
Preflicio 

o estudo da poiftica de reabilitayao profissional das pessoas com deficiencia tern sido 0 

principal objecto de investigayao de Carlos Veiga, desde que, M cercr de quinze anos, comeyou 

uma carreira academica no Departamento de Sociologia da Universidade do Minho. Depois de, 

em 1999, ter publicado Cooperativas de Educar;{io e Reabilitar;{io de Crianr;as lnadaptadas. 

Uma Vis{io Global, nas Ediyoes do Secretariado Nacional para a Reabilitayao e Integrayao das 

Pessoas com Deficiencia, Carlos Veiga da agora a estampa urn estudb que constitui a refundayao 

da tese de doutoramento, que defendeu na Universidade do Minho, em JUlho de 2004. 

Trata-se, sem duvida, de urn trabalho de importancia crucial para a compreensao do sistema 

portugues da reabilitayao profissional da deficiencia, tanto no que respeita as regras do sistema da 

deficiencia e as pniticas dos actores, sej am eles pessoas com deficiencia, tecnicos de formayao ou 

responsaveis pela tutela, como tambem no que se refere a transformayao dessas mesmas regras e 

praticas. 

Quem viu crescer infrene 0 pragmatismo filosofico de Richard Rorty, prolongado pelas 

suas emulayoes sociologicas, que dao ao pensamento e a teoria social a colorayao relativista pos

moderna que elas hoje tern em muitas paragens, nao pode deixar de se sentir reconfortado com 0 

equilibrio da teoria da estruturayao de Anthony Giddens, assim como da teoria dos campos 

sociais de Pierre Bourdieu, teorias sociais que encontram a cadencia certa entre as regras da 

estrutura e a liberdade da acyao. 

A meu ver, e entre as regras do sistema e as priiticas dos actores que vemos jogar-se hoje 0 

projecto da modernidade e, portarito, tambem 0 nosso modo de fazer ciencia social. Nas questoes 

sociais todo 0 problema reside, com efeito, entre as regularidades e as causalidades do sistema e a 

liberdade condicionada dos actores. Ou seja, em termos sociais, todo 0 problema reside na 

problematizayao do sentido do jogo social, circulando este entre a criatividade dos actores e 0 

constrangimento das regras. Quer isto dizer que 0 sentido tanto e produzido pelos sujeitos das 

suas pniticas sociais, como os proprios sujeitos sao produzidos pelas suas praticas, que exprimem 

regras, isto e, consequencias inesperadas da acyao. 

E todavia surpreendente que 0 reconforto que Carlos Veiga encontra na teoria dos campos 

sociais de Bourdieu, assim como na teoria da estruturayao de Giddens, seja abalado por uma 

grande duvida. No centro do seu olhar sociologico, urn olhar que e ele proprio de racionalidade 

limitada, Carlos Veiga coloca a seguinte duvida fundamental: que a1cance e que estatuto tern a 

explicayao sociologica? 
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Desde que Emile Durkheim estabeleceu a pertinencia da razao sociol6gica para explicar os 

fen6menos sociais, todos temos andado mais ou menos tranquilos com 0 nos so regime do olhar. 

Carlos Veiga coloca-o, no entanto, sob suspeita. E pergunta: "ate que pqnto, como e quanta os 

aspectos fisiol6gicos, psicol6gicos, organicos, influenciam na constru~ao social da realidade 

social"? Ou, por outras palavras, ate que ponto "a incessante estrutura9ao discursiva, que permite 

exprimir as ideologias e as representa90es dos actores sobre esse mundo, e influenciada por 

factores nao sociais"? A razao sociol6gica e, com efeito, em Carlos Veiga nao apenas limitada, 

mas tambem insatisfat6ria, 0 que quer dizer, que a sua teoria social' e verdadeiramente p6s

positivista. 

o mundo de que se ocupa Carlos Veiga e a deficiencia, designadamente 0 mundo das 

organiza90es que procuram reabilitar profissionalmente as pessoas com deficiencia. Sobre a 

separa9ao entre a saude e a doen9a, e tambem entre a normalidade e a loucura, do mesmo modo 

que sobre 0 encerramento dos doentes e dos loucos, por urn lado em hospitais e clinicas, e por 

outro em reformat6rios, escreveu Michel Foucault uma monumental obra, que Carlos Veiga nao 

esqueceu na sua arqueologia da deficiencia, desde a Hist6ria da Loucura ao Nascimento da 

Clfnica, 11 Vontade de Saber e a Vigiar Punir. Como tambem nao esqueceu a obra de Erving 

Goffman sobre as institui90es totais, ou seja, sobre as institui90es de clausura, em geral, fossem 

casas de correc9ao, clinicas e hospitais, fossem quarteis e cadeias. 

Todavia, tanto em Foucault como em Goffman, do que se trata fundamentalmente e de uma 

sintaxe da loucura e da doen9a, assim como, do mesmo modo, de uma sintaxe das institui90es 

que as enclausuram, institui90es essas que prolongam 0 bra90 e os designios do Estado. Ora, 

enquanto ordem sintactica que prolonga 0 bra90 e os designios do Estado, este dispositivo 

institucional compreende um conjunto de mecanismos de exclusao, outros de rejei9ao, outros 

ainda de limita9ao e rarefac9ao da loucura e da doen9a. A analise da loucura, por exemplo, dava

-nos a sintaxe de uma ordem disciplinar, a ordem de uma clausura, onde a loucura era vigiada e 

punida. As boas metaforas para falar dessa ordem sintactica, fosse a respeito da clinica, fosse a 

respeito da prisao, eram as metaforas da lepra e da peste. A metafora da peste sugeria, atraves das 

medidas de higiene social que eram impostas a uma cidade em estado declarado de peste, a 

vigilancia e 0 controle no interior de um dado territ6rio. Por sua vez, a metafora da lepra sugeria 

a rejei9ao de alguem para fora de um dado territ6rio, a exclusao do convivio social daquele sobre 

quem recaisse 0 estigma da lepra. 

Ao analisar a doen9a e a loucura, Foucault estabeleceu uma sintaxe. Se falamos de praticas, 

trata-se, de urn modo geral, de praticas que repetem as possibilidades de urn c6digo, 0 que levou, 
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por exemplo, Cesare Segre a sugerir que Foucault nao se distinguiu por ai alem de Levi-Strauss. 

E Goffman nao foi muito mais longe ao tratar das instituic;:5es totais, que se ocupam da vida dos 

individuos por inteiro. Quando se fala de pniticas, de acc;:5es de individu9s, e apenas no sentido 

de reaq;5es as unicas acc;:5es que sao as acc;:5es do sistema. 

A convocac;:ao de Pierre Bourdieu, por urn lado, e de Anthony Giddens, por outro, tornou 

possivel a Carlos Veiga uma deslocac;:ao de ponto de vista. Foi a pragmatic a sociol6gica de 

Bourdieu e de Giddens que the permitiu colocar 0 acento nas priiticas humanas. Ou seja, a 
, 

deficiencia deixou de ser em Carlos Veiga uma questao unicamente sintactica, como eram a 
'. 

loucura e a doenc;:a para Foucault, e as instituic;:5es totais para Goffman, e passou a ser uma 

questao de ordem pragmatica, onde se j oga a intencionalidade da acc;:ao, e tambem as 

consequencias inesperadas e nao intencionais da acc;:ao. Sao de facto as priiticas dos actores, 

sejam elas de pessoas com deficiencia, de tecnicos de formac;:ao ou de responsaveis pela tutela, 0 

objecto do estudo aqui apresentado, praticas essas que se jogam dentro de urn sistema de forc;:as 

sociais, que os actores negoceiam como podem, e nunca do modo como gostariam de poder 

negociar. 

A rela\iao com a tradic;:ao epistemol6gica, que remonta a Foucault e a Goffman, faz-se em 

Carlos Veiga pelo lado das regras, elas queJoram objecto de estudo em Wittgenstein, antes de 0 

serem em FouqlUlt, como bern acentuou Jacques Bouveresse. E urn facto, Carlos Veiga tambem 

faz uma genealogia e uma arqueologia do sistema de regras sobre a deficiencia. Mas 0 que lhe 

importa mesmo e a diacronia e a sincronia das praticas, a diacronia e a sincronia da acc;:ao nas 

organizaC;:5es de reabilitac;:ao profissional de pessoas com deficiencia. Dos doze capitulos que 

estruturam este trabalho, sete sao sobre a acc;:ao, apenas quatro sobre regras e urn de 

enquadramento te6rico. E talvez eu deva mesmo matizar esta afirmac;:ao. As regras convocam 

uma perspectiva paradigmatica e sincr6nica, mas num ou noutro dos quatro capitulos sobre 

regras, e verificavel tambem uma dimensao geneal6gica. Refiro-me, por exemplo, ao capitulo 

relativo as "origens do sistema de regras sociais sobre a deficiencia", assim como ao capitulo 

sobre "a complexa realidade da deficiencia". 

De entre as grandes interrogac;:5es que atravessam este estudo, penso que e de destacar a 

persistente duvida que e lanc;:ada sobre os limites da poiftica de reabilitac;:ao das pessoas com 

deficiencia. Com efeito, no sistema portugues de reabilitac;:ao, os factores de conservac;:ao e de 

reprodu\iao da deficiencia constituem-se como factores de sobrevivencia das pr6prias 

instituic;:5es. Ou seja, embora constituam consequencias inesperadas, e mesmo nao desejadas, 
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pelos aetores sociais, os faetores de eonservayao sao, nas instituiyoes, bern mais manifestos que 

os faetores de transformayao. 

Este estudo, que analisa tao minueiosamente 0 nosso sistema de re#bilitayao da defieiencia, 

atraves das regras e das praticas das organizayoes que eoneretizam ar 'politiea de reabilitayao 

profissional, nao pode, pois, deixar de nos eonduzir a uma interrogayao tao radical quao 

paradoxal: tern sentido falar da reabilitayao profissional das pessoas com defieiencia, quando 0 

destino social que estas tern e 0 de se perpetuarem em instituiyoes' de emprego protegido ou 

segregado? 

Moises de Lemos Martins 


