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SESSAO DE LAN(:AMENTO DO LIVRO: 

AS REPRESENTA('(JES SOCIAlS DA PROFISSAO 
DE SERV/(:0 SOCIAL Unw andlise empfrica em contexto autdrquico, 

de Mariu i\ugusta Geraldes Negreiros 

No dia 12 de Dezembro de 1995 na Sociedade Nacional de Belas Artes, reali
zou-se a sessao de lanyamento do livro "As Representcu;oes Sociais da Profissc/o de 
Servi~o Social - Uma an{ilisc Clllpfrica em contexto autarquico" da autoria de 
Maria Augusta Geraldes Negreiros. 

Estiveram presentes no acto de lanyamento, alcm da respcctiva autora, a 
Dr." Hirondina Chitas - Presidente da Direc9ao do Instituto Superior de Serviyo 
Social, CRL, o Prof. Jose Paulo Nctto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
o Prof. Jose Braganya de Miranda da Universidade Nova de Lisboa, que comenta
ram a obra. 

Este livro editado pelo Instituto Superior de Servi9o Social, C.R.L.- Departa
mento de P6s-Graduayao, inicia a actividade editorial no ambito das publica9oes 
nao peri6clicas. 

Dr." Hirondina Chitas: 

"Estou nesta sessao de lanyamcnto 
do livro da Dr." Maria Augusta Negrei
ros na qualidade de Presidente da Dircc
yao da Cooperativa do Instituto Supe
rior de Servi9o Social de que faz parte 
o Departamento de P6s-Graduar;ao 
enquanto entidade editora. 

E esta a primeira obra de uma linha 
de publicayoes que a direcyaO se afigura 
imp6rtante a mais do que um titulo. 

Em primeiro lugar trata-se de dar a 
conhecer as teses de Doutoramento e 

Mestrado, reconhecendo o esfor9o e 
merito dos seus autores, nas suas dife
rentes orientayoes de investigayao. 

Trata-se, em 2. 0 lugar, de criar um 
incentivo para investigay5es desen
volvidas por profissionais que, even
tualmente, venham a ser propostas e 
aceites. 

Assim, pensamos que esta iniciativa 
representa um passo significativo no 
cspayo social a ocupar pela Escola e 
pela profissao. 

Naturalmente vou dispensar-me de 
comentar o livro da Dr." Maria Augusta 



88 lnterven~ao Social 

Negreiros ja que esta tarefa incumbira 
aos dois brilhantes comentadores, aqui 
presentes e bem nossos conhecidos: o 
Prof. Dr. Paulo Netto, homem de altos 
voos, dos quais os maiores nao sao 
mesmo os que faz entre S. Paulo e Lis
boa; o Prof. Dr. Bragan~a de Miranda, 
com a sua finura analftica, sobrevoa, 
entretanto, seculos e seculos de Hist6-
ria, e bem nos levou corn ele nas aulas 
de Mestrado ... 

Quanto a autora, a festejada, ainda e 
m a is nossa conhecida! Penso q uc a 
Escola !he deve bastante e a publica~;ao 
deste livro e mais um estimulo - tam
bem dado a ela propria- no sentido de 
encorajar os profissionais, docentes ou 
nao, a investigar e a tomar a palavra. 

Agora, vamos ter o prazer de ouvir o 
Prof. Dr. Paulo Netto." 

Prof Paulo Netto: 

"Eu queria come~ar a agradecer o 
convite para estar aqui, ao Prof. Bra
gan~a, a Prof.'! Augusta, a Prof." Hiron
dina ... 

Acho que esse e um momento, de 
facto, muito importantc para a categoria 
profissional independentemente da 
figura da autora. 

Ontem a noite quando eu estava 
pensando no que e que vinha fazer aqui, 
um amigo meu disse: "Mas voce nao 
fica eonstrangido de falar de um livro 
de uma amiga sua?". 

E uma coisa meio complicada. As 
minhas rela~oes de amizade corn a 
autora sao sobejamente conhecidas: a 
Augusta foi das primeiras pessoas com 

que eu contactei em Portugal, num 
perfodo muito dificil da minha vida. Eu 
tive a felicidade de encontrar no Insti
tuto, nos companheiros do Instituto 
c companheiros aqui em Portugal, 
uma solidariedade muito grande num 
perfodo muito duro da !uta pela demo
cracia no Brasil mas a Augusta teve urn 
papel muito importante: ela foi a minha 
primeira referencia portuguesa e que se 
conserva ate hoje. E a questao que o 
meu amigo me colocava era muito per
tinente: "Isso de falar do livro de urn 
amigo nao te constrange?" Eu disse: 
"Olha, s6 me constrange quando o livro 
e ruim". Porque e muito dificil voce ter 
que falar bem de um livro que e ruim 
mas pm·que e do seu amigo ... Como o 
livro e muito born nao fico em absoluto 
constrangido e gostaria desde ja assina
lar que eu nao sou apenas urn leitor mas 
sou um leitor que quando vi o livro ha 
alguns meses atras (logo no seu lan~a
mento) fui logo protestando pm·que nao 
fui o primeiro a recebe-lo. Feita essa 
observa~ao de caracter pessoal eu que
ria dizer que este livro e um livro muito 
importante. 

Tenho aprendido com o meu amigo 
Alfredo (que esta presente aqui no 
fundo da sala) que, ao contrario do que 
se diz, sempre se escrcveu sobre o Ser
vi~o Social em Portugal. A visao que se 
tem e que nao se escreve. E o Alfredo 
nas pesquisas dele e dos companheiros 
que estao trabalhando no CPIHTS tem 
feito levantamentos muito significativos 
de uma produ~ao precoce do Servi~o 
Social portugues. Mas o que e facto e 
que aqui em Portugal ainda nao se criou 
urn circuito de debate em torno do Ser-
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vi9o Social pm·que o proprio Servi9o 
Social nao tem sido capaz de socializar 
as suas produ9ocs, as suas clabora9oes e 
os seus ganhos. 

Entao, nesse scntido, cste nao eo 1. 0 

livro do Servi9o Social portugues (eu 
lembro que nos anos 80, salvo crro, os 
companheiros de Coimbra: a Anabcla 
Carvalho c a Hclena Mouro - me 
parece que a unica assistente social do 
livro era a Helena), mas fez-se um 
esfor9o de divulga9ao. Mas cu estou 
convencido que esse livro c um livro 
muito peculiar. Muito peculiar por tres 
razoes: pm·que cle reline uma pcrspec
tiva profissional e e urn livro escrito, 
nao de uma posi9ao corporativa, de uma 
visao particularista mcnor, de dcfcsa do 
pequeno cspa9o profissional mas de 
uma dcfesa da perspectiva te6rico
-pn1tica, reflexiva, interventiva do Scr
vi9o Social. Ele junta a essa expcriencia 
profissional, que gar·ante essa pcrspcc
tiva pnitico-profissional, uma pcrspec
tiva de forma9ao, ou seja, ele cum livro 
que contribui para a constru9ao do per
fil intclectual do assistentc social e, 
sobretudo, eu acho que e um livro que 
assinala uma fina sensibilidade tcorico
-social por parte da autora. 

Eu diria que e um livro criativo cm 
termos de pesquisa. E um livro que tem 
uma grade de amllise que nao e a minha, 
que e a perspectiva da leitura pela via 
das representa9oes sociais, mas eu 
diria que com extrema congruencia a 
Augusta se inseriu nesse veio heuris
tico, nesse veio de amilise e, sobretudo, 
cu diria que esse livro e muito impor
tante para nos por duas razoes que eu 
gostaria de pontuar rapidamente. Qual e 

a pergunta que a Augusta faz? Despida 
de todas as convctwoes academicas 
(pm·que esse e um livro academico) a 
pergunta e a seguinte: 0 que e que e 0 

assistente social nas autarquias aqui cm 
Portugal? Essa e a pcrgunta. la procurar 
responder de duas maneiras: uma pri
meira maneira e pela recolha que eu 
diria sistematica, rigorosa, atraves de 
uma pesquisa que eu suponho que ela 
vai rapidamente sintetizar ou historiar, e 
a recolha da reprcsenta9ao social que ha 
cm torno desse profissional. E ela 
levante quatro pontos de agrcga9ao, 
quatro polos dessa representa9ao: a 
figura do assistente social numa pers
pectiva assistencialista-humanista, a 
figura do assistente social cnquanto um 
joguete das for9as politicas, um joguete 
das for9as institucionais, um joguetc do 
podcr, ou a figura do assistentc social 
como um pronto-socorro social com 
fun9oes indefinidas e nebulosas que cla 
chama de pragmatista-imediatista e uma 
quarta condcnsa9ao de representa9ocs 
que e a do assistente social como um 
tecnico especifico para a intervetwao 
social. 

Ela levanta as quatro reprcsenta9oes 
mas, sobrctudo (e isso e que me pareccu 
extremamente fecundo) ela busca o 
movimento dessas rcpresenta9oes e 
insere esse movimento corn muita pro
priedade na dinamica socio-politica do 
pais no pos 74. Ate pm·que o univcrso 
de assistentes sociais que ela pesquisou 
e as proprias institui9oes sobre as quais 
ela laborou devem muito ao Portugal 
posterior a 7 4, Portugal de Abril, seja 
do ponto de vista do ordenamento juri
dico-polltico, a constitui9ao de 76, seja 
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dos pr6prios processos formativos nas 
escolas. 

E af me pareceu (nao sei o que e que 
a Augusta vai dizer, nem o Prof. Bra
ganga) muito animadora, para um leitor 
que fica a 9 mil quil6metros de distan
cia mas que se sente comprometido corn 
o Servigo Social portugues, me pareceu 
animador a detecgao do movimento de 
tendencia que a M." Augusta loealiza. 
0 que ela localiza precisamente e urn 
transito, um deslocamento daquela pri
meira visao, daquela primeira represen
tagao assistencialista-humanista para a 
representagao do profissional que 
somos, do nosso profissional como tcc
nico especffico para a intervengao 
social. Ou seja, num primeiro momento 
ela se ateve ao exame dessas representa
goes mas o que me pareceu interessante 
e que ela buscou mais do que isso e esse 
me parece o aspecto mais importantc do 
trabalho que tomou conta dessc livro. 
E que a Augusta nao ficou nas rcpresen
tagoes. A minha grancle clivcrgcncia 
com esse referencial te6rico c que fre
quentemente ele fica nas representagoes 
e esquece dos suportes s6cio-polfticos, 
s6cio-materiais clessas representagoes. 
A Augusta da o segundo passo: ela 
busca identificar nas autarquias que ela 
pesquisou as fungoes dos profissionais, 
ou seja, ela foi alem do significante, ela 
buscou o significaclo. 

Eu penso que nessa pesquisa, ao 
articular as vinculagoes particulares, 
concretas, hist6ricas, situadas, das 
representagoes com o desempenho efec
tivo de fungoes profissionais esta um 
ganho para todos nos que eu assinalaria 
pontuando o seguinte: nao basta que o 

assistente social conhega a realiclade na 
qual ele se insere e preeiso que o assis
tente social se conhega para conhecer 
essa realidade. Nesse sentido eu diria 
que o segundo passo do livro da Au
gusta transcende largamente uma pes
quisa academica e ganha uma relevan
cia profissional extraordinaria o que 
nos permite, antes de mais, localizar 
quais sao efectivamente nao "os" mas 
''alguns" dos problemas da afirmagao 
profissional. 

A contribuigao da Augusta me 
parece, sobretuclo, muito relevante por
que mostra as possibiliclacles de reflexao 
do fazer profissional que o Servigo 
Social contem e que frequentemente 
n6s subestimamos e que frequente
mente reduzem, nao apenas a imagem 
social e a gratificagao social da profis
sao mas reduzem a propria consciencia 
que os assistentes sociais tem do seu 
papel. Trocanclo em miuclos eu diria que 
a leitura do texto, alem de trazer um 
contributo significativo do ponto de 
vista da analise te6rica, traz um outro 
contributo num perfodo em que os 
assistentes sociais estao um pouco per
plexos, estao meio perclidos, nao sabem 
exactamente para oncle e que o barco vai 
e eu acho que ha razoes objectivas para 
essa perplexiclade. A perspectiva cla 
Augusta vai no senticlo de mostrar que o 
movimento da realidacle portuguesa 
regista uma tendencia, nao e mais que 
uma tendencia, de ultrapassagem de 
velhas identidades profissionais para a 
construgao de uma nova iclentidade pro
fissional e os assistentes sociais sujeitos 
clesse processo frequentemente ignoram 
esse movimento. Nesse sentido eu estou 



As Rcprcscnta<;ocs Sociais da Profissao de Servi<;o Social 91 

convencido que a contribui~ao da 
Augusta e uma contribui~ao relevante, 
significativa e eu acho que a todos n6s, 
depois de ler o texto, s6 nos resta dizer 
muito obrigado por voce te-lo feito." 

"- Obrigada, eu." 

Prof. Braganra de Miranda: 

"Quero come~ar por agradecer o 
amigavel convite da Prof." M." Augusta 
para falar sobre o seu livro, tanto mais 
porque sabem que eu nao sou do Ser
vi~o Social. Teria alias muito pouco a 
dizer sobre o assunto depois do que 
disse o Prof. Paulo Netto mas de qual
quer maneira imagino que quando me 
convidou sabia disso. Aceitei porque 
aborda um tema que me tem interessado 
e sera basicamente sobre isso que eu irei 
dizer qualquer coisa. Mas antes queria 
clizer que tambem senti, de facto, o pro
blema do que e que se pode dizer de 
uma pessoa de que n6s gostamos, a nao 
ser dizer que gostamos dela! 

Podemos falar do tema e tentarei 
faze-lo mas antes queria dizer que eu 
sou uma pes so a que gosta de li vros e ha 
uma coisa que me impressionou neste 
livro: sendo um trabalho cientifica
mente rigoroso Je-se muito bem, e um 
livro muito bem escrito, cumpre plena
mente os seus objectivos ret6ricos e e 
bastante persuasivo. 

Claro que ha coisas que me escapam 
embora uma das que mais me impres
sionou foi essa capacidade, que o Prof. 
Paulo Netto referiu, de pensar uma 
experiencia concreta da profissao. Por
que realmente penso que seria um mau 

caminho partir cla teoria, mais ou menos 
geral, para depois tentar perceber como 
e que ela se articula com os funciona
mentos profissionais e com as represen
ta~iSes no senticlo lato. Isso impressio
nou-me e faz-me pensar que, contraria
mente ao que a teoria das representa
~oes sociais implica, ou seja, sabemos 
que desde Durkheim ha essa tentativa 
de apreencler algo mais etereo na ac~ao 
social que o conjunto das partes positi
vamente consideradas, e normalmente 
isso levava a uma cisao abrupta entre a 
pratica e as grandes ideologias. 

E interessante verificar que a proble
matica da representa~ao, tal como aqui 
c abordada, consegue evitar dois esco
lhos importantes: um e 0 misticismo 
durkheimiano que no fundo pressupoe 
uma entidade mfstica pairando sobre 
todas as consciencias e sobre toda a 
experiencia social, entidade que e a das 
representa~oes, esse misticismo vem de 
muito longe, pelo menos desde Ros
seau, claf a cria~ao de entidades, se qui
sermos, mfticas, imaginarias para expli
car fen6menos que sao muito mais 
pequenos, muito mais pr6ximos da rea
lidade, muito mais pr6ximos da expe
riencia. 

Por outro lado o ter evitado um tipo 
de concep~ao que seria desenvolver 
uma teoria das ideologias a prop6sito do 
Servi~o Social. E um facto que me 
parece muito positivo. A teoria das ide
ologias alem de nos reservar a n6s o 
bom papel de compreendermos como e 
que os outros se enganam, tem a ten
dencia, no fundo, de reduzir demasiado 
rapidamente essa rela~ao entre o pra
tico, o experiencial e, se quisermos, o 
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nfvel da representac;ao, da imaginac;ao 
constitutiva da experiencia. Esse esco
lho e bem evitado pela maneira como a 
teoria da representac;ao e apresentada 
aqui pela Prof." M.a Augusta Negreiros 
aprofundando bastante, pareceu-me, as 
teses do Moscovici sobre a psicologia 
social. A sfntese que faz parece indicar 
que se colocam problemas radicalmente 
novos ao proprio Servic;o Social. 
0 facto e que introduzir esta problema
tica aparentemente tao afastada dos 
interesses te6ricos e profissionais cor
porativos (num primeiro momento 
receei um bocado o corporativismo do 
Assistente Social que rapidamente se 
verifica nao existir) tem muito a ver, se 
calhar, com o servic;o social pelo menos 
da maneira como eu o entendo hoje, (o 
pouco que entendo do Servic;o Social 
aprendi um pouco tambem com voces), 
que se colocam desafios que hoje ja ni\o 
sao os mesmos. E ha algumas indica
c;oes neste livro (que nao silo muito 
desenvolvidas la, mas que clararncnte 
estao nos sftios certos e nos mornentos 
certos) que mostrarn que rnuitas das 
inquietac;oes, hoje, do Servic;o Social ou 
pelas quais o Servic;o Social passa, tern 
a ver com tres questoes que aludirei de 
uma forma muito lata: o problema da 
cidadania, o problema da comunicw~ao 
e o problema da mediac;ao no sentido 
pratico do terrno. 

E interessante verificar que o tipo de 
interrogac;oes que e feito sobre a repre
scntac;ao nao esta muito longe do que 
noutras disciplinas esta a ocorrer sobre 
o problema da figura ou das figurac;oes, 
das configurac;oes, isto que faz com que 
hoje, nas nossas areas, o problema da 

figurac;ao ou aquilo que o Castoriadis 
chama a consti tuic;ao imaginaria da 
experiencia da sociedade, mostra que se 
calhar a situac;ao das ciencias humanas, 
como n6s entenderfamos, mudou, 
mudou brutalmente, e isso tem a ver 
corn o tipo de sociedade que n6s ternos 
hoje. 0 que faz com que certos concei
tos, que no tempo de Durkheim se apre
sentariam como aparentemente mfsti
cos, para nao lhe chamar outra coisa, 
hoje parece ter outro tipo de pertinencia 
e a evoluc;ao da ideia da representac;ao 
podera af ser de muito interesse. 

Por rnim confesso que me inscrevo 
mai s na linha que vai, dentro desses 
problemas, do Keneth Burke ou do Nor
bert Elias sobre as "human figurations" 
mais do que no ponto de vista da repre
sentac;ao. Mas penso que M grandes afi
nidades nessa nova procura que tem a 
ver justamente coma principal transfor
mac;ao que nos estamos a verificar hoje, 
que e o facto de as relac;oes sociais 
serem crescentemente constituidas e 
mediatizadas pela tecnologia, pelo dis
curso, pela imagem. Ou seja, a repre
sentac;ao ja nao e algo que se colocaria a 
um outro nfvel da experiencia que se 
faz, mas hoje ja nao se pode pensar essa 
experiencia, a sua constituic;ao, sem o 
problema da imagem, sem "representa
c;ao". Fen6meno que hoje e massivo e 
que no seculo passado era apenas sinto
matico. Lembro-me, se quiserem um 
exemplo, de uma rcpresentac;ao que 
teve alguns efeitos terrfveis no seculo 
passado, o Werther do Goethe que ser
viu de modelo a muito suicida na 
Europa. Havia, portanto, um processo 
que clava uma eficacia imediata, uma 
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efectividade a uma imagem, a uma 
representa~ao. Isso que desde sempre 
nos encontnimos na cultura, tornou-sc 
dominante no nosso tempo a partir do 
momento em que a comunica~ao surge 
com outra for~a e em que a tecnologia 
coloca, nas rela~oes sociais, novos con
dicionamentos. Parece mfnimo, mas 
saber que boa parte das rela~oes ou 
saber, que passam por computador, 
como as bases de dados, e da rela~ao 
entre os homens e as mulheres passam 
por coisas como o telefone, ou as rcclcs, 
ou a televisao ... As coisas mudaram: 
nao e possfvel continuar a pcnsar que 
esses meios sao exteriores a ac~ao, nao, 
eles estao hoje incluidos na pr6pria 
ac9ao, no desenrolar do dia-a-dia. U m a 
televisao numa sala de estar acaba por 
ser um parceiro indesejavel ou dcscja
vel numa famllia mas tem tanto peso 
como os componentes da familia c isso 
e estranho. Ha novas queslocs que 
fazem com que, realmente, o problcma 
da imagem, da figura, da represcnla~ao 
seja importante e realmente estc livro 
referc alguns deles. 

Uma das questoes essenciais c clara
mente que boa parte da constitui~ao da 
imagem, da representa~ao dos assistcn
tes sociais hojc passa-se tambcm por 
esse universo mais lato e por outro !ado, 
no seu funcionamento, nao poclc dcixar 
de tomar em conta esse dado, e isso c 
dito la especificamente. 

Portanto, no fundo, a primeira con
clusao que tiraria para depois avan~ar 
para uma breve exposi~ao para terminar 
e a seguinte: as ciencias sociais estao a 
sofrer uma muta~ao que faz com que 
elas tenham passado de ciencias da 

identidade a ciencias da rela~ao. Hoje 
cada vez mais o problema c da rela~ao e 
nao o problema das identidades esta
veis. Qualquer possibilidade de haver 
o mfnimo de estrategias identitarias 
passa-se pela maneira como se posi
ciona nesse campo lato da rela9ao. 
E esse e um campo extremamente com
plicado de analisar mas no fundo, ha 
dois tipos de conceitos que nos sao 
apresentados que podem ser extrema
mente uteis para isso. E a vantagem de 
termos passado da identidade ilus6ria, 
por exemplo, do sujeito ou da profissao 
para a compreensao do caracter proble
matico da propria identidade. Isto torna
-nos muito mais responsaveis pelo tipo 
de imagem que queremos dar, ou o tipo 
de imagem que queremos representar, 
ou o tipo de imagem que queremos, de 
certa maneira, fazer passar. 

Isso prende-se com os tais aspectos 
que eu vos disse: maior aten~ao ao rela
cional, tal como hoje o paradigma 
comunicacional obriga a pensar, maior 
aten~ao ao problema da cidadania. Con
lrariamente aos regimes e as dimensoes 
estanques vigentes ate meados deste 
seculo, hoje a ac~ao dissemina-se a par
tir de qualquer ponto da experiencia, 
sobre o conjunto da experiencia e tem 
maior capacidade de dissemina~ao do 
que tinha e isso obriga a maior aten~ao 
aos aspectos de participa9ao dos assis
tentes sociais nos dois ambitos. Isso 
parece-me absolutamente essencial. 
Ora, um dos aspectos da cidadania tem 
a ver com a capacidade que o assistente 
social possa ter ou nao de participar 
nessa forma~ao mais lata da opiniao e 
nao servir simplesmente de paliativo ou 
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de urn tecnico neutro ou tecnico corn 
urna alrna rnais ou menos grande, etc. 
Tudo passa por urna razao verdadeira
mente polftica e esse aspecto parece-me 
que nao pode ser posto de !ado se qui
sermos perceber o que esta a ocorrer 
numa profissao que tern caracterfsticas 
muito especiais, na maneira como o 
texto a apresenta e nao por acaso. 

Para o fim do livro a Dr." Maria 
Augusta vai afirmar que e o problema 
da mediat;:ao. Foi essa uma das questoes 
que me pareceu mais fascinante no 
livro. 0 que ha hoje, de novo, no papel 
de certas profissoes e de certo tipo de 
saber, e que alguns tem mais capaciclade 
de funcionar como mediaclores do que 
outros. Realmente e no interior cla pr6-
pria experiencia, na act;:ao quoticliana tal 
como ela se clesenvolve e nas estratc
gias de publicitat;:ao, que alguns sao 
capazes de "ocultar" o seu saber c scrvir 
de catalisaclores em relat;:ao as paixocs, 
em present;:a do sofrimento, a pobrcza, 
tuclo aquilo que constitui uma boa parte 
da experiencia que n6s j<i conhece
mos.Bem dificil a tarefa: servir de cata
lizador sem se destruir. A lit;:ao que tirei 
para mim e que ter uma certa frieza na 
auto-representat;:ao pocle impedir a auto
-destruit;:ao nesses processos de media
t;:ao extremamente complicados. Mas 
esses processos tem que ser feitos, nin
guem pode escapar a eles. 

A Prof." Maria Augusta Negreiros 
refere quatro formas de mecliat;:ao. Se 
calhar ha muitas mais mas aquilo que 
parece ser vital e que (volto novamente 
a uma figura do Goethe) nao ha verda
cleira act;:ao sem mediadores. A act;:ao 
exige a mediat;:ao: e preciso saber, estar 

no meio das coisas sem perder o pe mas 
tambem sem uma crispat;:ao sobre a 
identidade. E essa a grande lit;:ao que eu 
tirei deste livro." 

Dr." M." Augusta Negreiros: 

"Depois de ouvir este feedback 
sobre o texto publicado e produzido por 
mim nao posso deixar de, primeiro que 
tuclo, agradecer a estes dois amigos o 
tcrcm-se, por um !ado, clisponibilizado 
para estar aqui e por outro !ado !er com 
tanto cuidado e analisar, desta forma, o 
conteudo do livro. 

Eu penso que com aquilo que e!es 
disseram praticamente esgotaram, por 
assim dizer, o proprio livro. Apenas 
poderei, para aqueles que nao o conhe
cem, dar alguns flashes do seu con
teuclo. 

Este texto nasce da tal interrogat;:ao 
que o Prof. Paulo Netto referiu que e a 
primeira interrogat;:ao que n6s fazemos 
quando queremos fazer uma pesquisa, 
temos alguma indagat;:ao a fazer. E essa 
indagat;:ao era exactamente, para mim, o 
tentar perceber se esta profissao que 
toclos n6s sabemos que tem um determi
nado tipo de representat;:6es, que para 
n6s ate nao sao estranhas ... Representa
t;:6es que n6s conhecemos, que quase 
assimilamos, e como um jogo entre a 
vitima e aquele que a produz e eu inter
rogava-me se, de facto, isto seria sem
pre assim ou se alterando o quadro con
textual, se se fizesse esse tipo de busca 
em instituit;:6es que nao tinham uma tra
dit;:ao do "fazer profissional" se iria a! 
encontrar outro tipo de representat;:6es. 
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Assim eu estava a partir de um principio 
que a tal representa9ao, que n6s sabe
mos que existe e que n6s temos anali
saclo ja e que, como disse o Prof. Paulo 
Netto, ultimamente tem sido bastantc 
analisada em termos de algumas pesqui
sas feitas (o que e que nao estao publi
cadas ainda) que e a perspectiva 0 tal 
lastro onde nasceu a profissao que apa
rece funclamentalmente numa postura 
de assistencia, numa postura junto da 
pobreza, mas com uma determinada 
carga. 

Ora bem esta e a grancle reprcscnta-
9ao que n6s sentimos que existe cm tcr
mos sociais e que, de certa forma. mui
tas vezes assimilamos, outras vucs 
recusamos. 

Questionava-me se num oulro qua
dro, sem esta hist6ria, sem cstc peso, 
sem esta carga institucionaL cvcnlual
mente, havera outro tipo de rcprcscnta-
96es. E e a partir desta interroga<;ao que 
eu vou fazer entao a pesquisa num qua
dro que e novo para a profissao, que c () 
quadro autarquico. Sabemos que o scr
vi9o social e relativamente rcccntc, cm 
termos hist6ricos, no quadro autarquico. 
Esta pesquisa e latwada em tres autar
quias da zona metropolitana de Lisboa, 
e e efectuada, como ja foi clito, a parlir 
da teoria das representa96es. A partir 
dessa pesquisa eu vou chegar, cu vou 
tentar fundamentalmente estudar, dctcc
tar quais as representa96es que, evcn
tualmente, se encontram no quaclro ana
lisado. 0 quadro analisado e 0 quadro 
autarquico organizacional, portanto, os 
sujeitos que vao ser inquiridos sao 
autarcas tecnicos e administrativos que 
tem uma rela9ao estreita com esta pro-

fissao, rela9ao fundamentalmente de 
caracter funcional. 

A partir desta pesquisa eu vou entao 
tentar detectar quais as representa96es 
que se encontram nesse quaclro estu
dado e YOU tambem trabalhar COI110 C 
que sao produzidas essas representa-
96es. E cvidente que eu nao vou agora 
aqui clescrever isso, seria extremamente 
moroso e nao e exactamente esse o 
nosso objectivo, apenas clizer, como ja 
aqui foi referido, que, vou detectar 
quatro tipo de representa96es naquele 
quadro autarquico. Nao e de forma 
nenhuma minha inten9ao, nem pocleria 
ser, fazer uma extrapola9ao sequer para 
todo o quadro autarquico. Eu penso que 
e um quadro autarquico especial, que e 
a zona metropolitana de Lisboa. E af, 
vamos encontrar funclamentalmente 
quatro representa96es: a reprcsenta9ao 
assistencialista-humanista cujo quadro 
n6s conhecemos, que tem as caracterfs
ticas, em tnl90s largos, da caracterfstica 
assistencialista que a profissao tem 
desenvolvido e tem, inclusivamente, 
analisado. E a figura que aparece refe
rida como dominante, a figura que e 
atribufda, em termos de representa9a0 C, 
a figura de "salvador" ou "anjo-da
-guarda". 

Numa seguncla posi9ao n6s vamos 
encontrar entao uma re~resenta9ao 

pragmatista-imediatista que se caracte
riza funclamentalmente por atribuir a 
esta profissao uma fun9ao de resposta 
imediata aos problemas que se colocam 
sem buscar as causas dos problemas. 
E uma resposta imediata. A imagem que 
!he aparece atribufda e a imagem do 
"pronto-socorro" ou o "bombeiro", que 
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e textual. Este tipo de figura e uma 
figura que aparece textual na propria 
fala dos entrevistados. 

Depois vamos ter uma terceira posi
gao que e uma posigao que aparece 
neste quadro, muito residual, que e 
posigao de "joguete do poder". A pro
fissao e vista como urn intermediario, e 
uma visao, digamos assim, ilusoria da 
profissao de se colocar como interme
diario entre a instituigao, enquanto ins
tancia de poder, e a sociedade. No 
entanto e uma posigao em que, de facto, 
nao !he e atribufda a capacidade de reso
lugao dos problemas e !he e deixado 
apenas o espago de ser jogado nas situa
goes, de ser um joguete do pocler. 
A figura que aparece atribufda c, de 
facto, a imagem de "confom1ista", aquclc 
que e o conciliador, o conformista. 

E na quarta posigao e ultima aparccc 
entao uma outra imagem, uma outra 
representagao que considera a profissilo 
como "tecnico especifico para a intcr
vengilo social" em que aparccc uma 
imagem, de facto, que para mim foi 
nova. Nova enquanto pensamento 
social dos sujeitos, em que a imagcm, a 
figura central aparece definida como o 
interlocutor privilegiado no contacto 
com as populagoes. 

Sao estas as quatro grandes repre
sentagoes que depois sao apresentadas 
em tennos quantitativos e com surpresa 
minha a maior tendencia aparece exac
tamente nesta quarta posigao. 

De facto isto vai levar-me a algumas 
das interrogagoes subsequentes que o 
Prof. Paulo Netto referiu, ou seja, estas 
representagoes estao estabilizadas ou 
encontram-se em transformagao? Eu 

vou ten tar responder a essa interrogagao 
enraizando est as representagoes, ten
tando buscar a sua fundamentagao no 
percurso que a propria profissao foi 
fazendo ao longo dos seus 60 anos neste 
pafs. 

No final intenogo-me sobre as con
sequencias destas representagoes em 
termos da relagao da profissao com a 
sociedade e af acho que nao vou dizer 
mais nada porque aquilo que o Prof. 
Braganga de Miranda disse, fe-lo de 
uma forma tao clara em termos de uma 
pcssoa que esta do exterior, que captou 
perfeitamente e enriqueceu esse quadro. 
Assim quando ele diz que ha tres ques
toes fundamentais que e a questao da 
cidadania, que e a questao da comunica
<;ilo e da mediagao, de facto, silo estas as 
questoes que na pesquisa me ressaltam 
fundamentalmente. Aquela minha pri
mitiva interrogagao vem ter uma res
pasta que e: ha um quadro que se altera, 
em termos institucionais. E o quadro 
que se altera e que o social, no quadro 
autarquico, alter a a sua posigao re si
dual, porque a propria autarquia em ter
mos de estruturagao e em termos de 
constituigao, tambem se alterou no pos 
7 5. Portanto, o social entra no jogo do 
proprio poder, o social e moeda que vai 
ser jogada no jogo polftico e entao essa 
questao vai mexer directamente com a 
questao da cidadania, com a questao da 
importancia do social, daqueles que tra
balham com aqueles que tem determi
nado tipo de problemas, entao se o 
social ganha um outro papel tambem a 
este profissionallhe esta a ser atribufdo 
um outro papel. E daf essa posigao de 
interlocutor privilegiado. Porque? Por-
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que a rela~ao entre a institui~ao e a 
popula~ao e, em termos do jogo polf
tico, uma rela~ao extremamente impor
tante. E o profissional que aparece 
como mediador nesta rela~ao pode ter 
tambem aqui um papel importante. 
Quando digo papel importante e um 
papel que tem visibilidade, que ganha 
outro espa~o, que ganha outro rosto, 
portanto, aparece entao o problema da 
media9ao e, desta forma, aparece entao 
a necessidade da comunica9ao. Que n6s 
ja tinhamos, nao e nova corn certeza. Eu 
penso que nao e. Esta profissao tem-se 
definido, para si, nos ultimos 30 anos, 
como uma profissao de rela9ao. Agora, 
o ser olhada do exterior, desta maneira, 
eu penso que tem alguma noviclade e 
para mim foi tambem uma certa novi
dade, uma certa surpresa, o cncontrar 
este tipo de olhar sobre a profissao. 

Era apenas isto. Agrade~o a todos o 
estarem aqui" 

* 

Prof. Paulo Netto (2." parte): 

"Eu queria fazer tres observa~oes, 
agora fora daquele quadro inicial. 

A primeira e a seguinte: eu sou 
muito irresponsavel e eu ja vou adian
tando aqui. Eu li o livro da Augusta 
logo que ele saiu, ha dois ou tres meses 
atras. Eu o li no Brasil. Ha enormes 
diferen9as entre a hist6ria do servi9o 
social brasileiro e a hist6ria do servi9o 
social portugues, enormes diferen~as. 
Embora o servi9o social no Brasil tenha 
nascido numa conforma~ao politica que 
tinha o curioso nome de Estado Novo 

(nao por acaso), o desenvolvimento 
politico do servi9o social brasileiro foi 
muito distinto do servi9o social portu
gues. Nao apenas pelo quadro politico e 
pela particularidacle hist6rica portu
guesa mas pm·que os dois protagonistas 
importantes nesse processo de institu
cionaliza9ao, o Empresariado e a Igreja, 
tem caracter!sticas muito distintas nos 
nossos dois paises. No entanto me cha
mou a aten9ao (e por isso e que eu avi
sei da minha irresponsabilidade) eu 
nunca fiz nenhuma pesquisa sobre as 
representa9oes do servi9o social brasi
leiro mas ha algumas pesquisas feitas 
com outras grelhas analfticas mas me 
pareceu, e eu quero deixar isso bem 
claro, eu nao tenho base impirica, nao 
tenho base para provar isso, mas eu me 
atreveria a dizer que ha uma enorme 
similitude entre as representa~oes aqui 
registadas e as la existentes. 

Isso me chamou muito a aten9ao e 
eu discuti corn alguns companheiros 
brasileiros que conhecem o trabalho da 
Augusta, nomeadamente a Orsula, e eu 
acho que e inspirador, pode ser inspira
dor e instigante essa minha irrespon
sabilidade de dizer "Tem muita simi
litude". 

Eu creio que o jogo de causalidades 
e diferente, sao hist6rias muito distintas 
mas deve haver alguma coisa comum ai 
nesse servi~o social. Deve haver um 
substrato que permita esse tipo de 
reflexo. 

A segunda e uma pergunta que eu 
queria fazer a Augusta (e e uma per
gunta que tem muito a ver com a obser
va9ao final do Prof. Bragan9a): eu nao 
fiz nenhuma referencia, embora seja 
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especffico no texto e o Prof. Bragan~a 
de Miranda apontou, sobre a questao da 
cidadania. Isso aparece no texto, e eu 
acho que essa ... para nao ficar no con
ceito classico do Marshal, que me 
parece nao ser o seu ... a minha duvida 
e a seguinte: 0 que e que se entende 
exactamente por cidadania? Sabe par
que e que eu fa~o essa pergunta? Pm·que 
a hist6ria que o texto resgata e capta e a 
hist6ria, digamos, muito seguramente 
posterior a 75 quando ha um ordena
mento jurfdico, polftico no pafs, nao 
direi consensual mas que num certo 
momento galvanizou a sociedade civil 
portuguesa ou pelo menos aquilo que 
havia de activo nessa sociedade civil. 

Pois bem! Ao longo do processo que 
voce descreve voce faz a sua pesquisa ... 
(ate 85 a recolha de dados, nao c'?), ate 
af esse processo cfvico, de direitos, 
garantias que compoem esse elenco da 
cidadania me parece que nao estava 
sensivelmente vulnerabilizado na socie
dade portuguesa. Ja havia um processo 
de revisao constitucional mas me parece 
que o grande arcabou~o estava la, 
inteiro. 

Ora dez a nos depois ( o livro e publi
cado em 95) muita coisa mudou em 
Portugal. A pergunta que eu fa~o e a 
seguinte: hoje, voce diria que o que sus
tenta o movimento que vai da primeira 
para a quarta representa~ao (mesmo que 
voce tenha tornado o cuidado de cir
cunscrever: "nao e em todas as autar
quias, nao e em todo 0 campo profissio
nal, sao autarquias), se eu entendi bem a 
diplomacia da Augusta sao autarquias 
polarizadas por uma cidade onde coli
ga~oes de esquerda tem peso, nao e? 

Tem perfis politicos af. A minha per
gunta e: dez anos depois o que susten
tava esse movimento continua vigente? 

Isso tem tudo a ver com a no~ao de 
cidadania porque se eu nao sou um 
observador da vida portuguesa muito 
inviesado (e alguns daqui ja conhecem 
os meus vieses) houve uma perda de 
substancia nesse processo de conquista 
cf vica. Me parece que certos sec to res da 
sociedade portuguesa veem isso com 
clareza embora seja muito polemico, e 
claro ( depende do ponto de vista do 
observador). Mas no ponto de vista 
objectivo, precariza~ao do trabalho, 
recibo azul ( ou verclc, sci la), isso tem 
implica~;ocs nos cstatutos de cidadania 
mcsmo que eles nao sejam definidos 
exclusivamente por garantias juridico
-fonnais mas elas sao necessarias. Tam
bem pergunto: em 1995, corridos dez 
anos, esse movimento existiria? Eu sei 
que voce nao tem uma pesquisa sobre 
isso, aten~ao, nao estou te cobrando 
outra pesquisa, nao, mas a tua impres
sao. 

·'· ,. 

Dr." M." Augusta (2." parte): 

"Mas e exactamente essa interroga
~ao ... Eu tambem me tenho colocado. 
Se hoje esta pesquisa, esta tendencia, se 
continuaria a manifestar ou se, even
tualmente, haveria outras figuras. 

Nao sei. De facto, acho que ate ha 
aqui pessoas do meio aut<irquico que 
podem eventualmente pronunciar-se. 
Tern uma experiencia vivida, ate inte
ressante ... 
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E evidente que nos sabemos que 
mesmo em termos da propria institui9ao 
autarquica o movimento em 85 era um 
movimento ascendente numa determi
nada linha, mesmo em termos legais, e 
depoi s ha um certo refluxo. Portanto 
provavelmente isto tera alguns reflexos 
aqui nesta questao das representa96es 
da profissao." 

* 

Prof. B. Miranda (2." parte): 

"Quando li as quatro figuras que sao 
uma especie de "ideal-tipo" tambem me 
surpreendi com o fenomeno, pois j<1 
tinha encontrado qualquer coisa de 
similar em sociologia, quando me for
mei. Aquelas velhas polemicas entre o 
positivismo e nao-positivismo, etc. 

Ha questoes que sao esperadas e 
esperado e tambem esse genero de 
inquieta96es de que fala o Prof. Paulo 
Netto, e quanto a mim pela seguinte 
razao: e que, realmente, as ciencias 
sociais no seu conjunto, por mais que se 
tenham dividido, desempenharam um 
tipo de fun96es na constitui9ao da expe
riencia moderna, formalizando-a, que e 
natural que se repitam algumas estrutu
ras. E o que me pareceria mais interes
sante dizer, e eu tentei dize-lo delicada
I?ente, que nao e boa essa estrutura9ao. 
E uma estrutura9ao muito rfgida em ter
mos de identidade, nao da essa flexibili
dade que eu acho que e mais politica, no 
sentido lato, mas que e formada por 
esses elementos e todos os outros. Essas 
contraposi96es rfgidas tem muito a ver 
com a velha oposi9ao entre o tecnico 

neutro e positivista, e o humanista. De 
uma forma diferida repetem esse mal 
constitutivo das ciencias sociais na 
modernidade que nos conhecemos: 
voces todos conhecem o Foulcaut, nao 
vou repeti-lo. 

Sobre a questao da cidadania so que
ria dizer que penso que e um problema 
essencial: depois do 25 de Abril ate 79, 
o problema da cidadania nem se punha 
pm·que havia cidadao, ou scja, estava
mos a fazer coisas mais importantes do 
que estar a discutir os nossos direitos, 
estavamos a construir os nossos direitos 
estavamos a construir a nossa vida 
comum, etc. E isso certamente, e evi
dente, com todos os problemas. Havia, 
apesar de tudo, uma comunidade polf
tica, e a certo momento, quando isso 
desaparece, o que fica pouco mais sao 
que os direitos, e entao passamos a ]uta 
por outros direitos como ultimo reduto. 

Imaginem o que e um assistente 
social que tem um ordenado da Camara 
e trabalha das 9 as 5. Nos na altura tra
balhavamos enquanto nao dormiamos: 
trabalhavamos de manha, de tarde, de 
noite ... Quando a gente come9a a fazer 
esse genero de divisoes realmente a 
questao dos direitos tem um certo inte
resse e eu penso que hoje a situa9ao 
parece indicar isso: que o pior caminho 
que os assistentes sociais podiam seguir 
seria impedir, justamente, o servir de 
amortecedores, dos processos de publi
citayao, de certo tipo de experiencias 
que sao marcantes na vida e marcantes 
para a propria constitui9ao da conscien
cia dos indi vfduos em certo tipo de 
situa96es. Esse amortecimento e conhe
cido, por exemplo: um hospital tem um 
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servi9o para acolher as queixas dos 
tltentes mas aquelas queixas todas jun
tas comparadas corn urn caso que chega 
aos jornais tern muito menos peso. 
E preciso ser capaz de mediar, bem como 
saber decidir, qual e o momento certo, o 
momento em que e preciso publicitar. 

A segunda questao e a seguinte: em 
que medida e que, realmente, a cidada
nia pode ser sentida de forma que a pro
pria visao da institui9ao saia completa
mente transformada, ou seja, que seja 
um palco de !uta pela extensi'io da 
cidadania no seu interior? Af cada um 
e responsavel mas tambem, de certa 
maneira, os assistentes sociais. Eu na 
minha Universidade tento o mais possf
vel para que nao haja ea fora uma demo
cracia formal e depois dentro da minha 
Universidade uma ditadura sapiencial. 
Nunca a aceitaria e nenhum de n6s eter
namente aceitaria isso. 

Ha lutas essenciais a travar em torno 
desses direitos. E fundamental uma 
estrategia que realmente impe9a que os 
velhos espa9os de despotismo que esta
vam !ado a lado da sociedade politica, 
jurfdica do Estado democratico e que se 
mantinham mais ou menos disfar9ados 

sob estatutos inaceitaveis, corn os tecni
cos, ainda por cima a ajudar, etc, etc, 
etc, Tudo hoje devera ser posto em 
causa por uma nova concep9ao do que e 
a cidadania, por uma nova concep9ao 
do que e a media9ao e isso exige uma 
ciencia do concreto, uma ciencia do sin
gular e nao uma teoria geral. Em cada 
momento concreto ha um momento 
para publicitar, ha um momento para 
nao publicitar, ha um momento para 
lutar, ha um momento para nao lutar, 
mas deve-se saber ser capaz de ajuizar. 

Agora, o mau carninho seria que 
esse processo fosse, por exemplo, em 
torno da identidade do assistente social 
ou outro qualquer. 1:3uscando um su
cesso corporativo. Este trabalho da 
Prof." M." /\ugusta pode contribuir para 
urna outra pcrspcctiva, menos centrada 
sobrc a "idcntidadc". Como sabem o 
Fernando Pessoa dizia isso num dos 
livros dele: "Da rnuito trabalho apren
der a desaprender". 

Este trabalho, que explicita tao bem 
a maneira como foram construfdas, ao 
longo do tempo, as representa9oes, 
ajuda-vos tambem, de certeza, a des
construir. 


