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SERVI<::O SOCIAL, ETICA E VISIBILIDADE 
PROFISSIONAL 1 

(ou, para tanto tambem falta urn golpe de asa) 

Femando Completo* 

Come<;aria porreferir aquilo que penso ser para todos os que aqui estao um lugar comum. 0 
quanto importante e, para o presentee para o futuro do corpo profissional do Setvi<;o Social, a 
existencia de palcos de discussao e de reflexao, como este, onde possamos trocar opinioes, 
ponderarreflexoes e projectar decisoes sobre os problemas que nos afligem. 

Traz-nos entao a esta li<;aa questao deontol6gica; sera sobre ela, e as vezes aparentando 
fugir del a, que convosco procurarei alinhavar algumas reflexoes. 

Vivemos num periodo hist6rico de mudan<;a Sao infuncras as transfonna<;oes econ6micas, 
tenitoriais, politicas, sociais e culturais deste final de seculo e de milenio. Ternos vindo a assistir, 
nos ultimos a nos, a desesuutunH;ao de estados/na<;oes, ea quedade alguns conceitos ideol6gicos 
e politicos. Assistimos a aboli<;ao nuns casos, ea redefmi<;ao noutros, de palcos territmiais e 
fi'onteiri<;os em todo o mundo. Demos conta da globaliza<;ao da economia, do mercado, do 
emprego; e tambem do desemprego!!! 

Transfmmamo-nosnumasociedade de infmmayao. Vimos emergira cibemeticae arob6tica. 
Reconhecemos quotidianamente os progresses da medicina, da biologia e das ciencias fisicas e 
matematicas. Assumimos ademocratizayao do ensino e porvezes confrontamo-nos corn a 

1 Comunica9iio apresentada no Semim\rio "Deontologia e Estatuto Profissional dos Assistentcs Sociais" organizado 
pela APSS ·- Associa9ilo de Profissionais de Scrvi90 Social, em 2 c 3 de Marr;o de 1998. 

* Professor do Curso de Servi9o Social da Univcrsidade Cat6lica Portuguesa 
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macdonalizw;ao do conhecimento. 
Mas ao mesmo tempo, assistimos tambem a quase globaliz.a9ao dos conflitos multi-6tnicos. 

A emergencia de surtos epidemiol6gicos incontrolaveis. A riqueza dos paises do norte ea 
pobreza dos paises do sul. Ao envelhecimento das populay5es do norte ea explosao demografica 
no sui. Assistimos a crise ecol6gica ea perenidade dos recursos naturais. Assistimos a crise do 
modelo familiar no ocidente e aruptura dos sistemas de politica social emergentes no ocidente 
no p6s-guena. 

Nao assistimos todavia e infelizmente a constm9ao do Homem novo!! 

Coisas da utopia!!!! 

Tamanho role de sucessos e insucessos da condi9ao humana, representada pela diaU:ctica 
criavao/caos, levanta obviamente questoes sobre a legitimidade e sobre a lcgalidade do 
procedimento huma:no. 

Ate que ponto algumas ac9oes humanas vao ao encontro do respeito pelas normas, pelas 
regras e pelos valores universalmente promulgados? 

F oi procurando em pmte dm· resposta a este articulado que comec;aram a surgir a escala 
planetaria, nos anos 60, gmpos de pressao associados aos direitos humanos, a defesa dos 
consumidores, a preserva9ao ecol6gica; e se come9ou a desenvolver linhas de controle social, 
inscritas muitas das vezes em linhas depensamento etico, especificamente dirigidas aos contextos 
politicos, sociais e empresariais, dando-se gran de relevo as quest5es ligadas a regulamentac;ao 
dos exercfcios profissionais, a preserva9ao da privacidade e asustentabilidade social e ecol6gica. 

Vivcmos tambem, no que diz respeito as politicas sociais ea interven9ao social, mna epoca 
deproftmdas mutay5es. 

Afogados que estamos na crise do estadopx.ovidencia. por urn !ado, e corn muitas duvidas 
sobre o real papel daso.d_edad.e_p.r.Qvidencia., no contexto Pmtugues, por outro, comec;mnos aver 
emergir, com alguma constemayao, um fen6meno, que passo achamar de 1d1:1Jdalpmvid@.cla, 
e que mais nao e, do que a assun9ao por via de alguns 6rgaos de comunicac;ao social, de 
projectos mediaticos, de interesse duvidoso, que utilizmn os problemas sociais dos cidadaos 
deste pais, para amp liar o volume de audiencias, e consequentemente retirar dai significativas 
mais-valias financeims . 
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Scrvi~o Social Etica e visibilidade profissional -
Virtual providencia, pm·que virtual naresoluc;ao dos reais problemas; virtual porque actua 

descomprometendo e desresponsabilizando a opiniao publicae as institui96es do seu papel 
consciencializador e socialmente interventor, criando a ilusoria aparencia de que o problema, 
independentemente da extensao da sua gravidade, fica totalmente resolvido, quando de antemao 
nos sabemos que efectivamente, 0 processo e muito mais complexo. 

VIrtual porque dia ideia de que existe algures urn big brother medUitico, que e omnipresente, 
e que, tal qual o super homem, em caso de necessidade se apresenta paraauxiliar a resoluyao de 
uma parte infima do problema, nurn espirito, abusivamente caritativo e promotor de uma 
expectativa de subrnissao. 

Na realidade os tempos sao de mudanc;a e nos Assistentes Sociais temos que perceber as 
transforma96es e as formas de melhor nos adaptaimos a elas. 

A int:roduyao de urnmodelo etico-profissional, sustentado poruma figura juridico-institucional 
de direito publico, e pois no sentido mais abrangente, o possivel sinal que o assistente social 
procura, para, porvia da inovac;ao, nao ser somente urn agente de mudanc;a, mas tambem urn 
agente em mudanc;a, num processo de transfmmayao permanente, progressivo e consciente, 

Irnporta a este nivel, situarmo-nos em quatro argumentos para os quais se fundamenta 
estabelecer reflexoes acerca da importancia dos primados eticos na representa9ao social, na 
promoyao e na visibilidade publica do Servi9o Social e do Assistente Social. 

1. Servi~o Social, visibilidade etica e dinamica profissional 

a) Irnporta dar a conhecer inter-agindo 

Sendo crucial que todo o corpo profissional seja conhecedor e promotor do pensamento etico 
do servi9o social e fundamental que atraves dele, se passe uma ideia clara das suas func;oes, 
modos de actuac;ao e modelos te6ricos, aos seus par·ceiros sociais, procurando faze-lo sempre 
por via da valorizayao das diferenc;as e do saberpartilhado, urn processo consequente do trabalho 
interdisciplinat·. 

So construindo urn perfii concreto das func;oes e dos modos operativos, e que podemos 
defender a nossa profissao da entrada de intrusos, ou de argumentos preconceituosos sobre ela 
tecidos. 
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b) Importa conhecer, adaptar e inovar 

Temos que continuar a estudar! S6 assim, mantendo-nos informados, podemos melhor 
conhecer a realidade social e adaptar anossa intetven<;:ao quer as novas problematicas sociais, 
corn as suas novas especificidades, (novos pobres, sida etc.) quer aos novos contextos hist6ricos, 
politicos, sociais e econ6micos (mercado comum, livre transito de pessoas, bens e mercadmias, 
trabalho sem fronteiras) quer ao desafio das novas tecnologias- ( embora seja urn lugar comum 
a sociedade actual ja ea sociedade da informa<;;ao, eo nao dominio deste tipo de ferramentas 
transforma-nos em analfabetos tecnol6gicos, e portanto passiveis de setmos menos considerados 
pelos nossos pares). 

c) Importa mostratfconhecer/ dat·visibilidade 

E fimdamental que no grande f6tum cientifico do dia a dia, o Se1vi<;;o Social se de a conhecer, 
mostrando aquilo que faze aquilo que pensa. A realiza<;;ao de congresses, encontros e col6quios; 
A exposi<;:ao publica de opiniao em 6rgaos de comunica<;:ao social, a tomada de posi<;:aopublica 
corporativa ou nao, sobre assuntos que afectam mais a sociedade ea classe, e meio carninho 
andado para expor e promover uma consagrada imagem profissional. 

Hoje em dia o mat"keting das profissoes consegue fazer incidir sobre elas uma panoramica 
de tal modo assertiva que possibilita ao comum dos cidadaos urn conhecimento mais objective e 
rigoroso sobre as suas praticas. 0 Rendimento Minimo Gat'atltido, tem sido sem duvida alguma, 
corn on tern dizia a Dra. Joaquina Madeira, urn palco, onde por sistema o Assistente Social 
assume uma grande visibilidade. E necessario aproveita-la, mais no sentido de uma maior 
afirmayao profissional, quer face ao publico em genu, quer face aos nossos parceiros mais ou 
menospr6ximos. 

2. Servi~o Social etica e institui~ao social 

As questoes associadas a rela<;:ao da etica profissional corn as institui<;;oes sociais, vem 
levantando nos ultimos tempos urn conjunto de questoes que eu deixruia parareflexao. e que 
estao subordinadas a uma questao maior. Quem e que afinal defende os defensores de uma 
pratica etico-projissiQll{J/J__ 

Pergtmta nada pacifica, se atendermos ao necessano conflito de interesses existente entre a 
postura etica eo tipo de rela<;:ao contratual que vincula o Assistente Social a institui<;;ao 
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( nomeadamente os profissionais das gera9oes mais recentes, corn vinculos de enonne 
precariedade ). Na maiorparte das vezes este ultimo factor exerce urn peso consideravelmente 
maior, na obsetvancia das posiy5es e na operacionali.za.yfu> das praticas dos Assistentes Sociais. 

Entao e urn c6digo deontol6gico protege ou niio o modus operandis do assistente social? 
Salvaguarda ou niio o sigilo ea confidencialidade das fontes? 

E na era da infonnatiza9iio dos setvi9os, estariio salvaguardados ou niio, as infmmay5es do 
foro privado que nos siio confiadas pelos utentes? 

Tenho mais perguntas do que respostas, todavia penso que temos queananjarfmmade fazer 
perceber a certas administra9oes ea certas chefias intennedias, que estamos sujeitos a urn 
conjunto de principios e atticulados deontol6gicos que nos inibem de deixat· circular por miios 
alheias processes sociais, que muitas das vezes siio solicitados e consultados, por quem niio tern 
fmmac;ao especifica de Setvic;o Social para o fazer. Penso que neste contexto uma matriz 
deontol6gica sediada numa ordem profissional poderia por fim a este estado de coisas. 

3. Servi~o Social - Forma~ao, produ~ao de conhecimentos e rela~ao 
academica 

A visibilidade de uma profissiio tecnica e cientifica, comeya na fmmayiio cientifica, humana 
e cultural dos futuros profissionais. E fundamental apostarniio s6 na formac;ao base, embora esta 
sejade primordial importancia, mas tambem ao nivel da fmmayao profissional em exercicio, e 
na p6s graduac;iio. Volto arepetir e fundamental continuat· a aprender. 

Todavia, pat-a a! em do importante desempenho na fonnac;ao tecnico-cientifica, pessoal e 
hurnana dos seus alunos, cabe tambem aos institutes urn importante papel na divulgayao da 
profissiio, porviada promoyiio do trabalho cientifico. A criayiio de centres de estudos, arealizayiio 
de investigac;oes para instituiy5es publicas e privadas, a publicayao de revistas, de trabalhos 
academicos, a organizac;ao de seminaries, congressos e encontros, tambem ao edificado 
academico dizrespeito. 

Pm-a que esse trabalho tenha sucesso, e fundamental que se desenvolvaum tmbalho atticulado 
e de pat·ceria entre as diversas institui96es academicas. 0 primado da concorrencia e da 
competic;iio, tern que fazer assumir e assumini mais tarde ou mais cedo, a transfonnayiio no 
primado da cooperac;ao, pat-a hem dainstituiyiio profissional de Setvic;o Social. 
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4. Servi\!O Social e Assistentes Sociais 

Eis talvez o ponto mais importante. - NOS 

A nossa profissao e feita de cada urn de n6s, todavia s6 o todo n6s, podera projectar an ossa 
profissao para urn futuro mais qualificado. Contava-me hadias urnaarniga, tambem Assistente 
Social, do espanto de determinada administrac;ao pela excel sa capacidade de resposta dos 
Assistente Sociais perante urn determinado problema. 

A mim nao me espanta!! 
Se nos pennitirem desenvolver as nossas potencialidades e utilizar os nossos conhecimentos, 

nao vamos decerto mudar o mundo, mas garanto-vos que podemos ajudar a ctiar, pequenos 
grandes mundos. 

Tenhamos (tempo) vontade ( como diz aDra. Odete Loureiro) para nos reuninnos, falarmos 
e reflectinnos; que a obra, essa, faz-se!. 

Para temrinar gostatiadevos poder lerurn pequeno excertoda obraA aguia e agalinha-uma 
metafora da condir;fio humana, do te6logo e filosofo brasileiro Leonardo Bo:ff, que penso vir 
muito a prop6sito, atendendo ao momento dereflexao profissional que se exige. 

"(...)Era uma vez, urn campones que foi a jloresta vizinha, apanharum passaro para 
mante-lo cativo em sua casa. Conseguiupegarum filhote de aguia. Co/ocou-o no galinheiro junta 
cam as galinhas. Comia milho e rar;fio pr6priaparagalinhas. Embora aaguiafosse o rei/arainha 
de todos os prissaros. 

Depois de 5 anos este homem recebeu em sua casa a vis ita de urn naturalista. Enquanto 
passeavam pelo jardim, disse o natura/ista: 

-Esse passaro a£ nao e galinha. t uma aguia. 
-De fato, disse 0 campones. E aguia. M as eu criei-a coma galinha. El a nao e maisuma aguia. 

Tran.ifbrmou-se em galinha coma as outras, apesar das as as de quase tres metros de extensao. 
-NO.o, retrucou o naturalista. Ela e eserasempreuma aguia. Pais tern urn corar;fio de aguia. Este 
corar;?io a fara urn dia voar as a/turas. 

-N?io, nfio, insistiu o campones. Ela virou galinha e jamaisvoara coma aguia. 
Ent?iodecidiramfazerumaprova. Onaturalistatomouaaguia, ergueu-abemaltoedesajiando

adisse: 
-Ja que voce de fa to e uma aguia,ja que voce pertence ao ceu e nfio a terra, entfio abrasuas 

asasevoe! 
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A aguia ficou sentada sob re o brar;o estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao 
redm: Vzu as gal in has ta em baixo, ciscando griios. E pulou para junta delas. 

0 campones comentou: 
-Eu lhe disse, ela virou umasimples galinha! 
-Niio, tornou a insistir o naturalista. Ela e uma aguia. E uma aguiaserasempre uma aguia. 

VGmos experimentar novamente amanha. 
No diaseguinte, o naturalistasubiu cam a aguia no teto da casa. Sussurrou-lhe: 
-Aguia,Ja que voce e uma aguia, abrasuas as as e voe! 
Mas quando a aguia viu la em baixo as galinhas, ciscando o ch5.o, puloue foipara juntodelas. 
0 campones sorriu e voltou a carga: 
-Eu havia lhe dito, ela virou galinha! 
-Niio, respondeu firmemente o naturalista. Ela e aguia, possuira sempre um corar;iio de 

aguia. VGmos experimentar ainda uma ultima vez. Amanhii a farei voar. 
No diaseguinte, o naturalista eo campones levantaram bem cedo. Pegaramaaguia, levaram

na para fora da cidade, longe das casas dos ha mens, no alto de uma montanha. 0 sol nascente 
douravaos picas das montanhas. 

0 naturalista ergueuaaguia para o alto e ordenou-lhe: 
-Aguia,Ja que voce e uma aguta,Ja que voce pertence ao ceu e nao a terra, abrasuas asas 

evoe! 
A aguia olhou ao redor. Tremia coma se experimentasse nova vida. M as niio voou. Entiio o 

naturalistasegurou-a.firmemente, bem na direcr;iio do sol, para que seus olhos pudessem se 
encher da claridade solar e da vastid5.odo horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas patentes as as, grasnou corn o tipico kau, kau das aguias e 
ergueu-se, soberana, sob re si mesma. E corner;ou a voar, a voar para o alto, a voar cada vez 
para mais alto. WJou ... voou .... ate confundir-se corn o azul do firmamento. (..) " 

Minhas Caras Colegas, Meus Caros Colegas. 
SornosA.guias. tratemos deAhril.JlS.ilsas e corner;ara Voar! 
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