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CONTRIBUI<;OES DA PSICOLOGIA 
SOCIAL COGNITIVA 

PARA A COMPREENSAO DO SERVI<;O SOCIAL 

Felix Neto (*) 

RESUMO 

Pretende-se com este artigo ilustrar como a Psicologia Social Cognitiva pode contri
buir para compreender alguns aspectos do trabalho social. Sao apresentadas investiga
roes francesas recentes que se articulam em torno de tres questoes principais: funciona
mento da norma de internalidade no serviro social; teorias implfcitas da personalidade 
no serviro social, e .finalmente o julgamento em situarao de peritagem no serviro social. 

1/ INTRODU<;AO 

Existe em Amsterdam o museu de Vicente Van Gogh onde ressalta o contraste entre· 
o tranquilo contexto em que se insere e a tumultuosa vida de urn genio. A 23 de Dezem
bro de 1888 Vicente Van Gogh corta corn uma navalha parte da sua orelha esquerda, lava
-a corn cuidado, embrulha-a e leva-a a uma prostituta chamada Raquel, pedindo-lhe para 
<<Conservar este objecto cuidadosamente» (Runyan, 1981, p. 1070). Ap6s este acontecimento 
dramatico seguiram-se outros ate que o artista se suicidou dois anos mais tarde. 

Levanta-se a questao de se saber porque e que Van Gogh efectuou este acto. Runyan 
(1981) passa em revista 13 explicac;oes que foram sendo avanc;adas ao longo dos anos para 
tentar responder a essa questao. 

Uma dada acc;ao pode ser explicada de diversos modos. Precisamente o objectivo do 
questionamento cientffico e escolher as vias alternativas para explicar o comportamento. 
Neste artigo seguiremos a via da Psicologia Social. Encontram-se duas tendencias que atra
vessam a Psicologia Social nos anos 70 e 80: a intluencia crescente da perspectiva cogni
tiva e o enfase na vertente aplicada. Se os factores cognitivos como as atitudes, as cren
c;as, os valores tern si do uma area de investigac;ao privilegiada na psicologia social, como 
se disse, esses t6picos tern no entanto sido olhados de uma forma recentemente. Muitos 
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investigadores julgam que o entendimento de uma amp la gama de fen6menos sociais po
de ser enormemente aumentada caso se adopte a estrategia em que se procurem compreender 
antes de mais os processes cognitivos que estao subjacentes (Marckus & Zajonc, 1985). 
Atraves desta perspectiva procura-se saber como opera a mem6ria, coma ocorre o racfo
cfnio e coma e integrada a informac;:ao pela mente humana em processos sociais comple
xes, como por exemplo, nos estere6tipos, nas decisoes de grupo. 

Nas duas ultimas decadas tern-se verificado urn crescente interesse na investigac;:ao apli
cada. Uma pleiade crescente de psic6logos sociais tern aplicado os seus conhecimentos 
e competencias aos domfnios da saude, dos processes legais, do funcionamento das orga
nizac;:oes ... Esta tendencia reflecte, em parte, o facto de que as teorias desenvolvidas na 
disciplina estao-no suficientemente para poderem ser aplicadas a problemas sociais im
portantes. Esta tendencia pode tambem ser o reflexo de uma procura de <<relevancia>> nas 
ciencias sociais. 

Neste artigo situar-nos-emos na confluencia dessas duas tendencias actuais da Psico
logia Social, a cognitiva ea aplicada. Propomo-nos ilustrar coma pode a Psicologia So
cial cognitiva contribuir para compreender' alguns aspectos do servic;:o social. Dentro desta 
6ptica apresentar-se-ao, de modo sintetico, investigac;:oes francesas recentes. Os trabalhos 
a que sera feita referenda sao essencialmente os de Le Poultier (1986, 1987) e de Briche 
e Mullet (1985, 1987). · 

A exposic;:ao articular-se-a em torno de tres questoes principais: 
a) o funcionamento da norma de internalidade no servic;:o social; 
b) teorias implfcitas da personalidade no servic;:o social; 
c) e enfim, o julgamento em situac;:ao de peritagem no servic;:o social. 

llJ A NORMA DE INTERNALIDADE 

Foram numerosos os trabalhos suscitados pela noc;:ao de internalidade introduzida no 
campo cientffico por Ratter em materia de representac;:ao do control a dos reforc;:os. A grande 
maioria dos trabalhos utilizam a variavellocus de controlo enquanto variavel diferencial, 
enquanto outros demonstram o seu aspecto normative. A valorizac;:ao social da internali
dade demonstrada por certas investigac;:oes e a expressao de uma norma: a norma de in
ternalidade. 

Le Poultier (1986) efectuou duas experiencias corn o intuito de testar hip6tese relati
vas ao funcionamento .da norma de internalidade no servic;:o social. No primeiro tentou 
verificar que o facto de se expor as praticas educativas dos trabalhadores sociais leva os 
jovens a estabelecerem uma Iigac;:ao mais sistematica entre o que fazem eo qtie lhes acon
tece (controlo interno) . Numa 'segunda experiencia mostrou que os trabalhadores sociais 
utilizam a tendencia a internalizar como criteria positivo para avaliac;:ao da evoluc;:ao dos 
inadaptados sociais. 

2.1) Aquisi~ao da norma de internalidade 

Foi efectuada uma primeira experiencia numa amostra de 68 jovens dos dois sexos corn 
idades oscilando entre os 14 e 18 a nos. Estes jovens encontravam-se em lares de acc;:ao edu-
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cativa ou de acolhimento por dificuldades de adaptac;:ao social. Metade da amostra encontra
-se nos lares ha menos de urn ano ea outra metade ha urn ano ou mais. Estes jovens estan
do expostos M mais tempo as praticas educativas dos trabalhadores sociais esperava-se 
que dessem explicac;:6es mais internas que os outros. Le Poultier elaborou urn questiona
rio de locus de controlo (Rotter, 1966) corn 20 itens cada urn, corn duas proposic;:6es entre 
as quais o sujeito devia escolher uma. Por exemplo o item 18 esta redigido do seguinte modo: 

«Os amigos e as amigas corn que me entendo melhor:» 

- Foi urn pouco por sorte que nos encontramos (externa); 
- Foi eu que escolhi estar corn eles (interna); 

0 ) score da internalidade/externalidade podia pois variar entre 20 (maximo de inter
nalidade) e 40 (maximo de extetnalidade). Os resultados mostram a existencia de uma di
ferenc;a significativa das medias entre os sujeitos que estavam nos lares M menos de urn 
ano (29,03) e ha urn ano ou mais (27,56). Os sujeitos que esHio M mais tempo nos lares 
tendem a explicar o que lhes acontece de modo mais interno. Estes resultados vao no sen
tido da aquisic;:ao da norma da internalidade nos que estiio ha mais tempo expostos as pra
ticas educativas do servic;:o social. 

Diversos efeitos que poderiam explicar estes resultados foram controlados. Em parti
cular foram constitufdos grupos corn idade equivalente pois caso contrario os resultados 
apresentados poderiam ser interpretados como a aquisic;:iio da norma de internalidade que 
se desenvolve corn a idade e nao tanto devido a exposic;iio as praticas educativas. Nos jo
vens de 14 a 16 anos a diferenc;:a entre os dois grupos e estatisticamente significativa. Nos 
jovens corn 17 anos ou mais os resultados nao siio estatisticamente significativos, mas a 
diferenc;:a vai num sentido identico ao resultado precedente. 

As condic;:6es em que foi efectuada esta primeira experiencia poderiam deixar supor 
que as respostas dosjovens estariam imbuidas de desejabilidade social na medida em que 
sabem por experiencia que as respostas predominantemente internas siio recebidas me
lhor pelas assistentes sociais que as externas. Daf que Le Poultier fosse levado a repetir 
a experienciajunto de uma amostra mais restrita de 36 jovens em condic;:6es que reduzis
sem a implicac;:iio dos trabalhadores sociais nas administrac;:6es dos questionarios. Assim 
o mesmo questionario que fora utilizado precedentemente foi apresentado aos jovens co
mo emanando de objectivos universitarios niio tendo relac;:iio corn o funcionamento do Jar. 
Encontrou-se de novo que a media dos jovens vivendo nos lares M menos de urn ano e 
significativamente maior (28,71) que nos que la vivem ha urn ano ou mais (27,37). 

Enfim, Le Poultier tentou situar estes resultados em relac;:iio aos jovens que frequenta
vam a escola secundaria. Foram recolhidos dados corn o mesmo questionario em 64 jo
vens que ,niio passavam por problemas importantes de adaptac;:iio social nem estavam em 
relac;iio corn o servic;:o social. Os resultados destesjovens bem como os das duas amostras 
anteriores encontram-se agmpados no quadro I. 

A media obtida por este grupo de controlo e significativamente diferente dos resulta
dos dos jovens habitando M menos de urn ano nos lares. Ja niio aparecem diferenc;as sig
nificativas entre o grupo de controlo e os jovens que residiam no Jar ha urn ano ou mais. 
0ma das func;:6es da exposic;iio a praticas educativas do trabalho social e a aquisic;:iio de 
uma norma de internalidade, particularmente sensfvel para os jovens entre os 14 e 16 an os. 
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Quadro 1 

Medias e desvios padroes dos scores de externalidade 

Gmpo I 
ha mcnos de ano 
no lar 
(N = 51) 

Grupo 2 
ha um ano 
ou mais no lar 
(N = 53) 

Gmpo de controlo 

(N=64) 
-- -- ---------------------- - -- -- - ------------- - ---- -------- ---- --

Media 
Dcsvio-padriio 

28,92 
2,32 

Fontc: Le Poulticr (1986). 

27,49 
2,30 

2.2) Norma de internalidade e progn6stico social 

27,88 
2,80 

----- ·---- --

0 servic;o social produz efeitos cognitivos ajudando as pessoas implicitamente a ad
quirir uma norma de internalidade. Foi o que mostrou a experiencia a que se acaba de 
fazer referencia em jovens vivendo num Jar de educac;ao especializada. E pois de esperar 
que esta norma de internalidade tambem opere na mente das assistentes sociais enquanto 
criteria avaliativo dos comportamentos e predictivo do evoluir das pessoas que estao a seu 
cargo. Para testar a hip6tese de que os assistentes sociais valorizam as atitudes e as con
dutas que se referem a internalidade Le Poultier comparou progn6sticos emitidos por urn 
grupo de 30 assistentes sociais e por urn grupo de 30 estudantes em biologia a prop6sito 
do caso de tres pessoas que eram tomadas a cargo dos servir;os sociais. Todas as informa
c;oes sobre estas tres pessoas reduziam-se ao modo como cada uma havia respondido a 
dois questiomirios: urn de locus de controlo e o outro de atribuic;6es. Os questiomirios 
sao apresentados aos dois grupos como se fossem preenchidos pelas tres pessoas. As res
pastas estavam programadas de modo que uma pessoa fosse fracamente interna, outra me
diamente interna e a terceira fortemente interna. As assistentes sociais e aos estudantes 
era-lhes pedido para classificarem os casos em func;ao do progn6stico mais ou menos fa
vonivel inspirado pelas respostas aos questiomirios. Nas assistentes sociais as respostas 
predominantemente internas suscitam urn progn6stico mais favonivel que as configura
c;oes de respostas predominantemente externas. Tal efeito manifestou-se em proporc;oes 
identicas no questionario de atribuic;ao e no de locus de controlo. Pelo contrario os estu
dantes julgaram positivo o recurso a externalidade para explicar as condutas. 

Ill/ 0 EFEITO INDUCTOR DA NO<;AO DE ASSISTENTE SOCIAL 

Uma sequencia gravada em vfdeo de cinco minutos que mostrava duas pessoas senta
das numa mesa ea conversar sobre urn determinado assunto foi apresentllda a estudantes 
universitlirios. 0 cenario e as pessoas tinham sido escolhidos de modo que independente
mente do que diziam, a situac;ao podia corresponder a duas situac;oes diferentes. A urn 
grupo de 60 estudantes foi anunciada previamente a sequencia como tratando-se de uma 
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conversa entre duas amigas que discutiam sobre urn assunto em que niio estavam, total
mente de acordo. Noutro grupo de estudantes foi apresentada a sequenciua como mos
trando uma assistente social e uma mulher <<caso social» que pedia para a encontrar. De
pais cada grupo via as sequencia sem som para que a mesma grava~iio fosse compatfvel 
corn as duas situa~oes. A experiencia foi apresentada como visando avaliar a personali
dade atraves da comunica~iio niio-verbal. No fim os sujeitos avaliavam as duas pessoas 
numa grelha de tra~os de personalidade. 

Os resultados mostraram que a frequencia de utiliza~iio de certas palavras-chave varia 
segundo as situa~oes . Na situa~iio «trabalho social» a pessoa que desempenha o papel de 
assistente social foi descrita como sendo seria, atenta, racional, firme, simples, directa, 
demonstrativa e aberta. A mesma pessoa na situa~iio <<duas amigas>> era dubia, egocentri
ca, emotiva, teimosa, expansiva, nervosa, impulsiva, convencida. Ja a outra pessoa quando 
na situa~iio de caso social era culpabilizada, nervosa, pouco a vontade, ansiosa, prostra
da; na situa~iio de amiga que discutem era acolhedora, maternal, racional, calma, seria, 
reflexiva, pensativa, reservada. 

Le Poultier recorreu a analise factorial das correspondencias o que lhe permitiu ilus
trar o caracter avaliativo das dimensoes subjacentes. 

Na figura 1 pode-se ver que a primeira personagem, caso social ou amiga, opoem-se 
no factor 1. Perto do <<Caso social>> projectam-se caracterfstcas mais conotadas negativa
mente como nervosa, pouco a vontade, culpabilidade e ansiosa. No lado oposto perto de 
<<amiga>> aparecem tra~os mais positivos como calma, maternal e acolhedora. 

Figura 1: Primeira personagem: Caso social/amiga 

Factor 

Convene id a 

CASO SOCIAL 

Nervosa 

Pouco a vontade 

Culpabilizada 

Emotiva 

Rmte: Le Poultier (1986). 

Duhia 

Atcnta 

Ansiosa 

Prostrada 

Scria 

Pcnsativa 
Rcservada 

Ahcrta 

Firmc 

Racional 

AMIGA 

Scm cxprcssiio 

Factor I 

Acolhcdora 
Calma 

Maternal 
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0 primeiro factor parece corresponder igualmente a uma dimensao avaliativa para a 
segunda personagem, assistente social ou amiga (figura 2) . Af a amiga e descrita como 
dubia, egocentrica e emotiva e a assistente social como racional, seria, atenta. 

Figm;;a 2: Segunda personagem: assistente social/amiga 

Factor 

Duhia 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Racional Finne 

Dominante Convene id a 

Voluntario 

Nervosa Egoccntrica 

Seria Emotiva 

Dircctiva Impulsiva 

Demonstrativa Expansiva Factor I 

Aherta 

Atenta Extcriorizando-sc AMIGA 

Sincera 

Simples 

Acolhcdora 

funte: Le ~ultier (1986). 
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Esta experiencia mostra-nos que, para alem das descric;oes personol6gicas estarem es
truturadas em grande parte por uma dimensao de valor, as noc;oes de assistente social e 
de caso social, na medida em que nas situac;oes observadas certos trac;os foram maxima
lizados, outros atenuados ou inferidos a partir de trac;os dominantes, tern a caracteristica 
das teorias implfcitas da personalidade (Beauvois, 1982). 

IV/ JULGAMENTO EM SITUA<;AO DE PERITAGEM 

0 estudo a que iremos agora fazer referenda situa-se no quadro dos trabalhos sobre 
a abordagem experimental da actividade de julgamento em situac;ao de peritagem (Briche 
& Mullet, 1987). Em geral estes trabalhos pretendem apreender a polftica de utilizac;ao 
dos dados efectuada por peritos corn a ajuda de tecnicas de amilise de regressao. 

Se os julgamentos de peritos em diversos domini os - medica, polftico, jurfdico, psi
col6gico- ja foram abordados nao parece que previamente ao estudo que nos propomos 
analisar, o domfnio do servic;o social tenha sido objecto deste tipo de abordagem . 

Briche e Mullet analisaram o modo como a~sistentes sociais exploram diferentes da
dos de informac;ao para emitirem uma opiniao favoravel ou desfavoravel de candidatas fe
mininas a assistentes maternais. 0 consentimento para uma assistente maternal e dado em 
Franc;a pelo medica chefe distrital da Protecc;ao Maternal e Infantil (P.M .I.) baseado na 
opiniao fundamentada da assistente social completada por urn dossier medica. 

Para emitir esse jufzo em vista de urn consentimento, a assistente social vai ao domicf
lio da candidata. Num tempo limitado, o tempo de uma entrevista, a assistente social de
ve recolher os dados para dar essa opiniao. Numa experiencia efectuada corn 12 assisten
tes SQciais Briche e Mullet estudaram em particular a fidelidade dos julgamentos emiti
dos. Estudaram igualmente as polfticas de utilizac;ao das informac;oes elaboradas pores
tas assistentes socias bem como a consciencia que estas podem ter destas polfticas. 
Abordaram enfim os perfis de candidatas cujo acordo e maior ou que, ao inves, induzi
ram respostas extremamente divergentes. 

Antes de expormos resultados desta experiencia passamos a referir o seu metodo. Fa
ram tomadas em conta 16 variliveis da situac;ao de consentimento experimental. Ha doze 
variaveis principais: a) idade da candidata e das crianc;as; b) numero de filhos da candi
data; c) trabalho anterior da candidata; d) situac;ao profissional do conjuge; e) orc;amen
to;j) alojamento; g) higiene do alojamento; h) opini.ao do Conjuge sobre a escolha deste 
trabalho; i) opiniao dos filhos sobre o projecto; }) concepc;ao educativa da candidata; l) 
presenc;a de jogos e actividades eductivas em casa; m) concertac;ao provavel pais-assistente 
maternal. Foi introduzida uma decima terceira variavel, complementar.'Trata-se de uma 
variavel particular cujas tres modalidades sao: a) presenc;a dum cao grande ein casa; b) 
formac;ao medico-social da candidata; c) nacionalidade estrangeira. As restantes tres va
riaveis foram mantidas constantes: situac;iio matrimonial (casada), saude da famflia (boa) 
e entendimento familiar (born). 

0 conjunto destas variaveis combinou-se num piano factorial ortogonal que servia de 
base para a redac~ao de 81 documentos de cerea de quinze linhas. Cada documento tinha 
a forma de urn relat6rio de assistente social. 
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A amostra tinha como tarefa, por urn I ado, pronunciar-se favoravelmente ou nao sobre 
o consentimento das candidatas a assistentes maternais em cada urn dos 81 casos e, por 
outro ]ado julgar a importancia que pensaram dar, em geral , aos dad os de informac;ao uti
lizados. 

A fidelidade entre suas series de julgamentos s:orrespondentes foi muito var'iavel. Os 
coeficientes de correlac;ao iam de .20 a .87 corn uma mediana de .55. Este valor relativa
mente fraco da mediana denota a dificuldade da tarefa. Nota-se que a infedilidade nesta 
amostra nao parece ser maior que a encontrada noutros estudos do mesmo genero. 

Foi tambem calculado urn coeficiente de correlac;ao entre cada serie de 81 julgamen
tos efectuados por cada perito. Os julgamentos de 8 assistentes sociais estavam bastante 
ligados. Ja os das restantes quatro apareciam isoladas. 0 coeficiente mediano da amostra 
foi de .53. 

0 conjunto das respostas de cada assisterite social foi posta em relac;ao corn as dife
rentes variaveis independentes dos documentos. 0 quadro 2 apresenta os principais re
sultados em term,os de percentagem de variancia explicada. As duas variaveis que em me
dia apareceram mais importantes foram concertac;ao corn os pais (cerea de urn terc;o da 
variancia explicada) e opiniao do conjuge (urn oitavo de variancia explicada). Por ordem 
de importancia as outras variaveis ordenam-se do seguinte modo: concepc;5es educativas, 
opiniao dos filhos , higiene do alojamento, numero de filhos, presenc;a de jogos educati
vos, idade da candidata e das crianc;as, tamanho do alojamento, tipo de emprego do con
juge, trabalho anterior da candidata e orc;amento familiar. 

Quadro 2 
Polfticas de utilizac;ao dos dados pelas 12 assistentes sociais e polftica medica 

AS 

I 5 7 0 I I 5 18 20 10 18 6 8 
2 12 I 5 I 3 7 5 6 7 17 5 31 
3 I 2 3 0 0 14 4 15 3 0 I 57 
4 I 7 I 0 0 3 11 12 14 7 6 38 
5 16 6 5 I 0 I 8 11 16 0 4 31. 
6 I 2 I I 5 I ·5 19 13 I 2 50 

7 4 0 3 3 I 0 8 12 8 25 10 25 
(8) 17 I 0 2 2 8 15 5 6 37 2 6 
9 6 8 3 8 4 2 12 14 12 6 I 23 

10 5 13 4 14 0 10 4 4 3 10 18 15 
11 2 16 I 6 5 ' 4 8 17 10 0 12 21 
12 0 14 I I I 4 3 I 7 30 19 19 
m 5 7 2 3 2 4 8 12 10 10 6 30 

A rnaior parte dos efeitos sao significativos cm a = .05. As pcrccntagcns de variiincia cxplicada fomm arredonda-
das. Para a assistente n.0 I, a variavcl Opiniiio do conjugc cxplica a maior pcrcentagem de variiincia (20%) seguida 
da varilivcl Concep<;iio educativit (18%) em igualdade corn a variavcl higienc (18%). A variavcl Trahalho anterior so 
explica uma parte fnfima (0 %) da variancia cxplicada . .. Os rcsultados das assistcntcs 8 c 10 niio f(lfam tornados em 
conta para o calculo da media tendo em conta a infidclidadc manifcsta pclos seus julgamentos. 

Fonte: Briche & Mullet, 1987. 
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Corn base no calculo das liga<;oes entre cada par de polfticas de utiliza<;ao dos dados 
poderam ser distinguidos dois grupos de assistentes sociais. Urn grupo privilegiava clara
mente as variaveis concerta<;ao corn os pais, opiniao do conjuge, opiniao dos filhos, hi
giene do alojamento. Trata-se pois de uma polftica de utiliza<;ao dos dados que privilegia
va o equilfbrio das rela<;oes entre as pessoas. 0 segundo grupo privilegiava as variaveis 
concep<;oes educativas, concerta<;ao corn os pais, opiniao dos filhos, opiniao do conjuge. 

Recorde-se que ap6s o exame dos documentos se pedia aos sujeitos a importancia que 
atribufam aos dados de informa<;ao utilizados. Por ordem de importancia as principais va
riaveis foram a possfvel concerta<;ao, a idade dos filhos, entendimento do casal, saude ou 
dificuldades dos filhos e saude da candidata. As cota<;oes medias mais fracas foram atri
bufdas as variaveis tipo de emprego do conjuge, forma<;ao medico-social eventual da can
didata, trabalho (ou nao) fora de casa da candidata antes do pedido, presen<;a de urn gran
de ciio em casa, nacionalidade. Entre estes dois grupos ordenaram-se as variaveis do se
guinte modo: opiniao do conjuge sobre o projecto, opiniao dos filhos, numero de filhos 
da candidata, concep<;oes educativas, presenr;a de jogos e actividades educativas em ea
sa, superffcie do alojamento, saude do conjuge, idade da candidata, limpeza do alojamento, 
candidato vivendo s6 ou em casal, rendimentos da famflia. 

0 calculo do grau de acordo entre a polftica de utiliza<;ao dos dados efectivamente efec
tuada e a polftica declarada mostrou que as assistentes sociais enquanto grupo estavam 
notavelmente conscientes (.73) da importancia que atribuem aos diversos dados. 

Briche e Mullet efectuaram ainda uma segunda experiencia corn o fito de estudar even
tuais divergencias de ponto de vista que seriam ligadas a diferen<;as no tipo de forma<;ao 
inicial (medica ou social). Nesta replica da experiencia descrita a amostra e constituida 
por peritos de saude, enfermeiros e medicos, encontraram-se muito pouca~ diferen<;as no 
modo de abordar a tarefa nos dois grupos de peritos (assistentes sociais) e pessoal de sau
de, a forma<;ao inicial dos peritos parece pois ter pouca intluencia no modo como cada 
urn funcionou no quadro deste dispositivo experimental. 

Uma pergunta que inevitavelmente se levanta e a de se saber qual sera o alcance dos 
resultados quando se trata de fidelidade real dos julgamentos dos peritos sobre o terreno, 
dos acordos e desacordos reais entre julgamentos ou entre polfticas. 0 estudo de Briche 
e Mullet tern o condao de sugerir a passagem da experimenta<;ao para a sua aplicar;ao pni
tica; Para se trabalhar na harmoniza<;ao dos julgamentos emitidos no tipo de situar;ao pro
fissional simulada na experiencia haveria toda a conveniencia em distinguir claramente 
0 que diz respeito a colecta das informar;oes-concepr;oes educativas, opiniao do conju
ge ... - e a sua integra<;ao nu m julgamento global. 

Para a recolha das informa<;5es essenciais poder-se-ia utilizar uma grelha cujo uso apre
sentaria,inumeras vantagens: ganho de tempo, defini<;ao clara das variaveis, sistematiza
r;ao da recolha, facit transmissao dos dad os a outro assistente social. .. 

Urn modo de definir uma polftica de integrar;ao comum e tiel poderia sera atribui<;ao 
de urn score a cada variavel, este score total permitiria situar cada candidata a assistente 
maternal relativamente as outras. 

Se se tiver presente que os assistentes sociais, enquanto grupo, revelaram estar bas
tante conscientes da importancia dada as diversas variaveis, urn tal procedimento e sus
ceptfvel de ser posto em pratica. 



68 Intervens_iio Social 

V/ CONCLUSAO 

As experiencias a que acabamos de fazer alusao, situadas no campo da psicologia cog
nitiva, ciencia que aborda os modos e os processos de conhecimento produzidos pelos con
textos sociais ou mesmo eventualmente produtores destes contextos, tern tao somente a 
pretensao de chamar a aten<;ao para o facto dessa disciplina recente tambem poder contri
buir para a compreensao do servi<;o social concomitantemente corn outras ciencias hu
manas e sociais. 

Os exemplos tlescritos mostram que os conceitos de locus de controlo, teorias implf
citas da personalidade e teoria do julgamento social (Hammond, Steward, Brehmer, & Stein
man, 1988) nao tern somente sido utilizadas pelos psic6logos sociais para testar hip6teses 
em estudantes. Perpassa atraves dessas experiencias a amilise das pnlticas e dos efeitos 
do trabalho social. 

Os resultados das experiencias de Le Poultier parecem inserir num processo de natu
raliza<;ao, isto e, as pnHicas do servi<;o social tendem a atribuir causas naturais, estaveis 
e individuais aos comportamentos desviantes. A naturaliza<;ao assenta na prom~ao da nor
ma de internalidade e na avalia<;ao psicol6gica. Os diversos actores do servi<;o social par
ticipam deste processo. As praticas quotidianas das assistentes sociais contribuem para 
o desenvolvimento de uma norma de internalidade dos inadaptados sociais. por sua vez 
osjovens inadaptados que se encontram ha mais tempo a cargo do trabalho social, relati
vamente aos que o estao a men os, aproximam-se mais do polo de internalidade. Esses jo
vens creem-se que o que lhes acontece e mais da sua responsabilidade que da sorte. Quer 
nas assistentes sociais quer nesses jovens ha urn a sobre-avalia<;ao dos determinismos psi
col6gicos em detrimento de factores socioecon6micos e situacionais. Nao se pode toda
via correr o risco de considerar esta sobre-avalia<;ao dos determinismos psicol6gicos co
mo sendo s6 o apanagio do trabalho social, pois perpassa outras categorias sociais, ou
tras praticas educativas. Os resultados do estudo de Briche e Mullet parecem ter em eo
mum corn outros estudos que se situam numa abordagem experimental da actividade de 
julgamento em situa<;ao de peritagem a fidelidade dos peritos, os graus de acordos entre 
os seus julgamentos e as suas polfticas de utiliza<;ao dos dados. A diferen<;a fundamental 

· situa-se no grau de consciencia manifestada pelos assistentes sociais. Por exemplo, num 
estudo pr6ximo do de Briche e Mullet, Zadeck e Kaffrey (1977) encontraram 1iga<;5es en
tre a ordem da importancia declarada em dois grupos de enfermeiros de .10 e de .32 res
pectivamente. Ora estas liga<;oes foram muito fortes no caso das assistentes sociais (.73) 
o que denota uma consciencia da importancia dada aos diferentes dados de informa<;ao. 
Para tais resultados pode ter contribuido o facto de as assistentes sociais lidarem corn o 
problema de consentimento das assistentes maternais no seu quotidiano, susceptfvel de 
desencadear discussoes e trocas. 


