
UNIVERSIDADE DO MINHO 

COMISSAO INST ALAOORA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 

PROGRAMA<;AO 

. B R A G A - JU N H 0, I 9 7 5 

Digitalizado por FCLB



UNJVERSIDADE DO MINHO 

PROGRAMACAO 

Braga - TJovernbro, 1974 

Digitalizado por FCLB



I ·- - - - - - - - --- - - - -

SUMARIO 

1 - INTRODU~AO ---------------------------------------------- 1 

2 - ESBO~O DOS OBJECTIVOS ----------------------------------- 2 

2.1 - Apoio docente, orqaniza~ao e orienta9ao dos 

2.1.1 

2.1.2 

2. l. 3 

cursos para professores --------------------- 2 

- Discussao teorica dos modelos de forma9ao 

de professores ------------------------------ 4 

- Esbo90 curricular e metodologia geral do seu 

desenvolvimento ----------------------------- 7 

- Objectives da aprendizagem na componente 

"cultura geral e psico-pedagogia" ----------- 14 

2.1.3.l - Considera~oes Gerais ------------------------ 14 

2 .1. 3. 2 - Area "Cul tura Ger al" ------------------------ 15 

2.1.3.3 - Arca de Pedagogia --------------------------- 17 

2.1.3.4 - Area de Psicologia -------------------------- 18 

2.1.3.5 - Praticas Pedagogicas: Estagio ---------------· 21 

2.1.4 

2 .1. 5 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

- Avalia9ao ----------------------------------- 23 

- Fun9oes do Departamento de Educa9ao quanto 

ao curse para professores ------------------- 25 

Curses de Aperfeicoamento e Actualizaxao pa-

ra prof essores ------------------------------ 26 

- Introdu9io ---------------------------------- 26 

- Analise da Situa~ao ------------------------- 27 

- Defini9ao dos Objectives Gerais ------------- 29 

- Elabora9ao do Prograrna ---------------------- 30 

- Execu9ao ------------------------------------ 31 

- Avalia9ao ----------------------------------- 32 

Digitalizado por FCLB



-- -----------------~- ----

2.3 

2.3.l 

2.3.2 

2.3.3 

2.4 

2.4 

·· Ld• ."~"':a 1 Ct. 'l•tl ll .5ria -··-·----- --- -- - - ·-------- 32 
--- ,, _ .. J: - ··-~----- ----·-· 

- J nt r.' DUU<;':i:lo --- ·- ~·- - - -- - - - ----- - -------------- 32 

- Ac~6es de l~rma~~o ·------------------------ 33 

- Centro de d~senvolvimento da Educa9ao Comu-

ni taria ------------------------------------ 34 

- Outras ac9oes de forma9ao ------------------ 35 

- Investiga9ao ------------------------------- 35 

3 - PESSOAL DOCENTE ----------------------------------------- 37 

4 - INSTALA~OES --------------------------------------------- 38 

5 - INVESTIMENTO INICIAL ------------------------------------ 38 

Digitalizado por FCLB



l - INTROOUQAO 

0 presente estudo nao e mais do que um esboxo de um progra

ma, Eor objectivos, para o Deeartamento de Educaxao da Universi
dade do Minho e, simultanea!~pte, uma analise no que se refere a 
sua viabilidade. Posteriormente, ap§s a aErovagao do projecto que 
se eroeoe, serao elaborados relator1os de desenvolvirnento mais 

pormenorizados, pelo pessoal docente e tecnico entretanto contra

tado. 
~ 

Sob o ponto de vista pedagogico e estrutural a Universidade 

do Minho assenta em dois tipos de unidades fundamentais: Curses 

e Departamentos. Nao se justifica discutir neste relatorio uma 

tal defini~ao institucional. Convem, porem, notar que a concep~ao 

pedagogica de Curso, desenvolvida curricularmente atraves de De

partamentos, e das que melhor corresponde as caracteristicas da 

interdisciplinaridade de que as Ciencias da Educa~ao sao um caso 

tipico. 
Ao procurar identificar os objectives que irao determinar o 

programa de arranque do Departamento de Educa~ao da Universidade 

do Minho, havera que fazer referencia a ac~oes concretas, as,quais 
sao a propria justif ica~ao da criaQaO desse Oepartamento. 

Essas ac9oes, consideradas de seguida, situam-se no dom!nio 

da forma9ao, relacionada com o desenvolvimento curricular de de

terminados curses, alem de outras mais especificas. 

A programa9ao de curses para professores, quer a nivel de 

forma9ao inicial, quer como ve{culos de aperfei9oamento, actua

liza9ao e reciclagem, sao tarefas de cariz universitario. 
A circunstancia de se preverem para a Universidade do Minho 

curses de Linguas Vivas, inicialmente ao nlvel de bacharelato, e 

a existencia de um Departamento de Ciencias Exactas, necessario 

para a~segurar o arranque dos cursos de Tecnologia, permite con
siderar a prograrna9ao de cursos para professores do ensino prepa

ra tor io (bacharelato), a nlvel de forma~ao in1cial, sero que dai 

resulte um acrescimo apreciavel das infraestruturas necessarias 

para o funcionamento dos Departarnentos indicados. 
Concretame~te, na fase de arranque, pretendem iniciar-se cur-
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sos que conduzam ao grau de Bacharel em Linguas Vivas (Educa9ao) 

e de Bacharel em Ciencias Exactas (Educa9ao). 

A programa9ao de curses para professores ao n!vel da Licen
ciatura seria uma extensae futura, fun9ao da experiencia colhida 

nos curses agora propostos. 

Os curses de professores, a nivel de ferma~ao inicial, exigem 

uma discussao que mais adiante se fara, dada a grande evolu9ao 

sofrida nos iil timos anos pela teoria da forma9a.o de professores. 

No que se ref ere a forma9ao de especialistas e tecnicos de 

Ciencias da Educa9ao, trata-se de um tipo de Ensino Super~or ain

da nae desenvolvido curricularmente nas Universidades Portuguesas 

e e seu lan9arnente so sera considerado em estadios ulteriores de 

desenvolvimento. 

Urna das ac9oes espec!ficas, a qual se pretende atribuir si

gnificado especial, diz respeito aos programas no dominio da Edu

ca9ao comunitaria. 

Encontra-se a Universidade do Minho inserida numa regiao em

penhada no processo de desenvolvirnento comunitario. Forarn feitas 

experiencias nesse sentido, inclusivarnente a duma Escola Comuni

taria. Existe urna equipa de desenvolvimento comunitario do Minho 

e a Escola do Magisterio Primario de Braga tern no corrente ano, 

pela prirneira vez, no seu currlculo, uma disciplina de Educa9ao 

Cornunitaria. .. 
Torna-se evidente, porem que todas estas ac9oes e iniciati-

vas necessitam durn suporte tecnico-cisntifico que lhes confira 

dirnensao de rigor e qualidade. Julga-se que a interven9ao da Uni

versidade do Minho no processo, quer a nlvel de forma9ao de agen

tes de educa9ao cornunitaria e de curses de expansae e sensibili

za9ao, quer como dinarnizadora, em programas especlficamente es

truturados de desenvolvimento comunitario, ou ainda como avalia

dora (investiga9ao), se reveste da rnaior importancia e e urgente. 

Merece referencia especial o papel que o Departamento de 
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Educa~ao sera chamado a desempenhar em iniciativas tipo .. pedago

gia difusa". 

Sao iniciativas desta natureza todas as que, sem caracter 

propriamente estruturado, tern por objective fornecer informa9oes 

sobre temas pedagogicos de interesse, ou motivar, por exemplo, o 

seu debate. Ai se poderiam incluir, entre outros, coloquios, con

ferencias, etc., sobre inova9ao pedagogica para professores dos 

diversos graus de ensino, incluindo o superior. Tais ac9oes dis
tinguem-se, evidentemente, dos curses especificamente estrutura

dos para aperfei~oamento e actualiza9ao de agentes educativos. 

Outro objective que, pela sua natureza universitaria, compe

tira realizar ao Departamento de Educa9ao, e o da investiga9ao 

educacional, sobretudo a que se refere ao vasto campo da 11 rela9ao 

educativa" em si propria, do seu objecto e agentes. Abre-se-lhe, 

neste aspecto, um vasto leque de problemas que podem originar 

outros tantos projectos, mas entende-se que as ac9oes que vierem 

a ser programadas se devem enquadrar num programa global de in

vestiga9ao educacional, de que e urgente dotar o Pals. Por isso, 

nesta altura, se lhe nao faz referencia pormenorizada. 

Tratamento diferente parece dever merecer a programa9ao ~o 
Departamento de Educa9ao com referencia ao f uncionamento da pro

pria Universidade, enquanto institui9ao pedagogica. 

Perspectivada pedagogicamente, pressupoe o funcionarnento da 

Universidade a possibilidade de recurse a rneios do ambito da in

vestiga9ao educacional de desenvolvimento que cabem, por natureza, 

na esfera de fun9oes dum D~partamento de Educa9ao. Basta para tan

to lembrar a problematica relacionada com a avalia9ao da aprendi
zagem, com as tecnicas de interven9ao a nivel de comunica9ao edu

cativa, com a orienta9ao e acompanhamento de alunos, etc. 

2 - ESBO~O DOS OBJECTIVOS 

2.1 - Apoio docente, organizaxao e orienta~ao dos curses para 
prof es sores 
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2.1.l - Discussao teorica dos rnodelos de forma~ao de professores. 

Antes de rnais, observa-se que a Oniversidade Portuguesa, co

mo alias al gwnas C'.ltras Universidades europeias, nao possui, ate 

ao memento, qualquer estrutura institucionalizada para forma9ao 

de professore~l). Estes Sao recrutados, em parte, entre OS quimi

cos, rnatematicos, linguistas, etc., que sao formados nesses rarnos 

de saber pela Universidade, mas a quern nao foi dada qualquer for

ma9ao espaclf1ca para o professorado. E diz-se em parte, pois que 

dos professores do ensino preparatorio so cerca de 20% tern as ha

bilita9oes que, per lei, sao exigidas para esse grau de ensino. 

A este facto ha que acrescentar a previsao referente ao periodo 

1974/79, da necessidade de 9582 novos professores para o ciclo 
preparatori~2 ) . 

Por isso, tarnbem, a legisla~ao da carreira docente do ensi

no preparatorio e secundario os tem admitido come professores de 

facto, mas lhes tem neqado as garantias do funcionalismo de qua

dro, considerando-os como '1eventuais" ou "provisorios 11
• Sao pro-

- -fessores mas nao sao. 

Se, em Portugal, se quizer sair desta situa~ao, nao se vi 

que possa haver outro caminho que nao seja 0 da promo~ao imedia

ta de programas de forma9ao de professor~s nas Universidades e/ou 

outras Escolas Superiores. Tais programas, respeitando evidente

rnente a sua natureza curricular especifica, devern no entanto ser 

concebidos como programas de forma~ao de autcnticos profissio

nais do ensino, COffiO 0 Sao OS de forma~aO de medicos, engenheiros, 

historiadore s , etc., de tal modo que o respective titulo ou di

ploma permita ao scu detentor entrar em carreira, sujeito aos de

veres e direltos do estatuto socio-profissional da classe. 

o que fica dito aponta ja para urn modelo integrado de forma-

(1) - A ult1ma reforma das Faculdades de Ciencias criou nestas fa

culdades uma licenciatura em 11 ramo educacional". Porem, nem 

as actuais Faculdades de Ciencias sic institu19aes de for

maqao de professores, nem tampouco a estrutura desses cur

sos perrnite atingir esse objective. 

{2) - "Novas hipoteses de valores previstos para efectivos, pro

fessores ~ despesas correntes no periodo do IV Plano de Fo

mento11, G.E.P., IV P.F./11, 1972 
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~ao de professores em que OS curriculos sejam organizados, a par

tida, de modo a integrarem todas as unidades de aprendizagem de

finidas pelos objectives da forma9io de professores. Se, por hi

potese, tais unidades se podem reduzir a tres grandes cornponen

tes, 11 forma9ao cientifica", ''cultura geral e psico-pedagogica" e 

"praticas pedagogicas", a planificac;ao do curr!culo deve ser fei

ta de modo a permitir um desenvolvimento longitudinal unificado 

dessas tres componentes. Urna tal unifica9ao, em.bora os temas se 

desenvolvam em fases sucessivas, justifica-se pelo proprio objec

tivo da aprendizagem neste caso especifico, que e de formar para 

uma func;ao cujo exerclcio se deve processar pondo em jogo simul

tanearnente (unifica6a e integradamente) os saberes e experiencias 

resultantes dessa aprendizagern. Seria catastrof1co (tern side) 

que, por exemplo, o professor ao dinamizar a apr~ndizagem dum 

tema de dada area do saber, se esquecesse de unificar, integrar 

todos os pressupostos pedagog1cos inerentes ao processo: conhe

cimento do terna, tecnjca da dinamiza~ao para a sua aprendizagem 

e caracteristicas dos sujeitos da relavao (incluindo ele proprio). 

Ora o rnodo como a forma~ao dos professores tern sido feita, 

em dois OU tres tempos dJ.stintos, nao favorece, pelo c:ontrario, 

uma tal integra9ao. O Bacharel ou o Licenciado que fez os seus 

estu<los em Faculdades ou Institutes Superiores que nada tern a 

ver em si, com a formac;ao de professores: quc numa segunda fase 

aprova umas quantas materias teoricas do ambito da psico-pcdago

gia e que, finalmente, aprende e exercita determinados metodos 

didacticos com aplica9ao as materias de que vai ser professor, 

so muito dificilmente podera realJzar a unifl.cA9ao dos saberes 

aprendldos para ser professoY. 

Questoes diferentes levanta o problema da realiza~ao insti

tucional dum tal rnodelo. Que formas devera ela tomar? De que 

meios necessita? 

Torna-se claro que as formas de realiza9ao institucional po

dem ser diferentes. Uma, em si, integrada e polivalente, seria 

do ginero Faculdade, Institute ou Escola Superior; outra, seria 

a sua realiza9ao atraves de uma estrutura inter-departame~tal. 

No case concreto da Universidade do Minho, so a segunda hi-
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potese e de considerar, porquanto se trata de uma Universidade 

que se define institucionalmente, no aspecto de organiza9ao pe

dagogica, por Cursos e Departamentos. Assim, os cursos para pro

fessores a ministrar na Universidade do Minho, serao necessaria

mente curses inter-departamentais, surgindo naturalrnente corno de 

importancia fundamental as fun~oes que o Departamento de Educa

~ao tera em rela~ao a essescursos . 

Ja nos parece merecer alguma discussao a problematica ref e

rente aos meios, e mais concretamente, aos meios que servem de 

suporte as "praticas pedagogicas 0
• 

No sentido mais lato, as "praticas pedagogicas" englobam 

actividades que vao desde a observa9ao de material didactico, de 

aulas, de alunos, do funcionamento da escola, etc., ati "dar au

las", passando par experiencias de simula9ao de ensino, planifi

ca9ao e avalia9ao curricular, etc. Ora, adlvinha-se facilmente 

que tais actividades pressup~em n existincia de "escolas de apli

ca9ao", ligadas ao programa de forma~ao. Para dispor delas tem-se 

seguido dois regimes: o da sua cria9ao no ambito da propria ins

titui9ao - escola anexa - ou o regime de c~ntrato com escolas de 

regiao, que passa:m a desempenhar as funi~o~s ae .. escolas de apli

ca9ao11 . 

A primeira solu<;ao afigura-se-nos como pouco aconselhavel, 
sob 0 ponto de visto socio-pedagogico, por podet: facilmente evo

luir para urn tipo de escola elitista em gue as compet..encias e 

tensoes sociais sc viriam a manifestar. Pela segunda, !3obretudo 

se se escolher uma solu9ao rotativa, minimizam-se tais inconve

nientes, ernbora se possa reduzir a eficiencia pedagogica. Em 

qualquer dos cases, haver.a que programar devidamentc as activi

dades de "priticas pedag6gicas" de forma a que elas se transfor

mem num factor positive para a propria "escola de aplicac;ao". E 

pressente-se que o podem ser . Basta pensar no papel dinamizador 

que elas nao deixarao de ter na inova~ao pedagogica. 

No caso concreto da Universidade do Minho, pensa-se que a 

melhor solu9ao sera a de estabelecer contracos com escolas da 

regiao, as menos apetrechadas ate, garantindo, por um lado, aos 

alunos o contacto pritico com a futura profissio e, contribuindo, 

por outro, para a dinamiza9ao dessas escolas. 
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Ai se realizarao "praticas pedagogicas" que constem do curricula 

e a que se faz referincia mais adiante. Nessa mesma altura se 

discutirao tambem as possibilidades de realiza9ao curricular do 

modelo proposto no contexto concrete da prograrna9ao global da 

Universidade do Minho. 

2.1.2 - Esboyo curricular e metodologia .geral do seu desenvolvi

mento. 

De acordo com o que fica dito, o curriculo deve obedecer aos 

seguintes objectives bisicos de formaqio: 

19 Forma9ao geral e psico-pedagogica dos alunos. 

29 Forma9ao cient!fica no ambito da futura docencia. 

39 Conhecimento directo da profissao e seu pre-exercicio 

atravis de "priticas pedag6gicastt. 

Tal curriculo, de acordo com a le9isla9ao do ensino superior, 

organizar-se-a em fun9ao da obten9ao do grau de bacharel ou de 

licenciado, segundo o respective nlvel de docencia a que os seus 

candidates se destinam, procurando que os estudos da licenciatu

ra sejam uma continua9ao horizontal e nao sobreposi9ao vertical 

dos do bacharelato. 

Ao tentar esbo~ar o curriculo ha que ter em considera~ao a 

estrutura da institui~ao onde ele se ira desenvolver . Ora, coma 

ja mais de uma vez se referiu, a Universidade do Minho e uma Uni

versidade inter-departamental, donde resulta que, em termos de 

processo de aprendizagem, os curses sio apoiados par diferentes 

Oepartamentos, ernbora o apoio dum determinado possa ser mais im

portante. Par outro lado, temas de aprendizagem desenvolvidos por 

um Departamento podem ser seguidos por alunos de diferentes orien

ta9oes profissionais. 

Escusado sera assinalar as vantagens deste sistema, sendo 

no entanto conveniente recordar as seguintes, por esclarecerem 

a discussao: 

19 t 0 mais adaptado a pratica da inter-disciplinaridade. 

29 t 0 mais permeavel a mudan9a de orienta~ao dos alunos. 
39 Permite,. a partir de unidades didacticas gerais, diver-
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sificar a orienta9ao profissional dos alunos, sern repe

tiyoes e sobreposi9oes inuteis. 

Assim sendo, do que se trata propriamente neste ~sbo90 cur

r icular nao e de apresentar um currlculo em si diferente dos ou

tros, mas tao somente de, em conjuga9ao corn estes, delinear o 
m6dulo que seja aplicavel a realiza~ao dos objectives da forrna9ao 

de professorcs. Fazendo-se fe na teoria da "experiencia gener.ali

zada", parte- se do principio de que quern aprendeur per exemplo, 

uma lingua viva , a pode vir a aplicar em actividades profissio

nais diferentes, embora dependa de outras aprendizagens especifi

cas e de motivacroes pessoais. No case dos futures professores, 

tratar-se-~ de interesses vocacionais para a profissio e da aqui

si9ao de saryeres de natureza psico-pedagogica. 

Dai a grande vantagem em qu~ se pratiquem metodos de selec-

9ao de admissao a Universidadc que ponham em evidencia nao SO OS 

conhecimentos basicos dos alunos, mas especialmente a sua capaci

dade de trabalho e uptidao para o curso que escolheram. 

Trata-se de uma tarefa que devera ficar a cargo do Departa

mento de Educa~io, o qual utiljzari os mitodos cientificos mais 

aconselhaveis para esse fim. 

r-1esta perspectiva se deve entender o rnodelo-curricular que 

se apresenta no Quadro I1 em que as "Unidades A« sio contefidos do 

ambito da formaqao gl:'!" ~l e psico-pedc.gogica, as "Unidades B11 

conteudos da formac;ao cientif1ca em qu0 o aluno vai ser professor 

e as "Unidadcs C" ''prZltj_cas pedagog1cas" . 

Como se torna claro, ,o procec;so de aprendizagem relative a 

cada uma destas "Unidadcs 11 tera a correspondencia departamental 

que se observa no Quadro II, devendo a correspondencia "Unidades 

B" - Departamento tomar-se apenas como exemplo. 

Em etapas posteriores de evolu9ao da universidade, preve-se 

que, com o desdobramento , no sentido da ~speclaliza9ao dos De

partamentos, a correspondenci.L se possa alargar, sobretudo a das 
0 Unidades A", que poderao vir a corresponder nao so ao Departa

mento de Educa9ao, mas tambem 1 por exemplo, ao Departamento de 

Psicologia E">/ou ao de Sociologi.a. 

Descendo a .aspectos m.:i.is concretos <la programa9ao dum cur-
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QUADRO I 

PLANO GERAL DA FORMA~AO DE PROFESSORES Bl\.CHARELATO ) 

- -
19 Semestre Hor as 29 Scmestre Hor as 

1. Uni.dad es A Unidades A 
! 

0 l s:: 2. Unidades Bl 'Unidades .Bl !ti 

<> 3. Unidades B2 Unidades B2 r-i 

4 . Unidades c ~nidades c 

1. Unidades A IUnidades A 
0 s:: 2. Unidadcs Bl fUnidades Bl ro 

I 
()o 

Unidades • 
C'J 3. B2 Unidades B2 

i 
14. Unidades c pnidades c 

I 

l. Unidades A bnidades A1 :Metodolo~ia · o I 
' s:: 

~nidades 
I , ro i2. Uni dad es Bl B1 :Metodolo~ia I . l ()o i--- --

p n i d a des :Monografta : M 13. Unidades B2 c . ' I ~- Un i d a d es c i 
! I 

QUADRO II 

UNIDl-\DES DIDJ\CT! CAS DEPAR'rAMENTO 

UNIDADES A D. DE EDUCA~AO 

UNI DAD ES c o. DE EDUCl'. t;AO 

-
UNI DAD ES Bl D. DE FI SICA 

I UNIDADES B2 D. DE HIST6PIA 
I ·-l UNI DAD ES B DEPARTAMENTO X .•• 
I x" •• 
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riculo para formar professores, ha questoes muito espccl:icas gue 

merecem alguma discussao. h mais relevante de todas, nesta fase, 

sera certamente a que Se refere a estrategia a seguir em termos 

de realizar 0 maxima de ad0qua~ao do modelo de forma~ao as neces

sidades do grau de ensino a que se destinam os professores. Con

cretamente: como organizar o curriculo d~ 1nodo a que os professo

res venham a ser agueles que o Ensino Preparatorio necessita?. 

uma discussao desta natureza pressupoe, coma e evidente, que 

antes de mais se def inam perfeitamente as ''necessidades,. do Ensi

no Preparat6rio, isto i, que se tenham coma aceites determinados 

principios orientadores da sua metodologia, 0 que nao acontece. 

Ha certarnente urn irrefutavel, que e 0 direito de todos OS cida

dios a uma »educa9io fundamental" que, num m!nimo, se deve esten

der ate aos 14-15 anos, mas o como faze-la e de que deve constar 

e materia muito controvcrsa. 

Apenas como exemplo , refira-se que, enquanto uns dizem que 

os contefidos instructivo-formativos devem ser unificados e de 

"educac;:ao geral" ao longo de todo o ciclo da educa9ao basica, ou

tros pretendem que ales devem ser diverRificados, pelo menos a 

partir dos 12 anos, em ordem d cria9ao de condi9oes Fara area

liza9ao das primeira~ sinteses electivas. 

Est.as funciom:irno como ind icador da or i entac;ao eessoal do 

aluno. Uma questao tao s i.Mples como esta, pee ao organizador de 

currlculos para forma~ao <le professores problernas extremamente 

complicados. Com efeito, nao e a rnesma coisa formar professores 

para um tipo de ensino unificado e de "educa9ao ger.al" que para 

um ensino que, embora ainda de ''educac;:ao geral 11
, postula a diver

sifica~ao coma indicador da orienta~ao da personalidade do alu

no, se por outra razao nao for. 

Na generalid()de, pode dizer-se que o Ensino Preparatorio 

pretende realizar esses dois objectives. ~ essa interpreta9ao que 

permite alias o ultimo arranjo do currlcuJo do 19 e 2Q anos que 

preve duas grandes areas, assim distribuidas: 
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__ Lingua Portuguesa 

-~Inicia9ao a uma lingua estrangeira 

1. AREA DA COMUNICA~AO 

2 . AREA DA EXPERI~NCIA 

Matematica 

~--Educa9ao Visual 

~~Educa9ao Musical 

_Educa9a.o Fisica 

__ Histaria-Geograf ia 

C1encias da Natureza 

Tr.abalhos Manuais 

~~Educa9ao Religiosa 

Dada a estrutura pcdagogica in~cial da Universidade do Minho, 

e viavel , a partir do 19 ano, organizar um prograrna de forma9ao 
de professores para a "area de comunica<;?ao" - Lingua Portuguesa 

e Inicia9ao a uma lingua estrangeira. Para tanto se contaria corn 

o apoio docente do Departamento de Linguas Vivas, incluindo o La

boratorio de Linguas, e o Departamento de Educa~ao. 

Seria ainda realizavel um programa de forrnac;ao para a .. area 

da experiincia" - Ci~ncias da Natureza - contando com o apoio 

didactlco do Departamen~o de Ciencias Exactas. 

O curriculo de forma9ao de professores para a area de comu

nica~ao - Lingua Portuguesa e lnicia~ao a uma lingua estrangeira

compreenderia as seguintes "unidades didicticas" bisicas: 

1. Unidades de Ciencias <la Educa~ao (Teoria da Educa9ao, Psi-

cologia e Sociologia) 

2. Unidades de Lingua· Portuguesa 

3. Un1dades duma lingua estrangeira 

4. Metodologias e Praticas Pedagogicas 

Quante ao curri.culo de forma9ao de professores para a "area 

de expressao'' - Cienctas da Natureza - as "unidades didacticasi' 

basicas seriam: 

1. Unidades de Ciincias da Educa9io (Teoria da Educa9io, 

Psicologia e Sociologia) 
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2. Unidades de Ciencias Flsicas e Quimicas 

3 . Unidades de Ciencias Biologicas 

4. Metodologias e Praticas Pedagogicas 

Preve- se que, pela forma9ao que recebem, estes diplomados 

poderiam ser trunbem professores, das respectivas materias, nos 

39 e 49 anos, onde se mantern, ate agora , o regime de disciplinas. 

Como observa9ao final, torna-se por demais evidente que nao 
;. 

e este o momenta para fazer um desenvolvimento pormenorizado des-

tes curriculos que serao posteriormente estudados pelo Conselho 

do Curso . 

Pensa-se que a forma9ao de pro£essores se deve orientar pro

fissionalmente e , assim, que todas as ac9oes nesse sentido orga

nizadas terao como objective o estabelecimento de conJi<;oes que 

f avore9am o desenvol.vimento nos alunos das qualidades e.xigidas 

pela profissao. 

Tais ac9&es parece poderem resumitlamente abranger tr~s gran

des temas: 

19 l\.c9oes fomenta.doras e propiciadoras de auto-descoberta e 

auto-reconhecimento por parte do aluno-futuro-professor 

das suas possibilidades de ser educador e mediador de 

aprendizagem. 

29 Ac96es orientadoras no sentido de proporcionar ao aluno

-futuro-prof essor o conhecimento interiorizado do ser hu

mane seu-futuro-aluno, como ente moral, onde a conver

gencia das aprendizagens deve tender para a sua rnais per

feita integra9ao pessoal e socio-cultural. 

39 Ac9oes de eficacia do processo educative e didactico em 

ordem a realiza9ao do ''princl.pio de economia" em educa-

9ao: utiliza9ao de metodos e tecnicas gue tornem possivel 

c maximo de rendimento com o mi.nimo de gastos e no menor 

tempo. 

Do acordo com estes prlncipios, propoe-se urna metodologia ge

ral de desenvolvimento que se caracterize: 
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A) - QUANTO A PROGRAMA~ 

Conteudos que se orientem mats para a cria9ao de con

di~oes tomentadoras do desenvolvimento da personali

dade dos alunos que para a realiza9ao de esquernas for

rnais de didactismo. 

- Correspondincia entre os objectives institucionais e 

as neccssidades da profissao. 

- Em lntima rela9ao com o anteriormente dito, sua ava

lia9ao continua, em ordern a introd~9ao das inova9oes 

exigidas. 

B) - QUANTO A M~TODOS 

Metodos actives de participa~ao dos alunos, recorren

do-se rnais a uma pedagogia da aprendizagem que a uma 

pedagogia do ensino. 
Uso de metodos e tecnicos de comunica9ao que tornem 

a aprendizagem mais eficiente e mais "educativa". 

- Predominancia da aprendizagem pessoal do aluno , em 

trabalho pcssoal ou de grupo, sobre o ensino tradicio

nal do protcssor. 

- Confronto perrnanente entre OS metodos e a sua ava'lia

~ao continua, no sentido de os recriar e de adoptar 

os mais adequados. 

Na sequencla de tudo o que se vem dizendo , considera-se que 
a solu9ao mais valida, no que se refere a forma~ao de professo

res, i organizar os curr!~ulos de tal mode qu~ o titulo acadimico 

corresponda ao titulo profissional. Assim, o diploma que o "cen

tre de formac:;ao" passarla ao aluno teria nao so um valor academi

co mas tambem profissional. 

~ porem evidente que isto sup0e, em r~la9ao ao desenvolvi

mento curricular, uma determinada organiza~ao, organiza~ao que 

nem sempre e possivel fazer de lmediato. Por outro lado, e con

troverso se, com uma educa~ao pos- primaria de 7 anos e 3 anos de 

ensino superior, se pode prepar.ar professores a todos os nlveis 

de integra~io curricular, incluindo portanto a pritica de "dar 
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aulas", mesmo que se trate de professores do "ensino preparatorio 11 

(4 ou 5 anos pos-prirnaria). Pensa-se que, efectivarnente, seriam 

necessirios para isso, pelo menos, 4 anos, o que nio encontra so

lu<tao na actual legislac;ao do ensino superior que concede o grau 

de bacharel ao fim de 3 anos e o de licenciatura ao fim de 5. 

Perante o exposto, propoe-se urna solu9ao de certo modo inter

mediaria; organizar o desenvolvimento do currlculo de tal rnodo 

que os alun:::>~ tenharn o rnaior contacto possivel corn a profissao, 

sobretudo como aplica~ao das unidades de aprendizagem, reservan

do para um 49 ano, se se trata de bachareis, ou 69 ano se se tra

ta de licenciados, a pritica de "dar aulas''. Essa "pritica peda

gogica" seria "orientada" por uma equipa da qual fariam parte pro

fessores metodologos e um ou dois elementos da Universidade, con

cretamente, um do Departamento de Educa9ao e outro do Departarnen

to do funbito do s~ber em que o professor vai exercer a activida

de docente. 

Para atingir o objective proposto, nos quatro ultimos se

rnestres, os alunos devem ter uma tarde por semana liberta de dis

ciplinas curriculares, que pode ser usada para actividades do ti

po indicado. 

2.1.3 - Objectives de aprendizagern na componente "cultura geral 

e psico-pedagogica". 

2.1.3.1 - Considera9oes gerais 

a) O termo Cultura, quer adjectivado de "geral" quer de "psi

co-pedagogica", deve entender-se em acep~ao dinamica e 

criadora, como um sistema de ideias-for~a, de descobertas, 

de tecnicas, de realiza~oes, etc., em movimentos cons

tantes de influencias reciprocas, para a cria9ao de no

vas ideias, novas tecnicas. 

0 homem culto e assirn 0 que, vivendo no seu tempo, parti

cipa na rnudan9a, n·a inova9ao, no rnovimento para estrutu

ras mais perfeitas, para um mundo melhor, tornando-se 

por essa participa9ao um ser mais realizado e mais inte-
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grade, individual e socialmente. 

b) Na medida em que os modos de ser e estar constitucm 

aprendizagem e deles resultam, toda a ac~ao educativa, 

cspecialmente a institucionulizada, s~ deve organizar de 

maneira a poder serv1r de estimulo a f orma9ao de persona

lidades cultas, aptas pora part.icipar, de acordo com as 

suas capacidades e o seu saber, na planifica9io e no 1e

senvolvimento de estruturas adequadas ao bem estar indi
vidual e social. 

c) t um princlpio pedagogico elementar o de que a aprendiza

gem se nao f az no vacuo. 

Dal que o professor s6 fomenta aprendizagem ou faz trans

missao do que pre\r1ame.nte aF•rendeu ou lhe foi transmiti

do. Sucede assim que, se a Escola, para cumpr.ir os seus 

objectives, ha-de fomentar aprencliz3gens pa.ra ser actua

lizado e culto, se torna necess5rio que o proi~ssor o se

ja antes de ninguim. Em rela~~o is grandes coordenadas 

que definem a epoca actual, rnal 3e cornpreenderia portanto 

a existencia dum agente educative que, a niveis qualita

tivos e quantitativos diferentes, segundo o grau de do

cencia a que s~ dedica, nao poss 11isse \!!.la visao ge.ral in

tegrada dos grandes problemad do Homem' c <la Cien~ia, com 

aplica~oes ao meio concreto em que opera, e uma visao mais 

pormenorizada do que directa~cnte ensina c do processo 

educative e seus elementos. 

2. 1. 3. 2 - Area ··Cul tura-Gera l" 

a) Entende-se que o que mais interes.,a e a aquisi9ao de meto

dos <le reflexao fundados nos conceltos c na metodologia 

das Ciencias Sociais, com vista 2.0 desenvolvimento da ca

pacidadc para a realiza~io de grandes slnteses dos proble

mas do homem, <la vida o das ciencias correlativas. Partin

do do mais geral para o particular, uma tal aprcndizagem 

concretizar-se-ia no cstudo aplicado desses problemas a 

situa9oes concretas no ineio em que ela se processa. 
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b) Par outro lado e partindo-se do princ!pio, comumente acei

te r de que a pedagogia nao e mais do gue uma forma de co

munica9ao, talvez a forma de comunica9ao por antonomasia, 

sugere-se que aos futures profesoores seja proporcionada 

uma "cultura geral", no sentido em que se vern tomando a 

expressao, sobre os pcoblemas gerais da comunica<;ao,como 

1ntrodu9ao e fundamento do tipo especifico de rela9ao co

municati va em que a sua profissao consiste. Eles devern 

saber cornunicar com os alunos, com os colegas, com os su

periores, com os pais dos alunos, etc. Assim, temas como 

psico-sociologia dos grupos e da rela~ao grupal ou "a 

duo 11
, formas e canais de comunica~ao, elabora9ao e trans

rnissao de 11mensagens 11
, a comunica9ao como 11 lu9ar" educati

ve, etc., parece deverem fazer parte da 11 cultura geral" 

dum professor. 

Os conteudos a) e b} poderiarn aglutinar-se, em tcrmos de 

.,disciplinas" numa disciplina de INTRODUQAO its CitNCIAS SOC!AIS. 

IMPORTANTE: 

a) A comunica~ao poe em rela~ao, em cornurn, urna pessoa com 

outra e, quando el<:t e estritamente pedagogica, fa-lo .para 

a descoberta, para o 0 crescimento", para a act.ualiza9ao 

das potencias educaveis do sujeito A expcriencia dernons

trou que, nesse sentido, nao se comunica, nao se ajuda 0 

outro a "crescer", a descobrir-se, a actualizar-se, se 

previamente nao Se "cr.esceu", na:i se fez a SU:"t descober

ta. Oescoberta do. seu ser moral e descob<.'.!rta vocacional 

para a cornunica~ao pedagogica, pare se scr educador. 

Por isso se sugere que seja reservado o tempo suficiente 

para sessoes tipo "grupo de encontro,. ou outras, entre

vistas com "conselheiros", etc. que permitam aos alunos 

equacionar, em tipo de problema Eessoal, a questao da sua 

orienta9ao vocacional. 

Pressupoe-se que o Departamento podera dispor durn servi90 

de "OrientaQio e Aconselharnento" que colaboraria neste 

trabalho. 

b) Entende-se que, come materia obrigatoria, devc ainda con-
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siderar-se a Educa~ao Fisica. Nao se concebe porem tal 

"disciplina" come rnera expressao corporea de movimentos 

mais ou menos perfeitos e hatmoniosos esteticamente, mas 

como autentico metodo de forma9ao da personalidade. 0 ser

-se professor tern muitC> de "ascese" no sentido de auto-

-domlnio sem increspamento, capacidade de ultrapassar-se 

para se"encontrar" corn o outro, doac;ao, em suma, e certas 

tecnicas de educac;ao fisica, aliadas alias a outros tipos 

de expressao plastica podem concorrer muito para uma for

ma9ao deste tipo. 

2.1.3.3 - Area de Pedagogia 

a) Entende-se que esta area deve proporcicnar, antes de mais, 

uma visao sistematica integrada dos grandes problemas do 

homem como ser educavel e do proprio processo educativo. 

O conhecimento dos contributes da Filosofia, da Sociolo

gia, da Psicologia, das Ciencias Naturais, etc., as Cien
cias da Educa~ao e indispensavel ao futuro professor. 

Tal tematica poderia ser tratada numa INTRODUQ\O ~s CI~N

CIAS DA EUCA<;AO. 

b) A situa9ao pedagogica concreta, situayao escolar, exi~e 

0 conhecimento de metodos especificos de acl:ua9ao, quer 

para o estabelecimento de rela~oas pessoais, quer para a 

organiza~ao das aprendizagens. Temas como Pedagogia de 

grupos (anirna9ao e dinamica de grupos escolares), obser

va~ao e experimenta9ao em situa9ao escolar, tecnicas au

dio-visuais e outras, para nao falar nos metodos didac

ticos que fazem parte, por natureza, do conteudo de for

ma~ao de futures professores, sao parte integrante do cur

riculo de forma9ao de docentes. 

c) Embora se pense que o acento didactico se deve p0r na . 

aprendizagem da metodologia das materias da especialidade 

e evidente que a organizayaO duma tal aprendizagern supoe 

conhecimentos pr·~vios de desenvolvimento curricular, ne

cessaries alias a toda a ~ctua~ao em situa9io #escolar. 
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t portanto outro tema a das~nvolver. Us tema.s de b) e c) 

cons ti tuiriam a materia de tlli'rooos E TtCNICAS EDUCATIVAS. 

d) Parece que nao ficaria completa a fo~ma9ao osjcopedaqogi

ca do aluno, sem uma visao historica das lnstitui~ocs e 

teorias educativas. Dai a neccssidade de incluir na for

ma~ao dos professores temas de HLSTORIA DA EDUCA\AO E DA 

PEDAGOGil\. 

e} As influencias reciprocas sociedade-cduca~ao, para nao di

zer cornunidades-educa~ac e ecluca9ao-sociedade o~ educa9ao

-cornunidades derarn origem a urn conjunto de estudos quc 

levaram um pedagogistA3 ) a criar o termo de Enidocenose 

e desenvolver toda uma teoria sabre os tipos de educa9io 

diferenciada, correspondente a d1ferentes estimulos edu

cativos {pai<locenose}. O educador que actua so!::>r.o um meio 

social concrete, nao pode deix:ar de e•;;tudr}r 0. conh~cer es

sas influencic.ts. Ta~ tematica entraria no ambito da SOCIO

LOGIA DA EDUCA<;AO. 

2 . 1.3.4 - ir0a da Psicologia 

Antes de mais parece dever-se rccoi·dar <rne , C7ml>or.::i a li9a.-;a0 

estreita entre a Psicologia ea Pcdagogjn aconselhe e justifique 

uma prepara9ao psicol6gtca sistcM~tica dos futuros professores, 

nio seria realista perder-se de vista que sc n5o trata de formar 

"cientistas '' em Psicologi.a e que, pc r conseguinte, o professor de 

Psicologia nao deve pretender que OS seus alunos dominem todo O 

vasto campo da materia. 

Mais do que formar "psicologos" intcress~, nestu mat~ria, 

proporcionar aos alunos um conjunto de tecnicas de observa9ao, corn 

os respectivos fundamentos teoricos, evidenternente, que lhe per

mitam mais tarde, como pedagogos "pr5ticos", compruende.r e avali

ar correctamente os comporta~entos dos scus alunos. Alem disso, 

nio se esqueceri que o aluno ~ ele pr&prio lamb~m um ser em for

ma9ao e que esta materia devera ser, em ~ela~ao a isso, formativa 

(3}- GARCIA HOZ, V.: Pedagogia SisteP\atica, C.S.l.C. Madrjd, 1956 
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por antonomasia. 

Assim os objectives a alcan9ur pelo ensino da Psicologia sao 

fundamentalmente dois: 

19 Ajudar o aluno-futuro-professor a completar, de forma cons

ciente e equilibrada, a sua propria maturjdade. 

29 Proporcionar-lhe as aprendizagens necessarias para que ele 

possa, urna vez em exerclcio, ajuddr os seus alunos a rea

lizarem-se plenarnente. 

! em fun9io disto qu~ o future educador deve conhecer a psi

cologia da crian~a e do adolescente, a qual lhe fornecera os da

dos necessarios a compreensao e adequada avalia9ao dos diferentes 

estadios de desenvolvimento e do mecanismo das suas fun9oes; do 

fenomeno do crescimento geral; das di f erer.r;: as apti tudinais; das 

perturba~oes caracteriais; das influenci~s mcsologicas-fisico-geo

graficas, sociologicas ou psicologicas no cornportamento e na evo

lu'i=ao do ser humane; da evolw;:ao dos interesses, da linguagem, 

dos jogos, da expressao plastica, em suma, do desenvolvimE:nto in

telectual, social, moral e religioso da crian~a e do adolescente. 

t evidente que estudos d0ste genero, que se integram mais no 

conteudo formal duma Psicologia do Desenvolvirnento, pressupoem 

conhecimentos previos de Psicologia GeraJ, de natureza teorica, 
ta.is come: 

- -19 A natureza do conhecimento: as sensa~oes, as percep~oes, 

a consciencia, a inteligencia, a memori~ e a imagina~ao, 

a llnguagem, etc. 
-29 A afectividade: as emo~oes, o prazer c a dor, etc. 

39 A actividade: os reflexos, as tendincias, o~ instintos, as 

paixoes, OS habitos, a VOntade, 0 caracter, a perSOnalida

de, etc. 

Certos aspectos especiais da Psicologia, de interesse mais 

estritamente pedagogico, serao tratado~, numa terceira fase, me

diante temas como: o estudo individual ou em equipa de casos 

(case-work); a aprendizagem, suas teorias o mecanismos; a caracte

rologia, teorias e uso; os atrasos e inadapta~6es escolares e o 
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"remedial teaching"; tccnicas de observa9ao de alunos, etc., etc. 

Todos estes temas sao do ambito geral da PSICOLOGIA DA EDUCA-

CAO; 
Com orienta9oes mctodologicas gerais,parcce importante ter 

presente as seguintes: 

a 19 Para se estabelecer uma ordem, convem dar numa 1. fase 

uma visao de conjunto de Psicologi~; numa 2?, tratar-se 

de problemas de psicologia da cr1an9a e do adolescente e 

numa 3~ estudar assuntos psicologicos de interesse direc

to para a pedagogia. Isto porem nao deve super que se 

trate de tres ensinos que nada tern a ver uns com os outros; 

pelo contrario devem ser encarados como uma globalidade 

e assim hi-de ser nccessirio fazer referincias na l~ fase 

a conceitos ou quest5es cuja necessidade s6 entio se »aes

cobre". Por. isso talvez fosse aconselhavel que um mesmo 

professor seguisse uma mesma tur~a, no decurso da sua for

ma9ao psicologica. 

29 Nao se deve esquecer que a Psicologia, como alias qual

quer ciencia, supoc factos, observa~oes, experiencias, 

:in.:tS t.ambem expl1.ca9oes e verifica9oes. Parcce melhor me

todo come9ar pela observa9ao dos factos e ir fazendo ex

pl 1ca9oes e veriiica~oes parciais que depois se integra

rao num conjunto, que seguir 0 caminho inverse , para nao 
correr o risco de teorizar sobre assuntos sem interesse 

para os alunos. 

39 Em todo o caso, parece ser mais importante proporcionar 

aos futures profe~sores metodos de trabalho e um conheci

mento prat]co dos problemas psicologicos corn que se vai 

deparar, que um estudo exaustivo de todos os problemas da 

Psicologia. 

49 O estudo da P~icologia pode organizar-se de dois rnodos: 

estudar a evolu~ao e o cornportamento, em todos os seus 

niveis e aspectos em periodos diferentes; ou estudar se

paradamente cada um dos niveis, aspectos ou funi;oes mentais 

em todos os pcr!odos. o professor escclhera o modo que 

melhor lhe parecer, sem no entanto esquecer quo as expo-
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si9oes teoricas, em si, nao tem grande lugar nesta mate

ria e que por isso, devem surgir, preferenternente, da ne

cessidade de explicar, sintetizar ou problematizar obser

va9oes feitas. 

59 Aconselha-se o seguinte esquema de trabalho que pressupoe 

participa9io activa dos alunos a nivel de ~trabalho de 

campo", fontes bibliograficas e prirneira aproxima9ao in

terpretativa: 

a) - Observar o comportamento das crianqas, pre-adolescen

tes ou adolescentes, em situa9oes concretas, quer na 

Escola de aplica9ao, quer em reunioes de juventude, 

jogos, etc. 

b) - Analisar as ob~erva9oes mais significativas feitas 

com uma primeira aproxima9ao explicativa, por parte 

dos alunos. 

c} - Interven9ao do professor de psicologia no sentido de 

ensinar as no96es ae psicologia necessarias i total 

compreensao e inte rpreta9ao dos problemas pestos. Sa

lienta-se que o "esquema" exige urna certa "orienta

c;:ao" do professor no seu desenvolvimento e nos t~mas, 

pelo menos inicialmente. 

2.1.3.5 - Praticas pedagoglcas: estagio 

a) 0 estagio entende-se nao como um espa~o de tempo dedicado 

a pratica de ensino, seguindo instru9oes de OUtrem OU 

criterios teoricos previamente apreendidos, desligado do 

per!odo de forma~ao, mas como fazendo parte iritegrante 

desse perlodo. 

b) Todo o perlodo de forrna9ao deve ser simultaneamente um 

periodo de "estagio" para o aluno-futuro-professor e por 

isso se deve criar um clima humane e tecnico que favore9a 

uma tal situaqao. Nao se trata s6, nem talvez principal

mente, de aprender processes de transmitir os conteudos 

de certas disciplinas, mas de apropriar a dimensao total 

dum modo de estar e ser do mundo: EDUCADOR. 
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c) Pensa-se que aconcep9ao tradicional "estagio ternporal

mente depois da teoria" e errada ou, pelo memos, nao ccr

responde aos objectives da educa9ao actual. Pelo cor.tra

rio, parece que ele.deve ser, slmultaneo, de mode a per

rnitir a li9a9ao funcional entre a teoria e a pratica, as

<:>egurando a reciprocidade do trinomio "inovac;ao-pesquisa
-desenvolvimento11 que se pode transformar em 11 desenvolvi
mento-inova~ao-pesquisa". 

d) Um modelo de estagio, que acompanhe a forina<;ao de profes
sores, para o ensino preparatorio, poderia ser o seguinte: 

19 Ano - Ac9oes orientadas para criar ao aluno condi9oes 

aptas ao conhecimento de si proprio como aluno

-futuro-erofe~~B.!.· 

29 Anu - Ac9oes orientadas no sentido de criar . condi9oes 

ao aluno para se exercitar como futuro-professor. 

Contactos com alunos, coin a escola , com a admi

nistra9~0. etc ., orientados no sent1do da obser

va9ao e posteriormente da participac;ao. 

39 Ano - Ac9oes orientadas no se~ltido de criar ao aluno 

condi9oes par a se exer citar como professor {edu

cador). Exercicio da ac t ividade docent e em r~gi

me de prestaqao parcial de servi90, sempre que 

possi.vel4 ). Estaria no ambitc rnais concrete das 

Metodologias do Ensino, cnquanto prat:ica didacti

ca, mas devia ser o aglutinador de toda a forrna-
·~ 9ao em curse. 

49 Ano - Pensa-se ·que o novo-prof essor dc•.rer ia ser consi

der ado ainda em estagio <lurante urn quarto ano, 

embora passasse a dedicar-se integralmente ao 

exerclcio docente. Durante esse quarto ano conti

nuaria a depender da Universidade no aspecto 

tecnico-formati vo, segurido regulamentac;:io especi

f ica. 

(4) - RecordP-se a discussao da parte final de 2.1.2. 
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e) Prop0e-se a designa9io de "SeJllinirio11 para as activida-
. des, ditas de "estaqio" dos 19 e 29 anos; e de "Praticas 

pedagogicas• para as dos 39 & 49 anos. 
Pensa-se que, mormente, nas •praticas pedaq69ioas", deve 
ser deixada ao aluno ampla liberdade de criaxao, recorren
do-se sobretudo a processos maieuticos de planif i ·caQio e 
desenvolvimento das nliyoes" ou de outras actividades. 
Embora possa ser interpretada apenas por uma pessoa, a 
"Pratica pedagogica" deve come9ar e acabar num trabalho 
de qrupo. Aproximadam.ente, poderia se9'Uir este esquema: 

19 Tempo - Planifica9io em trabalho de qrupo. 
29 Tempo - Desenvolvimento pelo 9rupo ou por um elemento 

do grupo, co~ observa~io simultanea da parte 
dos restantes elementos do grupo, ou ainda por 
cada um dos elemeh~os do qrupo, separadamente. 

39 Tempo Avalia9ao em trabalho de grupo. 

f) Todas as actividades de "Seminaries" e "P.raticas peda90-
gicas" bem como a formac;ao em 9era.l, que se refere, su
p0em um regime aproximado ao "regime tutorialtt. 

2.1.4 - Avalia~ao 

A metodologia geral de desenvolvimento dos curriculos, refe
rida anteriormente, pressup0e o recurse a uma Eedagoqia partici
pativa que considera o aluno agente activo da sua formaQaO. Nem 
outra teoria educativa parece ser def&nsavel num estadio de evo
luQao psico-f isiologica e~ que as condi9oes funcionais para a con
quista da "autonomia" estao realiz~das. A educagao, como processo, 
aparece nesta fase, fundamentalmente, como organizadora de •medi
a9oes• de que o sujeito ~ servira para melhor atingir e realizar 
a sua autonomia. 

Transposta para o CatnP? restrito da aprendizagem, tem esta 
teoria lmplica9oes di~ersas. Genericamente, di ao aluno wn papel 
muito mais importante (e responsavel) no desenvolvimento da sua 
forma~ao, o que implica uma or9an1za~ao escolar que ultrapa.sse o 
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-rnodelo de esco l a c u j os objectives sao ''apresentar 0 ao aluno con-

juntos formais do conhecimento par a ele "a prender" e veri f icar 

se e ate que ponto e l e os apr endeu. LOgi carnente , em tal escola, o 

canal fundamental do processo didactico e 0 ensino, que outra coi

sa nae e que dar 0 programa, Segundo uma ordenac;ao formal (dedu

zida apenas dos conteudos) que 0 receptor -aluno e suposto poder 

(e dever) ser capaz de aprender. Se foi OU nao, di-lo-a a avalia-
9ao que incidira entao sobre a quanti dade do programa aprendido, 

isto e, sobre 0 n!vel de conhecirnentos. Em tal Sistema nao se tor

na necessario, por estar mesmo fora ou para alem dos seus objecti

ves, inquirir da evolu9ao da personalidade do aluno, do seu grau 

de maturidade pessoal e como membro da comunidade, das suas pre

ferencias, do seu pendor ocupacional, etc. 

Sern formular quaisquer juizos de valor sobre tal pedagogia, 

torna-se evidente que ela deve ser ultrapassada. Na verdade, pelo 

rnenos no caso concrete de prograrnas de forma9ao de professores, 
interessa que eles incidam tanto sobre a forrna9ao intelectual co

me sobre o desenvolvimento de atitudes que fa9am deles os educa

dores que a escola renovada e a sociedade necessitam. 

Ora, se os conteudos cientificos, porque estranhos ao sujei

to, ate podem ser "ensinados 0
, ja outro tanto se nao d i z das ati

tudes. Estas sao pessoais, nascem de cada um, admitindo-se no en

tanto que a sua rnanifesta9ao pode scr motivada. t evidente que, 

em termos do processo de forma9ao, quanta rnais se puser a enfase 

neste seu papel humanista, rnai s ele nos aparece sobretudo como 
processo endogeno, requerer a parti cipa9ao activa do proprio su

jeito em forma9ao. Educar come9aria assirn por ser a ac9ao de com

prometer as pessoas na sua propria educa9ao. 

Estas considera9oes teoricas servem de fundamenta9ao a pro

posta duma metodologia de avalia9ao que se a fasta substancialmen
te da tradicional. 

Antes de rnais, devera ela lr rnuito alem da averigua9ao de 

niveis de conhecimentos e englobar processos especificos de obser

va~ao que permitam verificar o desenvolvimento das aptidoes (qua

lidades) correspondentes ao perfil objective da forma~ao "procu

rada11. Vern a prop6si to anotar que, para dotar de maier rigor ci-

Digitalizado por FCLB



-25-

entif ico o desenvolvimento curricular dos programas de forma9ao 

de professores, se torna necessario, utilizando as tecnicas psico

logicas e sociologicas adequadas, elaborar os respectivos perfis 

profissionais. Estes orientarao posteriormente as ac9oes de for

ma9ao e os proprios processes de avalia9ao. 

Outra caracter!stica da avalia9ao, em correspondencia com os 

pressupostos teoricos introdutorios, e 0 nao ter ela perlodos de

terminados, mas dever fazer-se em cada instante do processo de 

aprendizagem e segundo o ritmo de cada interveniente. 

Em suma, sem por de parte as tecnicas tradicionais de avalia

~ao de conhecirnentos, que deverao ser aperfei9oadas ao maximo mas 

continuam a ser necessaries para esse efeito, dever-se-a recorrer 

a novas metodos de avalia9ao que permitam ao aluno concluir do 

seu estado de "crescimento" pessoal e da sua capacidade de inser-

9ao social, considerada a nivel profissional, comunitario, polI

tico, etc . Ao contririo dos mitodos de avalia9io de conhecirnentos, 

que nao tern de obedecer necessariamente a este criteria, torna-se 

claro como nestes o proprj_o aluno deve ter um papel importante. 

2.1.5 - Fun9oes do Departamento de Educa9ao quanta ao curso para 

professores. 

a) Orientar vocacionalmente os alunos do curso. 

b) Apoiar o Conselho do Curso na organiza9ao, avalia9ao e re

nova9ao dos curriculos do curso. 

c) Organizar e orientar o desenvolvimenlo curricular do cur

se. 
d) Organizar, por si, directarnente, o processo ensino-apren

dizagem da cmrponente "cult.ura geral e psicopedagogia" e 

promover, em colabora9ao e por intermedio dos respectivos 

depa1tamentos, o processo ensino-aprendizagem da componen

te "forma9ao cientifica". 

e} Organizar e orientar as "priticas pedag&gicas", devendo 

para esse efeito, concretamente: 

e.1) estabelecer acordos com escolas, para aulas de »es

tagio" e outras actividades de "pratica pedagogica", 

como observa~ao de alunos, participa9ao em cons~lhos 
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escolares e em reuni6es de pais, anima9io de grupos 

de alunos, etc.; 

e.2) institucionalizar um tipo de contacto perrnanente com 

os respectivos 6rgios do Ministirio da EducaQio e 

Cultura, no sentido de se promoverem inter-ac9oes 

com beneficios reciprocos; 

e.3) estabelecer contactos corn organisrnos de juventude e 

acordar com eles modos de contribui9ao para a forma-

9ao ae professores. 

f) Organizar, realizar e promover ac9oes de forrna9ao perma

nente e recorrente <lo professorado; (vide 2.1) 

g) Participar, quando solicitado e dentro das suas possibili

dades, em programas de forma9ao de profossores doutras 

instltui~oes. 

2.2 - Curses de aperfei~oamcnto e actualizaxao para professores 

o problema da interven9ao do Departamento de Educa9ao na po-

1! tica de forma9ao continuada de professores devera naturalmente 

ser entcndido em articula~ao com outras institui9oes que nela 

participam. Nestas condi9oes, afigura-se permaturo esbo9ar um 

quadro de todas as ac9oes possiveis. No entanto, pode adiantar-se, 

desde ja, a defini9ao da atitude funcional que se julga dever to

mar-se, o gue equivale a estabclecer urna posi9ao metodologica de 

base. ~ objective que se pretendc por agora atingir. 

O desenvolvirnento de qualquer curse desta natureza supoe a 

considera9ao de fases distintas, com aspecto sequencial: 

a) Analise da situa~ao 

b) Def ini~ao de objectives gerais 

c) Elabora9ao do programa 

d} Execu9ao 

e) Avalia9ao 
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2.2.2 - Analise da situa~ao 

Em rela9ao aos actuais professores, com ou sem Exarne de Esta

do, ha que fazer uma analise critica da sua posi9ao em rela~ao ao 

ensino, analise ja elaborada pelo Grupo de Forma9ao de Quadros 

Docentes, num relatorio de que transcrevemos parte: 

A. Perante o processo de reforma 

- pouco esclarccidos do sentido que a informa e dos objec

ti vos que pretende atingir; 

- em fase de resposta a moderniza9ao de conhccimentos ci

entificos em varies ramos, designadamente: 

- Matematica 

- Linguistica; 

- em fase de adaptaqao ao lan9amento progressive de gran-

des camadas escolares; 

- em situa~io dispersa par virios esquemas educativos: 

- Ciclo directo 

- Ciclo complement.ar ao Ensino Prirnario 

- Ciclo TV. 

B. No plano cientifico 

- diversidade muito grande de niveis de prepara9ao, desde 

licenciados em diversas especialidades ate cases de au

sencia total de prepara~ao cientlfica; 

- restrita sensibiliza9ao a ideia de actualiza9ao e aper

fei9oamento per~anentes; 

- atraso em rela~ao ~o desenvolvimento de certas ciencias, 

<lesignadarnente: 

- Matematica 

- Linguistica; 

- desfasamento, em muitos casos, entre a especialidade 

forte da prepara9ao cientifica e a do ramo disciplinar 
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de docencia; 

- insuficiente adapta9ao de alguns monitores do Ciclo Pre
paratorio TV a diversidade de disciplinas que tern de 

ortentar. 

c. No plano pedagogico 

- ausencia total de prepara9ao em grande percentagem dos 
professores: provisorios, contratados e do ensino par

ticular; 
- atitude de pensarnento pouco virada para a importancia 

de inter-disciplinaridade e da ac9ao coordenada; 

- desconhecirnento generalizado da problematica da obser

va9ao e orienta9ao escolar; 
- em fase de f ixa~ao de nova orienta9ao no dominio de cer

tas metodologias, corno: 

- Desenho 

- Maternatica 

- Frances 

- Trabalhos Manuais 

- pouca consciencia do problema da educa9ao personalizada; 

- atitude de alheamento aos processes de auto-avalia9ao; 

- pouca experiencia de notas tecnicas de ensino. 

D. No plane administrative 

- conhecimento muito restrito da organica de funcionamen

to da propria escola e das fun9oes que cada um deve de

sempenhar; 

- desconhecimento da estrutura e atribui9oes dos diversos 

servi9os centrais do Ministerio; 

- restrita participa9ao no processo de gestao~ 

- convici;:ao de que o "tempo" de trabalho se confina as 

horas lectivas distribuidas. 
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2.2.3 - Defini9ao dos objectivos gerais 

Em face desta situa~ao e tendo em conta a necessidade de 

avan9ar na cria9ao de wna nova fisionomia funcional dos professo
res, pode dizer-se que os objectives de qualquer curso de senti

do actual, para professore~ em exercicio, visara o favorecimento 

de novas atitudes de rela9ao. 

Neste quadro, ha a considerar a transforma9ao directa de ati
tudes do professor e, atraves dele, dos alunos, da escola, como 

institui9ao,e da propria sociedade. 
Poderemos sintetizar: 

A. Transformaxao de atitudes no professor: 

- per ante 0 aluno; 

- per ante 0 trabalho; 

- per ante OS colegas; 

- per ante si mesmo; 

- per ante 0 material escolar; 

- per ante a inova9ao. 

B. Transformacao de atitudes no aluno: 

- perante os companheiros; 

- perante a escola; 

- perante os professores; 

- perante a ac9ao didactica; 

- perante si mesmos. 

c. Mudanga de estrutura nos estabelecimentos: 

- organiza9ao em departamentos, com mini-bibliotecas, que 

acompanhern a continuidade evolutiva dos alunos; 

- cogestao na organica de funcionamento; 

- inter-ac~ao eficaz com o meio em que se insere; 
- utiliza9ao, em pleno, das instala9oes e recurses; 

- colabora~ao intima com os outros estabelecimentos de 

ensino. 
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o. Transformaxao de atitudes na sociedade: 

- receptividade a forma9ao cultural realizada; 

- atitude decidida de confian9a na escola que se renova; 

- tomada de consciencia de que o investimento em educa-

9ao e necessario e rentavel: 

- participa9ao no processo educative e oferta de meios 

que facilitem a dinamica cultural da propria escola. 

2.2.4 - Elabora9ao do prograrna 

Urna vez definidos os objectives a atingir, ha que elaborar 

um programa de ac9oes para eles convergentes. Naturalmente, que 

nem todos serao atingidos com exito. 

A. Poss!veis enunciados, num curse geral de aperfei9oamento 

de professores, no plane psico-socio-pedagogico: 

- educa9ao personalizada: eecnicas de ensino individuali

zado e socializado; 

- tecnologia educativa: manejo d e material de equipa e 

sua utiliza~ao nas diferentes areas de aprendizagem; 

- tecnicas de trabalho cm grupo e dinarnica de grupos apli

cados as diferentes areas: 

- organiza~ao e funcionamento de uma escola e do seu cor

po docente; 

- ecologia escolar e reld9oes publicas inter-grupos e in

tra-grupos; 

- tecnicas e meios de auto-informa9ao nurn processo sis-

tematico de dinamica cultural; 

- avalia9ao; 

- programa9ao inter-disciplinar; 

- orienta9ao pessoal, escolar e vocacional. 

B. Possiveis enunciados, num curse geral de aperfei~oarnento 

de professores, no plano cientlfico-pedagogico: 

- moderniza~ao de conhecimentos cientif icos na area da 
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- moderniza9ao de conhecimentos 

Llngua Portuguesa; 

moderniza~ao de conhecimentos 

Ciencias da Natureza; 

modernizagao de conhecimentos 

Ciencias Humanas (Socio1ogia e 

- moderniza9ao de processes para 

trangeiras; 
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cientlficos na 
.. 

da area 

cientif icos na area das 

cientlficos 
.. 

das na area 

Economia); 

o ensino de linguas es-

moderniza9ao da orienta9ao metodologica no domlnio do 

Oesenho e Trabalhos Manuais. 

c. Posslveis enunciados, num curso geral de aperfei~oamento 
de professores, no plane administrativo: 

- cogestao escolar; 

- organica de funcionamento de uma escola: 

- estrutura e atribui9oes dos diversos servi~os centrais 

do Ministerio da Educa9ao e Cultura; 

- automatizayao da gestao. 

Evidente, 0 programa nao podera Ser dirigido a todos OS pro

fessores em exerclcio, havendo, por isso, que definir priorida

des. 

Algumas recomenda9oes: 

- No Planeamento e excu9ao dos cursos, recorrer-se-a sempre 

que neoessario, a individualidades especialmente qualifi

cadas; 

- a programa~ao de cada curso deve ter suficiente flexibili

dade para favorecer as modifica¥oes que se aconselhem; 

- na considera~ao do trabalho da equipa, deve ter-se em con

ta nao SO a sua presen~a directa nas sessoes com OS profes

sores, mas tarnbem 0 tempo necessario a prepara9ao de cur-
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sos com consultas, processos de avalia~ao, etc. 

Poderemos considerar corno elementos validos para o processo 

de avalia9ao: 

- a presen9a de um ou mais observadores, sem participa9ae 

directa nos trabalhos; 

- a existencia de um sistema de sugestoes; 

- a elabora9ao de questionarios aos participantes; 

- o uso da actividade critica representativa dos participan-

tes, segundo a tecnica Paya, que consiste em cinco minutos 

de livre expressao. 

2.3 - Educaxao comunitaria 

2.3.1 - Introduyao 

O desenvolvirnento regional das comunidades modernas exige 

actualrnente integradas das institui9oes locais. A Universidade 

e igualrnente chamada a dar o seu contribute. Este, alias, apre

senta-se de caracter estrategice. Tal desenvolvimento e hoje de 

abordagem interdisciplinar, abordagem que so a Universidade, por 

sua natureza, possue; implica um envolvimento da popula9ao total 

cuja lideran~a tarnbem so a Universidade se apresenta coma a mais 

capaz de preparar; implica urna inser9ao da educa9ao em tedos os 

seus nlveis cuja articula~ao tem de se integrar com a da Universi

dade, e vice-versa. 

O desenvolvimento regional comunitario moderno assenta em 

planes de desenvolvimento regional, integrado, descentralizado e 

participative. Isso implica um processo: o processo dos didadaos 

nas suas cornunidades saberem ajudar-se a si mesrnos e se envolve

rern assim conscienternente na solu~ao dos seus proprios problemas. 

Este processo e a essencia da Educa~ao Cornunitaria. Esta apre

senta-se como um rneio eficaz para a pluraliza9ao da produtividade 
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economica, para a dinarnizaQaO social-cultural, para o aurnento da 

coesao social entre as diferentes gera~oes e solu9ao equilibrada 

das tensoes existentes entre cs varios estratos sociais e exerci
cio da democracia pela escola. 

Como se disse, no inlcio, a Universidade do Minho esta inte

grada numa regiao empenhada precisamente no processo de desenvol

vimento comunitario. Ja algumas experiencias foram empreendidas 

nesse sentido, inclusive a de uma escola comunitaria. A Escola do 
Magisterio Primario de Braga tern, este ano, no seu programa, uma 

disciplina de educa9ao comunitaria. Existe mesmo a equipa de de
senvolvimento comunitario do Minho. 

Trata-se, porem, de iniciativas a que falta suporte e apoio 

tecnico-cientlficos. Acyoes desta natureza cabem no ambito dos 
objectivos da Universidade e per isso a do Minho se propoe pro

grarna-las. 
Sera um projecto essencialmente para p6s-graduados. Ele in

cluira ac9oes de forma9ao de agentes de desenvolvirnento Comunita

rio e curses intensives de aperfei9oamento e de sensibiliza9ao, 

alem de um centro de desenvolvimento de educa9ao comunitario. 

2.3.2 - Ac9oes de forma~ao 

As ac9oes de forma9ao serao essencialmente de dois tipos: 

umas de caracter mais longo, com a dura9ao de um ano, na base de 

curses propriamente estruturados; outras, com o caracter de cur

ses intensives, de curta dura9ao. 

Os curses de forma~ao serao agentes Comunitarios, especial

mente, lideres, dinamizadores, activistas, e directores de esco
las comunitarias. 

A titulo rneramente exemplificativo, prop0em-se os seguintes 

temas: 

A. Cursos estruturados 

l. Conceito e filosofia da Educa9ao Comunitaria e o seu pa

pel na vida dos cidadaos. 

2. Objectives e planeamento da Educa9ao Comunitaria. 
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3. A Educa9ao Comunitaria come processo de envolvimento. 

4. A Escola Comunitaria como elemento catalitico do desen-

volvimento da comunidade. 

s. As tecnicas de EducaQao comunitaria. 

6. Agentes de Educa9ao Comunitaria. 

7. PlanificaQao duma Escola Comunitaria. 

8. A organiza~ao, administra9ao e direcQao da Escola Comuni
taria. 

9. Financiamento e or~amento das Escolas Comunitarias. 

10. Desenvolvirnento curricular numa Escola Cornunitaria. 

11. Avalia9ao de programas da Escola Cornunitaria. 

12. A Escola Cornunitaria e os problemas sociais. 

13. InserQao das pessoas idosas na educaQaO e vida comunita

rias. 

B. Curses intensives e seminaries 

Alem dos curses propriamente ditos acirna mencionados, have

ra outros intensives com caracter de aperfei9oamento e de actua

liZaQaO ou de sensibiliza9ao. Outras ac9oes similares serao as 

de seminaries. A tematica especifica sera estabelecida em cada 

caso, de acordo com os objectives propostos. 

2.3.3 - Centro de desenvolvimento de Educa9ao Comunitaria 

Este Centro tera essencialmente as tres funyoes seguintes: 

a) apoi? aos cursos 

b) ac9oes de promocao de desenvolvimento de educa9ao comuni

taria; 

c) investigacao. Nesta actividade incluem-se: 

- Creatividade comunitaria; 

- Como organizar a escola para servir melhor as necessida-

des da cornunidade; 

- Como conduzir inqueritos de educa9ao cornunitaria; 

- Tecnicas de estudo das relaQOes "escola-cornunidade". 
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2.4 - Outras accoes de formaxaO 

No que se refere a programa~ao dividiremos, genericamente, 

as futuras actividades do Departamento de Educa9ao da Universida
de do Minho em dois sectores: 

a) Ac~oes de apoio docente a cursos nao indicados nos nilme
ros anteriores: 

b) Ac~oes no ambito do que chamamos, na Introdu9ao, "pedago
gia difusa". 

Quante as primeiras parece evidente que, pelo menos ~nquanto 

nao forem criados outros Departarnentos aos quais se atribua rnais 

especificamente essa fun9ao, havera materias dos curr!culos de 

alguns cursoz para o ensino das quais o Departamento de Educa~ao 
sera o mais indicado. Refere-se, apenas corno exemplo, as materias 

de psicologia dos curses de medicina, as materias relativas a 

tecnicas de grupo e a sociologia, que podem ser comuns a diversos 
curses, etc. 

O segundo grupo de ac9oes, pelo caracter ocasional da sua 

realiza9ao, e apenas referenciado, processando-se a sua organiza

Qao no momento proprio. Anota-se apenas que o seu objective sera 

o de proporcionar informa9ao e, eventualmente, o debate de temas 

educativos de interesse, utilizando corno meios a mesa-redonda, o 
coloquio, a conferencia, etc. 

2.5 - Investigacao 

Entende-se que a def ini~ao durn pr-0grama para o Departamento 

da Educagao da Universidade do Minho, no que se refere a investi

gayao, se deve subordinar, antes de mais, as exigencias e caracte

rlsticas durn programa de investiga~ao, a nivel nacional, de que 

e urgente dotar o Pals neste sector. Isto porem nae significa 

que se nao devam delinear umas quantas ac~oes de investigagao 

aplicada ou de desenvolvimento que incumbiriam ao departamento 
como tal. 

Corn efeito, situado no contexto do proprio funcionamento da 
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Universidade, como institui9ao pedagogica, caber-lhe-ao, entre 

outras, as seguintes fun9oes: 

a) Estudar e propor metodos de avalia9ao curricular; 
b) Analisar curriculos e sugerir eventualmente a sua reno-

-va9ao; 
c) Estudar, proper e avaliar metodos de interven9ao didacti-

ca; 
d) Promover a inova~ao pedagogica e orientar o seu desenvol

vimento; 

e) Organizar e gerir um servi90 de orienta9ao e acompanha

mento dos alunos. 

As ac9oes do genero das enumeradas em a), b), c) e d) suge

rem a existencia no Departamento dum Centro de Inova9ao e Avalia-

9ao Curricular, enquanto as referidas em e) caberao a um Centro 

de Orienta9ao Psicopedagogica. 

Com referencia rnais directa ao apoio docente aos diversos 
Cursos, e mais concretamente aos cursos para professores, ha do

minios da investiga9ao educacional que se devem desenvolver logo 

de inlcio. Esta neste case tudo o que diz respeito a comunica9ao 
educativa. . Ha todo urn conjunto de investiga9oes sociologicas, psicolo-

gicas e estritamente pedagogicas, relacionadas corn a comunica9ao 
educativa, que estao por realizar entre nos e que e urgente fazer. 

Urn esquema rnuito geral de investigayao, neste sector, poderia 

englobar projectos tais como: 

a) A comunica9ao eduqativa em geral, com especial relevo pa

ra a natureza e rnetodos deste tipo de cornunicayao; 

b) A comunica9ao educativa em dominios especificos, com espe
cial relevo para as rnetodologias das materias e conteudos 

instructivo-forrnativos dos curriculos de forma9ao de pro

fessores e daqueles em que vao ser professores; 

c) Agentes da rela9ao educativa: psico-sociologia do aluno, 

do professor e da rela9ao educativa; 
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d) Estruturas flsicas da educa9ao: pesquisas no domlnio da 

constru9ao escolar, em ordem a criar modelos de escola no 

sentido f Isico que correspondam a uma pedagogia da apren

di zagem, centrada por conseguinte nos interesses do aluno. 

Torna-se p:Jrdemais evidente que o desenvolvimento destes 

projectos so se podera programar se houver os necessaries recurses 

humanos e tecnicos. Por isso, naturalmente, tera de ser faseado 

e definido de acordo com essa circunstancia. 

3 - PESSOAL DOCENTE 

No que se refere a pessoal docente, ate este roomento, existem 

oito candidates a Universidade do Minho no domlnio da Educa9ao. 

Tres sao doutores por Universidades estrangeiras, dois dos 

quais em Ciencias da Educa9ao e todos com experiencia neste do
mlnio; dois preparam o seu doutoramento em Sociologia, cujas pro

vas serao prestadas em Universidades ·eStrangeiras, um dos quais 

em Sociologia da Educa9ao corn especial relevancia para o dominio 

da Educa9ao Cornunitaria; dos outros tres, todo$ os elementos dou

toraveis, um e licenciado em Psicologia, com larga experiencia em 

centres de orienta9ao psico-pedagogica, outro e especializado em 

Educa9ao Comunitaria e o ultimo e licenciado em Pedagogia com pra
tica de ensino. 

Para fazer face ao estudo de planes pormenorizados do funcio

namento do Departamento de· Educagao e edifica9ao das respectivas 

estruturas, e ainda para assegurar a fase inicial de desenvolvi

mento durante 1975, torna-se necessario promover o contrato ime

diato de quatro dos elernentos considerados, nomeadamente, os dois 

docentes doutorados em Ciencias da Educa9ao Comunitaria. 

Os restantes elementos seriarn contratados logo que necessario. 

Alem disso, durante o ano de 1975 procurar-se-ia contratar dais 

ou tres licenciados com classifica9oes elevadas e recentemente 

formados, destinados a iniciarem estagios com vista a realiza9ao 
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do doutorarnento. 

Nestas condi9oes o Departamento de Educa~ao pode prever pa

ra o ano de 1975, as seguintes ac9oes: 

a) Apoio docente aos curses para professores dos bacharela
tos em Linguas Vivas e Ciencias Exactas, a arrancar no 

ano lectivo 1975/76; 

b} Lan~amento do Centro de Orienta9ao Psicopedagogica; 

c) Cursos para agentes de Educa9ao Comunitaria, a iniciar no 
ano lect.1.vo 197 5/76; 

d} Coloquios e conferencias sabre temas educative~, designa

damente sobre inova9ao pedagogica e educa~ao comunitaria. 

4 - INSTAI.A<;OES 

Na fase de arranque, o Departamento de Educa9ao sera insta

lado no ediflcio da Rua D. Pedro V (Braga}, onde ha espa~o para 

tal. 

Do ponto de vista do ensino, serao tambem a! ministradas a 
maier parte das disciplinas, seminaries, coloquios e conferencias 

a cargo do Departamento, dado as instala9oes a! existentes, des

critas em pormenor no relatorio 11 Cursos e Departamentos no dom!

nio das Llnguas Vivas'', o comportarem. 

No que se refere as di3ciplinas relacionadas com o bachare

lato em Ciencias Exactas (Educa9ao), sera necessario que o pessoal 

docente, na fase inicial, se desloque as instala9oes previstas na 

zona de Guimaraes, situa~ao esta que se mantera ate que os diver
sos Departamentos se encontrem alojados no Campo Universitario. 

5 - INVESTIMENTOS INICIAIS 

As verbas referentes aos estudos de projectos, obras de 
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adapta~ao, equipamento fixo e mobiliario, que e necessario dispen

der com o edif!cio da Rua D. Pedro V (Braga), un1dade prevista 

para o funcionamento de diversos Cursos e Departamentos, entre os 
quais o Departamento de Educa9ao, nao sao aqui consideradas. Esse 

assunto foi tratado no relatorio de Junho ultimo da Comissao~ Ins
,taladora, onde se indica que 0 valor global previsto e da ordem 
dos 7000contos, tendo ja sido concedidos em 1974 cerca de 2.500 

contos para esse f im. 
No que respeita as verbas especificas, relacionadas com o 

inicio do funcionamento do Oepartamento da Educa9ao e dos Curses 

e actividades consideradas no presente relatorio, as previsoes 

sao: 

a} Bibliografia Geral -------------------------- _700.000$00 
b) Bibliografia Especializada ------------------ 150.000$00 

c} Bibliografia para alunos -------------------- 100.000$00 
d) F.~ni~~~~~~~ p~ra a Bibliotcca Departamental - 100.000$00 

e} Equipamento didactico ----------------------- 50.000$00 
f} Equipamento para Investiga9ao --------------- J00.000$00 
g) Centro de Orienta~ao psico-pedagogica-------- 500.000$00 

h) Equipamento Administrative ------------------ 100.000$00 

1.800.000$00 

Metade desta verba global sera dispendida em 1975 e o res

tante em 1976. 
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