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Ana OuvEIRA * 

Tecnicas em Rede: urn desafio ** 

Com o prescntc rlrtigo, prctcndi rcflcctir rl prtrtir drt experiencia, sobre 
umr1 teenier! de intervem;iio em recie, que se r~prese77ta como um r1utentico 
potencial na intervenr;iio social. Siio grandes os desafios que se colocam 
hoje ao servir;o social, por isto o espar;o que vai da teoria a prdtica, dr1 
compreensiio ao vivido, exige que se encurtem as dist!incias, atraves de 

uma avaliar;iio constante do agir e de uma reformular;iio constante do 
modo de fizzer. 

A questiio de [undo permanece: a transformar;iio da sociedr!de e jirli'tl 
que isso sejtl umtl ret~lidade e urgente umtl nova atitude, umtl novel 
mentalidt~de e tl humildt~de suficiente para aprender tl fazer. 

Hd muitas prdticas que necessitam de ser reformult~dtls; hd muittls 
politicas que necessittlm de ser activadas; hd muitos pt~peis por definir 
e muitas responsabilidades por assumir e ninguem se pode excluir deste 
processo. 

1. A Construs:ao de uma Rede de lntervens:ao 

0 Desenvolvimento Local assenta no prindpio da proximidade vi
tal, como criteria de selee<;:ao dos espa<;os, segundo o qual, as actividades 
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devem ser realizadas no lugar mais proximo das populac,:6es, o que implica 
pensar em estrategias que levem a que localmente, se pense de forma glo
bal por forma a que o desenvolvimento seja algo constru.fdo da base para 
o topo, de baixo para cima. 

Como tal, ha que procurar promover redes localmente constitu.fdas 
pelos actores locais, de modo a gerar sinergias suficientes para influenciar 
as decis6es e pollticas do poder central no que diz respeito aos recursos 
postos ao servic,:o daquele local para promover o desenvolvimento, se ne
cessario, concebidos de proposito para aquela realidade, ajustados a ela: "o 
local e o lugar privilegiado para fazer face aos problemas surgidos corn a 
globalizac,:ao, sendo a rede social urn instrumento eficaz, enquanto estra
tegia". (Ramos, 2003: 121) 

A Rede apresenta-se como uma tecnica espedfica de intervenc,:ao social, 
sendo actualmente assumida como cstrategia de polltica social. 

De facto, a multidimensionalidadc do fenomeno de pobreza e de exclu
sao imp6e a necessidade de se encontrarcm rcspostas tambem elas multi
variadas e direccionadas para os problcmas concretos. Jordi Estivill (1993) 
defende o accionamento do partcnariado como proposta inovadora aos 
desafios actuais da sociedadc, ultrapassando os fundamentos corporati
vistas e o esp.frito de individualismo. 

Pedro Hespanha (2000) prop6e como frente de combate a marginali
zac,:ao o envolvimento da sociedade civil em torno de objectivos de justic,:a 
social, tirando partido da plasticidade e flexibilidade das formas de soli
dariedade e das relac,:6es de proximidade e partilha de identidades entre 
os seus membros. 

A Rede imp6e-se assim, como uma estrategia fundamental na gestao 
social e implica uma nova cultura assente no modelo de partenariado, na 
medida em que pode ser urn reconhecimento da responsabilidade insti
tucional e global de todos os actores, rompendo corn as compartimen
tac,:6es. E urn prindpio que procura a conjugac,:ao dos diferentes actores 
das diferentes dimens6es (social, economica e polltica) e dos diferentes 
sectores, em torno dos pianos integrados de desenvolvimento. Por outro 
lado, salvaguarda a transversabilidade das acc,:6es, a sua horizontalidade 
territorial, abrindo e multiplicando recursos. 

Defino partenariado como: "aquele processo pelo qual dois ou mais 
agentes de natureza distinta e sem que percam a sua especificidadc, se 
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poem de acordo para realizar alga num tempo determinado, que e mais 
que a soma deles, ou que cada urn so nao poderia fazer ou que e distinto 
do que ja fazem, implicando riscos e beneflcios que partilham" (Estivill, 
1997: 34). 

Opto pelo conceito de Rede Social definido coma forum de articula
c,:ao e congregac,:ao de esforc,:os, pela Resoluc,:ao do Conselho de Ministt·os 
n.0 197/97, de 18 de Novembro: 

"conjunto das diferentes formas de entreajuda, bem coma das entida
des particulares sem fins lucrativos e dos organismos publicos que traba
lham no dominio da acc,:ao social e articulam entre si e corn o Governo 
a respectiva actuac,:ao, corn vista a erradicac,:ao ou atenuac,:ao da pobreza e 
exclusao social e a promoc,:ao do desenvolvimento social". 

2. Tecnicas em Rede: urn novo modo de intervir 

0 processo de construc,:ao de uma rede traz em si muitos elementos 
significativos para o nosso modo de actuar e intervir na realidade. 

Tendo coma base o conceito de Rede social coma forum de articulac,:ao 
e congregac,:ao de esforc,:os, cuja finalidade e a erradicac,:ao da pobreza e 
exclusao social, a concepc,:ao e avaliac,:ao das politicas sociais, a renovac,:ao 
e a inovac,:ao de estrategias de intervenc,:ao no contexto das dinamicas em 
presenc,:a e o planeamento estrategico, quais as virtualidades e vulnerabi
lidades deste tipo de tecnica? 

As tecnicas em rede devem seguir uma estrategia operacional que assenta 
no principio da parceria e no reconhecimento de complementariedades, 
quanta a mim, a sua maior riqueza e a sua maior fraqueza. 

De facto, as alterac,:oes verificadas nas sociedades actuais, trazem novas 
problemas e necessidades que exigem formas diferentes de olhar e actuar 
no social, apelando ao esforc,:o de todos e a utilizac,:ao de varias energias 
positivas. E hoje evidente a necessidade urgente de uma nova visao estrate
gica de combate as desigualdades e as lacunas existentes no nosso sistema 
de protecc,:ao social aos individuos e familias. 

E no local que os problemas acontecem e tera de ser la que deverao ser 
encontradas as soluc,:oes para os resolver, de forma integrada e ajustada ao 
individuo ou familia, envolvendo todas as entidades que actuam numa 
comunidade. 
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A Parceria, apresenta-se coma urn modelo de interven<;:ao privilegiado 
para repensar outras dimens6es de intervenc;:ao que ultrapassam o isola
mento do local. 

Promover as parcerias de terreno, que de uma forma articulada, pos
sam contribuir para uma uniao de esforc;:os, para resolver ou encaminhar 
os problemas individuais e ou familiares, sem esquecer os recursos dos 
proprios e do meio, e certamente uma forma de se conseguir uma actu
ac;:ao mais eficaz. 

E fundamental ao nfvel do local, organizar recursos, facilitar e clarifi
car projectos individuais e ou colectivos e avaliar os recursos ja existentes, 
partindo preferencialmente do contacto directo corn as pessoas, e esta e 
de facto uma das grandes vantagens do trabalho em rede. 

Neste sentido a Rede, assentc no partenariado, e urn desafio que rompe 
o isolamento e retorno a definic;:ao de partenariado coma: "aquele processo 
pelo qual dais ou mais agentes de natureza distinta e sem que percam a 
sua especificidade, se poem de acordo para realizar alga num tempo de
terminado, que e mais que a soma dcles, ou que cada urn so nao poderia 
fazer OU que e distinto do que ja fazem, imp]icando riSCOS e beneflcios que 
partilham" (Estivill, 1997: 34). 

Entender o Partenariado desta forma pock marcar em muito o dina
mismo de uma rede, uma vez que esta se apresenta coma sendo mais 
que o simples dialogo e menos do que a simples participac;:ao, nao sendo 
tambem sinonimo de coordenac;:ao ou cooperac;:ao. 
De facto, uma autentica parceria permite envolver diferentes agentes 
sociais, que tern formas distintas de actuac;:ao, tern diferentes interesses, 
diferentes nfveis de poder, construindo respostas inovadoras e tornando 
possfvel intervenc;:6es que de outro modo seriam impossfveis. 

0 Partenariado e neste sentido a Rede, quer recuperar os mecanismos 
de solidariedade e participac;:ao que funcionaram noutras epocas, recom
pondo as relac;:6es entre corporac;:6es, querendo encontrar bases comuns. 
"Neste sentido, apareceria como uma aceitac;:ao superadora das diferenc;:as, 
e urn saber estar corn os outros num dialogo que permite assumir e distri
buir responsabilidades para uma intervenc;:ao posterior" (Estivill, 1997: 35). 

0 Partenariado e entao uma recusa de urn modelo caracterizado pela 
concentrac;:ao de poder e uma distanciac;:ao face aos cidadaos. Seria uma 
forma de socializar a produc;:ao e a distribuic;:ao do poder, "uma nova 
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forma de partilha pelo que as decis6es devem ser partilhadas implicando 
a populac;:ao e as suas express6es mais ou menos organizadas em proces
sos amplos de dialogo" (Estivill, 1997: 31). Sendo assim, o partenariado 
implica uma participac;:ao pedagogica e uma negociac;:ao que pode ser con
Ritual e/ou funcional, mas imprescindivel para intervir. 

A experiencia no entanto, revela que o processo nao e linear e que a 
construc;:ao de uma autentica rede exige uma mudanc;:a de praticas institu
cionalizadas, uma redefinic;:ao e clarificac;:ao de papeis a nivel institucional, 
criando novos habitos de dialogo e entendimento interinstitucional, o que 
na pratica nao e pacifica. A passagem do "Eu" para o "Nos" supoe estar 
ao mesmo nivel e aceitar que a aprendizagem e redproca. 

A Resoluc;:ao de Conselho de Ministros n.0 197/97 define quatro prin
dpios inerentes a estrutura de uma rede social, designadamente de inte
grac;:ao, de articulac;:ao, de subsidariedade e de inovac;:ao. 

0 prindpio de lntegrac;:ao tera de significar uma atenc;:ao especial aos 
grupos mais desfavorecidos, fazer apelo a sua participac;:ao e apontar para 
uma acc;:ao concertada e coordenada entre as varias entidades, corn vista 
a uniao de esforc;:os, saberes e recursos. 

0 prindpio de Articulac;:ao aponta para uma cooperac;:ao entre actores 
que intervem num dominio mais vasto, ou seja considera que a rede deve 
constituir urn suporte de acc;:ao, permitir criar sinergias entre os recursos 
e as competencias existentes na comunidade. 

0 prindpio de Subsidariedade define-se a partir de uma intervenc;:ao 
territorializada, propiciadora da participac;:ao das populac;:oes, dos varios 
agentes, dos servic;:os e entidades locais, que enquanto responsabilidade 
colectiva devera ser assumida nos diferentes niveis, local, concelhio, re
gional e nacional. 

0 prindpio de Inovac;:ao defende a necessidade de uma constante 
adaptac;:ao e ajustamento as constantes alterac;:oes do dia a dia, inovando 
os processos de trabalho e as suas praticas. 

A definic;:ao destes prindpios traz em si urn conjunto de aspectos que 
se deve ter em coma quando se fala na construc;:ao de uma rede, ou de 
urn partenariado, sendo que este nao e minimamente urn processo linear. 
E neste sentido e importante clarificar o que se entende por parceria e 
quais os elementos imprescindiveis para que ela resulte, senao a rede pode 
falhar a partida. 
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Pode-se partir do pressuposto que o trabalho de parceria resulta do en
tendimento redproco entre as partes, que utilizam de modo convergente 
os seus recursos. No entanto, concordo corn outros autores que nao valo
rizam tanto o entendimento, salientando as diferenc;:as, a nivel de valores 
e interesses, afirmando que estes podem ser potenciais ingredientes para 
uma intervenc;:ao eficaz. Maroy (1997) afirma que e uma ''action commune 
negociee", ou seja, existe urn confronto inicial, passando para a constru
c;:ao negociada de uma acc;:ao comum. E talvez o termo "negociac;:ao" seja 
urn dos que melhor caracteriza a parceria, sugerindo, novas condic;:6es 
para uma articulac;:ao entre diferentes sectores ultrapassando as clivagens 
e gerando espac;:os de dialogo e decisao. 

Faz assim apelo a concorrencia de varios actores locais e traz uma 
heterogeneidade de interesses, posic;:6es, atitudes, valores, que tornam ine
vitaveis os jogos de interesse e poder. 

«Neste contexto pode considerar-sc como essencial a criac;:ao do 
dh "I l 'd"'' b que po e c amar-se cu tura ( o partenana o , rsto e, uma a or-

dagem para acc;:6es comuns, que conta corn as particularidades de 
cada parceiro e que e, pois, baseada na diversidade» (Rodrigues e 
Stoer, 1998: 33). 

A rede nao pode ser so uma distribuic;:ao de recursos, tern que ter 
efeitos multiplicadores no sentido da mudanc;:a social e isso implica urn 
circuito entre parceiros de informac;:ao, consulta, decisao implicac;:ao e 
execuc;:ao, onde nenhum ocupa urn lugar mais importante que o outro, 
mas simplesmente urn lugar diferente. Esta perspectiva ou se constroi 
desde 0 inicio ou e dificil implementar este encadeamento que caracteriza 
um autentico partenariado. 

A questao fundamental e a de como se constroem re des? E o problema 
coloca-se desde os alicerces, na forma como muitas vezes sao seleccionados 
os parceiros, como se definem as regras ou na articulac;:ao estrategica. Nao 
se da impordncia ao periodo inicial de uma rede, mas encontro que este 
e essencial para urn eficaz partenariado. 
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Considero que existem tres condi<;:oes essenc1a1s ao exerdcio de uma 
rede: 

a) Objectivos comuns o que implica a explicita<;:ao por parte de 
cada interlocutor do objectivo que persegue e a procura de pontos 
comuns e complementares em rela<;:ao aos objectivos perseguidos, 
de modo a que se possa, inclusive, formular um objectivo comum, 
partilhado. Este processo nem sempre e conseguido, o que dificulta 
em muito o desenvolvimento da parceria, pois rapidamente existe 
uma sobreposi<;:ao de interesses e objectivos. 

b) 0 reconhecimento pelos parceiros da sua complementaridade, neste 
sentido e o reconhecer das diferen<;:as numa partilha do saber, do 
poder e do agir, sem que o espedfico de cada um seja dispensado. 
E fundamental, que cada um reconhe<;:a a sua especificidade e a do 
outro, sem se sentir amea<;:ado. 
De facto, a questao do Poder e das mais confiituosas do partena
riado. Por vezes existe uma "luta" para ver quem detem mais poder, 
e pode ser o suficiente para minar a parceria. Nao pode haver do
minio total de um parceiro, e deve-se ter algum cuidado para que 
os dominios relativos nao obscure<;:am a implica<;:ao dos outros que 
rapidamente conduziriam a desmobili:za<;:ao. 
Deve-se partilhar as decisoes e execut;i-las conjuntamente e estrutu
rar-se para que isso aconte<;:a de facto, mesmo que implique algum 
confl.ito, que por si so nao e negativo. "Nao e possivel e nem sequer 
e conveniente imaginar um partenariado isento de carga confiitual 
( ... ) 0 partenariado converteu-se por vezes num amortecedor, nou
tras num acelerador, nos de mais perto num detonador e nos de 
mais alem num catalizador de confl.itos" (Estivill, 1997: 64). 
Neste sentido, muitas vezes os tecnicos tem de assumir um papel 
de mediadores promovendo o dialogo efectivo entre os diferentes 
actores, mas para isso os proprios tecnicos tem de interiorizar os 
prindpios fundamentais do partenariado. 

c) Por fim, a ultima condi<;:ao e a necessidade do Consenso sobre os 
objectivos e meios, independentemente de possiveis beneficios dis-
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tintos, assim como divergencias sobre outros dominios de activi
dade. 

Seguindo a proposta de reflexao de Estivill (1997: 71), selecciono al
guns requisitos minimos para que o partenariado se possa efectivar: 

0 partenariado e urn processo lento e complexo, que nao realiza 
automaticamente a partir da soma de vontades. 

- A primeira fase de lanc;:amento e preparac;:ao e fundamental, pela 
selecc;:ao, explicitac;:ao e definic;:ao dos diferentes actores. 

- E fundamental a formac;:ao, a mudanc;:a de atitudes e mentalidade 
dos actores. Sem uma modificac;:ao das posic;:oes hierarquicas domi
nantes e cooperativistas nao se pode avanc;:ar na perspectiva parte
narial. 

- Todos os actorcs dcvcm receber gratificac;:oes e resultados. 0 mo
mento de distribuic;:ao dos recursos e critico e por isso deve ser 
transparente. 

- Os parceiros que se incorporam devcm estar convencidos da efica
cia e estrategia do projccto. 

- 0 partenariado tern uma funt,::io real nas actividadcs que propiSe: 
"nao pode converter-se num grandc tcatro ondc se representa uma 
pec;:a que nao interessa a ninguern, mas que encontra a sua forc;:a na 
implicac;:ao dos acto res" (Estivill, 199'7: '71) 

- E importante aprender a convivcr com a dinamica conflitual, que 
nasce da heterogeneidade. 

Por fim e fundamental "encontrar os pontos de equilibrio entre estas 
tensiSes, atraves do processo de informac;:ao, consulta, decisao, implicac;:ao 
e execuc;:ao, e 0 que permite definir um partenariado paritario, maduro e 
enriquecedor" (Estivill, 199'7: 72). 

A eficacia do partenariado e evidente pois proporciona uma comu
nicac;:ao entre diferentes instancias, que permite uma partilha de 16gicas 
de encarar o mesmo territ6rio e consequentemente permite uma acc;:ao 
interinstitucional e multidimensional. Criam-se novos canais de comu
nicac;:ao, existe maior informac;:ao, mais espirito cdtico da intervenc;:ao e 
emergem novas soluc;:oes onde parecia estar tudo esgotado. 
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No entanto, nao e pelo facto de falar em parceria ou existir uma rede 
que o processo esta realizado. De facto, este e lento e nao e automatico, 
nao sup6e uma simples soma de vontades, mas implica uma mudanc;a 
de atitude e de mentalidade. Creio que e fundamental entender o que 
sup6e afirmar que e urn "processo", senao corre-se 0 risco que na primeira 
tentativa se desista do desafio da parceria, pm·que nao basta 0 querer, ou 
o convocar, nem sequer o estar presente na reuniao. Eu diria que a rede 
comec;a muito tempo antes de aparecer oficializada como tal. 

Existem dificuldades que sao estruturais pelo simples facto da diver
sidade dos elementos parceiros, das instituic;6es, mas as maiores dificul
dades sao funcionais c relacionam-sc com a gestao da rede. Assim, ha 
que gerir as logicas individuais, com os prazos institucionais, os escassos 
recursos materiais e ao mesmo tempo ir criando um espac;o propicio de 
reflexao e decisao sobre os problemas. 

Na rede nada se pode deixar ao improviso e todos os detalhes devem 
ser preparados, desde a forma como se gere a ordem de trabalhos, ao 
tempo de partilha ou como se avalia a intervenc;ao. A parceria tem que 
fazer sentir aos elementos presentes que "vale a pena". E de facto existem 
int'tmeras dimens6es na rede que sao geradoras de processos de aprendi
zagem pessoal, profissional e que provocam mudanc;a social. 

A Rede sup6e complementaridade, o que se traduz numa superac;ao 
positiva das diferenc;as, mas tambem no reconhecimento da especificidade 
individual. Na pratica, as decis6es devem ser partilhadas, negociadas se
nao corre-se o risco de a entidade promotora ou um dos parceiros assumir 
com excessivo protagonismo, insinuando-se como o "do no da verdade", 
impondo objectivos e maneiras de fazer. E fundamental evitar a concen
trac;ao de poder e implicar a todos no proprio projecto. 

No local apercebemo-nos de como e dificil e ao mesmo tempo facil 
criar respostas que nao sejam compartimentadas, mas como urn parceiro 
pode bloquear em muito a intervenc;ao. Surgem conflitos, fundados mui
tas vezes em necessidades de protagonismo e na nao aceitac;ao das dife
renc;as que podem par em causa a intervenc;ao. 

Uma gestao deficiente da rede que nao e eficaz conduz a urn descredito 
frente a populac;ao e a um desperdicio dos recursos existentes pelo que se 
deve avaliar de modo mais cuidado e continuado o que se desenvolve no 
local. 
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Neste sentido, urn partenariado que nao seja capaz de consenso, de 
complementaridade e de respeito mutua, pode destruir mais que cons
truir. 

Cada parceiro e consequentemente cada tecnico tern uma responsabili
dade acrescida na tentativa de garantir que os prindpios do partenariado 
sejam respeitados. Por vezes, os interesses politicos e institucionais, sabre
poem-se ao objectivo inicial de promover a melhoria da qualidade de vida 
da popula<;:ao. 

Deste modo, o tecnico deve garantir a constru<;:ao de mecanismos de 
comunicas:ao efectiva entre todos os intervenientes, o que implica uma 
visao interdisciplinar, que ultrapassa a visao unicamente multidisciplinar 
- e o reconhecimento da complementaridade e a conservas:ao espedfica 
de cada urn que deve ser defendida, na constru<;:ao de urn projecto global 
comum. Sup6e que cada tecnico se veja na rede coma actor e nao simples 
espectador, capaz de desencadcar c influcnciar a mudan<;:a. 

Apesar das dificuldades de uma dinamica partenarial, considero que o 
trabalho em rede e neste sentido o partcnariado encerra em si uma poten
cialidade imensa corn capacidade de uma resposta multidimensional aos 
problemas. E uma forma inovadora de media<;:ao c de solidariedade, corn 
uma partilha distinta de poder e de hierarquia. Na luta contra a pobreza 
e a exclusao, 0 partenariado e a estrategia mais adequada para a enfrentar 
corn o seu cad_cter pluridimensional e dar a esta luta uma perspectiva 
integral, de integras:ao de todos os actores, assim coma significar o reco
nhecimento da responsabilidade destes e da sua implica<;:ao. 

Por isso a minha experiencia afirma que ainda existe urn longo cami
nho por realizar, mas que o desafio ja foi lan<;:ado e que existe a certeza 
de que e maior a potencialidade que a vulnerabilidade. 

Como diria Saint-Exupery: "Pode acontecer, e certo, que varias 
linguagens te expliquem o mundo ou a ti proprio ( ... ) Todas elas coe
rentes e solidas", provavelmente so quando entendermos que corn dife
rentes linguagens, melhor se define a realidade, e corn diferentes olhos 
melhor se observa a realidade, entenderemos tambem que nessa medida 
se concebem respostas mais eficazes. 
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