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AS REPRESENTA(:OES SOCIAlS 
DA PROFISSAO DE SERVI(:O SOCIAL 

Maria Augusta Geraldes Negreiros * 

Introdu~ao 

"Trata-se de compreender, nao mais a tradi~·ao, 
mas a inova~·ao, nao mais uma vida social )6 
feita, mas a vida social em vias de sefazer" 

Mosco\'ici, 1989 

Conhecer qual e na actualidade o pensamento social sobre a profissao de Ser
viyo Social foi o prop6sito que esteve subjacente a realiza9ao do trabalho empfrico 
em que assenta esta comunica9ao. 

Assim (trabalhando um segmento), o ponto de partida para esta pesquisa foi o 
questionar-me se, o aparecimento do servi9o social nas autarquias (num quadro de 
defini9ao do municfpio enquanto poder local, que incorpora novas competencias na 
esfera social), produz sobre o assistente social representa96es pr6prias? 

Efectivamente sabemos que a partir de meados da decada de 70 1 e no decurso 
da decada de 80 ocorrem altera96es significativas na forma9ao e na profissao de ser
viyo social em Portugal que terminam no final da decada com a atribui9ao do grau 
academico de licenciatura aos curs os superiores de servi9o social, e, em 1991, com 
a cria9ao da carreira de tecnico superior de servi9o social, a nfvel da fun9ao publica 2, 

nivelando estes profissionais aos restantes licenciados. De igual forma ocorrem 
importantes altera96es a nfvel da constitui9ao e organiza9ao das autarquias. 

Tendo presente este contexto, realizei esta pesquisa sobre AS REPRESENTA
r;6ES SOCIAlS DA PROFISSAO DE SERVIr;O SOCIAL, a partir de material 

Professora do ISSSL, Coordenadora da Area de Servi9o Social no Conselho Cientifico 
1 Para uma am\lise mais circunstanciada !er A Constru~ao do Conhecimento em Servi~o Sociai-Perfodo 

1974-78 de M." Augusta Negreiros et all, pag. 131-145 
2 Dec.-Lei n. 0 296/91 de 16 de Agosto. 
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recolhido em 1985 em tres autarquias da area metropolitana de Lisboa, o quadro 
teorico da pesquisa referencia-se a teoria das representa96es sociais. 

Seguidamente tratarei o tema desdobrando-o em tres pontos, 
No primeiro ponto trabalhando o quadro de referencia teorica da pesquisa refiro

-me ao conceito de representa9ao social seus elementos constitutivos e sua estrutura. 

No segundo ponto e apresentaclo c trabalhado o objecto da pesquisa, ou seja como 
se entendem e a partir de que elementos se constroiem as representa96es sociais 
sobre o assistente social emitidas pclos sujeitos, procedendo-se a analise do material 
discursivo das entrevistas realizadas aos tecnicos, autarcas e administrativos. 

A partir deste ponto de chegada tenta-se indagar se estas representa96es se 
encontram estabilizadas ou estao em transforma9ao.Tentando responder a esta ques
tao, busca-se a logica da forma9ao e transforma9ao dessas representa96es, arti
culando os seus elementos fundamcntais (tanto nas dos parceiros como nas dos pro
prios assitentes sociais) com o scu universo simbolico, experiencias anteriores, 
experiencia presente; dos entrevistados, c coma propria autarquia enquanto organi
zayao democraticamente eleita, com competencias na esfera social; e corn as con
cepy6es e conteudos da forma9ao. lsto conduziu a uma analise da causalidade desse 
jogo de representa96es situado no contcxto institucional e historico. 

Finalmente nas conclus6es sao aprcscntados de forma sintetica e articulada os 
novos conhecimentos a que se chcgou relativamente ao objecto-profissao de servi9o 
social no quadro autarquico. De igual forma sao abordadas as linhas tendenciais e 
as consequencias ou efeitos quer a nfvel simbolico quer a nivel das rela96es ou inte
ray5es sociais que podem vir a ser estabelecidas com esta profissao. 

PARA UMA COMPREENSAO DO CONCEITO DE REPRESENTA<;AO 
SOCIAL 

0 conceito de representa9ao social e um conceito complexo, polifacetado e difi
cil de sintetizar. Moscovici adverte-nos de isto mesmo: "see facil captar a realidade 
das representa96es sociais, nao e facil captar o conceito" (Moscovici, 1976). 

Trata-se de um conceito hibrido, onde se entrecruzam no96es de origem socio
logica, tais como ideologia, cultura, norma, valor e no96es de origem psicologica 
como imagem, pensamento, opiniao, atitude. 

Estas no96es que muitas vezes sao estudadas de forma isolada, aqui, sao orga
nizadas em fun9ao de uma estrutura que esta relacionada com o conhecimento da 
propria realidade. 
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Assim para Jodclet, que juntamcntc com Moscovici e uma invcstigadora das 
mais significativas sobrc este tema, reprcscntayilo social e uma forma de conhcci
mcnto, socialmentc elaborado e partilhado, tendo uma faceta pn1tica c concorrcndo 
para a constru9ilo de uma rcalidade comum a um conjunto social. Igualmcntc dcsig
nada como sabcr de senso comum ou ainda "sabcr ingenuo", "natural", csta forma 
de conhccimcnto e distinta entre outras do conhccimento cientffico. 

Outros autorcs como Di Giacomo, privilcgiam o seu can'icter cstruturado: "Um 
conjunto de opini6es nilo constitui con tu do uma representayilo social ... o primeiro 
criterio para identificar uma rcprcscntayilo social e que ela estc'i estruturada (Di Gia
como, 1987). 

Outros ainda acentuam a rcla9ilo entre rcprcscntay6cs sociais e certos factorcs 
s6cio-cstruturais como a posi9ilo ou estatuto social. Assim, Doise afirma: "as repre
scntay6cs sociais silo princfpios gcradorcs de tomadas de posi9ilo ligadas as inser
yi5cs cspccfficas no conjunto das relayi5cs sociais e organizam os proccsso simb6li
cos implicados nessas relayi5cs (Doisc, 1986). 

Podercmos cntilo afirmar que as representa96cs sociais estao ligadas a sistemas 
de pensamento mais amplos (ideol6gicos ou culturais), ao cstado dos conhecimcn
tos cientffiCOS, a COndiyilO social ea experiencia privada e afectiva dos indivfduos. 
Silo fen6menos complexos c sempre actuantes na vida social. 

Se por um !ado a rcprcsenta9ilo social e um produto de uma realidade exterior, 
pensamento que se consubstancia em determinado contcudo: informayi5cs, imagem, 
valores, atitudcs, cm rcla9ilo a um determinado objecto - pois nilo ha represcnta
yilo sem objecto- por outro !ado ela e um proccsso, uma actividadc de apropria
yilo da realidade e de claborayao psicol6gica e social dessa realidade - e a rcprc
scntayilo social de um sujcito (indivfduo, grupo, familia, classc ). 

Com efcito, reprcscntar cmTesponde a um acto de pensamento pelo qual um 
sujcito se relaciona com um objecto. 

Enquanto contcudo concreto do acto de pensar a rcprcscntayilo social traz a 
marca do sujeito e da sua actividade, donde o seu can'ictcr construtivo, criativo. 
Reprcsentar e re-aprcscntar, assim, se por um !ado ela tem uma parte de reconstru
yilo de interpretayilo do objecto, por outro !ado cla ea forma cxprcssiva do sujeito 
(Jodclct, 1989). 

ELEMENTOS BASE, ESTRUTURA E MECANISMO DAS REPRESENTA
(,:OES SOCIAlS 

As reprcscntayi5es sociais constroiem-se a partir de varios materiais com origens 
divcrsificadas. Uma parte significativa dcsscs materiais silo rcsultantcs de uma base 
cultural acumulada na sociedade ao longo do scu processo hist6rico. 
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Trata-se de urna base cultural cornurn que circula e atravessa a sociedade, sob 
forma de cren~as partilhadas, valores basicos, referencias historicas e culturais que 
constituem a memoria colectiva e a identidade da propria sociedade. 

Urn outro elemento a partir do qual se formam as representa~6es sociais e a 
comunica~ao social na sua diversidade de formas, conteudos e modos. 

Corn efeito, comunica~ao e linguagem jogarn urn papel fundamental nas trocas 
e interac~6es de informa~oes, valores, conhecimentos, opinioes, cren~as, rnodelos 
de conduta. 

Outro elemento importante na constru~ao das representa~6es sociais e a inser
~ao social dos sujeitos que intervem nao so pelo seu canicter selectivo, relativa
mcntc aos conteudos comunicacionais. rnas tarnbern pela influencia do tipo de 
experiencia pessoal estabelecida corn o objecto de representa~ao. 

Assim, diferentes inser~6es sociais (posi~ao, fun~ao social, perten~a de classe) 
produzem experiencias pessoais diversificadas que condicionam a rela~ao corn o 
objecto representado assim corno a natureza do conhecimento que se alcan~a sobre 
ele. 

Como e que a partir de elernentos tao dispares, diversificados e numerosos, tanto 
na sua natureza como na sua origem, se estruturam as representa~6es sociais? 

A pertinencia desta interroga~ao justifica-se pm·que sabernos que as representa
~6es sociais nao sao entidades constituidas por um sornatorio acumulada de elemen
tos desconexos. Por outro !ado, e evidente a heterogeneidade entre os valores, infor
ma~6es, imagens, cren~as, atitudes, elementos que fazern parte das representa~6es 
sociais. Entao, como se estruturam as representa~oes sociais e como se constituem 
em unidades organizadas, tanto nos seus aspectos cognitivos como sirnbolicos? 

A esta questao responde Moscovici nas suas pesquisas ( 1961 ), apontando a exis
tencia de tres eixos a partir dos quais se estruturam as componentes de uma repre
senta~ao social: a atitude, a informa~ao e o campo de representa~ao. 

A atitude diz respeito a predisposi~ao, mais ou rnenos favoravel que tern uma 
pessoa face a determinado objecto. Ela expressa assirn a rela~ao afectiva com o 
objecto. Expressa o caracter dinamico de representa~ao social ao desencadear urn 
conjunto de reac~6es ernocionais, envo1vendo ou implicando as pessoas em rela~ao 
ao objecto com maior ou menor intensidade. 

Mesmo quando a representa~ao social tem um caracter difuso, porque a pessoa 
ou os grupos nao possuem a informa~ao suficiente sobre o objecto, isso nao as 
impede de tomar posi~ao sobre o mesmo. Esta rela~ao, esta fun~ao dinamica. tem 
por base a atitude. 
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A infonnaqrlo refere-se aos conhecimentos que se possuem sobre o objecto 
representado. Esta informayao varia em quantidade e qualidade segundo os grupos 
sociais, os meios de acesso a informayao e os diversos objectos. 

Assim, a inseryao social dos grupos de pertenya e das pessoas que os constituem 
vai interferir na precisao e quantidade de informayao disponfvel, ou seja, a propria 
natureza do objecto varia para os diferentes grupos sociais 

0 campo da representaqrlo diz respeito a organizayao e hierarquizayao dos ele
mentos que constituem a propria representayao social. Refere-se portanto a forma 
como esses elementos se estruturam. 

0 campo de representaqrlo organiza-se em primeiro lugar a partir de um nucleo 
central ou esquema figurativo que constitui a parte mais solida e estavel da repre
sentayao e e significativamente articulado. 

0 tempo e o espayo em que e representado o objecto, as suas coordenadas 
sociais, pertencem a esta dimensao que serve para contextualizar as representay5es 
sociais dos sujeitos. 

0 nucleo figurativo constroi-se por meio do processo de objectivaqrlo a partir do 
qual sao transformados em imagens os diversos conteudos abstractos e conceptuais 
relativos ao objecto. E uma reificar;ao do pensamento. 

APRESENTA<;:AO DO OBJECTO DE ESTUDO- METODOLOGIA 

Se como vimos, na decada de 80 ocmTem alteray5es significativas na formar;ao 
e na profissao de servir;o social (com repercurssoes quer a nfvel da atribuir;ao do 
grau academico, quer das carreiras profissionais), tambem em Portugal a partir de 
74, se dao importantes transformar;oes no quadro socio-polftico do pafs, com gran
des alterar;oes na origem, legitimar;ao e organizar;ao das autarquias enquanto poder 
local, e, consequentemente na sua relar;ao com os munfcipes 

Assistindo-se nesta decada a uma etapa importante no processo de construr;ao e 
legitimar;ao social da profissao, e nosso objectivo: estudar o pensamento social 
sobre a profissao de S.S., nas autarquias enquanto organizayao, especfficamente 
atraves da: 

- identificar;ao das representar;oes sociais existentes 
- analise do seu processo de formar;ao e construr;ao 

A partir da tese basica de Bertilsson (1990) de que as profissoes sao "constituti
vas" de cidadania, e, vice versa a cidadania e "constitutiva das profissoes modernas, 
ou ainda de que existe uma ligar;ao constitutiva entre a extensao dos servir;os pro-



86 Intervenyao Social 

fissionais e as reivindicay5es do indivfduo moderno para possuir urn estatuto de 
cliente ou de cidadao, e minha intenyao introduzir este angulo na analise, tentando 
entender se a nfvel das representay5es sociais esta articulayao profissao/"cidada
nia", e profissao/"direitos sociais" e "extensao de serviyos", faz parte do universo 
cognitivo e simb6lico dos sujeitos. 

Para a realizayao da pesquisa optamos por uma metodologia de natureza quali
tativa atraves da utilizayao da entrevista estruturada, tendo selecionado tres autar
quias da area periferica de Lisboa a partir dos seguintes criterios: 

- Existencia de Serviyo Social integrado na autarquia enquanto organizayao, ha 
pelo menos tres anos; 

- Existencia de urn mfnimo de tres A.S. por autarquia. 

0 universo dos entrevistados era constitufdo pelo pessoal da organizayao autar
qmca. 

Seguidamente podemos ver neste primeiro quadro o n. 0 de entrevistados por 
categoria 

Quadro N. 0 1 

NUMEROS DE ENTREVISTADOS POR CATEGORIAS 

Camaras Autarquias Assistentes Outros Quad. Aclministrativos Total 
Dirig. eleitos Sociais Tecnicos 

A 2 3 -1 3 12 

B 3 -1 8 2 17 

c 3 3 7 2 IS 

TOTAL 8 10 19 7 -1-1 

0 Pensameno Soial sobre o Assistente Social 

Da analise do material discursivo das entrevistas realizadas aos tecnicos, autar
cas e administrativos, infere-se a existencia de quatro posiy5es distintas no grupo de 
entrevistados, relativas a profissao de Serviyo Social. 
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Assim na posi~ao I, referente ao primeiro grupo de entrevistados, o assistente 
social e visto como alguem que responde a situa~oes de can3ncia, trabalhando com 
popula~oes pobres ou desprotegidas e actua em termos de respostas individuais. 
Quando nao tem meios de resposta, ou os recursos sao escassos, pode ouvir as pes
soas, estabelecer com elas boa rela~ao, compreende-las e dar-lhes algum conforto. 
E visto pelas pessoas como alguem que a partida vai ajudar a estabelecer o equilf
brio, e evitar o conflito. 

Na posi~ao II, o segundo grupo, encara o Assistente Social por um !ado com um 
leque de interven~ao muito amplo, pode "dar para tudo", "generalista" o que a deixa 
a merce da polftica institucional, por outro !ado, em termos praticos a ac~ao con
cretiza-se na realiza~ao de tarefas pontuais e urgentes. 

Uma terceira posi~ao, a mais radical, atribui a ac~ao do A.S. uma dominante 
polftico-ideol6gica, ou seja, toda a ac~ao no social tem uma componente ideol6gica, 
na medida em que esta ao servi~o dos grupos ou classes no poder. 

Para o quarto grupo- posi~ao IV, o A.S. e considerado um tecnico com com
petencias especfficas, podendo analisar os fen6menos sociais, fazer propostas e for
mular estrategias de interven~ao, em ordem a mudan~a das situa~oes. Sao-lhe atri
bufdas competencias cientffico-tecnicas no domfnio do conhecimentos e no 
domfnio da interven~ao. 

Estrutura e Forma\ao das Representa\oes 

As quatro posi~oes ati·as referidas, pressupoem uma analise que nos revele qual 
a estrutura ou os eixos fundamentais em que se apoia a constru~ao das representa
~oes e que nos forne~a elementos mais diferenciados referentes ao conteudo das 
mesmas. 

A analise da profissao de Servi~o Social (ocupa~ao que se concretiza numa pra
tica), constitui-se por esse facto, enquanto objecto representado, um fen6meno 
social e, simultaneamente, pela percep~ao dos seus conteudos e formas de actua~ao 
numa representa~ao cognitiva. 

Ao tentar articular as duas dimensoes, social e cognitiva, presente nas quatro 
posi~oes referidas, vamos procurar entender, a partir da no~ao de representa~ao 
social, por um !ado, os seus conteudos (cognitivos), por outro !ado a sua dinamica 
em rela~ao ao objecto. Em que sistemas de pensamento cognitivo-ideol6gicos se 
inserem, que comportamentos desencadeiam, que rela~oes e expectativas desenvol
vem relativamente a profissao de Servi~o Social. 
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Procederemos em seguida a amilise do material discursivo dos entrevistados 
quanto ao processo de objectiva<;ao que, como referimos e urn processo fundamen
tal, segundo Moscovici, na constru<;ao da representa<;ao, ou seja, como se materia
liza o conhecimento da profissao em objectos concretos, como se retem selectiva
mente esses elementos, se reorganizam livremente e se estrutura urn modelo 
figurativo ic6nico simples. 

Assim, constatamos que as afirma<;6es dos entrevistados se estruturam em trono 
de alguns elementos: 

- quanto ao quadro em que se desenvolve a actua<;ao do profissional e 
- quanto ao modo como se exerce essa actua<;ao. 

Quanto ao quadro em que se desenvolve a actua<;ao vamos encontrar dois polos: 

-os que focalizam/retem a actua<;ao do assistente social a nfvel individual/pes
soal; 

-os que privilegiam a actua<;ao do A.S. a nfvel social-colectivo. 

Quanto ao modo como se exerce a actua<;ao, referenciamo-nos aqui as capaci
dades ( caracterfsticas pessoais e tecnicas) e a os instrumentos de trabalho, constata
mos tambem duas posi<;oes: 

-os que privilegiam as capacidades e atitudes pessoais, cuja identidade atri-
bufda e de natureza vocacional; , 

-os que valorizam as capacidades tecnicas, os instrumentos de trabalho, o 
conhecimento te6rico a especializa<;ao, caracterizadores de uma identidade e 
actua<;ao profissional. 

Assim para o primeiro grupo, Posi\ao I, o quadro em que se desenvolve a actua
<;ao e fundamentalmente de natureza individual ou familiar, os problemas situam-se 
( originam-se) a esse nlvel e, a esse nfvel deverao ser trabalhados. 0 que se pode 
constatar pela seguinte transcri<;ao: 

"Acho que e indispensavel ( o A.S.). Todas as famflias tern os seus problemas de 
caracter social, moral, etc., tudo isto tern de vir a lume para poder ser minorado ... 
sao aspectos que a A.S. apanha melhor que qualquer outro tecnico". (Arquitecto) 

No que se refere aos instrumentos utilizados pelo assistente social, ganham 
relevo as suas qualidades e atitudes pessoais. Nao ha separa<;ao entre caracterfsticas 
e atitudes pessoais e instrumentos e capacidades tecnicas. Os instrumentos de tra-
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balho sao de natureza etico-valorativa, humana, e nao do domfnio cognitivo ou 
tecnico. 

As qualidades valores que aparecem referenciadas sao: "boa rela9ao humana", 
"saber ouvir", "saber conciliar", "humildade", "espirito de sacriffcio", "compreen
sao"' "disponibilidade". 

Os problemas sociais captam-se subjectivamente (nao e identificado qualquer 
instrumental te6rico ou tecnico que mediatize a ac9ao) e a actua9ao deve responder 
a uma voca9ao de servic;o: 

"0 A.S tem que ser uma pessoa com muita forc;a de vontade, muito motivada 
para a sua profissao, para a sua func;ao.Tem que ter uma grande aproximac;ao com 
os outros. Para se aperceber dos problemas, tem que ter uma boa relac;ao humana ... 
tudo o que e servir o proximo e bom. Para se ser A.S. tem que se ter vocac;ao". 
(Administrativa). 

A concretizac;ao desta posic;ao num modelo figurativo ic6nico e formulada sin
teticamente pelos pr6prios entrevistados. E se nalguns casos surge com uma carga 
ir6nica, nao deixa de exprimir uma certa densidade simb6lica: 

Para o segundo grupo, Posi\ao II, o quadro em que se desenvolve a actuac;ao, 
embora se situe frequentemente a nivel individual ou familiar, tambem pode desen
volver ac96es num il.rnbito social mais amplo, com instituic;oes ou grupos de popu
lac;ao. No que se refere aos instrumentos e capacidades e reconhecida a existencia 
de prepara9ao tecnica e profissional. 

Continuam aqui a ser valorizadas atitudes e caracteristicas pessoais, mas onde se 
encontra a maior diferenciac;ao nesta posic;ao, e na percepc;ao do "como" e do 
"modo" de actuar. A A.S. e vista como desenvolvendo mais acc;oes de resposta ime
diata a solicitac;oes de outros ( direcc;ao e servic;os da Camara, instituic;oes e pessoas 
da popula9ao) tendo portanto um cariz mais executivo do que acc;oes organizadas e 
estruturadas, respondendo a objectivos e modos profissionais de actuar. Daf a per
cepc;ao de que "da para tudo" o que a deixa a merce da execuc;ao pontual da polf
tica institucional e da sua urgencia pragmatica. 

0 modelo figurativo ic6nico, aparece concretizado como: 

"Pronto Socorro", "Bombeiro". 

Quanto a Posi\ao Ill, trata-se de uma posic;ao residual referenciada apenas a um 
unico entrevistado, em que nao se fornecem muitos elementos sobre o processo de 
objectiva9ao, mas que e bastante esclarecedora quanta ao processo de ancoragem. 
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A actua~ao do A.S. e analisada criticamente a partir do ponto de vista polftico-ideo-
16gico do entrevistado. Esta questao sera desenvolvida mais a frente quando tratar
mos do processo de ancoragem. 

Para o 4. 0 grupo, Posi~ao IV, o quadro de actua~ao do A.S. eo contexto social. 
0 trabalho do A.S. consiste em analisar os fen6menos sociais "conhecer e inter
pretar a realidade social", "analisar os problemas da vida em comunidade" e desen
volver processos de interven~ao: 

Contrariamente ao 1. 0 grupo, insiste-se sobre o polo da profissdo. 
0 A.S. tern contribui~oes tecnico-cientfficas especfficas e elabora propostas pro

fissionais adequadas: 

"E muito importante (a profissional). E uma outra 6ptica, uma outra maneira de 
ver as coisas. Penso mesmo que no sector da habita~ao havemos de chegar a um 
ponto em que um tecnico de S.S. ha-de ser chamado antes de se realizarem as coi
sas. Ha-deter uma primeira palavra a dizer". (Ge6grafo) 

E mesmo em sectores nao tradicionais para o S.S. como o planeamento urbanfstico: 

"Penso que pode ser um elemento importante em qualquer equipe de planea
mento, na codifica~ao dos agentes sociais em presen~a, face a um problema. Pode 
contribuir para a reformula~ao de propostas dos outros tecnicos, relativamente as 
estrategias de inferven~ao". (Ge6grafa, A) 

E dado grande relevo a sua prepara~ao e capacidade para o estabelecimento de 
rela~oes coma popula~ao, e dito: 

"Sao tecnicos especializados no contacto com as popula~oes". 
"Penso que sao os interlocutores melhores para uma liga~ao directa a popula

~ao" (Arquiteta A.) 
" ... a ideia e que quem tiver um programa de trabalho em contacto intenso com 

a popula~ao, precisa de ter tecnicos de servi~o social." (Presidente) 

Sao-lhe atribufdas capacidades tecnicas no domfnio da comunica~ao/rela~ao e 
no domfnio da informa~ao e da legisla~ao, dos direitos dos cidadaos. Quanto as qua
lidades pessoais aparecem preconizadas, com mais incidencia e em contraponto ao 
1. 0 grupo, qualidades activas tais como: 

"dinamicas", "inteligentes", "abertas", "objectivas", "com iniciativa", "imagi
na~ao", "ousadia". 

0 modelo figurativo que aparece referenciado com muita frequencia e: "Interlo
cutores privilegiados no contacto comas popula~oes". 
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Ap6s termos analisado como e que atraves dos discursos dos entrevistados se 
organiza e objectiva o conhecimento da profissao, vamos mostrar o quadro seguinte 
em que sao esquematizados de forma estruturada, os processos de objectiva~ao e de 
ancoragem. 

1. A fase de objectiva~ao que conduziu a diferencia~ao das quatro posi~oes 
apresentadas, desenvolveu-se atraves de um processo de esquematiZCif'iio estrutu
rante. Assim foi organizado o material discursivo dos sujeitos, identificando as 
coordenadas fundamentais estruturadoras do rnicleo central da representa~ao como 
se pode ver no quadro n. o 2 

Nas posi~oes I e IV, os discursos organizam-se em fun~ao de: quadro de inter
ven~ao, segundo os eixos intervenf'iio a nfvel individual!intervenrao a nfvel do 
social; e da natureza da propria interverwao, segundo os eixos vocarao vs profissao. 

Nas posi~oes II e III os discursos organizam-se em fun~ao dos eixos institui
rao!pro.fissao e instituir;ao!sociedade. 

Na posi~ao II a institui~ao e entendida no sentido administrativo/burocratico, 
onde exerce uma fun~ao determinante na ac~ao profissional. 

Na posi~ao III a institui~ao e entendida como estrutura de poder na sua rela~ao 
com a sociedade,sendo a sua fun~ao de natureza polftica, ficando o papel profissio
nal dilufdo neste jogo. 

0 micleo central de cada representa~ao social, esta expresso nas frases que inte
gram as quatro posi~oes apresentadas no quadro n. o 2. de igual forma aparece expli
citada a imar;em figurativa ou ic6nica, referenciada a cada uma das posi~oes. 

Assim para a Posi~ao I o nucleo central estruturador da profissao e explicitado 
como: 

"Ac~ao de resposta assistencial junto de pessoas com situa~oes de car·encia mate
rial ou moral, desenvolvendo atitudes de compreensao e ajuda em ordem a minorar 
a situa~ao". "Salvador" e a imagem figurativa ou ic6nica que lhe e referenciada. 

Para a Posi~ao II o nucleo central definidor da profissao aparece como "Ac9ao 
polivalente de resposta imediata a problemas individuais ou necessidades sociais 
consideradas urgentes". 

"Pronto socorro" ea objectiva9ao da imagem figurativa ou ic6nica que !he apa
rece associada. 

Para a Posi9ao Ill a profissao aparece no seu nucleo central identificada com 
"Ac9ao ilus6ria de intermediario entre a institui9ao enquanto instancia de poder e a 
sociedade, pm·que nao actuando nas estruturas, nao resolve a fundo os problemas". 

"Conciliador", ea figura ic6nica que lhe e atribuida. 
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Para a Posi~ao IV, a profissao aparece definida no seu nucleo central como 
aquela que: "analisa e interpreta a realidade social para intervir em contacto corn as 
popula~oes, em ordem a mudan~a social". A figura ic6nica que !he aparece refe
renciada, ea de "interlocutor previligiado no contacto comas popular;oes". 

Quadro N. 0 2 

A objectiva<;ao do Trabalho do Assistente Social 

VOCAC,:AO 

POSIC,:AO I 

"Ac~i\o de resposta 
assistencial junto de pes-
soas com situa~6es de ca-
rencia material ou moral. de
senvolvendo atitudcs de compre
cnsfio c '~uda em ordem a minorar 
a situa~ao" 

"SALVADOR" 

INTERYENt;:AO SOB RE 
0 INDIYIDUO 

JNTERVENC,:AO SOBRE 

SOCIAL 

rosrr;Ao IV 

Analiza c interpreta a reali
dade social. para intervir, em 
contacto com as popula<;5es, 
em ordem a muclan9a social 

''INTERLOCUTOR 
PRIVILEGIADO" 

PROFISSA.O 

PROFISSAO 

POSIC,:AO 11 

"Ac~ao "polivalentc'' 
de rcsposta imediata a 
problemas individuais 
ou necessidades so
ciais consideradas ur
gentes'' 

''PRONTO SOCORRO" 
INSTITUit;:AO 

'·CONCILIADOR" 

''Ac~i\o ilus6ria de intcr
mediario entre a Institu i
<;ao enguanto instancia de 
poder c a sociedadc. por
quc nfio actuando nas 
cstruturas. nao resolve a 
fundo os problcmas" 

POSit;:AO Ill 

SOCIEDADE 

2. Atraves do estudo do processo de ancoragem, vamos tentar compreender 
como e que estas posi~oes se inserem no universo simb6Iico e significante de cada 
actor e se tornam socialmente compreensfveis para os seus interlocutores. 

Assim, pela inser~ao do objecto representado (0 que e um Assistente Social?) 
dentro do sistema de pensamento estruturado, do sujeito, e que e integrada a infor
ma~ao, e a elabora~ao da resposta ganha significado ao afirmar: e isto. 
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Este processo passa, segundo alguns autores, Abric (1987), Palmonari (1989), 
por etapas analiticamente distintas: 

- primeiramente a identificayao do prot6tipo ou do canicter modelico da repre
sentayao construfda sobre o Assistente Social. 
procede-se em seguida a inseryao desta categoria ou prot6tipo no universo 
do pensamento simb6lico/ideol6gico do sujeito. 

---'-- finalmente integram-se as funy5es ou actividades atribufdas ao A.S. no sis
tema social mais amplo. 

A identi{ica9ao do prot6tipo ou modelo, resulta da necessidade de organizar a 
informayao. Efectivamente, se pudessemos perceber cada entidade como totalmente 
unica, seriamos submergidos pelo excesso de informayao. Por isso, classificar os 
objectos, as pessoas ou os acontecimentos, e uma questao essencial. 

As categorizay5es nao s6 nos permitem a explicayao e compreensao das pes
soas, mas tambem modelam as nossas acy5es e reacy5es e permitem-nos a inter
pretayao sensata das acy5es de outrem. (Semin 1989). Desta forma, sintetizando e 
condensando o conhecimento social, influenciam os comportamentos e as condutas 
SOCialS. 

As fases do processo de ancoragem, assim como a explicitayao dos diferentes 
prot6tipos identificados atraves da amilise do discurso dos entrevistados e referen
ciados aos respectivos grupos, aparece visualisada no quadro n. 0 3. 

0 prot6tipo assistencialista/humanista, atribufdo a acyao do A.S., pertence ao 
primeiro grupo, que considera os problemas sociais nas suas manifestay5es (nao nas 
suas causas) a nfvel dos indivfduos e famflias. Torna-se entao necessaria uma acyao 
de resposta as situay5es de carencia que podem originar o mal estar ou ser fonte de 
conflito. 0 A.S. vai desenvolver essa resposta de ajuda assistencial as situay5es de 
carencia, com objectivos de natureza correctiva, melhorar ou minorar a situayao, 
sendo-lhe atribufdas funy5es de ajuda, de apoio moral, e tambem as funy5es de esta
belecer o equilfbrio e de evitar o conflito. 

]oguete do poder sera o prot6tipo do A.S. daqueles que pensam os problemas 
sociais como a resultante das contradiy5es sociais do sistema. S6 uma alterayao das 
estruturas e das relay5es sociais pode supera-los. 0 A.S. deveria actuar nas estrutu
ras sociais. Quando nao- posiyao crftica assumida pelo entrevistado- "e jogada 
nas situay5es" e portanto levada a fazer o jogo dos grupos ou classes no poder, assu
mindo o papel de conciliador ou intermediario. Os objectivos sao de natureza polf
tica. 



Identifica~ao 

do Prot6tipo 

Inser~ao do Prot6tipo no 
quadro do pensamento sim
b6Iico/ideol6gico pn'-exis
tente no individuo, parti
lhado pelo grupo de perten~a. 

Identifica~ao das fun~oes 

atribufdas no quadro social 
referenciado. 

Grupo 1 

Assistencialista/ 
/Humanista 

Os problemas sociais sao 
entendidos nas suas manifesta
~6es (e nao nas suas causas) a 
nfvel individual e familiar. 
Torna-se entao necessaria uma 
resposta its situa~6es de cm·en
cia que originam mal estar e 
podem ser fonte de conflito. 

Funt;6es de ajuda de natureza 
assistencial ou apoio moral. 
Estabelecer o equilfbrio, evitar 
o conflito. 

Quadro N. 0 3 

Fases do Processo de Ancoragem 

Grupo 2 

Pragmatista/ 
/Imediatista 

Os Problemas sociais quando 
se manifestam devem ser resol
vidos de forma pragm<itica. 
Importa institucionalmente a 
utilidade e rapidez na resposta 
aos problemas e nao a sua 
questionaliao ou busca das cau
sas. 

0 '·Servi~o Social da para 
tudo" tem respostas para todas 
as situa~;oes sociais. 

Grupo 3 

Joguete 
do Poder 

Os problemas sociais resultam 
das contradi~;oes sociais do sis
tema. 
S6 uma altera~;ao das estruturas 
e das relay6es sociais pode 
supera-Jos. 

Intermediario, conciliador en
tre pessoal e entidade patronal. 

Grupo 4 

Tecnico Especffico 
para a Interven~ao Social 

Os novos processos sociais 
desenvolvidos pelas transfor
ma~;oes s6cio/polfticas criaram 
outras necessidades e situa~;oes 
sociais. 

Analizar os fen6menos sociais, 
propor solui;6es e intervir 
na solu~;ao dos problemas das 
popula~;oes. 

'"' -1'-
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:;:; 
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Pragmatista/Imediatista, e o prot6tipo daqueles que pensam que o A.S. e con
dicionado institucionalmente a desenvolver ac~oes de resposta imediata as necessi
dades sociais, sendo o A.S. remetido para o papel de executor das decisoes da polf
tica autartica. Os objectivos sao de natureza correctiva. 

Tecnico especifico para a intervenriio social e o prot6tipo do A.S daqueles que 
pensam que os novos processos sociais desenvolvidas pelas transforma~oes sociais 
e politicas, criaram outras necessidades e situa~oes sociais. Sao necessarios 
profissionais competentes para analisar a realidade social e intervir ne la, e que capa
citem socialmente os individuos e grupos para resolver os problemas sociais, no 
sentido da mudan~a social. 

A incidencia destas quatro posi~oes no conjunto dos entrevistados aparece quan
tificada no quadro 11.

0 4 
Constatamos que as representa~oes que aparecem corn maior incidencia sao a de 

"tecnico especifico para a interven~ao social" corn uma frequencia de 14 e uma per
centagem de 41,7% e a "assistencialista/humanista" corn uma frequencia de 7 
e 20,5% de percentagem. 

A "pragmatista!imediatista" apresenta-se corn uma frequencia de 4 e uma per
centagem 12,1 %. 

Finalmente a de "joguete do poder", apresenta-se extremamente residual identi
ficada apenas com urn entrevistado e tendo uma percentagem de 2,9% 

A Ultima coluna do quadro refere-se aos entrevistados cujos discursos , embora 
manifestem posi~oes e opinioes significativas em aspectos parcelares, nao fornecem 
elementos suficientes para articular e estruturar uma representa~ao. 

Quanto as posi~oes por categorias de entrevistados, constata-se uma maior inci
dencia de quadros tecnicos e autarcas na posi~ao que identifica o A.S. como "tec
nico especifico para a interven~ao social". Enquanto que a maior incidencia de 
administrativos se situa na posi~ao que identifica o A.S.como "assistencia-
1ista/humanista" 

Procedendo seguidamente a analise das quatro posi~oes que dao origem a repre
senta~oes sociais diferenciadas, constatamos que a posi~ao identificada como assis
tencialista/humanista aparece como uma representa~ao claramente estruturada, 
estabelecida para os sujeitos, "e aquilo mesmo" "esta ali". E olhada de forma end6-
gena com uma aprecia~ao positiva, o que manifesta uma identifica~ao do sujeito, 
dai o seu caracter end6geno. 

A posi~ao identificada como "pragmatista!imediatista" aparece representada, 
mais de forma ex6gena. Ha uma certa aprecia~ao crftica mas que visa mais as con-
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Quadro N.0 4 

Distribui<;iio das Posi<;oes por Categorias 

Assisten- Joguete Pragmatista Tecnico Elementos 
cialista/ do Poder Imediatista de Interven<;ao Insuficientes Total 

Humanista Social 

Autarcas 0 0 0 3 5 8 

Quadros 
4 I 2 10 I 18 

Tccnicos 

Administra-
3 0 2 I 2 8 

tivos 

Total 7 I 4 14 8 34 
(20.587c) (2,947c) (12,12'k) (41,17%) (23,52'1c) (lOO%) 

di~5es institucionais exteriores ao profissional, ("penso que deve ser solicitada para 
ac~5es mais especificas e organizadas") do que o proprio profissional. Explicitam 
no entanto como alternativa possfvel para inverter a solicita~ao pragmatista, a 
necessidade de "especializa~5es" em termos de forma~ao profissional e o aumento 
de profissionais. 

A posi~ao que identifica o A.S. como "joguete do poder" e uma posi~ao bastante 
crftica representada portanto de forma ex6gena, considera que o A.S. nao tem mar
gem de nanobra e consequentemente nao temmuitas hip6teses no exercfcio da sua 
actividade. Tem uma posi~ao crftica nao s6 relativamente a institui~ao, mas tambem 
ao profissional que considera em termos de atitude "muito conformista" atribuindo 
esta atitude a estrutura da forma~ao. 

Finalmente a posi~ao que identifica o A.S. como "tecnico especffico para a 
interven~ao social" a afigura-se uma posi~ao dinamica face a profissao, conside
ranclo-a uma profissao necessaria, com competencias especfficas e na qual se colo
cam expectativas. 

0 contexto socio-politico e organizacional 

De forma sintetica apresentamos alguns clados referentes ao quaclro social que 
contextualizou esta pesquisa. 
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Esta-se em 1985 a sociedade portuguesa apresenta algumas altera<;6es profun
das, relacionadas corn a dinamica gerada pelo quadro p6s-revolucionario do 25 de 
Abril de 1974, e sua evolu<;ao s6cio polftica. Donde destacamos: 

A democratiza<;ao da Sociedade Portuguesa ea cria<;ao de um Estado de Direito. 
A partir de 1976 come<;ou a vigorar urn regime de democracia formal ap6s a 

aprova<;ao da Constitui<;ao da Republica Portuguesa. 

E consagrado constituciona1mente o principio de autonomia das Autarquias 
Locais (Municipios e Juntas de Freguesia) e da descentraliza<;ao da Administra<;ao 
Publica. 

"Anteriormente a Abril de 1974, as autarquias locais estiveram praticamente 
afastadas de qualquer interven<;ao significativa no domfnio das polfticas sociais. 
Apresentando-se como servi<;os locais do Estado, a quem cabia a realiza<;ao de 
obras de infra-estruturas e o desempenho de fun<;6es fiscalizadoras e policiais, os 
municfpios alhearam-se deste modo da constru<;ao de equipamentos, da organiza<;ao 
de servi<;os, do desenvolvimento de programas de interven<;ao fundamentais para a 
vida das popula<;6es locais, como a ac<;ao social, a presta<;ao de cuidados de saude, 
a educa<;ao, a habita<;ao social." (Branco, F. 1991) 

Ap6s 1974 institucionaliza-se progressivamente o Poder Local e o seu quadro 
legal, passando as autarquias a ser eleitas pelos respectivos munfcipes. 

"A nova estrutura administrativa integra a existencia de autarquias locais com 
autonomia administrativa financeira (art. 238. 0

). Uma importante legisla<;ao onde se 
destacam as "Leis das Finan<;as Locais" 3, as "Leis de delimita<;ao de competen
cias" ·1, e as leis estruturadoras do "funcionamento dos orgaos autarquicos" 5 permite 
hoje, a existencia de um quadro legal de funcionamento "politico-administrativo e 
financeiro a os orgaos do pod er autarquico". (Mozzicafredo, J. e al., 1988) 

Assim, sao alargadas as atribui<;6es e competencias das Autarquias (em com·de
na<;ao corn a Administra<;ao Central), a esfera social, nos domfnios da: Educa<;ao e 
Ensino, proteccao a infancia e 3." idade, a cultura, tempos livres e desporto, a defesa 
e protec<;ao do meio ambiente. 

Lei !1.
0 1/79; Lei 11.

0 1/97 e Lei !1.
0 98/84. 

' Dec.-Lei n. 0 701-A/76: Lei 11.
0 79/77: Lei n° 77/84 e Dec.-Lei !1.

0 100/84. 
5 Dec.-Lei !1.

0 701-A/76; Dec.-Lei !1.
0 B/76; Dec.-Lei !1.

0 100/84; Lei 11° 25/85 e Lei !1.
0 29/87 
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Por forga das alteragoes polftico-ideol6gicas e dos movimentos sociais desenca
deados ap6s Abril de 74, expandem-se na Sociedade Portuguesa as expectativas e 
reivindicagoes quanto ao acesso a Direitos Sociais. 

Institucionaliza-se progressivamente no pafs a partir de 1980, o sistema de Segu
ranga Social quer pela regionalizagao da sua estrutura organica quer pelo alarga
mento de ambito a grupos sociais cada vez mais diversificados, dos beneffcios e tipo 
de prestagoes. 

Verifica-se desta forma, um alargamento do espago social enquanto campo de 
intervengao das polfticas sociais . 

No que respeita ao Servigo Social ha por parte das autarquias locais uma pro
gressiva procura deste tipo de profissionais relacionada comas novas competencias 
assumidas pelos orgaos autarquicos. 

Establecendo uma relagao entre os clementos apresentados encontramos a cau
salidade da transj(JrnW0riO dos representa0oes sociais : 

a) Na transformagao do sistema polftico e da natureza do Estado. 
b) Na institucionalizagao democratica da autarquia enquanto espago de poder 

local e na alteragao das competencias autarquicas na esfera social. 
c) 0 social passa na sociedade portuguesa a constituir-se como um espago de 

direitos. A sua relagao directa com o exercfcio do Poder Local confere-lhe um 
novo estatuto e um novo "poder"; o social, deixa de ser apenas um espago 
residual sendo-lhe reconhecido o seu poder instrumental no jogo polftico. 

cD Nas alteragoes havidas a nfvel da forn1ayao curricular dos Assistentes Sociais 
e) Nas actuais fmwoes e praticas desempenhadas pelos Assistentcs Sociais. 

Elementos de amilise 

Perante estes dados, podemos concluir, respondendo a questao inicial, que as 
representagoes "hist6ricas" da profissao perdem a dominancia, e dao lugar a uma 
nova representat;ao de "tecnico especifico para a intervengao social". 

Face a estes dados tent<1mos perceber, analisando o discurso dos entrevistados, 
se estas representagoes apresentam estabilidade ou se pelo contrario estao a sofrer 
uma dinamica de transformagao. 

Dessa analise conclufmos que em dez dos entrevistados se verificava um movi
mento de transformagao e que esta se processava no sentido da posigao assistencia
lista!humonista para a de tecnico especifico de interven0ao social. 
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Ao tentar compreendcr qual a origem das representa~oes, e a causalidade da sua 
transforma~ao conclufmos que esta era resultante de uma pluricausalidade: das 
transfonna~oes do contexto s6cio-polftico do pafs; das altera~oes ocorridas no per
curso hist6rico da profissao, das mudan~as havidas nas estruturas de forma~ao e na 
organiza~ao dos pianos curriculares e das mudan~as nas fun~oes e praticas desen
volvidas a nfvel profissional.6 

Mas sem duvida que uma das causas relevantes se prende, vindo confirmar a 
nossa hip6tese, com a institucionaliza~ao da autarquia enquanto espa~o de poder 
local democraticamente eleito, e, comas novas competencias que !he sao atribufdas 
na esfera social. Tornando-se assim "o social" e a interven~ao nele realizada, um 
espa~o de legitima~ao do poder autarquico. 

Reportemo-nos a tese de Bertilsson de que: as profissoes sao "constitutivas" da 
cidadania e de que a cidadania e "constitutiva" das profissoes. 

Efectivamente se por for~a das transforma~oes s6cio-polfticas "o social" se 
torna um espa~o de reivindica~ao/extensao de direitos, o Poder autarquico adqui
rindo nova legitimidade e novas competencias torna-se tambemuma sede de admi
nistra~ao desse espa~o ao iniciar a gestao das Polfticas Sociais Locais no domfnio 
da Habita~ao e da Ac~ao Social e Cultural 

Para que essas dimensoes da cidadania smjam se desenvolvam e nao desapare
~am, e preciso que exista um sistema simb6lico abstracto que as legitime e defenda. 
Quem adquire competencia para criar desenvolver e utilizar esses sistemas simb6-
licos sao as modernas profissoes. Alias e essa competencia uma das caracterfsticas 
constitutivas dcssas mesmas profissoes. (Bertilson, 1990). 

Donde se infere a importancia do novo papel ou nova imagem de "interlocutor 
previligiado no contacto com as popula~oes" que e explicitada para a profissao na 
representa~ao de "tecnico especffico para a interven~ao social" 

E importante ainda salientar o aspecto inovador que a nivel do pensamento 
social esta representa~ao ret1ecte ao atribuir a profissao a capacidade de "conhecer" 
"analisar" e "interpretar" o que releva uma postura te6rica. 

Outro aspecto importante a referir, e o caracter de matriz fundamental da for
ma~ao na constru~ao das representa~oes. Efectivamente pela analise que fizemos, 

6 Para uma an<11ise mais aprofundada sobre a origem, causaliclade e transforma~ao clas representa~oes !er 
As Representa(·i!es Sociais da Pr!Jj/ssao de Serl"i("O Social- 1111w andlise empfri((l em contexto autdrquico de 
M." Augusta Negreiros, pag. 53-80. 
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encontramos como um elemento explicativo essencial, a formagao, sua estrutura, e 
seus conteudos. 

Das transformagoes e alterag5es que esta foi sofrendo ao longo do seu percurso 
hist6rico, na sua concepgao e estrutura curricular, encontramos um forte reflexo nas 
representagoes encontradas. 

No que respeita a dimensao atitudinal( elemento fundamental na estruturagao 
das representagoes) relativamente a profissao, expectativas e potencial que !he e 
atribufdo, podemos dizer que o Assistente Social nao aparece como uma figura cin
zenta ou neutra, antes pelo contn\rio em termos de orientagao avaliativa por parte 
dos outros tecnicos, e-lhe dado um certo relevo aparecendo como uma figura que 
em termos atitudinais desencadeia reacgoes emocionais positivas. 

E um profissional que e considerado importante ou indispensavel: pela am'ilise 
que faz dos problemas, pelo tipo de problemas que trabalha, pela forma e natureza 
do trabalho que desempenha. 

Nao queremos terminar esta comLmicagao sem nos interrogarmos sobre o efeito 
das representagoes sociais a que chegamos. 

Primeiro panto 

Pretendemos ressaltar que estas representagoes evidenciam a visibilidade das 
praticas profissionais, o que contradiz um aspecto que tem cal'acterizado ( com ten
c!encia a esbater-se nas gera9oes de formagao recente) a forma da profissao se per
cepcionar na sua interreh19ao com os outros: dificuldade de se objectivar e portanto 
de sever objectivada.7 

Esta visibilidade que vai interferir na construgao das representa96es sociais 
podeni quanto a n6s ter efeitos diversos, quer a nfvel das interac9oes e rela9oes 
sociais estabelecidas com a profissao, quer a nfvel do processo identitario, quer 
ainda na estrutura da forma9ao e do processo formativo de profissionais futuros. 

Constata-se tambem que foi a visibilidacle de novas praticas que desencadeou 
nos sujeitos processos de transforma9ao da estrutura das representa96es sociais. 
Transforma9ao que se traduz no reconhecimento de um campo de saberes e com
petencias prr5prias que se configura numa ocupa9ao que e consiclerada essencial, a 
qual e reconhecido um certo grau de incerteza que envolve sitm19oes que nao 

Iamamoto diz em Rnwm,·ao e conw1W1dorisnw 110 SnTi('o Sociul que ·'o discurso rcitcrativo sobrc o 
caractcr flufdo. opaco do servi~o social. cscondc a indefini~ao do pniprio profissional cliante da dificuldade de 
eluciclar a inser~ao socio-hist6rica objectiva do servi<;o social. Se ha indcfini~ao cla c do A.S. c nao das fuiH;ocs 
da profissao na clivisao socio-tccnica do trabalho." 
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podem ser previa e exaustivamente codificadas e portanto transcendem interven
r;oes de rotina pressupondo a aplicar;ao de wna voriedode de tecnicos, o que !he 
confere um certo nfvel de complexidode. Elementos que segundo Gadrey (1994) sao 
caracterizadores de autononzia prof/ssionol. 

Referenciando-nos a nova representar;ao de "tecnico especffico para a interven
\UO social", podemos encontrar elementos que podem constituir-se como parame
tros para a estrutura\ao da forma\ao. Assim o Assistente Social e percepcionado 
como tendo capacidades treinadas para manejar e se movimentar em varios c6digos: 
sociais, culturais. comunicacionais e institucionais. Donde resulta a atribui\ao de 
uma competencia propria - a media\ao social. x 

Esta media\ao social pode ser entendida como media~'(/o orgoni::.ocionol, medio
~'clo institucional e medio~·ao simb6lico. 

A media~'c/o OJ:~oni::.ocionol, que e interna a propria organiza\ao. pressupoe pro
cessos comunicacionais. ea estrutura\ao de sistemas de alian\as; a media~·ao insti
tucional, externa, entre autarquia e popula\ao, pocle significar a constru\ao/identi
fica\ao 9 de necessidades sociais e a gestao e execu\ao de polfticas sociais. 
implicando negocia\ao e processos de tomada de decisao; a medio~·ao simMlico 
pressupoe a constn1\ao de sociabilidades e de identifica96es sociais, processos de 
discussao e implementar;ao dos direitos de cidadania, articular;ao de culturas. infor
ma96es. linguagens, no quotidiano de vida das popula96es estabelecendo a media-
91\o entre o "m undo dos sistemas e o m undo cla vida". (Habermas, 1987) 

0 exercfcio deste tipo de papel requer uma gama de saberes e de "saber fazer" 
especfficos, os quais as escolas e universidades devem analisar, investir e treinar. 
Pois "nao e apenas a linguagem o instrumento de ac9ao do A.S. mas o trabalho com
plexo de relacionar, correlacionar, propor, acompanhar, avaliar e se implicar em tra
ject6rias e estrategias." (Faleiros, 1994) 

Segundo ponto 

As representa96es sociais desempenham um papel na construr;ao das identida
des pessoais e sociais. 

A identidade social e marcada pela dualidade (Du bar, 1991 ). Dualidacle que e 
resultante de uma articula9ao entre duas transac96es: uma transacr;ao interna ao 
indivfduo (transacr;ao ''subjectiva'') e uma transac9ao externa, entre o indivfduo e as 
instituir;oes e agentes com as quais entra em inten1C91io (transac9ao ''objectiva"). 

·' Para Lllll aprofundamcnto dcstc tcma 1 er cm Falciros. Su/Jcr Prof/ssionu/ e ?Oiler ln.llilllcionul e "Sa
l'ico Sociul Tmiecldrius c E11m1(~io.\". e em B. Goudet. "Lu Fo111ion d'Agcnl de Mcdimion cl scs Lcgilimil(s" 

" Yer M.A. Negreiros "E.11udo c Profiss!le.\" inlnleJWil('!lo Sociuln.c 8. 
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A transac~ao objectiva entre os indivfduos e as institui~oes e aquela que se orga
niza a volta do reconhecimento ou nao reconhecimento das competencias, dos sabe
res e das imagens de si, que constituem os nucleos duros das identidades reivindi
cadas. 

No quadro autarquico analisado, podemos inferir que a transforma~ao e dina
mica encontradas nas representa~oes sociais induzem novas formas de atribui~ao 
(identidade para outrem) que poderao ter interferencia e significado na constru~ao 
de novas identidades profissionais. 

Nao podemos, no entanto, considerar estas como a resultante exclusiva de urn 
processo de atribui~ao de identidades pre-construfdas. De facto, cstc processo nao 
e determinado automaticamente, ou seja, se "o outro" tem um papel importante no 
meu processo de identifica~ao ( cu vejo-me no outro) posso pm·em recusar esta iden
tidadc atribufda e dcfinir-me de outro modo (idcntifica~ao para si). 

Isto pressupoe que no processo de transac~ao subjcctiva, de rela~ao entre as 
idcntidades herdadas (que tem como componente as representa~oes sociais tradi
cionais da profissao) e as identidades projcctadas, aquelas se jam submetidas a um 
proccsso de aceita~ao ou recusa, e estas clecorram de um processo de continuidade 
ou ruptura. No entanto, csta constnt~ao da identiclade profissional nao se clesen
volve autonomamente, cla depende tambem das formas de reconhecimento a nfvel 
institucional por parte das instituir;oes e dos agentes com os quais os profissionais 
cntram cm rcla~ao. 

Pela analise realizada ao longo dcstc trabalho podemos cntao afirmar que, exis
tindo uma tendencia de transformar;ao das representcl~oes sociais tradicionais e 
simultaneamente de constru~ao de novas representa~6es, e verificando-sc tambem 
a atribui~ao de um forte potencial a esta profissao, e demandas que !he sao feitas 
relativamente a novas fun~oes, se encontram criadas condi~oes de reconhecimento 
institucional (transacr;ao "objectiva") que viabilizam a possibilidadc de novas iden
tidades. 

Das entrevistas aos profissionais de servi~o social constatamos uma recusa dos 
modelos assistencialista-humanista e pragmatista-imediatista c nalguns casos 
encontramos a explicita~ao de estrategias desenvolvidas no sentido de um trabalho 
colectivo fomentando a articular;ao inter-institucional e o trabalho de grupo corn 
colcctiviclades locais. 

Desta forma, a produ~ao de novas identidades profissionais far-se-a pela arti
cula~ao entre a transac~ao objcctiva c a transac~ao subjcctiva (qual a identidadc rci
vinclicacla? como me vejo- inclivfcluo, grupo, gcra~ao- profissionalmentc? a que 
pressupostos te6rico-icleol6gicos me referencio?). Sera ncsta articula~ao e pelas 
cstratcgias de iclentifica~ao clcsenvolviclas a nfvel institucional que novas iclenticla
cles profissionais poclem entao ser construiclas. 
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Terceiro panto 

Reconhcce-se gcralmente que as representa~oes sociais enquanto sistemas de 
interpreta~ao regem a nossa rela~ao ao mundo e aos outros, orientam e organizam 
as condutas e as comunica~oes sociais. 

Assim as representa~oes sociais sao sempre tomadas de posi~ao simb6licas, 
organizadas de maneiras diferentes, por exemplo como as opinioes, as atitudes, ou 
os estere6tipos, segundo a sua imbrica~ao nas diferentes rela~oes sociais. 

Duma maneira geral pode-se dizer que em cada conjunto de rela~oes sociais, 
princfpios ou esquemas organizam as tomadas de posi~ao simb6licas que estao liga
das a inser~oes especfficas nestas rela~oes. 

( ... ) E as representa~oes sociais sao os princfpios organizadores destas rela~oes 
simb6licas entre actores sociais, trata-se pois de princfpios relacionais que estrutu
ram as rela~oes simb6licas entre indivfduos ou grupos, constituindo ao mesmo tempo 
um campo de troca simb6lica e uma representa~ao deste campo (W. Doise, 1989) 

Considerando os pontos de chegada desta pesquisa, podemos entao concluir que 
o pensamento social sobre a profissao, ao relevar a existencia de novas representa
~oes sociais, podera, como consequencia, vir a introduzir uma altera~ao, nao s6 no 
campo de representa~oes desta profissao em termos sociais, como tambem na estru
tura das rela~oes simb6licas com ela estabelecidas. 
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