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Editorial 

A edis:ao deste numero da Revista Intervens:ao Social representa mais 
um passo na concretizas:ao de um projecto editorial de mudan<;:a, iniciado 
no n{tmero anterior. Para alem da sua apresenta<;:ao, configurada num 
novo visual grafico, o seu conteudo obedece a ops:ao de um maior envolvi
mento da comunidade cientifica e academica dos Institutos Superiores de 
Servi<;:o Social de Lisboa e Beja. Na verdade, e gratificante assinalar que 
grande parte dos artigos aqui reunidos sao assinados por docentes e dis
centes destas duas escolas, caminho que queremos continuar a prosseguir. 
Por outro lado, a reconstitui<;:ao do conselho de redacs:ao, aberto agora a 
personalidades da area do servi<;:o social de renome internacional, vern tra
zer um valor acrescentado significativo a esta area cientifica. 

0 tema que trazemos para reflexao - a etica na contemporaneidade - e 
de uma pertinencia fundamental para o servis:o social actual, face a cres
cente multiplicidade e complexidade das problematicas sociais que influen
ciam o nosso ethos profissional. Analisar e equacionar algumas dessas parti
cularidades foi o nosso objectivo para esta edis:ao e o resultado aqui esra: 
um variado conjunto de reflex6es que testemunham algumas das preocu
pa<;:6es actuais do ponto de vista da etica e da deontologia profissional. 

0 artigo Ethical Challenges for Social Work, testemunhando a larga 
experiencia e reflexao de Sarah Banks, conceituada professora da 
Universidade de Durham (U.K) nas areas da etica e do servi<;:o social e 
aurora de significativa bibliografia sobre esta tematica, salienta algumas 
das conflitualidades, dificuldades e desafios eticos que envolvem o quoti
diano profissional dos trabalhadores sociais, sobretudo no que se refere a 
relas:ao com os utentes, com as instituis:6es e face aos deveres profissio
nais. Na opiniao da autora as acmais tendencias sociais e politicas tern 
implica<;:6es eticas significativas, o que exige uma revisao dos tradicionais 
conceitos da etica profissional. 

0 reconhecimento da condir;iio itica dos cidadiios - um imperativo para o 
servir;o social, artigo elaborado por Maria do Rosario Serafim, salienta a 
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importancia de alguns prindpios eticos do servis:o social, tais como a 
autonomia, a liberdade, a participas:ao, a justi<,:a social, entre outros, 
recorrendo ao contributo conceptual de autores fundamentais para a 
reflexao etica do servis:o social na contemporaneidade como Kant, 
Habermas ou Hannah Arendt. Nesta mesma linha de reflexao, Maria Jose 
Guerra, revisitando o conceito de ser pessoa, seleccionou como tema A 
Responsabilidade como Categoria Etica Fundante de uma Estitica Renovada 
da Pessoas e cuja reflexao acentua a urgencia de se descristalizarem rela
<,:6es conceptuais acerca do homem e do mundo, no sentido de se rein
ventar a pessoa e o conceito de responsabilidade, renovando-se alian<,:as e 
consensos sabre regras e prindpios marais universais. 

A proposito da etica do cuidado, Manuela Marinho, no artigo intitu
lado Olhares femininos sobre a etica sistematiza o pensamento de Carol 
Gilligan e Nel Noddings que, em sua opiniao, se aproxima das proposi
<,:6es do servi<,:o social. Nesta abordagem feminina, a moralidade, centrada 
nas responsabilidades relacionais que temos uns para com os outros, e 
marcada pelas identidades de genera e, em ultima analise, pelo direito a 
diferens:a e pela satisfas:ao das necessidades particulares do Outro. 

A etica e uma dimensao angular na analise das possibilidades assumi
das pela sociedade civil em Portugal, particularmente nas instituis:oes 
sociais, reveladoras de fragilidades humanas, tecnicas, materiais e financei
ras que influenciam atitudes e comportamemos dos profissionais que a( 
trabalham. Paula de Deus reflecte acerca deste dilema ao escrever sabre A 
condi~iio etica das institui~iies sociais, no pressuposto de que os percursos 
profissionais, porque se fazem e refazem nas rela<,:6es com o outro, no caso 
o sujeito-cidadao-de-direitos-deveres, exigem competencia e implicam 
compromissos orientados para a finalidade da acs:ao que desenvolvem. 

0 respeito pelos direitos do homem e o desenvolvimento sustentivel 
sao temas centrais do servis:o social, na opiniao de Gras:a Andre e Hans 
Walz. 0 artigo sabre Os direitos humanos na perspectiva do desenvolvimen
to sustentdvel e a forma~iio em servis:o social sublinha uma actuas:ao profis
sional baseada na ciencia e na etica e chama a atens:ao para a pertinencia 
dos prindpios e valores eticos e a partilha de saberes, numa perspectiva 
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intercultural e inter-religiosa. Do mesmo modo, o fundamento etico das 
decis6es morais que estao subjacentes ao exerdcio profissional do traba
lhador social, e destacado por Jose Luis Sanchez-Serrano no seu artigo 
sobre Etica e trabalho social o que, na sua opiniao, e urn aspecto que faz 
com que a etica, enquanto etica civil mfnima, deva ser actualizada para 
que possa dar resposta a problemas actuais como a imigrac,:ao, a interrup
c,:ao da gravidez, a eutanasia, etc. 

Por fim, este conjunto de reflex6es acerca da etica em servic,:o social 
termina com Por uma carta etica, de Ernesto Fernandes, resultado da sua 
longa e partilhada reflexao sobre o servic,:o social, em contexto de formac,:ao 
para profissionais da intervenc,:ao social. Nesta carta, consubstancia-se a 
pertinencia de referenciais etico-polfticos comuns aos profissionais direc
cionados para a defesa e promoc,:ao da cidadania e identificam-se prind
pios e valores indivorciaveis da pratica profissional, atraves de quatro 
dimens6es essenciais: os publicos a quem se destina a acc,:ao profissional, os 
colegas e outros profissionais com que se trabalha, as organizac,:6es-institui
c,:6es responsaveis pelas medidas de polftica e entidades empregadoras e o 
proprio profissional. 

No artigo seguinte, Diversidade etica: assimila~iio ou multiculturalismo, 
tres recem licenciados, Antonio Duarte, Marta dos Santos e Silvia Grosa, 
partilham alguns dos resultados da sua investigac,:ao do 5.0 ano, no Curso 
Superior de Servic,:o Social. Acentuando o respeito pelo outro, postulam a 
indispensabilidade do respeito e reconhecimento da(s) cultura(s) dos imi
grantes e das minorias etnicas, enquanto aspectos espedficos a ter em 
conta nas mudanc,:as da sociedade e dos indivfduos e sobretudo, para a 
auto-estima do imigrante. Nesta mesma linha de problematizac,:ao, 
Joaquim Fialho e Alex'!-ndra Pontes equacionam a Etica do genero ou o 
genero da etica. Pressupostos para uma igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens, pois acreditam que se torna fundamental a passagem de 
uma etica conformista de aceitac,:ao de praticas desiguais perante o genero, 
para urn agir reflexivo baseado numa etica da igualdade entre generos. 

A traduc,:ao da comunicac,:ao de Edwin Hoffman sobre "Pensamento e 
ac~iio inclusivos", da auto ria de Maria Ines Amaro, em bora nao directa-
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mente relacionada com o tema da etica, torna-se indispensavel ja que o 
autor aborda urn conjunto de preocupa<_;:6es/reflex6es acerca do aumento 
do numero de grupos etnicos existentes nas diferentes sociedades euro
peias e a rela<_;:ao desse crescimento com o desenvolvimento de reorias e 
instrumentos particulares de apoio a praticas profissionais de natureza 
mais reflexiva. 

A recensao de Julia Cardoso a prop6siro do livro 0 sentido das !dades 
da vida. !nterrogar a solidao e a dependencia, editado pela CESDET, siste
matiza as suas ideias principais e percorre os seus diversos capftulos. 
Porque este livro inaugura uma nova linha de edi<_;:ao da CESDET e porque 
a sua qualidade cientffica e not6ria, bern como a da equipa que realizou 
este estudo, recomendamos a sua leitura a todos os interessados no tema 
da gerontologia. 

A inclusao de uma sec<_;:ao intirulada Testemunhos jusrifica-se por nao 
querermos deixar de prestar uma homenagem a duas figuras impares da 
nossa sociedade, que recentemente nos deixaram: Sophia de Mello 
Breyner Andresen e Maria de Lurdes Pintasilgo. Porque achamos que 
aqueles que esriveram perro destas duas personalidades, seja atraves de 
uma convivencia regular, seja atraves da leirura e conhecimento dos seus 
legados polfrico-filos6ficos e literarios, seriam os que melhor poderiam 
partilhar connosco algumas das suas particularidades mais significativos. 
A esse desafio acederam de imediato Mariano Calado e Tilia Fonseca e e 
esse o testemunho que nos deixam neste numero da Revista Interven<_;:ao 
Social. 

Por fim, salientamos a nossa convic<_;:ao em querer continuar a aperfei
<_;:oar esta nova linha editorial. Para isso, contamos com a colabora<_;:ao de 
roda a comunidade cientifica e academica, quer nacional, quer interna
cional, ligada ao servi<_;:o social. 

Os Direcrores do ISSSL, do ISSSB e da CESDET 
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