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ETICA E ASSOCIATIVISMO PROFISSIONAL 1 

DinahFerreira • 

F alar de etica, de moral, ou de deontologia e, paramuitos, amesma coisa, pois utilizam estes 
vocabulos como sin6nimos. Existe, porem, algumadiferenya entre estes conceitos. Vale a pena 
pensannos urn pouco na suaetimologia. 

0 vocabulo ETICA tern raiz grega, mas enquanto uns 0 fazem derivar de ethos (costume) 
outros, como Heidegger, preferem faze-lo derivar de Enthos (morada habitual, toca e, 
figuradamente, maneira de ser ). Cicero (no Sec.I a. C.) traduziu etica como ciencia da moral. 
Etica e, porem, paramuitos, urn conceito mais abrangente do que o conceito de Moral, sendo 
significativo o titulo que PaulRicoeurdeu ao artigo que escreveu para. a Encyclopaedia Universalis: 
"Avant la loi morale: 1 'ethique". Assim, "a etica e principio de julgamento das pniticas de urn 
sujeito, quer este seja individual ou colectivo" (Badiou, 1993 :5). 

No que respeita ao vocabulo MORAL, tern raiz latina em mores (costumes) e e 
conceptualmente bastante complexo e rico de sentidos, sendo os mais comurnmente utilizados, 
os tres seguintes: 

1) aMORALcomo realidademoralligadaao agir livre do sujeito confrontado corn a norma 
que o rege (nao ha "coisas"boas ou mas moralmente, apenas o comportamento hurnano relativo 
a elas 9 pode ser); reside aqui o fundamento da diferen9a entre pessoa e coisa; 

2) a MORAL como conjunto de normas de conduta, quer em geral, quer aquelas que sao 
reconhecidas por determinado grupo hurnano (amoral "burguesa'', amoral dos Gregos, etc.), ou 
propostas por determinado autor, corrente ou religiao (amoral de Kant, a moral est6ica, amoral 

I Comunica9iio apresentada ao Semim\rio Deontologia e Estatuto Profissional dos Assistentes Sociais, organizado 
pela APSS, Lisboa, 2 de Mar9o de 1998. 

* Assistente Social, Mestre em Sociologia, docente no ISSS, membro da Direc9iio do CPIHTS. 
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crista, etc.); 
3)aMORALenquantodisciplinafilos6fica,quenaoselimitaaser"urnacienciadoscosturnes", 

conf01me o positivismo sociol6gico de Dlllkheim, nem urna '16gica do discurso moral'' puramente 
descritiva, como a ve o neopositivismo, mas sim nonnativa: trata do dever-ser e nao apenas do 
ser; ou seja, estuda o bem eo mal na ordem do agir. 

. Quanto a DEONTOLOGIA, o vocabulo deriva do grego de6n ( o que deve ser; o que deve 
· fazer -se). E, pois, uma temia dos deveres. 0 tetmo foi introduzido, no segundo quattel do sec. 

XIX, em Deontology or the science of morality, obra p6stumade Jeremias Benthatn que, como 
sabemos, e tido como o patdat·ca do utilitarismo. Ordinatiatnente o tenno deontologia aplica-se 
a uma detetminada classe de deveres, pr6prios de uma situac;ao social, sobretudo profissional: 
deontologiamedica, deontologia jur1dica, deontologia do Servic;o Social. Por vezes o adjective 
"deontol6gico" recebe o sentido do que "deve set)', por oposic;ao ao adjective "ontol6gico" que 
se refere ao que "e". Os jufzos deonticos sao jufzos eticos que tern aver com obrigac;oes morais 
("nao se deve faltar a palavra") e nao eo m juizos aretaicos, que sao juizos sobre a virtude das 
pessoas e acc;oes. 

Assiste-se actualmente a mn regresso as preocupac;oes eticas, que tenderao, cetiamente, a 
aumentar, dados os desafios quotidianos do progresso cientiflco e tecnico e as quest5es de 
cm·acter hurnano e social que lhes subjazem e que vao exigindo, nas palavras de Alain Badiou 
(1993 :5), uma certa "regulac;ao do nosso comentario sobre as situac;oes hist6licas ( etica dos 
direitos do homern), as situac;oes tecnico-cientificas ( etica do servivo, bio-etica), as situac;oes 

. sociais ( etica do ser-ern-conjunto ), as situac;oes mediaticas ( etica da comunicac;ao ), etc. Esta 
exigencia de cornentario, de tomada de posic;ao etica sobre as situac;oes, tern sido como que 
endossada as instituic;oes e acaba por se revestir da autoridade destas, quer sejatn o proprio 
Estado, corn as Comissoes Nacionais de Etica, ou corn expedic;oes militares emnorne da "etica 
dos Direitos do Homem", quer se jam as profiss5es, todas elas se intetrogando sobre a etica. 

Detenhatno-nos urn pouco nas profiss5es, dado que se trata de urn dos vectores, cetiamente 
o mais irnpmiante paran6s, pois foi ele que nos congregou, a todos, neste Seminario. 

0 conceito de proftssiio esta intimamente ligado as profiss5es liberais, do vocabulo ingles 
profession, que os franceses traduzem por profession, embora em portugues igualmente seja 
utilizado para designar a ocupac;ao assalariada, o "oficio", que cmresponde ao metier fi<mces e 
ao tetmo ingles craft. 

Historicamente, tanto as profissoes corno os oficios, com o sentido que acabamos de expor, 
tem origem eo mum nas corporar;oes da Idade Media, epoca em que se distinguiatn os que 
tinham direito ao corpo, ou seja, aqueles que podiatn fazerprute de uma cotporac;ao reconhecida, 
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daqueles que nao tinham esse direito, como os trabalhadores brac;ais, os jomaleiros. 

Tanto as artes liberais como as mecanicas, tanto os artistas como os artesaos, todos os que 
produziam obra, quer intelectual quermanualmente, tinham direito aorganizar-se em corporac;Oes, 
as quais garantiam a autorizac;ao de exercer uma "arte", ou "oficio", e de defender o seu 
monop6lio e os seus privilegios no interesse do ''hem eo mum". 

Os rituais de admissao nas corporac;Oes, para "professar'' uma arte, incluiam uma "profissao 
de fe" atraves da qual os artifices se comprometiam a cumprir as regras, a guardar os segredos 
ea honra.r e respeitar os ')urados", que eram controladores eleitos e reconhecidos pelo poder 
real. 0 terrno profissao deriva desta "profissao de fe". Corn o desenvolvirnento das Universidades, 
as artes liberais e as artes medlnicas cornec;aram a dissociar -se, levando a oposic;ao entre as 
"sete artes liberais" que passaram a ser ensinadas nas Universidades e "cujas produc;oes 
pettenciam mais ao espirito que a mao'' ( Grande Enciclopedia, citada por Dubar, 1991: 134) e 
que passaram a ser preferentemente designadas por profissoes, e os oficios, ligados as rotes 
mecanicas, "onde as rnaos trabalhavam mais que a cabec;a" (J.-J. Rosseau, citado por Dubar, 
1991: 134) e que iniciaram entao urn processo iiTeversivel de desvalorizac;ao social. 

Quanto as primei.J.·as, as profissoes liberais, longe de desaparecerem, conheceram, corn o 
capitalismo, gran de desenvolvirnento, nomeadamente as profissoes cttia origem se podeni ir 
buscru· as preocupac;oes sociais, como o Servic;o Social, quer estas preocupac;Oes sejan1 devidas 
a aspectos mais altruistas e solidfuios, quer a aspectos mais ligados a interesses individualistas 
de conservac;ao de uma paz social a todo o custo. 

Temos, pois, que as profissoes sao realidades s6cio-hist6ricas ea profissao de Assistente 
Social nao e uma excepc;ao. E ate bastante interessante e extremarnente u.til pru·a 0 proprio 
exercicio profissional e para a compreensao da cultura profissional no Servic;o Social portugues, 
conhecer a hist6ria da profissao e as caracteristicas que os Assistentes Sociais devem ao seu 
posicionamento na estmtura social. 

Como realidades hist6ricas que sao, as profissoes <lificilmente apresentarn raizes de sentido 
unico e, se bern que a sua institucionalizac;ao se possa atribuir, concretarnente e num dado 
contexto hist6rico, a urna qualquer entidade ou gmpo social, corn razoes estrategicas irne<liatas 
mais ou men os evidentes, a sua genese teni de serprocurada no evoluir das sociedades, nos 
complexes dinarnismos das relac;Oes sociais, no desenvolvirnento das ideias, na emergencia das 
ideologias. E neste quadro que se podera entender a pertinenciada tese de AlcinaMartins (1995) 
sobre a genese do Setvic;o Social portugues, arrancando-o da exclusiva e tradicional raiz 
doutrinfu·ia ligadaa Igreja Cat6lica, que lhe tern si do atribuida porvru·iados autores e abrindo urn 
veio laicista e socialistana sua genese, ligado ao idefuio republicano de assistencia publicae de 
solidarismo. 
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Este eixo, como fundamento da profissao, nao estani, inclusive, muito afastado, 
temporalrnente, da pratica e da cultura profissionais do Servic;o Social pmtugues. Serao prova 
disso nao s6 0 facto de 0 corpo profissional, aparentemente, nao ter sido afectado de forma 
negativa pelas convuls5es que, ao nivel dos servic;os publicos e privados, atravessaram o periodo 
p6s 25 deAbril de 1974, mas tambema experiencia sindical organizativados Assistentes Sociais 
nos an os que precederam 197 4, ao estabelecer lac;os de solidariedade corn a luta de outros 
1rabalhadores e ao promoverum grande movimento participativo nos debates intemos da pro:fissao, 
os quais congregaram, pela primeira vez na hist6ria do Servic;o Social em Portugal, o interesse e 
a participac;ao massiva dos Assistentes Sociais de todo o Pais. Estes sinais, de facto, parecem 
apontar no sentido da presenc;a de uma cultura solidaria e muito pouco corporativista, corn 
bastante visibilidade nos anos 70, no seio do Servic;o Social portugues. 

E que a cultura pro:fissional nao se constr6i a partir das intenc;Oes e estrategias dos instituidores 
fo1mais da pro:fissao, quaisquer que se jam essas entidades e os seus contextos mas, antes de 
mais, a pmtir da vivencia dos seus a gentes, quer entre si, na c1iac;ao dos seus sign os e ritos, quer 
na sua inter -rela<;ao corn a sociedade global, no conjunto dos sentidos, signi:ficados, imagens, 
representa<;6es as mais diversas, que outros e eles pr6prios airibuem as suas acc;oes, numa 
multiplicidade de dinamicas, de valores e de concepc;5es culturais presentes em cada um deles, 
enquanto sujeitos hist6ricos que sao. 

Nesta construc;ao da cultura pro:fissional tern tambem urn papel estmturante as Escolas, 
contJibuindo, entre muitos outros aspectos, para o aparecimento do modelo culturalligado a 
associa<;ao ou a dissocia<;ao entre ciencia e pro:fissao, trac;o que constitui, tambem, indicador 
in1portante do movimento intemo das pro:fiss5es. 

E born lembrar, e nao quero deixm·passar esta opmtunidade sem o fazer, que este anode 
1998 marca uma data hist6rica no Servi<;o Social: faz 1 00 anos a cria<;ao do primeiro curso de 
Servi<;o Social. Mary Ell en Richmond (1861-1928) -que, corn Jane Addams (1860-1935) 
constituem duas das mais destacadas personalidades pioneiras do Servi<;o Social- sugeriu, na 
ConferenciaAmericanaem Toronto em 1897, a criayao de urn curso pma prepmarpessoal pma 
os tmbalhos sociais e essa ideia concretizou-se precismnente em 1898 corn a organizac;ao de urn 
Curso de Verao que, depois, se transformaria na primeira escola de Servi<;o Social em Nova 
York, patrocinada pela Columbia University, a qual, no entanto, s6 viria a ser incorpomda nesta 
Universidadeem 1940. 

E oportuno dizer que estas duas referencias pessoais no Servi<;o Social constituimn,ja, duas 
formas distintas de trabalhm· a pobreza e as questoes sociais, sendo que Jane Addmns, tida como 
reformadora e socialmente mais avan<;ada, foi a cri ad ora, em 1889, das Hull House, uma 
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especie de Centros Sociais, sendo altamente criticado trabalho preconizado por Mruy Richmond, 
a cujos seguidores chamava de "visitadores", por oposic;ao aos seus "residentes" das Hull 
Houses. Por sua vez, Mary Richmond, criticava o trabalho destes ultimos, escrevendo: "A 
perfeic;ao do metodo caritativo contrasta corn as atitudes dos reformadores, que querem fazer 
tudo rapidamente e ao mesmo tempo"( citado por Vieira, 1984 :65). 

De resto, esta reflexao, que nos remete para a diversidade e para o conflito de interesses 
dentro das profiss5es, e cruacteristica de uma abordagem na linha do interaccionismo simb6lico 
o qual considera, ao contrario das abordagens funcionalistas, que as profiss5es nao se con:figuram 
como blocoshomogeneos, corn todososseusmembrospartilhando, damesmafonna, identidades, 
interesses e valores, como se estes resultassem apenas de processos unilaterais de socializac;ao 
so:fi'idos nas respectivas escolas. 

Existem, pois, varias abordagens para o estudo das profissoes, mas, sem sombra de duvida, 
o que poderemos considerar e afirmar e que somos uma profissao corn hist6ria e corn urn 
estatuto social e profissional invejavel no seio das profissoes ligadas ao social e so m os, ainda, 
detentores de urn titulo profissional, do que nem todas as ocupac;oes que aspiram ao estatuto de 
profissao se podem orgulhat; titulo que e necessario homar e defender. 

Nesta linha vale a pena falm· de uma dimensao do perfil do Ac;sistente Social que remete pata 
o falso problema da dicotornia intelectualltecnico. Esta visao dicot6mica de cariz positivista, e 
que faz uma separac;ao quase absoluta entre aqueles que pensam e aqueles que executam, 
acredito ter sido ultrapassada no seio do Servic;o Social. A pratica profissional do Assistente 
Social sempre lhe exigiu uma fmmac;ao altamente qualificada, que lhe permitisse, 
simultaneamente, compreender os fen6menos sociais e os problemas que afec:tam os indivfduos, 
os gmpos e asociedade em geral e, do mesmo passo, gizat· estmtegias e model os de intervenc;ao 
capazes de enfrentar esses problemas. Essa necessidade de desempenho em dois plat1os nunca 
causou aosAssistentes Sociais qualquer desconforto qUatlto as acy5es desenvolvidas directamente 
no ten·eno, quercom individuos ou pequenos gmpos, querem trabalho corn comunidades. 

Persiste, no entanto, na realidade portuguesa, a autodenominac;ao dos Assistentes Sociais 
como tecnicos, em detrimento do uso do seu titulo profissional, o que tern as suas raizes s6cio
hist6ricas naluta porum estatuto no seio da Func;ao PUblica em Portugal, no inicio dadecada de 
70, aquando da ctiac;ao das chamadas carreiras tecnicas, numa altma em que a reivindicac;ao do 
reconhecirnento como tecnico eraaltamente irnportante no seio do Serviyo Social, nomeadamente 
em termos salariais. Esta autodenominac;ao que, de certa maneira, tera contribuido para a 
constmc;ao de uma eventual representac;ao social dos Assistentes Sociais como pessoal 
exclusivamente tecnico e, portanto, ligado apenas a func;oes de execuc;ao, tern contribuido, 
tambem, para consolidar essaauto e hetero imagem e, lamentavelmente, nao deixara, porcerto, 
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deperdurar ainda por algum tempo. Esperemos que nao muito. 

Neste longo percurso, o perfil s6cio-econ6rnico eo universo cultural dos alunos ( e, porque 
nao dizer, tambem dos professores e, consequentemente, dos profissionais ), tern sofhdo urn 
empobrecimento; eemboraaausenciadeestudosmais antigosnaonospennitafazercomparay5es 
fiaveis, e possivei constatar, atraves da observa<;ao directa da realidade hist6rica e de urna 
pesquisade 1994 (F erreira, 1994) que, por exemplo, 30% dos grupos domesticos de origem dos 
licenciados em 1990 pelo ISSSL eram provenientes da categoria s6cio-profissional de operarios 
industriais e assalariados agrfcolas; que 24% eram trabalhadores independentes e agricultores 
e que apenas 9% provinham de quadros intermedios, tecnicos e cientificos. 

Ainda corn base no mesmo estudo, verificamos que 64% dos pais desses profissionais 
licenciados em 1990 nao tinhan1 mais do que ainstru<;ao primaria e que apenas 7% apresentavam 
um grau de instru<;ao de nivel superior, baixando este para 3% no caso das maes. Alias, o 
empobrecimento s6cio-econ6mico e cultural do cm~unto da popula<;ao escolar, cujas causas se 
poderao ir buscar, entre outros factores, a democratiza<;ao do ensino superior, e certamente 
comum a toda a Academia, mas repercute-se, obviamente, no mercado de trabalho. 

No caso do Servi<;o Social portugues esse abaixamento do universo cultural dos alunos e, no 
en tanto, concornitante a exigencia de maior qualifica<;ao intelectual e cultural delivada da propria 
necessidade de consolida<;ao do grau acadernico, o que nao deixa de constituirurna contradiyao, 
alias tambem apontada por Paulo Netto (1996: 11 0) para a realidade brasileira. 

Ainda no que respeita a questao do perfil profissional, a sua pretensa articula<;ao corn o 
mundo do trabalho, deurna fonna extremamente forte, e urn debate bastante delicado. See cetto 
que uma rela<;ao positiva corn o mercado de trabalho e condi<;ao para urna inser<;ao profissional 
rapida e nao traumatizante para os novos profissionais, nao e men os verdade que podeni con-er
se o risco de a fmma<;ao se ligar directa e exclusivamente as necessidades empfricas daquele, 
sempre pontuais, transit6tias, imediatistas, corn todos os inconvenientes que isso acruretara, 
nomeadamente no que respeita a descaracteriza<;ao profissional, se se deixru· de equacionar, 
globalmente, a problematicada forma<;ao. 

Aqui se colocarao tambem os aspectos ligados ao que actualmente em Pmtugal se vem 
chamando de especializa<;ao masque, em minha opiniao, apenas configura uma forma<;ao 
atornizada, inconsequente, altamente redutora e descaracterizante da profissao. A necessidade 
de fmma<;ao direccionada a alguns problemas especificos danossa 1-ealidade social nao pode ser 
ignorada mas deve ser adquirida, no que respeita a forma<;ao inicial, atraves dos espa<;os 
pedag6gicos dos seminarios tematicos e de cadeiras de op<;ao, devendo todos eles apresentar 
fmmas organizativas de gt-ande flexibilidade, consolidru1do-se tambem a g1m1deresponsabilidade 

lntervcnc;ao Social. 19. 1999 



Etica e associativismo profissional 

na formac;ao permanente dos Assistentes Sociais, porparte das Escolas e, porque nao dizb.lo, da 
pr6priaAssociayao e de outras instituic;oes ligadas ao SeiViyo Social. 

Os sinais do rnundo do trabalho nao podern ser as Unicas fontes de alimentayao das questoes 
da forrnac;ao. A resposta directa sera sernpre urna resposta fundarnentalrnente tecnico
instrurnental eo que e necessaria e ser -se capaz de arquitectar respostas alternativas e de 
estabelecer prioridades, rnuito ernbora tarnbern se deva ser possuidor de grande eficiencia e 
efidcia operativa. 

Sornos, pois, uma profissao corn saber e corn transrnissao academicadesse saber ao rnais 
alto nivel do sisterna oficial de ensino. Porern, algo ainda nos falta para que possamos ser 
considerados corno uma verdadeira profissao. E isso tern a vercorn o nosso ainda fraco nivel de 
associativisrno. E nao se t:rata aqui do nfunero de associados, rnas sim da estrutura intema que 
tern os dado anossaAssociayao. Ernbora exista alguma diversidade entre os autores que se tern 
dedicado ao estudo dos trayos caracteristicos das profissoes, hahabitualrnente tres crirerios que, 
embora provenientes das abordagens funcionalistas das profissoes, se poderao considerar 
consensualmente aceites pelos auto res que, rnais recen:iernente, defendern acornplernentaJ.idade 
das abordagens das varias escolas sociol6gicas para o estudo das profissoes, e que sao os 
seguintes: 

-a especializac;ao do saber, que traz consigo urna detenninac;ao precisa e aut6noma das 
regras da actividade; 

- urna forrnac;ao intelectual de nivel superior, o que supoe a existencia de escolas de 
fo1mayao devidamente reconhecidas; 

- urn ideal de servic;o, que ape la ao estabelecimento de urn c6digo deontol6gico e ao seu 
controlo pelos pares. 

Relativarnente ao prirneiro critelio e ao Servic;o Social pmtugues, corn 63 anos de fmmac;ao 
acadernica, o perfil dos seus profissionais foi-se delineando e sedirnentando ao longo dos anos e 
se bern que "a especializac;ao do saber" nern sernpre tenha si do materia pacifica ao nivel da 
acadernia, dado o caracterp1ivado das suas instituic;oes de fmmayao, parece constituir hoje uma 
questao menos polernica, a partir do reconhecirnento da capacidade que, desde 1991, e 
reconhecida as escolas de ensino superior de Serviyo Social a atribuic;ao do grau academico de 
licenciatura. 

Quanto a "determinac;ao precis a e aut6noma das re gras da actividade", era ja visivel, por 
parte das entidades ernpregadoras, o reconhecimento da autonorniano controlo do processo e do 
conteudo do trabalho no inicio dos anos 70 ao serem negociadas pela organizayao profissional 
entao existente-o Sindicato dos Profissionais de Servic;o Social- as condic;oes do exercicio 
da profissao e do uso exclusivo do titulo profissional de Assistente Social nas convenyees colectivas 
de trabalho. Na linha do fortalecimento desta cru-acteristica se encontra o diploma legal de 1991 
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que cria e regulamenta a carreira de tecnico superior de servivo social. 
0 segundo travo caracteristico das profissoes, a "fmmaviio intelectual de nivel superior'', e 

o reconhecirnento das Escolas sempre o tivemos, embora o grau academico, como virnos, s6 
tenha si do conseguido em 1991. 

Quanto ao terceiro e Ultimo crirerio-''ideal de servivo e existenciade urn c6digo deontol6gico 
corn controlo pelos seus pares"- nao pode ser considerado integralmente satisfeito, dada a 
ausencia de coberturn legal que nos permita, sem quaisquer duvidas, o controlo daactividade dos 
nossos pares. A nossa dinfunica associativa, visando esse desiderata, foi desenvolvida apenas 
depois do 25 de Abril de 1974 e dessemovimento nasceu, em Janeiro de 1978, aAssociavao dos 
Profissionais de Servivo Social Embora a Associaviio seja membra da FlAS-Federayao 
Intemacional dos Assistentes Sociais, cujo c6digo deontol6gico adoptou, em 1979, niio sendo de 
inscrivao obrigat6ria, nao pode representar todos os Assistentes Sociais, nem controlar legalmente 
a actividade destes. Assim, o Servivo Social portugues, embora possua mn grau muito avanvado 
de profissionalizaviio, parece nao ter ainda atingido plenamente as condivC\es para ser consider-ado 
completamente uma profissao, do ponto de vista de todos os criterios referidos. 

E preciso, no entanto, notar e salientar que s6 parcialmente e no que concerne a os aspectos 
de ordem formal (a exisrencia de urn C6digo Deontol6gico e respectiva estrutura de salvaguarda 
do seu curnprimento) e que aAPSS nao pode curnptir o terceiro dos clirerios de caracteriza9ao 
apontados para se considemrurna actividade como profissao. De facto a primeira parte do tra9o 
caracterizador, que remete para a existencia de urn ideal de servi9o e, consequentemente, par-a 
a existencia de urna matriz axiol6gicano Servi9o Social, essa, de facto, poderemos afirmar· que 
existe. Salvaguar·dados aspectos divergentes no que possa respeitar a ideologias pessoais ea 
metodologias de intervenviio e, mesmo, de investigaviio, existe urn substracto de patrim6nio 
comurn e urna ideologia profissional a partir dos quais nos entenderemos. E for9oso que nos 
entendamos. Prova disso ea enorme quantidade de C6digos Deontol6gicos que os nossos colegas 
de tantos paises ja constnrimm e pelos quais se regem. Igualmente a litemtut-a produzida no seio 
do Servi9o Social vet"Sando, directa ou indirectamente, os valores na ac9ao do Servi9o Social, 
disso nos convencem. 

0 debate sobre o C6digo Deontol6gico dos Assistentes Sociais portugueses esta aberto e e 
urgente. Nao sera, porem, urn debate pacifico. Nem deveremos pretender que ele seja aligeirado. 
Pelo contrario. S6 daremos mostras danossamatutidadeprofissional se soubetmos e conseguitmos 
travar· esse debate identificando, corn a sabedmia da ex:periencia, as quest5es essenciais e sobre 
elas construitmos os principios orientadores. 

Levantar-se-ao, assirn e desejavel, muitas vozes mas haven!, certarnente, entre n6s, alguns 
que nao deixarilo de preferir este estado de coisas. Deveremos, no entanto, saber ouvir -nos pois 
penso que todos ganharemos se, cada urn de n6s, avan9ar, o mais claramentepossivel, corn as 
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suas pr6prias reflex6es. Desde logo haveni aqueles para quem, falar de etica, falar de deontologia, 
sera urn sintoma de renuncia da capacidade humana em entrar na propria composi9ao e 
desenvolvimento das chamadas verdade eternas. Ha vera, tambem, quem receie ( e auto res 
como AlainBadiou o temem) que haja na nossasociedade uma "ideologia erica" que se constitua 
o adversario principal de todos os que se esforvam por fazer valerum pensamento, qualquer que 
ele seja. Sou de opiniao de que nao ha que ter medo, masque se tomara necessario estar atento 
ao possivel eperigoso fechamento do "pensamento etico". Todos os c6digos sao, por natureza 
urn tanto estaticos. Por isso mesmo, sejamos abertos mas saibamos, tambem, evitar o niilismo 
paralisante. Seria muito born que tivessemos a sabedoria de trabalhar corn urn conceito de etica 
que, como diz Alain Badiou (1993 :78), "subordine a nmma ao progresso das verdades" ... 
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