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0 TRABALHO SOCIAL ... DA ORGANIZA<;AO 
PARA 0 MOVIMENTO- 0 CASO DA EXPERIENCIA CERCI 

Maria Jose Queir6s * 
B. Alfredo Henrfquez C. * 

Introdu~ao: 

0 presente artigo e fruto de uma reflexao iniciada no ambito do primeiro curso 
de Mestrado em Servir;o Social. No contexto desta reflexao tornaram-se relevantes, 
por urn !ado, a lacuna ao nfvel do conhecimento do percurso hist6rico do Servir;o 
Social Portugues (S .S .P.), por outro e como consequencia daquele, o desconheci
mento do protagonismo dos assistentes sociais em diferentes conjunturas hist6ricas. 

Para a sua elaborar;ao, tivemos o cuidado de realizar entrevistas corn colegas 
que participaram diretamente neste proceso, bem como fizemos uma pesquisa 
documental que incidiu sobre o proprio objecto, assim como sobre o seu contorno 
hist6rico. 0 suporte bibliografico que acompanhou esta reflexao foi fundamental
mente obtido a partir das leituras sugeridas no referido Mestt·ado. 

Como se podeni verificar, esta am'ilise foi sendo aprofundada atraves de dife
rentes artigos e trabalhos publicados ( oportunamente identificados para o leitor) na 
perspectiva da realizar;ao de um primeiro trabalho explorat6rio de investigar;ao que 
visava elucidar, no percurso da profissao, experiencias de intervenr;ao social signi
ficativas. Neste sentido, a experiencia que neste trabalho se analisa conesponde a 
um trabalho profissional realizado num momento importante para o S.S.P. pela 
emergencia de experiencias inovadoras, articuladas ao movimento social que inci
diu na esfera da reprodur;ao social. 

Esta experiencia, conjuntamente corn outras, contribuiu para a construr;ao de 
novas bases de legitimar;ao social da profissao, evidenciando as potencialidades do 
Servir;o Social para intervir no sentido da autonomia dos grupos exclufdos. 

' Docentes do I.S.S.S .L., investigadores do CPIHTS (Centra Portugues de Jnvest iga9ao em Hist6ria e 
Trabalho Social) e membros da SOCIARE. 
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Assim, escolhemos, porque substantiva, a experiencia de assistentes sociais 
inseridos profissionalmente numa entidade cmprcgadora cstatal (a Caixa da Indus
tria) que esteve na base da emergencia do Movimcnto Cooperativo no domfnio da 
cduca~ao e reabilita~ao de crian~as deficicntcs cm Portugal: - o Movimento 
CERCI, -que se inicia no perfodo a seguir ao 25 de Abril, que envolveu e envolve 
a participa~ao de milhares de pessoas, de Nortc a Sui de Portugal, incluindo crian
~as, pais, trabalhadores indiferenciados, profcssorcs c tecnicos de cduca~ao, e uma 
mass a associativa e solidaria,regular c acti va. 

Mantemos os tra~os fundamentais dcstc trahalho na mcdida cm que os seus pres
supostos basicos se mantem actuais, dccorridos mais de 20 anos cla Revolu~ao de 
Abril. Os graves problemas sociais que hojc cnfrcntam largas camadas populacio
nais (dos quais a pobreza e a exclusao soda I sao os m a is gritantes) a inexisten
cia, de respostas institucionais, obriganHws a rcpensar, ou melhor, recolocar o 
papel dos movimentos sociais no actual panmatna politico-social e econ6mico por
tugues. Os presentes clesafios ao Servi<.;o Social c its profissoes que se confrontam 
corn as manifesta~oes da questao social, n;lo se conl'ormam corn praticas reprodu
tivas institucionais, pelo contrario, nilo sr'l itnpcrativos eticos clemandam uma nova 
interven~ao social, mas tambem e, sobrctudo, a mudan~a social e exigida como 
horizonte ut6pico tangfvel, como alternativa it ntanuten~ao do status quo. 

Amilise da Dinamica Organizacional 

Situados na esfera da reprodu~.:;\o social alargada, os servi~os sociais "auto
-representados" como instancias de rcsolu<.;ilo dos problemas da popula~ao, na ver
dade, exercem uma fun~ao de adtninistra9ilo e enquadramento desses problemas 
atraves do atendimento, triagern c L'ttcaminhamento dos "casos". 

Adoptando esta perspectiva de analisc, Karsch e ainda mais radical quando 
afirma: " ... 0 atendimento bascado cm criterios de racionalidade administrativa 
e/ou competencia tecnica, nunca podcr;\ resultar numa solu~ao na medida em que o 
que esta em jogo e a propria situ:H,:ilo das pessoas no contexto das rela9oes sociais 
em que os problemas sao gcrados." 1 

0 reconhecimento dos dircitos sociais inscreve-se num processo contradit6rio 
em que os servi9os, se por urn !ado, constituem respostas as necessidades sociais 
postas pelo desenvolvimento do capitalismo, por outro, provocam a recupera9ao e 
o controle das reivindica9oes que, na base, lhes deram origem. 

No contexto dum funcionarncnto baseado na racionalidade burocratica, os inte
resses dos tecnicos sobrepocm-sc aos da popula9ao utente, contribuindo para a 

1 Ursula Karsch, 0 Servi~o Social na Era dos Servi~os, p. 33 .. 
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reprodu9ao das situay5es de sujeiyao das pessoas que, despossufdas do seu proprio 
saber, ficam alienadas da responsabilidade de orientar a propria vida e desacreditam 
das possibilidades de desenvolver capacidades proprias para enfrentar as situa96es 
que vivenciam e as dificuldades que enfrentam. 

Por outro !ado, e considerando o caso particular dos servi9os sociais, as organi
zay5es implementadoras das polfticas de saude, seguran9a social, educayao, etc., 
obliteram o verdadeiro significado da doen9a, da pobreza, da deficiencia, do insu
cesso escolar, pela ideologia do senso comum que reproduzem, atribuindo a res
ponsabilidade dos problemas aos indivfduos. A crenya resultante de uma tal 
atitude e a de que sao as instituiy5es e os tecnicos que possuem a capacic!ade de 
mudar as situay5es problerm!ticas com que as pessoas se defrontam. Dcste modo, a 
populayao que procura os serviyos e vista como produto fatalista da incapacidade 
de organizar a propria vida e a actuayao dos tecnicos adquire um sentido paterna
lista, enquadrador e controlador. 

Nesta perspectiva, a troca horizontal de saberes, experiencias e conhecimentos, 
e inviabilizada perdendo-se, assim, a oportunidade dos tecnicos socializarem os 
conhecimentos que possuem. Por outro !ado, e relembrando Merton 2 a administra
yao burocnitica, ao erigir as normas como o fim mesmo da organizayao, produz uma 
inversao entre os fins e os meios, transformando a existencia ea reproduyao dos ser
viyos, no principal objectivo da organizayao. 

A dominayao dos tecnicos sobre os utentes, dominayao subtil interiorizada e 
confirmada pela instituiyao, no caso das assistentes sociais manifesta-se " ... atra
ves das fichas que preenchem, cumprindo a rotina institucional que designara 
a elegibilidade do caso para atendimento e atraves da entrevista que nao expli
cam, durante o qual penetram no intimo da vida dos individuos, retirando-lhes 
dramas e segredos para, no fim, encaminha-los a outro servi~o, sem nenhum 
retorno efectivo on profissional." 3 (s/n) 

Quando os tecnicos se identificam coma instituiyao eles estao a reproduzir, atra
ves da sua acyao, um tipo de racionalidade burocnitica que, em ultima analise, serve 
aos objectivos da instituiyao no seu processo de auto reproduyao mais do que res
ponde as necessidades dos utentes. 

"A super valorizayao da racionalidade tecnica, sobreposta a falta de experiencia 
polftica, impede a sfntese que poderia transformar as necessidades sociais num pro
jecto comum da populayao e dos tecnicos." 4 Face a estas condicionantes, como e 
que os profissionais de servi9o social podem, contornando burocracias e clarifi
cando o seu espayo de manobra nas organizay5es empregadoras, redefinir as suas 

Robert K., Merton, Sociologia: teoria e estrutura. 
1 Ursula, Karsch, op. cit., p. 36. 
~ Idem, p. 33. 
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fung5es e o seu papel, corn vista a resposta mais efectiva por relagao as necessida
des das populag5es? 

As alternativas sao necessariarnente difcrcntcs conforme a posigao que os servi
gos ocupam no sisterna institucional rnais vasto. No caso dos servigos assistenciais 
publicos, o assistente social tern rnais autonomia para cxcrcer um papel rnediador 
entre os sectores populares e o Estado. Ncssc contcxto institucional o assistentc 
social pode perspectivar politicarnente a sua pratica cm ravor dos oprimidos. 5 

No segmento assistencial da polftica social podcm cmcrgir cspagos de cxpansao 
dos direitos sociais, permitindo a passagcm da cxclusao para a inclusao 6 Nesse 
ambito, o trabalho dos assistentcs sociais, quando crftica c politicamcnte perspecti
vado, tem potencialidades para, articulando os intcrcsses dos utentes e das organi
zagoes populares a instituigao, definir uma cstratcgia a favor dos utentes aos quais 
o seu trabalho se dirige. 

Recuperar e valorizar este espago tradicionalmente cornetido ao servigo social, 
pode contribuir ainda para o refon,;o da idcntidade profissional e para a reconcilia
gao com "o leito hist6rico da projissc7o''. 1 

As possibilidades hist6ricas do assistcntc social aproveitar estes espagos poten
ciadores da autonornia dependem do papcl de mediagao que o profissional fOr capaz 
de exercer entre a organizagao c o movimcnto social, o que pressup5e, por um !ado, 
uma leitura atenta da dinamica organizacional, e,por outro !ado, a amilise da con
juntura s6cio-polftica. Esta hipotcsc, do nosso ponto de vista, confirma-se na expe
riencia profissional, objecto do prcscntc trabalho. 

A percepgao das possibilidadcs c limitcs da acgao profissional torna-se rnais 
apurada quanto mais os assistcntcs sociais procedem a amllisc concreta das situa
g5es do trabalho corn o auxflio de rcfcrcncias te6ricas arnplas c articuladas. 8 

Considerando os scrvi~;os sociais como servigos cujos objecto, objectivos, 
papeis e fung5es se redefincm no cspa~;o organizacional concreto onde se efectiva a 
acgao profissional, torna-sc necessaria uma avaliagao cuidadosa do movimento 
interno da organizagao. 

A am1lise da dinamica intcrna da organizagao tendo em conta a compreensao do 
sistema institucional e do sistcma social mais amplo, assim como das determinag5es 
sobre a polftica da organizagao, permite a compreensao do campo de rnanobra do 
profissional. 

5 CELATS, Servi~o Social Crftico, Problemas e Perspectivas. 
6 Aldaiza Sposati et alii, A Assistencia na Trajet6ria das Politicas Sociais Brasileiras. Uma 

Qucstao em Analise. 
7 Diego, Palma, A Pratica Polftica dos Profissionais. 
8 Celats, idem, op. cit. 
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A propria legitimayao do seu poder e autoridade como elemento do sistema 
burocnitico " ... abre urn espa\O de aq;ao que precisa ser dimensionado." 9 (s/n) 

A experiencia profissional, objecto do presente trabalho, como foi explicitado 
anteriormente, refere-se a ac9ao desenvolvida pelo servi9o social no ambito de uma 
organiza9ao de presta9ao de beneffcios aos segurados da Previdencia Social. Nesta 
organiza9ao do sistema previdenciario portugues, e numa fase de integra9ao da Pre
videncia Social no sistema unificado da Seguran9a Social, na conjuntura s6cio-polf
tica do 25 de Abril de 1974, os assistentes sociais desenvolveram um projecto de 
trabalho definido e implementado com a popula9ao abrangida, sem se desvincula
rem da institui9ao, aproveitando as possibilidades abertas no seu interior e que con
tribufram para ampliar. 

0 projecto desenvolvido pelo Servi9o Social da Caixa da Industria visava, 
essencialmente, enfrentar a problematica dos beneficiarios com filhos deficientes, 
situa9ao que ressaltava como uma das mais graves devido as carencias quase abso
lutas de equipamento s6cio-pedag6gico para educayao e integra9ao social destas 
crian9as. Este problema era agravado pela morosidade na obten9ao de subsfdios 
pecuniarios a que estes pais tinham direito, na medida em que o Fundo de Assis
tencia da Caixa mobilizava verbas insuficientes e a verifica9ao burocratica dos pro
cessos era demorada. Deste modo, os utentes, depois de apresentarem o pedido ao 
servi9o, ficavam inscritos em extensas listas de espera durante um tempo prolon
gado. 

Em suma, os beneficiarios, trabalhadores de diferentes empresas industriais cor
respondentes a varias zonas do Distrito de Lisboa, apresentavam-se individual
mente solicitando apoio ao Servi9o Social da Caixa da Industria. Este servi9o 
recolhia informa96es dos utentes a partir dos quais elaboravam um estudo que cons
titufa o fundamento da atribui9ao do subsfdio. 

0 dilema que se colocava aos assistentes sociais era por um !ado, a demora na 
concessao de subsfdio e, por outro, o numero insuficiente de escolas de ensino espe
cial onde os beneficialios pudessem inscrever os seus filhos. Constitufa, assim, na 
conjuntura anterior ao 25 de Abril, um problema sem hip6tese de soluyao. 

A estrategia que os profissionais vieram a implementar foi possfvel num con
texto de profundos abalos institucionais que atingiram toda a sociedade e vieram a 
provocar mudan9as no funcionamento das organiza96es, na orienta9ao da polftica 
social, e sobre os pr6prios beneficiarios e a populayao em geral, que desencadeou, 
nesta altura, processos reivindicativos varios incluindo o alargamento dos esquemas 
de cobertura da seguran9a social. 

9 Ursula, Km·sch, op. cit., p. 163. 
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As linhas de for9a desta estrategia consistiram, fundamentalmcnte, em: 

- Informayao dos utentcs, individualmcnte e em grupo, das dificuldades de 
solu9ao do problema c sensibilizayao para a necessidadc de uma ac9ao 
organizada junto as estruturas (Caixa de Previdencia da Industria e Est ado). 

- Participa9ao no processo de democratiza9ao cm curso na organiza9ao, 
conjuntamente corn os outros trabalhadores, tecnicos, administrativos, 
Comissao de Trabalhadores, etc. 

- Negocia9ao com a estrutura dirigente da Caixa da Industria corn vista a 
alterar os procedimentos de trabalho e actuar em novos espa9os. 

- Participayao em projectos de Acyi'iO inter-serviyOS, junto da areas de 
residencia dos beneficiarios, numa actua9ao conjunta tecnicos e popula9ao 
organizada. 

- Apoio e refor9o na constitui<;ao de uma comissao, integrando pais e 
assistentes sociais, com vista ao debate e encontro de respostas para os 
problemas das crian9as deficientcs mentais e respectivas familias. 

- Implcmentayao duma ac9ao colcctiva, envolvendo os pais e a comunidade, 
na cria9ao das cooperativas de ccluca9ao e reabilita9ao das crian9as inaclap
taclas- CERCI- e na sensibilizayao cla opiniao publicae dos responsaveis 
pelas decisoes da politica social, em particular no dominio dos direitos dos 
deficientes. 

E de salientar, neste proccsso, a articula9aO dum trabalho interno a instituiyaO, a 
ac9ao desenvolvida com outros tecnicos e utentes organizados, culminando um pro
jecto conjunto dos tecnicos com a popula9ao. 

A Ac~ao Profissional Na Perspectiva da Totalidade 

Numa leitura dialectico-marxista, a totalidade nao e urn somat6rio de fen6me
nos, e um todo em que objectos e fen6menos se apresentam organicamente ligados 
entre si, interdependentes, condicionando-se reciprocamente. 

Nesta perspectiva o "concreto" nao se reduz ao individual, e uma situa9ao par
ticular cstruturalmente articulada a outras situa9oes, sendo nas rela9oes que se esta
belecem entre si, que o significado dos processos se revela. 

0 pensamento concreto exige a considera9ao dos fen6menos e das suas rela9ocs. 
Estas, nao sendo imediatamente dadas, exigem a media9ao da teoria para que o seu 
desvelamento se processe. 

Assim, na perspectiva dialectica, a teoria e uma componente indispensavel ao 
conhecimento do concreto. 
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A perspectiva da totalidade esteve presente na pnitica dos profissionais da Caixa 
da Industria, no seu trabalho com os beneficiarios, assim como com os grupos de 
pais com crian~as deficientes e outros grupos da popula~ao, nao s6 na analise que 
foi feita sobre a problematica da deficiencia e sobre o funcionamento institucional 
enquanto (nao) resposta aos problemas, mas ainda, nas ac~oes implementadas pelos 
profissionais. Senao vejamos: 

A importancia pratica da assump~ao pelo profissional, da perspectiva da totali
dade, para a compreensao e para a acttw~ao sobre as situa~oes de trabalho que lhe 
sao postas, pode ser entendida segundo tres aspectos principais: 

1. 0 ) Um fenomeno nao pode ser compreendido isoladamente do conjunto 
dos fenomenos que compoem a totalidade; 

2.0
) As situa\i'ies, os acontecimentos ou ac\i'ies devem ser analisadas em 

rela\aO as condi\OeS que as determinam; 

3. 0 ) A interven\ao profissional tem um efeito multiplicador sob re outros 
fenomenos e/ou ac\i'ies. 

Analisando a pratica que constitui o nosso objecto, a luz deste referencial, veri
ficamos: 

- 0 primeiro aspecto esteve presente na forma como os assistentes sociais 
equacionaram a problematica da deficiencia mental infantile juvenil, anali
sada em rela~ao a uma realidade social mais ampla, a sociedade portuguesa, 
na qual se verificava a exclusao destas crian~as e respectivas familias, exclu
sao cultural, ideol6gica e social das crian~as, consideradas como potencial
mente improdutivas e despossuidas dos dotes intelectuais que dao acesso a 
instru~ao e a cultura, e isolamento/segrega~ao das familias num sistema 
social estigmatizante e espoliador dos direitos humanos fundamentais para 
numerosos segmentos da popula~ao. 

Relativamente ao segundo aspecto- toda situa~ao deve ser analisada em rela
~ao as situa~oes que a determinam- ele esteve presente na analise con junta que os 
profissionais, os pais e a popula~ao fizeram sobre os factores que determinam ou 
condicionam a deficiencia, nomeadamente: as mas condi~oes sanitarias do pais, a 
ausencia de assistencia aos partos, a falta de informa~ao e de instru~ao de uma per
centagem significativa da popula~ao, a pauperiza~ao, a falta de infra-estruturas de 
apoio, a ausencia de subsfdios ( e/ou a sua insuficiencia) as familias das crian~as, 
resultado de uma politica social supletiva e ineficiente. 

Relativamente ao terceiro aspecto considerado - toda interven~ao profissional 
tem um efeito multiplicador- podemos concluir que este efeito se verificou, como 
consequencia do trabalho realizado, na medida em que as iniciativas tomadas no 
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decurso do processo - cria9ao de equipamentos necessarios a cobertura das neces
sidades educativas e de inser9ao social das crian9as e dos jovens- despoletaram e 
concretizaram iniciativas semelhantes por todo o pafs, assim como abriram novas 
perspectivas pedag6gicas ao ensino em geral, e ainda, alertaram os responsaveis 
pelas decis5es das politicas sociais e a opiniao publica, para outras situa96es de 
exclusao. 

Outro impacto significativo do trabalho realizado, foi a divulga9ao publica do 
Movimento CERCI e da filosofia em que assentava (Cooperativismo, Participa
\aO, Pedagogia Activa), e a desmistifica9ao do fen6meno deficiencia mental, 
tal como ele era socialmente representado. Esta desmistifica9ao contribuiu para a 
cria9ao de novas atitudes face as crian9as deficientes, possibilitando a mudan9a de 
uma "atitude piedosa" para uma atitude de solidariedade activa. 

Contribuiu ainda, convergindo e articulando-se corn outros movimentos e dina
micas sociais, para a elabora9ao de uma politica nacional de preven\ao. 

Se recuperarmos uma outra componente da categoria da totalidade- a teoria e 
urn elemento indispensavel ao conhecimento do concreto - podemos avan9ar um 
pouco mais nesta reflexao. Conforme referido na dcscri9ao da experiencia 10, houve, 
da parte dos profissionais envolvidos, uma preocupa9ao em reflectir e aprofundar 
os seus conhecimentos sobre a teoria e mctodologia do servi9o social e, neste apro
fundamento, insatisfeitos com o corpo de conhecimentos que sustentavam a sua 
pratica (que consideravam nao contribufrem para a compreensao do que se estava a 
passar na sociedade portuguesa, nem para a elabora9ao de uma estrategia profissio
nal que respondesse as situa96es de pauperismo e/ou exclusao da sua clientela de 
trabalho ), recorreram as experiencias e contribui96es te6rico-metodol6gicas do 
Movimento de Reconceptualiza9ao da America Latina 11 que sentiram corresponder 
e dar resposta as suas inquieta96es profissionais, vindo a definir uma estrategia pro
fissional, assente em novos pressupostos e finalidades. 

Este trabalho de reflexao sobre as perspectivas te6rico-ideol6gicas apontadas 
pela Reconceptualiza9ao, contribuiu, ainda, para o desenvolvimento de uma postura 
profissional em que revelou a necessidade do dimensionamento politico da pratica, 
e consequentemente, refor9ou a tendencia destes profissionais a vincula9ao corn o 
movimento social. 

10 Veja-sc o nosso trabalho em co-autoria, Maria Jose Queir6s e B. Alfredo Henrfquez, "Media-
96es e Estrategias Profissionais I A Ac9ao do Trabalho Social na Emergencia do Movimento Cooperati vo 
CERCI. 

11 M." A. Negreiros; M." J. Queir6s eM. Andrade, A Constru9ao do Conhecimento do Servi9o Social em 
Portugal. Perfodo de 1974 a 1978. 
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Assente em perspectivas te6rico-polfticas que operaram um salto qualitativo no 
pensar e no fazer profissional, a sua ac9ao foi "praxis", por·que tomada de cons
ciencia da consciencia da pratica, que possibilitou a defini9ao de uma finalidade, a 
concep9ao de um projecto e o desenvolvimento de um processo com vista a sua 
concretiza9ao, provocando uma efectiva transforma9ao na realidade inicialmente 
posta. 

A passagem do individual para o colectivo 

As institui96es sociais, espar,:os privilegiados de actuar,:ao profissional, estao 
organizadas para responder a problemas especfficos colocados por utentes indivi
duais. Ao dar respostas parcelares a problemas particulares, as instituir,:oes reforr,:am 
a atomizar,:ao/sectorizar,:ao do social participando, assim, do processo da reprodu9ao 
da domina9ao e da alienar,:ao. Classificando e categorizando os problemas, ofere
cem respostas fragmentadas, operando, deste modo, a separar,:ao das pessoas dos 
seus grupos sociais de pertenr,:a e da sua classe. 0 servir,:o social, actuando no con
texto institucional, pode romper ou reforr,:ar, conforme a estrategia profissional 
adoptada, esta separar,:ao. Mas o processo de categorizar,:ao encena em si uma con
tradiyao: se por um !ado se constitui como acto separador e, simultaneamente, 
momento de unificar,:ao, na medida em que, sendo os individuos identificados numa 
categoria comum, um acr,:ao profissional que vise a sua organiza9ao em torno da 
discussao das vivencias e problemas comuns, pode constituir um espa9o de refor9o 
e fortalecimento pessoal, assim como, possibilitar o desenvolvimento de uma cons
ciencia colectiva dos problemas. 

A passagem do trabalho individual para o colectivo e uma forma de romper com 
este processo de pulverizayao das necessidades e de atomiza9ao dos individuos, res
tituindo-lhes a sua dimensao de seres totais. 

Uma outra dimensao que pocle contribuir para compreender as possibilidades de 
actua9ao a favor dos utentes e da populayao, e o atendimento da institui9ao como 
instancia de reprodu9ao e, simultaneamente, como espa9o onde se jogam contradi
y5es resultantes da correlayao das for9as sociais. "E nesta reuniao dos p6los em con
tradiyao que se inserem as possibilidades de pressao popular para influir na ac9ao 
das institui96es." 12 

A incorporayaO dos interesses/necessidades da populayaO abrangida sera tanto 
maior quanto mais efectiva seja a pressao exercida pelas classes trabalhadoras e 
se us aliados (entre outros, os profissionais ), numa determinada correlar,:ao de for9as. 

12 Diego Palma, op. cit., p. 183. 
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Nesta perspectiva, o papel dos profissionais comprometidos com os interesses 
dos utentes e da popula~;ao, consistini na adop~;ao de uma estrategia que, em ultima 
amllise, vise a altera~;ao da correla~;ao de for~;as institucionais, estrategia essa que 
implica o estabelecimento de uma alian~;a entre os profissionais eo grupo dos utili
zadores, ou potenciais utilizadores, da institui~;ao. 13 Os processos utilizados nesta 
media~;ao podem ser variados, desde a informa~;ao dada aos utentes sobre os meca
nismos e circuitos institucionais e sobre as disposi~;oes regulamentares que podem 
ser utilizadas em seu beneficio, ate aos procedimentos com vista ao desbloquea
mento de entraves burocraticos. 14 

0 trabalho no interior da propria organiza~;ao, tendente a cria~;ao de alian~;as 

entre as diferentes profissionais, assim como a pressao sobre as estruturas dirigen
tes, e outro aspectos a ter em conta na implementa~;ao desta estrategia. 15 

Simultaneamente, a ac~;ao profissional entronca na estrategia mais vasta que 
visani o refor~;o da organiza~;ao popular, de modo que esta, de fora, pressione a ins
titui~;ao no sentido de negociar as respostas as suas necessidades. "Esta mobiliza
~;ao" ... e a unica garantia de que os interesscs populares sejam inclufdos nas polf
ticas sociais. 16 

No ambito da cxperiencia das assistentes sociais da Caixa da Industria, estas 
perspectivas foram viabilizadas pela media~;ao indiviclual!colectivo e pela articula
~;ao institui~;ao/utentes/movimento social. Relcmbranclo o processo desenvolvido 
poclemos pontuar os seguintes aspectos: 

- 0 atenclimento individual pcrmitiu a idcntifica~;ao de necessidades que afec
tavam um numcro significativo de bcncficiarios. Destas, ressaltou, por exi
gir uma resposta imediata, a dos familiares com crian~;as cleficientes. 

- Com base neste diagn6stico iniciou-se um trabalho de organiza~;ao dos pais, 
no decurso do qual estes foram informados das longas listas de beneficiarios 
a espera da obten~;ao de subsfdios para a inscri~;ao em escolas especializadas. 
Igualmente foram informados do escasso numero de escolas existentes no 
pafs. 

Neste processo os pais foram alertados para a necessidade de pressionarem as 
cstruturas, nomeadamente a administra~;ao central, para a resolu~;ao do problema, 
conforme referimos na primeira parte de nosso artigo. 

L' Vicente de Paula Faleiros, Saber Profissional e Poder Institucional. 
1
' Diego Palma, op. cit., p. !30. 

15 Idem, op. cit., p. 183. 
16 Ibidem. 
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Este processo constitui o primeiro momento de passagem do trabalho individual 
para o colectivo: organizac;ao dos utentes em torno da discussao da problematica 
das crianc;as inadaptadas, analisada como problema colectivo. 

- 0 trabalho dos assistentes sociais, no interior da organizac;ao empregadora
no caso, a Caixa da Industria - assumiu, ainda, uma outra institucionali
dade: participac;ao com outros trabalhadores da instituic;ao, no processo de 
democratizac;ao dos servic;os; dialogo com a estrutura dirigente, da qual os 
assistentes sociais dependiam directamente, com vista a sensibilizac;ao dos 
responsaveis para a necessidade da acc;ao do servic;o social se desenvolver no 
exterior da instituic;ao, nas areas de residencia dos beneficiarios, em conjunto 
com outros profissionais de outros servic;os de assistencia e saude. (Este tra
balho junto as areas de residencia da clientela dos servic;os, comec;ara a sur
gir como tendencia, a partir das novas orientac;ocs da politica social, no p6s 
25 de Abril, que preconizavam a descentralizac;ao e a articulac;ao de respos
tas, assim como a racionalizac;ao na distribuic;ao dos rccursos). 

0 trabalho realizado junto a comunidadc possibilitou o encontro dos profissio
nais com os pais, organizados e inseric!os nos movimentos populares de base terri
torial. 17 

Esta abordagem diagn6stica conjunta, tecnicos e populac;ao, constituiu um salto 
qualitativo em termos de tomada de consciencia colectiva e de organizac;ao dos gru
pos oprimidos. Foi um momento particulannente importante pm·que tornou visivel 
a relac;ao entre os problemas. Assim a dimensao do homem total: o beneficiario dos 
servic;os sociais sendo o mesmo homem que !uta por melhor habitac;ao, por condi
c;oes mais dignas de trabalho, pelo direito a melhorar servic;os de saude e assisten
cia, etc .. 

Este foi o momento em que se viabilizou, pelos vinculos criados, a articula
\i'io institui\ao, utentes e organiza\ao popular, atraves da media\ao profissional. 

-A Organizac;ao, ao nivel da consciencia, reforc;ou-se quando a Comissao, 
integrando pais e tecnicos, se constituiu e empreendcu o trabalho que con
duziu a criac;ao das CERCI. 

A medida que o trabalho foi avanc;ando a dimensao de projecto colectivo foi-se 
tornando mais visivel e constante, passando a envolver outros pais, outras organi
zac;oes populares e o movimento social mais amplo. 

1~ Idem, p. 130. 
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Neste contexto, a consciencia e a organiza~ao dos pais superou o nfvel de res
pasta imediata ao problema particular para se constituir como ideia-for~a que mobi
lizou e envolveu, de forma progressivamente mais ampla, novos grupos de pais e 
outras organiza~oes populares, multiplicando as Cooperativas de Educa~ao e Rea
bilita~ao das Crian~as Inadaptadas, por todo o pafs. 

Nesse momento da-se a passagem do projecto colectivo para o projecto colec
tivo global, constitufdo como Movimento Social. 

A capacidade instituinte do Movimento 
Expoente maximo da participa\aO e autonomia da popula\aO 

Dum primeiro momento em que se estirnulou a reuniao das pessoas que viviam 
problemas sernelhantes (colectiviza~ao da problematica) para passarem da solu~ao 
do seu problema individual, para a visao de uma solu~ao colectiva, transita-se para 
um nfvel qualitativamente superior ern que a popula~ao estruturou institui~oes aut6-
nomas face as institui~oes do poder. A medida que se foi estendendo este movi
mento a toda a comunidade, o grau de institucionaliza~ao das organiza~oes aut6no
mas atinge o nfvel nacional (inicialmente Uniao de CERCI, UNICERCI, 
posteriormente Federa~ao Nacional de CERCI, FENACERCI) o que lhes confere 
um poder negocial que, conjuntamente com outras institui~oes de base similares, 
vai exercer pressao no sentido de influenciar a Polftica Social em geral, e em parti
cular, a que diz respeito a problematica em causa. 

Neste sentido pode afirmar-se que a cria~ao da primeira CERCI, constitufda 
como cooperativa, foi um estfmulo e teve o seu efeito multiplicador que se projec
tou a nfvel nacional, configurando uma organiza~ao de grau superior, podendo par
ticipar, junto com outras organiza~oes similares, como parceiro social, na defini~ao 
das polfticas de Ensino Especial em Portugal. Esta situa~ao aconteceu no momento 
conjuntural e polftico a que nos temos reportado. 

Uma consequencia colateral, mas nao menos importante a referir, e que a nova 
concep~ao de "ensino especial" obrigou as estruturas existentes dentro deste campo 
( apoiados pelo anti go regime) a mudar momentaneamente de estrategia, na medida 
em que ja nao detinham o monop6lio que lhes era conferido pelo Estado Novo face 
a problematica em causa, e tambem, na medida em que o seu referencial ideol6gico 
( doutinario-assistencialista) fOra posto em causa. Neste aspecto, podemos afirmar 
que as estruturas mais conservadoras fazem uma inflexao, conjuntural, para reapa
recer em cena posteriormente ao 25 de Novembro. 
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Mesmo assim, por um efeito de arrastamento, sao obrigadas pelo movimento 
social, neste caso das CERCI, a actualizar o seu discurso no campo da psico-peda
gogia e educa9ao ea "reformular" o seu proprio assistencialismo. Para a disputa da 
"possfvcl clientela", ja nao basta a visao moralista dos quadros ideol6gicos anterio
res ao 25 de Abril, c necessaria responder ao problema concreto das crian9as defi
cientes em condi96es diferentes. 

Pode dizer-se que a qualidade e condi9ao de vida da crian9a deficiente e do seu 
nucleo familiar, desde o 25 de Abril, tera melhorado substancialmente. 

Conclusoes 

1. o A experiencia do movimento CERCI deve ser compreeendida no enquadra
mento mais vasto da !uta das classes trabalhadoras, dos exclufdos do Estado Novo, 
e a relatividade da sua importi\ncia dcvcra ser vista no momento conjuntural que 
viveu a sociedade portuguesa. Assim,dcveremos ter em considera9ao que esta expc
riencia que vimos analisando como praxis de colegas assistentes sociais, tem como 
pano de fundo: 

- A !uta de operarios e trabalhadorcs pela apropria9ao dos meios de produ9ao 
e pela gestao de emprcsas c servi9os. 

-A !uta de trabalhadorcs agrfcolas e pequenos produtores pela posse da terra 
(Reforma Agraria) contra a situa9ao de pauperismo gerada pclo capitallati
fundiario. 

- A !uta pela independencia nacional face ao capital estrangeiro paralelamente 
a !uta dos povos africanos das ex-col6nias portuguesas. 

Paralelamente, a situa9ao de ruptura gerada pelo 25 de Abril, tera despoletado 
um conjunto de lutas a nfveis da reprodu9ao das rela96es de produ9ao: !uta pela 
habita9ao; por equipamentos sociais; no domfnio cultural; pelo direito da mulher; 
pelo direito a saude, cada uma delas criando as suas pr6prias estruturas e desenvol
vimento diferentes la9os de relacionamento. 

Ora, a experiencia da CERCI, s6 pode ser compreendida neste contexto, fazendo 
parte de uma experiencia colectiva que, num dado momento conjuntural fez con
vergir a luta pelos meios de produ9ao (posse) e a !uta pelo melhoramento das con
di96es de vida, no sentido de uma mudan9a radical do modelo de sociedade. 

2. 0 A experiencia CERCI, no contexto anteriormente descrito, comportou rei
vindica96es de natureza quantitativa, que conduziram a cria9ao de equipamento 
social, e de natureza, e de natureza qualitativa, na medida em que propugnou e lutou 
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pelo direito a diferen~a do proprio deficiente, gerando urn movimento de solidarie
dacle face a esta problematica. Ainda conduziu a instala~ao de rela~oes pedag6gicas 
de um tipo novo ( divulga~ao das experiencias Freiner e Piaget) na sociedade portu
guesa. 

3. 0 Tendo contribuido para a cria~ao de uma consciencia diferente sobre os pro
blemas sociais das crian~as inadaptadas, podemos afirmar que, num espa~o-tempo 
cleterminado, houve uma transforma~ao nas rcla~oes entre os diferentes actores 
deste processo, assim como deles pr6prios com a sua situa~ao. 

As necessidades colectivas, sendo definidas no contexto colectivo, geraram uma 
cadcia de solidariedade e novas formas de viver as rela~oes sociais. A vivencia de 
autonomia no seio duma cxperiencia que conduz a resultados com projec~ao na 
sociedade, e qualquer coisa que, pensamos, pcrmanece nos actores como interiori
za~ao de capacidades que em qualquer momento podem, em conjunturas favon1-
veis, fazer surgir, de novo, o novo. 
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