e organicamente de regula~ao e daf, orientar-se para a 
constru~ao de estrategias de desoculta~ao dos mecanismos de domina~ao e de legi
tima~ao das polfticas sociais assistenciais. 

No presente e na especificidade da forma~ao social portuguesa, verificam-se 
sinais nas praticas dos assistentees sociais de uma crescente preocupa~ao e cons
ciencia do caracter estrutural dos problemas sociais e da ausencia e/ou inconsisten
cia e escassez de direitos sociais e humanos, assumindo no entanto menos o prota
gonismo nas institui~6es pelos direitos, do que pela presta~ao e/ou organiza~ao de 
bens e servi~os sociais. 

Significa entender a pratica do Servi~o Social no seu duplo caracter de autono
mia e suborclina~ao, ou seja como pratica que se caracteriza por uma autonomia 
relativa. Nesta autonomia relativa se jogam condi~6es de supera~ao de um estatuto 
profissional que na divisao social do trabalho e da ciencia tem siclo prevalecente-
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mente de subalternidade. Os assistentes sociais participam assim de um processo 
que embora predominantemente caracterizado pela domina~ao estrutural, nao 
impede de equacionar interven~oes que se pautam ou que revelam possibilidades de 
potenciar a cidadania. A pnitica orientada pelo prisma da comunidade, permite o 
desenvolvimento de solu~oes a necessidades da popula~ao, as quais evidenciam 
existencia de recursos nas institui~oes que com frequencia as pr6prias institui~oes 
negam possuir. Seria de considerar em que medida, mesmo num Estado e econo
mias semiperifericos, os principais obstaculos ao desenvolvimento dos direitos de 
protec~ao social nao residem tanto na falta de recursos, mas do funcionamento insu
ficientemente democratico e ineficazmente burocratizado das institui~oes, bem 
como na vontade polftica para defender polfticas de redistribui~ao em bases mais 
equitativas. Nesta conjuntura, se refor~a a ideia de que a pratica de Servi~o Social 
contem possibilidades de dinamizar quer a popula~ao, quer nas organiza~oes uma 
distribui~ao e gestao dos bens e servi~os sociais, respondendo contraditoriamente 
aos interesses de uns e outros. E nesta contraditoriedade, que entendida ao nfvel 
politico e tecnico, reside a capacidade potencial de formula~ao de estrategias de 
defesa e alargamento de direitos sociais, apoiadas em princfpios democraticos. 
Constata-se tambem que esta capacidade nao se desenvolve em terreno neutro. Ela 
resultara conforme a base social de apoio, o que implica a identific<wao de for~as 
favoraveis e a constitui~ao de solidariedades organizadas e comprometidas com a 
popula~ao exclufda. Uma pratica crftica supoe a supen1~ao da idealiza~ao da pro
pria pratica, a qual se da no terreno institucionalizado e mediante estrategias perti
nentes e operativas, supondo conhecimento e interven~ao. A solidariedade eo com
promisso com o cliente concretizam-se na estrategia que viabilize mudan~as nas 
condi~oes de vida, que potencie e dinamize a sua organiza~ao para a participa~ao, 
atraves da qual possam exprimir-se como cidadaos com direitos e fortalecer as bases 
da sociedade civil. 

Numa retrospectiva do que ocorreu, poderfamos questionar e dificilmente se 
obteria uma resposta "objectiva", se entre o perfodo de 76-86 e 87-89 se produzi
ram efectivamente mudan~as substanciais nas condi~oes de vida e cidadania da 
popula~ao assistida. A impossibilidade de encontrar uma resposta nao impede a sua 
objectiva~ao. Alguns segmentos da popula~ao, caso dos idosos, jovens, crian~as e 
mulheres, tornaram-se mais visfveis, obtendo maior aten~ao social, em rela~ao a 
qual se tornou igualmente mais problematica a des-responsabiliza~ao social por 
parte das institui~oes de assistencia. A aten~ao ministrada baseou-se prioritaria
mente nas solu~oes colectivas, todavia sem consequencias no piano da universali
dade de direitos, canalizando e conquistando recursos materiais e humanos ate 
entao inexistentes para aquela popula~ao. 

Na actual fase da sociedade portuguesa, a defesa do alargamento dos direitos 
sociais e humanos constitui um imperativo do seu desenvolvimento e nomeada
mente do Servi~o Social. 
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