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Para que a autonomia e modelos gestionarios das Novas Universida

des (NU) criadas pelo Dec.lei 402)73, possam ser claramente entendiveis, torna-se 

conveniente analisar em primeiro lugar o contexto que enquadrou a sua criac;ao para, 

de seguida, s e trac;ar sumariamente 0 quadro de -opc;oes relativas a sua -vocac;ao e mo-

delo de organizac;ao, Finalmente e como exemplo vivo do - 1978 uma UN em For-que e em 

tugal descreve-se a filosofia e o modelo adoptado pela Universidade do Minho. 
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1. CONTEXTO DE CRIA~AO DAS NOVAS UNIVERSIDADES 

1.1. Contexto de gesta~ao - Influencia das Universidades Africanas de 60 

Na decada de 60 e um pouco por toda a zona da OCDE assistiu-se a 

uma significativa modifica9ao do panorama do Ensino Superior, traduzida nao so pela 

cria9ao de novas estabelecimentos e concomitante aumento de efectivos universitarios, 

mas, igualmente pelo repensar de estruturas e metodos decorrente de novas ideias e 

mentalidades. 

No quadro portugues criaram~se neste periodo as Universidades de 

Luanda e Louren90 Marques, nao se devendo, contudo, dai inferir que Portugal "acer

tava o passo" pela tonica da maioria dos paises da OCDE pois os objectives subjacen

tes a cria~ao daquelas Universidades Africanas diferiam nitidamente dos proclamados 

em textos programaticos de outros, coma por exemplo 1 o celebre "Robbins Reppert" de 

1962. 

Nao obstante, pode 1 sem duvida, afirmar-se que o quadro desenvolvi 

mentista que caracterizou o Ensino Superior em Portugal nos primeiros anos de 70 1 foi 

profundamente influenciado pela dinamica das Universidades Africanas. 

Com efeito, as necessidades decorrentes da implanta9ao de novas Uni 

versidades com a inerente "obriga~ao" de conhecer o que pelo Mundo se f azia neste do

minio, a vivencia de situa9oes novas e nao-tradicionais, a comparat1vamente grande au 

tonomia destas Universidades face ao poder central que lhes pennitiu adquirir uma di

namica propria, 0 distanciamento de outras comunidades universitarias portuguesas que 

evitou o aparecimento de conflitos directos com as estruturas tradicionais e 1 funda

mentalmente, o "aparecimento" de um conjunto de professores universitarios que nessas 

Universidades Africanas tiveram ensejo de se revelarem plenamen te, tudo conjugado, 

permitiu que virtualmente a revelia do "establishment" de entao se fossem forjando al 

gumas das condi9oes imprescindiveis para o "salto em frente" do Ensino Superior em 

Portugal, 

Assim, quando por volta de 1970 e face a pressao insuportavel sobre 

0 Sistema educative, se decidiu 0 desenvolvimento do Ensino Superior em Portugal, nao 

surpreendeu que para o comando do processo houvessem sido chamados os mais destacados 

elementos das Universidades Africanas. Iniciou-se assim um fluxo que se veio a acele

rar significamente apos a revolu9ao de 25 de Abril e que permitiu as UN disporem 

"ab initio" de um conjunto de elementos qualif icados e com vivencia da problematica 

de implanta~ao de estruturas universitarias. 

£ alias importante salientar que desde a sua cria9ao, as Universi-
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dades Africanas se abalanyavam a uma politica de formayao de pessoal traduzida no e~ 

vio sistematico dos seus docentes - coma bolseiros - para Instituiyoes estrangeiras 

de reconhecido merito, nomeadamente no Reino Unido, Deste mode, nao so se criou um P.£. 

tencial cientifico apreciavel come se adquiriu um conjunto humane com uma experienc ia 

vivida em sistemas universitarios mais desenvolvidos. 

A esta conjuntura "africana" deve acrescentar-se, por ser igualmen

te de primordial importancia no lanyamento e aplicayao da reforma de V,Simao , a exis

tencia em Portugal de um numero reduzido, mas crescente, de docentes universitarios 

que tendo vivido a contestayao estudantil dos anos 60, ou havendo estagiado no estra~ 

geirot vieram a assumir no final da decada de 60 uma posi~ao eminentemente critica 

face as estruturas universitarias vigen.tes. 
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1.2. Contexto de cria~ao 

1.2.1. Factores adutiveis 

Aparte a decalagem de cerca de uma decada com que Portugal enfren

tou a problematica do desenvolvimento do Ensino Superior, pode dizer-se que a tipol~ 

gia das questoes a resolver nao diferia apreciavelmente da verificada noutros paises 

e que entretanto fora descrita em analises e relatorios de organismos internacionais 

e nacionais diversos, 

No caso portugues podem visualizar-se sem grande dificuldade quatro 

grupos fundamentais de factores de pressao sobre 0 sistema que terao levado a aceita-

9ao da renova9ao de estruturas do ensino superior e em particular a cria~ao das NU: 

- A procura crescente da Educa9ao originando aumentos espectaculares dos efectivos 

discentes das Escolas Tradicionais de Ensino Superior (Factor Social) 

A clara degrada9ao das condi~oes de ensino e investiga9ao das Escolas Tradicionais, 

fruto da incapacidade de resposta a rapida evolu~ao cientifica e, pedagogica e a 

sua inadequa~ao face aos efectivos discentes e docentes envolvido~*), (Factor do 

"Sistema") 

A insuficiencia da oferta de mao-de-obra qualificada face ao aumento de procura, 

consequencia das op9oes de desenvolvimento global e agravadas pela canaliza~ao tem

poraria de quadros para o servi90 militar(**) - (Factor Economico) 

(*) - Compreender-se-ao melhor as razoes desta degrada~ao}inadapta~ao se se referir 
que os efectivos discentes do ES aumentaram 2,3 vezes na decada de 60 sem que 
houvesse sido criada qualquer nova universidade, ou aumentado significativa
mente os or~amentos da Educa9aoo A este respeito bastari mencionar que a per
centagem do PNB dedicado ao sector da Educa~ao era de 2,25% em 1960 e de 2,42% 
em 1968, sendo certo que neste ultimo ano paises COII.O a Fran~a e a Sui9a dedi
caraw cerca de 5% e outros corro a Noruega 1 Rolanda ou Italia valores de 67. ou 
mais, 

(**)- Os Planos de Desenvolvimento Portubueses anteriores ao 25 de Abril apontavam 
preferer.cialn•ente i:;ara investimentc•£. c!e tipo "capital intensive" e para aun1en
tos de produtivida<1e dos sisterras produtivos, em detriment(• co aumento do volu 
me de emprego, Assim para crescimentos d~ Produto de cerc£ de 77. ~ao se previam 
senao escassos OQ~% de eumerito de Yolume de emprego 1 situa~ac que era eqLilibr! 
da pelo fluxc. emigratorio iIIlplicitamente fevonc:ido e ctue se proceEsava majori
taric.rrent e no sectc·:- primario. 
Para assegurar os objectivos desenvolvimentistas era pois fundamental conseguir 
um influxo apreciavel de mao-de-obra altamente qualificada no mercado de traba-
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- A distancia~ao crescente entre as politicas, metodos e programas de Ensino Superior 

preconizados no ambito da OCDE, UNESCO, C.EU10P£ e outros (e seguidos por vasto nu

mero de paises) e a situa~ao factual de cristaliza~ao e esclerosamento das escolas 

portuguesas da decada de 60. (1actor Internacional), 

£inda como factor "importante na aceita~ao politica dos pressupostos 

reformistas conducentes a cria~ao dos Novos Estabelecimentos de Ensino Superior deve 

mencionar-se a descentraliza~ao geografica proposta e que se enquadrava no desejo de 

nao ver agravadas as assimetrias de desenvolvimento entre a orla Costeira e 0 interior 

do pais. 

Acrescente-se, ainda, que do ponto de vista das Universidades Tradi

cionais dos grandes centros 1 esta regionaliza~ao do Ensino Superior era sinonimo de 

subalterniza~ao virtual dos NEES face as escolas tradicionais ou, pelo menos, uma mui 

to menor capacidade para lhes f azer concorrencia ... 
1.2,2. Enquadramento legal 

Muito embora o Dec, Lei 402/73 que cria os NEES (e portanto as UN) 

nao determine inequivocamente os modelos de organiza~ao das NU , deixa, todavia, ante

ver determinados pressupostos que,na pratica, servem de contorno para a posterior de

fini~ao da estrutura, 

Saliente-se que para a altura em que o Dec. 402/73 foi promulgado, 

a autonomia concedida as NU era substancialmente mais lata de que a que dispunham as 

escolas tradicionais, cabendo, no entanto, ao Ministro da Educa~ao a homologa~ao das 

principais decisoes no ambito das NU, 

Compreendem-se as cautelas do legislador em nao determinar autocra 

ticamente o(s) modelo(s) das NU :~ por um lado as criticas ao sistema latino das Fa-
,;,' 

culdades cresciam de tom, sem que por outro lado fosse liquido qual o "mode lo ideal" ... 

heterogeneidade de solu~oes adoptadas em paises mais desenvolvidos, Acresce que a 

pr6pria terminologia nao era (como nao e ainda) inteiramente clara, usando-se por exo., 

a palayra Departamento para designar unidades de natureza e fun9oes radicalmente dife 

rentes quando nao mesmo opostas, OU referindo-se iodistintamente a inter-, pluri-, 

Jlllllti~ e transdisciplinaridade como sinonimos entre si , 

(Cont, pag, ant, - lho, pois a percentagem de elementos diplomados (no ES) nao exce
dia em 1970/71 2% do volume de mao-de-obra, contra valores de por exemplo 2,7% em Es 
panha ou 4,5% na Jugoslavia, 
Acresce ainda que os cursos tradicionalmente oferecidos pelas Universidades Portugue
sas se mantinham mais ou menos constantes quer na natureza quer nos conteudos tendo 
deixado de satisfazer uma faixa significativa das necessidades dos empregadores, 
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As limita9oes ou "guide-lines" do Dec. 402/73 em rela9ao ao modelo das 

NU aparecem assim (por via indirecta) atraves da cria9ao de determinados orgaos 

de direc9ao (Reitor e Comissao Instaladora) e de servi9os (Administra9ao, Servi-

9os Academicos, Servi9os de Documenta9ao, etc.) cuja composii;ao e atribui9oes su 

gerem aprioristicamente certo tipo de organiza9ao. 

Nas NU o Reiter concentra apreciaveis poderes, cabendo-lhe para alem 

da representa9ao da Universidade, um papel deliberativo e executive em todos os 

sectores da vida da Instituiyao. 

A Comissao Instaladora (CI) a que preside o Reitor tinha inicialmente 

por fun9ao principal coadjuvar o Reitor na obten9ao dos meios indispensaveis -a 

Instala9ao da Universidade. Porem, a breve trecho a CI assumiu um papel delibe

rative coma orgao de cupula da Institui9ao, tra~ando orienta9oes de politics glo 

bal e coadjuvando o Reitor em certos aspectos de gestao da Universidade. 

Esta "transmutac;ao11 da CI foi por um lado possivel porque na sua comp~ 

sic;ao se fez apelo a individualidades ,academicas e nao-academicas 1 da Universidade 

e do exterior,de reconhecido merito.que no seu conjunto acabaram por representar 

coma que uma "consciencia" actuando na charneira Universidade/Sociedade. Foi por 

outro lado necessaria (como se vera no ponto seguinte) pela amplitude e diversi

dade de problemas com que as NU se defrontaramao longo da sua existencia, exigin

do um esforc;o de planeamento . decisao e execuc;ao ,que seria nao so humanamente im

possivel concentrar no Reitor , como se tornaria, pelo menos, criticavel. 

Desta sorte e sem que para tal houvesse que alterar o preceituado no 

Dec. lei 402/73 criou-se a nivel direc9ao da Instituic;ao um esquema totalmente 

distinto do das outras Universidades Portuguesas e que se assemelha por outro la

do a praticas correntes em paises estrangeiros, nomeadamente a Gra-Bretanha onde 

existe um Conselho Geral formado por universitario e por elementos exteriores a 
Universidade e representativos da Comunidade. 

No que respeita a Servi9os de apoio logistico 11 limita-se11 o Dec.lei 

402/73 a criar os cargos de Directores dos SA, ST, e S.D., e Administrador. So 

que ao faze-lo introduz automaticamente mudanc;as em re1a9ao a pratica das Universi 

dades tradicionais. 

Alem disso, considera implicitamente estes Servi9os coma essenciais ao 

bom funcionamento da Institui9ao ao atribuir categorias hierarquicas comparativa

mente elevadas aos seus Directores. 

Estao assim criadas condi9oes para f azer vingar uma estrutura interna das 

NU semelhante a estrutura britanica (veja-se a analogia com a Registy, Administrati 

ve officer, Libranian, Welfare, etc.) 
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1.3. Contexto de arrangue 

Como referido anteriormente, as premissas de que se partiu para a 

cria~ao das NU nao diferiam substancialmente das verificadas anteriormente em 

outros paises. Porem, o cenario em que se processou o arranque das NU foi in

teiramente diverso do previsto aquando da sua cria~ao. Para tal contribuiram 

fundamentalmente 

-7-

A modifica~ao do quadro socio-economico no chamado Mundo Ocidental, fruto da 

recessao economica devida a crise do petroleo e que trouxe novos e influentes 

dados dos quais Se salientam a inflac~ao e 0 desemprego em todos OS sectores 

de actividade , e 

- A altera~ao radical de todos os parametros de vida em Portugal associada a 
revolu~ao de Abril. 

Seria pura estulticia pretender analisar aqui - ainda que sumariamen

te - todas as consequencias que aqueles factos trouxeram ao Ensino Superior em g~ 

ral e as NU portuguesas em particular. Assim, opta-se por referir que qualquer 

planeamento universitario envolve e deriva de um conjunto de dados e directivas, 

tais como 

- Politica global (Planos de Governo, Acordos de Coopera~ao, etc.) 

- Metas de desenvolvimento 

- Polos de crescimento/desenvolvimento 

- Evolu~ao demografica 

- Movimentos de urbaniza~ao 

que como e obvio foram profundamente alterados pela ocorrencia dos dois factos 

fundamertais referidos. A titulo de exemplo, bastara mencionar que de uma evolu~ao 

(balan~a) demografica nega:i.va devido a emigra~ao, se passou,nos ultimos anos , a 

uma situa~ao largamente positiva pela cessao do fluxo emigratorio para a Europa 

e pelo afluxo de portugueses das ex-colonias. Estima-se o aumento demografico de 

74-78 em cerca de 8%! 

Do exposto resulta que o pesado esfor~o de planeamento levado a cabo 

em Portugal no ambito do ME se tornou rapidamente obsolete, pelo que as NU tive

ram que elas mesmo e de "per si" buscar o seu posicionamento, a sua voca~ao e 

qui~a as suas proprias potencialidades. 
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Compreender-se-ao, pois, as enormes dificuldades e contradi9oes que 

neste periodo de arranque se puseram as NU que com um minimo de recursos, sem 

tradi~ao e sem directrizes claras inerentes a um planeamento serio, houveram que 

soerguer estruturas de Ensino, Investiga~ao e Servi~o em simultaneo com a sua 

propria auto-defini9ao. 

Compreender-se-ao igualmente as cautelas que se tem tido na defini9ao 

da estrutura gestionaria das NU. ~ que se deseja implantar Universidades para o 

futuro e nao para o presente que amanha e passado, Nesta medida, ha que dotar as 

Institui9oes de mecanismos flexiveis que lhes permitam ser Universidades Novas , p~ 

lo menos .durante todo o horizonte destacavel. E porque assim e, torna-se mais cu

rial a discussao da axiomatica condicionadora do modelo e que pressupoe uma clara 

determina9ao de objectivos do que a analise mais OU menoS desenquadrada dos mode

los de gestao possiveis. Estes tenderao a aparecer com naturalidade se e quando 

os objectivos fundamentais e a filosofia de ac~ao das NU estiverem adequadamente 

encontrados. 
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2. A BUSCA DE IDENTIDADE DAS NU - alguns aspectos basicos 

Antes do mais a busca de uma identidade propria para as NU exige hoje 

mais do que nunca a definic;ao do seu posicionamento face a Comunidade em que se 

insere a a Sociedade em geral. Poder-se-ia pois dizer que em primeiro lugar have

ria que procurar de nova a Func;ao Social da Universidade - aqui e agora - e face 

aos multiplos condicionalismos que caracterizam 0 seu desenvolvimento. 

Partindo do geral para o particular imporui, de seguida, indagar de 

quais OS meios para atingir OS fins inerentes a sua Fun<;ao Social. Por outras pa

lavras, que tipo de Cur sos e Programas, que. zonas de investigac;ao, que natureza 

de fronteiras Universidade/Comunidade, melhor servem a Sociedade para a qual a Uni 

versidade trabalha. 

Uma vez definidos que estejam os parametros anteriores
1
o modelo organi 

zativo e gestionario decorre com fluidez, ja que se tratara tao somente de delinear 

a estrutura que melhor se adapta aos objectivos da Institui<;ao. 

~ neste espirito que se procura de seguida empreender uma breve excur

sao por aquele topicos. 

2. 1. A FUN~AO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 

Ate pelo menos ao inicio dos anos 60 as func;oes da Universidade podiam 

ser descritas em termos do binomio Ensino}Investigac;ao, sendo a enfase de cada com 

ponente variavel no tempo e no espac;o. 

Desta situa<;ao sao espelho OS varios diplomas legais que foram sendo 

publicados e em particular aqueles que regulamentam a vida academica (Dees.lei 

132/70 e 301/72). 

Mais recentemente e como consequencia de multiples factores de que se 

destacam o maior peso da Educa<;ao sabre o contribuinte, o aumento da cultura media 

das popula<;oes, o encarecimento generico do "know-how" e a tendencia para a socia

liza<;ao dos recursos, levou a crescente aceitac;ao de que as Universidades como cen

tros do saber e de progresso cientifico, deveriam assumir na sua primeira linha de 

preocupac;oes os interesses da comunidade em que se inserem, For outras palavras, a 

Universidade ultrapassa os conceitos de "repositorio de saber" de sabor medieval ou 

de "fonte de saber-especializac;ao" tipico dos meados do seculo,para se definir pri

mariamente como um Servic;o a Comunidade, 

Ao procurar a interacc;ao biunivoca com a Comunidade procura entao a 

Universidade nao so a definic;ao de politicas de ensino e investigac;ao mais proxi

mas da realidade, como tambem a efectiva abertura da Instituic;ao atraves da pres-
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tac;ao de servic;os directos a Comunidade para alem do ensino e investiga<;ao tradi

cionais. 

E importante sublinhar que esta tendencia nao surge da mesma forma, 

nem pela mesma via, nos varies paises OU instituic;oes e, talvez dai, a lentidao 

com que monotonicamente se veio a imper. Contudo, nao obstante a diversidade de 

experiencias e propostas, um ponto, ou melhor, uma opc;ao, permite identificar es

ta corrente:- A diminui<;ao da "verticaliza<_rao" do saber em detrimento da maior "la 

teralizac;ao", isto e, da maior capacidade de entendimento e representac;ao da rea

lidade,no sentido sistemico de que esta e um todo que,como tal,deve Ser tratado, 

Nesta medida, aceitar que a Func;ao Social da Universidade se estende 

pelo trinomio Ensino/Investiga<;ao/Servi<;o tem, como se acaba de ver, incidenc ias 

profundas sobre a filosofia dos proprios programas de ensino e investiga<_rao, que 

adiante se abordam. 

Em Portugal a aceita<;ao politica da tripla missao Ensino/Investigac;ao/ 

/ Servic;o foi por certo facilitada pelo ideario do vinte e cinco de Abril tendo si

de mesmo incentivada em Universidades tradicionais onde se pretendem em alguns ca

ses reformular radicalmente programas de estudo e investigac;ao. So que nao so a 

estrutura dessas Universidades nao esta para tal vocacionada como, alem disso, se 

nao pode fazer atraves de improvises bem intencionados. 

2.2. Organizaxao disciplinar 

2.2.1. Tipos 

0 conceito intrinsecamente dinamico de "disciplina" como "um corpo 

de saber especifico, ensinavel, com um "background" proprio de educac;ao, treino, 

metodos, tecnicas e conteudo", e fundamentalmente uma tentativa de regulamentac;ao 

das compartimentac;oes que para efeitos de ensino foram sendo institucionalizadas. 

A "disciplina" e porem algo mais que uma conveniente partic;ao do saber 

nas suas partes componentes, ja que serviu igualmente de base a tradicional organi 

zac;ao da Universidade em areas autonomizadas e, por inerencia,viu associarem-se

-lhe profissoes e "enfeudamentos" ligados ao ensino e investigac;ao. Desta sorte, 

falar em disciplinas OU organizac;ao disciplinar e falar da propria estrutura soc ial 

da Universidade. 

Varies tipos de organizac;ao disciplinar podem ser visualizados 

MULTIDISCIPLINARIDADE: Existencia de disciplinas desenquadradas de qualquer con
texto 

INTERDISCIPLINARIDADE: Interacc;ao entre duas ou mais disciplinas do mesmo contex
to OU nao COm 0 objectiVO de criar desse modo UDl OOVO 

"approach" disciplinar 
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TRANSDlSCIPUNARIDADE: Superac;ao do conceit:o de "disciplina", organizando-se o sa
ber em "sectores" num ponto de vista sistemico 

Disciplina 

Multidiscipl. 

Graficamente ·-
Pluridiscipl. 

CJ 

Interdiscipl. .~ 
Trandis. 

2.2.2. Evoluc;ao e objectivos 

Pode caracterizar-se a universidade tradicional em Portugal como sen

do constituida por um conjunto de Faculdades ou Escolas de contexto disciplinar 

definido (Letras, Direito, Engenharia, Medicina, ..• ) nas quais predominavam cur

ses de natureza pluridisciplinar e investigac;ao marcadamente multidisciplinar. 

Cada Faculdade (ou Escola) tinha uma organizac;ao interna orientada no 

sentido da sua autosuficiencia de meios quer de ensino e investigac;ao, quer de 

indole tecnico-administrativa. 

Desta sorte, cada Faculdade ou Escola constituia uma unidade completa 

e verdadeiramente independente das outras unidades constitutivas <la Universidade, 

sendo mesmo, em muitos aspectos, independente da Reitoria que na pratica assumia 

fundamentalmente um papel puramente representative. 

A partir de meados do seculo comec;a, porem, a verificar-se uma crescen 

te interpenetrac;ao de disciplinas ate entao "isoladas" e que e consequencia de 

factores multiplos a que nao sao estranhos a crescente e rapida "cientif izac;ao" do 

saber exigindo a utiliza<;ao de tecnologias e metodos exactos em dominios como a 

Medicina e as Ciencias Sociais, as preocupac;oes humanistas que invadiram as "for

talezas tecnologicas" e que trouxeram a primeira linha 0 parametro "opiniao publi

ca" agigantado pelos modernos meios de Comunicac;ao Social. 

Em sintese pode talvez afirmar-se que na decada de 60 se concluiu pela 

insuficiencia das formac;oes universitarias tradicionais para tratar certos probl~ 

mas ou campos de saber. 

Como primeira resposta a esta constatac;ao surgem e desenvolvem-se, em 
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especial nos EUA, os chamados cursos "a la carte" em que o estudante escolhia o 

seu programa de estudos com ampla liberdade, originando por vezes formacsoes de 

d if icil definic;ao. 

Esta concepc;ao personalista do ensino superior tem, contudo, vindo a 

ser contestada nao so pelos custos comparativamente altos que induz mas, fundamen 

talmente, pela ausencia de uma linha logica de formacsao. De acordo, alias com o 

relatorio Carnegie, os programas de formac;ao tendem a ser menos e a integrar na 

sua composiyao um "tronco comum" que garante a adequada linha de orientay,ao, dei

xando-se ao estudante o preenchimento livre de cerca de 30% da sua escolaridade(*~ 

Como se depreende do exposto na secy,ao 2.2 OS cursos "a la Carte" sao 

intrinsecamente multi-disciplinares, enquanto que a concepcsao (tronco comum + op

yoes) tem caracteristicas eminentemente interdisciplinares ou quando muito pluri

disciplinares. 

Pode assim falar-se no aparecimento de tipos de formacsao nao-tradicio 

nal obtidos a partir da justaposiyao de formayoes tradicionais ("Joint CCourses" 

como por exemplo Educayao+Matematica, Ingles+Historia, Teatro+Filosofia, etc.) e 

que em alguns casos originou, pela simbiose das varias disciplinas, um "approach" 

claramente interdisciplinar (citam-se como exemplo as Engenharias Biologicas, de 

Produyao ou Sistemas, Ecologia, Ambiente, Relayoes Int~rnacionais, Dietetica, 

Design, Estudos Europeus, Gestao Industrial, etc.). 

Esta necessidade de alargar o horizonte disciplinar dos graduados e 

que se podera designar por "lateralizacsao", (em "oposicsao" ao aprofundamento de 

uma dada disciplina que seria a "verticalizacsao"), es ta necessidade, dizia-se' nao 

pode encontrar eco no sistema de Faculdades devido as tendencias isolacionistas 

das mesmas. 

Houve, assim, que procurar novas formas de organizacsao universitaria 

que permitissem o cabal desenvolvimento do ensino e investigayao multidisciplinar 

primeiro e interdisciplinar depois. Desenvolveu-se entao o sistema departamental 

que como o nome indica toma por Unidade Base o Departamento, local onde se concen 

tram os recurses de uma dada zona do saber (disciplina) e onde se faz investigayao 

(*) - A Carnegie Comission detectou cerca de 1 600 tipos de formayao possiveis em 

universidades americanas, tendo sugerido a sua reduyao para nao mais de 160, 

caracterizadas pelo "tronco comum" curricular e que cobre uma gama de conhe

cimentos de tipo "horizontal". 

("Less Time, More Options" Carnegie Com:nission on Higher Education, 

McGraw-Hill Highstown, NY 1971) 
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caiam eventualmente no seu ambito disciplinar . 

-13-

Pela sua natureza o modelo depattamental permitiu solucionar com facili

dade os problemas relativos a cursos multi-disciplinares mas foi insatisfatorio no 

tocante ao ensino e investiga~ao interdisciplinares, ja que a unica forma consegu.!_ 

da para obviar a esta situa~ao foi a de criar novos departamentos para certas zo

nas da interdisciplinaridade ou a de deslocar para Institutos ou Centros indepen

dentes a problematica interdisciplinar. £, no entanto, possivel concluir que a di!_ 

persao e onerosidade da solu~ao dificilmente se coadunariam com uma boa eficiencia 

OU rendibilidade dos investimentos, alem de que UID modelo deste tipo nao permite 

uma constante adapta9ao (dinamica) as necessidades do exterior. 

Como resposta as dificuldades sentidas pelas Universidades por Depart~ 

mentos para assegurar um ensino e investiga9ao de natureza interdisciplinar, des

pontam no inicio da decada de 70 novos conceitos e ideias acerca da organiza9ao 

das Universidades. Assim e como corolario das analises de JANTSCH, PIAGET e outros, 

as novas Universidades de SUSSEX (Reino Unido), WISCOSIN (EUA) ou HACETEPPE (Tur

quia) optam por uma organiza9ao de base que pressupoe inequivocamente a consecus

sao daqueles objectivos interdisciplinares. A Universidade define entao claramente 

pelos seus Projectos no campo do Ensino, Investiga9ao e Servi90 (que tendem a ser 

interdisciplinares) e toda a estrutura e meios se orientam para a consecussao da

queles objectivos . . 

Cada um daqueles Projectos tem uma vida propria, uma meta determinada 

e a Universidade avan9a se e quando os seus Projectos se realizam eficazmente. Nao 

ha pois lugar a adop9ao de opticas parcelares (departamentais OU OutraS) ja que a 

unica realidade activa e o Projecto e nele se participa de acordo com as capacida

des especificas proprias, mas orientadas para objectivos hem definidos:- os objec

tives do Projecto. 

A tradu~ao desta filosofia de Universidade que se tem designado por 

UNIVERSIDADE DE GRUPOS DE PROJECTO - em termos praticos tern variado um pouco de 

caso para caso, dependendo naturalmente dos objectivos particulares a atingir (ge!_ 

tao por objectivos, acentue-se) e que sao condicionados por razoes de politica in

terna da propria Universidade e de politica geral de ensino. 

0 modelo adoptado pela UM funda.menta-se precisamente no sistema de 

Grupos de Projecto e da sua tradu9ao pratica se trata mais adiante. 

2.3. Objectivos disciplinares - condicionalismos 

Para alem da caracteriza9ao da Fun9ao Social da Universidade ha, como 

se acaba de ver, que esbo9ar aprioristicamente o tipo de organiza~ao disciplinar 
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desejado para uma universidade antes de se elaborar o seu modelo gestionario. 

Porem (e aqui reside sem duvida o cerne da questao) como definir "a 

priori" a organizac;ao disciplinar? 

A resposta pode obter-se, contudo, atendendo a que 

(a) Na maioria dos casos nao ha mercado de trabalho que justifique o 

aumento do ntimero de diplomados com cursos tradicionais 

(b) Nao e crivel que a organiza9ao disciplinar das Universidade Tra

dicionais venha a ser modificada, nao so pelas raizes que criaram, 

mas tambem porque a disciplinaridade "vertical" continua a ser ne

cessaria (embora nao suf iciente) 

(c) Nao e possivel as Universidades Tradicionais assegurarem o trata

mento dos temas interdisciplinares (e mesmo em alguns cases os mu.!_ 

tidisciplinares) pois as suas estruturas nao se coadunam com tal 

pratica 

(d) Nao e viavel a curto prazo a implantac;ao de muitas estruturas de 

investiga<;ao "vertical" (disciplinas) nas NU pois a sua eficiencia 

(e so esta interessa) implica normalmente investimentos vultuosos 

de ~ue se nao podera em regra dispor 

(e) Pelo seu caracter regional, algumas das NU~ temnecessariamente 

que desempenhar um papel supletivo nos planes cientif ico, cultural 

e tecnologico em rela<;ao ao meio, o que condiciona "ab initio" os 

seus Projectos 

(f) 0 mercado de trabalho portugues e reduzido pelo que certos curses 

OU programas de forma9ao tern necessariamente que ter uma durac;ao 

limitada no tempo. Tal obriga a que as estruturas estejam, porta~ 

to, preparadas para a flexibilidade, inova9ao, cooperac;ao e trans

feribilidade de meios. Ora tal so e possivel numa Universidade No

va a construir do zero, sem vicios nem "fundos". 

Do exposto se inf ere que cabera iniludivelmente as NU o papel de ino

va9ao curricular que sendo necessario ao pai~ e tambem garantia de suto-afirma9ao 

das NU, em especial as regionais 
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Curiosamente, das tres NU (Lisboa, Aveiro e Minho), cada qual optou 

pelo seu sistema, respectivamente Faculdades, Departamentos e Grupos de Projecto. 

Da razao de ser das ultimas op~oes julga-se que para tras se tera encontrado a 

sua justifica~ao. Quanto a organiza~ao por Faculdades da UNL salienta-se apenas 

que e aquela que tem menor numero de quadros oriundos das Universidades Africanas, 

e que alem disso esta "imersa" numa grande cidade como Lisboa onde imperam as es 

truturas e mentalidades universitarias tradicionais. 

Ora, como e evidente, a autonomia e formas de gestao dependem signifi

cativamente do modelo adoptado. Ate a data tem o Governo Central evitado (e muito 

bem) a uniformiza~ao dos modelos das novas ~niversidades, deixando a estas a busca 

da sua propria organiza~ao, concedendo-lhes para tal uma autonomia bastante ampla 

no contexto portugues. So assim foi possivel motivar as UN e so assim se podera 

inovar e cumprir. 

De como a UM tem respondido a nivel de estrutura fala-se de seguida. 
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3. - 0 MODELO (DE GRUPOS DE PROJECTO) NA UM 

De acordo com a filosof ia subjacente ~ Universidade de Grupos de Pro

jecto, a UM procura organizar as suas actividades uprodutivas" nos campos do ensi 

no, investiga9ao e servi90 em termos de Projectos que tendem naturalmente a classi 

ficar-se em conformidade com 0 fim em vista. H.a, assim, lugar a existencia de tres 

tipos de Projectos: 

- Projectos de Ensino que sao os cursos e outras actividades de 
ensino formal levadas a cabo pela UM 

- Projectos de Investiga~ao organizados em Centros em conformi
dade com as disposi9oes do INIC 

- Projectos de Servi90 que englobam as actividades desenvolvidas 
pela UM para servir a Comunidade e se nao inserem na tipologia 
anterior. 

Para que os Projectos possam efectivar-se tem necessidade de dispor dos 

adequados meios humanos e fisicos de indole pedagogica e/ou cientifica e de apoio 

tecnico-administrativo. Este conjunto de meios que constituem na realidade os RE

CURSOS PERMANENTES da Universidade, sao organizadoz em Unidades de Recursos, orieE_ 

tadas para o apoio aos varios Projectos. Semelhantemente aos Projectos, estas Uni

dades tem tipologias diferentes, nomeadamente 

Unidade de Recursos Cientifico-Pedagogicas ou simplesmente Uni
dades Pedagogicas: 

. As que reunem meios de natureza pedagogica e cientifica 

Unidade de Recursos Tecnico-Administrativas ou simplesmente Uni
dades de Apoio: 

, As que concentram meios de suporte logistico (tecnico-adminis
trativo) como a Biblioteca, Centro de Computa9ao, Administra-
9ao, Oficinas Gerais, etc. 

Unidades de Recursos Patrimoniais 

. As que tern um patrimonio cultural ou artistico a preservas, 
divulgar e desenvolver, caso do Museu Nogueira da Silva, Bi
blioteca Publica ou Campo Arqueologico. 

0 entrosamento de Projectos e Unidades de Recursos faz-se assim atra

ves duma matriz que define a contribui~ao de cada Unidade em cada Projecto (no c~ 

so abaixo e peso relativo desta contribui9ao estaria representado pelo volume do 

circulo) 
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C oordiJ;.e:;-fio "--------------------. 
GeraJ 

--------
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Note-se que a gestao se faz duplamente: 

- Verticalmente - gestao de Projecto, i.e. gestao de actividades 

- Horizontalmente - gestao de Unidade, i.e. gestao de recursos 

0 sistema representado permite assim a utiliza9ao de RECURSOS da Uni

versidade onde quer que estes existam, nao havendo pois lugar a existencia de 

"feudos" prejudiciais a efeiciente utilizac;ao de recursos quer humanos quer mate-

Outra vantagem assinalavel do sistema matricial proposto consiste na 

flexibilidade que o mesmo permite relativam~nte a cria9ao, modificac;ao e supressao 

de Projectos. Mais concretamente 0 aparecimento OU a supressao de um curso nao 

afecta significativamente quer as estruturas fisicas quer organizativas da Univer

sidade. 

Antes de referir as estruturas de coordena9ao das varias Unidades Pro

jectos, importa sublinhar que as Unidades Cientifico-Pedagogicas se subdividem de 

modo semelhante aos Departamentos atras citados, isto e, por zonas disciplinares 

bem definidas. A diferen9a essencial entre estas Unidades e os departamentos resi

de no despojar as Unidades Cientifico Pedagogicas da orienta9ao do ensino e da in

vestiga9ao que estao cometidos aos Projectos. Desta sorte a optica do ensino e da 

investiga9ao e a optica do Projecto e nao a da Unidade-Departamento. 

No modelo de Grupos de Projecto as Universidades de Recursos Cientifi

co-Pedagogicos sao pois Unidades de Apoio as Actividades (Projectos) que constituem 

a razao de ser da propria Institui9ao. 

A coordena9ao de actividades e projectos processa-se de acordo com o 

esquema junto e brevemente explicado no quadro anexo. 

Coordenaiao de 

Projecto 

De Ensino 

De_Investig!_ 
9ao 

De Servi90 

Orgao coordenador 

-Conselho Pedagogico 

-Conselho de Gestao 
do Centro 

-Conselho do Projecto 

Composi<;ao 

- Docentes e Discentes 
representando todas 
as disciplinas e anos 
do Curso 

-Investigadores repre
sentando as linhas de 
Ac9ao do Centro 

-Principais interessados 
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Coordenaxao de 

Unidades 

de 

Recur sos 

Cientif ico 
Pedagogicas 

-Apoio Tecnico 
Administrative 

Patrimoniais 

Orgao coordenador 

Conselhos de Gestao 

das Unidades 
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-Representa~ao das Areas 
Cientif icas e Pessoal 
Auxiliar 

-Representa~ao de uten
tes e fornecedores de 
Servi~o 

- Principais interessados 

A coordena9ao de Projectos de Ensino bem como da actividade pedagogica 

em geral incumbe ao Conselho Pedagogico da Univ. (CPU) constituido pelos presiden

tes dos Conselhos Pedagogicos dos diversos curses, presidentes das diversas Unidades 

Pedagogico-Cientificos e representantes dos centres de cada curso. 

A coordena9ao cientifica e feita atraves do Conselho Cientifico da Uni

versidade (CCU) composto pelos Presidentes dos varios Centros de Investiga9ao OU pe

la totalidade dos doutorados quando em Plenario. 

Finalmente, e enquanto durar o regime de instala9ao a direc9ao global da 

Universidade incumbe ao Reiter e a Comissao lnstaladora que sao os orgaos com repre

senta9ao junto das autoridades governamentais e que podem criar na sua dependencia 

Comissoes de caracter eventual para tratamento, coordena9ao OU execu~ao de determina

das tarefas. 
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