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,,1 todos (as) uqueles (us) que, L'omo o:; eululkx purticiptutte.e neste

cstuelo, decidirum contruriur us vicissitudcs tlu vidu, ndo

tlesi,;lintlo de ulcunEur os ,;onhos, us oportunidades, os de.su/ios,

tto contexto du quulilicagdo e du vida, no seu todo...
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ITESUMO

O presente estudo avalia a tbrma cottto tlacttrrcu o processo de llaconhacimcnlo,

litlitluqio a Carti/iutqfut dc C'ornltctittcius, tto,llantcjo, ttrt parilxlo l00l-2005 e da que

litrmu a que u c'artilicuqio.fitrmul tle utmpclArtcius outrt'idu lalarnrinou os pro jaclo,s de

vidu, passouis e pntfissiuttttis, dos udulkts quc u c'oncluirunt, cont sucasso e organiza-se

em oito capitulos. Sendo uma investigagio de cariz descritivo c intcrpretativo, recorre a

uma rnetodologia. sirnultanearnente, quantitativa e qualitativa. Vcrificou-se que os

irnpactos do processo de RVCC vcrificam-se. nraioritariamente, na dimonsdo pessoal.

cnquanto, na dirnensdo profissional. sio residuais. Sio as tnulheres quem mais

protagonizou e valorizou o proccsso. Quinze por cento clos adultos inquiridos

prosseguiu os estudos e a uraioria pretende faz6-lo, a nledio/longo prazo. No final do

estudo, sdo apresentadas algumas sugest6es e recornendaq:Oes, assim como futuras

linhas de trabalho. Salienta-se a necessidade de sensibilizar as cnlpresas para a

promogdo e aproveitamento das qualificag6es dos seus colaboradores.

l'alavras-Chave:

Aprendizagern ao Longo da Vida, Reconhecimento. Validagio e Certiticagio de Adquiridos, Educagio de

Adultos, Qualil'icagio, Contextos fbrmais e ndo formais de aprendizagem.
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.lllSTRtlCT

'l'lre present study analyzcs hotv lha ('otnpatattcas llautgnitiotr, Vulitlution tuul

('artifit:ution pro('c.\s oct'urrcd in.,llcntejo, liom 2001 n 2005 uncl on how clid the

litt'trtul c'arti/ic'tttiort rl <ttmpctenccs tlctarminetl the per.totrul untl pro/bssionul lilb

prutjacl,t o/' tha utlult.v x'ho hut,e successfull.y contpleted it and is organized in eight

chapters. Elcing an investigation of dcscriptive and interpretive nature, it uses a

rnethodology which is simultaneously cluantitative and qualitative. [t has been verified

that the impacts of the CRVC process are mostly directed to the personal lives of those

who cornpleted it succossfully while the irnpacts on their prot'essional livcs are only

residual. 'lhe women are those who most value and star in the process. Fifteen percent

of the surveyed adults continued their studies and most of them want to do it in the

rnedium to long term. At the end of the study there are some suggestions and

recornmendations, as well as guidelines fbr future wclrks. The need to encourage

cornpanics to promote and make use of the skills of their ernployees is emphasized.

Keylvords:

l-ifelong learning, I{ecognition. Validation and Certification of Acquired, Adult Education, Qualification,

Forrnal and non Formal learning contexts.
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ApF - Agenda para o Futuro

APL - Accreditation of Prior Learning (EUA)

BC - Balanqo de Compet€ncias
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rN'r'ltol)uQ.,\o

I}n 2001, licenciirno-nos cm trducaqdo Biisica - 1." C'iclo, na academia

ebtlrense (tJnivcrsidade de tivora). Corno toclos os reccm-licenciados, esperfvamos ter

(logo) um lugar i nossa espera numa das rnuitas cscolas primirias do Alentejo, assim

lhes pretiro chamar. tlra aqui que querfamos dar o nosso contributo cm torno da

cducaEio biisica das crianqas. llealizou-se tudo o que haviamos desenhado:

encontrimos cmprego, ao tjm de dois rneses, apos a conclusio cla licenciatura (Junho),

numa cscola. l'or sinal, uma Escola do Alentejo. A frnica dilbrenga e que esta fbi, e

ainda e, uma Escola dit'erente (a Escola Comunitiiria de 56o Miguel de Machede). Uma

lilscolu Comunitiria, no verdadeiro significado das suas palavras, onde, em vez de

criangas, cncontrdmos mais adultos e idosos e onde as aulas fbrmais nflo existiam. Em

substituigdo daquelas, realiziivamos sess6es de partilha, entretenimento e tambem de

aprendizagem ndo fbrmal e infbrmal. Fizemos parte de projectos como "Vem al o

Euro", ",lornul (omunitdrio O Menino tla Bica", "Visitas de Estudo Contunitdrias" e

" llrigutla Assintrtura" e monitorizdmos cursos de educagdo de adultos, durante alguns

anos. Entretanto, a vida protissional assumiu outras traject6rias (mas sempre ligadas d

actividade associativa) vindo, mais tarde, a reencontrarmo-nos novamente com a 6rea,

num momento em que nos decidimos dedicar, a tempo inteiro, d Educagf,o de Adultos e

ii Educagio Cornunitiiria.

Aldm deste percurso de vida profissional e tambdm pessoal, hii outras tr6s

razoes pelas quais decidimos estudar as consequ6ncias de um processo ligado d 6rea

da educaqio e lbrmagdo de adultos, como d o caso do processo tle Reconhecimento,

Validagiio e Certificagflo de Compet6ncias (RVCC) e os impactos que deste

resultaram, no territ6rio alentejano e em determinados indivfduos, e que passamos a

enunciar.

Em primeiro lugar, porque temos vindo a participar em projectos de

investigaqaol, directamente ligados ao estudo das aprendizagens, em determinadas

comunidades. Atrav6s da an6lise irs narrativas recolhidas, temos vindo a constatar que

r- l)rojecto CurtograJia [Tlucucional das.freguesias tle Sdo lvliguel de ltlachede, No.ssa Senhora de

,llachede e 'litrre tle Coelheiros. Pro.iecto do Departamento de Pedagogia e Educagdo da Universidade de

Ilvora. linanciado pela Fundagio Calouste Gulbenkian, no imbito do Programa de apoio a projectos de

pcsquisa ntl dominio educativo.
- I,rojecto ",,1rqueolog,ia" tlas ,4prencli:agens no Concelho clo Alandroal, linanciado pela Fundaq5o para a

Ci6ncia e a'l'ecnologia (I'C'f) (PTDC/CED/8 1388/2006).



os indivfduos adquirem, ao long<l da vida, virias compet0ncii.ts, lnas a maior parte deles

rtlo t€m oportunidade de as ver certificadas e reconhecidas. Alguns indivfduos, no

entanto, viveram e relataram as suas experi€ncias no imbito do processo IIVCC.

Em segundo lugar, porque, na condiqio de cidadfl participante em actividades

de Educaqf,o de Adultos, apercebemo-nos da multiplicidade de aprendizagens nio-

lbrmais que est6o disponiveis nas comunidades e sio concretizadas pelos individuos.

Seria interessante conhecer a opini6o das pessoas acerca da possibilidade de

reconhecimento e certificaqio, em ambiente fbrmal, dessas compet€ncias, e as

consequ€ncias que tal processo lhes trarii, sob o ponto de vista pessoal e social.

Constatando que as populag6es portuguesa e alentejana, aldm dos problemas de sub-

escolarizagdo e sub-qualificagio que possuem, t€m, tamb6m, um problema de sub-

certificagSo formal das aprendizagens, entretanto desenvolvidas ao longo da sua vida,

manifbstou-se pertinente a abordagem a esta temiitica e ds experidncias desenvolvidas

no Ambito do reconhecimento e validagSo dos adquiridos.

Em terceiro Iugar, e relacionado com o que retbrimos anteriormente,

verif.icamos que o Alentejo e a regiio que apresenta a mais elevada taxa de

analfabetismo do pa(s: 17,lo , de acordo com Recenseamento de 2001 (lNE, 2002).

Desta tbrma, 6 importante estudar as quest6es de fbrmagSo existentes para que, no

luturo, possamos encontrar respostas que alterem a realidade e a consequente

infbrmagSo estatistica actual que a retrata.

Este projecto de investigagSo, sendo uma continuidade de projectos pessoais e

protissionais, jii desenvolvidos no dmbito das aprendizagens n6o fbrmais e informais,

pretende ser um contributo para a an6lise dos dispositivos de reconhecimento e

validagSo das aprendizagens que os adultos vdo construindo atravds da sua experi€ncia

de vida e profissional.

O objecto de estudo deste projecto - o processo de RVCC na regiio Alentejo e

as certificagdes que nele ocorreram, no periodo 2001-2005 - relaciona-se, de fbrma

directa, com os contextos de aprendizagem nio formais, onde tantos adultos realizam

grande parte do seu percurso aprendizagem. E tamb6m nesse contexto de educagSo n6o

fbrmal (como por exemplo, a Escola Comunitiiria, que comeg6mos por referir) que

temos convivido e conhecido pessoas, com as quais partilhamos, todos os dias, saberes,

aprendizagens e experi6ncias de vida. E tambdm por isso que, ainda hoje, (e, esperamos,

durante largos anos) nos encontramos na Educagio de Adultos. Aldm de um projecto

acaddmico, tornou-se tamb6m um projecto profissional e tambdm comunitiirio e



lirrniliar. l'artilhar este trabalho c turnhirn utna tirnna tle darmtls a cottltcccr aqttiltl qttc

tcrnos aprcndido. rrcstc carninho - lrirtda quc pcrlucno -, strlicicntetncntc disptlnivol e

abcrttt it ()r.rtros pro.icctos quc possam vir tr ser tlcfinidos a partir dcste.

Ncste cstudo. assumimos a seguinte questAo de partida:

('tttrttt tlecttrreu o processo tle lleutnhecimenb, Vulidaqdo e Cerlilicugfro

lc (.'ompeftncius, rut Alenteio, no periotkt 2001'2005, e de que Jbrmu d

(lue u ccrliJicuqin .fbrmul de utmpelAncias ocorrida delermirutu os

pru2jeclos de vitla, pes.souis e pnli.rsionai,s, tltt,s udultos que concluiranr,

co,n ,\ucesso, o respectivo proce:;:so.

O periodo de base do presente estudo d o de 2001-2005 e isso manifbsta-se, no

essencial, cm 3 aspectos: na intbrmagio provocada, na tbnte estatistica e na an6lise

docurncntal. No cntanto, as dinimicas associadas ao processo de RVCC ocorridas apr5s

2005, conduziram-nos a que haja refbr€ncias a elementos estatisticos e documentais,

alem do perfodo do nosso estudo (perfodo esse que coincide, sempre, com a

irnplernentaqio da Iniciativa Novus Oportunidade.r, como se verificar6 nos capitulos 2,

3e5destetrabalho.

A estrutura deste trabalho assenta na apresentaq5o de oito capitulos.

Os primeiros tr6s capitulos siio destinatlos ao enquadramento conceptual da

pesquisa e d delimitaqiio tlos principais marcos legais que determinaram as

abordagens i Educagio de Adultos, nos contextos internacionale nacional.

Os capitulos quatro, cinco, seis e sete comportam a componente empirica da

pesquisa, a qual se estrutura em torno da operacionalizagio do procedimento

metodo169ico atravds de dois eixos de concretizag6o:

o o Eixo A, no qual tentaremos descrever - atravds dos indicadores

estatfsticos disponfveis e das opinides daqueles que foram os seus

principais protagonistas (os Directores e os Profissionais em fung6es nos

Centros de RVCC alentejanos) - a forma como o sistema de RVCC, nos

seus dif'erentes contornos, fbi materializado, no Alentejo, no periodo em

estudo, atravds das instituig6es promotoras (cap(tulos 5 e 6);



o O Eixo B, no qual tentaremos analisar e interpretar os, eventuais,

impactos que a certificaqf,o obtida, atravds do processo e RVCC, ter6

provocado nas ditbrentes dimensdes vitais dos adultos que a obtiveram

(capftulo 7).

No capitulo oitavo s6o apresentadas as conclus6es desta investigagdo, as quais

est6o organizadas em seis sub-pontos.

Apresentamos, em seguida, uma descriqdo sumdria de cada um dos oito

capftulos:

O primeiro capitulo 6 dedicado a uma breve retrospectiva dos conceitos e das

priiticas em Educag5o de Adultos, com refbr€ncia d multiplicidade de contextos de

aprendizagens (e das vastas interpretagdes dos mesmos na literatura) que se podem

classificar como contextos fbrmais, ndo formais e informais. Indicamos algumas

retbr€ncias bibliogr:lficas que marcaram, ao longo de anos, as pr6ticas de educagSo de

adultos, em Portugal e em viirios pafses do mundo, de que 6 exemplo m6ximo o

pensamento do pedagogo brasileiro Paulo Freire.

Procura-se, ainda, neste capitulo, elucidar o leitor acerca de alguns Modelos

Te6ricos da educagio de pessoas adultas, que t6m flundamentado o nosso entendimento

acerca da educagSo (e fbrmaqio) dos adultos. Procuramos, tamb6m, abordar a evolug5o

dos conceitos e do pr6prio estatuto da Educagio e Formagio de Adultos, nos contextos

internacional e nacional (Alfabetizagdo tradicional, Literacia, Analfabetismo funcional,

Educaq5o Permanente). Neste dmbito, parece-nos pertinente uma an6lise retrospectiva

acerca do papel e do trabalho que alguns organismos internacionais desenvolveram, em

matdria de Educag5o de Adultos, destacando-se o papel da Agdncia da ONU para a

Educagio, Ci€ncia e Cultura (UNESCO), bem como outras iniciativas, que se tornaram

efbmdrides, como o Ano Europeu da Etlucagtio e da Formaqdo ao Longo da Vida, em

1996, ou a Cimeira de Lisboa, em 2000, que foi um momento importante para a

elaboragdo do Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, com base num

trabalho prdvio de consulta d escala europeia. De outro modo, procuramos compreender

de que fbrma a Educagio Permanente, que teve o seu auge na ddcada de 70 do s6culo

XX, foi sendo "substitufda" - nos discursos, modelos te6ricos e medidas politicas -, pelo

princfpio da Aprendizagem ao Longo da Vida.



O scgunrkr capitulo aprcsenta o crrquadrarncnto lcgal da liducaq:i'io c Formaqiio

tlc z\dultos crn l)ortugal, dcstle os ljnais do scculo XVIII ate ii actualitlade. Ncstc

capitulo. estudamos o contcxto hiskirico-pol(tico que, tle uma tbrma sucinta, nos

itiudari a cotnpreender nlgumas das rncdidas (ou aus€ncia delas) cm 3 per(odos: tr

primeiro, de 1772 a 1978; o segundo, de 1979 a 1998; o terceiro, de 1999 ate i
actualidade. Sobre o segundo perfodo, destacamos algumas das prdticas desenvolvidas

na cducal:do e tormagdo de adultos, nomeadamente as experi€ncias em duas academias:

a [Jniversidatle de Evora (onde possu(mos vinculo acaddmico e cientffico) e a

lJniversidade do Minho.

O terceiro capitulo e dedicado, integralmente, i descriqio do Sistema de

Ileconhecimento, Validagio e Certiticag6o de Compet€ncias. Procuramos detinir, em

primeiro lugar, o conceito de compet€ncia, tarefa que se afigura diticil devido i
abordagem rnultidisciplinar do conceito, da qual resultam dit-erentes interpretag6es e

signiticados. Em segundo lugar, descrevemos os fundamentos subjacentes ao paradigma

de reconhecimento e validagSo dos adquiridos experienciais (RVAE) e, logo de seguida,

os respectivos dispositivos desenvolvidos no nosso pa(s e noutros contextos

internacionais.

No contexto nacional, a criagio da Agdncia Nacional para a Educagio e

Formaqio de Adultos, em 1999, d um marco decisivo no quadro do reconhecimento dos

adquiridos experienciais. Neste capitulo, d f'eita a caracterizagdo do processo de

Reconhecimento, Validagio e Certificag6o de Compet€ncias (RVCC) desenvolvido nos

Centros de RVCC, nos seus tr6s eixos t-undamentais: o do reconhecimento, o da

validaqSo e o da certiticagio.

Este terceiro capftulo encerra, ainda, a abordagem d integrag6o dos ex-Centros

tle RVCC na Iniciativa Novas Oportunidades, da qual resultou, desde logo, uma

mudanga na sua identificagio, enquanto Centros Novas Oportunidades. Ainda que, de

fbrma breve, propomo-nos descrever o processo e as mudangas ocorridas nos mesmos,

no contexto de uma lniciativa pautada por objectivos e princfpios concretos.

Consider6mos, ainda, alguns estudos sobre os Processos de RVCC, de dimensdo

nacional desenvolvidos pelo Centro Interdisciplinar de Estudos Econ6micos (CIDEC), e

regional, da autoria da ESDIME e da Fundagdo Alentejo, acerca dos impactos do RVCC

nos seus contextos especificos de intervengio.



Devido iis mudangas signit'icativas que se verificaram, aptis 2005, pareceu-nos

pcrtinente apresentar uma sintese da rl voluq5o ocorrida no

imbito do Sistema Nacional de I{VCC, para que se possa compreender a magnitude

dessa muditnqa e os impactos que ela pode provocar nas estrat6gias e nas medidas de

educagio e fbrmaglo de adultos em Portugal e no Alentejo, em particular.

O quarto capitulo apresenta o desenho geral da investigaqEo, com a definigflo e

.iustificaqio das opg6es metodol6gicas tomadas, o contexto geogrit'ico e institucional do

estudo. a amostra considerada, as fases de recolha de infbrmagio, os instrumentos

utilizados e os mdtodos de tratamento dos dados. As opg6es metodol6gicas

compreendem a utilizagdo de tdcnicas de cariz quantitativo com a recolha e an6lise de

informaqSo estatfstica, documental e provocada (atravds de question:irio aos adultos

certit'icados) e qualitativo, neste filtimo atravds da construgio e aplicagio de entrevistas

semi-estruturadas, aos responsiiveis e tdcnicos das equipas dos Centros de RVCC.

O quinto capitulo dri inicio ao Eixo A da investigagSo, atravds da descrigio dos

indicadores estatfsticos dos niveis de qualificagdo no Alentejo, de acordo com o

Recenseamento Geral da Populag1o, realizado em 2001, no sentido de permitir um

rnelhor conhecimento do contexto em que se desenvolve o estudo. De seguida,

apresentamos uma caracterizaqio geral da Rede Nacional e Regional de Centros de

RVCC. A Rede Regional contempla seis Centros de RVCC, contemplados na parte

empirica deste estudo. Tentaremos analisar o contexto de intervengdo e os n(veis de

execugSo de cada um deles.

Este capitulo encerra com a descrigIo da estrat6gia de crescimento e

estabilidade da Rede de Centros de RVCC, no Alentejo, atd d actualidade (2009).

No sexto capitulo (onde se conclui a concretizagdo do Eixo A da pesquisa), num

primeiro rnomento, analisa-se e interpreta-se, separadamente, a informagSo recolhida,

atravds da aplicagdo de uma entrevista semi-estruturada, junto dos respons6veis

(Directores/Coordenadores) e dos tdcnicos (Protissionais de RVCC) em exercicio de

firng6es nos Centros de RVCC considerados no estudo, com base num gui6o que,

depois, deu origem a categorias especificas de an6lise. Num segzrdo momento,

estabelece-se uma an6lise comparativa da opiniSo desses dois grupos de entrevistados.



No srltimo cilpitulo, onde c()ncrctizamos tl l:ixo ll da pesquisa, propotno-llos

curactcrizrr o pcrlil dos ltlultos certil'icados nos scis Clentrtls dc I{VCIC no Alcntcjo,

nurn dctcrrninado perfotlo (circunscrevemos a pesquisa, ncsta lase. ao ano de 2003, por

razdcs que indicaremos adiante). Alem do seu perfil, e tendo em conta os objectivos

operacioneris do nosso estudo, tentaremos caracterizar as lbrmas de conhecitnento e

razries associadas ii tornada de decisdo, por parte dos adultos, pelo desenvolvimento de

urn processo que lhes reconhecesse e validasse os adquiridos experienciais; as

respectivas tra.iectorias de vida profissional e os eventuais impactos que esse mesmo

proccsso lhes trouxe nas clilbrentes dimens6es de vida: profissional, acaddmica

(cscolar), pessoal, tamiliar e comunitiiria/sosial.

No oitavo e riltimo capitulo, sio discutidos os resultados a v6rios niveis

(contemplando a intbrmagio recolhida, analisada e interpretada em ambos os Eixos da

investigaqio), apresentando-se os pontos fbrtes e as fiagilidades do estudo, assim como

sc avangam sugest6es, recomendagOes e t'uturas linhas de trabalho nesta iirea.
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Capftulo t- EDUCAqAO E FORLAqAO DE ADUL rOS:

RETROSPECTIVA DOS CONCEITOS E DAS PRATICAS

" Elucar wn ululto 6 uperuts ytrle la elucagitt

le nn lnmem unno tul..."

\Ianuel l-erreira Patricio t 1982:78)

Neste primeiro capftulo, pretendemos abordar uma retrospectiva dos conceitos e

das priiticas em educaglo e tbrmagao de adultos. Nessa "visita" ao passado da Educaqdo

de Adultos, lorna-se importante a necessidade de explicitar alguns conceitos (pilares

conceptuais) decorrentes da filosotja e das prdticas em educaEio de adultos.

Aprendizagem tbrmal, nlo fbrmal e infbrmal, Aprendizagem social. reflexiva ou

transformativa, sdo apenas alguns exemplos. Revisitaremos alguns dos responsdveis

pelo pensamento e caracterizagio das pri{ticas de Educagio de Adultos e esta realidade

serii analisada no contexto nacional, desde o sdculo XIX at6 i actualidade. No contexto

das pol(ticas internacionais, dar-se-ri particular destaque para o papel da UNESCO que,

desde a sua criagio em 1945 (Natale,2003:55), apoiou activamente as prdticas e as

politicas de educagdo de adultos, nomeadamente na promoglo da alfabetizagf,o e no

movimento em torno da educaglo perrnanente, como veremos posteriormente.

l.l.Os prim6rdios da Educagio de Adultos

Educagdo tem sido um conceito que conheceu, ao longo dos tempos, uma

evoluqio e um aprof-undamento, consoante as culturas, os contextos socio-politicos e a

evoluqdo hist6rica da humanidade. O primeiro comp€ndio de Educaglo de Adultos foi

escrito por Xenofbnte no s6culo XV A.C. - Educagdo Sero-Seropedia (Rico,20O7:22).

Nas culturas greco-latinas, era no per(odo de 6cio que se desenvolviam

actividades educativas, conducentes )r retlexio e ir construEdo de pensamento. Os

primeiros educadores protissionais eram ambulantes (sofistas gregos). Atenas surge

mesmo como o "protdtipo de umo:socieclade educodora". Richmon (1974, citado por

Natale, 2003:43) refere-se ao conceito de "cidade eclucativa" como um local que nlo se
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l)rc()cu[)a itpcnas tllts tluestt)es ligirdas i\s ncccssidudes triisicus nras ttrnb6rn onquanto

cspllqo que cria as condiq6es pilra a educaqiio e a tilrmaqio das pessoas (Trigo, 2002).

[:ducaqrio i um conccito que, alirn tlc complcxo, se revcla um p()cesso ligado a

trtna hist6ria. cultura, cvoluqdo e tbrmaqiio do homem. E um tacto social e cultural tlo

cpual resulta o seu cardcter histtlrico-untropokigico. Hri uma totalidade de conhecimentos

e saberes que se constroem com os outros, sobretudo para os clue ndo sabem ler nem

cscrever (Pinto. 1982). Tambdm Roux ( 1974:32\ det'ende esta ideia de complexidade do

conceito. reveladora de dif'erentes sistemas, princfpios, preocupaq6es, valores e

objectivos a ele conectados.

['[d autores, como Caniirio (1999:12), Rosiirio Silva (2008:14) e Santos Silva

(1990:l l), que det-endem que a Educaqio de Adultos emerge a partir do s6culo XIX,

associando a isso t'en(tmenos como os movimentos sociais de massas (operiirios), o

interesse industrial da pr6pria burguesia e a organizaEio e consolidaEio dos sistemas

csccrlares nacionais, verificando-se uma emergOncia das "c/as.les laborais e sociuis".

Construiram-se modalidades de ensino tidas de 2.u oportunidade, como teremos

oportunidade de veriflcar, no caso de Portugal.

Natale (2003:45) acrescenta um outro aspecto (al6m da revolugio industrial e da

implementag[o dos sistemas democriiticos) que 6 a afirmaEflo e o avango das cidncias, o

que trouxe a necessidade de alterar as priiticas e as metodologias de trabalho e de

produtividade. A mesma autora apresenta-nos dois modelos que, na sua opinido, cedo se

identificaram na iirea da educaqdo de adultos: lnglaterra e Dinamarca. No primeiro caso,

na primeira metade do sdculo XIX, essa realidade decorre do acelerado processo de

industrializagio que trouxe novos desafios e a necessidade de um aperfeigoamento

tdcnico e profissional (criam-se, por exemplo, os Mechanic's Institures e, em 1840, os

Public Halls ou Schools Jbr the People)t. E tamb6m nesta altura que surge o Movimento

de Extensdo Universitiiria (University Extension). No segundo caso e noutros pafses

escandinavos, por exemplo, a educaglo de adultos desenvolve-se em articulagio com o

desenvolvimento democrdtico desses pafses e com a consequente vontade de criar novas

estruturas que permitissem uma maior participaEio das pessoas e das instituig6es. Uma

das figuras mais importantes neste periodo foi o til6sofb e pedagogo Nikolaj Grundtvig

(1783-1872), que cedo afirmou a necessidade de uma educaqdo destinada aos adultos.

Nikolaj Grundtvig assume a educagio como " iluminuEito para u vitla" e como sendo

I Os primeiros constituem conversas e leituras
conceitos e assuntos ligados I parte t6cnica,
educativas nlo tbrmais, para jovens de dia e, i
serries e conversas.

destinadas a adultos, com o objectivo de explicaElo de
protissional; os segundos sdo espaqos para activi<Iades
noite, para adultos, atravds da dinamizaqdo de palestras,
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urn d()s clclncntos tnilis importantes pilra o pr()grcsso c dcscnv()lvitttento livre do

sujeito. E neste contexto que surgem as cscolas superiores populares "e,scolus Purd.t

t,idtt" clesignadas <te .folketn.j.skoler 
t que eram L'spaqos que orientavam o pcrcurso de

aprendizagem para a resolugio prritica dos problemas e para urn processo de

conscientizaqaio do adulto (Natale, 2003: 45-51).

Em diversos pafses, curopeus e ndo europeus, desenvolve-se uma intensa

etlucaqao de adultos, essencialmente de matriz popular e associativa. como aconteceu,

rnais tarde, na ddcada de 70 do s6culo passado, em Portugal (Carneiro,200la:20). As

prirneiras experi0ncias em educagio de adultos, no nosso pais e noutros, como na

Sudcia ou na Noruega, sio associadas mais a actividades populares, de natureza ndo

cstatal, colocando I sociedade civil essa responsabilidade (Rico, 2001:25), assumindo-

se a educagdo de adultos como uma fbrma de "esclurecimento populur". realidade que

tbi evoluindo desde os meados do s6culo XVIII.

No sdculo XX, um dos autores mais importantes na Educaqio de Adultos,

enquanto Educagdo Popular, fbi Paulo Freire que, no seu primeiro livro, publicado em

1967 (Educoqdo como Prtitictt da Liberdctde), defende uma educagdo assente no

diiilogo e na libertaqdo do individuo (Natale, 2003), tornando-o um sujeito consciente e,

por isso, critico da realidade em que se encontra. A Educaglo de Adultos, na sua

modalidade de alfabetizagtro 6, em Freire, um processo ligado I democratizagdo, uma

vez que "i o uso da liberdade que nos leva d necessidade de optar e esta it

impossibilielade de ser neutro:t " (1993:69).

Tambdm Vasconcelos (2006) ref'ere que a Pedagogia freireana defende uma

educagio em que nio h6 "ig,norantes ubsoluto,,i" mas seres que, atrav6s do debate,

discussIo e didlogo, se podem tornar seres emancipados e aut6nomos.

O paradigma da Educaqdo, no s6culo XX, foi, no entanto, assumindo uma forte

componente utilitdria, funcionalista, em que "trprender seria uma condigdo tle sucesso

prtlissionul, tle ucesso a conhecimento itil e tle J'ruiqtio de hens econdmicos"

(Carneiro. 2OOl,27, cit. por Serra & Carrajola, 2008:226).

No s6culo XXI. de acordo com o Relat6rio da UNESCO (Delors,200l:90 cit.

por Serra & Canajola, 2008:227), a educaElo 6 entendida enquanto dispositivo que

permita a cada indivfduo adaptar-se is constantes mudangas, num contexto de torte

r A primeira clestas escolas tbi tundada por Nikolaj Grundtvi-e, num municfpio da Dinamarca clenominado
Rodding, a 7 de Novembro de ltt44. Esta escola nlo conduzia i obtenqio de diplomas e pretendia
promover a cidadania. responsabilidade e sentido civico.
Fonte: ler.letras.up.pt/uploads/flcheiros/5tt72.pdf , acedido em24.10.2008.
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globalizaqiio; l)assil-se it considcrar a pcssoA, na suil totalidade, cnquanto scr quc

"ttprerule u ser" (Carneiro. l00la; Delors. 1996:ti8).

Para Carneiro (2000:65), a cducaguo "y', untes tle muis, um tlireito, tlue tem tle

rr.rsisrir tuntbdm iqueles que ndo t|m voz" (Amorim, 2006:30), sendo vista ndo apenas

corno um instrumento de aumento tlo Produto lnterno Bruto (PIB), mas como factor tle

desenvolvimento integral de cada indivfduo, no sentido cle acrescentar algo I sua

qualidade de vida (Canairio. 1996:55;Canfrio, 1998:18;), nos tliversos locais que hoje

estio disponfvcis, onde pode e deve decorrer essa aprendizagem, enquanto "Jh?,er

pe rnutnerrte " (Freire, 2000a).

1.2. Os pilares conceptuais da Educaq5o de Adultos

1.2.1. Detiniq5o de Educagdo de Adultos

Educaqlo de Adultos, entendida enquanto subsistema da Educagio Permanente,

ri, de acordo com a Unesco (19"79\, designada como:

"tt conjunto de prrtt'esso.s educutivos orgunizudos de Jbrmugtio, tluulquer que seja o seu

conteido, tt nivel e o mitodo, quer .rejum Jonnuis ou ndo Jbrmuis, quer proktng,uem ou

substitttum u educuglio inicial dispen,racla no sistema regular de ensirut ou no Ambito da

.frtrmug'iio pnt/is.sionul" (preimbulo do Decreto-Lei n." 74/91, de 9 de Fevereiro).

Podemos distinguir viirias modalidades que estio organizadas, como a

alfabetizaqdo, a fbrmaE[o profissional, a educaqdo extra-escolar, as formaE6es de curta

duraqlo e, em tempos passados, no caso portuguOs, o ensino recorrente. De acordo com

Cavaco (2002: l7-18), ela engloba (opinilo tamb6m det'endida por Quintas:2008:20)

" t otlus as modal idtule s e d ucut iv as, q ue r :s ej tun fo rmui s, ndo Jrt rmui s o u i nfo rmais "

A educaqdo de adultos refne em si a ideia de apert'eigoamento e

desenvolvimento, o que 6 corroborado tamb6m por outros como Pestana (1982:249) ou

como Nogueira ( 1996:70), sendo que esse clesenvolvimento 6 articulado e encarado

como um trabalho de intervenqdo comunitilria junto das pessoas e dos respectivos

territ6rios.

Alberto Melo, na definiglo que nos apresenta, al6m das compet€ncias t6cnicas

ret'eridas. chama-nos a atenEAo para o desenvolvimento de compet6ncias sociais,

perspectivando uma visio integrada de educaElo de adultos (Melo, 2007:14\. Em 1994,

t4



o rnesrlro llr.ttor. nils Jornadas tle Eclucaqao de Atlultosl, indica tnestno que a cducttqiio de

Irdulttls i urna via "que proL'uro ubrir, sempre nruis lurgos, os lutri?.rniles do possivel

(...) ut.;erviqo tle unrusuiedile ubertu d mutlung'u e d mellutria, ii ittrtt'ugtio benilicu

purd us l)esso(ts e purd o Ttluteta" (Melo, 1996:20). Alberto Melo viria a ser um dos

principais impulsionadores da Educaglo de Adultos em Portugal, tnuito atrav6s do

papel das chamadas Associag6es de Educaglo Popular, em 1976, enquanto Director-

Geral da Educagio Permanente e, mais tarde, em 1997, enquanto coordenador do Grupo

de Trabalho, mais tarde, designado de Grupo de MissIo (1998), incumbido de preparar

a criag.do de uma Ag0ncia Nacional de Educagio e Formagdo de Adultos (Lima, Atbnso

& Est0vlo. 1999: l3).

O conceito de educag5o pluridimensional ganha importincia na Educaglo de

Adultos valorizando-se a educaqlo fbrmal e informal (Delors, 1996, cit. por Serra &

Carrajola,2008:228). Tamb6m Natale (2003:79) ref'ere o seguinte:

"lt etlucucion tiene ail multiplicidad tle Junciones y de Jbrmus que cubre todus lus

ttt'tivitlutles que permiten u lu persona, tlestle lo inJdncia a la vejez adquirir un

unocimiento tlinimico tlel muntlo, de kx otros y de si mesmo" ( Delors, 1996 cit. por

Natale, 2003:79).

Esta opiniio 6 tamb6m partithada por Licfnio Lima, quando este clefine

Educagdo tle Atlultos como um conceito "amplo e pluriibcetodo", pois nele se podem

enquadrar diversas respostas como a intervengdo comunitdria, a animagdo local, a

educagio cfvica e socioeducativa (Lima, 1996:4).

Desde 1972, com a 3." Cont-er6ncia [ntemacional de Educagio de Adultos, que

se passa a considerar a Educagdo de Adultos como sendo "a totolidade dos processos

tle etluc:ttgdo, seja qual .for o seu contetido ou mitodo, constituida por uctivitlades

lbrmais ou ndo formais, (...)" (UNESCO, 1978, Alcofbrado, 2000:49, cit. por Rico,

2007 :36l' Alcotbrado, 200 I :68).

Em 1976. na Confer0ncia de Nairobi, a deflniEio de Educagio de Adultos

aproxima-se bastante da anterior (e a que jii fizemos refer6ncia anterior), ao designar:

"tt totulitlucle rlos procesxts orguniz.crdos tle educustio, quer sejum Jbnrutis, ou ndo

.formuis, quer prolonguem ou substituam u educttqdo iniciul ministretda rurs escolus e

universitlutle.s (...) no tlupla perspectiva de um desenvolvimento integral do homem e de

I 
Realizatlas na Universiclade de Coimbra em 1994.
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tttnu lrttrli('il)il\'dt) tt() (1.'.\..ttr,()lvitn(nkt .tttt'iul, tctmtitnit'tt t, t'ulturul tquililtnukt e

ittdcpandente. "

A Cont'cr0ncia de 1976 accntuou a perspectiva de c<lntinuidade da ilprendizagem

ilo longo cla vida. Esta "perspectiva (:ontinuista" ti-nos apresentada por Nogueira

( 1996:59) da seguinte torma:

Em 1997, a UNESCO define, assim, Educagdo de Adultos:

"crmjunto de proce,ssos de uprentliz.ugem, Jbrmul ou utio, groQos uo quul (ts pessous

t'tm.sidenulas udultos pela sociedode u que pertencem desenwtlvem (rs s'n.r.s capacidades,

enriquecem os seus conhecimentos e melhorum d,t sltus qualiJicag1es ticnicas ou

pnlissiorutis ou us reorientam de modo o .ratisJazerem u,, ,\u.ts pr(tprias necessiclutles e

us da sociedtLrle " (UNESCO, DeclaraEio de Hamburgo, 1997. cit. por Amorim, 2OO6.34

Leitlo, 200 I :5; Quintas, 2008:20).

Tendo em conta que, a partir da ddcada de 70 do s6culo passado, se passa a

definir a aprendizagem nos diversos contextos. importa definir melhor a

pluridimensionulitleule da educaEio de adultos que resulta, entre outros aspectos, da

diversidade de contextos em que a mesma decorre ao longo do ciclo de vida.

conlinuista da de adultos
Educacio de Adultoa Algumas consequ6ncias

Dcsigna u totalitlade dos pnrccssos organizados tle
ctluclciio

Tcm um cntbque global

Scia trual lirr o scu conteildo Ahurca todos ()s cl-unoos lirrmativos
Nivcl tingloba desde a iniciacio i esDecializacio
Mdtodo Pluralidade de rnctodologia.s e em tunquo dos objectivos

tle cuda um tlos proccssos de aprendizagem c de cada
nccessidade lbrmativir

Sciarn lirrmais ou niio lbrmais Engloba situagdes regulares ou nio regulares de ensino.
conduzindo ou nio i obtencio de diplomas

Que prolongucm ou substituiun a cducaqiio inicial
dispcnsada nas esctllas e universidades ou na tirrma de
rprendizagem prolissional

Abarca tanto a 2.' oponunidade da tbrmaqdo inicial,
como a irctualizaqio e ttdaptagio ilos pft)cessos
contfnuos de mudanga que se produzem na sociedade
uctual

As pessoas sio consideradirs como adultos pela
socicdade a oue ocrtencem

Abarcr jovens e ;.rdultos

Desenvolvem as suas aptid<ies Um grande leque de intervenqdes possibilita o
desenvolvimento de capacidades para ilo
desenvolvimento pessoal

Enriouecem os scus conhecimentos Possibilita a infbrmacdo
fulelhorarn ils suas compet0ncias tdcnicas e prolissionais
rru lhcs tlii uma nova orientac:io

Possibilita a tbrmaqio ou actualizagio prolissional

Evoluci<lnarn as suils lltitudes, o seu comportamento na
tlupla perspectiva do enriquecimento integral do homem

Projecta urna polftica fbrmativa integral

Participam no rlescnvolvimcnto socioecondmico e

cultural eouilibrado e indeoendente
Pcrspectiva a participagiio e a vinculagdo de programas
de tlesenvolvimento com os Drosramils de fbrmacdo

F'onte: Nogucira ( 1996:59).
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De acordo corn Mclo (1997:51), a Etluclqiio de r\dultos d urn ittstruntettto para

tt "uprentlizugem ytlitit'u e tt coe.stio:;ttciul e c'ulturul le mn put.;", distinguindo

"e:;colu pura utlultos" de Educaqio de Adultos (tt)97:54). Esta ti. contorme sublinha,

"bem muis ubrangente e clinAmica". O rnesmo autor ret'ere que a Educagio de Adultos

6 um dos alicerces da sociedade do conhecimento e da tecnologia nio podendo ser

entendida "rle urn ponto tle vistct miserubilista, como u'instnrydo dos pobrezinhos'e

nuda mais. 'ferti tle :;er todo um conjunto tle oportunidudes de ulargumento e

upnfittndatnento de conhecimentos" (1997:55). Tamb6m Rothes assume u necessidade

de se contrariar uma visf,o, t'requentemente, simplista, da Educaqdo de Adultos, pois

para que "una popltlaqtio udulta possa estar muis escoletriz.acla, lissol ndo torna

dispenstivel u Educugtio de Adultos trrcts, inversumente, colocu-lhe no\,(ts exigAncius e

tornu-o uinda muis necessdrict. " (Rothes, ?OO2:15\.

1.2.2. A diversidade conceptual da educag5o

Na segunda metade do s6culo XX, viirios sdo os te6ricos, documentos e

orientaE6es (muitas das quais provenientes da UNESCO) que consideram a

aprendizagem ndo apenas no contexto formal, como tradicionalmente era conhecida.

Reivindicando-se a importincia e legitimidade de outras aprendizagens em contextos

nlo tbrmais e infbrmais, temos sido conduzidos a compreender melhor o que 6

educaqio fbrmal, n6o formal e informal e que diferenEas existem entre si. A revisdo da

literatura permite-nos concluir que nem sempre 6 fricil e objectiva a distinglo dos tr6s

riltimos conceitos. Verificiimos que existem interpretagOes bastante dit'erentes do

mesmo conceito, dai termos recorrido i expressdo "tliversitlctcle conceptuctl" da

educaEao, nomeadamente no que respeita ir EducaElo de Adultos, para designar este

ponto.

A educaEdo sdo atribuidas vdrias dimensdes que, de acordo com Libineo

( 1998:78) "conespondem a.fitngdes cla activitlude humana considerctdas priorittirius no

processo ecluctttivo". Essas dimens6es vlo surgindo de acordo com as "necessidades e

expectativas das institr,tigdes, dos mudangas clue viio ocrtrrendo na sociedttde em

L'ontextos globais e locctis. " (exemplos da educaElo ambiental, educaqdo para a safde,..)

(td., Ibid., p. 78).
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l.ibineo (l99ti:7tt-79) clistinguc duas rnodalidades de educar;io: a Educar;io

nio-intencional (cducrqio intirrrnal ou cducugdo parulela) e a Educagio intencional

(Educaqiro nt-to tormul e Etluclr;iio tbrmal).

Os carnpos tle ditbrenciagio das dit'erentes modalidades de cducaqf,o siro, por

vczes, tio tdnues, que se torna dit'icil estabelecer os campos que as delimitem. Assim

sendo. pilrece-nos mais prudente entender essas v/trias modalidades como sendo

interligadas e valorizando-se mutuamente. Como ret'ere Libineo (1998:82), "...1

preciso ver ds tnotlalidudes de etlucuq[io inJormal, nfio .formul, Jonnul, ent .\uu

interpenetrttEdo".

1.2.2.1. Educaqio Formal

" Decorre em instituigdes de ensirut e Jbrmagdo e conduz ct

liplomas e quali.licugdes reumhecidos. "

Comiss6o das Comuni<tades Europeias (20il1) {

De acordo com Libdneo (1998:81),Jbrmal6 um termo que se ref'ere "a tudo o

que implico uma formu, isto 6, ulgo intelig{vel, estruturado, o motlo como ulg,o se

conliguru."

A Educaqflo formal (EF) encerra uma intencionalidade educativa, e

institucionalizada e hii uma distinElo clara entre quem ensina e quem 6 ensinado

(Conqalves & Femandes, 2007:13; Natale, 20O3: Afonso, 1994:92). Na realidade, a

Educaqio fbrmal "d um processo educctcional reguLado por leis especfficas que

orientam o organizctgdo da instruqdo e do ensino ministrados sob a responsctbilidade tle

estabelecimentos de ensino autorizado.r" (Santos & Fidalgo,2O07:73 -77). O papel da

educaqio tbrmal, confinada i educaqdo escolar, comega a detlnir-se melhor entre os

s6culos XVII e XIX. O Conselho da Europa, em 1977 , detine-a como "a educcrgdo clue

se prosseglte nonnulmente no sistemu escolor" (Silvestre, 2003:52).

Ref'erir a Educaqio tormal significa, necessariamente, atender irs aprendizagens

que af sio proporcionadas, nomeadamente as aprendizagens ditas formais.

A aprendizagem dos indivfduos realiza-se para al6m da escola, enquanto

estrutura formal que promove aprendizagens formais. Como refere Ant6nio Firmino

rComissdo 
clas Comunidacles Europeias, 2000, Bruxelas, p.9.

http://ec.europa.eu/education/polices/[l/lif'e/memoti.pdf', acedido em Maio 2008.
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(la Costa (l(X)2a:l0), "nu :;oc'ieclucle aduc'tttit,tr c()ntctnporAncu, e.slti ctrt plerut

t I e.s e nw t lt, i rn e n t o u t ttu I t i - a p re nd itt g,e m " .

Cavaco (2002) ret'ere que a ilprendizagem tbrmal d aquela que 6 veiculada

pelas escolas, com programas, hordrios prd-definidos e processos de avaliaqio. Os

arnbientes em que este tipo de aprendizagens ocorre sdo organizados e comportam

i ntencional idade educativa e certi ticagio otici al (Amorim, 2006: 34).

lmaginiirio (2007:4), na Cont'erOncia Vuloriutr u uprendirutgem: prdticus

europeias de valiclogcio de uprencliTogens ntio .fbrmuis e inlbnnui.r, assume a seguinte

clefinigio de aprendizagem tbrmal:

" pro(:es.\o cturrulutivo, utravls tkt qrutl os irulividws gntduulmente interndli?..tm unidudes

(.. . ) c'ada tu,e1 mois comple.uts e ubstactas, quui.squer que se.jtun os seus contetitkts. E

intencioneI e sistemdtica... "

Pires 5 e a Direcglo Geral de Formagdo Vocacional (2007:ll), esta fltima no

Cmbito do Projecto MAPA6, por seu lado, acentuam o produto tinal cleste tipo de

aprendizagem, que 6 a aquisigdo tormal de diplomas e qualiticag6es reconhecidos.

Para Can6rio (1999, cit. por Cavaco 20O2:29), a aprendizagem formal 6,

indiscutivelmente, um meio importante para o desenvolvimento dos indivfduos. mas

ndo 6 singular. Ela decorre em instituiq6es de ensino e formagio e conduz a diplomas e

qualificaEdes reconhecidos e onde se verifica uma " estruturagtio privia tle programas

e horcirios, na exisftncia tle processos avaliativos e de certiJicaQAo".

Libineo (1998) considera tambdm a Educaqio formal como sendo estruturada,

sistemdtica, com uma intencionalidade, como outros autores j6 referidos, assumindo a

educctEdo escolar convencional como tbrmal. Defende. contudo, que pode ocorrer

educagio formal noutros contextos onde haja ensino (escolar ou ndo), que o pr6prio

designa tamb6m de tipos de educagdo niio-convencionais. Assim, considera as

actividades de EducaEdo de Adultos e de outras dreas de educagf,o como "uctividades

ecluccrtivas Jbrmais (...), tlesde que nelas estejam presentes a intencionalidacle, u

:;istematicidade e condigdes previttmente preparadctr, ... " (1998:81).

' http://sisifb.tpce.ul.pt (p.9), acedido em Agosto de 2008.

" Projecto Mctpu - Motit,ur os Adultos pord il Aprerulizugetn t2004-2O07).
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1.2.2.2. lltlucar;rio NIo !'ormal

"l)tutrre on !ruftt1(lo u)s.\isll",nus rle eu;iitttt e.litnnag'io e tuio crnultz, ile.:essilt'i.uilertle, il

ct'rtilitt&ts _lltrnuis (...) pule (,<'orrer tut hxul de trahtllut e tttror)(.t le uclit'idudes tlc

rtrguni:.,ttg'ies .)u !nq)os lu .rrrcielule L'ivil (orguri:.ttgiie.t le .jnvetiluLle ()u !4nq)os Llu .soL'iel*le

,it,il,.sirtdiczttos e purtitkts ptlilicos). Pode uinilu ser ministrula ulntvis tle orguttiiuqies rnt

.rr,n'l1rrs criados em unnplemetto {ttr.\ ,\istcmds convencittnttis (rtttkts ie urte, misica e desporto

,tu ettsitut privatb Lle prepurttqdo puru e-uunes).

(lomissEo das Comunidades Europelas (2lXD)7

As situagrjes de Educaqio n6o formal (END apresentam uma estrutura e uma

organizaglo (ainda que diferente da tbrmal) que pode ou nio conduzir ir certificaqdo. No

cntanto, hri aspectos que as distinguem e que sdo ilqueles que caracterizam

et'ectivamente um ambiente de educagdo nAo fbrmal (Rosririo Silva, 2008: l0).

Para LibCneo (1998:81), na Educaq5o nflo formal englobam-se as actividades

que, embora tendo uma intencionalidade, sflo pouco estruturadas e sistematizadas, ao

contrdrio do que acontece com a educaqdo formal (exemplos: trabalho comunitdrio,

movimentos sociais, actividades de lazer em museus, cinemas, etc.). Para o mesmo

autor, 6 nesta modalidade de educaEflo que se englobam as actividades extra-escolares

(como visitas, f'eiras, ...).

Lemos Pires (1995, citado por Silvestre, 2003:51) distingue educag5o escolar da

educagio ndo escolar, considerando que a primeira "se caracteriza por uma

rtrguniz.uqdo curricular (...) sequenciul e sistemdtica (...) uprendizagem sempre

certitictula" e subdivide a segunda em educagSo pr6-escolar e educagao extra-escolar.

Esta aniilise 6 partilhada por Nogueira (1996:41), que relaciona os espagos extra-

escolares com as aprendizagens informais e nio tbrmais e tamb6m por Silvestre

(2003:46) que nio refere a noEdo de extra-escolar mas recorre i designaq6o de

Educaqio nlo escolar para se referir i educaglo ndo formal e informal.

Silvestre (2003:52-54) e Afonso (1994:92) referem, a este prop6sito, que

Educaqf,o nio formal se caracteriza pela "ndo Jixagdo de tempos e cle locctis e

Ite.ribiliducle na crdctptaqtio clos conceitos de oprendizagem a cada grupo concreto." 8

7 Comissio das Comunidades Europeias, 2000, Bruxelas, p.9.

http://ec.europa.euy'education/polices/[I/lif'e/memoti.pdf, acedido em Maio 2008.
* C.R.S.E ( lgtttt). Documentos Preparatirios III. pp.237-246.
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i\ dcliniqao da UNESCO (l9ttti, cit. 1:or Nogucira. 1996:42) vcrn rctirrqar a

d(vicla. clue muitus vezes surge cntre o que e tirrmal ou ttrio tormal, rcf'crindo o seguinte:

"tt crmceikt ile cduutfiut trtiolornutl rt.lbre-se u r.tt'lividudes eduuilivtts cujo pntcesxt de

tlesenvttlvimento ndo .\e encontra e speciulmente (ompron etido com .ts e.yigAncius de

nivel uuulimico do .\i.\temu rcg,ulur, que u.\slune u ...\lruturu du cdu<'tr1'tio .firmul,

orgunii.utla por L'urs()s e gruus escolures regulutnentatkts, ullm de c'onceder titttbs,..."

O mesmo autor det'ende, ainda, que a Educaqdo nio tbrmal tbi estruturada para

responder a algumas necessidades e lacunas do sistema educativo escolar tradicional

(tbrmal), chegando a afirmar que uma das tbrmas de definir os seus objectivos 6 ter em

conta "us .fimEdes dtts c'urocteristicus tlos educundos/.forrnun(los, bem como das

cuntcteristicus tkt contexto locul especilico. Podemos desenvolver uprendiz.ctgens em

conte.ytos como a empresu, o ktcol de trabulho, ussociuEdes, ...; ", tendo a oportunidade

de af proceder i " uquisiqdo tle uprendi?.dg,ens ligudus it vida e d proJissdo, isto i, ir

ttclttisigdo tle competdncias, ... " (Trigo, 2001a lO2). A mesma opiniio 6 partilhada por

Gonqalves & Fernandes (2007: l3- l7).

Nogueira (1996:42) refere-se a Johan Norbeck (s/data), indicando que, para este,

a detiniglo de EducaEio nAo formal decorria, necessariamente. das suas experiOncias na

educaglo dos adultos, onde as iniciativas fbram, durante d6cadas. de natureza popular,

pelo que esta drea de educagio seria:

"(...) por detinigtio, de inicitttivct popular e ndo tkt Estudo. Ao Estado compete upoiar e

estimular de Jorma ndo dirigisttt, us tentlAncio.t lutentes ou expressas pelo povo que

possem conduz.ir a formas educutivas cujo principttl ug,ente seja o pr(tprio odulto."

Santos & Fidalgo (2007 79) definem a EducaqSo neo formal como:

"processo educuciorutl orguni:tdo e sistemutiz.udo que ot'orre./bra du instituig't-to Jbrmal

de ensino e que te,n utmo ttbjectit,o o de,renvolt'imento humurut (...).E um tipo de

educugdo tlue pocle oL'orrer em diftrentes espttgos Jbrmeilivrss."

Hd um outro aspecto particular relacionado com este tipo de aprendizagem que 6

a quesfio da acessibilidade, por parte do individuo. Pelos custos que implicam, as

actividades que proporcionam aprendizagens ndo formais, constituem, muitas vezes, as

rinicas possibilidades de aprendizagem. Assim, na nossa opiniflo, a educagf,o nlo fbrmal

ll



lx)de c dcve scr tarnbirn cntcndida no cilrnpo tlos direitos - particulurmcnte rl dir

iguuldade de oportunidades -, pois, alim cle dotar os sujeitos de rncios nccesstirios t)

rcsolugiio dos problemas e situaqries tlidrias (cf. Plano tle Actividades da DCEP de

1976, cit. por Alberto Meloe e Melo & Benavente, 1978:l0l), tambim se revela como

uma fbrma de participaqio na concretizaqlo objectiva de um direito de cidadania.

Uma outra definiqlo de Educaqlo nlo tbrmal 6 a que consta no Memorando de

Aprendizagem ilo Longo da Viclalo seguntlo o qual a Educaqflo nio tormal ocorre

",\empre que u orgunizugtio de uma uctiviclade social (produtiva, uiltural, desportiva,

ttssocitttivtt) tem em L'onta umd inten7cio educutiva Jucilitadora da uJtreruliz.ttl4em tle

c' t t n h e c i me nt o s e u t m p e ft nc i u.s itl e nt ili c tiv e i s. "

Esta definiqlo tbi assumida pelo Projecto Motivor ott Atlultos pdrd u

Aprencliz,ugem (MAPA), ref'erido anteriormente. Este projecto resultou de uma

cooperaqlo transnacional no imbito clo Programa S6crates-Grundtvig (2004-2007)tt e

teve a sua gdnese nas conclus6es do projecto "Clubes S@bER+:Ltm espugo de

inJormugdo e orientagiio, Lon espago de relagdo " (Programa S6crates-Grundtvig, 2000-

2OO2). O objectivo principal consistiu na proposta de pistas de orientagio/motivagdo

para a aprendizagem, a partir de situagOes educativas nlo fbrmais. O projecto pretendia

dar visibilidade e centralidade i tem6tica da Educaglo ndo formal (actividades art(sticas,

culturais, desportivas, cfvicas...) que ndo t€m associada uma certificaglo formal e

valorizar a mesma. A Unilo Europeia exige que haja um esforgo dos vdrios paises no

sentido de se garantir a complementaridade entre as viirias aprendizagens, de acordo

com o Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida (Gonqalves & Fernandes,

2007).

De acordo com Nogueira (1996:44), hd pressupostos que caracterizam as

priiticas ndo tbrmais de Educaglo, de acordo com a tigura seguinte:

" Comunicagao de Alberto Melo na Sesslo Comemorativa do 30." aniversiirio da Unidade de EducaEIo de
Adultos da Universidade do Minho, 2006, p.1 .
r()Comissio 

das Comunidades Europeias, 2000, Bruxelas. p.9, acedido em Maio tle 2008.

'' O NIAPA tbi <Iesenvolvido entre 2004-2007, coordenado por Portugal. Os parceiros tbram a Franqa, a

Itdlia. a Dinamarca e a Suiga. Observaram-se l5 instituiqdes e os adultos participantes fbram aqueles que
menos participaram em acgdes de educaqio e tbrmaqio ou situagdes de aprendizagem fbrmal ou nlo
tormal. Os resultados tbram apresentados no dia 2 de Outubro de 2OO7 pela ANQ, I.P., em Lisboa.
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l.'igtrra l. l'rcssupostos das pr:ilicas nrio lirrrnais tle r:rlucagiro

A prop<isito da Educageo formal e nio tbrmal. Coombs (in Natale, 2003:93)

considera que, tanto uma como outra, servem pata "promover e Jacilitur alguns modos

de uprendizagem que os indivfuluos ntio potleriun utlquirir com tanta prontiddo atavds

do simples contacto com o umbiente".

Quanto i aprendizagem proporcionada nos contextos onde a educag5o 6 n6o

formal, esta 6, para Correia & Cabete (2002:45-46), " u inica forma tle aprendizog,em

da maioria tlos udulto.r". Norbeck (1979, cit. por Nogueira, 1996:42) considera que

cabe aos sujeitos interessados procurarem actividades que promovam este tipo de

aprendizagem, sendo competencia do Estado apoiar e proporcionar a of-erta de

oportunidades nesse imbito.

Hei outros autores. como Caniirio (1999, cit. por Cavaco, 2002:29\, que

consideram a aprendizagem n5o formal como aquela em que hrl flexibilidade de

l3
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l)rograrilus o hortirios, i baseada no volurttnriatlo c d caractcrfstica tta iirea da Educaqilo

tle Aclultos.

i\ UNESCO (1988, cit. por Nogueira, lt)L)6:42) cntende a aprendizagem nio

lbrnral cotno nio rlrgani'ttuJit "por cursos e gruus escolures regulumenttrlo.l" e, iltt

inves da lprendizagem tormal, ndo concede titulos ou certificados e pode decorrer em

cspagos como museus, teatros ou associatgries (Correia. 2006:268).

Bernet ( 1993:15) considera que a aprendizagem nio formal 6 urn "cott.junto de

ittstituciones y metlios educutivos intencionales y con ob.jetivos delinidos que no.fbrmun

purte tlel .sistemu tle ensefianza grutluutlo o .formul. " Como exemplos de ambientes de

aprendizagens nf,o fbrmais, o ref-erido autor salienta "edltcuciin permunente v de

utlultos, eclucuci6n puru el tiempo lihre y unimuci6n socioculturul, desurrolkt

comunitario, recicluje y reconversidn proJbsional, educuciin especializctda" (1d., ibicl.,

p. 16).

De acordo com o CEDEFOP (Trigo, 2OO2a:19), a aprendizagem n6o formal "i
uquela qLte resulta tle contextos tle trubulho oL tle ucg(tes cle .fbrmugdo sem

reconhecimento Jormal, isto i, sern certiticaEdo uo nivel escolar ou prof'issionul.". Ji

Imaginiirio (2007:4\ ref'ere que, no contexto da aprendizagem ndo formal, as

"...uquisigdes intencionais, planeudas, realizadas em contexto de trabctlho ou em

quulquer outro contexto tle vida, podendo mesmo ser veiculttdas por ucAdes de

Irtrmuq'tio, clue todcrict ttdo se integrem (...) no sistema de educaEiio e Jbrmugfio(...)".

1.2.2.3. Educaq5o lnformal

"E um rrcrr-prmhamento naturul da vitla qotidiana. Contntriumente i aprentli:.ug,em Jbnnul e

nio.lbrmal, este tipo de aprendizug,em ndo ti neces.sariomenle intencionel e, unno lcrl, pode ndo

:;er reusnhecitla, mesmo pekts priprios indivitltuts, como enriquecimento tlo,s .seus unhecimentos

c ulttiddes."

Comiss5o das Comunidades Europeias (20fi))12

A detinigio de Educagio Informal (EI) tamb6m nio retine consenso, na

rnedida em que depende das teorias e concepg6es prdvias dos seus autores.

Ao contriirio da educagio formal e ndo formal, a educaqio infbrmal 6 talvez a

que n<is designamos de " espontdneu", " tlttotidiana" e " insconsciente".

lr Comisslo clas Comunicla<Ies Europeias,2000, Bruxelas, p.9.

http://ec.europa.eu/education/polices/lIUlit'e/memoti.pdf', acedido em Maio de 200[t.
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Ernbora conduza a aprendiz[gcns, niio se verifica a sxist0ncia de uma

intencionalidade educativa (nio cxistem objectivos delinidos previamente), de um acto

consciente ou de umil cstrutura organizativa (Conqalves & Fernandes, 2007:13;

2602:10; Natale, 2003:92\. E tambdm assumida como permanente e presente ao longo

da vida "utnstituintlo um processo pernrunente e ndo orgunizttdo", como nos ref'erem

Atbnso (1994:92) e Silvestre (2003:52).rl

Para a educaqflo infbrmal, hii autores que adoptam nogdes dit'erentes como

"etlucugdo light", "etlucag'do difusa", etlucuEtio espontAneu" ott "etlucugrio ucidental"

(Est6banez,7003:27). Lib0neo (1998:78) utiliza outros termos como "eclucaEdo ndo-

intencionul" e "etlucuEdo purulelu", para designar esta modalidade tle educagio

infbrmal.

Nassif (1980:277, citado por Libineo, 1998:83) define EducaqSo informal

como "o processo continuo tle aquisigho tle conhecimentos e compeftncias que ndo se

loctrliz.um em nenhum quodro institttcional".

Entre os espaqos diversificados em que pode ocorrer este tipo de educaq[o,

destacamos o grupo de amigos, as colectividades, as actividades de lazer, o trabalho e a

famflia. Destacamos esta riltima, por ser aquela a que muitos autores se referem a

propSsito da educagdo informal, ad<lptando, entlo, em certas situaqdes, o conceito de

"educuqdo fomiliur", como Est6banez (2003:21). Este autor enquadra na educaEdo

intormal, a educaEio familiar.

Para Jaras (2001:28), a familia surge como um "espago iniciul de sociulizaqdo,

(...) e ds vez.es tleterminante,,xos modelos de convivAncia que uprendemos". Outros

autores, pelo contriirio, consideram, nesta questdo, que ndo sio os pais e a famflia, de

um modo geral, que socializam os individuos [os tllhosl mas que estes se socializam

entre si, na medida em que "cudct contexto sociul exerce o sua influAncia sobre o sujeito

e nem sempre o que se udquire num i tron.sJerido oos outros. " (Neira, in Gervilla,

2003:21).

A aprendizagem informal 6 uma aprendizagem nio organizada, que pode ser

intencional ou ndo. A express[o etlucagdo inJbrmul teve a sua gdnese na Conf'er€ncia de

Williamsburg, num relat6rio elaborado por Schwartz. em 1969 (Cavaco, 2002).

Para Can6rio ( 1999), as aprendizagens infbrmais constituem " situagdes

potenciulmente educutivcts, nrc:tmo que ndo conscientes, nem intencittttctis (...)

't Cf. C.R.S.E ( 1988). Documentos Prepurat6rio.t ltl. pp.237-216.
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('ot't'(,tpon(.lenth u .silttttg'ies pottco estnilurul(ts e rtrgutti:ltlus". J1t Coornbs (cit. por

Cavitso. 2002:29) salicnta que a aprendizagem intilrmal rrcorre ao longo tla vida,

rudquirindo-se conhecimentos, capucidades e saberes mediante a rnultiplicidacle de

e,rperi6ncias e viv0ncias. Nos contextos cm que se dcsenvolvem aprendizagens

intbrmais, "trtio lui reumhecimento .\ociul de quem e.rerce u .limqdo erlucutivu"

(Cavaco,2002:36).'famb6m Amorim (2006: 34) e Nico B. & Nico, L. et ul (2008a:21l)

afirmam que se constituem como aprendizagens nlo intencionais realizadas no

quotidiano, muitas vezes caracterjzadas pelo tiaco reconhecimento individual (pelo

pr6prio) e socialmente.

Outras interpretagdes de aprendizagem informal, ref'eridas na literatura

consultada, siro, cm seguida, indicadas:

"el utnjr.tttto de prucesos y Jitctores que generfin e.fecto.s etlucutivos sin lruber e.statkt

c:presumente unJigunukt u url Jin " lBernet, 1993:17);

"processo de desenvolvi,nento experienciul (...) uprendk,agem reoli?.crtlu ucitlentalmente,

ndo intenciorutlmente, (...)resultunte de e.rperi4nc:iu:s de vida, (...) lxxle aintla ser

thumuda de oprender-fazendo, (...;1, ou de opreruler-usando... " ( Imaginririo , 2007:4);

",rituuq1es potenciulmente educativtts, mestno que ndo con,rcientes, nem intencioruris (...)

utmesporulendo u situaEiies po.tco estrltturad(ts e orgttnizuda.s" (Canririo, 1999, citado

por Cavaco, 2002: 29).

A aprendizagem experiencial 6 um conceito que surge, com alguma

trequOncia, associado i aprendizagem informal. Constituindo este tipo de aprendizagem

uma das mais importantes, para grande parte dos adultos que se inscreveram nos

Centros RVCC, e sendo este o nosso objecto de estudo, consideramos importante

caracterizar o conceito.

Experi6ncia 6 um termo que deriva do latim e.uperientia, termo derivado

verbo experiri que significa.fhzer o tentativa "faire l'essai". A origem etimol5gica

terrno 6 grega e significa prova/experi4ncia, "6ppreuve" (Gomes et aI,2006b:32).

Alguns autores identificam a aprendizagem experiencial como a que se realiza

todos os dias, em todos os contextos de vida (lifbwide), ao longo da vida (lilblong) e

com a vida (Silva,2002; Correia & Cabete, 2002a).

Carneiro (2001), a prop6sito deste tipo de aprendizagem, reafirma que todos os

adultos t6m experi€ncias nas quais aprendem, sobretudo se desprendidos de certas

do

do
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"obrigaqt)es" c ()u condicionalistnos a quc a vitla. tiultls vcz-es. conduz. E o cariicter cle

inconsci0ncia que parcce mirrcilr csta ciltegoria de irprendizagem. na rnedida cm que,

anridde. nem nos damos conta que cstamos. ct'ectivamente, a aprender.

['If. ainda, quem utilize o conceito de aprendizagem contextual, como Quintas

(2008:31), quando este afirma que "(r aprendi:,u14em niio re:;ulta sd de u,n processo

pessoul, isoludo do mundo em que o su.jeito v,ive, nu$ estd intimtunente relucionoda

cotn esse mundo e i utectada por ele."

Pires (2007) relaciona aprendizagem experiencial com os conceitos de

aprendizagem ndo fbrmal e intormal, o que demonstra, mais uma vez, a dificuldade que

cxiste na detiniglo exacta da tionteira que delimita os dit'erentes conceitos.

A Comissdo Europeia veio dar um impulso muito tirrte I aprendizagem

experiencial e aos contextos em que ()corre, confirmado, por exemplo, no elevado

ndmero de recomendaE6es, relat6rios e cont'erdncias i escala europeia.

Em sintese. a aprendizagem experiencial caracteriza-se por:

- afastar-se da aprendizagem tormal em contextos institucionalizados;

- possuir um conterido de proximidade que decorre do quotidiano dos adultos;

- desenvolver-se no contfnuo da vida em dif'erentes contextos;

- o seu elemento central ser a experiOncia;

- nio ser necessariamente intencional;

- ter uma perspectiva holfstica do adulto, considerado no seu todo, nas suas

dimens6es pessoal, profissional e cultural (Gomes, 2006a: l5).

Uma das perspectivas ou modelo de aprendizagem mais influente nas ddcadas de

80 e 90 do sdculo XX, foi o de Kolb (1976, 1981, 1984) com a abordagem experiencial.

A aprendizagem 6 vista como um processo de investigagdo-acqIo, cfclico que comporta

quatro fases. Aprender implica uma experi€ncia concreta, sendo necessdria a observagdo

e a reflexdo sobre a experiCncia. Apresentamos, de seguida, o modelo de aprendizagem

de Kolb:
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l'igura 2. Nlodclo de aprendizagem expcriencial de Kolb

EC

E:iperiincia ('oncrcta

[:.\

[:spcriincia ,\ctil'a ()R

( )bscrvaglio Retlexiva

(' oncei tos e Generalizagiles r\bstractt-rs

!'onte: I)epartamento da llducaqfio lLisica. Nricleo de EducagSo Recorrente e Extra-Ilscolar.

Cladernos de FormaqSo "Educaqio de Adultos (199:16).

Um outro exemplo que demonstra a dificuldade em definir as fronteiras de um

conceito face ao outro 6 a orientag[o que o Conselho da Europa aponta para a Educagio

intbrmal associando-a ir Educagio extra-escolar (C.R.S.E., lL)98: 239-240), enquanto

que, para UNESCO e para Libdneo (1998:82), a Educaglo ndo fbrmal 6 aquela que 6

identiticada com a Educar;lo extra-escolar.

Como Educaglo extra-escolar, entende a UNESCO (1988, in Nogueira,

1996:44):

"o coniunto cle uctivitlueles que se realiz.um Jora do processo regukt e tkts hordrios

c:;utlures, os miktdos e procedimentos usutk-ts ruts ucEAes educutivus itt:;crevem-se nu

ttoj'iio tle etlucuEtio pura o ucqdo, a Jbrma de pntceder i grupal, comunitiria e

pdrticipdtiva".

Na nossa perspectiva, concordamos com o entendimento que associa a Educagdo

extra-escolar i EducaEAo nAo formal, apontada pela UNESCO (1988) e por Libdneo

(1998), na medida em que a educagAo extra-escolar, atendendo ao exposto no n." 4, do

Art.4" do Despacho n." 37ISEEBS/93, cle 15 de Setembro, "engloba uctividctdes de

r8



rtlliilteti:.ttg'cio e le edut:ttg'titt de bu,se, de upefi'eiq()umenlo e ucluuliz.ttq'titt t'ulturul e

cientif'it'tt e u iniciuq'tio, reutnversiio e upefieig'oumento pn1lissionul e reulit.tt-se nu,in

tlttudro uberto ile iniciutivu.s milltipkt,t, de nuturezu.tbrmul e ndo.fbnrutl".

Os Cursos de Educaqlo Extra-Escolar garantem aos indivfduos que os realizam,

a obtengdo de um certiticado de frequ0ncia. Ainda que nlo contribua para a certiticaqdo

tbrmal de nfvel biisico ou secunddrio, poderii ser capitalizada em sede de dispositivos de

Reconhecimento e Validaqio clos adquiridos, em desenvolvimento e jii implementados

noutros pafses hri algumas d6cadas atrds. Este aspecto serd tratado, posteriormente, no

Cap(tulo 3.

Para que possamos resumir aquilo que tbi atirmado anteriormente,

apresentamos, no Quadro 2, ils nossas conclus6es sobre as "balizas" que determinam os

campos da Educaglo tbrmal. ndo tbrmal e intbrmal:

anSlise

Ainda assim. consideramos importante apresentar o quadro comparativo de

algumas caracterfsticas da Educag[o tormal, Educaqdo ndo tbrmal e Educaglo infbrmal,

de acordo com Silvestre (2003:54-55):

2. Itens de da formal. n5o formal e informal
Itens de anSlise Educucio formal Educaciio n6o formal Educacio informal

Estrutura/
0rganizagdo

Estruturada e organizuda e

com uma intenqio
Estruturada e organizada

(ainda que de tbrma
dil'erente) e com uma

intcncio

Espontdnea
contextualizada
nio intencional

NI6todo 'ft'adicional escolar Educagio Permanente Flexivel, adaptado irs

necessidades do adulto
(aprcndizagem ao longo

da vida)
Relaqio/postura Autoridade

Controle tual da situagiio
pelo que cnsina lace ao

quc aprende
(tlominador/dominado na

Itigica treireana)

Cooperante
Comunitdria
Participativa

Activa

SoL^ial

Cooperante
Solidriria

c^onteridos Curriculo tbrmal seguido
por todos de lbrma igual

Conteridos f'uncionais,
iteis ao quotidiano

Quotidiano
Aprendizagens
cxoerienciais

Vis5o do adulto Perspectiva redutora da
nogao de adulto. com

abordagens
tlescontextualizadas das

viv€ncias

Pcrspectiva integradora do
irdulto (hol(stica). com

irbordagens
contextualizadas das

viv0nciirs

Perspectiva integradora do
adulto (saber, saber t'azer,

saber ser)

Locais Espagos escolares tbrmais Local de trabalho,
associativismo,

colectividades, empresas
(...)

Sociedade civil
Dia-a-dia
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r0 J. Caraeterfsticas da n5o lirrmal c inl'ormal
liducacio formul Flducacio n{o formul lillucacio lnformul

lhsino cscolrtr trldicirlnll l:ducugiul permancntc "[]scola tla vida"
I)ccurso natural tla vida

[)ivisiio cscolar crn disciplinas ,\ctividudes intcrdisciplinarcs i\ssistcmiiticil ( scrn nrdtodo, scrn

critdrio. scm sistema)

Iiducaciio intencionirl liducacio intencional Ilducacuo niio intencional
Errsino rnais tetirico Ensino nrais priitico, conr

rnanioulaciio do ouotidiano
Aprendizirgens a partir da

cxocri0ncia de vida

l)rivilcuia ohicctivos do sabcr Privilcuias obiectivtrs tlo saber fhzcr Privilcsia otriectivos do estar na vida
,\cqio rlirigida a outro

(cmissor ; reccptor)
,\ccio tliriuitla a ()utro e vicc-vcrsa

re?nl
Acqries i nvoluntiirias

Prescncial Por crlrrcspond€ncia. mcios
ludiovisuais c mista

Ocasional

Igual para todos os participantes Rcsponde as necessidades dos

narticipantes
Relaqoes tle amizude, de rua, de

cl asses sociais. r!ruDos

Fcchada e rigida na progressio Aberta e tlcxivel na progressio Progressio permanente c ao longo da
vitla

Iligida rra participaqio, nLl tcmpo e

!lo csDago

Flexivel na participaqio, no tcmpo e
no csDaco

Pnrgressio pcrmanente e ao lungo da
vida

lrnposta e igual em todos os
dsDacos/contextos/sruoos

lnserqdo e adequagao aos
cs Drcos/conte xtos/ gruDos

Espont0nea

Niio rcsoeita ritnxrs tle aDrendizagem ('lda urn avirnca ilo seu ritmo r\ prentlizasens i nvol untdria.s

Crupos homogtineos
(accsso rfsido)

Grupos heterogdneos
(acesso ud hoc)

Qualquer grupo (sem acesso)

Frlrmagiro inicial Irormagio permanente continua e

complementar
( n16-escolar e extra-escolar)

Irormagio permimente continua e

complementar (extra-escolar)

Estiitica (alunos irn6veis sentados
nas cadeiras)

Dinimica/m6vel Dinimici/m6vel

Privilesia a avaliacio ouantitativa Privilesia a avaliar-io qualitativa Sem avnliacio
Ccrtitica saberes Certifica saberes, competCncias e

nrdticas
NIo certitica

['onte: Silvestre t 2U]3:54-55).

Nogueira (1996:41) apresenta-nos a possfvel convergencia que pode haver entre

aquilo que, para si, designa "eclucag1es paralelas", que mais nio sdo do que os

mriltiplos contextos que aqui apont6mos como ceniirios possiveis e desejiiveis para que

ocorra a aprendizagem, ultrapassando a visdo tradicionalista confinada aos espagos

fbrmais escolares, entendo a educagdo num contexto ainda mais abrangente como uma

" educog[io pe nnanente " :

Figura 3. Converg6ncia possfvel de educaq6es paralelas

E DUCACAO PE RIIAIIIENTE

I I t
\io Foursl f usino

F{rrnlal
lntirnual

Fonte: Nogueira ( 1996:45).
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l.2.2.l. "llducargiio llmancipativa" e "llducaqlo de l'erguntas"

Nas rnfltiplas delinigires aprcsentadas para compreender os conceitos de

cducaqio fbrmal. ndo ftlrmal e intbrmul, decorre um principio, que nos parece

indiscut(vel que rJ a ligaqdo estabelecida entre a cscolaridade e a pessoa e nio apenas a

uma ligaqio ao individuo, jai que ndo se aprende dissociando csse mesmo processo da

personalidade e do contexto em que se cstd inserido. A dimenslo da instruqio 6, assim,

complementada com valores como a ilutonomia, a responsabilidade e a consci€ncia

critica. Sem nos alongarmos demasiado neste aspecto, j:i que desenvolveremos um

ponto, neste capftulo, sobre as teorias de educaqdo de adultos, gostariamos de referir que

hoje, corno jd vem sendo entatizado nas cont'er0ncias mundiais e, sobretudo, a partir da

d6cada de 70 do sdculo passado, hii a necessidade de posicionar o sujeito em

perrnanente questionamento e interpretaqio daquilo que o envolve " g,erando urna uuto-

consciAnciu que se v,0 u si prdprio cotno a origem tlesse sentido,..". Esta postura de

emancipaElo 6 traduzida por Rosiirio Silva (2008:165) como uma "Educagdo

Emancipativa" e este questionamento e postura crfticos em Paulo Freire, podem ser

classificados como a "Educagtio de Perguntas" (Oliveira, 2000:45), em que a uma

"Pedagogiu da resposttt" se op6e uma "Pedugogia tla pergunta" que "estimula os

lutmens e us mulheres u conhecerem, u criurem, a intervirem na realidade socictl para

nndiJicd-\u". Na realidade, como ref-ere Freire (1985:52):

"Unw educugdo de perg,untets i u tinicu educugiio crftica e upta d estimular a capacicktcle

Irumuna de ussombrar-.ve, de responder uo seu assomhro e resolver seus verdudeiros

prublemas essenciuis, eistenciui$. E o priprb conhecimento."

Ambos os conceitos sio indissocidveis de um terceiro que 6 a cidadania

(Educaqio para a Cidadania), jri que esta se constitui, na nossa opinido, como o fim

principal do acto educativo, seja ele mais ou menos fbrmal. Ser cidad5o, na perspectiva

treireana, "...tem que ver com o uso clos direitos e o clireito cle ter tleveres cle citladdo".

No seu quadro de valores, como desenvolveremos mais adiante, a alfabetizagio 6 tida

como ".formuclortt tla citlatlunia" (Freire, 1993:45, cit. por Macedo et u\.,2001:57),

ideia tamb6m defendida em Jares (2001:63).

Para Boggs (1991, citado por Quintas,2008:26), a educagdo para a cidadania

inscreve-se numa educaqao civica dos adultos ligada ir responsabilidade social, uma das
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tend0ncias dorninuntcs quc caractcriza irs prfticas do ctlucaqio c lorlnaq[o tlc adulttts,

no scntido de que cada um aprenda a relacionar-se com rls tlutros "verticalmcnte" (entre

os individuos e o estado) e "horizontalmente" (os indivfduos cntre si):

Figura 4. Educagfro para a Cidadania

Estaclo

lnclivithro
h-rtlivitluo

Fonte: ElaboraqSo pr6pria.

O individuo deve ser respons6vel pelas suas escolhas e opq6es, cabendo tambdm

I sociedade "promover ds sltos compeftncias tle uutorutrnia e pdrticipuQAo", como

ficou patente na Cimeira Mundial do Desenvolvimento Humano (Copenhaga, 1995).

Este envolvimento na comunidade 6 potenciado com um conjunto de medidas que o

autor designa "territorializ.agdo das politicas educutivas". Esta realidade 6 bastante

actual, na medida em que assistimos hoje, em Portugal, a uma descentralizaqio de

competOncias para o poder local. Ji{ na d6cada de 80 (do s6culo XX), havia quem se

ret'erisse a esta situaglo (Lima, Afonso & Est0vio, 1999 25-26) entendendo que a

Educaqfro de Adultos carecia de medidas que promovessem a "criagiio cle

tlepartamentos regionais tle educctgdo (descentralizados), com compeftncias prdprias e

g,ozctnclo de uutonomio, no cluadro dos tlnctis se integroriam servigos especictliz,ctdos cle

Etluccrgtio tle Adultos " .

A nfvel local, os autores atrds ret'erenciados propunham "o ulargurnento e o

tlesenvolvimento das formas ele coopercrgtio com os ulttorquitts; (...) porticipog1o tlas

ttrttarquicts na Etlucugcio tle Adultos, tlesignaclamente etn termos de participagdo nus

tlecisi)es; (...) criagdo tlos conselhos municipctis cle etlucuqdo tle uclultos; (...) rever us
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prtlitic'tts e u.s ltrdtit'us le ulriltui;tio tle uprtio.s e :;ubsidio.s tt tt.s.stttitt9ie.s, orguni:.ttgie.s

locui,s e pro.jectos de irten,ertq'iio :;ockteduutittr" (Lima, Atbnso & Est0vio, 1999:26).

Tarnbdrn Caniirio ( 1996:55; lt)9tl:ltl) descreve a relaqio entre educaqio e

territ6rio "terriktriuliz.ug'do du uca'io educutivtt" como sendo uma questio crucial 'na

ordem do dia', apontando, cntio. tr6s aspectos que nos irjudam a compreender a

temi.itica:

[." o acentuado centralismo que se tem registado nos fltimos anos, no periodo

iiureo da abertura e expansdo cla escola, e do qual resultaram problemas para os

quais se revelou uma certa incapacidade de resoluqio a nfvel central, referindo a

proptisito disto o "t:urdcter ing,overndvel dos sistemas educutivos";

2." as tunqoes da educaqio alteraram-se. Questiona-se o papel da escola e o

"monopdlio educativo da escola", sob o ponto de vista tedrico e da prdxis;

J." a necessidade de percepcionar e organizar a educagSo, n6o apenas para

que as pessoas obtenham a certiticagio mas seja simultaneamente vista como

um meio essencial ao desenvolvimento do ser humano.

Dirfamos nr5s que Caniirio aponta, aqui, para aquilo que Delors (1996, cit. por

Alonso et ul,20O1:9 e Alonso, 2000:21), no Relat6rio para a UNESCO, det'ine como os

pilares da educagdo ao longo cla vida: nio apenas o aprender a fazer (formagio

profissional e formaEio para o trabalho), aprender a conhecer, mas tamb6m o

aprender a viver em comum e aprender a ser (desenvolvimento da personalidade,

autonomia e responsabilidade).

Nico, B., Nico, L. et ul (2008c:378-379), ref-erindo-se ao caso da Escola

Comunitiiria de Sio Miguel de Machede (criada em 1998) e ao conjunto de actividades

a( desenvolvidas at€ ao momento, tamb6m relacionam educctgdo e territdrio,

considerando que houve viirios v6rtices de mudanga que contribufram para a melhoria

da qualidade do serviEo prestados i comunidade, no sentido da criaEio de oportunidades

de aprendizagem que promovessem a purticipagao e uma utitude positivtt, por parte dos

individuos envolvidos em actividades de natureza educativa, essencialmente nio fbrmal.

A participaqio e a atitude positiva sio dois v6rtices que os autores identificam como

essenciais na Educaqdo Comunitriria (de acordo com Berbaum. 1992), al6m de outros,
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colno t"de.\territoriuliz.uEt'to dus uprendii.ttl4ert.r que ituntctttitratn corn a introduqio dos

projcctos na necessidade de suir puru uprender, evidenciundo-se, assim, a exist0ncia de

" u p r e n di ?.tt g, e n s tl e.s t e r ri t o r i u I i zttl us " .

1.2.2.5. Educag5o Comunit6ria e "Educaq5o Bancdria"

A partir da Declaraqlo de Hamburgo (1997:29). a cducaqio de adultos ganha

uma nova "roupagem", p€lo menos no campo dos pressupostos teoricos, como nos

ret'ere Alonso (2000:20):

"u etlucuj'iio tle utlultos l4anhou umu novu pnfurulidule e umplitude e tornou-se um

imperutivo no locul de trubalho, rut lor e nu cotrunidade i tnedida que lutmens e

nrullrcres se e.tforgum por criur novus reulidtules em todus us etdp.ts du vitkt."

Desta expressIo, gostariamos de destacar o conceito de Educaq6o

Comunit6ria. Se, para uns, 6 assumido claramente o conceito de Educagdo

Comuniti{ria, como David Clark e lan Martin (citados em Apple & N6voa, 1998:126-

127), outros exemplos hd em que 6 identificado atravds de dif'erentes designag6es, it

semelhanqa do que acontece com a educagio n6o formal e intbrmal, surgindo muito

ligada a ambas, e tamb6m I educagio popular e desenvolvimento comunit6rio.

Fernandes (1998:124), a prop6sito da educaEio comuniti{ria refere que esta e

"caracterizada por tradigdes culturais, problemas, necessidades, interesses, tt.tpirogdes

e objectivos comuns, que conferem um sentido de pertengu uo g,rltpo, viobiliz.undo ossim

d coopera{:do em acq1es partilhadas".

Fernandes (1998:126-127) apresenta-nos, ainda, as v:irias designag6es utilizadas

no imbito da Educaqlo Comunitdria:

il Smith (1994) opta pelo conceito de "ecluccrgdo locul" (localness);

iil No Brasil, por exemplo, usa-se geralmente "etlucctEdo popular" (Freire,

t961);

iiil Em Portugal (Hoven e Nunes, 1996), utilizam-se termos como Trabalho

comunitiirio e Desenvolvimento comunitdrio, Organizagdo comunitdria,

Participagio comunitiria, Educagdo de Adultos, Educagio Permanente,
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Animagao s6cio-cultural (Belchior, 1990), Educagao popular (Melo &.

Benavente, 1978) ou ainda EducagSo para o Desenvolvimento (Silva, 1990).

De acordo com Freire (2000b:61), a EducagSo ComunitSria constitui um meio de

o indivfduo conhecer melhor aquilo que integra a realidade @raxis) e de conhecer, o

que ainda n6o conheceu atd ai. Para muitas pessoas, este tipo de educagio pode ser

aquela que atrairil os mais afastados ou menos motivados para a aprendizagem, pois d

na comunidade que grande parte das actividades dos adultos se situa atravds da priitica

de actividades de Educagio extra-escolar ou ndo formal.

Malhoa (2005:44), relativamente ao papel e articulagio da comunidade com a

escola, refere que "a comunidade tem de vir para a escola, mas a escola tambdm tem de

ir para a comunidade, aprender com e\a,...". Jti Nico, B., Nico, L. et al (2008c), no

imbito das suas experiOncias enquanto voluntdrios e membros dos corpos sociais da

Escola Comunitdria de 36o Miguel de Machede, referem que a EducagSo comunitiiria

tem como objectivo fulcral estabelecer a ligagdo entre o local e o global, respeitando as

especificidades dos contextos e das pessoas que af vivem, numa perspectiva de se

valorizar a tradigio mas tambdm de se promover a modernidade. Os autores, a este

prop6sito, referem o seguinte:

"Aprender a viver num mundo global, ndo prescindindo dos bene/icios da modernidade

mas ndo abdicando do conforto proporcionado pelos pequenos contextos comunitdrios,

fortemente enrai:ados nas circunsldncias fisicas e humanas onde se locali:am, parece-

nos ser um desafio e, concomitantemente, a principal finalidade da Educagdo

Comunitdria. " (lllico, B., Nico, L. et a\,2008c: 375).

Paulo Freire (1970:32) tambdm considera que a Educag6o comunit6ria deveria

ser uma pedagogia que permitisse a afirmagSo de todos pelas suas ideias e crengas,

sendo libertadora. Dai, a expressdo que deu titulo a uma das suas obras " Pedagogia do

Oprimido", onde afirma "Ndo hd um sem os outros, mas ambos em permanente

integragdo. " (197 0: 37).

Falar de Educagao comunit6ria exige que fagamos aqui uma aniilise do

pensamento de Paulo Freire, que a uma "educaqdo bancdria" - assente no mero

dep6sito e transmissdo de informagdo, num completo ambiente de alienagdo e de

distingSo afirmada entre "quem ensina e quem d ensinado': opunha uma educagio

comunit6ria (com e para as pessoas), pois "o educador faz comunicados (falso saber)
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dep6sitos que os educandos, meras incid1ncias, recebem pacientemente, memorizam e

repetem " (Freire, 1970: 58).

Na perspectiva freireana de EducagSo Banc6ria, o saber 6 uma espdcie de doagio

dos que tudo sabem para os que nada sabem (Vasconcelos, 2006:83). A ignordncia estii

sempre no outro e aquele que se julga "dominador" vive numa total "alienagdo da

ignordncia", julgando tudo saber. Na Figura 5, atravds de uma met6fora, tentamos

demonstrar o que jri Sartre tambdm havia referido em "El Hombre y las cosas" ao

designar esta concepgdo de educagdo e saber como "digestiva" ou "aliment{cia"

(Vasconcelos, 2006 :63).

A expressSo, como refere Vasconcelos e Brito (2006:84), retrata o que constituia a

base de um "educaqdo bancdria", por oposigdo d conscidncia critica, uma vez que

"educa-se para arquivar o que se deposita. Mas o curioso d que o arquivado d o

prdprio homem, que perde assim seu poder de criar, se faz menos homem. O destino do

homem deve ser criar e transformar o mundo, sendo sujeito da sua acqdo."

Figura 5. Educagio Banciria de Paulo Freire

t: trt.,fi AdI $f.l BAI'ICARI A memo

memocoricaturo€hotmqil com

Fonte: http://www.joraga.net/sistemaescolar/imgs/paulofereire/PauloFeducacionbancaria.gif, acedido em Dezembro de 2008.

A Educagdo de Adultos, em Paulo Freire, associa-se d Educagfio Popular

(2000b:27), considerando-se que os contefdos a tratar devem provir do quotidiano das

pessoas, assumindo-se um conceito mais abrangente, que engloba a alfabetizaEdo, a
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educagao de base, a educagdo cfvica, superando o que aqui foi referido sobre a

Educagio banc6ria (Pedagogia do Oprimido). No sdculo XX, em Portugal e noutros

paises, os processos de alfabetizagdo desenvolvidos com base na experiCncia dos

individuos, baseiam-se num conjunto de palavras geradoras que Freire caracteriza de

"palavras grdvidas de mundo", porque, partindo-se do senso comum, procura-se

alcangar um conhecimento mais crfticola:

Figura 6. Educagfio de Adultos freireana na perspectiva de educagio libertadora
(consci6ncia critica)

Fonte: Elaboragio pr6pria.

Freire (1970: 109-110) defende ainda que, atravds das palavras geradoras,

"palavras de desafio e ndo de acomodaqdo", o individuo 6 capaz, atravds de um

processo de descodificaglo, de estabelecer a relagio entre a "dimensdo inicial" (aquilo

que sabe, as suas percepg6es) e "outras dimensdes da realidade" (novos

conhecimentos, novas percepg6es). A dimens6o inicial (ponto de partida), constituindo

o "inddito vidvel' e a "consciAncia reaf', pode tornar-se, pela via da educagdo

libertadora, num processo de transformagio na "consciAncia mdxima posslvel"

(conscientizaqdo). Este processo s6 pode ocorrer atravds do reconhecimento da

necessidade de transformagdo dessa realidade, para o qual o trabalho de

desenvolvimento da comunidade local exerce um papel importante (Freire, 2000: 139).

A dialogicidade que Paulo Freire nos fala (1992:26), no contexto de uma educagSo

comunit6ria, significa o "Direito deles de falar a que corresponde o nosso dever de

escutd-los. Escutd-los [neste sentido] d, no fundo, falar com eles, enquanto

simplesmente falar a eles seria umaforma de ndo ouvi-los."

Com base em palavras-chave, tentamos caracterizar a educagio banc6ria e

educagdo libertadora, atravds do bin6mio consciAncia bancdria/ consciAncia crltica:

'o Em Portugal este m6todo tambdm foi desenvolvido em v6rias experi€ncias. No Alentejo, por exemplo,
o GRAAL colocou-o em pr5tica, nomeadamente no distrito de Portalegre. As ditas palavras geradoras

eram seleccionadas pelo Prof. Lindley Cintra (Pestana,1982:263).

T
Sonho/esperanga/
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adro 4. l,duc Banceria e Libertadora de Paulo tr'reire
EDUCAqAO BANCARIA EDUCAqAO LIBERTADORA

Limitada Aberta

Alienada Integrada

Redutora Libertadora

Submissa Cooperativa

Relagdo de poder Proximidade

Ingdnua Libertadora

Consci6ncia Banciria Consci6ncia Critica

1.2.3. Aprender na sociedade do conhecimento

Qualquer trabalho que se centre na educagAo e formagdo dos adultos - ou dos

individuos, na sua generalidade -, terA de focar parte da sua atengao no conceito

"Aprendizagem". S5o muitas as definigdes que existem e que pudemos constatar no

processo de revisdo da literatura.

Aprender d um acto que nAo conhece fronteiras, nem de espago nem de tempo.

Esta ideia 6 afirmada por Nico, B. (2007:197), quando este autor refere que:

"A aprendizagem ndo temfronteirasfisicas, sociais, culturais ou institucionais. Narealidade,

os conhecimentos que acumuldmos, as capacidades e competAncias que edificdmos ou as

atitudes que desenvolvemos sdo o resultado da totalidafu dos episddios de aprendizagem

que, ao longo da vida e em todas as dimensdes, yamos concretizando".

Opt6mos por seleccionar as definigdes que, de alguma forma, se relacionam com a

educagdo e formagio dos adultos, nomeadamente as de autores ligados a esta 6rea. No

entanto, uma leitura atenta permite-nos verificar que, ao longo da hist6ria, a educagdo

sempre esteve presente. Nos sdculos XVI e XVII, por exemplo, com Comdnio (1592-

1670, fundador da Did6ctica), j6 se prop6e uma escola para a vida toda "que ensine

tudo a todos totalmente" (Manacorda, 1989). Uma educagao para todos que viria a ser

retomada ao longo dos s6culos, nomeadamente na segunda metade do s6culo XX.

Defendia-se, j6 no tempo de Comdnio, uma escola democr6tica, que servisse todos.

Com John Dewey (1859-1952), defende-se a articulagio entre a educagao e a

vida, no pressuposto de que uma ndo pode acontecer sem a outra. A educag6o d

considerada como "uma contfnua reconstrugdo da experiAncia", como nos refere Elias
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(l(XX):2tt). Prrccc cstirr.jii irnplicito rtluilo que virit a dcsignar-sc r\prendizagem ito

[-ongo da Vidr/ALV (Quintanilhn, ]003:25), numa abordagem I relaqlo cntre a

irprentlizagem e o prdprio intlividuo. Este tcrii de sentir ct empowermenl necessririo i
curiosidade e I cxploruqio dus situaqdes, premissas tundamentais para a concretizaqlo

do princfpio de ALV. O principio uprender Jhzendo de Dewey (retomaremos este

conceito com Jacques Delors, em 1996) fttz j'i parte dos pedagogos deste per(odo, o que

nos leva afirmar que os terrnos actuais mais ndo sIo do que conceitos "reconstruidos"

tendo em conta a sociedade actual que nos coloca, perrnanentemente, desatios e com

rccursos a instrumentos tecnol6gicos em mutagio progressiva (Elias, 20m).

No mesmo perfodo, identificamos, ainda, Freinet (1896-1966), que abordou a

psicologia da acqdo, det'endendo que 6 t'undamental ndo separar a educaq[o da vida, um

pouco na linha de pensamento anterior (Elias, 2000).

Consideramos, ainda, relevante o contributo de Jean Berbaum que nos apresenta

uma proposta teorico-prritica para promover o desenvolvimento da capacidade de

aprendizagem (1992). Berbaum propde um modelo tle aprendizagem, designado

PAD6CA (1988), segundo o qual "cts octiviclctdes de uprendizctgem giram em torno de

quutro virtices: us cttitudes, os projectos, us situagdes tle aprenelizagem e a auto-

uvulictEdo" (Nico & Lino,2OO2:762). Para Berbaum (1992:33-34\, aprender 6 " uma

maneiru tle mudar o nossu relagdo com o mundo (..-) tem como finalidade mudar a

nossu muneira tle Jhzer, u nossa maneira tle ver o mundo, no sentido de podermos agir

czm utna muior eticdcia.".

Todos os dias somos convidados a aprender. No trabalho, as exig€ncias de novas

tarefas, as tecnologias que necessitam de outras respostas; com a familia, com os filhos

que hoje frequentam uma escola multicultural, tecnol6gica e estruturalmente diferente

daquela escola modelo tradicionalista do sdculo XVIII ou XIX; em contextos de

associativismo, em que nem nos damos conta que estamos a aprender. De acordo com

as perspectivas psicolSgicas com que se enquadra o desenvolvimento do adulto assim

sio as definiq6es que vamos encontrando. Aos modelos te6ricos da educaglo de pessoas

adultas daremos especial atengdo no pontol.3. deste capftulo.

Os desatios sio um dos maiores impulsos da aprendiza1em. Retomando um

prov6rbio popular, parece-nos que aqui se enquadram ditos populares que,

habitualmente, utilizamos no discurso oral, como "A necessidade i mestra da vida",

" Apreruler utd morrer" ot " Nuncu d tartle parut uprender" . Superar essas necessidades,

como no ret'ere Vendramini (2004:666, citando Cavaco, 2002:32), significa que hd "de
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f ttcto tttrt pro(:e,\:to de uprendii.d7efir". Sc a aprerrdiztgern ltocle tcr l'lretrlrcs cxtrfnsecrls.

os intrfnsecos siitl talvez lqucles clue muis tliffccis siio dc prontovcr nos indivfduos,

porque dependem de fact<lres de rlrdem intcrna cot't'to a rnotivagiio. os interesses

pessoais, a atlaptaqio ao que cada indivfduo tj, enquanto ser humano na sua integridade

(ser cultural, ser social). Carneiro (2001a:21) tem uma cxpressi-ro que ilustra csta

situaqdo " 1tul,sdo de uprender" traduzida numa procura voluntiiria por pa(e dos

indivfduos, tio importante como as of'eftas que possam estar disponfveis. 'Irigo

(20O2c:24) ret'ere que o valor e o potencial de cada um (capital humano) deve ndo s6 ser

gerido mas tem de ser gerado, o que torna imprescindfvel a aposta na educaqdo e na

fbrmaqio das pessoas.

Se aprender 6 importante, nlo menos irnportante tl a capacidade de

"desuprentliz.agem". Autores como Carneiro (2001b:18), Lima (2002:146) e Josso

(2004:23) tratam desta questlo cle uma fbrma muito precisa e urgente nos dias que

correm. Def'endem, todos eles que, para se continuar a aprender, tace is mudanqas

constantes na sociedade, na tecnologia, e nas comunicaq6es cada um de n6s tem que ser

capaz de desaprender aquilo que, I data, tbi necessdrio, mas que, actualmente, jd nio dd

resposta aos desatios actuais. Lima (2002:146) recorre ao exemplo de Mir6 que, de

tanto utilizar a mio direita, perf'eitamente competente naquilo que fhzia, se tornou num

acto puramente rotineiro; enquanto a outra, embora "tnenos stibia e competente, se

u:ssutne mois livre e curiosa pard oprender". Este 6 um exemplo que se transporta para

a aprendizagem geral dos individuos, na medida em que necessitamos de ter uma

educaEio que ndo seja t-eita de actos mecinicos, com fins meramente f'uncionais e

alienados de reflexlo e criatividade, mas antes se construa uma educagdo, como

Lengrand, que assume em 1970, a ideia tle "societlade educcrtiya". Este autor defende

que a educaqdo se deve constituir como " um instntmento tle vida, ulirnentutlo pela

contribuigdo da vitlu, e que preporasse os lnmens pura enJ'rentorem com Axfto us

tarelas e re.tponsobilicludes "( l98l :82), com que se viro deparando ao longo da vida.

Se, por um lado, responder is necessidades significa ultrapassar o desaflo, por

outro, nio ter as f'erramentas necessiirias, ou t0-las num estado desajustado, apenas

contribuird para o retrocesso na aprendizagem e num retrocesso cultural, tecnol6gico,

profissional. cfvico e econ6mico, com os custos que isso tem, tambdm, sob o ponto de

vista pessoal enquanto cidaddos activos, aut6nomos. Na nossa opiniio, aprender

continuamente 6 um indicador de uma maior garantia de autonomia e cidadania plena, jil

que com isso podemos ter liberdade para escolher e tomar decisdes, nlo apenas na
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csl'cra lirbtlrll, ntas crn ttxlas as tlirncnsiles da vitla, ttas quais slllcrgem ils tals

nccessidades que po<lem ser de ordem diversa: individuais, sociais (integraqdo e

llarticipaqao positiva), ffsicas. cxpressivas e de sentido. Neste contexto, toda a educaqio

"tam de ser cofirpreendida no horiz.onte tla educogib pennunente e esta no horizonte tlct

educuEtio ila pessou hurnanu como tal." (Palricio, 1982:78).

Os contextos em que aprendemos, como ret'erimos, sio diversitlcados: na escola,

na famflia, ntravds dos meios de comunicaqlo social, a lntemet, as associaESes, as

cmpresas, as colectividades e os grupos. Desta tbrma, ndo nos podemos limitar a

reconhecer apenas aquilo que aprendemos no "periodo tlito ruttmctl ou udeclltctdo"

(Costa, 2002a: l0). Mas como 6 que aprendemos? Quais os modos de aprender?

A csta questdo encontrdmos algumas respostas em Carneiro (2001b:17), quando

cste descreve tr0s modos de aprender (pertis de quem aprende), complementares entre

si, que procuriimos sintetizar no quadro seguinte. Procuramos associar, a cada modo de

aprender, um dos contextos de aprendizagem jd referidos - formal, ndo formal e

infbrmal - , tambdm referidos por Serra & Carrajola (2008:229).

\daptado de: Carneiro (2(X)1b:17).

Alonso et at (2001:33) consideram que a aprendizagem tem de ser pensada e

organizada tendo em vista a aquisiEdo de competOncias essenciais para aquilo que se

estii desenvolver na sociedade em que estii inserido.

A "tleslocctliz.ctEcio" da aprendizagem das escolas, para outros tempos e outros

contextos, remete-nos para outras aprendizagens, nomeadamente as aprendizagens n6o

fbrmais e as aprendizagens informais (Candrio. 2002: Nogueira, 1996; Bernet, 1993),

5. Modos de
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,lprender ensinado

o Decorre nas primeiras etapas de vida
r Etlucaqf,oinstitucionalizada
r Grupos de lbrmandos com necessidades trdsicas

de educaqio
. Estabelece mecanismos de validaqdo social
o Contributo para a socializagio do individuo

Aprendizagem
Formal

,lprender assistido

o Diversidade de "lugares e tempos"
r Colaboraqio de outra.s pessoas e instituig6es
. Principios de cooperaqf,o, tutoria entre os pares

(Vygotsky)

Aprendlzagem
Nio Formal /

Informal

ilprender aukinomo

a Dimensio subjectiva
Capacidades de rctlexio
Construqio pessoal e social

a

a

,\prendizagem
Informal
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cxistittdo tttti quctn cottsiderc que. qucr a uscola. qucr o errsino tormirl, pcrcleram, dc

algum modo. o cstatuto c pnltagonismo que tiverarn durante siculos (Avila, 2008: 238).

A tnesma autora, tantbdm nos alefta para um aspccto interessunte que 6 o tacto

de sempre terem existido estcs contextos da vida, enquanto contextos de aprenclizagem.

No entanto, refbrqando a sua ideia sublinha-se clue "r) que estd em cousu (...) 0 que nus

.vociedades conternporAneus terulem u ser tlesenwtlvitla.r uprencliaryens t:u.jo v,ulor

ttltrapassa largunente, o tkt pniprio conte"yto tle aqui:;iplo." (2008:238). Tal, relaciona-

se coln um ilspecto ref'erido no Capftulo 3 e clue consiste na transversalidade clas

competCncias, ou seja, com os mfltiplos contextos em que estas podem ser mobilizadas

ou utilizadas.

1.3. Modelos Te6ricos da Educaqio de pessoas adultas

A andlise e compreens[o da educaqlo de adultos i luz das diversas teorias toma a

nossa tarefa dificil, quando queremos seleccionar uma das classit'icaE6es possfveis

dessas teorias. A rinica certeza que temos, parece ser a de que nio 6 possfvel ter apenas

um modelo te6rico que nos ajude a interpretar a educagf,o de adultos e a pr6pria noEf,o

do adulto que aprende.

Entre as classificaq6es que encontrdmos, destacamos as que nos sdo apresentadas

por Os6rio (2005:120), Bertrand (1998:18-19) e Rosiirio Silva (2008). A propostaque a

seguir apresentamos resulta da consulta f'eita a estes autores, tendo sido seleccionadas

teorias que, na nossa opinido, nos parecem ser aquelas que melhor t-undamentam as

nossas percepEio e retlexio acerca do que se entende por educagdo (e fbrmagdo) de

adultos e que serio abordadas ao longo do trabalho.
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6. Nlrxlekrs'l'cririctls rla de ildultas
lftxltlos tcrirlctx .\utores rle rel'erGncia

'\ ,\tttlragogia
conx) tc()riil qlobal da cduclrJio tlc lrdulttls

- Knowlcs, M. S.

B

Icorias srtciuis
- Pcdauouiir"s da conscicntizacio (tcorias da consci0ncia)

Pcdagogia do Dirilogo

- Freire

Pcdagogia Cr(tica
- Haberrnas, Freire, Apple, Mezirow,
Escola tle Frankturt

C

'l'eorias sociocognitivas llruner
Bandura
Vvsr)tskv

t.3.1. Andragogia como teoria global da educagio de adultos (A)

Quem utilizou o conceito de Andragogia, pela primeira vez, fbi Alexandre

Kapps, em 1833, sendo, no entanto, mais divulgado por Knowles (1975, 1980, 1992).

De um modo geral. esta teoria caracteriza-se por considerar que hii diferenEas entre os

processos de aprendizagem dos adultos, quando comparados com os das criangas e

jovens. Apresenta seis indicadores nos quais essa convicAlo 6 suportada: ( I )

necessidade de saber; (2) o conceito de sl; (3) o papel da experiCncia; (4) a vontade de

aprender; (5) a orientaqflo da aprendizagem; (6) a motivaEdo. Na aprendizagem do

adulto, torna-se necessdrio criar condig6es adequadas i sua participagflo, como a

tlexibilidade de percursos ou de hordrios, que sAo abordadas neste trabalho, quando se

ret'erem as of-ertas tormativas para adultos, como sublinha Quintas (2008:22), quando

afirma que se deve "Jacilitar o acesso a meios, Jlexibilizar os tempos e os espa7os de

upren(li1ogem e proporcionar verdadeiras oportunidades para que os formandos

utlultos as possom integrar e prosseg,uir"

Os crfticos desta teoria consideram que ela ndo 6 suficientemente cred(vel,

devido ir ausOncia de fundamentagio cientffica e a uma excessiva valorizagdo do sujeito

individualmente.

Um <los conceitos chave para a Andragogia 6 o auto-direccionamento na

aprendizagem, qve Knowles (1975), define como um processo pelo qual "os individuos

tomum a inicicttivu de, com ou sem o,juda de outros, cliagnosticar as suas necessidodes

tle ttprentli7ugem, Jormular objectivos tle uprentlizagem, identificar os recursos

muteriuis e humunos pora oprender, escoLher e implementar us estrotigias upropriudcts

e uvoliar os resultatlos obtidos" (Quintas, 2008:28-29).
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1.J.2.'l'r:rlrias Srrciais rl|)

Os clementos cstruturantes das tcrlrias sociais siio ils clmses sociais, os

prtlblemas ambientais, as relagdes de pocler. a libertaqio e as mudanqas sociais. Como

te6rictts que as preconizam na etlucaqio tle adultos, cncontramos Paulo Freire, Jiirgen

[-[abermas, Michael i\pple, Jack Mezirow e os pensadores da Escola de Frankturt, lvan

Illich, entre outros, cujus lbntes sio iireas como a Sociologia, o Marxismo, as Ci6ncias

Polfticas ou a Teoria Critica. Nas teorias sociais, integrdmos ils pedagogias da

conscientizaqeio, das quais salientamos a Pedagogia do Dirilogo e a Pedagogia Critica

(Bertand, 1998).

Os tlet'ensttres tlestas teorias clef'entlem, em primeiro lugar. u necessidarle tle cada

sujeito desenvolver a capacidade de pensar e analisar criticamente a educaglo e a
socieclade. E o que Freire def-encle na "Petlagogia clo Oprimido" (1970) e aplica nas

campanhas de altabetizaqdo assentes numa educaqlo de cariz popular e comuniteiria. Em

segundo lugar, sio teorias que valorizam as "concepgAes prdvias" de cada um (Quintas,

2008:23). Sio as convicqdes que os sujeitos t€m do mundo e dos fen6menos que

constituem o ponto de partida para a aprendizagem e para a fbrmulagio pr6pria de

novas percepq6es e conhecimentos. A conscientizaqlo, na relag5o educativa, 6 talvez a

marca mais importante do legado freireano e que 6 expresso numa das suas obras (A

educoqdo cotno prdticu dtt liberclatle), na seguinte atirmagdo:

"Ninguim educu ninguim, ninguim educa u si mesmo, Os lwmens:se eduutm entre si,

tnediati1ukts pelo munrkl " Freire ( 1969:32)

A uma "emerstio dus consciAncias" - que corresponde a uma transfbrmagdo das

mesmas que permitisse uma integraglo e aniilise critica da realidade social - Freire op6s

a. "imersdo tlus consci4ncias", que significa uma domesticagdo do individuo que, dessa

forma, tica prisioneiro de ideias, autonomia e liberdade. No fundo, foi o que Freire

sempre quis combater na educaglo banciiria, em troca de uma educagio

problematizadora e libertadora (cf. Educaqio Banc6ria, ponto 1.2.2.5 deste capitulo).

Para Freire, a Pedagogia do Dicilogo era a fnica via possfvel para o individuo assumir

uma posiEdo crftica tace ir realidade social, que implica "d opropriagiio crescente pelo

Itomem de suct lto.siEiio tlo conte.yto". A essa tomada de consciOncia designa

conscientiz.ctEcio (Bertrand, 1998: I 59; Macedo, 2OOl:71-74). Hd um trabalho

pedag6gico, que se centra na reflexdo e na antilise crftica da realidade, serve de suporte
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1 cssc l)roccsso o que se tornou conhecido nas campanhas de ultabetizaqio (Freire,

1970: l0I ). E tarnbdm usual apeliclar a 'fcoria de Freire como 'l'eoriu da umsci|ncia. A

stta Peduggg1ct elo Ditilogo, como o pr6prio nome indica, assenta no diiilogo e na

comunicaqio cntre os indiv(cluos. E neste aspecto que podemos estabelecer a ponte com

I{abermas.

[-l{ autores. como Macetlo (2001 :74-75) que consideram que Habermas e Freire

se relacionam com a Escola cle Frankt'urt, embora o primeiro mais ligado i Teoria

Crftica e o segundo )r Pedagogia Crftica.

A teoria da acqdo comunicativa de Habermas (2003) constitui-se no

"entendimento racionul tlue se estubelece entre purticipantes tle urn processo de

c.6ttttrnicr4.fto, rpte se dci sempre dtovls da linguagem. " (Rosiirio Silva, 2008:108'

citando Siebeneichler, Flfvio Beno, Jurgen Habermasl5;. Valoriza-se a aprendizagem

transformativa e tm "discttrso racioncrl", como det'ende Habermas, sendo necessdrio

que haja condiq6es especfficas para que isso se concretize como sejam: a informaqio

necessdria, a aniilise dos argumentos, a retlexlo crftica sobre o que acredita e o envolve,

a disponibili{ade para ouvir a aceitar outras perspectivas diferentes das suas (Quintas,

2OO8:25-26).

Estabelecendo uma ligagio da Educagio de Adultos i teoria de Habermas,

consitleremos os quatro aspectos que, na opinido de Rosririo Silva (2008:129)'

contribuem para a qualidade da relaqlo entre "talante e ouvinte", ou seja, entre o

educador e o educando (fbrmador/formando):

(j) d " inteligibilidade" (expressar-se correctamente para que haja compreensdo);

(11) a "vertlctde" (o que 6 dito 6 real);

(iii) a "recti(ldo";

(iv') a " tuilenticitlade " (as intenE6es com que se estabelece esse di6logo).

Entendemos, entdo, a racionalidade comunicativa de Habermas como sendo

aplicdvel ao pr6prio projecto educativo dos adultos, encerrando em si o caminho para a

construqlo do "homem-educado", como nos refere Rosi{rio Silva (2008: I l7).

ts In: Rtt;Ab Cumuniuttitcr e Emunciptrg'io, E<|. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1990' p'66.
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lirn llallcrrnils, it lirtguagern ilssurnc urn ltapel central. E lrrlantlo que iN pcssols

c.rprintetn as suas itleias e prxlern chcgar il uln consenso (Rostirio Silva, 2008:ll9). A
intpot-tittciu tJa circunstCncia da pessoa d unl outro aspectg irnportante no irnbito cla

tcoria da racionalidade cornunicltiva, cotno nos re t'ere il ilutora.

Conhecer tl pessoa e tambim cssencial para que se possa compreencler a

linguagem e a sua ttlrma de comunicar. 'fambdm no processo de Reconhecimento,

Validaqdo e Certitlcaqio de Compet0ncias (adiunte designado RVCC), que 6 objecto tle

cstudo deste trabalho, os profissionais que acompanham o atlulto tlevem ter estes

aspectos em conta, pois o dirilogo e a comunicaqio srio essenciais para se identiticarem

its compet6ncias resultantes das experi€ncias dos adultos. A circunst0ncia em que ocorre

csse didlogo, na perspectiva de Habermas, deve ser uma situaEio "ussente na.sirnetria e

no reciprocitlude " (Rosiirio Silva, 2008: l6l).

A Escola de Frankfurt assume tamb6m um entendimento crftico na fbrma como

procura explicar o modo de pensar do homem actual. Os te6ricos crfticos da 2., Geragio

da Escola de Frankf'urt criticam o modo como o conhecimento do pensamento modemo

tbi alterado, passando a ser um conhecimento reduzido ao saber t6cnico. Este suprime o

pensamento crftico e "uprisiona [os indivfduosl no presente" (Rosiirio Silva,2008:61-

62). A uma menor subjectividade dos intlividuos, corresponcle, na opiniio <la autora

ref'erida, uma perda de autonomia. O sujeito 6 percepcionado como um meio, como nos

ref'ere a mesma autora, uma vez que ".. ..o pniprio sujeito i visto upenus crsmo meio e jci

ndo mois como.fim. Por outrds pulavras (...) tocla u interacgr-n i reduziclaa relagdes tle

poder." (2008:70).

Mezirow (Rosdrio Silva, 2008:l6i-170) def'ende, por seu lado, que a

aprendizagem s6 pode ocorrer atravds do pensamento que envolve reflexSo cr(tica.

Tendo em conta que o nosso objecto de estudo 6 o Processo de RVCC, iremos

estabelecer algumas ligagdes entre os aspectos te6ricos que estamos a abordar e o
pr6prio processo. a que chamamos "junelos de ligcrgdo uo proce.sso cle RVCC".

Umu primeira janela de ligagdo uo Proces.so cle RVCC...

Estubelecendo uma arutlogjtt entre o pensomento de Mez,irow cotn o processo tle

RVCC, tumbdm d necesscirio ctssumir esta postura tle refle.rtio e ntio openas o

itlentilicuqcio dus uprentliz,ug,ens e ctmhecimentos traduz.{t'eis em compet0ncitts

inscritcts ruts refbrenciais deJinido.r. Er.sa reflexdo tleve ucompctnhar e estar presente

t'to construEiio do porteJolio tlo odulto. As experi\ncius ctnteriores .stio Jimdamentai.s,

tttl como uconteL'e no :;istemu cle RVCC.
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llosiirio Silva (l(X)tt: 177) rctirrqa ainda que csta posiqito c o pcnsallle llto

retlexivo t:stiio tanto rnais presentes, quanto se avanqa na idade adulta pois, como

sublinha, ".jd lnuve muis uportunitlatle:; tle testur u sutt wrlidtule ut conf'rontd-lo com d't

.sttcts prriprius e.rperi1ncius (...) [aquilo que 6| reul e signiJiccuivo nils sttus vidus".

Em sintese, cm Freire ilssume-se a relevincia da Pedagogia libertadora

(dirnensio pessoal e social) e, em Habermas, a teoria da acqio comunicativa como

elemento f'undamental da aniilise educativa crftica (Macedo et ul, 200l:74-75). Mas,

vejamos alguns dos traqos de complementaridade entre estas duas visdes, apontadas por

Mnrrow & Torres ( 1998: 126-132, cit. Macedo et al (2OOl:76):

1.3.3. Teorias sociocognitivas (C)

Os elementos estruturantes das teorias sociocognitivas s6o a cultura, o meio

social, o meio ambiente e as interacE6es sociais. Como te6ricos que as preconizam. na

educaqio de adultos, encontramos, Bandura, Bruner e Vygotsky. As teorias sociais t6m

ils suas tontes em tireas como a Sociologia, Antropologia e a Psicossociologia

(Bertrand, 1998).

Aprendizagem social

As teorias sociocognitivas definem-se, entre outros aspectos, por considerarem

que a aprendizagem 6 essencialmente social. Matos & Carvalhosa (2000:168) ref'erem

adro 7- Sintese de no trabalho de Paulo Freire e Jiirgem Habermas

- "umbos os .tutores se baseiam na .liktso.fia e na teoia social continental (europeia) para a exploragdo dos

problemas muis crtrciais los trossos tempos" ( 126)

- "ttmbos utilizam livremenle elemenkts retinukts tte pruticcunette to(lcts us disciplintts das ciAtrcius humanas,

ttrovimentuntlo-se em liversas correnles dessus ireus" ( 126)

- "amhos tlesenvolverarn ling,uagens esotiricas e t'onceitos ledriats marcantes no quadro inlernacional lus
ti\ncias socittis, por e.remplo, a esfera piblica tlemocruitica e a situagdo de cliscurso ideal , de Habermas, e a

educctqdo para c liberragdo e a conscientiangdo, de Freire" (126)

- " r.,present.tm ptsicionumenkts de resisfttrciu d racionolizagdo da etlucugdo como pretexto de ttptimia4'do lo
lesenwtlvimettto econimiut,... " ( I 29)

- "os pensamentos tle umbos prestarctm sempre especial atengdo ds crises da suas sociedades de <trigem,

respectivamente, o Brasil e u Alemanha" ( I 32)
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(lue "/ o tonte.\to .\ot:iul que .l'onrc(:e uo ituliy[duo os mtxlakts tle uprentli1ugem e .fitce

uo tluul o individtn lesenwtlve o seu quudru pesxxrl de e.rpec.tutivus".

Vygotsky teve um curto perfodo de vitla ( ltt96- l9l4). No entanto, o suficicnte.

dizemos nos, para que marcasse prot'undamente as teorias cla aprendizagem, bastante

actuais e divulgadas por toda a Europa e EUA (Fontes & Freixo, 2004; Betrand, 1998).

Ret'ere Durante ( 1998: l6) que:

"() se r ltumuno, cle:xle que nusc:e, estd cm interacgdo com o seu !1rupo sttciul, inserido em

umu letenninuda cullura. Ersrr interucadrt permenente (...) o intlividuo t'tti-se

t t p n t p r i u n tkt, u t ruv I s d e p roc e s s o.s de in t e rrut I i z.u 1; ti o. "

A aprendizagem, para Vygotsky, 6 um processo social que tacilita a

aprendizagem do outro. Na sua obra, Pensamento e Linguagem (publicada em 1934 e

que foi o seu tiltimo livro), Vygotsky analisa as rela,.^6es que, na sua opiniio, existem

entre pensamento e linguagem. Na sua opinido, a aprendizagem precede o

desenvolvimento. De acordo com o autor, uma caracter(stica essencial da aprendizagem

ti c;ue ela desperta v{rios processos de desenvolvimento internamente, os quais

tuncionam apenas quando o individuo interage com os outros. Assim sendo, "o

desenvolvimento niio 6 dpends o que estd mnadurecitlo, mas tambim crs funqdes que

estdo em processo de umudurecimento" (Vygotsky, 1934). E por isso que corresponde

is aprendizagens f'eitas e aos conhecimentos jd adquiridos e tamb6m ao que podemos

vir a ser. Emerge daqui o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ou

potencial) - ZDP que coffesponde (de acordo com Fontes & Freixo ,2004: l8 e Frawley,

2000:102), n " distfrncia entre o n[vel de desenvolvimento reol tle uma crianga (ZDR)

(...) e o nivel mais elevado de desenvolvi,nento potencictl eleterminaclo pela resoluqdo

de problemas .sob a orientaEdo cle um udulto ou trabalhando com pores mais eJicazes

(ZDP)",

A teoria de Vygotsky dif'ere da de Jean Piaget (na sua Teoria dos Estddios de

Desenvolvimento - teoria construtivista do conhecimento), quando este riltimo defende

que a aprendizagem 6 condicionada pelo desenvolvimento cognitivo do indivfduo

(Fontes & Freixo, 20O4:16-11). Em Vygotsky, a linguagem 6 um instrumento essencial

que aproxima os indivfduos no processo de desenvolvimento da aprendizagem.
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Umu segunclajanela de ligctgtitt rn Proce:ssrt de RVCC...

Hd tlois aspectos cotn ()s tluttis potlerruts estubelecer umu seg,wulu iunelu de ligug'titt tut

processo de RVCC: o primeiro, porque no proL'esso lrd lunbim urn truhulho do udulto

co,n os sel$ p(ffes (outros udulUts que kmbim estdtt tt reulizar o pntcesso) e todos os

tdcniuts t1trc constituem u equipa ticnicu e peclagrlgica do centro; o segundo, porque lui

uma tlimenscio retrcspectiva e wna tlimensdo prospectiva, no sentido de uiudar o udulto u

utlquirir muis conhecimentos, 0 que estd presente no ftnnrento da formagdo

complementar, por e-remplo. E ,um esse complemento formutivo, tlisponibiliz,ado pela

equipct, que o utlulto ptxle mingir outros nfueis tle desenvolvimento. Isso constittri o

potencial qtrc estilva em si, no cumpo tlas impossibilitlodes, tornado dg,ora em cumpo de

possibiliclatle.r (srrces.so.s ), com totlos os l4unhos que tlai poderdo tlecorrer nas vdrius

tlimens\es tla vida (que tentaremos unulisctr na componente prdticrt deste proiecto).

Atravds tlo seguinte esquema, procuramos explicitar melhor a teoria

socioconstrutivista ou s6cio-hist6rica (Bertrand, I 998) de Vygotsky:

Figura T.Zonade Desenvolvimento Proximal (ZDP\ de Vygotsky

Aprendizagens
realizadas

Campo das
Possibilidades

x '$;;t;ii;iiii'ti/ffi.#
x * 

' -; I r ' ' .''" "X . ' .. , -i,, .,:..''"' .;..'. i:- '''' ''::'- :; .. : ';' ', .r. --^. .

ZDR X
tu.
H
N

xxx
Fonte: Elaboraqilo Prt6pria,

Ap re ndizage m C o o p e rativa

Importa ainda talar da Aprendizagem Cooperativa, pois a aprendizagem social

de Vygotsky assenta no princfpio da cooperagdo, como elemento estruturante para o

desenvolvimento ,JaZDP. A aprendizagem cooperativa tem, na sua constituiqio, alguns

componentes essenciais (Fontes & Freixo, 2004:29):
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rildro

!'onte: &'ontes & l'reiro (21X)4:29).

Apresentamos. de seguida, uma terceira'Janela de ligaqio" ao objecto de estudo

desta investigaqlo:

Umu terceira janela de liguqtio tn Prucesso tle RVCC...

Ctnrut ruts relbrem os uutores,supru releritlos (Fontes & Freixo,2004:45-46), hti

determiruulos pttpiis, tto Ambito tlu uprentliz.ugem ctxtperativtt, que s[io tumbirn

c'aracter{sticos do trubulho que d Jbito rtos Centros RVCC, nomeudamente pelo

Prutlissiorutl de RVCC. Este ussume-lie co,no: rt ohseryutlor (regista e onota factos
relutudos), o.tucilitador de comunicut'do (estimulantlo a porticipugiio, sobretudo puro os

utlultos firenos uutdrutmos), o concilictclor (que encontja, tld incentivo, sugere, ...), o
veriJicudor (no tlecorrer tla constntg'iro do portejblio, veriJicundo se o udulto vui

cumprirulo com o e.rigielo) e o intermedidrio entre uquilo que o udulto.foi, e i no presente,

e uquilo que poder(r vir u ser.

1.4. A evolugeo dos conceitos e do estatuto da Educagio e Formageo de Adultos

(contexto internacional)

A Educaqio de Adultos fbi ganhando algum sentido, ao longo do s6culo XIX, no

que respeita a duas irreas tundamentais: por um lado, a instrugdo elementar e, por outro,

a tbrmaEio cfvica. Com a formaqio dos sistemas escolares e o alargamento da

escolaridade, associado a movimentos sociais de massas que se desenvolvem naquele

perfodo, veriflca-se, em viirios pafses, a evoluglo da educagdo de adultos. Na

Alemanha, por exemplo, as raizes hist6ricas da educaEdo de adultos remontam ao tempo

do lluminismo ( 1,184), mas socialmente, esta surge ligada )rs lutas contra a burguesia,

por parte do proletariado e da primeira contra o f'eudalismo. Entre 1919-1933, por

exemplo, surgem a( as Escolas Superiores Populares (Volkshochschulen); consolidou-se

o terrno de tbrmagdo contfnua (weiterbildung), em detrimento do termo mais antigo

EtlucctEtio tle Atlultos. O primeiro 6 mais associatlo ao contexto profissional e o segundo

i educaqdo geral, como sublinha Lattke (2008:41. Al6m da Alemanha, hii jri uma

d. esscnciais rlit A C lYil
lrrtcrdcpendenciu lxlsitivu lnteracqio cstintulante licnte a tiente

l{csprlnsabilidadc individual i\ctivirlades intcrpcssoais c de gnrpo

Avaliaqio do Crupo
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'"tradiqao centeniiria" nos parfses cscandinavos, no R.eino Unitlo c lt()utros, cotllo Franqa

e ttiilia. Alguns exemplos, que encontriimos uo nfvel de instituiqdes c sistemas de

educagdo de adultos, sdo as Universitlades Populares tamb6m existentes nu Espanha e

na Sudcia' a "Lei clas 160 horas" r6italiana (Melo, A', 1997:54), a tbrmaqdo contfnua na

FranEa, a Universidade Aberta na Inglaterra e os Circulos de Estudos criados na Su6cia

e depois ditundidos por todo o mundo (Melo, A. et u1.,2002:66-67).

At6 i II Guerra Mundial, o que se veritica sdo iniciativas sociais nio estatais

provenientes de associaq6es, sindicatos, igrejas, etc. A tomada de consci€ncia dos

dit'erentes papdis desempenhados, nomeadamente no plano politico. social, laboral,

conduz a que a educaglo seja cada vez mais observada enquanto oportunidade de

<lesenvolvimento e de melhoria das condig6es de vida (G6mez et ttl., 2007).17 As

iniciativas que, entretanto, surgem sio entendidas como tle ":;eg,untla oportunidetde",

como as campanhas de alfabetizagdo, que tamb6m se realizaram em Portugal, na ddcada

de 50. atrav6s do Plano de Educagdo Popular (1952), como veremos posteriormente. A

par do paradigma escolar, em que se integram as iniciativas de adultos neste perfodo,

Santos Silva (2001) identifica "3 novas perspectivas programdticas":

(i) Afirmagdo da quest6o da qualificaqio e da formaqSo profissional, que assume

uma importdncia crescente ao longo do s6culo XIX, pois tinha uma fungio

t'uncional, econdmica, com vista a melhorar o sistema capitalista industrial:

"As trunsformdg1es constantes do tecido irulustrial e do tercidrio e os vulores utingidrts

pelo tlesemprego :;6 uumentaram a centolidade de tais questdes nos puises

i ntlust riu liztdos,... " (p. I 3)

Sobre a educaglo profissional, Roger Gr6goire (1966, citado por Roux, 1974)

considera este tipo de educagf,o como uma drea que "ubrange todas as Jormas

cle preparttgdo ou aperfeigoomento para uma octividade proJissional,... ". Roux

atirma ainda que surgiu na d6cada de 70 do s6culo XX, para substituir a nogio

de ensino t6cnico, o qual "teve urn estatuto de parente pobre", e que foi

In Destina-se aos uctivos que nlo tenham o ensino obrigat6rio, os quais t6m direito a 160 horas por ano
para tiequentar acgires de tbrmagio que depois lhes permitam obter a equival€ncia a esse nfvel de ensino.

'' Sugere-re a leitura tte: C6UEZ, Jos6 Ant6nio Caride; FREITAS, Orlando Manuel Pereira de &
CALLEJAS, Ccrmiin Vargas 12007). Etlucugfro e Desenvolvimento Comunitdrio ktt'ul. Perspectittts
Petlagdg,it'tts e Sociuis da Sustentobilitktde.l." ediqio. Porto: Prof'ediq6es, Lda. (explicitagio do bin6mio
educagdo e desenvolvimento).
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corrlutildo l)cla llogiio tle cducaqiio pro[issional considerado urn "ctt:sitru tle

<'la.s:;e " (p.J4).

(ii) z\lteraglo da concepqio de alfabetizaq5o e dos rnitodos utilizados. No

infcio dos anos 60, aposta-se, cada vez mais, na ulfttbetiz.ttEdo.funcional delinida

como "utmbinugdo entre u uquisiqdo tlu leitura e da escrito e u Jbrmugdo tle

huse, desigttudumente prrlissionul,..." (Santos Silva,2001:13). Surgem, neste

perfodo, as Carnpanhas de Alfabetizaqlo, em Cuba, ap6s a revolugdo,

propagando-se, tamb6m a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, num

processo de conscientizaqio jti ret'erido e que se desenvolve num contexto de

Educaq io popul arlcomun itiiria.

(iii) 6 Movimento de Educaqio Permanente: a Educaqio Permanente 6 uma

necessidade que, teoricamente, remonta a periodos muito antigos. E nos anos 70

que, sob a 6gide da UNESCO, se vem afirmando. no campo da educaEdo e da

filrmagio. E tamb6m visto como um direito consagraclo num sistema geral cle

reconhecimento como ref-erem Pereira, Falcio & Mota (1998:34). Tamb6m

Caniirio (2000:87-88) concorda que este movimento significou uma ruptura com

rl modelo escolar, contestado fortemente por Freire, por exemplo, mas tamb6m

por [van lllich, detlnindo-o enquanto "princ(pio reorganizctdor cle todo o

proL'esso educutivo" em que se percepciona "a pessoa como .sujeito tla

Jonnug[io".

Em 1965, Sim6es define EducaElo Permanente como uma educagdo que

prospectiva e orienta, garantindo a integragdo e desenvolvimento pessoal e social de

cada indivfduo.

A Educagio Permanente parece ser uma problemritica antiga embora a sua

aplicaqdo e dinamizaqio sejam mais recentes E na d6cada cle 70 que se generaliza em

vdrios paises. Teremos oportunidade de desenvolver (cf-. 1.4.4.) este "movimento",

evidenciando-se, desde Jtd, a complexidade que encerra pelos significados e

interpretaq6es que tbi tendo ao longo dos tempos (Loureiro, I. et a1.,1983).

Compreender a evoluEio da educaqdo de adultos, no contexto internacional e

nacional, tamb6m exige que conheEamos o contexto polftico. hist6rico e social em que
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os Pafses se cnc()ntranl quando tlccidern criar cstruturas que possilln rcsptlndcr is

nccessidades tirrmativas dos indiv(duos e das sociedades cm geral.

Criffin ( 1999, cit. por Melo et al, 2002:l l0) aponta para 3 modelos de politicas

sociais que sustentam as acqoes na iirea dos adultos. e que estio permilnentemente

presentes nos discursos de Caniirio (2000), Quintanilha (2003). Lima ( 1994,

1999.2000), Melo (1997,2000. 2001, 2005, 2006) e Sacristiin (2008).

Os modelos ref-eridos sio os seguintes:

(itl o "modelo progressivo social democrata", muito caracterfstico dos Estados

- providOncia, a seguir ir [I Guerra Mundial;

(b) o "modelo de politicas sociais criticas" associado a perspectivas crfticas

(lvan lllich, Paulo Freire, Apple, Stanley,...);

(c) o "modelo reforma social neoliberal", com a afirmaqio de Estados com

lnenos intervenEdo e protagonismo, sendo este assumido pelo mercado e pelo

capitalismo, numa l6gica de profunda individualizagio. Do estado ir sociedade

civil, onde cada um deve assumir a aprendizagem ao longo da vida como uma

necessidade "tle incitbncia muis indiviclualista, J'ragmentotla e instrumental"

(Melo et ul.2O02:llO).

O primeiro dos modelos ret-eridos surge ap6s a [[ Guerra Mundial e toi um

mo<lelo com fbrte divulgaEio por parte da UNESCO, def'ensora do princfpio do acesso e

da igualdade de oportunidades atrav6s das pol(ticas sociais. A educagdo 6 entendida

como "urn bem cle nutureza colectiva" (Unesco, 1996: 160) e um "tlireito sttciul"

(Law, 1998), como nos apontam Lima (2002:133) e tambdm Melo & Benavente (1978).

Neste per(odo, a Educaqlo Permanente teve um grande desenvolvimento em vfrios

pafses.

No segundo modelo, Lima refere que tambdm hii uma def'esa das politicas

priblicas de tjnanciamento e a organizaEfio da sociedade civil atravds de iniciativas que

promovam o associativismo e o desenvolvimento comunitdrio e local (Lima, 20O2:

I 33).
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No tercciro tnodelo, l-ittta considcra que o conccito tle cducaqiio tiri substitufdo

lx)r um conccito de aprendizagem mais "irrrlivitluulistct, l'rugmentutla e instrtunentol",

com utn "pupel mtninn pdrd o Estudo" c um maior protagonisrno da sociedade civil e

dc catla individuo. orientados por objectivos competitivos numa l6gica de mercado E o

prdprio que afirma (Lima. 2002\ que a educagio passa a ser considerada:

"utn bem de ctmsumo (...), sri plenamente eJicuz. quarulo utilizu&t contrd o outro, com

tnenos (o,npet0ncius puro c()tnpetir" (op.c'it.,: I34).

A prop<lsito rJo "modelo reforma social neoliberal" gostarfamos, ainda, de

apresentar duas ref'er0ncias, na rnetlida em que 6 o modelo pol(tico-social em que nos

cncontramos, actualmente. A primeira ret'er0ncia decorre do individuo, na sociedade

actual (do conhecimento e da infbrmag^do), ser o responsiivel pelas suas escolhas,

tlecisOes, resultando, ou nio, r:m termos da melhoria sob o ponto de vista pessoal,

social, protissional, empregabilidade, na medida em que isso ndo depende dos outros

mas de si, na "sua copucitlude tle ffugar, u priori, um correcto percurso.formativo e tle

utnstntir uma biogrt{'ia rucionul de aprenclizagem, capctz cle produzir elevudos niveis

de empreg,ttbilidctde, tle competitividade, tle adaptabilidade e cle mobilidade" (Melo er

u|,2002: ll0\.
A segunda ref'erOncia 6 sobre o entendimento que Sacristdn (2008) tem sobre

csse modelo, como uma pol(tica de orientaglo neoliberal, que surge associada ao

processo de globalizagf,o que se vem sentido desde os anos 80 do s6culo XX, referindo,

a este propdsito, o seguinte:

"...tem rut mercudo o.seu ei.uo de reJer4ncict" t'otn "o esvozidmento do Estaclo posto ao

se.n,iqtt da satisfaE'iio dos direitos bdsicos dus pessous e, em particular, o cla educagiio em

rondiq1es m{nimas de igualdade " 12008:29).

1.4.1. Actuaqio de organismos internacionais na Educag6o de Adultos

No campo da Educaqlo de Adultos, no s6culo XX, sio diversos os organismos

internacionais onde t€m sido questionados e ajustados os princ(pios, caracterfsticas e

orientaqdes politicas para a educagdo de adultos, produzindo e divulgando documentos e

declaraq6es. Um dos mais importantes, tem sido o papel da OrganizaEdo das Nagries
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Urridas para a Educaqao. a Ci0ncia c a Cultura (UNESCO - Unitetl Nutirtns h)tlucutiorutl,

.\cientiJic, tmcl Ctilturul Orguniz.ution, ciiuJa cm 1945) mas tarnbdm o Consclho da

Europa, a Comissf,o Europeia. a Organizagdo para a Cooperuglo e Desenvolvimento

Econ(rmico (OCDE) e a Organizaqlo [nternacional do 'Irabalho (OtT). Tcntaremos

"desenhaC' o papel destes organismos, de uma tbrma global e integrada, j{ que o que se

produziu em determinadas circunstincias decorreu de medidas anteriores. que. por

mutlanqas conjunturais ou estruturais, ou inetlciicia at6 de algumas dessas medidas, tbi

scn{o retormulado no sentido de dar resposta }r populagdo adulta, no que I tbrmaglo e i
cducaqio diz respeito.

1.4.1.1. o papel da organizaqflo das Naqfies unidas para a Educaqio, a

Ci0ncia e a Cultura (UNESCO) na Educagio de Adultos

A UNESCO (AgQncia da ONU para a EducaqIo, Ci€ncia e Cultura), conforme jii

tbi ref'erido, tbi instituida em 1945 (Natale, 2003:55) e desempenhou um papel

importante na alfabetizag6o e na educagdo b6sica de adultos. As ideias f'undadoras na

eclucagdo de adultos que vem defendendo encontram-se em autores como Egdar Faure

et ul. (1972), Paul Lengrand (1975) e R.H. Dave (1976). Mais tarde, outros, como Paul

B6langer & Ettore Gelpi (1994) e Jacques Delors et ul (1997) assumiram protagonismo

relevante no trabalho da UNESCO.

A UNESCO 6 um organismo que tem promovido a educaglo perrnanente cujo

principal objectivo tem sido a construgio de uma sociedade que permita a aprendizagem

de todos, em todos os tempos e lugares.

Com o seu patrocinio, a primeira Confer0ncia Internacional sobre Educaqlo de

Adultos realizou-se, ainda, na primeira metade do s6culo XX, em 1949, na Dinamarca e

a riltima, no Brasil, em 2009. A VI CONFINTEA decorreu, pela primeira vez, num pais

tla Am6rica do Sul, no Brasil,18, como a seguir se apresenta no Quadro 9:

FINTEAS)

rBhttp://www.google.pt/search'lsourceid=navclient&hl=pt-B R&ie=UTF-8&rlz= lT'IHPEB-pt-
BR[rf257Pt327&q=viacentintea+brasil, acedido em 24.1 0.2009'

ro 9. Confer0ncias Internacionais da UNESCO sobre Educaglq 49 44ultos (CON

Designaqiio Local Ano

I CONFINTEA Elseneur (Dinamarca) t949

II CONFINTEA Montreal (Canadd) 1960

III CONFINTEA Triquio (Japdo) 1972

IV CONFINTEA Paris (Franqa) r 985

V CONFINTEA Hamburgo (Alemanha) I 997

VI CONFINTEA Bel6m do Parii t Brasil) 1009
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1.4.1.1.1. Cont'er6ncias lnternacionais da UNtiSCo sobre a Educaqio de

,\dultos ( CONt'IN'IEAS)

i) I C0NFINTET\

A I Cont'er6ncia Internacional realizou-se em Elseneur (Dinamarca), em 1949.

Nela participaram 27 pafses (sobretudo do rnundo ocidental), 2l organizag6es

internacionais e 106 delegados.

Confbrme ret'ere Natale (2003:55), prevalece, nesta cont'erOncia, a discussiro cla

dictltomia entre a irrea da altabetizagdo e a educaqio de adultos cldssica, propriamente

clita. Dia 1lt)79:12-18) ref'ere ainda que. nesta primeira CONFINTEA, na "decloruqdo

de princ[pio" se detine o objectivo da educagf,o de adultos, o qual "tem por taref'a

:stttistazer os necessitlodes e uspiruE1es do udulto em totla a sua tliversitlatle."

Ctrntbrme ret'ere Dias (1979:l l), esta primeira confer6ncia "funcktnu como uforgu

t'tttctlizudoro ela convergdncia e conjugctgdo de ideias, tendAncius, aspiraqdes e e.sforgos

que llerum o clima em que voi ganhur ropidamente consisftncia o conceito e u
reulidude de um novo sector educcttivo: u educugdo tle udultos."

Do relat6rio produzido clesta conf'erOncia, reformaram-se algumas ideias essenciais

is prirticas de educaglo de adultos que se viriam a implementar. Assim, de acordo com

Dias ( Dias. 1979:l l- 12), destacaram-se:

Satisfaglo das necessidades e aspiragdes do adulto em toda a sua diversidade;

Promogdo da formaqdo econ6mica, social e polftica dos adultos a partir das suas

actividades de todos os dias e das suas preocupaE6es fundamentais;

Favorecimento do desenvolvimento de uma atitude de espfrito cientifico pondo

em eviddncia a repercussio social das ciOncias;

Fomento de uma experiOncia artfstica em qualquer das suas dimensoes, as

actividades recreativas e, nos pafses menos desenvolvidos, a instruqio

clementar.

Hii uma preocupaEio em distinguir a educagdo de adultos da formagio profissional.

Pretende-se implementar uma educaEio de adultos que seja Jfuncionol, e por isso, ela

deve proporcionar "tun complemento tle eclucctgdo em diversos planos: orientoqtio

a)

b)

c)

d)
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ltxtfis,siontil, .lonnuq'do pn{'i,;.sionul, L'ut':;o,t le qtetftiQoufircnto, lewuukt rl.r,rirtl os

tululto.s il encurur u suu prtll'issfro cornrt nteio de culturu. " (Dias, lt)7t): l2)

Contirrme sublinha Dias (1982b:9), transparece, nesta cont'er0ncia, a vontade de

quebrar as fronteiras entre os sistemas de etlucaqio sri para jovens s os dos adultos,

irnportan<lo, antes de mais, "incrententctr usllirmulus tle cooperugdtt entre umbos (...)"

para que como consta do relat6rio final, se possa "JZtcilitttr u transigtio da iuventucle

pdra 0 vitlu udulttt".

Em sintese, desta confer€ncia, resultam objectivos e caminhos a seguir na

educaqio dos adultos, como nos ref'ere Dias (1979:12\:

a) Encontrar uma resposta is motivaqdes e necessidades dos adultos;

b) Adoptar os mdtodos e tdcnicas mais adequadas;

c) Recorrer irs iniciativas de cardcter privado, priblico e de cooperativo;

d) Contribuir para o desenvolvimento geral dos povos (nas diversas iireas) e

para a Paz Mundial.

ii) II CONFINTEA

A II Confer6ncia Internacional realizou-se em Montreal (Canadii), em 1960. Nela

participaram 5l estados (a maior parte pafses do Terceiro Mundo) e 5l Organismos

internacionais.

O tema desta II CONFINTEA tbi "A EducaEdo de Aclultos num mundo em

tronsformagdo" (Dias, 1979:20-30). Assistimos a um tenr5meno de "mutagiicr" das

sociedades devido fundamentalmente ao progresso cientifico e tdcnico que se verificou

e, com isso, a necessidade que se sentia para analisar os problemas e os desat'ios

colocados. Assumem-se os problemas como pertencendo ao mundo, no geral, e ndo

apenas ao sujeito individualmente ou a um conjunto de paises em particular. Dias

(1979.22) salienta que "d tecnologia saltou us lronteirus rtctcionctis (...) ulargou rts

lrcriKtntes tlo homem e tornou pequena a sud cotnlmidade."

Na DeclaraElo da Conf'er0ncia, 6 clara a exigOncia que se f'ez aos povos no sentido

de que considerassem a EducaEdo de Adultos como uma " pdrte normal" e que os

governos a valorizassem enquanto tal, como uma " parte necesstiria dos seus sistemtts

etlucutivos" (Dias, 1919: 14).
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,'\ lllirbctizagtitl d ussutnida conlo r.nna prioridatle cntent-lida como l'actor dc

integruqio sociul (Nutale, 1003:56) c de um pluneumenb integnulr, que contribua em

sfntese para o dcscnvolvirRento geral dos puises (Dias, 1979: l4).

Em 1951, ti assinado um Acordo lnternacional sobre a Educaqlo de Adultos. Os

rcsultados das rnedidas tomadas para erradicar o analtabetismo tbram analisados em

Tcerio (1965). Confbrme ret'ere Silvestre (2003:87) "correrum rios de tlinheiro nesse

.\entido (...) ltnasl o.r resultudos.;[io lesolcttktres". Houve depois que fazer uma

reorientaqio para o conceito de Altabetizaqdo Funcional e que este teria de se organizar

"am.limqtio dus nece:;sidude.s, problemas e intere.yse.s /o.s utlultos" (op. cit.:87). Na

d6cada de 60, viviam-se tempos de tbrte contestaglo do sistema educativo escolar.

Segue-se um perfodo de movimentos de massas nas instituig6es de ensino superior e,

cm 1968, vive-se a crise ,Je " Maio cle 1968" .

A educaqdo de adultos, neste periodo, passa, entdo, por uma fase de

reorganizagio, sendo ideia aceite que a mesma 6 uma parte importante do sistema

cducativo. Veriflca-se a existOncia de ref-er6ncias ao conceito de Educagio Permanente,

que viria a ter o seu auge na tldcada de 70.

iii) m CONFINTEA

A III Confer6ncia Internacional realizou-se em T6quio (Japdo), no ano de 1972.

Participaram 86 estaclos e vdrias organizag6es internacionaisle.

Se, anteriormente, "tt etlucctqiio escolur e u educagdo/furmagdo de etdultos erun 2

,subsistemcts de um processo de educagdo/Jbrmagdo permanente, passuvum ugora d ser

cluus Jhses tle um inico processo. Como tul, dejbndittm os participantes nestos reuni1es

que os recursos clevium ser ecluitcttivumente tlistribuidos pelos clois .subsistemas.", como

sublinha Silvestre (2003:88). Em 1976,6 aprovado, pela UNESCO, numa reunido que

ocorreu em Nairobi, um documento que tomou o tftulo de "Recomendaqso sobre o

Desenvolvimento da Educagio de Adultos", onde hii um pariigrafb dedicado a esta

relaqio deseji{vel entre a educaqdo dos adultos e a educaglo dos jovens, como ret'ere

Dias (1982b: l0):

",1 etlucug't-to tlos jovens deveria ser progressiwunente orientatla pura a educugdo

pennunente, tenckt em conta u e.rperiAncio udquirida no imbito da eclucugtio tle utlultos,

'' A lista de participantes encontra-se em Rapport Finul, Annexe VI, pp.87-104.
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(, tL,ildo (D, r,i,\tU l)r(pUrOr (),t .i()t,..tt,\, qu(tlquer (lue .\c.id il .\uU t)rig,Ptrt \()(iil1, purU

ltcneliciurem dtt adttctti'tio de tululkt"s rttt t'ttntribttit'e,n Purd elu.":')

Em Nairobi, a Educaqlo de adultos 6 definida como sendo (Dias, l9tt2a:6):

"Lr totulidatle dos pntcesxts or,guniztukts de etlucogiio, tluulquer que seja o cttnteido, o

rtivel rtu o mittxkt, quer .rejum formais ou ndo formais, quer pnilon,guem ou substituum u

ttducugtio iniciul minil;truda nus e,rcolus e universitlades e sob u.lbrmu de uprencliaryem

pnlissionctl, ll,roqas tuts quuis us pessoas c'onsideratkts utmo utlulkts pela societlude ct

q.,e pertencem desenwth,em us st.tts dptidiies, enriquecem os seu.9 conhecimentos,

melhortun ds Tuas qualiJicugAes kictticus ou pn[issittnais ou lhes ddo u,nu nova

ttrientugtio, e litzem evoluir (rJ .r!l(l.r utitu(\e., ou o seu co,nportu,nento rut dupla

lrcrspectivu tle um tlesenwtlvimento inle,grul do lnmem e de wnu Purticipuedo ,ro

desenwtlvimento sociul, eumimico e cultural. equilibra&t e irulependente."

A Educagdo de Adultos devia, pois, ser dirigida para os rnais desprotegidos, sob o

ponto cle vista social e econ6mico. Torna-se prioritdrio eliminar as elevadas taxas de

analtabetismo. Em 1958, a detiniqlo de analfabeto, na Conf'er€ncia Geral da Unesco, 6

assumida da seguinte fbrma: "toda u pessod incapaz de ler, escrever e compreender

ttma e"rposigdo simples e breve de factos relacionodos corna sua vida didria. " (Candrio,

2000:52)

A este prop6sito, importa apresentar os valores do analfabetismo, a nivel mundial

(considerando a populagAo mundial com mais de l5 anos). O autor ref'erido

anteriormente sublinha que a taxa de analfabetismo at6 tem vindo "u decrescer de

Jrtrma continuttda" ao longo da2." metade do s6culo XX. No entanto, vai aumentando o

nfmero total cle analtabetos. Associado ao tactor de crescimento populacional elevado,

entre outros, a verdade 6 que os ndmeros nAo s6o deveras animadores (Candrio, 2000:

5l -53):

o 1950: 700 milh6es de pessoas analfabetas (correspondendo a 44Vo da populaqio

mundial).

o 1965: 760 milh6es de pessoas analf'abetas.

o 1970: 783 milh6es de pessoas analfabetas.

o 1985: 965.1 milh6es.

o 1990: 962,6 milh6es (correspondendo a 26,9 Vo da populaqio mundial).

t" UNESCO, Recomendagdo, Nairobi, n.''16.
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(lttnclufa-se, jii rra ddcada tle 70 do scculo XX, quc it "sitnples ulfabetizagdo"

(litcral) ttiitl rcsolveria r) problema da populaqio. Este conccito rnanit'estara-se

irtsut'icicnte sendo, por isso, rtecessiirio invcstir no conceito de alfabetizaqio f'uncional.

O anallirbeto funcional ti uquele individuo clue nio 6 capaz de resolvcr as situagiles para

rts quais a altabetizaqio i necessirria. E o utnrinuum ,Je compet0ncias que torna um

individuo um "alfabeto funcional". confbrme nos sublinha Caniirio Qry. c.ir.,: 52). Mais

lrdiante, retomarcmos cstes conceitos.

Regressando i ddcatla de 70 do sdculo XX e I III CONFINTEA, a altabetizag[o

tirncional. que jri se det'endia na d6cada passada, e a educaqio de atlultos (num quadro

de educaqdo perrnanente) deve ser posta ao serviqo do "tlesenvolvimento integroclo e

.sustentutlo tlas comunitlutles (...), por oposig'tio u um tlesenwtlvimento purumente

t:entrudo no que,stiio econrirnica" (Silvestre, 2003:88). Tambdm Dias ( 1982a:12) ref'ere

esta constataqio pois, na realidade, a educaqflo deveria ser colocada ao serviqo das

populag6es na melhoria da respectiva qualidade tle vida.

Concluindo, nesta III CONFINTEA, det'ende-se uma nova concepgio de

Educaqiio de Adultos tqse "ussenturci numu metodologia e.speciJico para esta vertente

educutivu/Jbrmutivu que partirci, (...) tlu.s sltLts caracter{sticas, tliversidatles,

e.rperi4ncias tle viclcr,.. " (Silvestre: 2003:90), em que a educaElo e tbrmagio de adultos

6 um "subconjunto integrculo num projecto ;;lobal cle etlucagdo permanente..."

(Projecto de Educagio de Adultos/Universidade do Minho, cit. por Silvestre, 2003:90).

Uma definiqio de Educagdo e Formaqdo de Adultos (EFA) que ficaria bem expressa na

RecomendaElo de Nairobi (Alcotbrado, 2001 :67).

iv) IV CONFINTEA

Esta lV CONFINTEA decorreu em 1985. em Paris, e contou com a participaglo de

rnais de 8 centenas de participantes oriundos de 122 Estados membros tla UNESCO.

Portugal participou, pela primeira vez. Retbrga-se, neste momento, a necessidade de

fbrtalecer as ligaqdes entre educaElo fbrmal e ndo fbrmal, para que assim se possam dar

as condiq6es necessiirias e estimular a participagdo dos cidadios. Os conceitos de

"fbrmal e nio fbrmal" haviam sido jd referidos em 19J6, na Conf'er0ncia de Nairobi. A

educaqdo e tbrmaglo permanente e comunitdria 6 uma preocupagio, nomeadamente a

fbrma como cada pafs haveria de tmnsporldr esses principios para as respectivas

priiticas. Esta preocupagio ganha ainda mais importdncia na Conttr€ncia Mundial sobre
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Educagiio para'fodos (Jolnticn, na'[ailiintlia) cnt 1990. Autorcs como Silvestre (2003),

consideram clue e a partir daqui "(ilrc o conceito de Etlucuj'ifulEtlucugrkt Permunente

<'omeg(.t u perder d suu originulitlcule e u diluir-se, unnequntlo u ser utnlitrulitlo muis

L'ont o conceito de ctlucuEtio uo longo tlu vitlu (ALV)".

Regressando a Jomtien. esta Cont'er0ncia tbi organizada por viirias ag€ncias

intemacionais (Unicet, Unesco e Banco Mundial) e a proclamaEdo de uma Educagdo

para todos tbi criticada por alguns, que consideram o conterido da declaragio ai

concretizada como tuma " retdrica estimulante", ou um simples "jogo pol{tico" sobre as

"oportunidcttles tle estudo pora to(los os lwbitantes do rnunelo", de que tbi exemplo

Udagama (1992), contbrme nos ref'ere Nogueira ( 1996: 68).

Na ddcada de 80 do s6culo XX, o que se veritlca 6 que a Educaglo e Formaglo de

Adultos (EFA), como um contributo para as comunidades e para as pessoas, assentava

sobretudo em flns econ6micos, o que leva Silvestre a det'ender que nio se deve tazer

assentar a Educagio e Formaglo de Adultos, nomeadamente as vertentes perrnanente e

comunitiiria, em iniciativas com fins meramente economicistas (crescimento

econ6mico), pois "ndo nos parece ser o melhor caminho para o venladeiro

tlesenvolvimento integra(lo e sustentado tlas comunidades." (20O3:93). Nesta

perspectiva, Caniirio (1999, citado por Silvestre,2O03:93) chega mesmo a atirmar que

tal "6 uma proposta muito poltco pertinente e reulisttt, fuce crcs problemus com ql.e nos

detiontamo.T.(...) [atd porquel aformugdo [educagiol niio cria empregos."

Em 1989, os nfmeros do analfabetismo continuam a ser terrivelmente elevados,

pelo que se realiza nesse ano a 25.u Conferdncia Geral da Unesco (Paris), definindo-se

um plano de acq6o que previa extinguir o analfabetismo nos onze anos seguintes (at6 ao

ano 2000).

Apesar de alguns criticarem a mensagem de Jomtien, parece que surge af uma

vontade de se definir uma acgdo conjunta I escala mundial. Muitos pafses desenvolvem

medidas com vista a potenciar todas a respostas que pudessem contribuir para a

"educagdo pora todos", repensando-se os sistemas de ensino e de formaEio inicial

(Santos & Fidalgo, 2007:14\. O conceito de aprendizagem estendeu-se a outros

contextos, falando-se, cada vez mais, das dimensoes nlo tbrmal e informal.
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v) V CONIIINTET\

,\ V Cont'er6ncia [nternacional constituiu a pentiltima CONFINTEA c decorreu,

ern 1997, em Hamburgo.

Se, em 1960, a Educaqlo de Adultos 6 vista como um direito, agora passa a ser

como que a chave para o sdculo XXI (Natale, 2003: 78), cujo temtitica toi "Aprender

am itlade udultct: umu chuve pura o sicukt XXI".

Melo, Lima & Alrneida (2002:22) sublinham que, nesta CONFINTEA, prop6e-se

" y,n novo rnnceito da Etlucagdo tle Atlultos que se.jct :simultuneantente futl[stico, ltara

rtbordctr todos os ($pectos da t,ida, (...,)" (ApF2l, p.50) associando-lhe um "tttttro

c'onceito que d a :;ociedade tle uprendizag,em, em que tudo olerece uma oprtrtunidttde de

ttprendiz.ttgem e tle reulizagtio do potencittl cle cutla unr. " (ApF, p'9)

Os mesmos autores consideram que a Educagdo tle Adultos, numa perspectiva

de ALV, remete para o conceito de " societlade educadora, ontle tudo deve ubrir

oportunitlcrdes de aprentler e tle reulizur ds potenciuliclades tle cutla pessod" (ApF, p.9)

A este prop6sito, o CEDEFOp22 (ZO0t) retbrEa a necessidade de promover uma

maior articualaglo entre todas as dimens6es e contextos de aprendizagem, assumindo-se

o contributo de todas elas para a consolidaglo de uma verdadeira aprendizagem ao

longo da vida, como se pode deduzir do Quadro l0:

l'onte: Melo. Lima & Almeida t2ffi2:52).

A V CONFINTEA 6

assim como pelas proPostas

um marco importante pelos documentos a( produzidos,

que apresenta para a iirea da educagio de adultos. Melo,

ll Ac.enda para o Futuro.
))
" O CEDEFOP 6 o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formaqlo Profissional. Constitui uma

ag€ncia europeia criada em 1975 com o objectivo tundamental de promover e tlesenvolver a educaqlo e

tbrmaqlo protissionais no espaEo da Unilo Europeia

In: http://www.ipv.ptlpolistecnica/polistecnical l/l0.pdf , acedido em 13.02.2008.

ro 10. Contextos de ALV
Educacio formal Educacio nio lormal Educacio lnformal

Educaqf,o de adultos
Ensino superior

Ensino secundiirio
Ensino obrigatdrrio
Educaqio intantil

Formagdo para o mercado de trabalho
Formaqdo na empresa

Formagdo em alternincia
Promoqio de compet€ncias

Educaqio popular de adultos

Organizagries Civicas e solidiirias
Sociedade do conhecimento
"Organ i zaq6es c'ducadoras"

Familia
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[-irna & Alrncida (](X)2:lJ) considcratn t;ue, itp6s 1997, zr "aducug'[io de udultos

guthou, i esculu munliul, ufit ttor,o t'isuul e nruib nruior vi:;ibilidude".

'famb6m Alonso (2000:20), ret'erindo-se ) Declaraqio de Hamburgo (1997:29),

afirma que "d etlucuqdo tle udultos 14,utlnu untu norllt prolitntliclucle e unplitude e

tornolbse um imperativo rut locul de trubullto, no lur e na comunidade, d medida ryte

luilnens e mulheres se e:;Jorqcun por t'riur runds reulitludes em todcts os etupus da

vid0."

[Iii uma tend0ncia para que a Educaqio de Adultos, no contexto da ALV, se

atlrme como Educaqlo e Formaqdo de Adultos, assente numa nova nogio (ou pelo

menos renovada) de adulto enquanto adulto aprendente (culult leurning). Pretende-se,

tamb6m, afastar a EA da ideia inicial de resposta de segunda oportunirJade, como tlcou

conhecida, no nosso pais, nas d6cadas de 80/90 com as modalidades de Ensino

Recorrente.

Outros aspectos que nos merecem atenEio na V CONFINTEA sdo os seguintes

(Melo, Lima & Almeida, 20O2:24-53):

o reconhecimento da multiplicidade de espaEos de aprendizagem;

o reconhecimento da import0ncia das parcerias "reconhecer o novo

papel tlo estculo e dos pctrceiros socictis (...)para que todos reconhegam a

s ua re s p o ns abi lidode" :

(iii) o reconhecimento da importdncia da melhoria dos mecanismos e quadros

de financiamento em Educagio e Formagio de Adultos. No entanto, cada

governo desenvolveu medidas nesta 6rea, em resultado do peso atribufdo

ir Educaqio de Adultos;

(iv) a valorizagio do conceito de literacia e dos dispositivos de

Reconhecimento e Validagdo de competOncias;

o reconhecimento do papel de diferentes agentes, desde o Estado i
sociedade civil com as Organizagdes n6o Governamentais (ONG) e

grupos locais, estes f ltimos pela capacidade t€m ao nivel da

" c'onscientiz.ttgdo e empo\verrnent das populagdes".

(i)

( ii)

(v)
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'['arnbtlrn IVlelo. Lirna & r\lrncitla (2tX)2:12-2-l), rct'crindo-sc ir Dccluragiio de

I'lamburgo de 1997, alirmam que, com ela, se discute urnil novil visio tle Educnqilo de

Adultos. perspectivando-a no quadro da Aprcndizagem ao Longo tla Vida, no intuito

claro de rfastar a Educaglo de Atlultos da ideia inicial de "cscola de 2." rtportunidude".

vi) VI CONFINTEA

A VI CONFINTEA, inicialmente agendada para os dias 19'a22 de Maio de

1009, em Bel6m (Brasil), realizou-se em Beldm do Parii, Brasil, cntre os dias t a 4 de

Dezembro de 2009.

Esta VI CONFINTEA visou promover o reconhecimento da educaqao e

aprendizagem de jovens e adultos como um factor importante e condutor para a

capacidade de aprendizagem ao longo da vida. A Cont-er0ncia tamb6m teve, por

objectivo, permitir um exame global da situagdo tla educagio e da aprendizagem de

jovens e atlultos (EJA).21

1.4.2. Caracterizaq6o de outras iniciativas de promoqf,o da EducaqSo de

Adultos no contexto mundial e europeu

Na d6cada de 90 do s6culo passado, comeEamos a ouvir falar cada vez mais de

sociedades educadoras e aprendentes. Para isso, contribuiu o papel de mfltiplos

organismos, ag6ncias nacionais e institutos, como jd fbi ref'erido (Unesco, OCDE,

Comisslo Europeia, etc...).

Al6m de Alberto Melo, tambdm Roberto Carneiro (2001:18) conduz o leitor a

uma retlexf,o sobre a sociedade p6s-industrializaglo em que vivemos, para um aspecto

particular que 6 a gestAo do conhecimento e da aprendizagem que hoje estii disponivel

de diversas formas assentes em dispositivos e recursos trazidos pelo desenvolvimento

tecnol6gico. Como o pr6prio ref'ere, os ciclos de aprendizagem dos individuos devem:

t'http,//***.anj.org.br/jornaleeducacao/agenda/contintea-vi-conf'erencia-internacional-da-unesco-em-

educacao-de-adultos/ . acedido em 10.05.2009.
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"r.\lttr .\()br(l)t),\lt):; (,n lrft)(ts.\(),\ tlc ttprtnli:.tt,qcn, (tuto-,\ll,\tt'ttkukts e grtuluulnrcttte tnui:s

t'rt1npls1115" (...) () t,'dgiL'() seni tlue tt:s rittruts de ttprendi:.ugem:;e.ium inlerbres its

t,rlrx'idutle:; de "tlextpretuli:.ugem" nu tttrridu n()vu que tem lulldr num mundo <tult ve?.

ntuis velt)z-"

'foma-se essencial assumir politicas e rnedidas que estimulem os cidadios para

ltprender. de tilrma que todos os espagos possam contribuir para o desenvolvimento do

individuo, da comunidade e de, novos e actualizados, estilos e ritmos de aprendizagem.

A concretizaqdo passa, de acordo com Carneiro (2001:18), pela organizagAo de espagos

de informagio e orientaqlo ao serviEo das "comunidudes aprendentes, num objectivo

uirula muis umpkt que serio u construgdo tle "bacicts tle aprencliz.ag,em" (leurning hubs

ou leurnin,g Jhnns). Esta ideia tbi tlepois adoptada no nosso pa(s, atrav6s da criagio dos

Centros de RVCC que, cntre outras fungdes, tinham um papel importante na intbrmagdo

e aconselhamento do adulto.

Situemo-nos, agora, no final do sdculo XX (d6cada de 90) e, em seguida, no infcio

do s€culo XX[, veriticando quais as principais declarag6es e recomendagdes divulgadas

pelos pa(ses que participaram na sua concepgio e divulgagflo, na airea da educaEio de

adultos e da aprendizagem ao longo da vida:

O Em [990, as Nag6es Unidas proclamam esse ano como o Ano Internacional da

,\lfabetizaqio, no intuito de promover a consciencializaqdo priblica para o problema

e implicaq6es do analfabetismo (Quintas, 2008:20; Sim6es, 1990).

0 Em 1995, 6 publicado o Livro Branco sobre a Educagdo e a Formagdo "Ensinar

e Aprender: Rumo uma Sociedade Cognitiva" da Comissdo Europeia, onde se

institui o conceito de "sociedade aprendente" (learning society). Hd uma

necessidade perrnanente de se obterem e actualizarem conhecimentos e

competOncias num sociedade jri toda ela dotada de contfnua evolugio (Natale,

2003:80). Canfrio (1997:51-54), participando num semin6rio promovido pelo

Conselho Nacional de Educagio (CNE, 1996), assume a sua posigio crftica nas

orientag6es contidas no Livro Branco (Candrio, 2000:89), na medida em que

condicionam a pertinencia e a filosofla subjacente h educaEdo e formagdo ao longo

da vida. As quest6es educativas sio analisadas segundo a l6gica economicista

(mercado), num articulado "escola-empresa" em detrimento da "escola-mundo

trobctlfut". propondo-nos o autor uma evolugio conceptual de "uprender pora
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trulxtllnr" ii conccpqio tlc "ttpretuler ltelo tnilxrllus", na convicqiio tle que cstiln'los

scmpre a ilprendor e que csse processo de tbrma ulguma podcrir ficar restrito a

peri<ldos da vida ou loctris prd-cletcrminatlos.

0 Outras cont'er0ncias e rclatririos if escala rnundial e europeia sio, cntretanto,

rcalizados. O ltelat6rio para a Unesco da Comissdo lnternacional sobre Educagdo

para o sdculo XX[ conhecido como "Educagiio: Um tesouro a DescoDrir" (Alonso,

1000: 20), apresentado em 1996, coloca o enfbque jii no conceito de Aprendizagem

ao Longo da Vida, assente cm quatro pilares:

uprender a conhecer "uprender u uprender, puro beneJiciur tlus

oportunidades oJbrecidus pela educog'lio tlunmte totla a vitlu";

aprender a fazer, reJorgurulo-se u importincia dus competdncicts em vez

ilu.r quuliJicugdels profi.rsionais, pois :;[io us primeiras que tornum "u

pessoa uptLt u enJ'rentttr numerosos situctg1es e u trabalhar em equipa";

aprender a viver juntos, "no re.speito pelos vulores do plurolismo, tlct

L'umpreensdo m(ttttct e du pctz.";

aprender a ser, "c1ue clesenvolva u personulicltule e ujude os individtuts

u melhor responder como lteres tkttatkts tle autonomia e

responsubilidade " (Delors, et ul., 1996:88).

0 Em 1996 (e no 1." semestre de 1997), comemorou-se o "Ano Europeu da

Educaqflo e da Formaq5o ao longo da vida"2a, defendendo-se, entf,o, que a

educaqdo e a formagdo n6o se podem restringir a determinadas etapas da vida e

locais ditos tradicionais; pelo contrdrio. proclama-se a valorizaqao dos contextos de

aprendizagem ndo tormal e intbrmal.

0 Em 1997, realiza-se a Cimeira do Luxemburgo. A partir dela, fbi assumida, na

Unilo Europeia, uma estratdgia integrada de educagdo, fbrmaEIo, emprego,

competitividade e coesdo social. Foi a partir daqui que, em Portugal, 6 criado o

Plano Nacional de Emprego (Resolugio do Conselho de Ministros n." 59/98). Sio

langadas as rafzes para um conjunto de medidas que viriam a ser tomadas na

r1 Atravis da Decislo n." 2193t95 CE do Parlamento Europeu e do Conselho da Uniio Europeia.

i)

ii)

iii)

iv)
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cducirgrio c lilrrnagiio tle ttlultos. tcndo crn vista construir uma Srx'iedude lo
C'ttrthec'intenkt e de ilprendi:.tt14e,n pilrd'l'txlo.s (Trigo d. 2002: 132).

O Ern 1999, no imbito do espaqo europeu do Ensino Superior, i assinada a

Declaraqlo de Bolonha. Numa reuniiio que contou com 29 ministros europeus do

Ensino superior, decide-se pela atirmaqdo tla Aprendizagem ao Longo da Vida,

irtravds da concretizaqio de mecanismos que aumentem "u competitivitlade, a

compuntbilitlttde e u mobilidude no espoQ'o eur{tpelt", contorme sublinha Margal

Grilo (2004:9). Na prtipria Declaraglo, pode ler-se: "l;er de primeira rebvincia em

rtrdem o estubelecer o espoQo Europeu tle ensino superior e promover

trttuuliulmente o ,si,stemu Euntpeu de ensirut superior. " (Antunes,2O08:27).

0 Em 2000, em Dakar (Senegal), realiza-se a Confer6ncia Mundial de Educaq6o,

da qual se conclui da urg0ncia do desenvolvimento humano integrar sempre nfveis

baisicos de: Literacia (LC), Numeracia (MV), Formagio em Novas Tecnologias de

lntbrmaqio (TIC) ou Literacia Tecnol6gica, Cidadania e Empregabilidade (CE)

(Trigo, 2000: l2).

O Tamb6m em 2000, decorre em Portugal (Evora), a ConferGncia Europeia

"Educagdo e Formagdo de Aclultos na Europa - Competdncias-Chave para a

Cidadania e a Empregabilidade", na qual a preocupagdo fundamental assenta no

reconhecimento e validaglo das compet6ncias dos adultos. Esta confer€ncia foi

organizada pela recdm-criada ANEFA, onde se tez a apresentagfio priblica das

inovaqdes em mat6ria de Educaglo e Formagdo de Adultos para Portugal (Anefa,

200 I a).

0 Em Margo de 2000, realiza-se o Conselho Europeu de Lisboa assumindo-se

objectivos ao nivel da formaqio e empregabilidade, com base no princfpio da ALV

como elemento central do modelo social europeu (igualdade de oportunidades)

(Correia & Cabete, 20O2:432s\.

'5 Foi tl.finitla uma estrat6gia para a UE. Com esta estrat6gia, vulgarmente designada de Estrat6gia de

Lisboa, a UE pretende tornur-se "na economia de conhecimento mais competitiva e dinimica do mundo,
capaz de _qerar um crescimento econ6mico sustentdvel, com mais e melhores empregos e maior coesio
social" (http://www.contagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/DomTransversais/Documentos/doc36.htm)
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No scguirnento dl Cirncirr tle Lisboa. liri lanqirdo o Nlemorando sobre il

;\prendizagem ilo Longo da Vida (2000), com base num trabalho privio de consulta i
cscala cunrpeialr'. As alteragdes sociais. cconotnicas e tecnoltigicas cxigem que se

rctletlna e repense a abordagem I cducagiio o ir tbrmaqio. Assim. a Comissio Europeia

pretende, com tt elaboraqio do Memorando, construir um documento orientador para

um debate i escala europeia. O objectivo final toi implementtr um conjunto de medidas

e rcqdes conducentes I tprendizagem ao longo da vida em toda a Europa. Sio

apresentadas 6 mensagens-chave:

1- Novas compet6ncias bisicas para todos;

2- lVlais investimento em recursos humanos;

J- lnovagflo no ensino e na aprendizagem (oferta contfnua de ALV);

4 - Valorizar a aprendizagem;

5 - Repensar as acqdes de orientaqdes e consultadoria;

6- Aproximar a aprendizagem dos indivfduos (pr6ximo das necessidades dos

indivfduos);

Sobre o ponto 6,6 ref'erido o seguinte:

"()qtrtunitlades diversiJicudus de aprendizugern uo longlt da vidq ucessiveis u

nivel loc'ul conffibuem pdru que ds pessoos tttio se :;intam obrigudos u ubandonar

rt :;ua re.gitio de origem pura.lins le educctqtio e formagdo - ttirula que devu ser-

lhes duda a oportunidade de o Ju:.er e velar por que essa mobilidude .reja uma

e.rperiAncia de uprencliz.ugem prtsitivtt. Puru ulguns grupos, cotno us pessous com

LleJi<'i0ncia, nem sempre i possfvel uma ruthilidtrde ji.rica. Nestes cusos, tt

il4,uultlacle de ucesso i aprendizugem sd poderti ser utncretii.ada upnt.rimando a

t n e s ma do.t p rd p rios uprende nte s. "

\Iemorando sobre a r\prendizagem ao Longo da Vida (20(X):22)
(Documento tle'lrabalho dos serviqos tla Comissio)

A dltima das seis mensagens-chave visa aproximar os indivfduos da aprendizagem,

aspecto tamb6m det'endido por Carneiro (2001) e pela ANEFA, que promove a criagdo

da Rede Nacional de Centros de Reconhecimento, Validaqdo e Certiflcagdo de

Compet€ncias (CRVCC), disseminados por todo o pafs. Em 2001, essa rede era

constitu(da por22 CRVCC e a disponibilizaEio de uma rede de Ac96es S@Ber +. Em

2001, decorreram cerca de760 acAdes desta natureza, visando a aquisiglo e o retbrgo de

tt'Nesse processo participaram cerca cle 12.000 cidadlos e al6m dos Estados-Membros, instituiqOes
comunitiirias e organizaqoes nIo governamentais.
ln: http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=l(X)80, acedido em 10.05.2fi)9.
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colllpct0ncias nos rttais variados dornfnios (Matcmriticu para a Vida. Oficinas de Lcitura

c Bscrita,..) e tamb6m na criaqio dos Clubes S@Ber + ('Irigo, 2002a:35).

O Ern 21102. na Declaraq5o de Copenhaga, detinem-se os princfpios comuns

relativamente ilos dispositivos de reconhecimento e validaqio das aprendizagens

informais e nio tbrmais em toda a Europa (Rico, 2007:29).

0 A nccessidade de se criarem mecanismos que d€em resposta I valorizaqdo tlas

irprendizagens entretanto adquiridas por via da experi€ncia, 6 consignada, de tbrma

clara. na Carta dos Direitos dos Adultos i Educagio, no seu artigo 12." (20O4:3).

"Os purtit'ipttntes tAm direito tut reconhecimenlo das contpeftncio1 conhecimentos e os

:;uberes-Jaz.er clue adquiriram pela e.rperiAncia uo ktngo tla sua vida. As administrugAes

pilblicus ftm o dever de procuror conjuntamente com os purticipantes, os meios de

reutnhe<:er e tle ucreditar e.r.!tr.r competAncios,"

O Em 2004, um Conselho da Uni5o Europeia define os " Princtpios comuns

europeus de identijlcaqdo e de validaEdo da aprendizagem ndo formal e informal",

no imbito do Reconhecimento e validagflo de Compet6ncias. ComeEam-se a

valorizar cada vez mais os resultados da aprendizagem e nlo os contefdos, a

duraqio ou o contexto da resposta fbrmativa. Outras iniciativas europeias v€em dar

corpo a este novo paradigma como a criaglo do Quadro Europeu de Refer€ncia das

Qualificaqdes para a aprendizagem ao longo da vida (QEQ) (Minist6rio da

Educaqdo, 2OO7 l4).

o Em 2oll7, realiza-se em Lisboa a Confer6ncia "Valorizar a aprendizagem:

prdticas europeias de validagdo de aprendizagens niio formais e informais", cujo

objectivos floram o langamento do QEQ27, a verificagdo do estado de implementagdo

dos princfpios referidos anteriormente no Conselho da Unido Europeia (2004) e a

retlexf,o acerca da pertin€ncia, regulagflo, monitorizagdo, aceitaqio social na

" O QBQ [Quadro Europeu de Qualiticag6esl"i uma grellm de etluivuhncias cle tluulificctgdes ct nivel

curopeu, buseuda em oito niveis tle refer4nciu, tlcts clualiJicugAes mais htisicus pora os mais uvungudas".

In: www.portugal.gov.pt/Portal/Covernos, acedido em Junho 2008.
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s()cicdade dcsta priiticil (lo vulitlitqiur dls itprcntlizlgens. (lVlinisterio da liducaqitl,

1007: l-5).

Como tivemos oportunidade de participur nesta cont'er0ncia, aquilo que retivemos

lbi a inrportincia da valiclaqio como um processo curopeu e mundial. No contexto

ouropeu, a valitlaqao 6 tida como um instrumento de aprendizagem ao longo da vida.

Nem todos os paises se apresentari.lm, no cntanto. na mesma tase de implementaqdo.

r\lgumas das questOes que toram colocadas por viirios paises tbram:

(i) como se podem capturar todos os conhecimentos nio tilrmais e intormais?

(ii) como ti clue se processa o recclnhecimento da tbrmaqdo e experi0ncia

protissional'l

(iii) como podemos rnobilizar as compet€ncias da populaqio imigrante'l

(iv) que instrumentos utilizar'?

Estas sf,o apenas algumas das quest6es de que nos recordamos e que, em Portugal,

tiveram tlesenvolvimentos atrav6s de algumas medidas que foram tomadas. Disso 6

exemplo, a publicaqlo do Decreto-Lei n." 39612007, de 3l de Dezembro, que veio

estabelecer o regime juridico do Sistema Nacional de Qualificag6es e definir as

estruturas que regulam o seu funcionamento. Foi no imbito deste enquadramento legal

que se criou o Quadro Nacional de Qualificagdes (detine a estrutura de nfveis de

qualificaEdo). Sobre este aspecto, sugere-se a consulta do Capitulo 2.

O QEQ e o European Credit fbr Vocational Education and Training (ECVET) s6o

ambos instrumentos de apoio i validaqio. Um dos conf'erencistas desta riltima

conf'er@ncia fbi Luis Imaginiirio (2007) que, entre outros aspectos, t'ez referOncia ao

ECVET que resultou de quatro anos de trabalho na Comissdo Europeia e decorreu do

cumprimento do inscrito na Declaragio de Copenhaga de 2002, tendo como objectivo

dotar a Unilo Europeia de mecanismos/instrumentos que permitam a mobilidade de

pessoas que, com as suas qualiflcaE6es e aprendizagens, poderdo ser integradas e

valorizadas nos vairios Estados-membros, independentemente dos locais de origem.

Nestas condiq6es, o ECVET € " um instnunento poro tlescrever quulilicttE1es em termos

tle resultqtlos tle uprencliz.ag,em (...) tunsferfveis e ucumuldveis, ttos tlttctis sdo

utribufveis pontos tle crdtlito" (lmagintirio, 2007:9).
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l.'1.J. Do crlnceito de r\ltabetizaqlo tradicional ao conceito de Literacia

A Educaqiro de Adultos surgiu em alguns paises, tardiamente, como 6 o caso tle

Portugal. Recordamos que, durante a I.u Repriblica, a instrugio popular constitui uma

das prioridades. Sio desenvolvidas vdrias activiclades resultantes cle iniciativas cle

associaq6es de operiirios, ussociag6es populares e em unides de sindicatos, entre outros

exemplos. Jii na d6cada de 50 (1952), tbram criados o Plano de Educagio popular e a

Campanha Nacional de Educaqdo de Adultos. O conceito de educagio popular, entdo

vigente. era dit'erente daquele que era desenvolvido na Am6rica Latina, por influ6ncia

de Paulo Freire, atravds de um m6todo de alfabetizagdo social por assentar numa

relaqlo diakigica e de proximidade entre o educa<lor e aquele que aprencle (A.A.V.V.,

1982; Apple &. N6voa, 1998; vasconcelos & Brito,2006). No ponro 1.5.,

descreveremos o quadro evolutivo da Educaglo e Formagio de Adultos em portugal,

salientando o Plano Nacional de Altabetizagiro de Adultos (lg7g), que fbi um projecto

ambicioso no campo do combate ao analfabetismo mas cujos resultados se afastaram de

tbrma acentuada do inicialmente previsto.

Ao n(vel da terminologia e significado podemos constatar, como refere Jean-paul

Hautecoeur (1990), o uso do conceito em diversos contextos. Podemos falar de

analfabetismo literal, analfabetismo f'uncional ou iletrismo, mas quais sdo as diferentes

balizas entre estas denominag6es? Que raz6es terdo levado a que hoje se tale mais tle

analfabetismo tuncional? Esteves (1995:7\, referindo-se a Jean-Paul- Hautecoeur

(1990), ref'ere que "o unalfubetismo, tal como a loucura, d a clefinigtio qtrc lhe I datla

por urnasociedade, numu ipoca determinacla. "

O analtabetismo 6 um problema social grave que traz consigo problemas de

integraqio, produtividade, desenvolvimento pessoal, civico, tanto para a sociedade

como para o individuo (Cavaco, 2002:19-22\. No passado (ainda de certa forma

recente), surge ligado aos pa(ses mais pobres (subdesenvolvidos). A pessoa que n6o tem

acesso i alfabetizagdo (saber ler, escrever e calcular) tica limitada, ef'ectivamente. ao

nfvel do seu desempenho nas situaq6es quotidianas com as quais 6 confrontada

(Nogueira, 1996:67).

De acordo com Lima (1994:105, cit. por Nico, 8., Nico, L. et ctl, 200gb:97-9g;

2007a) e com Nogueira (1996:61), o conceito de analfabetismo 6 um conceito antigo,

mas tamb6m dintmico e evolutivo, uma vez que, constituindo-se como
" plurissigniJicutivo e ,su.jeito o wnu constelaEdo de t,ulores culturuis, :;ociuis,
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(t(.ott(;,tti(.o,J", scruprc clcpcrrtlcu dus corrtcxttls histtlricos c sociais dtls perfotlos cm clue

tiri estudado. utilizadtl e rnctlido.

Nurn relattirio da UNESCO, de 1990' sobre a

rct'ere Caniirio 12000:53), na tentativit de se tentar

c itlfabetizado, siio utilizados cinco termos,

pl urissi gni t icfr nci a ret'erida anteriormente:

luta contru o analtabetismo, a que se

explicitar a tlistinqio entre analfabeto

que siio um sinal evidente da

,,(...) 
lxxle desigrurr, enlre outro:t, os atlulkts tlue nunca.fitrum c:;utltriz*los (analfabelismo

inslrrunental), atluele.s tlue .fitratn esutluri:rulos (lurunte urn perfuxlo muilo limitutlo ttu que

trtio tiverrrrn.lrc.e.r.r., ,tos e.yumes Lle.fim ile esttdos primurios (semi'anaffubetos) uqueles que

(5qltecerum () que uprendenun (analfobelismo secunddio tttt recorrente), ott os

tntbtrlhrulores migntntes tlue ndo .subem ler trctn escrever nu linguu do puis de uutlhimento

(anaffabetismo linguistico). Ao tmuUitbetismo <'urocteri?fitkt pelu incuTtttcidutle de ler,

(sL.rever e (;()ttt(tr, pode ttunbim juntctr-.se utnu Jonna de unulJhbetivno tlita ticnica, sociul,

t'ulturul e politk:u."

1.4.3.1. A vis5o tradicional de analfabetismo

Tradicionalmente, utiliza-se a palavra analfabeto para designar uma pessoa iletrada

e que. literalmente, designa uma pessoa que nlo conhece o alfabeto, e por isso, ndo sabe

lcr e escrever. Para Hautecoeur ( 1990:127), analfabeto "d este curioso individuo pertliclo

rttt cidade tltte mttl sttbe ussinar o seu nome: wn hibriclo tle idiota, de cumponAs, de

tleJiciente, tle nisertivel vctgabundo e de putetu"

Em 1938, em pleno Estatlo Novo, em Portugal, houve viirias medidas de restriEdo )r

eclucaqio tlos a{ultos. Hd uma expressdo de Pinto da Mota (deputado do partido rinico)

que, acerca do analtabetismo, prof'eriu uma trase que espelha bem o abandono a que

havia sido votada a eclucaqAo dos adultos, como ref'ere Melo (2005:37):

" I)efitngr o esp[rito tle quem uprentle I a mafutr tlus desg,ruEtts; d melhor dei'td-los

unttllZrbetos tkt qLte com o e.sp[rito deJbrmdo...Se nis queremos entregar esse milltdo e

.seiscentos mil ttrutlftbetos nus mtios de qualquer pn[bssor, esses lusmens poclem vir a

trunslormur-se em inimigos tlu sociedude."

No nosso pafs, os valores retlectem bem a dimensdo do problema do analfabetismo:

infcio do s6culo XX, a taxa de analtabetismo era superior a 607o e, na d6cada de 70
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( 1974), atirrgia os -10% (Melo, 1005:37). Ern 199 I , csstt taxa atingia os I l''/o c. crn 2(X) I '

reduziu 2% \L).1%) (lNE.200l).

A nivel rnundial, como jd tbi ref'erido em 1.4.1.1.1., registou-se um decrdscimo da

taxa tle analtabetismo na segunda metade do sdculo XX, como ref'ere Caniirio

(2000:51), embora aumente o ntimero de analtabetos. Estes valores demonstram que o

problema nio estava resolvido, mas tendia a agravar-se. Este tacto seria um indicador

de que a resoluqdo. ou pelo menos o decrdscimo da taxa de analtabetismo, teria de ser

cquacionada atravds de outras propostas que nio a "simples u$ubetiz.uElIo", na sua

vcrtente rnais tradicional.

O problema do analtabetismo estd sempre ancorado numa determinada estrutura

ccon(rmica, social e politica. Existem viirios aspectos que poderlo estar na base de tio

grantle tlagelo mundial. Ndo sendo o objecto de estudo deste trabalho, apenas iremos

ret'erir alguns tlos tactores considerados importantes, indicados por Esteves ( 1995:8-9):

(i) o fndice de desenvolvimento econrimico dos pa(ses, o que 6 verificdvel

comparando eN taxas de analfabetismo por regiio:

"0 pniprio tlesenvolvimento econ(tmico tlas regides e a protlutividude agriutlct sdtt

fitt'tores (leterminuntes no proL'esso tle ulfabetizagdo dtts populugiies".

(ii) as polfticas assumidas em mat6ria de educaqflo de adultos. No nosso pafs,

como jd fbi ref'erido, no periodo da ditadura salazarista, desenvotveu-se uma

polftica conservadora. evitando a democratizagdo do ensino e do acesso it

educaglo.

(iii) a aus6ncia de motivagf,o das pessoas para a educagSo, realidade que se

vem acentuando ao longo do s6culo XX, como nos ret'ere Lima (1994 19): "...a

Educugtio de Atlultos seja vista como L,ma viu pretktminantemente remediutivtt,

de tipo supletivo, que por sua vez contribuiu para a ocentuar o seu cordcter

escctlari?.ttnte." Lima (2005:35) refere, ainda, que "tem sido o problema de

ttusAncia de uma politica tle educaEdo de udultos democr(rtica, sdria e

competente, tdo pociente (porque sobe que d mudunqct e.rige tempo) tprunto

espe runQosu, sistem(itictt e consequente ( . . .)" .
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(iv) tJrn outro itutor. Norbeck (2005:9). quando t;ucstionado corn o problerna do

lnirltahetismo no nosso pa(s, considera que o t'cn(lmeno niio pode ser dissociado

cle questiies religiosas e culturais, tomanclo os pafses ntirclicos, como exemplo,

que, dcsde cedo, assumiram o protestantisrno, o que exigia que ffi pessoas

soubesscm ler a Biblia. Logo, no s6culo XVI comeqou-se a ensinar a ler e a

cscrever i populaqio. No final do siculo XV[[, quase todas as pessoas, na

Sudcia, sabiam ler e escrever. [sto jri era uma manif'estaqio de uma postura s6ria

firce ir Educaqlo tle Adultos.

O conceito de alfabetizaqio tradicional, ou literal, tende a separar os indiv(duos

"cducutlos " e os que ndo sio, os que sabem ler e escrever e os que ndo sabem. Criam-se

estigmas sociais que condicionam os indivfduos, quer nas oportunidades, quer na

possibilidade de crescimento pessoal e social (Melo & Benavente, 1978:10).

Det'endem os tnesmos autores que um programa de alfabetizagio ndo se pode

reduzir i,r simples reduglo das taxas de analfabetismo "ndo pode ser uma mtiquina tle

Juz.er diplomcts puro pessoa.s" (Melo e Benavente, 1978:33-34), permitindo tamb6m que

os individuos sejam capazes de responder depois nas dit'erentes situag6es, de forma

aut<lnoma, critica e consciente. Revelam-nos os mesmos autores que os analfabetos, em

Portugal, foram contabilizados e organizados em "briguda.s", criticando o processo que

colocott o indicador quantitativo a sobrepor-se ao qualitativo, este riltimo "muito mais

diJicil tle metlir, contobilizar e reali?.ttr. " (Melo & Benavente, 1978:38).

Os mesmos autores entendem a alfabetizaqSo como um processo de mobilizaqio

popular (Melo & Benavente, 1978:34), quando referem que "para que o povo, no seu

con.iuntu e ern sectores especiJicos, etn cada grande tarefa, seja o sujeito colectivo da

construqdo tlo rutva societlude."

Quase 30 anos depois, Melo (2006; 2007:8) ret-ere, acerca do conceito de

alfabetizaqlo, que ela deve ser entendida como "um meio tle participaqiio social e

lxtliticct nu nova socieclade em constrtqdo, e ndo como um.fim em si, uma tdcnica cle

ligur letnts ". A prop6sito disto, relembramos a educagdo libertadora e conscientizadora

de Paulo Freire ( 1986, 1987, 1996).
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l.{.J.2. Ilvolugio das taxas de analfabetismo em Portugal e no r\lente.io

Os valores tlo analtabetismo, ern Portugal, sio-nos apresentados pelo ntais recente

proccdimento de recenseamento da populagdo (lNE, 2002). No caso de Portugal, a taxa

de analfabetos rondava os ll7o, sendo que, no Alentejo, cssa percentagem apresentava o

valor de |l.9fto. Em 2001 (lNE, 2001), a nivel nacional, como se ret'eriu, essa taxa

desceu para 9. l%o e, no Alentejo, para os ll ,17o.

Uma aniilise mais detalhada, obtida pela distribuiqlo das taxas de analtabetismo

pela regiio Alentejo, demonstra que, em 2001, existiam concelhos com taxas superiores

a2l%o e, muito trequentemente, tieguesias com taxas superiores a 257o (Nico. 8., Nico,

L. et ul,2008b:97), como apresentaremos, mais ir tiente. Lima tambdm se ref'ere a esta

situaqio, classitlcando-a como um"problernu tle muittts tldcudas de polfticas etlucativas

pora o controlo socictl, JZtce o umo populagdo ctdulta poltco escolarizada, com

elevaclissimas t&\os de una$abetismo literal" (2005:35). Esta disparidade regional

decorre tle contornos tambdm sociais e culturais, hist6ricos, de acordo com Lima

(1994:105, citado por Nico, 8., Nico, L. et ul,2OO7a). Relativamente, ainda, aos dados

de 2001, relembramos que existiam 838 140 indivfduos analfabetos em Portugal, dos

quais 83 985 residiam no Alentejo.

No Quadro I l, apresentamos a taxa de analfabetos literais identificados nos anos

de 1991 e de 2001:

terais 991 2001

I'onte: INE (2fi)2).

Com o intuito de se proceder a

apuramento dos dez concelhos, a nivel

analf abetismo mais elevados.

uma andlise mais pormenorizada, flez-se o

nacional, que apresentavam os valores de

ll da taxa de Anallabetos Li
Analfabetos Literais ldentilicados - Portugal

Censos de l99l Censos de 2001 Evoluq6o

Censos de l99l - 2ffi1

Portugal 11.07o 9.UVo ReduqSo de 27o

,llentejo 219Vo l7,l7o Reduqdo de 4,E7o
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12. 'l'axas tlc anall'abetismo, pur concclho
()rdcm (ilnccllro 'fuxu rle ,\nalfahctismo %

(2lnl)
Itliurha-u-Nuva r2. I

) i\lcoutilrt 19.-[
1 [)cnatnucor In,tt
{ ilIonforte 27.$
5 Ourloue 26.2
6 Odemira 25.7
7 PrrnDilhosa da Scrra )< )

8 ,\rronchcs 21,2
t) Brltie as 1,1,0
to ( )leiros lJ.0

I'onte: lNli (2fi)2).

0 concelho de [danha-a-Nova 6 o concelho de Portugal que possuia, em 2001,

uma populagdo com maior fndice de analfabetismo, ascendendo essa taxa tos 32,1o/o,

seguindo-se .Alcoutim (29,47o) e Penamacor (28,87o).

Podemos verificar que todos os concelhos apresentavam uma taxa de

analfirbetismo bastante elevada, sendo esse valor igual ou superior a24Vo, em todos os

dez concelhos considerados.

De salientar a presenga de quatro concelhos alentejanos, nos dez concelhos com

maior indice de analfabetismo: Monfbrte (277o), Ourique (26,27o), Odemira (25,7vo\ e

Arronches (?4,2Vo).

No Quadro 13, que se segue, verificamos quais os concelhos alentejanos que

possuem percentagens mais elevadas de analfabetismo, em 2001, todos eles com indices

superiores a2l%o.

3. Taxas de analfabetismo na A

()rdem Concelho Taxa de Analfabetismo 7o
(2001)

I !Ionlbrte 27.0

, Ourique 26,2

l ()demira ,41

+ i\rronches 't/l 1

5 Caviio 13.9

6 Almod6var 23.0

7 Mdnola )l I

ti Sousel )'r.,

9 Marvio 2l ,8

l0 Nisa I1.3
t-onte: INE (2il)2).
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l.{.J.J. O analtabetismo l'uncirlnal

Se, tradicitrnalmente, "o conceito ile ullhbeti?.uEtio tnulu?. o dcto de ensirurr e ile

ttprender u leituru, u escritct e o ctilculo", itctualmente. toda essa realidatle conceptual i
i.rssociada il novos conceitos (Benavente, 1996:4: Sim6es, l9t)0:459).

De acordo com Levine (1990, cit. por Nogueira, 1996:65), o conceito de

analtabetismo 6. actualmente, " urn estatkt relutivo e dinfimico, em evolugCro .fitce

'expanstio tlas necessitlacles tle informagdo, tlu ewtluqfut sttciul e da inovugdo ticnicu".

Desde os anos 80, que os paises industrializados (mais desenvolvidos) constatam a

exist0ncia de uma nova concepgio de analfabetismo. Algo que era apenas conotado com

os pafses menos desenvolvidos, chegava agora a sociedades que se deparam com

indiv(duos que, tendo aprendido a ler e a escrever, nio sf,o capazes de traduzir e aplicar

essas capacidades nas situaq6es que a sociedade, agora mais exigente sob o ponto de

vista tdcnico e profissional. lhes exige. Sendo as condigOes laborais mais exigentes,

toma-se necessdrio dotar os individuos de compet€ncias nos dit'erentes dom(nios da

literacia, para que estes se possam adaptar irs alterag6es constantes do mercado de

trabalho (Alves, 1994:98). Para isso, contribuiu tamb6m a crise econrimica veritjcada

nos anos 70 (Esteves, 1995:9). Na maior parte daqueles pafses, pensava-se que o

problema do analfabetismo se havia resolvido com a escolaridade, entretanto tornada

obrigat6ria e alargada por periodos cada vez maiores.

A partir da d6cada de 70, do sdculo XX, hd tambdm estudos sobre a AlfabetizaEio

que v€m confirmar esta realidade. Apontamos aquele que foi realizado em 1985 (EUA)

designado "Young Adult Literctcy Survey" que serviu de base para o "National Adult

Literacy Survey" (NALS), em 1992 (EUA), onde se desenvolveram estudos de

alfabetizagdo funcional. Assim, o conceito de alfabetizaqdo funcional passa a constar no

discurso de te6ricos de vdrios contextos geogrfficos e cient(t'icos. Mais tarde, em 1996,

doze pafses seguiram o exemplo dos EUA, desenvolvendo, nos respectivos pafses,

contextos de estudos de avaliagio do alfabetismo funcional. Portugal tamb6m viria a

participar, em 1997 e 1998.

Surgem, assim, novos conceitos quando talamos de alfabetizaElo. Num contexto

mais alargado (que n6o o literal), sdo ret-eridos os conceitos de alfabetizagdo funcional

v s analfab e tism o func io na l.
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[:rn 1965, u l)artir do Congrcsso Mundial dos Ministros rla [Jducagio sobre a

lrliminaqiio clo Analtabetismo. realizado em 'Ieerdo, marca-sc u viragem do conceito

runtigo para o de altirbetizaqdo tuncional (Apple & Ntivoa, 1998).

'famb6m crn 1985. na lV CONFINTEA, realizada cm Paris, se assume esta

realitlade, quando se d{ "rl ktmuda de consci|ncict, por pdrte tle um certo nilnrcro tle

pu(ses (intlu:striuliuulos, rutmeudumente) tla e"visftncio, conto urn tlos elbitos tla crise

ecrtruhnicu, de um analfabetismo funcional ou iletrisn o " (Esteves, 1995: l0).

A partir daqui, parece estar assumido verdadeiramente o problema do analfabetismo

visto cortto negaqio de um direito de aprender e cujo combate urgia desenvolver, para,

assim, contribuir para a resoluqdo dos problemas que vinham assolando as sociedades e

a humanitlade, no geral (Sim6es, 1990:458).

De acordo com os jti ref'eridos estudos et'ectuados a partir do NALS, a detiniEdo de

alfabetismo funcional, adoptada por Moreira (2003:19), detine-se como sendo a

"lrubiliclude de entender e empregur a inJbrmaEdo impressa nos uctivitlodes didrius, no

lar, rut trubulho e na cotnl,nitlatle, parut utingir os rtossos objectivos e tlesenvolver o

n0ss0 conhecimento e potenciul."

O analtabetismo funcional (Canririo, 2000:52) revela-se nas situag6es em que os

individuos nio sIo capazes de resolver os problemas e nas actividades onde a

alfabetizaqio 6 necessiiria, sendo o "continltum cle compeftncias clue torna urn indivfuluo

um u$abeto .fiutcional". A noEIo de continuidade jr{ estd presente na definiglo da

UNESCO de 1962, quando se ref'ere o seguinte:

" E Jhndumentolmenle ulJhbetiz.cukt uma pessou cupaz tle e.tcercer toclcts us ttctivitludes

pura ds quuis u ufi'ubetiz.og1o d necessdria no interesse do bom funcionamento tlo seu

llrupo e du sutt t'omunidude, e tumbim pura lhe permitir continuor e ler, escrever e

uilculur com vista oo seu pr1prio clesenwtlvimento e ao da comunidacle."ts

Lima ( 1990) citado por Nogueira, 1996:67), ref'ere que:

"rt t'humuckt analfabetismo funcional e.rigirti um e.vume dtento. Ou se reconlrece que

todtss ttris .somos de ulgumu .forma unttlfubetos Juncionuis em ulg,utntt coisa - na

utilitrg'iio dus rutv,us tecnologitts cle inJbrmugdo ()u nu compreensiio Llos comple-ros

rneumismos de ecorutmia - por e.remplo, ou nos urriscetmos u g,eneruliltr um rdtukt, u

t* UNESCO (1962). Dic'lurution du Cttmiti internationul d'experts en mtttiire d'ulphttbitisution.
Paris:UNESCO.
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l)r()dua.ir utn (.\tcr(itilr() c ttt.ti.\ ufit (,\ligJrtu.luc lr(n(tli:.dfti, ttttti.t tttttu It':. t't,trt().ltttt.\e

.\.. m P r e, I c t e n n i n utk t s e s I rd t ( ) s .s tt t: itt i,r. "

r\ Etlucagdo cle .,\dultos, concretumente a questdo da ultabetizaqao tuncional,

passa a ser considerada no plano do desenvolvirnento cconornico dos paises. A OCDE

ttmb6m realiza viirios estudos para os seus pa(ses membros e o mesmo laz o Eurostat

para aos pafses da CEE.

A altabetizaqdo tuncional e o analtabetismo tuncional tbram introduzidos para

distinguirmos dit'erentes niveis de compet6ncia pois, no primeiro cilso, os individuos slo

capazes de aplicar as competOncias de leitura e escrita e, no segundo caso, isso ndo

ilcontece ou acontece detlcitariamente (Esteves, 1995).

Fonte: Esteves ( 1995).

t Atlaptrclo tle: Programa Experimental Mundial de Allabetizagio da Unesco. Guiu Prdtittt de AlithetizuStitt Funcionul, 1975: I I - 12)

Caniirio (2000:52) atirma, a este respeito, que "o conceito tle unulfabetismo

tornou-se portonto muito mais vago e Jluido, pois (...) sube oncle come7a, n0 g,rou Zero

tla escrita, mas ndo se sabe onde ctcaba".

O analfabetismo funcional e o regressivo, conduzem ir introdugio do conceito de

Iiteracia. Este conceito, segundo Benavente et ul. (1996:4) "taduz ct capacklade de

usur os compeftncius (ensinadas e uprendklus) tle leitura, tle escrita e de ctilculo".

Deixa de haver uma conotaEio negativa, como outrora, e passa-se a talar em n(veis de

literacia. E o continuum de compet0ncias que passa a ser considerado, ou seja, uma

pessoa pode ter mais ou menos compet€ncias, maiores ou menores nfveis de literacia. O

conceito de literacia centra-se no uso das competOncias e nio na sua obtengio ou posse.

Deste modo, h6 autores que entendem que o conceito de iliteracia nio serii tanto

a ausQncia de conhecimentos mas a ausOncia de competOncias de aprendizagem, de

incapacidade de continuar a aprender ao longo da vida. Carneiro (2001b:18) ref'ere

mesmo que "o trcigico serci que os ritmos tle uprendizagem sejam inJbriores ds

ro 14. r funcional vs Al tradicional
,\lfabctizac6o funcional ,\lfabetlzaciio tradicional ( llteral)

-Aquisiqio de competdncias tle leitura. cscrita e ciilculo
de tbrma integrada e nio dissociadas

"...uqrtisiqdo de utmpet|trcias pntfissiutais e

conhecitnentos ut ilizdveis... "

"...etige nfut si a uquisigdrt de competAncius ttrr

e.rperi1ncia mas tarnbtlm uma reconversdo dos rnodos de
ver e de operor.,."

- Domfnio minimo dos mecanismos de leitura escrita e

do ciilculo
- Dissociatla da realidade e por isso diticil de aplicar

quando necessiirio

- Pode resultar em t'en<imenos de analiabetismo
regressi vo
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vtltx'idudcs tle ilcsupretulitt,g,am"', rrurtr apelo i) nccessidade tle continuarmos ir

ruprcndcr, rnestno que isso implique, por vezes, dcsaprender.

Os cstudos no campo da literacia surgiram, no scu infcio, nos Estaclos Unidos cla

Amirica e tro Canatki. Em Portugal, a importincia e a atenqdo dadas I temiitica tla

literacia decorrem tlo "Estudo Nuciorul de Literucicr" cujo objectivo principal fbi a

"ttruliuqiio du literuciu la populuqdo uelultu, tentlo em vista u identiJ'icugAo tla

e:;truturd de di:;tribuiEiio dus respectiv'us compet|ncius e, uintlu, u itlentLficttg'tio e

urttilise fut:s .lttctores e dos processos sociuis tlue llrc estdo ussociatkts. " (Benavente et

rrl.. 1996:8)

Apresentamos. de seguida, os resultados do estudo f'eito aos portugueses, no

campo da literacia, cujos resultados se encontram distribufdos por 5 nfveis (Nivel 0 -
corresponde i\ total incapacidade em resolver, correctamente, qualquer tarefa; Nfvel 4 -
corresponde a taretas mais exigentes):

Grrifico l. Nfveis de literacia dos portugueses: resultados do Estudo Nacional de Literacia

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Nircl0 Niwl 1 Nfrcl2 Nirel3 Nlvel4
Nileis de Literacia

Fonte: Avila (20{t8rl57).

Como se depreende da observaqio do Grrlfico l. em mat6ria de compet€ncias de

literacia dos portugueses, em 1996, quase 507o dos inquiridos revelou s6rias

ditlculdades em utilizar a intbrmaEflo escrita em situaE6es do quotidiano, sendo

reduzida a percentagem daqueles que foram capazes de efectuar tarefas mais exigentes

(N(veis 3 e 4).

Podemos afirmar que a literacia, constituindo-se como uma capacidade de usar

adequadamente a intbrmaqlo escrita no quotidiano (Silva, Leitdo & Trigo, 2002:8), tem

sido analisada enquanto compet6ncia transversal, jii que 6 como um ponto de partida

(u
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l)ura a aquisiqrio dc outras cotnpet0ncias ao longo da vida. E dcsta linhu tle pcnsalllcnto

rlue decorre a expressiro "compeftncias ern uso social e eJ'ectivo" (Costa, 2002b:ltt3),

porque o que irnporta nio i a aquisiqlo das compet0ncias. tnas o uso que delas se faz.

'farnb6m Avila (2008: 94) considera que a literacia deve ser entendida como uma

compet0ncia, ou sejt, "como wn recu,'so, olt ltotencictl, de que os intlividuos dispdem e

que tentler[io u mobilizur em diferentes situag1es ". A mesma ilutora recorre a um outro

autor (Stroobants, t998), para retbrqar a sua opiniio e cste entendimento actual da

noqio tle competOncia. Em Portugal, nos Centros de Reconhecimento, Validagio e

Certificagio de Compet0ncias (mais tarde designados Ccntros Novas Oportunidades), o

que se faz 6 exactamente valorizar os contextos nio tbrmais e intbrmais nos quais os

adultos adquirem competOncias.

A abordagem da literacia, enquanto problemdtica social, passa a estar na ordem

do dia. Torna-se essencial garantir igualdade de oportunidades no acesso a ela, jd que,

sem isso, dificilmente se poderd aceder a uma melhoria de desempenho, adaptaqdo e

resoluglo clas situaq6es didrias, no trabalho e na vida pessoal (Avila, 2008:83-85).

Tamb6m Melo. Lima &Almeida (2002:54) def'endem que sem literacia n6o se pode

(re)construir um caminho de aprendizagem ao longo da vida como o que se preconizou

na V CONFINTEA e noutras iniciativas e documentos que daf emergiram. Cabe ao

adulto procurar tamb6m essas oportunidades de formagdo, considerando-se fundamental

a exist6ncia de um contexto que promova o acesso e a continuidade da resposta, naquilo

que definem de "contexto literato " (literacy environment) para cada indivfduo. Um

contexto assente numa atitude livre e voluntiiria e para a sociedade em geral, enquanto

um processo que se torna, simultaneamente, individual e colectivo.

A visdo de Avila, corresponde i definiglo de literacia apresentada nas

conclusdes dos trabalhos V CONFINTEA e citada por Melo, Lima & Almeida

(2002:53) onde se ref-ere que a literacia ,€ a "compet|ncia neces.sdriu em si mesma e

ttindct tuna das bases de outras competAncias de vida" (DH", p.ll). Decorrente desta

ideia, Benavente et ul. (1996:19) ret'erem que a literacia 6 um ".fenrhneno socittl

complexo, multifacetado e dinAmico (...) nus sociedttdes contemporAneas".

Avila (2008:86-87) fala-nos da questflo da clescontinuidade, relacionando-a com

a literacia, enquanto tactor que pode explicar, entre outras, a dificuldade da leitura e da

escrita (a iliteracia propriamente dita). Na sua opinido, nem sempre aquilo que se

aprende na escola tem um uso prdtico noutros locais e essas aprendizagens (adquiridas

re Declaraqio de Hamburgo, 1997 .
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cln contcxtos t:scolarcs) tluando ttrio scttdo cxcrcituclas/aplicadas no quotidiano podern

rcgredir no indivfduo. Dai. a utiliznEiio clo termo analfabetismo regressivo. Fernandes

( l99tl:l17) acrescenta que csse l'cn6rneno pocle decorrer de uma situaqao de nio

cscolarizagito ou de uma situaqlo ,Je "escoluriz.ctq'lio tleliciente".

A alfabetizaqaio, sendo uma preocupaqf,o mundial. laz com que, ern 1965, a

UNESCO decretasse o dia tl de Setembro como Dia lnternacional da Altabetizaqio. Em

1990. comemorou-se o Ano lnternacional da Alfabetizaglo. Foi considerado o ano da

"Educuqio pora Todos". Em Jomtien (Tailindia), esta tbi a trase chave proclamada na

cr>ntbr0ncia rnundial, jri aqui ret'eritla (Nogueira, 1996:68).

Ent sfntese, gostarfamos cle apresentar de fbrma esquemiitica aquilo que, na

ltossa opiniiro, tem sido a evoluqio do conceito de analtabetismo em Portugal e no

contexto internacional :

l'igura 8 - Evoluq5o do conceito de analfabetismo

l. Alfabetizaqilo
trarlicionaUliteral '

kapactuladu de leinllc; escrita e
cilculo)

Analfabeticmo
funcional,

(ou llelrismo).

(incapacidadc do
usar ee cornPet6ncias
de leiturn, escrih e

crilculo no
quolidiano e outror
saberee adquiridos)

Fonte: Elaboraq5o pr6pria.

2.1. Acq0es, medidas e lormaqdes
rliversas

Paru qu?? Adquirir e
empregar as.

capacidades de
leitura escrita e,

cAlculo
!

Conhecimentos:
e outros saberes,

Capacidade de
usar as

compet€ncias de
leitura, escrita e

ciilculo no
quotidiano e

outrog saberes.

adquiridos

LITERACIA,.
enqusnto compet6ncir tranwersal?

- "competflncias em uso sociul e electivo"
- co,npeftncias ile'\lesoprendiugem' permanente
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;\s rncdidas iniciais tle prontr4iio tla r\lt'ubctizaqilo tradicional/literal, coln o

clesenvolvimento cconomico, social, tccnoltigict: colocaram. tle tilrma tnais cvidente, a

pecessidade tle se ilpostar ndo apenas nas cotnpet0ncias bitsicas (leitura, escrita e

ciilculo) mas cm outrus, algumas adquiridas atravrjs da experi0ncia, imprescind(veis i
vida sgcial, laboral ou pessoal, ussim como a capacidatle de recorer a essas mesmas

competencias, para resolver as situaq6es do quotidiano, da( o uso dos termos

"alfabetizaqdo tuncional" e de "literacia", csta (ltima entendida enquanto compeftnciet

trunsversal.

1.4.4. Da Educaqio Permanente i Aprendizagem ao Longo da Vida

".llais tlo que tle inlintigdes especiulit.adas, u eduarydo

perrnanente resultuni do.litcto que os irulividtos viverdo

u)nstunte,nenle em siluttqies educativas. A sepuragdo

cntre trdbalhar e uprentler lornu'se entdo impossivel;

t'otttinrtutruts u uprender parut Jazer o que deseiamos faier

a utrrtitttrtmos u trubalhar tle.lbnna ino,undora deviclo d

lescoberta tle wn utniunb de novas possibilidades

,\ndr6 Gorz (1977.in N6voa. 199/: l0)

A revislo da literatura permitiu-nos, entre outras conclus6es, compreender a

complexidade que o conceito de Educaglo Permanente encelTa em si. Por vezes,

utilizam-se oS conceitos de forma espont0nea, quase vulgarmente, Sem que nos

tenhamos clado conta das especificidades e diferenEas que possam, ou ndo, existir entre

si.

1.4.4.1. A origem da Educagdo Permanente

Fernandes (1998:l 18) ret'ere que a nogdo Educcrgdo Permttnente surgiu, pela

primeira vez. atravds da UNESCO, em 1965. Outros consideram que 6 uma expressdo

cujo uso se generalizou mais na ddcada de 70, do sdculo XX, embora a sua problem{tica

seja hist6rica e jii muito antiga. Os6rio (2003) ret'ere que, no ano de 1919, h6 jri uma

referOncia ir noEio de Educaqio Permanente - e partilhando da opinido de outros autores

quanto )r historicidade desta temdtica - indica tr0s dimensOes que nos ajudam a

compreender a situaglo (2003: t 3- l6):
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- i\ primeira dintensio indica-nos quc a cducaqit) pcnni.utctrte tcm prcsidido ir

cscola e niio o contri'rrio.

- A segunda dimensio remete-nos para o facto de a UNESCO reconhecer que a

I3ducaqio Permanente e a ALV serem termos que remontam aos prim6rdios da

promogdo da educaqio universal, expressa atrav6s de Cominio (pedagogo do

sdculo XVII). Com6nio (autor de "Diddctic'u Mugna" e de "Pumpuetliu")

tlet-endia uma educaqio para todos, em todos os lugares, de todas as tbrmas e em

torlas as idades. Patr(cio ( 1983:83-84) ref'ere-se a ele, ret'erindo que "A

Purnpuedia 4 umu eclucaqiio universul de totkt o g,dnero humano. (...) Pretentle-

:;e, portonto, que todo,s sejum educatkts em kxlu.s tts t:oisus e totulmente,"

Acerca da educaqio, em geral, Patr(cio (2001:235) clefende que nio hii sociedade

que se construa sem ser sobre os 'ulicerces 'da etlucaqlo, sendo que, "nenhum

indivfuluo humano pocle subsistir sem o olirnento tla etlucugiio (...) A etlucuqdo 6,

1tois, v'ital para o lwmem". A educaEio, na sua perspectiva, tleve servir para

ajudar o outro a evoluir e a desenvolver-se enquanto ser humano, para "que o

olfiro possu, cot?to disse Pfndaro, vir o ser que,ni. " (Patrfcio, 2001: 238).

- A terceira dimensSo refbrga a ideia de que, jri em flnais do sdculo XVIII, com

Condorcet, se defendia a ideia de que a instruqio nIo deve acabar com a

tiequ0ncia da escola, mas indo mais al6m disso:

"Observtimos que o instnrydo ndo devia ubundondr os irulivfuluos no momento em que

saem das esutlas: que deveria abranger todas us icludes; que ndo e.uistia nenhuma itkule

(m que ndtt jbsse itil e poss{r,el uprender e que estd segurula instru7lo i tunto muis

ttecessciria quunto u dq intkncia Joi comprimitla entre limites ntois esffeito.r." (Roux.

197 4 :10, ret'erindo-se a Condorcet )

Em 1965, o Comit6 lnternacional da UNESCO para o avango da Educaqdo de

Adultos examinou um relat6rio de Paul Lengrand sobre o conceito supra ref'erido,

veriticando-se "que a Educagdo Permonente ero o princfpio uniJicutlor que pennititt

reunir nwn todo coerente os vdrios aspectos da educaqdr.r" (Nogueira, 1996).

A perspectiva de que a educagdo perrnanente 6 uma educaElo que decorre ao

longo da vida. continuamente, 6 reforgada em 1972 em 2 locais: na Comissio

lnternacional para o Desenvolvimento (Unesco, num documento "Apprendre d Ate) e
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pa lll Cgnt'crfncia Murrtlial sobre llducaqiio dc z\dulttls. que ocorreu cln 'ftiquio

(Fernandcs, l99tl:llti). () corrhccitlo lLelatcirio Filure (1972). considerado o Manit'esto

cla Educaqlo Permanente, como nos ret'ere Nrivoa (lL)91:62), det'ende que s6 6 possivel

".formur tun lunnem c.otnpleto" se a cducaqdo tbr permanente e global, acrescentando

aintla que, para isso, € irnportante que cada indivfduo seja capaz de "...eluborur, uo

longo du vidu, um sttber em con.\tottte ewtluqdo e...tle aprencler u ser", perspectivando-

se o adulto como "tun ser [igualmentel cm mudunga" (ltl. Ibid. p. 62-63) e

" inucubudo".

Educaqio Permanente ti uma c,rpressio que se generaliza na ddcada de 70 e

tlecorre cle uma visio global de educaqio. Nio se trata apenas do prolongamento da

ctlucaqio mas de um exercfcio permanente de preparaqlo dos individuos para o

exercfcio das suas t'unq6es protissionais, na famflia e enquanto cidaddos (Natale, 2003).

E a partir cla ll[ Confintea (1972) e da Recomendaqio de Nairobi (1976), que emerge

um novo conceito de Educaglo Permanente desencadeando-se, por viirios pafses, a

retlexlo e o debarte em torno do mesmo (Nogueira, 1996:37; Os6rio, 20O3:24'1.

Vejamos agora quais os princfpios da Educaqlo Permanente e quais as suas

consequ€ncias, de acorclo com a Declaraqdo da Cont'er€ncia Geral de Nairobi, e que na

revisio da literatura ef'ectuada 6 fbcada por diversos autores como Nogueira (1996) e

Os6rio (2003, 2005).

Teare. Davies & Sandelands (2002:91) afirmam que a educagio perrnanente

passa a ser, sobretudo, uma problemiitica dos pafses industrializados, associando-se

etlucaqlo a tlesenvolvimento econ6mico, na medida em que 6 reconhecida como:

"u,nd estrutig,iu centrul ntt luttr contru o desemprego, e ndo hd nenhumu divida de que

(lualto muior t a uprentliz.ctlgern q,te Mno pessot pode udtluirir e demttnstrar, mais

pos5ibilidades tem de ulcung'ar tuno vida ecoruimicu tle A.uito e seg,urdnqa"

Na Eclucaqio Permanente, valorizam-se os diferentes contextos de aprendizagem

e o clesenvolvimento do nivel de compet0ncias do individuo. Esse desenvolvimento

contfnuo permite-lhe uma melhoria da capacidade adaptativa. sobretudo no campo

profissional. Parece ter surgido como uma ruptura com o modelo escolar tradicional.

passando a valorizar-se ".I pessoo corno suieito tla.fbrmoqdo".

Este desenvolvimento 6 entendido num quadro de:
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(i)

(ii)

co,ttirtuidude, ou seja. o proccsso klrntltivo dcscnvolvc-se ao lorrgo da

vida:

diversidade, pois crda indivfduo tem um percurso cle vida e

caracteristicas dif'erenciadas que o tariio tornar opqdes distintas. o que

exige que se definam tamb6rn respostas diversiticadas;

pluidimensionalidade, pois o adulto ti visto nurna perspectiva holfstica,

enquanto ser que e valorizado nas virrias dimensdes: social, pessoal,

hi st6rica, protissional (Canririo, 2000: 87-tttt).

(iii)

O rnodelo escolar tradicional foi fbrtemente criticado por lvan lllich ( 1996) e por

Paulo Freire (1970). De acordo com o primeiro autor (citado por Finger & Asfn,

2oo3:21), hd uma "merccttloriiuqdo" tamb6m na educaqio e na aprendizagem, quando

ref'erem que:

"Se hd pttttctt tl'erta de meitts de uprendiz.ttgem, ou tts:simse presume, enttio, logo.\t.r!l,etn

tt.r dispttsiti't'tts educucionttis garuntintkt que L'ertos lonhecimenkts, ideius, t.ttpucidades,

utitutle,r. etc., L'on,\iderddos importuntes, serdo ffunsmititlos. A etluurytio tornu-se, assim,

umu mercadoria ecoruimica, que se consome ou, pdro usur linguagem comltrn, que se

obtim'. "

Apesar do movimento da Educaqio Permanente apontar para uma ruptura com o

modelo escolar tradicional, continuou-se, em muitas situag6es, por agir e organizar as

respostas de educaEio e fbrmagio com base numa matriz, essencialmente, escola. Como

nos ret-ere N6voa (1997:65), "continuou-se a agir segundo uma lrigica escolariT.ante,

uirula que ndo conlinada a tempos pr(tprios e espdgos especfJicos. A questdo centrul

continuou o ser Jbrmar (Como? Quando/ onde?) e ndo.fbrruar-se (o que d que i
.lbrmudor na vida tle cuda um?)"(...). Na iirea da formagio dos adultos, acrescenta o

mesmo autor, continuava a faltar "...utnd interrogcrgtio epistentoligicct sobre o processo

de formugdo".

Em Portugal, com a Direcqio-Geral de Educaqio permanente (DGEp), a

Educaqdo Permanente 6 entendida como "uprendi?.ctgen, puro uutonomiu gruduul de

pessoos e colectivos" (Melo & Benavente, 1978:100), surgindo como sin6nimo {e

Educaqlo de Adultos (Caniirio, 2000:88), o que tamb6m 6 corroboraclo por Roux,

(1974:41-47).
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l.{.-1.2. Que relugflo entre Educaqlo Permanente e Flducagio de z\dultos?

Osdrio (2(X)-l), numa obra intitul'ada Etlucuci1n pennunente y etlucuciin de

tuluhos, tenta demonstrar-nos esta relaqdo. atravds da descriglo de trOs momentos

lundamentais:

l- Em [919, quando aparece o termo Educagio Permanente num texto sobre

etlucaqao de adultos de Lloyd George, no qual o conceito 6 detinido como sendo a

" necessidntle pennunente, um dspecto intlispensdvel da cidadcrnia e, por i.sso, deve ser

gerul e durur kxlcr u vitlu" (p.17).

2- Em 1969, Paul Lengrand, num texto intitulado " El signiJicado ele la

{ducucitin permunente", estabelece a distingio entre Educagdo de Adultos e Educaqio

Permanente. Esta iiltima 6, "um processo unitdrio e g,lohal" que diz respeito a todo o

processo educativo. A educaqio de adultos deve ser integrada num sistema mais amplo

de Educaqlo Permanente. Aprender permanentemente signitica, nestes termos,

considerar duas dimens6es importantes, na opinilo do autor: a vertical, que diz respeito

irs aprendizagens que se vio tazendo ao longo da vida; a horizontctl, que engloba os

tlit'erentes contextos em que aquelas aprendizagens podem ocorrer, muito a[6m dos

contextos formais (pp.l8- l9).

3- Dave (L976:21) det'ende que a Educagdo Permanente dura toda a vida, ndo se

limita i educaEio de adultos mas a toda a educaqlo que 6 f-eita (formal, informal, ndo

formal) e apresenta um cardcter holistico.

De acordo com o autor e que 6 tamb6m a nossa opinido, a Educagdo Permanente

transcende a educaqdo de adultos. Esta riltima "d um subconjunto integrado (...) no

processo cle educuEtio petmunente." (Dave, 1976:61\.

Em sintese, tentamos explicar, atravds da Figura 9, a evolugdo que toi sendo

registada na relaglo entre Educaqio Permanente (EP) e Educagio de Adultos (EA) e

que representa a nossa interpretaEdo acerca daquilo que lemos ao longo deste projecto:

rJ7



PR IMEIRA
METADE DO
SECULO XX

EP ou EA?
EA ou EP?

EA = EP?
EP = EA?

IiEGUNDA
METr\DE D0
SECTJI-0 XX r.
pafirr da dcicada tle 70)

l'igura 9 - Iivoluqio tlos conceitos de Educagio Pcrnunente (liP) e llducaglo de;\dultos (Er\)

[,egenda:
IIA- Educuqlode Adultosl l'P- Frormagio Protissionali f'I- Formlgio lnicial; llP- Etlucaqio Permilnente.

1.4.4.3. Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV)

"Os tultrltos uprendem cotn e do longo du sua vida: nrt

trubalho, na fumilict, *tm u televi.rcio, em ocgdes tle

Jttnru4'do ndo certiliuulus.fbnrutlmente, il)m os livro.s ncr.s

l)ibliotec.ts,..."

llaria Nl6rcia'Irigo ( 2il)2h:56)

Ao longo da segunda metade do s6culo XX, tem sido abordada a quesEo da

EducaEio Permanente, como procurdmos evidenciar. Esta tem sido entendida como um

principio que deve permitir ao indivfduo continuar a aprender. Esse continuum

uprentlente surgia trequentemente associado i aprendizagem ao longo da vida. E

sobretudo a partir de meados da d6cada de 80 do s6culo passado que a expressao

"Aprencliz.ctgem uo ktngo tla Vida" comega a ganhar uma presenga cada vez maior nos
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(locltncltos, lilruns c nas cont'cr0ncias internacionais tle cducuqao de adultos

prornovidas pcla UNESCO e pelo Conselho da Europa. Foi o que aconteceu na [V

CONFINTEA (l9ti5) e. sobretudo, depois na V CONFINTEA (1997). Contbrme

Silvcstre (2003) sublinha, c a partir de 1985 "que o conceito tle EclucugCn/Eelucugiitt

Pennrmente L'omeQu u pertler o .\uu orig,inulitlcttle e u diluir-se, comeg'ando o ser

conlundido nutis utm o utnceito de educugdo cro ktngo da vidct (ALV)".

Gomes 12006a) aponta mesmo dois momentos, que segundo ela, sio

estruturantes para se compreender a "origem" da expressdo ALV. Conforme ret'ere,

surgiu pela prirneira ve'l, em 1996, atrav6s da UNESCO, e depois, em 2000, pela

Comissio Europeia (pp. l4- l5). Em 1996, considera-se, de fbrma muito clara, que todos

Os contextos podem ser de aprendizagem, o que nos remete para as aprendizagens

tbrmais, ndo tbrmais e informais. A aprendizagem 6 percepcionada na sua perspectiva

holistica, assim como o adulto que aprende, valorizando-se as viirias dimensdes da sua

circunstincia individual (pessoal, social, experiencial, prot'issional, ...).

No Livro Branco da Comissdo Europeia (1995), a Aprendizagem ao Longo da

Vida (ALV) surge associada "it cttluisigdo de compefincias estrutigicas que permitam

ttpreruler u uprentler, bem como a uclttisigdo tle um coniunto de conhecimentos

ge rais... " (Caniirio, 2000:9 I ).

No Memorando sobre a ALV (Unido Europeia, 2000), esta 6 tida como "toda e

qualquer uctividade tle uprerulizagem, com um objectivo, empreendida numa base

cont[nuu e t,isundo melhorar conhecimentos, aptiddes e competAncias" (Sena &

Carrajola, 2008:228).

Trigo (2OO2e:34\, ref'erindo-se ao Memorando da Uni6o Europeia (2000) sobre a

Aprendizagem ao Longo da Vida, refere nove argumentos que acentuam a importflncia

que a ALV vai assumindo nas sociedades do conhecimento:

l- A importincia de se dar a oportunidade a todos de dar continuidade aos

percursos tbrmativos;

2- A constatagio de que parte significativa da populagdo activa ndo tem os nfveis

de escolaridade essenciais a uma sociedade cada vez mais exigente e

competitiva;
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J- A socic(litdc lttis-irtdustrial ti utna socictlade du intirrmaqao c do

conhccitttento. atnbos elementos csscnciais e cstruturais da vida social, politica e

cconrimica. O ctpital ltumano passil a scr o principal rccurso dcsta nova

sociedade e a cducaqdo ossa pilssa a scr um ".lttctor de estnilific'ttS[io ,sociul e tkt

(rce:s:to tut lxtder" (Avila, 200tt: I l);

{ - A mudanqa contfnua clo conhecimento, uma vez que este evolui a um ritmo

tal que exige dos indivfduos uma preparaqlo e uma capacidade de adaptaqio.

Nos tempos actuais, det'ende Cuimariies (2008:35), temos de assumir o

conhecimento como "tempordrio", ligado a um dado contexto e. desse motlo,

"utilitdrio e descurtdvel". O conhecimento deve possuir "utrttt utilitlucle e

vulidude que este.ju ulim do que 6 irnetliuto " (Guimaries, 2008: 37);

5 - A exist€ncia de uma economia do conhecimento: a ideia de sociedade da

intbrmaqlo surge-lhe muitas vezes associada porque tamb6m foi necessiirio

irlterar os modos de utilizar e transmitir a infbrmaqdo, assim como as tbrmas de

produqlo <Ia mesma, com o recurso cada vez maior irs novas tecnologias como

factor tamb6m de inovaqlo.

6 - A coesf,o e a incluslo sociais, valores que importa valorizar, sendo que a

educaqio e a aprendizagem sdo condiqdes essenciais para que isso se concretize.

Tamb6m Castro (1998:26), a este prop<isito, ret'ere que a ALV 6 "importunte

L'onstrutor de coes[io socictl e um elemento indutor tle eticiAncia econdmica".

Rico (2007) refere, neste contexto, a prop6sito a Comunicagdo das Comunidades

Europeias (2001:8):

"(...) uprender ao longo da viiltt tern um pupel cntcittl a desempenhur no que

respeita d remoqiio dus burreirus que vedum o ucesso ro mercudo tle trubulho e

(ttruvum u pro,gres.stio tut seio do mesmo. A luta contru u desiguultlade e u

e,v c I usio :; t,t c' ia I i ns c re v e -.\ e n es t e p ro L' e,\ so. "

7 - As Novas'Iecnologias de [ntbrmagdo e Comunicagio trazem, hoje, um novo

tipo de excluslo que 6 a info-exclusdo, relacionado com o uso do computador e

cla Internet. E tun,lamental que se aposte na aprendizagem ao longo da vida e no
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dcsclrvolvinlcnto c()ncrcto dc colrtpet0ncias qut: ltutltcttteln t Litentcict

tec'nol6g,icu;

ll - Combater a excluslo escolar dos jovens pela aprendizagem e o exemplo dos

proprios adultos. Hri aqui uma questio de intergeracionalidade, em que o

regresso tlos nrais velhos pode ter ef'eitos importantes nas camadas mais jovens.

incentivando-as a continuar a estudar e a nlo abandonarem os estudos.

ingressando no mundo do trabalho sem a adequada escolaridade;

9 - Questio de sobreviv€ncia dos pr6prios sistemas de educaqf,o. Essa abertura

deve ser vista "n[io cotno umJitwtr, mus corno um tlireito u urn dever." (Trigo,

2002e:37).

Cavaco (2002:19) considera que o conceito de Educagdo Permanente deve ser

cntendido como a educagio ao longo da vida, a qual deverd ser proporcionada pelas

instituiqdes tbrmais mas tamb6m por toda a sociedade.

O paradigma de ALV fbi adoptado pela Europa constituindo-se como um

principio presente em declaraqdes, orientaE6es e recomendag6es na iirea da educaEio e

da formaqfro. Assim sendo, a Aprendizagem ao Longo da Vida, de acordo com a

Comissio das Comunidades Europeias (CCE), em 2001, no documento Tornar o espago

europeu de uprendiz,agem uo ktngo tla vitla uma realitlade, refendo por Correia &

Sarmento (2007 126),6 apresentada como sendo "todas (Is actividades tle

uprentlizttgem intencional tlesenvolvidos ao longo da vida, em contextos Jbrmais, ndo

.fbrmais ou informais, com o objectivo de odquirir, clesenvolver ou melhorar

conhecimentos, uptiddes e compet1ncicts no quadro de uma perspectiva pessoal e ou

prr{i.rsionul. " (CCE, 2OOl:42)

Nas definig6es aqui apresentadas, veriflcamos a presenga da nogdo de

competencia, na medida em que esta integra em si ndo apenas um saber te6rico mas o

.tuber em uso, aquele que 6 adquirido e empregue nas situagdes do quotidiano.

A aprendizagem ao longo da vida tamb6m implica, da parte do indivfduo. uma

maior responsabilidade (Fragoso, 2007:202), na medida em que, e sobretudo numa

aniilise mais comum. se tende a associar a ALV a uma postura de competitividade e

individualismo, "tto tlual us uprentlizug,ens pura oprender ulgo ossutnetn-se como

9l



t'unkt.qeil.\ (otnp(tilir'(/.r"' ([.inla, ](X)4:14, cit.. por [;rtgoso. ](X)7:202). z\o irrdivicluo,

ncste puradigma itssente cm conrpet0ncias, e-lhe exigida unra maior rcsponsabilizaqio.

Os sistcrnas de reconhecitnento e validagio dos adquiridos cxperienciais no

paradigma tla ALV i.lssutnem um papel irnportunte. Continuar a aprender tlependerii tlo

que cada indivfduo fizer do seu prtiprio percurso rnas tambim do reconhecimento

lilrmal daquilo que se adquiriu. ao longo da vida, por via nf,o tbrmal. E este um clos

principios csscnciais e subjacentes i criag[o dos Centros RVCC em Portugal. No

Capitulo 3. desenvolveremos o conceito de compet0ncia e a sua ligagio aos dispositivos

de Reconhecimento e Validaglo dos adquiridos experienciais.

1.5. O contexto nacional da Educag5o (e Formaq5o) de Adultos (evolug6o)

Para melhor se compreender a evoluEio hist6rica e a polftica da Educagio de

Adultos em Portugal, optiimos por apresentar seis fases cronoldgicas que compreendem

o s6culo XX at6 I actualidade. Nio se pretendem apresentar as orientag6es legais ou

documentais dessa 6poca mas tragar, em termos gerais, aquilo que tem sido a Educaglo

de Adultos, desde as mudanEas politicas is conceptuais, procurando compreender as

primeiras i luz dos princ(pios das segundas. O enquadramento legal da Educagio e

FormaEdo cle Adultos em Portugal encontra-se no Capftulo 2, iniciando-se com as

refbrmas pombalinas (ano de lll2), a que se seguiu a reforma de D. Ant6nio da Costa,

em I870, numa altura em que a taxa de escolarizagio em Portugal era a mais baixa entre

viirios pafses europeus (l3o/o)to, como se depreencle clo qua<lro seguinte:

"' Cilculorelativolquantidadeclecrianqas,<Iosgunosaos l5anosdeidade,quetiequentaaescola,
sobre o total de crianqas da mesma idade.
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879

l'onte: lltoreira ( 2lX)3:32).

[) l.'fase: Do infcio do s6culo XX i d6cada de 60

Durante a 1." Repriblica, a instruqdo popular foi uma das prioridades do governo.

Com a instituiqlo do regime ditatorial do Estado Novo, em 1926 e at€ 1974, Portugal

"tttlormeceu" em matdria de educaglo ou instruEio popular. Melo & Benavente (1978)

afirmam que se viveu num perfodo de "emag,recimento" da educaElo de adultos, de

cariz marcadamente popular, sendo que as iniciativas anteriores foram esmorecendo

como ret'erem Lima (2005:37) e tamb6m Apple & N6voa (1998).rt. Ap6s o golpe cle

Estado de 1926. as escolas normais sdo t'echadas (o seu papel era formar os professores

do ensino primdrio e recrutar os regentes); a escolaridade obrigat6ria (que a I Repdblica

havia institufdo de 6 anos) 6 reduzida a 4 anos e, mais tarde, a 3 anos; fecham-se todas

as escolas primririas que nio tinham um mfnimo de 45 alunos (Melo & Benavente,

1978.26). Tamb6m Lima (2005:37-39) ret'ere que, durante o Estado Novo, se assistiu i
tomada de meclidas de "intemrpgAo" das iniciativas de educaglo e de associativismo

populares.

Num periodo da hist6ria portuguesa, em que se deu um s6rio impulso it

industrializaqio, vdo surgindo algumas iniciativas. Entre 1953 e 1956, decorre a I

Campanha Nacional de EducaEio de Adultos. Na primeira tase, que ocorre entre 1953 e

1954, o objectivo era fazer face ao analfabetismo e ao analfabeto, a quem era preciso

'r O perfodo de 1926 e 1939, no que concerne ao debate entre salazaristas e republicanos 6 analisatlo por

Filomena Mtinica. em 1977.

15.'l'axl de cscol em vilrtr)s tll ctn
[)aises 'l'axas dc escolarlzacrlo ( 7o )

Fnrnca 7-5

Sufca 7.t

Suicia 1l
Pnissia 67

llc lqicu (rl

Norrtcga 6l
Ilolanda 59

l)i narnarca .s8

Ilsnunha 12

/\uslrra -10

lrlirnda In
Itil ia l9

(i'dcia l0
Pttrlttqul tl

r)3



"tlelender le fiil:;u.s iileius e rle lterigo.srt:; tnito:s" (Mclo & llcnavcnte, l97tl:2tl; Lirna,

r\tirnso & Ilst0v[o, 1999). Nesta eipoca, dcve dcstacar-se o Decreto-Lci n." 38 968, de

l7 tlc Outulrrodc 1952.'l r\pesartlo invcstirnento tcito pelo Estado, os resultados tbram

insuficicntes porque, dr: urna tbrma gerul, nio interessava verdadeiramente combater o

analfabetismo. pois mante-lo seria uma estrntdgia para continuar a controlar e a dominar

rrtravis de uma "onlem.fitscistu" (Melo & Benavente, 1978:29).

Nos finais dos anos 60 e nas ddcadas seguintes, registou-se um fbrte

investimento na tbrmaqao profissionalizante, tal como nos reflere Melo (2006:19-20).

Apesar tlo estirrgo {visivel, sobretudo na d6cada de lJO com a adesio de Portugal } CEE)

c do investimento nessa irea, as mcdidas tomadas nio tiveram a etlciicia esperada e

continuava a veriticar-se'a, ".fultu de umu verdudeiru polfticct pfiblicu tle Educagdo tle

,ldulto:s ". Sdo vitrios os especialistas que ret'erem este aspecto (Lima, Afonso & Est0vlo

(1999:24-25): Canirio (2000:58-59) e Lima (2005:31-43). Lima (2005:35) ref'ere

mesmo que "u .formuEdo ticnico-prrl'issionul puru u competitividode revelu-se

irnlxttente.flrce d dimensdo ckts problemus de educctgtio tle base tlos udultos,...".

II) 2.u fase: Anos 70 do sdculo XX

Com o fim da Ditadura, mais de 307o dos adultos ainda eram analfabetos. Vive-

se, entdo, num regime democriitico em que. de acordo com Melo (2006:4), o principal

problema estava relacionado com o campo dos valores de cidadania "o cl|fice tle

cidadaniu (...) problema nilmero urn etn Portug,ctl".

fnicia-se uma tase marcada por actividades de educaElo de adultos de

caracter(sticas popular e comunit6ria; as associag6es culturais, de sindicatos e grupos

infbrmais e as actividades de alfabetizagio. A partir de 1915 realiza-se o Programa

Nacional de AlfabeJizaqdo (PNA). No entanto, em 1974, registaram-se algumas

iniciativas de jovens estudantes universitririos que, nas ttrias lectivas de Verdo,

participavam em campanhas de alfabetizaqio. Alguns grupos mais conservadores

entenderam este Programa como algo demasiado inovador opondo-se veemente a ele e

tt Melo & Benavente. ret'erem que todos os que neste perfodo usseguravam fbrmaqao recebiam
"gratiticaqio" face ao n.'de analt'abetos certiflcados com os estudos primiirios, mais um aumento de meio
valor das notas protlssionais. este fltimo por cada l0 analfabetos que preparassem para o exame da 3.u

classe.
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iros objcctivos tlcfinidos no docutnento "llsquema dc t\ntcprojccto tltl l)rtlgralna

Nacional tle Alt:rbetizaqdo" (Melo & Benavente, 1978:33).

E urn perfodo marcado por um tbrte associativismo popular e cultural. Cantirio

(2007) chega a utilizar o termo tle "movimento cineclubista". 'Iambirn surgiram

momentos de alguma intbrmatidade, como nos circulos de estudos, leituras infbrmais.

bibliotecas populares e outras iniciativas equivalentet.ti Gottorfamos rle tazer ref'er€ncia

a duas iniciativas promotoras da educaqio e cultura populares e tle acar5es cle

altabetizaqdo e p6s-altabetizaqdo. A primeira ret'er€ncia 6 para o Ccntro Cultural

Popular Bento de Jesus Caraqa (em Vila Viqosa), que tlecorreu da iniciativa de um

grupo de militares que procuravam "incitar o povo do Alenteio u reencontrur a sua

prdpriu cultura". A segunda respeita i\ Associagio de Educagio Popular de Zambujal.

Ambas as experi€ncias fbram descritas por Melo & Benavente ( 1978).

Em l97l tbi aprovada a lei org0nica do Minist6rio da Educagio Nacional. Nesse

ano fbi criada a Direcgio-Geral de Educagio Permanente (DGEP). Alberto Melo 6

nomeado Director-Geral da DGEP (entre Outubro de 1975 e Julho de 1976). Foi este o

organismo que. pertencendo ao Minist6rio da Educaqio, tutelava a Educaqlo dos

Adultos portugueses (Melo & Benavente, [978:5; Lima, Atbnso & Est0vdo,1999:,21).

A DGEP coordenava as jil ref'eridas bibliotecas populares.

Entre 1974 e 1976, impulsiona-se a educaqlo popular e o ano 1975, como nos

indica Lima (2005:37-39), 6 marcado por uma Campanha de Dinamizagdo Cultural,

promovida pela 5." Divislo do Movimento das ForEas Armadas (MFA), em pleno

contexto revolucioniirio e na procura de um regime politico que trouxesse,

ef-ectivamente, a liberdade de expressdo e de pensamento.

A DGEP funcionou entre 1973 e 1979. Neste riltimo ano, delineou-se um Plano

Nacional de AlfabetizaEf,o de Adultos (PNAEBA), em que se tenta erradicar o

analfabetismo que grassava na sociedade portuguesa. Tenta-se, com o PNAEBA,

aplicar modelos jri utilizados noutros paises como o modelo cubano de campanhas de

massas (Caniirio & Cabrito, 2005; Santos Silva, 2001a; Melo, 2006), com o objectivo de

erradicar o problema do analfabetismo em 3 anos. Uma das medidas vigentes tbi a

exig€ncia f-eita aos estudantes que concluissem o ensino secunddrio, flrequentando um

ano de serviEo cfvico antes de ingressarem na Universidade. Neste ano de serviqo

rr Circulo de Estudo - 6 um exemplo de actividades em educaglo de adultos. Foi criado na Su6cia, no

infcio do s6culo XX. O l.o ocorreu em 1902. Depois, tbi largamente difundido nos pafses nrirdicos e um

pouco por totlo o mundo. E constitufdo por grupos pequenos de 5 a 12 elementos, o modo de trabalho

assenta na cooperagdo, partilha e interacgio. E de natureza nio tbrmal e intbrmal (Melo, Lima &
,\ I meida. 2002:66-67 \.
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cfvico, os cstu(lilntcs dctlicitvitlll-so, cntrc outras taretils, ir lltirbctizagiio, sendo, ncssc

caso. cunsideratlos estudantes itltubetizadores.

Vcrit"ica-se que, crn rttuitas lssociagdes, sintlicatos, grupos e colectividades,

itssistimos a iniciativas dc educagrio popular assumidas como animaqio sociocultural.

No Pltno de Actividades da DGEP para 1976. apontam-se 3 eixos: a educagf,o ndo

tirrmal, u allabetizaqio e il rcdefiniqiro cla carreira escolar do adulto. Urn dos

instrumentos criados lbi a possibilidade cle criar associag6es de educaqio populares

(Decreto-Lci n." 384176, de 20 de Maio) que passam a beneficiur de apoios priblicos

rnas tarnbim de autonomia em relaqio ao Estado.

Apesar das rnedidas, a ltlgica da altabetizaqdo e da educaqlo popular, como

Paulo Freire preconizava, ficou ainda por definir, bem como os respectivos princfpios e

objectivos, corno ref'ere Santos Silva (2000:5). Melo & Benavente (1978:96) referem

ntesmo que "(, ttctuul populug1o atlulta em Portugal Jbi vttima da mci quulidatle tle

ensirut, dus utitucles uutoritdrias de que o escola era reJlexo e, sobretudo, tlo carticter

elitisttt de totb o.sistema., (...) rejeitar c'untliclutos em vez tle os promover (...)

Libertacloru que d, et etlucagdo permonente tem tle ser totalizante, cobrindo todos os

uspectos tlu vitla (...) dos udultos."

Ap6s 1976, iniciam-se os trabalhos de preparagdo da adesio de Portugal I
Comunidade Econrimica Europeia (que ocorreu, uma ddcada depois, em 1986),

sofiendo a Educaqdo de Adultos com o que Melo (2006: l2) detiniu de " ...um percurso

tle pe rmunente emogrecimento... " .

O PNAEBA ndo chegou a ser concretizado nas suas linhas principais, ficando

aqudm das expectativas iniciais (Santos Silva, 2000:6). Contbrme sublinha Fernandes

(1998: ll6-ll7), nio se criou o lnstituto Nacional de Educagao de Adultos previsto e

Portugal continuava a n6o ter uma politica de educagdo de adultos que constitufsse uma

prioridade. Este programa 6 abordado no Capftulo 2 deste trabalho. A partir de 1979,

tussistimos a uma mudanqa consecutiva dos organismos responsdveis pela educag1o de

adultos, o que impossibilitou o clesenvolvimento de um polftica integrada e estruturada

de educaqao de adultos.

III) 3.'fase: Anos 80 do sdculo XX

Num periodo

preconizando-se que

em que se viviam os tempos riureos da EducaEdo Permanente,

a aprendizagem devia ocorrer ao longo da vida, assistimos, em
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Portugal. a uln rctrocesso. cotn a cxtinqio da DGEP c. cm sua suhstituiqiio. loi criada a

Direcqio-(leral de F)ducaqio de Adultos ( DGEA. l9tt0- l9tt7). De Educaq'io

Permanente (1973-1919) passamos a "tttlar" de Educaqdo de Adultos, na sua

generalidade.

Santos Silva (2001:30-31) considera que houve um conjunto de tactores para

que a educaqio de adultos passasse a viver com um estatuto de certo modo marginal, no

quadro clas politicas educativas da 6poca. Entre esses tactores apontam-se:

(i) a exist0ncia de bolsas de actividades apenas para as acA6es de

alfabetizaqio; reduzido nfmero de bolsas tle investigagio na iirea (apenas

17, entre l98l e 1983);

(ii) a aus€ncia de actividades tle leitura nas bibliotecas populares;

(iii) as iniciativas com um cunho marcadamente escolar. Em 1984, por

exemplo, existem apenas seis unidades experirnentais da rede de

"Centros de Cultura e de Educagf,o Permanente".

Caniirio (2000:58-59, citando Lima) ret'ere que, durante as tldcarlas de 80 e 90, o

perfodo de marginalizaEdo e de diminuigio do sector de Educagflo de Adultos trouxe

consequOncias para dois segmentos populacionais especfficos:

os adultos poucos escolarizados que, no dmbito do contexto tamiliar, sentem

grandes dificuldades no apoio aos filhos em idade escolar e tamb6m no seu dia a

dia. pessoal e profissional;

as novas gerag6es que, embora mais escolarizadas (com o alargamento da

escolaridade obrigat6ria bdsica), integram a vida activa, mas ndo encontram, na

sociedade e no trabalho, respostas que lhes satisfaqam as necessidades

tormativas necessiirias ao longo da vida.

Estatfsticas otlciais revelam que, nas aca6es de alfabetizaqio e na educaEdo de

base, houve um registo de que o nfmero estacionou desde 1981. embora a taxa de

analf abetismo continuasse bastante elevada (Santos Silva, 2001 :32-33).

Apresentamos, de seguida, as modalidades entdo consignadas para a educaqio de

adultos, em "escolar" e "extra-escolar" (Santos Silva. 2001:40):

a)

b)
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6. lrstrutura relativr a de adrrltos
,llodalidodes

I)estlnaldrios
ESCOI/\R EXTRA-T]SCOLAR

lndividuo lhsino Rccorrcnte
Forrnagio Protissional

Iixtenslo Educativir
l'ormaqiio pura o lrabalho
Pnlrnrx;io cultural e cavica

( iruoos sociais liltcrvcnCio Sticio-cducativu
!'onte: Lima er aI. ( l9tttl:5,1), citado por Santos Silvu t2ffil:{tl).

Com os Iundos tlnanceiros oriundos dos Programas de Apoio no

Desenvolvimento da, entio, denominada Comunidade Econ<imica Europeia, em 1985-

tt6. hd uma expanslo das of'ertas fbrmais de Educagio de Adultos, assentes em modelos

cssencialmente escolares (Duarte.2004a:15). Esta matriz escolarizante da educagio de

Adultos ret'erida por vilrios autores (Can:irio, 2000: Lima, 2004; Caniirio & Cabrito,

1005; Lima, Atbnso & Est0vio. 1999; Melo,20O7 l4) marcou as medidas polfticas que,

a partir de meados anos 80. assentaram em decis6es que valorizaram duas grandes

iireas: a trlrmaqdo profissional e a valorizagdo do ensino recorrente (vista como

escolarizaqlo de 2.u oportunidade).

Ensino Recorrente - uma escolarizagdo de 2." oportunidade?

Durante muitos anos, as respostas que existiram para aos adultos se qualificarem

toram respostas enquadradas no 0mbito do Ensino Recorrente, que se abriram tamb6m

aos jovens que abandonavam o ensino regular.

O Ensino Recorrente, correspondendo "it vertente da educagdo tle adultos qlrc,

de mna .frtrma organiz,uda e segundo um plano tle estudo, c'oruluz t\ obtengdo de um

diplomu ou certi.ficudo, equivalente, pura todos os efeitos leguis, aos conJ'eridos pelo

ensino regulur" (Hildrio, s/d:41), estava estruturado de uma forma demasiado rfgida e

pr6xima do modelo tradicional escolar, cujas taxas de abandono e insucesso eram

bastantes elevadas, ficando muito aqu6m dos resultados esperados. A prdpria

experi€ncia de vida ndo era valorizada e os percursos eram todos iguais, como se os

percursos formativos. at6 enteo realizados, ndo tivessem existido, ou fossem

exactamente iguais num mesmo grupo. Em Portugal, fbi t'eito um estudo, em 1998,

centrado precisamente na avaliaEdo do Ensino Recorrente (Pinto. Matos & Rothes,

1998). Como factores de insucesso, Alonso (2000:22) e Matos et ul (2005:43-45)

apontam os seguintes:
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(i) proxirnidade no currfculo e nas priiticas com o tnotlelo escolur;

(ii) rigidez do modelo;

(iii) percursos tormativos pouco tlexiveis (cxcessivit carga horiiria, sobretudo da

com ponente pro ti ssion al i zan te, hoj e des i gn atJa t e c no I 6.gica );

(iv) talta de trticulaqf,o com outros subsistemas de ttlrmaqio;

(v) inadequaqlo do sistema de unidades capitaliziiveis aos mais jovens;

(vi) aus€ncia de pertil de alguns docentes que ministravam a tbrmagdo;

(vii) aus€ncia de meios pedag6gicos adequados.

Pinto. Matos & Rothes (1998), no Relat<irio de Avaliaqlo do Ensino Recorrente,

utilizam uma expressio que deixa bem clara a quesfio do insucesso desta modalidade

de ensino nas d6cadas de 80 e 90, quando ref'erem que "cluando J'unciona como

prolong,umento tla escoloriclade poro uqueles que jd estAo ?.ang,ados com u escola ndo

dei"ra de ser mais tlo mesmo" (Pinto, Matos & Rothes, t998:123, citado por Alonso,

20O0:22).

Actualmente, em Portugal e no Alentejo, a of-erta de cursos do Ensino

Recorrente 6 residual. Em sua substituigio, surgiram os Cursos de Educagf,o e

Formaqf,o de Adultos e, mais recentemente, as Formag6es Modulares estruturadas, de

acordo com os Ret'erenciais constantes no Catiilogo Nacional de Qualificag6es. No

Capftulo 2, poderemos observar um pouco melhor as ofertas que existiam no Ensino

Recorrente. desde o nivel bdsico ao ensino secunddrio.

A questio da escolarizaqio da educaglo dos adultos 6 tamb6m analisada por

Lima ( 1994: 18) suportando essa constataqAo em dois fen6menos:

(i) o primeiro ten6meno situa-se no tmbito do conceito de adulto: os cursos do

ensino recorrente passaram a ser tiequentados tamb6m por jovens, que Lima

designa de "jovens-utlultos". os quais, tendo deixado a escola com percursos de

insucesso escolar, v6em no ensino recorrente a resposta ("fuga") para

concluirem a escolaridade, assumindo esse caminho como uma resposta de

segunda oportunidade. Posto isto, Lima (1994 18) ret'ere que se assistiu a um

"rejuvenescimento tlos utlultos em JbrmaEdo, id que os utlultos-adultos (...)

forom em boct porte como que ubontlonodos";
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(ii) o scgundo tentirrtcno tliz rcspeikr iro analtabetismo, urn problcnra quc sc tenl

prolongado ao longo cle ddcadas e que, como jii se rct'criu, se situa nllrn contexto

llovo, corn Lrm novo cnquadramento conceptual entre o analtabetisrno literal

(tradicional) e o analtabetisrno funcional e que, de acordo corn o autor, tem

contribufdo para que "d Educaqdo tle utlultos se.ju vistu (:o,tto umu vict

preckrninantemente remediutivo, de tipo ,supletivo, que por sud vez contribuiu

puru ilcentuor o t;eu curdcter esutluriz.ante" (ltl. Ibitl., p. l9\.

Apesar disso. a situaqdo nio se alterava em termos dos niveis de escolaridade,

sobretudo comparando os resultados com os dos parceiros europeus (Lima, 2OO2:137\.

Utna cquipa ticnica, coordenada por Roberto Carneiro, apresentou um ceniirio

relativamente ao nfvel educacional da populaqio portuguesa em 2000 (tirce aos

resultados dos censos de t98l), com valores que nos sio apresentados por Santos Silva

(2001 :6 I ), da tbrma retratada no Quadro l7:

Cendrio

Em 1986, 6 aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (.Lei n." 46186,,Je 14

de Outubro). A escolarizaElo da educaqdo de adultos 6 uma evid€ncia no quadro

organizacional do sistema educativo de entlo, como evidenciam Melo, Lima & Almeida

(2002:ll2). No enquadramento legal, acima ret-erido, pode ler-se que "o sistema

etluctttivo compreentle a educctEdo prd-escolur, a eclucttgdo escolttr e a educctgdo extra-

escolur." (art. 4.o, pontol), englobando esta riltima [educaqio extra-escolarl,

"trctiviclcules tle ullZbetizctEtio e de etlucagdo tle btrse, de upefi?iEottmento e

ttctttcrliz,ttgtitt culturul e cientiticu e a inicictgiio, reconverstio e upe(bigocunento

pro.fissktntrl e realiz.a-se nutn eptadro uberto tle iniciutitus rntiltiplas, cle noturez.aJormul

e ndo .formul. " (art. 4.". pontos I e 4, respectivamente). Na opinido de alguns te6ricos,

como Rothes (2O04:64), essa mesma Lei ndo contemplava "wna dimensdo umpla e

ro 17. Cenirio relativamente ao nfvel educacional da em 200O
Nivel de Instruqio da populagSo total Dadm dos Censrx de l9{tl

(Vol

,tno 2000: Valores m6dios de dois

cen6rios de referGncia (7o)

Sem qualquer grau 16.8 10,5

"l anos de escolaridade 18.9 1.1,8

6 anos de escoliridade 10.6 r-5.8

9 anos tle escolaridade 6.4 r 3,4

Estudos secunddrios colnplctos r.5 rJ.-l

Estudos pnrtissionais e rnddios t,5 "r,0

Estudtts .superiore,t 2.1 -t.2

f'onte: Santos Silva (2fi)I:61)
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pluri.fitc'etutlu le educugtio de udulkt.s, ncttt Iprevial u criugtio de um subsistenru de

cdttcttg'tio de udulkts (otn t'untcter(stic'tts priprius.". Outro aspecto (lue Rothes

(2004:65) aponta para justificllr a marginalizagio do sector da Educaqio de Adultos etn

Portugal, ,i o tacto de, ati aos finais dos anos lJ0, nio existir tilrmaqio especializada

nessat'rrea.'ta

Em 1987, 6 criada a DirecqSo-Geral de Apoio e Extenslo Educativa

(DGAEE). As compet€ncias da frea da educaqlo de adultos dispersam-se. Novamente 6

proposta a criaqio de um lnstituto Nacional de Educagdo de Adultos. Com todas estas

alteraq6es, em 1987, num estudo realizado pela Comissio de Reforma do Sistema

Eclucativo ''5 os seus autores det-endem a necessitlade de se "dotar o sisterna de

Etluccrgdo de Atlultos tle umu vertludeira'cdrta tle deveres' do Estado, L'otnprornetendo-

o o uma politicct de desenvolvimento e de descentrulizagdo e procedendo d criagdo

urgente do Institttto Nocional tle Educaqdo cle Aelultos,... " (Lima, et ctl,l999l.24-25).

Entre 1989 e 1993, tunciona a Direcgflo-Geral de Extens5o Educativa

(DGEE). Em 1993, sio extintas as Direcqries-Cerais do Minist6rio da EducaEio e o que

pertencia I DGEE passa para a responsabilidade do Nricleo do Ensino Recorrente e

Educagio Extra-escolar, no Departamento do Ensino Biisico, cabendo ao Departamento

do Ensino Secundilrio a coordenaqlo (Lima, Afbnso & Est€vdo, 1999; Melo, 2OO6:

Apple & N6voa, 1998).

As alteraq6es ministeriais, nomeadamente nesta divisdo da Educaglo de Adultos

e nos dois departamentos do Minist6rio da Educaqio, tambdm ndo foram tactores que

contribufssem para a criagio de uma estrat6gia integrada. Parece ter sido sempre

extremamente diffcil consolidar medidas num quadro de tlo grande instabilidade e

mudanga permanente.

lY) 4.'fase: Anos 90 do s6culo XX

Com o infcio da ddcada de 90, continuamos a veritlcar que, i Educaqio de

Adultos, vai sendo dada cada vez menos importincia, na medida em que, como

tt Em 1989 surgiu na Escola Superior de Educaqlo do [nstituto Polit6cnico do Porto. a primeira tbrmaqlo
especializada nesta iirea, com o lanqamento do Curso de Estudos Superiores Especializados em Animagio
Comunitiiria e Educagio de Adultos (equivalente ao grau de licenciatura).t' Grupo constitufdo por Licfnio Lima, Manuel Lucas Estevio, Lisete Matos, Alberto Melo e Amdlia
Mendonqa.
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rclcrirnos, as colnpctOncias rtesta rnatLiritt l'ritgnrentararn-se cntrc os Dcpart:lnrerrtos de

Ensino Lliisico c Secuntl{rio do Minist6rio da Educaqio.

z\ segunda metarcle da ddcada de 90 (1996-1997),6 caracterizada por um

conjunto tle movirnentos internacionais, jri ref'eridos, como o Ano Eurr.rpeu du Educaqdo

c tla Formaqio ao Longo tla Vida e a V CONFINTEA (Hamburgr:). E sobretutlo a partir

de 1996i 1997, que a Educagdo e Formaqf,o de Adultos, em Portugal, sotie o seu maior

impulso, no final do sdculo XX. Uma economia mais exigente, uma sociedade do

conhecimento que exigia novas competOncias a par dos baixos niveis de qualificaqdo da

populaqdo adulta, exigia medidas de mudanqa.

Os organismos internacionais tamb6m t€m aqui um papel preponderante, na

definiqiio de estratdgias e linhas tle orientaqio ir seguir pelos vfrios pafses. A

participaqio de Portugal na Conf-erdncia de Hamburgo fbi decisiva. A partir dai, viria a

ser constituido um Grupo de Trabalho responsiivel por elaborar um documento

estrat6gico'o para o clesenvolvimento da Eclucaqdo de Aclultos em Portugal (Duarte,

2004b; Gomes. 2006). Esse documento estrat6gico recuperou os principios de educag[o

popular e de base de adultos (contidas no PNAEBA de 1979) e nos Documentos

Preparatcirios III da Comissdo de Refbrma do Sistema Educativo de 1988, como nos

ref-ere Lima (2005:47).

Atrav6s da ResoluElo do Conselho de Ministros n." 59/1998, 6 criado o Plano

Nacional de Emprego, que foi tundamental para o desenv<llvimento da EducaElo e

Formaqdo de Adultos. Este plano constituiu um incentivo ao refbrgo na educaqio e na

tbrmagao ao longo da vida (PNE, Pilar I, medidas 4 e 5), de acordo com Aradjo

(2001:29).

No perfodo de tuncionamento da DGEP, concretamente, em 1976. i';L se talava

na inten<;io de criar um lnstituto Nacional de Educagdo de Adultos e essa recomendaqdo

ficou explfcita no PNAEBA (1979180) e no Relat6rio para a Comissio de Reforma

Educativa, ambos os documentos ref'eridos anteriormente. Esse instituto apenas viria a

ser criado em 1999. Sem as reformas e medidas tomadas na d6cada de 70 e as

iniciativas no campo da educagio popular atrav6s das associagOes, ndo poderiam,

eventualmente. terem sido tomadas as medidas que viriam a ser implementadas a partir

do final da d6cada de 90, mais precisamente em 1999, com a criaEio da Ag0ncia

Nacional para a Educagf,o e a FormaEio de Adultos (ANEFA). No Capftulo 3, 6

"'Melo. A., Queir6s, A. et ul (1998). IJma Apostct Educativu na PurticipugtTo Lle Todos. Documento de
E.struti,gitr puro o Desentolvimento da Eclucugdo de Adultos. Colecqio Educaqio para o Futuro. Lisboa:
Ministirio da Educagrio.
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tlcscnvolvitlo o proccsso (lue dccorreu desde a critqiio do Crupo tle 'Irlbalho ati i)

criaqiio tla ANEFA. llor isso ttiio iremos aqui desenvolver cssa matiria.

Ern 1995, ir Educaqiio de Adultos rnarca a agenda das eleiEr)es legislativas desse

ano (Canririo & Cabrito. 1005; Lima, Atonso & Est0vlo. 1999).

Na ddcada de 90, hii alguns cr(ticos tlas polfticas (ou da aus6ncia delas) em

rnatdria de educaqdo cle adultos. Licinio Lima i um nome incontorndvel na aniilise que

taz ao sistema de educaqlo de adultos em Portugal. Em 1996 (e tamb6m em 2000),

descreve, I proptisito disso, a educaqio de adultos segundo um paradigma que designa

de "etlucul:tio cttnttibll" (Lima, 2000). Das leituras realizadas, hii uma aproximagdo

entre esta designaqio e o que Freire designou ,Je "Eclucugdo Bancdrid' (1970). Ambas

nos parecem ter em comum uma visdo redutora dos princfpios subjacentes I educaEio

enquanto um processo que nio 6 apenas fbrmativo, mas que deve levar d construgdo da

personalidade e da cidadania de cada um. O que Lima critica sio os indicadores

quantitativos, possiveis de medir e que se estdo a sobrepor, cada vez mais, aos

princfpios de uma educaqlo de adultos, com ra(zes tbrtes no movimento de Educag6o

Permanente promovido sobretudo a partir da d6cada de 70 do s6culo XX (democracia,

participagdo, educaqdo cfvica,..). Esta perspectiva tamb6m estd presente quando nos

ref'erimos aos "moclelos" de pol(ticas sociais na iirea da EducaElo de Adultos,

nomeadamente naquele (rnodelo de reforma social neoliberal) em que o Estado tem um

papel cada vez menos presente, sendo a aprendizagem vista como um algo individual.

H6 uma expressf,o de Lima (2000:245\ que explica muito claramente o signiticado da

educaqdo contiibil:

"E a etlucuct-to tlue conta. Aquela que i orientatla segundo objectivtts precixts e que

tle.sttr .fbrma se torna tottttivel. utrovis da uc1do de in.stdncitts de contadoria e dos

respectivos ug,entes e proceSsos contaclores."

V) 5." fase: S6culo XX-XXI - a partir de 1999

Face aos baixos niveis de qualiticaqlo da populagdo adulta. foi necessdrio tomar

medidas que contribufssem para uma maior qualificag[o daqueles que, em muitos casos,

cedo abandonaram a escola para integrar o mercado de trabalho. De acordo com Arafjo,

2001:29), em 1998, dos 4.700.000 de activos portugueses,2.400.000 t€m escolaridade

inf-erior ao 9.o ano e 307o dos activos sdo semi ou nlo qualiticados (fbrmagdo inferior ao
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rtlvcl lll tle tlualilicaquo prol'issiortal, dc itconlt) conl cludos disponibilizados pelo M'fS -

Ministdrio do 'f ritbalho c da Solidariedatle. l99tl).

r\ prdpria OCDE, corno sublinha Lcitrio (2ml:5), prev0 que cm 2015, se nio se

tornarem rneditlas, a populagiro activa portugucsa com tbrmagio igual ou superior a 9

rrnos nicr atinja os 40Vo.

A eclucaqdo e a tbrmaqio passam a considerar-se nio iireas distintas mas

interligadas que devem surgir associadas nas medidas educativas propostas. Assirn, a

i\NEFA constituiu-se como instituto ptiblico de dupla tutela. Passa-se a utilizar a sigla

EFA - Educaqio e Formaglo de adultos que, como ret'ere Melo (2006: 22), visava "o

desenvolvimento pessoul, d construQdo tlu citlutktniu, u promoqdo tle conhecimentos, tt

prepurug[io pdru o trubulho, etc.".

Apesar de uma s<i estrutura congregar em si a educaqio e a formaElo, a

detinigio de EFA, na opinido de Melo, Lima & Ahneida (2002: ll8) 6 ainda "jd muis

estreita e n[io existem referAncicts (...) relutivumente uos importontes tktminios tla

ulfttbetiz.ttgdo e da literocia bdsica (...) do ensirut recorrente, (...) rlo tlesenvolvimento

lrtcal e comunitdrio... ".

Em Portugal havia, na altura da ANEFA, dois tipos de difice ou de sub-

certificaqlo, como ret'erem Costa (2002:185) e Arnorim (2006:24-25'l:

(i)

(ii)

a formal relacionada com as competOncias de base;

a informal com ref-erOncia Is conrpet€ncias adquiridas pela via da

experiOncia. O problema da sub-certiticaqdo escolar da populaqio activa

com 64,27o dos activos sem o 9." ano e com n(veis muito baixos de

literacia tamb6m ficou demonstrado no estudo coordenado por

Benavente et ul, em 1996.

Nesse contexto, urgia criar um sistema centrado nos processos de

reconhecimento e validagio dos adquiridos, constituindo-se, para o efeito, uma rede de

Centros cle Reconhecimento, ValidaEdo e CertiflcaElo dos adquiridos experienciais,

valorizando-se e certitlcando-se, formalmente, as aprendizagens e conhecimentos

adquiridos por vias n[o fbrmais. Al6m desse sistema, sdo criados os cursos de EducaEdo

e FormaEio de Adultos (EFA), como respostas formativas que permitissem a aquisiElo

tle tbrmaqlo/competdncias (destinaram-se. inicialmente, mais para priblicos pouco
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(lualil'icados, scnl 9 anos tle cscolaritladc biisica obrigattiria c cotn pcrcursos dc dupla

ccrtificaqio) c tantbitn as r\cqties S(@Ber+ (cf. ponto 3.5.1.'t. clo Cap(tulo 3)'

Ern 2(X)2, cotn a nova Lci Orginica do Ministdrio da Educagao. a ANEFA 6

cxtinta. dantlo lugar ir criaqio da Direcqlo-Geral de Formaqio Vocacional (uma dnica

tutela)r7 . Nela sio integradas as compet€ncias da ANEFA. Vive-se, nessa altura, um

lovo vazio cm termos tlas acqdes na educaqio e tbrmagdo de adultos (Duarte. 2004a).

Melo (2005:38) indica mesmo o seguinte:

"...11tt1'a u etlucuT'iio de udultos.fiti prbridude nu ugerukt polftictt de governuntes quer

t,tn Mpnurquiu quer em Reptiblicu, quer em regime ditutoriul rsu democrdtico. (...) um

tli.rpttsitivo eficu?, e (oerente puru de.rincenlivur e impedir ls pesso.ts udultqs, e muito

t,:;pecitlnrente us tnuis necessitctdus, de uceder i uprentlii,ttl1em bdsica ou utntinuu."

I-ima (citado por Quintanilha, 2OO3:142). a prop6sito destas constantes

mudanqas de organismos, ret'ere que o que se estava a passar mais nao era do que

rnedidas que contribufam para se r "udittnclo u tleJinigdo de uma polfticct pilblica e

suborclinantlo o clue resta tla inicicttiva estcttctl ds l6gicas tla lbrmagtio pnlissional e

ctmtinua."

As acgdes como a alfabetizaqlo e a educag[o comunitdria, bem como as

iniciativas associativas e de educaElo civica estavam completamente votadas ao

esquecimento. Pouco ou nenhuma expressdo tinham no contexto educativo

(Quintanilha, 2003: 142: Lima, 1994: I 8).

VI) 6.'fase: S6culo XXI - 2005 (Iniciativa Novas Oportunidades)

Contbrme ref'ere a Comisslo Europeia (2005), Portugal, no perfodo 2002-2004,

encontra-se muito atastado da m6dia europeia, no que se ret'ere )r taxa de diplomados. A

taxa portuguesa situa-se abaixo dos 50olo, entre os jovens dos 20-24 anos (Gomes,

2006a: I I ), enquanto a m6dia europeia 6 de 7 57o.

Em 2005. os Minist6rios do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) e da

Educagdo (ME) apresentam-nos o seguinte ceniirio em mat6ria de qualificaqdo dos

activos: 3.500.000 dos actuais activos apresentam um n(vel de escolaridade inferior ao

" A DGFV € criada arrav6s do Decreto-lei n" 20tt/2002, de 17 de Outubro. onde 6 aprovada a orgdnica do

Minist6rio da Educaglo.
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lf ." lttttt. dos tluais 1.6(I).(XX) tdrtt cscolaridude int'crirlr lu) 9." iu'lo, conlo nos rel'ere

(Comes, 1006a:t l).

Em 2(n5, d aprescntatla a [niciativa Novas Oportunidudes c, r:m 2006,

irnplementa-se, em todo o pa(s, Llm conjunto de rncdidus que visum cluulificar I milhlo

cle portugueses adultos.'t* Com csta iniciativa. hii urn refirrqo da ot'erta de educaqio e

tbrmaqdo de adultos de dupla ccrtificag,io, de nfvel II e lll de qualificaglo; reorganiza-

se o modelo do ensino recorrente; promove-se o alargamento da rede nacional de

Centros RVCC (apelidados, irgora, de Ccntros Novas Oportunidades); alarga-se o

processo de RVCC at6 ao nivel sccundiirio.

Em 2006, depois de quatro anos em funcionamento. il Direcqtio-Geral de Formaqio

Vocacional d substitufda pela Ag0ncia Ntcional para a Qualiticaglo, I.P. (ANQ), cuja

criagio e aprovagf,o da sua estrutura orginica ocorre atrav6s da publicagio do Decreto-

Lei n" 276-C/2007, <le 3l de Julho.

E a ANQ, I.P, que estd, neste momento, a gerir as of'ertas de EducaEio e FormaEdo

de Atlultos (e de jovens tamb6m). E iguahnente Lrm instituto priblico, como a ANEFA,

de dupla tutela, que apostou, nos dltimos 3 anos (20O7-2OO9), na iirea das of'ertas de

adultos, no alargamento tla Rede de Centros Novas Oportunidades, no aumento das

ot'ertas fbrmativas protissionalizantes, na disponibilizaqio de respostas tlexiveis atrav6s

dos Cursos EFA e das fbrmag6es modulares (organizadas em Unidades de Formagfro de

Curta Duraqf,o - UFCD) que o adulto pode ir capitalizando em tunqio dos respectivos

ritmos, disponibilidade e gestlo individual.

'3 Ministdrio tlo Trabalho e da Soliclarierlade Social e Ministdrio da Eclucaqio (2006). Noya.s
Oytrtunidudes. Aprender Cttnpensu. In www.novasoportunidades.gov.pt, acedido em 15.06.2008.
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Capitulo 2 - ENQUADRANIENTO LEGAL DA EDUCAqAO E

FORMAQAO DE ADULTOS EM PORTUGAL DESDE OS FINAIS

DO SECULO XVUI AT6 A A,CTUALIDADE

",1 Edttcuguo E.rlru-Esutlar (...) tern cttrut objectivo permitir u

cuda individuo dunentar os seus conhecimenlos e lesenwtlver us

.\ t ut s po t e nc i.t I idude s,.. "

Lei n" {6/t16, de 14 de ()utuhro (n"s I e 2 do art. 23')

Neste cap(tulo, apresenta-se o enquadramento legal da educagio e formaEdo de

adultos. em Portugal, desde os finais do s6culo XVIII at6 ir actualidade (cf. legislaglo

consultada. p. a83). A informaqf,o recolhida encontra-se organizada em 3 perfodos:

- o primeiro perfodo, compreendido entre 1772 (momento de reforrna pombalina da

educaqio popular) e 1978;

- o segundo per(odo, compreendido entre 1979 (data de criaEio de um Plano

Nacional de Alfabetizagio e de EducaElo de Base dos Adultos) e 1998;

- o terceiro periodo, compreendido entre 1999 (quando ocorre a criagdo da Ag6ncia

Nacional de EducaEdo e Formaqdo de Adultos/ANEFA) at6 ao momento em que se

concluiu o presente trabalho (2009).

2.1. - 1." Perfodo (1772 a 1978)

O primeiro perfodo estii delimitado pelos anos de 1772 e 1978.

2.1.1. Reformas da Instrug6o Prim6ria

No que respeita I evoluglo hist6rica da educagdo de adultos, 6 importante regressar

atd ao s6culo XVIII, mais precisamente i reforma pombalina de 1772. No imbito da

educaqio popular em Portugal, D. Ant6nio da Costa ref-ere, na obra Histdria de

InstruEtio Popular em Portugul, qte "a insftuqdo populcrr nosceu nequele dia"

(Patrfcio. 1982:34). A instrugdo primdria assume uma vertente verdadeiramente social e

universalista mas motivos, ao nfvel de gestio e cle tlnanciamento, diflcultaram a

execuqiio desta reforma.
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llrn l-l tlc Agosto tlc IIt20, ocorrc a l{cvoluqlo l-iberal Portuguesa. tlccretando-se.

pela primcira vcz. llo ttosso pafs, o princfpio da liberdade de cnsino e a garantia da

ittstrugi--to prirn:iria para todos lPirtricio, l9tt2;3,5). O Decreb de l8 de Dezembro de

ll'123 vcio, cntretanto, abolir a liberdade de ensino. No entanto, cm 1826, a Carta

Constitucional garante a instruqf,o primdria gratuita a todos os cidadf,os.

Em 7 de Setembro de 1835, assiste-se a uma nova retbrma da instruqio primiiria, da

responsabilidade de Rodrigo da Fonseca Magalhies, a qual viria a ser suspensa. 3 meses

depois, por Lufs da Silva Mouzinho de Albuquerque.

Um ano depois, em 1836. com Passos Manuel, a instrugflo primdria 6 de novo

retbrmada. O mesmo oconteceu em 1844, com Costa Cabral (Lei de 20 de Setembro).

Com esta tiltima retbrma, hii urn tactor positivo, entre outros. que rnerece destaque e

que i a introduqio da penolidade imposttt d negligAnciu dus Jhmilias upurecidu pela

primeira ve?. em Portugul" (Patricio, 1982: 39).

Em 1859 6 criada. pelo Ministro do Reino (Fontes Pereira de Melo), a Direcqio-

Geral da Instrugdo Ptiblica e no ano de 1870 6 criado o Minist6rio da lnstrugio Priblica,

tendo como titular D. Ant6nio da Costa (governo ditatorial do duque de Saldanha).

Nesse ano, assiste-se, novamente, a uma nova reforma da instruEdo primiiria.

Entre 1859 e 1870, hd umapreocupaqlo perrnanente em desenvolver iniciativas que

promovessem a educaqlo bdsica de adultos. No campo legislativo, por exemplo, sdo

publicados alguns despachos, como os de 1863 de Anselmo Josd Braamcamp:

(i) o Despacho de 19 de Fevereiro, que incide sobre aulas nocturnas gratuitas de

ensino de crianqas e dos adultos que ndo podem fiequentar a escola de dia,

na vila de Castelo Rodrigo;

(ii) o Despacho de 5 de Maio, sobre o estabelecimento de uma escola nocturna, na

tieguesia de Sines (ld. Ibid.:4|).

A Lei de 2l de Junho de 1866 ref'ere-se. entre outros aspectos, i fundaqio de escolas

de adultos.

Neste perfodo (s6culo XtX), a Educaqio ptiblica era considerada como "ct tluestiro

t'itul tlu NuEtTo, sendo evidente o "nosso utroso" em relcrycio uos restontes paises

europeus e ociclentuis" (Candeias et uI,2004 12). A sociedade caracterizava-se por um

modo de tuncionamento baseado na escrita, cujo desenvolvimento 6 caracterizado como

tendo sido "fl7o lenta em Portu!4u\, por comp(truECto com outros pufses e sociedudes

congdneres" (Candeias et ul, 2004:35). Prova desta atirmaglo 6 a baixa evoluqio das
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taxas dc cscolarizaqltl, cntre 1.370 e 19-10: l3%o,

l9l0 e 27Vo,cm 1930 (Candeias et uI,2004:37\.

2.1.2. Criagio das Bibliotecas Populares

1870:227o, ctn ltl90; [97o, crrt

Em llt70 (2 de Agosto), sdo instituidas as bibliotecas populares, como instrumento

de mobilizaqiio e intormirqdo das classes populares e sua instruqdo, uma vez que a

" bibliotecu populur d relacionadu intirnamente cotn 4 escola primciria e

ltopulur" (Patrfcio, I 982:44).

Neste mesmo ano, a l6 de Agosto, 6 promulgado um novo decreto que, mais uma

vez. retorma a instruqio primairia. Esta divide-se, agora, em dois graus: o elementar e o

complementar. Detine-se, tamb6m, o princ(pio da obrigatoriedade e tbmenta-se a

tbrmaqio contfnua dos prot'essores. No entanto, essa retorma n6o fbi executada porque,

cntretanto, o governo da 6poca caiu.

Em2 de Maio de 1878,6 publicada uma nova lei da refbrma e reorganizagflo do

ensino primdrio, alterada por uma outra lei de I I de Junho de 1880'

Pelo exposto, concluimos que a reforma da instrugio primiiria fbi uma preocupagflo

assumida pelos vdrios governantes ao longo do s6culo XlX, embora marcada por uma

acentuada descontinuidade de medidas polfticas em matdria de educaglo.

2.1.3. Escolas m6veis para adultos

Em 1910. ocorreu o movimento revolucioniirio de 5 de Outubro que viria a terminar

com o regime mondrquico e a implantar a I Repriblica.

Em l9l I, assiste-se ir reformade29 de Margo, tamb6m conhecida como a Reforma

de Ant6nio Jos6 de Almeida, com entoque na descentralizaglo do ensino, com

atribuiqio de maiores responsabilidades para as cimaras municipais, qualidade da

tbrmaqdo dos prof'essores primiirios e liberdade religiosa.

Manuel Ferreira Patrfcio, reportando-se a essa retbrma, defende que as ideias af

conticlas apontam para o principio de educagdo pelrnanente referindo que "rl eclucaqcio

e-yerce-se, como que dutom(tticamente, tlurunte tocla a vida, sd com o diferenga tle c1ue,

na idatle uclulta, o homem confia u si mesmo a missdo tle seu prdprio eclucodor, ao

posso que, na itlude inJbntil, precisa tle um g,uia, tpte d coniuntamente er .familitt e o

nrcstre. " (Patrfcio, 1982:58)
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l)rlis attos ttutis trtrtlu, cnt l9ll,0 ullrovadu a Lci Orqamentirl. dc l0 de Junho,

atravis cla qual o Parlatttento da [teptiblica dispunibilizou verba especifica clestinada irs

cscolas mriveis para adultos (12 de Outubro de l9l3). Sobre cstas L'tltimas, hii a

rcgistar o seguinte:

l}n l9 I 3/ 14, lbram criadas 288 missires:

Em l9l.l, tl Congressodividiu essas nrisstJes cm escolas rn(rveis (os prot'essores

rcgeriam 2 curstls, rrm diurno para crianqas e um nocturno para adultos) e os

curs()s rn(lveis (seriam somente ensinados adultos i noite);

Ern l9l3ll1. funcionaram 257 escolas em todo o pafs (.232 no Continente e 25

nas ilhirs):

Urn l9l-t/15, ilumentou o n" de rnissdes rn6veis para 336, sendo as provfncias

do Alentejo, da Estremadura e da Beira Alta as mais tavorecidas.

Chega a talar-se de um movimento das Escolas M6veis que procurou adaptar, ir

instruqlo elementar de adultos, o mdtodo de ensino da leitura de Jodo de Deus (Patrfcio,

t 982:5 t ).

No ano de 1914, sIo criados vtirios cursos nocturnos m6veis, dos quais, seis no

distrito cle Beja, cinco no distrito tle Evora e onze no distrito tle Portalegre (Patricio,

lc)t12:62). Essas escolas m6veis, ap6s algum tempo de experiOncia, tbram reorganizadas

atravds da publicaqdo do Decreto n.' 5336, de 24 de Marqo de 1919.

De l9ll a 1920. verifica-se uma quebra do analfabetismo devido, em parte, i
estagnaqdo demogriifica verificada nesse perfodo e tambdm i acEdo desenvolvida pelas

Escolas M6veis.

Curiosamente, em 2005. 6 retomado o conceito de escola m6vel, embora se

constitua. nesta fase, num projecto de ensino ir distincia, com recurso a uma plataforma

tecnol6gica de apoio i aprendizagem. Teve infcio em 200512006, com alunos do 3."

Ciclo do Ensino B6sico, filhos de profissionais itinerantes. No ano lectivo 200712008, a

Escola Mdvel alargou-se a outros ptiblicos (jovens com mais de l5 anos que, por vdrios

motivos nio conclufram a escolaridade obrigat6ria), sendo os objectivos e pfblicos

deste projecto bem distintos das escolas mdveis para adultos de outrora3e

a

a
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2.1..1. Nletlidas de combate ao analt'abetismo da populagio portuguesa no s6culo

xx

No infcio do sriculo XX, o analfabetismo continuava a ser um problema grave entre

a populaqio. No ano de 1914. e no sentido de promover ac96es concretas conducentes

10 combate dessa realidade, tbram atribufdos vdrios subsidios a entidades que

trabalhavam nessa tirea. A Liga Popular contra o AnctlJabetismo recebeu o maior valor

(Patrfcio, 1982:62).

Em 1929,6 criada a Comissflo de Educaqio Popular (Decreto n.o l6 481, de 8 de

Fevereiro), regulamentada pelo Decreto n." l6 826. Na sequOncia deste diploma, 6

tamb6m publicado o Decreto n." 18 724, de 5 de Agosto de 1930, o qual se dirigia a

"1ma dcE'do ntuis intensa em prol tla tliminuiqdo clo nfimero de anuliabefos"(Patricio,

1982:65), atrav6s da criagio dos cursos nocturnos.

No sdculo XX. em Portugal, nesta drea, 6 possivel distinguir duas fases:

(i) a fase da alfabetizaqtro at6 1940;

(ii) a fase de escolarizaq5o a partir de 1960 (patente nos Recenseamentos

Populucionctis).

A partir de 1940, a fiequ€ncia da escola assume um papel cada vez mais importante,

sendo jri poss(vel separar os individuos letrados dos individuos analfabetos. Neste

momento, existe jd um conjunto de sinais do esforgo no combate ao analfabetismo

generalizado, nomeadamente: os normativos legais com a criaglo das jf referidas

escolas m6veis e a acgio das ligas e de outras associag6es durante a 1." Repfblica.

Em 1952, sdo publicados outros dois decretos igualmente importantes sobre a

mar(ria aqui referida: o Decreto-Lei n." 38 968 (Plano de Educaqio Popular) e o

Decreto n." 38 969 (que regulamenta o anterior), ambos em27 de Outubro.

Al6m dos cursos nocturnos, passam a f'uncionar tambem cursos diurnos e, em

algumas situaqdes especificas, as entidades patronais passam a ter a obrigaEio de ceder

as instalaE6es para ai t'uncionarem os cursos de educaqao de adultos.
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2.1.5. Os Cursos de llnsino Primririo Srrpletivo para adultos

Errtrc 1953 e 1956, dccorre a Campanha Nacional de Educaqio de Adultos, numa

rrtitude tle comhate do analtabetismo, "antendidu no quutlro tlo Plano tle Educuqtio

PoJtulur" (Patrfcio. 1982:70).

Dois anos mais tarde, em 1958, o ensino prim:irio. seria novamente refbrmado.

Ern 1973, tirram criados os Cursos de Ensino Primirio Supletivo para Adultos

(Decreto-Lei n.'-ltl9/73. de 2 de Outubro). Ap6s o ano de 1973, desenvolve-se tamb6m

um conjunto de Campanhas e Movimentos. Aqui, os ref'eridos Cursos, conhecidos como

CEPSA'S, tinham substitufdo t)s "clr.lo.r tle etlucuqtio de utlultos", os quais tinham

sido antecedidos. desde 1952, pelos "curso,t nocturnos".

Os CEPSA'S tinham a tluragio de 3 semestres, com l2h30m de aulas por semana (a

l.o fase era de altabetizaqdo e na 2.u f ase, ocorria o exame equivalente ao da antiga 4.u

classe) e eram cursos ministrados por agentes do ensino primiirio. Em termos de taxas

de aproveitamento escolar, nos CEPSA'S e nos cursos que os antecederam, estas eram

muito baixas com 26,30/o e 4l,lo/o de aprovaE6es, ern 1973174 e 1914175,

respectivamente.

Os CEPSAS's, e as outras rnedidas na iirea da educagdo de adultos slo

regulamentados em 30 de Novembro de 1973, pela Portaria n." 843173. Por outro lado, a

Portaria n." 908/73, de 2l de Dezembro, regulamenta os Exames do Ensino Primririo

Supletivo para Adultos.

Ao longo do s6culo XX, sobretudo na segunda metade, 6 cada vez mais frequente, a

ideia de que a educaqio de adultos nlo se pode, nem deve, restringir irs medidas no

campo da alfabeti'zaEio mas inscreve-se numa iniciativa mais global, de educagdo

permanente.

E possivel, assim. distinguir 2 tipos de iniciativas no campo da educagio e da

promogflo cultural dos adultos: aquela que era desenvolvida pelas associag6es populares

e uma outra da competCncia do Estado. No entanto, nas actividades de educagdo de

adultos, a figura do prot'essor do ensino primdrio e da escola estavam muito presentes.
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2.1.6. [ndicadores estatfsticos na d6cada de 70

Em 1970, o n[mero de mulheres analtabetas era quase o dobro tlo nrimero de

homens. Nove anos mais tarde. em 1979, as mulheres continuavam a evidenciar uma

taxa de analtabetismo superior ir dos homens. Entre as zonas rurais e as zonas mais

urbanizaclas e industrializadas. era evidente um contraste. Os distritos do Alentejo

situavam-se nas situagdes mais desfavorecidas.

Entre 1972173 e 1973174. registou-se um aumento da tiequ€ncia dos Cursos para

Aclultos o que se deve, em parte, relacionar-se com ao aumento das " gratiJictigdes clos

re!4entes 

" 
que eram os responsdveis pela organizagio dos mesmos (Minist6rio da

Educagio, 1979:21).

O Estado, at6 ent6o um dos intervenientes directos na drea de educaqdo e formaqdo

de adultos, devido irs baixas taxas de aproveitamento escolar nos CEPSA's, deixa de

ilssumir, directamente, a responsabilidade do tuncionamento de Cursos do Ensino

Primiirio para Adultos.

A partir de 197411975, passam a ser as entidades culturais, desportivas e recreativas

a assegurar a alfabetizagio e a preparaEdo dos adultos para os chamados exames do

Ensino Primririo.

2.1.7. CriagSo de Associaq6es de Educag6o Popular

Em L974, atrav6s do Decreto-Lei n.o 594174, de 7 de Novembro determina-se o

direito h livre associagio (constituigdo de associaEdes): "O clireito d livre associagdo

con.stitui uma garantia btisica tle reoliz.ctgdo pessoal clos inclivtduos na vida em

societlude."', tlireito it constitttiQAo tle associag1es possa o ser livre e 0

personttlitlttde jurfdica udquire-se por mero ucto de dep6sito dos estatltos.""'

Neste contexto, facilitou-se a criaqio de Associag6es de EducaEio Popular, atrav6s

do Decreto-Lei n." 384176, de 20 de Maio (Minist6rio da Educagio, 1979:44-45).

Em 1977, ao nivel dos grupos e associagOes populares, existiam 2510 instituigdes

(-142 culturais, 824 recreativas e 1244 desportivas).

*t' Co- a publicaqio do Decreto-L ei n." 594174. de 7 de Novembro sIo revogatlos os Decretos-Leis n"s

-19 660. de 20 de Maio de 1954, sobre o controle administrativo que vigorava junto das instituigrjes e

-52(y7 l, de 24 de Novembro. que sujeitou as cooperativas. cm certos casos, ao regime das associuqdes.
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,\ldrtt tlcstas itticiativits. hf a tlcstucar, tarnbcirn, lrcq'ires rle apoio ir educaqdo de

rudultus pcla Dirccqrio-Gcral da Educaqio Permanente (DCEP) pertencente ao

Ministerio da Educagio e [nvestigaqdo Cientffica. Entre cstes apoios, cncontravam-se as

llolsas de actividades, a concessio de subsfdios ]s Associaqiies de Educaqio Popular

e o meclnisrno de destacamento de Professores. O Decreto-Lei n." 373177, de 5 de

Setcmbro, determinou o ret'erido dcstacamento de prof'essores. Estas bolsas de

tctividades comeqilram a ser concedidas cm 1976. Quanto ao Regulamento das referidas

Btrlsas de actividades, o mesmo tbi aprovado por Despacho de 1217178, da Secretdria de

Estado tla Cultura. Por razdes de ordern urqamental, nio chegararn a ser concedidas

(Ministdrio da Educaqio, 1979:46).

2.1.8. Papel dos organismos internacionais na educagSo e formaqio de adultos

No ano de 1976, hil organismos internacionais, em que Portugal participa, que

Lransmitem algumas recomendag6es sobre a EducaEio de Adultos, com destaque para a

Confer0ncia Geral da Organizagito das Nag6es Unidas para a Educagflo, a Ci6ncia

e a Cultura, reunida em Nairobi, em 1976. Af se reforga, por exemplo, a fungSo da

aprendizagem, a qual "deverd enteruler-se na suo acepgdo mais larga: politicu,

econrimiccr, l;ociul e culturul e determina os conteildos" e os m6todos pedag6gicos

devem adaptar-se is necessidades especificas" (Unesco, citado por Minist6rio da

Educaqio, 1979:97).

No ano de 1977,6 extinta a Junta Nacional de Educagdo (Decreto-Lei n." 70177 , de

25 de Fevereiro) e sio criados serviqos regionais no Minist6rio e [nvestigagdo Cientffica

(Decreto-Lei n." 13717'7, de 6 de Abril).

Em L97711978, o nfmero total tle cursos de educaEdo biisica primiiria (continente,

ilhas e estrangeiro) era de 94 (91 no Continente). Daqueles, 13 eram oticiais e 8l

aprovados financeiramente pela DGEP. Entre 1973174 e L977178, registou-se uma

quebra acentuada do nrimero de cursos ref-eridos anteriormente.

Ao nfvel do ensino preparat6rio de adultos, funcionavam os cursos supletivos,

diurnos e nocturnos. Os segundos sdo intensivos, t€m a duragdo de um ano lectivo e

destinam-se a maiores de [4 ou de 18 anos. Quando f'uncionam em empresas,6

celebrado um acordo com a DGEB (Minist6rio da EducaEio, 1979:48).
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2.2. - 2." ['eriodo (1979 a 19911)

0 segundo perfodo estii delimitado pelos anos de 1979 e l99lt.

2.2.1. Plano Nacional de Alfabetizaqio e de Educagio de Base dos Adultos

No ano de 1979, com a Lei n.o 3179, de l0 de .laneiro, fbi atribufda ao Governo a

responsabilidade de, no prazo de 6 rneses, elaborar o Pluno Nuciorutl de AUhbetiza?do e

tle Etluca{;iio de Bttse tlos Adultos. Definem-se, nesse normativo, as finalidades do

Plano. especificamente "u eliminagiio sistemdtica e graduul clo unulJltbetismo e o

pro54ressivo dcesso tt todos os udttltos que o desejem uos vdrios grol.s da escoluritlade

obrigatririu " (Ministdrio da Educagdo, 1979: 83). Hd um retbrgo da valorizaqlo pessoal

dos adultos e da progressiva participagio dos cidadlos na vida social, cultural e politica.

A Educagdo de Adultos engloba, neste periodo, 3 dreas de intervenglo: a uLfabetizagtio,

u etlucoqdo dos udultos e a educctgdo popular. Para a execugdo do PNAEBA, tbram

definidos v:irios Programas essenciais ir concretizagdo dos principais objectivos.

Al6m do PNAEBA, hii um outro instrumento fundamental para a execuglo do que

est6 previsto na Lei de 1979, especificamente o Conselho Nacional de AltabetrzaEio e

Educaqio de Base de Adultos (CNAEBA). Este riltimo, tem como t'ungio "porticipur

na eluborogdo do Plano e ucompanhar octivtt e porticipadamente o sua e.recugcio e

uvuliaqdo " (Patric(o, 1982:7 3).

Patrfcio (1982:71) ret'ere que a Lei n." 3179, de l0 de Janeiro, "pctrece ter como

objectivo priorittirio a eliminagdo elo unalfttbetismo, oincla clue ligue sempre, no seu

orticuludo, u ulfobetizagdo t\ educagdo tle buse".

No Decreto-lei n." 61179, de 30 de Margo, sio estabelecidas as norrnas relativas ao

Plano Nacional de Alfabetizagdo e Educagdo de Base dos Adultos.

No ano de 1979, a "escoltrridade obrigotriria" de 6 anos 6 apenas uma imposigio

legal, pois 207o das crianqas n6o prossegue estudos para al6m do 4." ano de

escolaridade. Atrav6s de inqu6rito realizado i populaqio, realizado em [979, foi

poss(vel conhecer os indices de escolarizagio da populaq5o adulta no continente, no

campo da educaqio:

. 23Vo nio sabia ler nem escrever:
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o t)t/o s()nrcnte tirtha rcalizado () cxlme do Ciclo

cquivalente;

. i\penas 3% da populaqdo tinha frequOncia dc um

( M inistdrio da Educaqrio, 19'79:22)

2.2.2.llede cle Casas do Povo e Centros Culturais

Prepari.rtori<l ()u

curso superior

AI6m das associaq6es populares, existia, tamb6m, uma rede de Casas do Povo. Ntl

runo cle 1979, cxistiam ll39 Casas do Povo distribufdas pelo Continente e [has.

Existiam tarnbim os Centros Culturais em Evora, Covilhi, Setfbal e Caldas da

l{ainha, cuja irrea de actuagio cra o respectivo distrito (Minist6rio da EducaElo, 1979:

-53). A alfabetizagio e a chamada educagdo n[o tbrmal sdo asseguradas por estas

associaq6es e organizaq6es de cariz popular.

Assim, podemos afirmar que os apoios e iniciativas na drea da educaqdo e formagf,o

de adultos assumem 3 n(veis distintos: (f) estatal, (ii) privado e (ill) local.

Naquele periodo, regista-se, ainda, a ideia de transformar juridicamente as Casas do

Povo em Centros de cultura e educaqIo permanente (Minist6rio da Educagio, 1979:

e0).

No sentido da valorizagio pessoal de todas as aprendizagens e experiCncias dos

adultos, h{ jd, neste perfodo, uma ref-er6ncia muito clara ao paradigma de aprendizagem

ao longo da vida, atrav6s de uma"rzvuliagdo de todct u formagdo unterior do udulto,

bem como da "oprentlizagem inorguniz.ctdct" reahzada por ele ao longo da vida" e da( o

surgimento, em 1979, como uma necessidade na 6rea da educaq5o e formagSo de

adultos, "dum sistema de crdtlitos e tle unidcttles cle valor tanto no que respeita t\

formugiio gerul, como d quulilicuEdo profissioncrl" (Minist6rio da Educaglo, 1979: 100).

2.2.3. O Instituto de EducaqSo de Adultos

Prop6e-se. em 1979, a criaqf,o de um Instituto de Educagflo de Adultos

(Minist6rio da Educagio, 1979 109), como jf nos referimos anteriormente, e a detiniglo

de determinados aspectos como "Suber ler e escrever sem possuir qualquer grou"

agregando af os indivfduos que frequentaram a escola sem obter um grau de

escolaridade, e aqueles que ndo tendo essa oportunidade det€m a compet6ncia de saber
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ler c cscrcvcr (Ctndeias, 1004:66). Esta instituiqiio nunca tiri criada attj ao aparccitttcttttr

tla ANEFA. cnt 1999.

2.2.4. Os projectos de educaqio

Universidade do Minho

tle adultos da Universidade de Evora e da

..\p6s [974, com um novo regime politico, criou-se em Lisboa, um gabinete

governamental com a responsabilidade de detinir e implementar acq6es tle educagdo de

adultos. Algumas universidades, da altura, entenderam a importincia dessa tirea, de que

tbram exemplos as Universidades de Evora e a Universidacle do Minho.

Alguns paises n6rdicos tinham, jii nessa altura, uma experi€ncia consolidada que

poderia ser titil no desenvolvimento de um quadro de medidas educativas para a

populaqio adulta portuguesa, tal como se pretendia. A Su6cia tbi (e continua ser) um

dos exemplos. A partir de 1976, e por intervenqdo da DGEP, tbi possfvel contar, em

Portugal, com a colaboragdo de investigadores e docentes de universidades suecas, que

vieram trabalhar para o jd ref'erido gabinete e para a Universidade do Minho (Braga), de

que 6 exemplo Johan Norbeck da Universidade de LinK<iping (Norbeck, 2004:46). Foi

esta universidade que viria a colocar um desafio a duas universidades portuguesas, a

Universidacle de Evora e a Universidade do Minho.

De seguida, apresentaremos uma breve abordagem aos projectos de educaqao de

adultos dessas duas academias. Na primeira, ref'erimo-nos a um exemplo de uma priitica

na educaqdo e formaqlo de adultos do Alentejo e, na segunda, ir criaqdo da Unidade de

Educaqdo de Adultos, na qual se viria a ancorar toda a actividade e projectos

relacionados com a educaEf,o de adultos e que ainda, hoje, se mant6m, com uma forte

intervengdo em estudos, retlexdes e contributos sobre o que tem vindo a ser f'eito na

educaqdo de adultos em Portugal.

A Universidade de Evora, imbufda cla funqio de servigo I comuniclacle, decide, em

[979, realizar o Curso tle Sensibiliz,ctgdo e Intcio de Formugdo tle Educadores de

Atlultos, organizado na Divislo de Pedagogia e Educagio. Na altura, o Projecto de

Educaq5o de Adultos da academia eborense tinha como coordenador o Prof. Manuel

Ferreira Patrfcio. O objectivo principal desse projecto, na sua globalidade, foi contribuir

para a implementaqio de medidas na drea da alfabetizaElo e educaEdo de base dos

adultos. no seguimento daquilo que havia sido definido na Lei n." 3179.
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;\s raztics que conduziram a criagao tlesse curso, dcsenvolvido entre 7 de i\hril e 23

tle.Iunho de 1979, ftlrarn quatro:

1." Crlnstituir-se como uma resposta

L.inK0ping (Su6cia) a 2 universidades

Minho:

ao desaflo colocado pela Univcrsidade tle

portuguesas. a de Evora e I Universidatle do

2.o Formar educadores de adultos, ou corno ref'ere Patricio (1982:19) "ugente.s tle

cducugtio de udultos":

3.n Criar uma " rede inlonnal ", na /lrea da EducagSo Permanente;

{." Pronrover o trabalho de pesquisa na drea da educaEio de adultos.

Alim da Universi<Iade de Evora, outras instituigOes de ensino superior, iniciam um

trabalho de pesquisa e de investigagdo na drea da eclucaqio de aclultos. E o caso da

Universidade do Minho, na qual fbi criada a Unidade de Educagio de Adultos (UEA),

em 1976. A UEA tem sido, desde hd muitos anos, uma instituigio preocupada e

envolvida em projectos de investigaElo nacionais e intemacionais, na iirea da educagdo

de adultos, entre outras. Ao longo dos anos, a Universidade do Minho tem sido

convidada a participar em estudos e refbrmas do Sistema Educativo.

Em 1986 foi constitufda uma Comissio para a Retbrma do Sistema Educativo, em

que uma das freas era a Educaqlo de Adultos, cujo grupo de trabalho era coordenado

pelo Prof. Licinio Lima, da Universidade do Minho (Melo,2006:12-13). Em 1999, a

UEA elaborou um estudo relativo d organizaqdo e desenvolvimento das medidas de

Educaqio e FormaEf,o de Adultos em Portugal.

Ao longo deste perfodo, a UEA da Universidade do Minho tem desenvolvido

sistemdtica e proticua actividade cientitjca na 6rea da EducaEdo de Adultos.

2.2.5. Ensino Recorrente nas escolas - Ensinos B5sico e Secund6rio

Al6m das iniciativas na iirea da alfabetizaqdo e outras iniciativas de dimensdo e

impacto reduzidos, durante muito tempo, como ret'ere Norbeck "hctvia upenas uma

Jbrmu ele educugtio de udultos em Portugul uceite por todos: o ensino nocturno paru

utlultos que pretendiam continlutr os seus estuclos ctpris a escolariclatle obrigutririo."

(2004:51).
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0 Ensino Recorrente tbi cntendido corno urn subsistema da Educaqiio de Adultos.

possibilitando uma oportunidade de acesso i escolariclade a todos os que, por viirios

motivos, niro usut'ruiram dela na idade pr(rpria. De tbrma organizacla e com um plano de

cstudo, permitiu a obtenqio de um nfvel de escolaridade, equivalente ao obtido atravds

do ensino regular. Destina-se, essencialmente. a adultos, mas tambdm tbi trequentado

porjovens que deixaram os cursos diurnos para ingressarem nos cursos nocturnos.

Meloll ref'ere que, no ensino recorrente, em Portugal, apesar de se ter investido

muito dinheiro, a avaliagdo tlnal ".re cifrou uliti.s por pissimos resultuclos, chegando um

uluno utlulto d custar muis uo ercirio pilblico, lxtru uting,ir por esta via wn l2."uno, do

que um estutlante universitcirio para obter a suu licencicrtura... " (2006: l3)

No que se ref'ere ao os objectivos, plano curricular

e tbrmas de avaliaqlo dos niveis de educagdo de base para adultos ao nfvel do l" ciclo

toram regulamentados pela Portaria n'95/87, de l0 de Fevereiro, cntretanto revogada

pela Portarian" 43211989, de 14 de Junho.

Em [982, s5o criados os cursos, a nfvel do ciclo preparat6rio, no imbito de um

projecto experimental de educaqio recorrente de adultos (Despacho Normativo n."

103t82, de 24 de Junho), cujo priblico-alvo estd claramente identificado no artigo 20."

da Lei n." 4611986, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).

No que se ret'ere ao , em [988, a

responsabilidade dos cursos de ensino preparat6rio nocturno passa para a Direcgdo-

Geral de Apoio e Extensfio Educativa (Portaria n" 24311988, de 19 de Abril), cujas

disposiqoes referentes a estes cursos estavam contidas no Despacho Normativo n"

73186, de 25 de Agosto, entretanto revogado em 1988 (Despacho Normativo n."

58/1988, de22 de Julho).

Em 1991. 6 estabelecido o quadro geral da organizagdo e desenvolvimento da

educaEio de adultos, nas suas vertentes de ensino recorrente e de educagdo extra-escolar

(Decreto-Lei n" 7411991, de 9 de Fevereiro), surgindo tamb6m orientag6es/disposiEdes

sobre os cursos do Ensino Recorrente ao nfvel do 3." Ciclo do Ensino Bdsico. Neste

imbito, importa referir o Despacho Normativo N." 13186, de 25 de Agosto (alterado

pelo Despacho Normativo 42188, de 15 de Junho) que estabeleceu, a tftulo

experimental. um plano curricular. Nesse mesmo ano, atrav6s da publicaqdo do

Despacho n." 34IEBS/86, de 19 de Setembro, definiu-se um sistema de unidades

capitaliziiveis com o objectivo de permitir, a cada aluno, progredir em ritmo pr6prio,

*' Numa comunicaqio apresentada na Universidade do Minho, por ocasilo da comemoraglo do 30."

rniversiirio da Unidade de Educaqlo de Adultos da Universidade do Minho, em l0 de Outubro de 2006.
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nunla l)e rspcctiva (lc dcscttvolvinlcnto individualizaclo dc lprcndizlgcm c dc

luutolirrmaqio. O Dcspacho Normativo n," lti9/9-1, de 7 de Agosto, criou o 3." Ciclo do

E,ttsino Biisico ltecorrente (CEB) que adopta um programa por disciplina ou a'rrea

disciplinar constituido por uma sequ0ncia de unitlades.

No ano lectivo 2008/2009, nas escolas da irrea de intervengio da Direcqlo Regional

de Educaqio do Alcntejo, subsistem algumas escolas a funcionar com o 3." CEB

Rccorrente. Niro hri legislaqio a revogar cstes normativos, pelo c1ue, i clata, se mantdm

crn vigor. No Quadro 18. podernos ter uma perspectiva dessa realidade:

I'onte: DirecqSo Regional de liducaqdo do Alentejo, Abril de 2fi)9.

Legenda: EP - Escola Ptiblica; FIPC - Escolas de Ensino Particular e Cooperativo

A rede de ot-erta do 3" Ciclo Bdsico Recorrente por Unidades Capitaliziiveis tem

vindo a ser, progressivamente, substitufda por Cursos de Educaqio e Formaqio de

Adultos 82 e 83 (tal como acontece com o ensino secunddrio recorrente) e, neste

momento, 6 residual (apenas 16 alunos do total de 187 referidos anteriorrnente,

fiequentam o 3." Ciclo Bdsico Recorrente no Alentejo, distribuidos por trOs escolas

priblicas e um estabelecimento do ensino particular e cooperativo).

Para o ano lectivo 2009/2010, na regiio Alentejo, estaria previsto o

luncionamento de 5 turmas do 12." ano do Ensino Secundtirio Recorrente, nio sendo

constituida qualquer turma do 3." Ciclo do Ensino Biisico Recorrente por Unidades

Capitaliziiveis (DREAIentejo, Julho de 2009).

No Ensino Secunddrio, emerge, tamb6m, o sistema de ensino por Unidades

Caoitalizilveis (Despacho Normativo n" l93ll99l que estabelece as disposigdes sobre os

cursos do ensino recorrente ao nfvel do 3." Ciclo do Ensino Biisico e ensino secund:irio

por unidades capitaliziiveis, de 5 de Setembro e o Despacho Normativo n.o 189193, rJe 7

de Agosto).

Quadro ltl. Rede do Ensino Recorrente na Regi5o Alentejo, no ano lectivo 2008/2009
(oor Unidades e M6dulos C )

Nlodalidade do Ensino Recorrente N." curstx N.'alunm

l,)rr,sirut lJtisico Reutrrente ptr Unilades Cupiruli:.tirers

+

]EP

t6

ll uP

I EPC 5 t]PC

Etrsino Secuntlcirio Reutrrente ptr Midukts Cupita|izliveis

l3

I2 EP

l1i5

t7t EP

I EPC I.T EPC

'fotal t7 201
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A criaqiio tle cursos do cnsino sccundiirio recolTente. ctn regittte cxpcrimental.

com os respectivos planos curriculares (cursos de cariicter geral do Ensino Secundiirio),

inicia-se em 1992 (Despacho n." 273lMEl1992, de l0 de Novembro).

Ao nfvel do Ensino Secunddrio Recorrente por Unidades Capitaliziiveis, no ano

lectivo l993ll994, ocorreu o alargamento do regime experimental iniciado no ano

lectivo anterior, defininclo-se uma rede de 20 escolas (Despacho n." 4lISEED/94). Estes

cursos conduzem |r obtengdo de uma qualiticagio profissional de nfvel IlI. Em 1996

(Despacho n." l6/SEE196, tle 29 de Abril), ocorre a generalizagdo desta modalidade de

ensino e a criagdo <Ie mais 7 cursos de qualificaqdo protissional de nivel III.

O Ensino Secundiirio Recorrente por Unidades Capitaliziiveis 6 extinto no ano

lecrivo 2OO7I2OO8, ao abrigo da alfnea b) do artigo 41." da Portaria n." 550-E12004, de

2l de Maio. Ao abrigo desta Portaria 6 criado o Ensino Secund6rio Recorrente por

Vt6dulos Capitaliz6veis, que ainda se mant6m em vigor, mas que tende a ser

substitufdo pelas novas ofertas formativas para adultos, nomeadamente os cursos de

Educaq[o e FormaElo de Adultos (Cursos EFA).

2.2.5.L. Estrutura e meios afectos ao Ensino Recomente

- Centros de Area Educati (CAE)

O Decreto-Lei n." l4ll93, de 26 de Abril, que detiniu a orginica e compet0ncias das

Direcg6es Regionais de Educaqdo (DRE) e do Minist6rio da Educagio, no art. 2." prev6

a criaqdo, no imbito cle cacla DRE, de Centros de Area Educativa (adiante designados

CAE). "Os CAE ubrang,em, assim, tireas com dimensdo, complexidade e carocteristicas

muito cliversas" (Portaria n." 79-8,194, de 4 de Fevereiro).

- Coordenacdes concelhias

No que cliz respeito aos responsdveis pela Educagio de Adultos nas escolas

priblicas, al6m clo Conselho Executivo respons6vel pelos cursos nocturnos e dos

respectivos assessores, existe tamb6m, como estrutura educativa de nfvel(is)

concelhio(s), um(a) professor(a) coordenador(a) respons6vel pelo Ensino

Recorrente, a EducagSo Extra-Escolar e a EducaqSo e Formaqio de Adultos, na

sua globalidade. As coordenaq6es concelhias dependiam, directamente, da Direcalo

Regional de Educagdo, irs quais competiam t'unE6es especificas. No caso da Direcaio
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llcgionirl de Educaqiio do z\lctttcjo (DREA), as utribuiqr-les do crxrrrlenadrlr concelhio

lirram as que, de scguitla, se trrnscrevem (Oficio-Circular n.o 12t2003, tle l3110){r:

l. "rtlxtiur e tuvmpunlutr, (n n[vel t'oncelltio(:s), us trt'tit'itludes tle ttn.rintt
r(fi)rrente, eduu4'do e.ytro-e.\colur e educaqio e .fonnuqtio de utlulks.s numa
per:;pectivct .fttnruttivu. Em quulquer cur.\o quer tkt ensino lxi.sictt quer lo en,rino
.sacunddrio;

2. .guruntir u exist|ncia de meio.r e documentos le trubullut neces.uirios tut
de.;empenho dus uc'tivilules pnipricrs deskts mtxlulirkules tle tdut.ul.tio;

.1. estubelecer conloctos e coktborur L'o,n ds estutuftts pedugigictts, sot'iuis e

ulministrutit'tts t'uju intentcnj'do .te.ju nece:s,rtiriu urt hom .fhnt'iotrumento lus
trt'tividudes:

1. protnover a rtrgunilagtio dus ucg'ies num.t perspet.tivu de conver,gAnciu e
ru t' ir t t u t I i ?.u 9' tio tk t,r re c u rso s d i s po tt iv e i s ;

i. ds.teguror de umct Jormu sistemtitica us ligug.1es u)m d DREA, por .forma o
desenwtlver as ucgdes entendidas convenientes pura wn perJbita orticuluQarc no
imbito das utibuigdes desta wtftncict:

6. reL'orrer e ossell,urar uma constdnte difusiio de documentctg'tio ,vtbre etlucaEiio
de duln,s:

7. cutrderurr toda a inJbrmug'[io relutivtt tis diversus ttcq'ies e in.fbrmur u DREA tle
trttkn os elementos tlue lhe Jbrrem solicitotlos;

,3. participar e desenwtlver ucqdes de inJbrmuqdo e de escktrecimento dos
tbnnundos tkts cursos de ensino recorrente, educagdo extra-escolar e tle etluc'ctgtio e

Jorrnagdo le udulto:; ;

9. ttrquni:.ar em coluborag'do tutm o 6r,gdo tle gestdo dos u,r4rupumento:s/esutlus e
()tn os prolessores, u estuti.stictt referente uos tliJerentes cursos;

10, estubelecer um didlogo permonente com o.tt tktcentes e com os.fbrtnuntkts, t.om
vi.rta i superttqdo de dificuklades eduu$ivtrs;

ll. upttiar o ensino nos estabelecimentos prisionais de.fbrma u operacionuliz,or o
pntjecto educativo;

12. estabelecer utnu drticulogdo c'om os irgiios tle ,gestcio tkts ugnrpamentos/escolus
le Jbrmu a rtperucionoliatr u utilizuqdo dos recursos e meios tlisponfveis."

Estas Coordenaq6es concelhias tbram extintas em 2007 (ct'. ponto 2.3.9).

2.2.6. Educaqflo Extra-Escolar

No que respeita I jd ref-erida Educaq6o Extra-escolar, em 1993. tbi publicado o

Despacho n" 37ISEEBS/93, de 15 de Setembro, que definiu a organizagio dos

respectivos cursos.

rr Fonte: DREAlenteio, 2008.
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r\ Educaqiio llxtra-Escolar. tle acorclo corl't os n"s I c 2 do art. 13" da Lci de Bascs do

Sistema Educativo (Lci n" -16/86, cle l4 de Outubro), "tem cot,to ob.jectit'tt pennitir u

c'udu intlivltluo uumentctr os seus utnhecimentos e rlesenvolver ds sttus potenciulitludes,

em c'omplemento do.forntugtio escolur ()u em suprimento tlu ,sttu t'ur|ncia". valorizando

l continuidade de percursos cducativos e firrmativos, na perspectiva de uma educagfio

perrnanente. A Educaqdo Extra-Escolar, ainda segundo a ret'erida Lei, n." 4 do Art. 4"

"englobu uctivitlades de u$hbetii.uq:do e de educttEtio tle buse, de upe(eiEoctmento e

ttc'tttuliz,aqfro t:ulturul e c'ientitico e u iniciuqiio, reconverstio e upe('eiqoumento

pru1f'issiontrl e reuliz.u-se nltm quatlro uberto cle inicitttivu.s mfiltiplas, tle nuturezuJbrmul

e nfio .fbrmul" c 6 " constituf(la pekt conjtmto tle uctividtttles educcttivtts que se

proces:tum .lora tlo si,stema reg,ulur tle ensino, utravis tle processos Jbrmuis e ndo

,,1-J
.lonnut.l.

Os Cursos de Educagio Extra-Escolar destinam-se a individuos com baixos niveis

de escolaridade que jd nio se encontram em idade normal de frequOncia do ensino

regular. Distinguem-se vdrios tipos de cursos: cursos de alfabetizagio, cursos de

actualizaqf,o, cursos s6cio-educativos e cursos s6cio-profissionais que n6o cont-erem um

grau acaddmico. mas possibilitam a aquisiglo ou melhoria de compet0ncias jri

adquiridas.

2.3. - 3." Perfodo (1999 a 2009)

O terceiro periodo est{ delimitado pelos anos de 1999 e 2009.

2.3.1. A criag6o da r\gOncia Nacional de Educaqio e Formag6o de Adultos

Como jf toi ret-erido anteriormente, em 1999. e criada a Ag6ncia Nacional de

Educaq5o e Formaqio de Adultos (ANEFA). Trata-se de um instituto priblico, de

dupla tutela dos Ministros da Educaglo e do Trabalho e da Solidariedade Social,

tuncionando em regime de instalaqdo, por um periodo de 2 anos. No Decreto-Lei n."

tl Fonte: www.tlrec.min-edu.pt, acedido em 10.04.2008.
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.ltl7/1999, tlc l8 de Scternbro. cstiio dcfinidas irs suas irtribuiqr)cs, ir sua cstrutura c o scu

t'uncionamcnto.

Na histtiria de criaqio desta agOncia, hii neccssidade de re tbrirmos o papel do Grupo

de Nlissfro para a Educaqio e Formaqio de Adultos. criado atravis tla Resoluqlo do

Conselho de Ministros n.o 92198, de 14 cle Julho. O objectivo tundamental desta

Resoluqio consistia cm promover a criagdo de um rnodelo de educagdo e tbrmaqio tle

adultos. Este Grupo de Missdo (GMEFA) tuncionou at6 Dezembro de 1999. O trabalho

desenvolvido por este Grupo teve como consequOncia o lanqamento das primeiras

rneditlas como a encomenda do Ret'erencial de Compet6ncias-Chave, a redacqdo do

Decreto-Lei de criaqio da ANEFA, a revista S@ber +. entre outras.

No imbito da comissio instaladora da ANEFA, os vdrios Ministdrios (Finangas, do

Trabalho e da Solidariedade, da Educaq[o e da Retbrma tlo Estado e da Administragdo

Pfblica) criam diversas equipas ile projecto, em Novembro de 2000 (como

descreveremos, adiante, no ponto 3.5.1.3., aquando da descriqio da estrutura org0nica

da ANEFA).

A ANEFA inicia as actividades em Janeiro/Fevereiro de 2000, dando entflo.

continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Grupo de MissIo que a criou e iniciou o

trabalho na iirea da educaqlo e fbrmagf,o de adultos, privilegiando dreas especftjcas:

a) a construgdo de um sistema de reconhecimento e validagdo de compet0ncias e

aprendizagens dos adultos;

b) os cursos de educaElo e fbrmagio de adultos;

c) as Acgries S@ber+;

d) os modelos e metodologias ao nfvel da intervenqdo pedag6gica, social e educativa

para adultos.

Ao nfvel das ot-ertas tbrmativas para adultos, sio criados os Cursos de Educaqio e

Formaq6o de Adultos (cursos EFA), com dupla certificagio escolar e protissional, em

2000 (Despacho Conjunto n." 1083/2000. de 20 Novembro).

Em Novembro de 2000, sio criados os primeiros seis Centros de

Reconhecimento, Validaqio e Certificaq5o de Compet6ncias (RVCC), em

observaqSo.
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r\travis cla publicaqilo do Despacho Conjunto n." 919-A/2(X)1. rle tl tle Outubnr. siio

criados -12 Ccntros tle Reconhecimento, Validaqao c Certificaqilo de Compet0ncias

(Centros de RVCC), a t'unciunar em 2001 e 2002.

Nos trOs anos seguintes, a rede de Centros continuou a aumentar (ct. Capftulo 5).

2.3.2.0 Sistema Nacional de RVCC/Plano Nacional de Emprego

Quase um ano depois, em Setembro de 2001, 6 criacla uma Rede Nacional de

Centros RVCC (Portaria n." 1082-4/2001, de 5 cle Setembro) a partir da qual se

promove o Sistema de Reconhecimento, Validaqio e Certificaglo de Compet6ncias. Os

Centros de RVCC e o Sistema Nacional de RVCC inscrevem-se na Estrat6gia Europeia

para o Emprego (EEE) e no Plano Nacional de Emprego (PNE). Este tiltimo toi

desenhado. numa l.n fase, para um perfodo de cinco anos ( 1998-2N2) e, numa 2.u fase,

para um perfodo de 4 anos, que decorreu entre 2003-2006 (Resoluglo clo Conselho cle

Ministros n." 185/2003, de 3 de Dezembro).

Ao mesmo tempo que se organizavam as respostas fbrmativas e educativas para a

populagio adulta, s6o criados os instrumentos financeiros de apoio irs mecli{as supra

ref'eridas. Assim, em Margo de 2001,6 aprovado pelos Ministdrios do Trabalho e da

Solidariedade e da Educaq6o, o Regulamento que define o regime de acesso aos

apoios concedidos pela intervengio operacional cla etlucagio - PRODEP III& - no

dmbito da Medida no 4. acqdo n" 4.1 "Reconhecimento, valitlaEdo e certiftcugtio ele

conhecimentos e compet|ncius utlquiridos uo longo tla vicla" (Despacho Conjunto n."

26212001, <le 22 de Marqo).

Algumas entidades pfblicas e privadas sdo acreditadas como potenciais promotoras

de Centros RVCC, num concurso realizado em 2001.

No ponto 3.5.3. deste trabalho, descrevemos

subjacentes ir criaqio do Sistema Nacional de RVCC,

os pressupostos que estlveram

em Portugal.

*' PRODEP III i o Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal, aconlado com a Comissdo
Europeia e que vigorou no imbito do III QCA. no perfoclo de 2000 a 2fi)6.
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f.J.J. g concurso nacional para a z\creditaqlo tlc,\vitliadores [lxterntls

Sgb o ponto cle vista lcgal. 6 importante ret'erirtnos, tambim, o proccditnento

c6ncursal para a tcretlitaqlo de avaliadores cxtemos, cnquanto um dos elementos

cxternos ir cquipa mas que integra o eixo da certificaqdo do processo cle RVCC (cf.

3.5.I r.3).

Ern 2003 (aldm tle um novo concurso nacional para a acreditaqdo tle entidades

promotoras de mais Centros de RVCC, de acordo com o Despacho n" I 050/2004. de 16

tle Janeiro), 6 regulamentado o processo de acreditaqio de avaliadores externos, que

integram as sessCres tle Jriri tle Validagdo (Despacho n." 13 563120O2lJe 15 de Junho).

Actualmente, cstes jriris sdo designados Jriris de Certificaqlo. Posteriormente, decorre o

Concurso Nacional para a Acreclitaqio de Avaliadores Externos (Aviso n." 9 534120O2,

cle 2 de Setembro), sentlo publicadas as listas dos candidatos acreditados como

avaliatlores externos dos Centros RVCC, ordenados por ordem altab€tica e por NUT III

(Despacho n." 977012003, de l6 de Maio).

Em 2004, 6 publicada uma lista nacional de candidatos acreditados, no imbito do

Concurso de Acrerjitaglo de Avaliaclores Externos (Despacho Conjunto n." 9494120O4,

tle 14 de Maio), num periodo em que a EducaEio e Formaqlo de Adultos estava na

tutela da Direcqlo-Geral de Formaqdo Vocacional (DCFV).

O papet clo avaliador externo nos Jtiris de Validaqio visa (Dias, 2006):

".fitz,er a ponte, triplu, entre o Adulto, o processo tle Reutnhecimento, Vuliduj'tb e

CertilictrEdg de Compeftncias e u sociedtule em que estumos integ,rddos- Sentlo nrciliudor. o

,lvrtliutlor Exterrut tem tt \brigtrg{io tle reforgar d uuto-estima tlo Adultct, ttpttntarukt rt.s t'ltt.s

peltts cluttis ele deve nssumir-,se como pessou em permctnente Processo ttuto-critfii't'tt, E, pois,

como nrediutlor sociul, mus ttunbtm como eclucuelor, que interprelumos 4 nossu Jhnqdo ruts

Jtiris tle Wrliduqdo."

Com o alargamento cla Recle Nacional e Regional de Centros que se veriflcou em

2006. tornou-se necessdrio proceder |r abertura de um novo concurso para acreditaqdo

tle mais avalia{ores externos que passam a integrar a Bolsa de avaliadores externos (o

regulamento clo procedimento 6 aprovado pelo Despacho n." ?985612007. de 27 de

Dezembro/ Aviso n." 247312O08, de 3l de Janeiro).
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2.J.'1. ,\ extingio <la ,\g0ncia N:tcional de lftluc:rq:io e Fornraqig tle ,\clultos e a

criagio cla Direcgio-(leral de !'ormaqio Vocacionat

Na scqu0ncia da ntlvlt Lci Orginica clo Ministirio du E<Iucaqiio, no 6timo trimestre
de 2002, ocorre a cxtinqiio da ANEFA tlando lugar I Direcqdo-Geral de Fgrmaqio
Vtrcacitrnal (DGFV), atravds do Decreto-lei n." 20g12002,de l7 cle Outubro.

A DGFV 6 um serviqo central do Ministdrio da Etlucaglo (tleixanclo tle cxistir a

dupla tutela que esteve na base tla criagro da ANEFA) com competencias e

responsabilidades nas iireas de F'ormaqio e Qualiticagio tle Jovens, Formagao e

Qualit'icaqio de Adultos, Certificaqdo de Compet6ncias e Infbrmagio e Orientaqio
vtlcacitlnal. No imbito dos Ccntros RVCC, em particular. passou t constituir-se como o
rlrganismo responsiivel pela regulaqdo, acompanhamento e avaliagdo tlo Sistema
Nacional de Reconhecimento, validagio e ccrtificagio cle compet0ncias.

2'3'5. Da extinqio da Direcqio-Geral de F'ormagio Vocacional ir criagio da
Ag6ncia Nacional para a eualificagio, I.p.

Na sequ0ncia da extinqlo da Direcqdo-Geral tle Formaqdo Vocacional, em Outubro
de 2006, constituiu-se a Ag0ncia Nacional para a eualificaEf,o, I.p., cuja criaEro e
aprovagio da respectiva cstrutura orgdnica ocorre atrav6s da publicaqio do Decreto-Lei
n" 276-C12007, de 3l de Julho.

A Agencia Nacional para a Qualificagdo (ANQ) 6 um instiruto priblico cle 6upla
tutela. dos Minist6rios do Trabalho e cla Solidariedade Social e da Educagxo, com
autonomia administrativa, tlnanceira e pedagtigica, senclo que a sua missf,o 6 ,,

cortrdenur o execuEdo tlus politictts de eductrydo e .formagdo profissionttl de joven,s e
udultos e u'tsegurqr o tlesenvolvimento e tt gestcio do 5istemtt de Reconhecimento,

VulicluE[ttt e Certificug'do tle CompetAncius." (n." I, do art.3. do Decreto-Lei n" 276-
C12007. de 3l de Julho).

Para consolidar essa missio hii instrumentos funclamentais, em torno clos quais se

desenvolve toda a estratdgia e irnplementaqiio clos objectivos traqados, por um la4o a

Rede de Centros Novas Oportuniclades e, por outro, o Catiilogo Nacional cle

Qualificaq6es, que serd abordado adiante. +s

.15

www.anq.gov.pt , acedido em Julho de 2009.
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[)e ucorclo corl 1 irrlirrrnaqiio disponivcl no site tla r\NQ, l.P, [s prlnclpats

atribuiqilcs dl ANQ, sio as que a scguir transcrevenlos:

',Ctt.rtlentrr e rlinumizur tt ol2rtu de educttj'rio c Jitrnu4'titt pntl'i'rsirtrurl tle dupltt

r.e,rtiJicutr:tio, dcstinttda tt irn,ens e tt udulto.s, purtit'ipundo nu leliniqdrt rle ttrientug'Aes

l)(r(t ().t tnodekts Lle .fintmcitunento e pdr(t (t L4lbcluqiio tle recur'vt't relutittttmente is

tt.lertas de quttlific'tti'Cut punr jovens e uLlulbs:

(rtnxtlitlttr, tut tlutrdnt drt contbute t\ ext'lusio, tto ubundrtrut escrtlur e i irrserl'do

l)recoL,e trtr v,idu (tctivd, u dit,er.silicttEtio dtts r[ertus de ttducul'tio e .fitnnuqdo le ittvens e

(tdult0s:

Purticiptrr tttt deliniEiio de rnecttnistruts de ttvuliaqtio inte!4ftklu e le inL:entivtt i

qLtttlitltule, rn ambito tkts ttftrttrs de etlut'ttglitt e Jitnnuqdo tle itn'ens e rululttss:

Ptrrtit'iltctr nrt tlelinig'tio dtt orienttrytTo est(ttig,ic(t' dtrs opqies polftictrs e tkt reqime legul

tlus o.f'erttrs de eclttcttg'tio eJitrmttqdo de iovens e udulbs e tkt Sistemu tle RectntheL:imenkt'

Vulidug'itt e Certificaqdo tle Compet|ncicts;

Desenwtlver e g,erir o Sistemcr de Reconhecimenkt, Vrlidastitt e CertiJicug'iio de

Ct.sntpeftncitts, escolares e prt{issbrutis, ttssegurundo u c'otsnlenuqdo tlu Rede Lle Centnts

N t n a s () 1to rt u niclude s :

C,nceher e m(tnter ctcttutliT.utkt o Ctttdlogo Nucional de Quuldicttr;iies cvm o upttio dos

Conselltos Sectorittis p(tr(t (t QttttliJictrEtTo, (ts.\eg,urun(ks u c'oncepg[kt le percursos de

etluctrqikt e Jitrmugtio de iovens e udttlttts, de ctrriicterJle-rit'el, modulur e t'upiUrliz'civel;

Moltili:.ttr, em cooperugtio com ol,tros (tL'tores, (t procura de nrx'tl:s rslxtrtunitlutles de

ttprenditlgern us ktng,o tkt videt;

o Dinttmiz.ttr u itt(lvcrg[io no futmlnio do t'urricukt' tlus mekxktktgias e dtts recursrt's

petlugigictts. "

Em termos de organizaEio interna, a ANQ, [.P. compreende uma "estruturl

tltrcleur,, e uma ,,estrlfiLffa mLttriciul integruelct por eqltipos multitlisciplinures" (art. l'o

da Portaria n." 95912007, de 2l de Agosto). No que respeita i estrutura nuclear, a ANQ'
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19. llslrutrrrn nrrr.le tlq tN tp
l)cpartanrcnto tlc (icstiio lntcgnrda tle sisre rnas .lJ alr*lirl..r!',iilDCl,,i(,

2 Departamento de Ret'erenciais de eualiticagdo (DRe)

I Dcpanamentot'le C.n,r,tcnaSi l e Ccrtio.la RcdJ.l

-l Departamento Financciro e de Organizagio (DFC)

-

5 Nticlco dc Rccursos llurnan,s c r)escnv.rvirnent,r t)rrra.i,r.aciuru,lTNEIiSiJj

6 Nfrclco de Cornunicaqtro Intema (NCI)

7 Nt'ich,'o tlc lntbnniitica (NI)

It Nficleo de Assessoria (NA)

l.['. Li collstituida l)or ()ito ttltidldcs orginicils, c()ntornrc so lprescnta 
', 

(lu*dro

se guinte:

['onle: Portaria n." 959/20O@

2.3.6. Um novo enquadramento legal decorrente da Iniciativa Novas
Oportunidades

Em 2005, assistimos uma viragem na orientagio das polfticas na drea cla eclucagdo e

filrmaqdo de adultos e de jovens, com um acentuado envolvimento polftico no centro
dessa preocupaglo.

No 0mbito de uma medida governamental, e para fazer tirce i situagdo de

clualificaqio escolar e profissional da populaqio portuguesa, tbi criada a lniciativa
Novas Oportunidades, que assenta em dois eixos fundamentais{6, a desenvolver,
adiante, no ponto 3.6 deste trabalho.

De um modo geral, podemos referir que esta iniciativa assenta em J principios

fundamentais:

(i) integragio das of-ertas de educagio e tbrmaqio;

(ii) valorizaqdo de percursos fbrmativos cle dupla certificaqdo;

(iii) promoqdo da oferta de tbrmaqio profissionalizante dirigida a arlultos pouco

escolarizados.

Foi neste contexto social e educativo que os Centros cle RVCC voltam a ter uma

nova lSgica de organizagio e f-ungro junto da populaqdo adulta.

No ano de 2005' decorre um concurso para acreditaqdo tle outras entidades priblicas

e privadas. alargando-se a rede is escolas priblicas do Nlinist6rio da Educag6o. Em

16 
Fonte: www.novasOportunidades.gov.pt, acedido em Dezembro de 2fi)tt.
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ircrdscilllo ir rccle jii cxistcnte. siio criitdos, ptra luncit)llarclll crrt l(X)6, tttt u\lcntcjo 17

*rais 22 Cc,rr6s de RVCC (Despacho Conjunto n.""14g/2006, de .5 tlc Junho; Despacht-r

n.,, ll74l12006, de ll cle Agostol prornovidos porcntitladcs previatnentc acrcditadas'

Em 200tt. crn acr6scirno I malha jii cxistcnte, ocorre um novo itlargatnento dt rede

tle Centros a nfvel nacional (Despacho n'6950/200t1, de l0 de Marqo)' r\t6 ir data a

rede, no r\lente.io, 6 constituitla por 40 Centros, dos quais 25 promovidtls por escglas e

agrupamentos de escolas do Ministdrio tla Eclucaqiio'

De rct'erir, ainda, que no ambito clos processos de RVCC, n() ano de 2008' houve

urna torte aposta tarnb€m nos percursos rle RVCC Profissional (Portaria n." 370/2008'

de 2l de Maio).

A estrat6gia cle crescimento r: cle estabilidade du rede de Ccntrrls de RVCC, no

contexto nacional e, sobretuclo, regional, serd apresentada no Cap(tulo 5'

Devi6o ao alargamento da retle e no contexto tla Iniciativa Novas Oportunidades. foi

necessirio publicar as novas orientaq6es de t'uncionamento dos centros RVCC is

escolas e agrupamentos cle escolas, dadas as especificidades de tuncionamento em

tungio de um modelo organizacional centrado no ano lectivo e nlo por ano civil

(Despacho no l5 l87t2}06,cle l4 de Julho). Mais tarde, em 2007, cste Despacho viria a

ser revogaclo pelo Despacho n" 7 79412007, cle 27 ,Je Abril, o qual detiniu novas

orientag6es relativas aos Centros Novas Oportunidades das escolas e dos agrupamentos

de escolas, instituindo a constituiqf,o das equipas t6cnico-pedag6gicas e reestruturando a

l'ungio de coordenaglo' entre outros aspectos'

No tjnal de 2006, ocorre o alargamento no tmbito da [niciativa Novas

oportunitlacles. dos Referenciais de competencias'chave ao nivel secund6rio de

educaqSo ( 12." ano de escolarirlade)'

Torna-se evidente toclo o estbrqo que decorre ao n(vel da organizaqdo das ot'ertas, do

enquadramento legal e da mobilizaqlo <las pessoas. [mporta' a este respeito' reterir que'

al6m clo recurso a cartazes, pantletos e/ou Internet, tlrganizou-se tambem uma forte

campanha medi6tica de divulgaqio da lniciativa junto dos tirglos de comunicaqf,o

social (2001,2008, 2009; cf. 3.6.7.). O balanqo tle dois anos de implementaEdo da

lniciativa Novas Oportunidacles toi publicado em 2007 (ME&MTSS: 2007).

No imbito clo processo tle reconhecimento, validaqlo e certiiicaqdo de

competencias. clesenvolvido nos Centros Novas Oportunidades, sflo regulamentadas as

,7 Correspondente ) irrea tle intervenqio da Direcqiio Regional tle Educaqio do Alentejo e nio de acordo

com as matrizes de delimitaqiu g.ogiiti.o cla Nomenclatura tle Unidades'lerritoriais para tins estatisticos

TNUTS) (Decreto-Lei n." -16189, de l5 de Fevereiro)'
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ircqi)es tle ttrrmar;ito rle curta rluragio (Dcspacho n" 9 g.\712(x)7, tlc lg de Mai,)
destinadas ittls itdultos cm proccsso tle RVC'C, at6 urn lirnite rpiixilno tle tirrntaqlo tle
100 lrrrras ptlr cada itdulto crn proccsso de RVCC. "Esttt.lbrmugtio i li.stitttct tltt

Ittrmuiitt c'rttnplemerilur previ,rttt no n." 3 do ttrt.6." dtt Portttritt n.,, l0g2-A/2001, tle 5
le Setembrrt, tlutlo ndo ,se Irutur tle umajonnuqtio de c'uric'ter residtutl, pelo tlue rtiio
poderd ser lesenvtth'itlu pekts Oentnts Ntn,us Oporrtmidtules" (n." .1 do art. 1." tlo
Despacho n." 993112007, de 29 tle Maio).

Sobre as of'ertas tbrmativas para adultos, clestaque para as alteragr5es que, a partir de

linais de 2006' se comcqam a rcgistar no tuncionamento dos Cursos EFA de n(vel
birsictl e secundirrio e nas habilitaq6es para a docencia dos fbrmadores que integram as

cquipas ticnico-pedagtigicas rcsponsiiveis pela tbrmaqio de base nos Cursos EFA. e

tamb6m aqueles que constituem its equipas tdcnico-pedag6gicas clos Centros Novas
oportunidades (Despacho n" 26 40u2006, de 29 de Dezembro; Despacho n" I I

20312007, de 8 de Junho).

Os Cursos EFA de nivel biisico e secuncliirio, desde que fbram criaclos (os segun6os

a funcionar desde 2007), tiveram viirias alterag6es no respectivo enquaclramento
jurfdico. Entre 2006 e 2008, fbram publicados tr€s normativos dif'erentes. A portaria n.o

81712007. de 27 de Julho constituiu o normativo ontle se def-ine pela primeira vez. o
regime jurfdico dos Cursos EFA, de ambos os nfveis, bdsico e secunclilrio, e cle nfveis 2
e 3 de firrmaqdo Protissional. Actualmente, o regime juridico para os Cursos EFA 6 a
Portaria n." 23012008, de 7 de Margo.

No imbito de um conjunto de medidas que promovam o acesso de todos, em
igualdade de circunstdncias, a uma resposta cle qualificagio/formaEdo, os Minist6rios
do Trabalho e da Solidariedade Social e cla Educaqdo, no ano de 2007 (ano em que se

comemorou o "Ano Europeu da Igualdade de oportunidades para Todos,r),
publicam diplomas legais que vio ao encontro clas necessidades de pessoas com
deficiCncias ou incapacidade, permitintlo-lhes igualdade de oportuniclacles no acesso is
novas oportunidades em matdria de qualificaEdo, nomeadamente atravds do processo de

reconhecimento. validaqio e certificagdo <le compet€ncias (RVCC) adquiridas por via
tbrmal. nf,o fbrmal e infbrmal e a outras of-ertas cle eclucagdo e fbrmaglo de aclultos
permitindo, nas duas situaq6es, o acesso a uma habilitaEdo escolar (Despacho n"
)917612007. de 2lde Dezembro).
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2.3.7.O Quatlro Comunitirio tle '\poio - QttliN

Outro irnp6rtante instrumento tle apoio ao increntento e tlifusdo tlas ot'ertas e

rcspostas de qualiticaqlo para udultos tiri o Quatlro de lleferdncia Bstratdgico

Nacional para o periodo rJe 2OO7-2013, aprovado pela Resolugio do Conselho tle

Ministros n'8612007, de 3 de Julho'

De entre os virrios Programas Operacionais que o constituem. destaca-se o Programa

operacional do Potencial l{umano (POPH). A actividade do POPH organiza-se em

torno de l0 cixos.

E no Eixo 2. denomin a,Jo "Aduptuhilidude e Aprentlizugem uo Longo tlu Vidu", que

sc inserem os centros de RVCC, agora designatlos Ccntros Novas Oportunidades' Neste

eixo, distinguem-se quatro tipologias de intervenqio:

2.1 - Reconhecimento. Valitlaqio e CertificaEio de Competencias;

2.2. - Cursos de Educaqlo e Formaqio de Adultos;

2.3 - FormagSes Modulares Certiticadas;

2.4 - Reequipamento e Consolidaqlo da Rede de Centros de Formagio'

No decorrer clo ano 2008, toram aprovatlos os regulamentos especfficos de cada

urna destas tipotogias em que 6 definido o regime de acesso aos apoios concedidos no

imbito de cada uma clas tipologias de intervenEso. O regulamento espec(tico respeitante

aos Centros Novas Oportuniclades estd definido no Despacho n.o 1822912008' de 8 de

Julho.

Ao Tema potencial Humano, o Quaclro de Refer€ncia Estrat6gico Nacional

(QREN) estabeleceu o seguinte desfgnio " Potenciul Humuno com prktridutle parct

intervenE1es rn Ambito do emprego privtulo e ptiblico, tlo educuqdo e formuqcio e da

.frtrmuEtto ttvttnqttda, promrtvendo tt mobiliclcule, u coesdo sociul e er iguuldctde cle

ginerl, rtum tlrtttdro tle vttloriZ.aEtio e oproJimdttmentl de uma envolvente esffuturul

pr,pici6 tut tlesenvllvimento cientiJico e tecrutltigico e it ittovttEdtt."as O investimento

na qualificaqdo dos portugueses adultos, encontra, neste programa. o apoio necessdrio e

a qualificaqdo 6 entenclicla como uma questAo estrutural, indispensiivel ao

desenvolvimento e a um crescimento econ<imico e social, que nos torne mais

competitivos e a par dos nossos parceiros europeus'

'* Fonte: www.poph.qren.pt. aceclido em Dezembro de 2008'

r34



2.J.tt. O Sistema N:tciontl dc Qualiticaqr)es (Decreto-t-ci n." -196/2001, de -ll tle
Dezcrnhro)

llnporta rct'erir' sumariantente, que, cm 2007, tiri irpresentado o euadro Europeu
das Qualilicaqiies (QEQ), cm sede da Conf'er0ncia "Vctloriz.ur u uprentliz.ullem:

I>rdtit'rts euntpeius de t'ulitlaeiio de uprentliz.ugens nio 1onnuis e ittJrtrmuis ..

(contextualizada num conjunto de iniciativas no Cmbito da presitlencia portuguesa do
crnselho da Uniiio Europeia, em 26 e 27 de Novembro de 2o07,em Lisboa).

O QEQ sendo" ttnlT grelhu de equiv,ullncitr.s de quuliJicttg.ries u rtlvel enrzpett,
lxtseutlu em ttitrt n[veis tle re.fer1nciu, das tluuliJiuqoes muis bdsictts pcya u.s muis
ttt'ttrtguclus"", assume, como objectivos, promover as situagoes tle aprendizagem ao
I,ngo da vida e a mobilidade dos trabalhadores e estuclantes.

No imbito do Sistema Nacional de Oualificacdes (SNe), sdo criados o euadro
Nacional de Qualificagdes (que tletine a estrutura tle nfveis tle qualificaEf,o), cuja
ret'er6ncia sdo os principios constantes tlo Quarlro Europeu de eualificaq6es; o
Catdlogo Nacional de Qualiticaqdes (CNQI e a Caderneta Individual de
Compet6ncias, onde se processa o registo das compet€ncias certificadas, referidas no
Catiilogo Nacional de QualificagOes.

O CNQ tbi implementado, oflcialmente, em Portugal no dia l8 de Junho de2007 e 6
"c'ttncebiclo como um in.stntmento dinAmico para a gesttio estratdgica clas quctlificctgdes
ttttcionuis tle nivel ndo .superior"; permitindo ,,t1trc hcla unidctles de Jbrmagdo
c'ttpitalizciveis, certiJictlveis uutomaticumente e, conseqltentemente, ffansfertveis entre
t1 t t ct I iJi c ct g 6 e s. " 

s o

O CNQ 6 um instrumento que integra 247 qualificag6es profissionais que
abrangem 15 ireas de estudo e 39 6reas de educagSo e formagflo. O Catrilogo
Nacional de Qualificag6es organiza-se por iireas de educagdo e formagdo, de acordo
com a Classif)caqdo Nacional de Areas de Eclucagdo e Formaqao (portaria n" 256t2005,
de 16 tle Marqo), e define para cada qualificagio os respectivos referenciais: perfil
Profissional; ref-erencial de Formagio; ref-erencial de Reconhecimento, Validagflo e
Certificaqlo de Compet€ncias (RVCC de componente de base e tecnol6gica). No CNe
existem, tamb6m, 36 safdas profissionais com referenciais de Rvcc-pRo
disponfveis. sr

1') Frnte: www.porrugal.gov.ptlportal/covernos. aceclido em Maio de 2fi)9.
',' Fonre: http://www.novasoportuni<lacles.gov.pt/noticias.aspx, acedido em Maio tle 2009.

ronre: www.cttalogo.anq._qov.pt, acedido em Setembro de 2009.
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llntre outubro de l(x)6 c Marqo dc l(x)7, rcillizu-se ttttt l'rocesstt dc consulta

lrfrblica Nircional na scqu0ncia tla Proptlsta da Cotnissitt Eunlpeia de criaqio tle um

sistema Europeu de Crdditos para a [Iducaqio e l'ormar;ro Protissional (BCVET)'

que tem como 0bjectivo I'inal a transter0ncia, capitalizaglo c rectlnhecimento das

aprendizagens urlquiriclas ao longo tla vida' numa perspectiva de cooperaqlo e confianqa

rnritua cntre os Estados-ntembros'

2.3.9.- A Nova Lei orgffnica tlas Direcqoes Regionais de Educagio

No ano de 2007, pelo Decreto-Regulamentar n." 3lt2OO7, 'Je 
29 de Marqo (art' 6'")'

ti aprovada a nova lei orginica tlas Direcgoes Regionais de Educaqlo, nas quais sio

criatlas as Equipas de Apoio irs Escolas (EAE) e extintas as coordenaqoes concelhias'

anteriormente ret'eridas. Na iirea de intervenr;do da Direcqlo Regional de Educagio do

Alentejo, existem 5 EAE: Alentejo Central, Alentejo Norte, Alentejo Este' Alentejo Sul

e Alentejo Litorals2, que introduzem novas formas de trabalho com as escolas e

cntidades tbrmadoras.

Em 2007, no imbito tla Eclucaqlo Extra-Escolar (ret-erida no ponto 2'2'6'\' hri uma

rnaior valorizaqdo de iireas, ticlas como prioritdrias, nomeadamente a AlfabetizaEio e o

portugues como L(ngua Nf,o Materna, atravds tle uma nota intormativa emitida pela

Secretaria cle Estaclo da EclucaEio (offcio n." 675, tte29 Janeiro de 2007)'53 Dois anos

mais tarde, em 2009. atravds de um Despacho tla Secretaria de Estado da Educaqlo

(clatado de 24 tle Agosto)54, oS projectos cle Eclucaqdo extra-escolar, desenvolvidos em

iireas como as Tecnologias de Informaqio e comunicaglo, oticinas de Leitura e Escrita

ou Ingl€s passam a estar clisponfveis em Uniclades de Formar;do de Curta Duragdo

(UFCD) no catdlogo Nacional cle QualificaE6es. o mesmo acontece com os projectos

de Portugues como Lingua Estrangeira, atrav6s da criaqlo de cursos de Portugues para

Falantes de Outras Linguas (Portaria n: 126212009, de l5 de Outubro)'

De acrescentar ainda que, sob o ponto cle vista legal' o ano de 2008 foi um ano

caracterizatlo por grandes mutlanqas, nlo s6 na dimenslo da rede de Centros como na

organizagio e t'uncionamento dos mesmos. E necesstirio alterar, uma vez mais' os

5r Fonte: www.drealentejo.pt, acedido em l(X)7'
tt Fonte: DREAlentejo. 2007.
il Fonte: DREAlentejo' 2009.
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llorlnittiv()s lcgilis etn vigor c as ot'icntaqt)cs pedagtigicus tlc [irrrna a que 6s Ccntros

Ix)ssi'tlll ctlrrespondcr its nov:ts cxig€ncias c aos scus novos cixos de intervengio. de

Itcordtl coltl () tlue consta na Carta de Qualidade tlos Centros Novas Oportunidades
publicadu no ilno anterior' Destle o acolhimento ao diagndstico e ao encaminhamento

dos ittlulttls, quer para processos de RVCC, quer para outras of'ertas tbrmativas externas
aos pr(rprios Ccntrtls. a cilrta 6 assumitla "L't)nto tun instrtunento qtrc cria e.ui1;Ancia, t1trc

t"lurif'ictt estrutdgius tle ucq'iirt e niveis de servig'o e tltrc c'ontribuirti pctrct tt t,ctktri?.ctg.Cut

tkts prutc'e.s!;rtls de trubullto, puru u mobiliarytio dct:t erluipus e p(tra tt e.ficdcia tlo
f incutcitunenln. " (Gomes & Sim6es. 2007:5).

Entendendo. a aprendizagem ao longo da vida como um projecto individual e social,
jf que daf decorrerd, certamente, a aquisigio e actualizagio de compet€ncias - que se

deve promover junto de cada adulto durante os processos fbrmativos com os mesmos -,
comeqam a organizar-se respostas com vista i continuicla<le clos estudos ap6s a

conclusdo e certificagio de um determinado nfvel de qualificaqdo (Despacho Normativo
n." 28l20t)7, de 3 de Marqo).

No caso do prosseguimento de estudos, em caso de certificagio do nfvel secunddrio

de cducaqio (quer por um Curso EFA, Formagoes Modulares, processo de RVCC, ou
ao abrigo do Decreto-Lei n." 357, de 29 de outubro), foi publicado, em 200g, um
Oficio-Circular n." 615/GDl?008, cla ANQ, [.P. s5 De acor<lo com esse offcio, 6 possfvel
aos adultos certificados com o nfvel secundiirio cle etlucagdo pelas vias inclicadas,
"prosseT|uir estudos tle nivel 'superior utravls clo respectivo regime geral tle ctcesso e

in,qre'sstt e tunbim pela via, ati it tlata, u tinicu via possivel, tlue d o "regime clirigiclo ct

cuntlidutos nruiores ele 23 uns, inclependentemente tlas habilitaE1e.s ctcctdrimicas cllte
pos.suetn".

Terminamos. neste momento, este segundo capitulo, no qual apresentiimos o
enquadramento legal sobre as medidas que tbram sendo tomadas, em portugal, na drea

da Educagio e Formaqio de Adultos, com base numa pesquisa ef'ectuada clesde os 6nais
do sdculo XVIII atd i actualitlade, passaremos a abordar, no capftulo seguinte, as

quest6es do Sistema de Reconhecimento, Valiclagio e Certificagdo de Compet6ncias
(RVCC).

'5 Fonte: DREAlentejo. 2(n8.
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CERTIFICAQAO DE COMPETENCIAS (RVCC)

t39



140



Caoitulo 3 - o SISTEMA DE RECONHECIIVIBNTO, vALIDAqAo
B cERTIFIC/\qAo DE covrpnr0rucns (Rvcc)

"0 suber ndo ttt.ttpu lugur,

E quemfiq hem,

l)emonstra .*ilter

E meret'e ser Re<ttnhet'itlo"

.\utor dex.onhecido

No presente capftulo, pretendemos abordar a presenga, o papel e a emerg6ncia
do conceito de competcncia, s<lbretudo a partir da tldcada de g0 do sdculo XX, nos
sistemas de educaqdo e fbrmagio, particularmente, no que respeita aos Sistemas de
Reconhecimento e validaElo clos Adquiridos Experienciais, adiante tlesignaclos por
RVAE' Propomo-nos identiticar a g6nese os fundamentos destes processos, os motivos
associados ao seu aparecimento e a respectiva evolugio. Tamb6m nos propomos
identificar e caracterizar os tlispositivos criados em portugal e no contexto
internacional/europeu. No contexto nacional serd tlescrito o desenvolvimento do
Sistema de Reconhecimento, valiclagio e Certiticagio tle Compet€ncias e 6o processo
de RVCC desenvolvido nos Centros <le RVCC. As compet€ncias atlquiridas atrav6s da
experiencia de vida dos adultos, constituem o objecto cle reconhecimento, valiclagio e
certificaEio nos Centros de RVCC (CRVCC).

Ntl flnal deste capftulo' propomo-nos, ainda, tlescrever o processo de integragf,o
dos centros de RVCC no imbito cla lniciativa Novas oportunidades.

3'l' Do modelo da qualificaqSo ao modelo da competoncia nos sistemas de
educaq6o e formaqiio

Se' no sdculo XVIII, a Escola era considerada a ess€ncia dos projectos de
desenvolvimento humano. nos s6culos XIX e XX. particularmente a seguir i II Guerra
Mundial. flca associada ir fbrte expressdo econ6mica. rlurante a qual a instituigio escola
:ie assume como importante instrumento concorrente para esse paratligma fbrdista e

taylorista.
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Ncstc cOtttexttl. tllttlucla cptrca (c, ilirldir. ltctuallncnte )' t\ ti'equencia tle anlbicntcs

csc,larcs .std ass,ciatla uttta ttttltivltqtttl tlircctatncnte viritda parll it crnpregabilidade e a

protlutividatle (Sarmento & Ferreira. 2006:33 I )'

r\ctualmente, coloct-se em causa este paratligma o que tem vindo a despoletar

um interessante tlebate em torno da chtmada crise da educacio ou @@'

Alguns ilutores tlet'enclem que a "edttcttgtitt em cri.se" nlo se ret'ere ao "moclelo

escilltrr" mas "(, untn crise de le,gitintidude du instituigdrt escolur"' cxistindo um certo

tleclinio dessa mesma ilstituiqio, ou seja, "c\ desinstintcionali:.ttgiio tlos processos de

s4citrli1uEdo e (t um ntovimetrto de individtutlizusdo crescente" (Dubet & Martuccelli'

t996: Dubet.z}Oz,citado por Sarmento & Ferreira' 2006: 333)'

Rui Caniirio (2000) ret'ere que 0 rnodelo elitista tla l 'o metade do sdculo XX'

caracterizado como "contexto tle c'ertezcts"' pilssou' sobretudo ap6s a [[ Guerra

Munclial. a transtorm:lr-se numa escola de massas, naquilo que descreve como

,,conte-yto rle promessr.rs", senclo que, apris os anos 70, e tlevido ir inetic{cia daquilo que

se previa, inicia-se um tempo que o autor crassitica cre "conte-rto tle incertezus" (ltl.,

ibitl., p.334).

No modelo escolar/qualificaqSo, associado ao modelo taylorista-tordista que se

concretizou durante cl6cadas (at6 aos anos 60 e 70 clo sdculo XX), assistimos a uma

valorizaqf,o tla transmissdo passiva de saberes e a uma sobrevalorizaqio da aquisiEdo de

tliplomas, concedidos por parte das instituig$es fbrmais escolares' em detrimento do

conhecimento constru(do atrav6s da experi€ncia do indivfduo nos mriltiplos contextos

de vida (pessoal e protissional). A sua l6gica "d u clos tliplomas e ndo u tlo saber

nutbiliz,ctr o,s conhecimentos, tts hubilidtrdes e os competancias em novas situagdes" '

(warschauer, 2006:806). Freinet defende a existoncia de um sistema escolar que

permita aos intlivftluos a construEdo de uma "identiclade pessoal"' participando'

simultaneamente, de uma "itlentidutle colectivtt". Na perspectiva de Freinet' a escola

surge como uma "esco la pgra ttjtsrmctqtio do citladdo" (Souza & Dantas' 2006: 993)'

Esta ideia parece ancoracla naquilo que 6 preconizado na peclagogia freiriana' na qual'

cada indiv(duo, enquanto cidacldo, deve ter conhecimento clos seus direitos e dos

{everes e. assim, desenvolver-se enquanto ser aut6nomo e responsfvel' num processo

de conscientizaqio (Souza & Dantas' 2006:987)'

o modelo escolar, a partir tla tldcacla cle 90' tencle a ser cada vez mais

questionaclo no campo tla educagdo. As mudanqas e o desenvolvimento social'

ccon6mico e tecnol6gico, exigem a fbrmaqdo de trabalhaclores com novas capacidades'

saberes e conhecimentos, dotaclos cle uma tliversiclade de compet6ncias essenciais'
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o cottce ittl tlc tlualil]caqito assrrciitdo uo crlnccito tle cidadania cgmcqa a ser unla
|clrlitlade citdt vcz tttais prcscttte. unlit voz (lue cssa relaqiio conccptual prgporcigna
" trtttet cidutluniu c'stnttunulu tttttttu onlem, onrle rt,s .sistenuts erlttctttivrt:s e le .formtrydo
le.qititttutn u' difereng'us e.ri.stente.s" (Arcotbrado, 2000: t l4).

Na ttossa tlpiniiitl, tl cunceito tle qualificaqiio surge associado ao .,pulrdo

tuvbristtt:fttrdi'sttt de pruxlugiio (...) [quel t,ui:;enclo preterido, entrando e,n L.ettu u
rutqdo le utmpeftnciu" (Fidalgo et uI,2007:13). Em portugal, como no Brasil, por
cxemplo, csta situaqio comega a verificar-se, sobretudo a partir dos anos 90 do sdculo
xx.

Autores como Reinbold & Breillot (1993) defenclem que a qualificagdo
classitlca e hierarquiza os indivftluos, evidenciando diferenEas que ,,...sociulmente

'\ervem de buses tle ucortlo pura questdes de emprego, .sttldrios, e tttribuigtio de
re.sponsabilidcule. " (Pires, 2005:280). O acesso ao emprego e ao trabalho 6 fleito. com
base neste modelo, na existOncia ou nfro tle um diploma.

No flnal da ddcada de 70 e no infcio da tldcada de 80, com as alteraqries no
mundo do trabalho, valorizando-se mais os saberes, conhecimentos e capacidades reais
dos indivfduos (e ndo a execuqio linear e repetitiva cle 6eterminadas taref'as e contextos
especfficos), a desvalorizae^[o clo modelo da qualificaqio 6 visivel, porque, como
def'endem Reinbold & Breilrot (r993), sabemos que "para Ltm emprego cotna,nesma
qualilicetgdo exige-'se um ntvel tle e.vcolariducle muito .sttperictr clo que hci vinte ttno.s,,
(Pires, 2005:281).

Na iirea da educag[o e do trabalho, verifica-se uma valori zagdo crescente 6o
modelo de competOncia. No campo <lo trabalho destacamos os trabalhos cte Zarifian
(1996, 1999, 2001)' Mertens (1996) e Zuniga (2000). No campo da educagro, entre
outros. destacamos, naturalmente, Perrenoud (1999). Hii uma nova abordagem naquilo
que os indivfduos devem adquirir e aprencler, tornando-se capazes cle responder
correctamente ir permanente mudanqa social. HA uma esp6cie de necessidade
permanente de qualiticagio. formaglo e actualizagio cle compet€ncias. Esta procura
perrnanente de respostas de fbrmaEio e qualificagdo para dar resposta ou estar adaptado
ao mercado de trabalho surge na literatura como um "processo de mercantilizcrgiio tla
educ:ttQcto " (Fidalgo & Fidalgo, 2001:53-59). Avila refere-se ao moclelo de comper6ncia

'Je Zanfian enquanto "um tno(lo de Jhzer em relagiio ti Jorte competitiviclaele e,

cqns e q uenteme nte ci ne ce ssiclttcle pe rmune nte tle inovuEtio,' (200g:g7).
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O r,.del, rla contpct0nciir, associttll it ultl tttttdcltl cctlnritttictt citpitalista,

russenta,a irrportincil da trrnstcr0ncil tlc slbcrcs, ctltthccittrctttos e habilidaclcs que'

cmbora atlquiridas crn contexttts cspec(ficos, potlem scr utilizldas noutras situaqrJes

similares (Santos & Fidalgo, ]007:83). Quando aquilo que subetnos ti itplicado numa

dcterminada situaqio significa que se "tlett 4 P(tssu!4,en, i competincitr que se reuliz'u trtr

ttcE[iL". como rct'ere Le Botert ( t994: l6 cit. por Alves et u\,2006:255-215\'

No contexto de tuncionamento de Llma empresa' baseado no modelo da

compet€ncia, Pereira & Fidalgo (2007:142), itlentificam 3 grandes grupos de

competQncias: trjcnicas, comportamentais (ou pessoais) e organizacionais' colocando

maior 0nfase nas segundas.

N. campo prgfissional, estas competencias protissionais sf,o tidas como ""'t?

processl tle nutbiliz,ugdo de conlrccimenkts, lutbilidudes e utitudes necesstirius tro

tlesempenho tle ttctividcrdes ott ftutqiies... " (Santos & Fidalgo' 2007:93)' No campo

social, as competCncies slo irdquiritlas no contexto relacional dos individuos (Vaughn'

Mclntosh & Hogan, 1990; Matos & Carvalhosa' 2000:163)'

Esta nova noglo tle compet€ncia (associada a um modelo econ6mico capitalista)

exige, por um laclo, o tlesenvolvimento tle novas capacidades e compet€ncias (novo

perfil de trabalhador) e, por outro laclo, conduz a novas formas de organizaqdo das

instituiE6es e das relagoes cducacionais, pessoais, laborais e sociais (Alves' et ul:257-

259; Canririo, 1996:55).

Um novo perfil de trabalhador, associado i necessidade de actualizagdo

permanente de conhecimentos e saberes tem trazido, no entanto' alguns aspectos menos

positivos, como uma maior indivitlualizaqf,o e competitividade' sobretudo visivel nos

tocais tle trabalho. Hii uma dimensdo pessoal em relevo como a "uelaptctbilidade, a

empregtrbilitlade e u cicladunio ittJonnada" (Alcoforado, 2001:76). Se, inicialmente' o

conceito tle compet€ncia surgiu ligaclo ir frea do trabalho' comeqa a emergir cada vez

ntais na :irea da educaqio e tbrmagio'

A emergencia clo modelo de competencia tambem 6 entendido enquanto

possibilidacle de tlesvalorizaqio excessivada ".societlcrde dos diplomus", em virtude do

reconhecimento de que ndo 6 possivel separar a acqflo do contexto' ou seja' aquilo que

se atlquiriu surge associado |rs experiencias tidas nos vdrios locais, que nf,o apenas os

espagos tbrmais cle aprendizagem (Alcotbrado, 2001:73), reconhecendo-se e avaliando

todo o potencial fbrmativo que o incliv(duo possa ter construido ao longo da sua vida'

Esta postura e atitude conclucentes a um reconhecimento social dos adquiridos, conduz

ndo apenas ao aumento dos n(veis tle qualificaqdo' como poder6 significar uma aposta
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clll llovas ilprclldizagcns. llrlrnit Pcrsipcctivit tle uprentlizagcm contfnuu c 1tl l1;ngo tla
v itla.

A ctlrnpet0ncia traduz-se. assint, lla " ctrltut.idude pur(t rl6bili:ur o,t

cttnhecimettto't trcL'essdrio.s pura resolver ttm problemtt (lte surge nu Ltt.tit,itlutle

c'rerc'idu". nunca surgindo isolatla rnas ligacla "em rede" com outras compet€ncias
(Conqalves & Fernandes, 2007:14). O conceito tle compet6ncia surge, frequentemente,
associado i noqito de qualiticagio, tlevendo, segundo alguns ilutores, ser observado
como uma continuidade ao modelo da qualificaqio. Hii competencias que, em conjunto,
podem nio constituir uma qualificaglo, ou o tacto de o indivicluo ser qualiticado potle
ttio ser sin6nimo de ser competente e o contriirio tamb6m se pode verit'icar
(Alcofbrado:2001 :78-19: Gonqalves & Fernan{es, 2007: l4; Imagindrio, 2007:9).

J.2. Definiqio do conceito de competGncia

o conceito de competencia, na literatura sobre a temiitica, exibe uma rliversidacle
de significados e interpretag6es. A polissemia do mesmo, se por um lado, resulta tlas
diferentes correntes de pensamento e iireas disciplinares que o abordam, por outro,
traduz-se numa dificuldade acrescicla aquando tla sua an:ilise, interpretagao e
evidenciaqio. Alguns autores cleflnem competcncia como uma ',constrtqrio p6s-
tnoderna", um conceito que emergiu na drea do trabalho e, posteriormente, integrado
nas vtirias dreas da vida' nomeaclamente, na profissional, na escolar e na educacional
(Usher & Edwards, 1994, cit. em Alcofbrado, 2001:4). Ardnilla et ul (2001:105)
consideram que a competencia "representa o ql,e o intlivicluo d cctpyz de rectlizar; o
cumpo dqs competOncicts d consiclerotlo, entcio, bostante vusto, provocculor tle
problemcrs de de.finigoes, tle clussificugdes, e de interpretaQdes diver.sas cltnnto ti
gdnese tlus competAncict.t. "
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1.2. t. i\,\borclugem multidiscipliar/polissemia

Sito vitrios os itutores que sc ccntrtlln ttcsta temiitica, pelo que ilpresentamos aqui

Irlgumas das tletiniqoes que tnelhor rcspontlem irquilo que 6 0 llosso entendimento sobre

compctencia. Ro[llo (2003:15-16) chega lncsmo a al'irmar que ostamos perante um

t'en6rneno ,Je "lt,mhunletrmento", tal sio us tlit'erentes proveniencias e ref'erencias ao

conceito. Sermtls tttttis cttrnpetentes, 6 na sua opiniiro " "'sennos C1[)uZeS de us1r

tulecluutltutterte os utnltecimenttts..." lttls tlif'erentes iireas do saber e das est'eras da

vida.

Slo diversas its iireas disciplinares que t€m vindo a desenvolver trabalho de

anflise e compreensdo deste conceito. Segunclo Aubret et ol (1993:19-20, cit' por Pires'

2005:263) as tlit'erentes aborrlagens rem contribu(rlo para tres nfveis de aniilise: o nivel

inclividual (Psicokrgia, ci€ncias da Educaqf,o); o nivel do grupo/sociedade (sociologia'

Psicologia Sociat) e o n(vel empresarial (Direito, Economia' Gestdo')' Esta abordagem

rnultitlisciplinar 6 desenvolvida por Pires (2005)'

Noam Chomsky, nos anos sessenta, jf desenvolve trabalhos centrados na anflise

do conceito sob o ponto tle vista lingu(stico, cntendendo-a [compet@ncial como " uma

.fitcultlade g,en{ricu, contL Lnnu potencictlidude, com Ltm signiJicudo tlistinto de

tlesemperthL (petfomtunce) (...) ttm poder generativrt, transversal, cottt} uma

ctrptrcitlude tlue petmite tt udttptttgdo d tlov(ts situeryAes"' (Pires' 2005: 264'266)'

chomsky consiclera que a noqio de competencia nos remete para uma dimensdo

"interna" e ndo apenas para a externa como muitas vezes 6 difundido' Com isso'

Chomsky (t969) estabelece uma distinqio entre competOncia e desempenho: "a

primeirtt correspon(le tt run conitmto de regras, ntio observtiveis' ("') nas quois reside ct

possiltilidude de desenvolvimento do linguctl4em; o segurulo' remete explicitamente par1

os cotnl)ortumetfios, ott seitt, p(trut o ttsl e e'rpressdo da lingttagem"' (Avtla' 2008:93-

94).

Na iirea 4a psicologia do Trabalho, autores como Levy-Leboyer (1996)' por

exemplo, procuram clefinir competencia, distinguindo-a de outros conceitos pr6ximos e

,,r,it.inhos,,. como 6 o caso tle aptidio: "As compeftncicts tttio poclem ser tlesenvolvidtts

:;em o sttporte tlets ttpticl\es, m(ts ndo siitt recltttiveis u elos" (Pires' 2005: 267)' Para este

autor, a dimensf,o local da compet0ncia 6 importante. na medida em que se estabelece

uma relaqio <lirecta entre aquilo que 6 a competOncia e os contextos e organizagOes em

se constroem essas mesmas competOncias'

l.16



,'\ cotttpctOttcia passit it scr cortsiclcrada rro tluadro cle urnl construq:ii6 crn tlue d

ttcccssiirio rnobilizar instrurncrttos c cstratigias no clrnpo ctlgnitivo c niio apenas tlo
ponto tle vista tlo que 6 observrivel atrrvis do dcscrnpenho tlo intlivirluo (posiqio

rnanif'estarnente bchaviorista). A dirnensio social/colectiva 6 sobrctuclo entatizada na

tcoria Vygotskiuna. pois a aprendizagem do intlividuo concretiza-se no contexto social,

com os outros. no colectivo.

Na irrea das Ci0ncias da Educagio, hd vririas tlefinigrJes do conceito de

ctttnpeftncirr. Apresentamos aquela que nos 6 ret'erida no Diciorttirio de pelagogia,

segundo a qual "ter tffnd cttntpet1nciu d pos.;uir um sctber ou tunu lrubitidude de urnct

quulitlutle reconhecitlo, num tlomtnio de.finitlo; :rer competente tem o mgyno sentido, d

JZtz.er provu tle suber e, no limite, r;er utn perito no tktm[nio considertulo. " (Arenilla er

rrl, 2001: 105).

'famb6m no domfnio da fbrmagdo, assistimos i utilizaqio cleste conceito. Neste

campo. 6 particularmente visivel, a partir dos anos 60170 (na tratlugiio inglesa, skill),
com a implementagio da chamada Pedagogia por Objectivos (Gillet, 1998; Rey, [99g,
cit. por Pires, 2005: 276). Centrando a sua atengio na nogf,o cle objectivo, revela-se uma

relaqio entre tr6s aspectos, como ref-erem Ar6nilla et ul (2OOl:106), "rts possibilidcules

do individtto (compeftncias postulatlas), os seus resnltaclos (compeftncias observdvei.s

e ntedfveis) e u acq[io pedagigicu".

A competOncia, enquanto "conceito polissdmico, ttbrangenclo conhecimentos,

ctrptrcidudes, tlimen'sdes metacogltitivtts e simbrjlicas (llrc .\e mobilizctm
pennunentemente no ucqdo ", tem vindo a ser analisado a partir rJe ,,tliferentes 

c(tmpos

tlisciplinures, trutluz.intlo uma grantle tliver.siclatle de ttbordttgens" (Coneia & Cabete,

2002b:44)- Esta polissemia conduz a uma abrang€ncia do pr6prio conceito clevido a

uma "noEiio mais ubrungente clo suber ugir e reugirface u Lunu sittrctgcio proJissional

complexa", que surge associada a uma tomada de iniciativa ou a uma decisao do
indivfduo (Ministdrio da Educagdo, 1998: l g; Correia & Cabete, 2002b:44: Gomes et ctl,

2006:27). De acordo com Pires (2005:261), compet€ncia d um conceito que se reveste
"le tliJbrentes signilicdos e tem t'intlo a ser utilizaclo em diJbrentes dominios
tlisciplinure.i,...". E um saber mobilizar, combinar. agir, reagir, transf'erir e partilhar.
como Le Boterf refere (Ministdrio da EducaElo, 1998:18).E um conceito que se

interliga tanto i airea do trabalho (numa l.n fase), como I iirea da educagio na 6poca
" pris-.lortlista" , " pris-taylorista" e " p6s-positiv,ista,' (Alcofloracto, 2001 :70).
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3.2.2.,,\ transt'eribilitlade e mobilidade de sabcres

lrhillipe Perrenoud e Le Boterf slo dois dos principais tcoricos a tlef'ender a

organizaqio do trabalho cducativo por compet0ncias'

A transt'eribilitlade e a rnobiliclade de saberes tarnbdm caracterizam o conceito de

colnpetdncia, pois ssta constr6i-se scnrpre na ligaqio a um contexto, podendo, depois'

scr trlnst'erido esse mesmo saber e conhecimento para outras situaq6es' A este

pr.prisito, importa ret'erir que nos modelos brit0nico e tranc0s, este conceito integra esta

capacidacle tle aplicarmos o que sabemos (conhecimentos, habiliclades, capacidades), o

saber-fazer e tambdm o saber-ser mobiliza<los para dar resposta aos problemas e

situaqdes cliririas (Santos & Fidalgo, 1007:83-tt5; Minist6rio da Educaqio, 1998:18)'A

aplicaqio/utilizaqio tlaquilo que sabemos 6 sin6nimo de que se "deu u pctssog,em" para

a competencia, a qual se realiza na acqio, como ret'ere Le Boterf (1994:16, cit. por

Alves et ul:2O06:270).

O desempenho competente de um individuo alimenta-se da capacidade para agir

nas situag6es, mobilizando um conjunto de recursos (capacidades, conhecimentos'

saberes, utitudes, valores) adquiridos num determinado contexto mas depois colocados

ao serviqo tle diferentes taretas, solicitag6es e contextos (Le Boterf', 1994.2001;

Perrenoud, l()97 in Rotlrigues & Peralta, 2006:233; Gomes et ul, 2006:33; Rens'

2001:55; Avila,2008:95). Esta transf'eribiliclade do conceito de competOncia, al6m da

ligagio I acqlo/contexto, 6 constitu(cla por diversos saberes: "sdberes Jbrmaliz'ados,

sttberes prdtictts, sttber-JhZer, sttber relctcktnal, suber cogttitivo e saber emocionul"

(Gongalves & Fernandes, 2007: l4).

perrenoud (2000:19-31) assume compet€ncia como "a faculdttde tle mttbilirur

ttm crnjtmto tle reltrsos cognitivos (...) para solucionur com pertinAncia e eJiccicia

rttttct s{rie de situaE6e.r." Ela 6 "um suher ern Ltso" (Perrenoud, 1995' cit. por Roldflo.

2003:20), isto 6, uma capaciclacle ef'ectiva que os indivfduos tCm para, nas dif'erentes

situaq6es, utilizarem esse saber, nio se tratando de contefdos te6ricos que, sob o ponto

de vista pr6tico nada valem, mas que sdo tracluz(veis em ac96es concretas. Rolddo

(2003:20), recorrendo i metdfora de L6vy-Strauss "utensilios clo pensumento" e no

sentido de compet6ncia aqui ret-erido, considera que se pode estabelecer uma ligaqdo

entre aquela metdfora e a noqf,o tle saber e conhecimento, que a noglo de competencia

incorpora e que tamb6m se encontra na aniilise e pensamento de Guy Le Boterf'
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Clonsiderernos, lgora. a

crlrnpet6ncias.,,\prcscntanros as

signilicativas para o nosso estudo:

cxist0ncia de rlit'crentes tipos/categorias de

quatro propostas que n()ri pareccram ser rnais

A primeira, 6 upresentada pela Mesa Redonda dos Industriais Europeus,

distinguindo-se 5 tipos: (i) tdcnicas e tecnol6gicas, (ii) metodicas e

criativas, (iii) sociais, comunitiirias e relacionais, (iv) participativas e

dticas e (v) de auto-aprendizagem (comissdo Europeia, 1995, citada em

Alcofbrado, 2000: I 37).

A segunda proposta apresenta apenas 2 categorias de competOncias: (i)
ticnicas (ligadas ao exercfcio de uma protissio) e (ii) sociais (no

quotidiano e nas relaqdes entre as pessoas), ou seja, as competcncias-

chave jii ret'eridas ou compet€ncias transversais, dteis em viirios

contextos e f'requentemente desenvolvidas pela Eclucagio Nio Formal

(Gongalves & Femandes, 2007: l5).

(iii) A terceira fbrma de abordar as categorias cle competencias 6 ttef'endida

por Trigo (2002c:25) que, no imbito clo trabalho desenvolviclo na iirea

de adultos, com a criagio da Ag€ncia Nacional de Educagio e Formaqio

de Adultos (ANEFA), nos apresenta o seguinte conjunto de

competoncias: (l) de andlise simb6lica, (2) sociais e comportamentais,

(3) para a acgio, (4) cientfficas, (5) tdcnicas e tecnoldgicas (NTIC),
como apresentamos, de seguida, na Figura 10.

No Reino Unido, s6o seis as compet6ncias-chave consideraclas essenciais
"c'ttrrumicuEtitt, compet0ncia rutm€ricet, tecnologia de inJbrnnEtio ou injbrmciticct,

resoluE'cio tle problemos, ffabalho com os outros e melhoria da uprentlizagem e clo

desemnpenho prdprios. " (Turner, 2001:84).

(i)

1ii)
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l'iguru 10. (llassilic:tqiio das Crlntpet0ncias parn a '\cqiirt

(iv) A tluarta, assurne tr€s conjuntos de compet€ncia, de acordo com

proposto peto projecto DeJinition utd selection

C om pe t e nc ie s : The o re t ic al und C onc e ptual F o urulation ( DeSeCo):

a) operat6rias (utilizaqio de texto e tecnologias);

b) auto'orientadoras (agir de forma aut6noma);

c) relacionais (Costa, 2002b: 189).

Algumas definig6es apresentarJas dizem respeito ir compet0ncia profissional

enquanto "um pntcesso de mobiliz,ugdo de conhecimentos, hubilidades e utitucles

rtecessttritts tru desempenfut de ttctivicktdes oufungdes" no campo do trabalho (Santos &

Fidalgo, 2O07:93). As compet0ncias sociais (compitence sociale), por seu lado' sdo

tidas como aquelas que se aclquirem no contexto relacional de cada indivfduo. como

clet'enrJem Vaughn, Mclntosh e Hogan (in Matos & Carvalhosa,2000:163), ou seja, "/a

tttpctcit€ d'rme personne d e.ffecttter tme tache demurulie de maniire responsuble et (le

.fuqon 4tttonotne olt en coopdrt$irtn uvec d'utilres,... " (Padiglia' 2006: I I l6)'

Uma tlefiniqdo cle compet0ncia profissional ti-nos apresentada por Moreira

(2003: I l4), ref'erindo-se ao entendimento de Bunk (Prof. da Universidade de Glessen):

o

of

" r.otno tt posse dtts t'onheci,nentos, us destre?fis e cupAcitlcttles e.rig,idos por u'nu

pn[isstio, u tttpttcidtule de solucionttr tttreihs do trttbctlho com ul,tonotttia e.tlexibilidade,
'(. 

u (ttp1cid(tde e dispttsigtitt pttrcr pttrticipar de Jbrma uL'tttute no unbiente proJissionul

tltre envolve o trubulhtrcktr e rut seio du orgluri.tt?tio tlo trubulho".

CornpetOncias Sociais

e Comportatncrrtais

COMPET0NClAS
PARAAACqAO.

Cornpetencias de

Aniilise Sirnb6lica
(metacognir;io)

L'onrpct0ncias [6cnicas
e [ecnologicas

!'onte: 'f rigo (2fi)2c:25).
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lJunk cottsiclera tittllhitll (lus u conrpctOncia prot'issiorrtl d lirrrnacll 1 partir das
cotltpet0nciits strcial, participativl, rncttidica c tccnica. Esta 1r4io, definigio c
classificaqiio clas compctencias d rnais um ilspecto em que hir uma diversidatle
acentuada, na I iteratura especiulizada.

A socitllogia tlo trabalho tcrn sido uma das iireas que maior contributo tem tlado
para a retlexio ttcerca tlas compet6ncias profissionais, distinguinclo-as tlo conceito tle
qualificaqlo, como verificirmos anteriormente.

l-ld tarnbdm unla associaqio l'requente entre a nogio tle compet6ncia e

desempenho, sendo esta fltima consideracla como "rt pruvu Ttrunudu cle tlue se .sttbe

.lhz.er ul,gutna c'oisa" (Ardnilla et ul,2OOl:105), relacionada com um nfvel de saber que,
na nossa opiniiio, nos aproxima da nogao tle stber_.fhzer.

3.2.3. r\ Abordagem sist6mica

A complexidade e a ligagdo ao contexto descrito, conduzem-nos a uma
abordagem sistdmica do conceito cle competdncia, tal como preconiza pires (2005),
segundo a qual hd um cariicter din0mico e valorizador clo que o adulto ftaz e adquiriu
nos diversos contextos vitais (Gomes, 2006:16; Amorim, 2006:34). As competencias
"'sdo enlendidas numa per.spectivtr si:stdmicct, como a mobiliz.ctgiio em acto de scrbere.s,

cctpcrcidutles e recursol;, (...) constnitlos e integrados em,situugles de uprerulizagem
erpltcittt ou implicita, em contexto.s diversiJicatlos de experi\ncict pes.sool, pntJissi6nal,
sociul, ou seja tle vidu." (DGFV, 2004). Na abordagem humanista da psicologia

valoriza-se o processo de aprendizagem como um todo "global, integraelor, e holistic,,,
sendo, por isso, uma das intlu6ncias mais presentes nesta abordagem sist6mica que 6

ref'erenciada na andlise e definiqio clo conceito de competencia (pires, 2005:272\.
Hd dois p6los que surgem associaclos e interligados no conceito de compet6ncia,

resultando dai o seu cardcter sist6mico. Na realirjacle, o indivfduo e o meio constituem-
se como uma "uniclcrcle Jlmcionar e biporctr" (Le Botert', rgg4, 1997. cit. por pires,

2005:291) e tudo aquilo que 6 apreencliclo, assimilado e aprendiclo, ainda que <le forma
diferente por cada um, realiza-se no contexto de uma determinada situagdo, por isso ,,r_r

.sujeito d sempre um sujeito :situodo,' (pires, 2005: 291).

o modelo dindmico de compet€ncia ref'erido assenta no facto desta se realizar na
acqio e em situaqdes concretas sendo, enquanto tal. uma capacidade para agir e reagir a
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trctcrnrinatlas situ.q.t)cs, rn.biliz.iurtlo. pura iss., .s sitberes. c,rrhcci*rcntos, capae idades

c atitudes que o indivfdutl posstti'

Esta carilcteristica. com a qual concordamos. contribui pilra a al'irmaqio de uma

orientaqf,o mais construtivista c menos tecnicista da aprendizagem e da tbrmaqiio dos

indivftluos, respeitantlo 0 ponto cle partida de cada um e ccntrando-se no indivfdutl

aprendente, ou scja, uquilo que ele atlquiriu nos tlif'erentes contextos de vida (Alonso'

1000:2 I ; Howard. 2001 :9tt).

3.2.4. A'tridimensionalidade

Competencia 6 um conceito que integra diferentes dimensoes' Este xspecto estd

relacionaclo com a abordagem sist6mica, assente na import0ncia da mobilizaqio de

tliversos saberes: saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades) e saber'ser

(atitutles), traduzitlos num saber em acqio integraclo (Alonso et ul' 2001:97)' Os

primeiros saberes tamb6m slo designados de "tedricos" e adquirem-se' essencialmente'

irtravfs clos espagos tormais tle aprendizagem, " siio obiecto de JormuliZ'ctEi-to' r't tlue

ltermite (t sltct frctnsmissdo e ttqttisigdo"; os segundos estdo relacionados com os saberes

proceclimentais/operativos e "podem resultnr de ttm processo de operacionaliurgdo tlos

suberes teriricos, tn($ 0 treino i necessdrio paro 0 slta uquisiqeru"; os terceiros

clecorrem tlas atitucles e clo quadro de valores que lhe est6 subjacente e que Le Botert

identitlca enquanto "sttberes-lctzer relacktnais" adquiridos atrav6s da socializaqdo que

ocorre nos tliversos contextos pessoais e laborais (Pires, 2005: 299-301)'

A compet€ncia, por estar sempre associada a um contexto, 6 conotada, por isso'

a processos experienciais, a um "suber tticito", um saber em acqlo ou em uso' gue

"rtd, se ensirtum e rtiio stio pctssiveis de explictrqdo" (Kuenzer' 2O02:t' cit' por Fidalgo

& Ficlalgo, 2007:36: Boavicla & Barreira, 2006:752). "As compeftncius siirt o

ucci,nar/crctivnr - u ttcqtitt et'ectiva - dos sttberes"' (Lages' 2006474)' Esta opiniio 6

tamb6m corroborada por Avila (2008:93) quando esta refere que, sendo a compet6ncia

insepar6vel da acr;io, remetem "(uxtes de mais, porL a ucqtio tbs intliv{tluos num

tleterminculo conte.rto". Le Botert remete tamb6m para esta dimensdo ao atirmar que a

competenc ia " rettliz,-se nu crcgdo" (cit' por Avila' 2008:93)'

A prop<isito tlos processos experienciais, jri tivemos oportunidade de aprotundar

a importincia das aprendizagens intbrmais e experienciais (cf' Capftulo l)'
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lili ctlm il ANEFA que, cl]1 t)tlrtttuitl. sc conrcqorr a vtloriztr - :rtrtvcis tla crilgiig
tlo dispositivo de RVCC - aquilo quc os intlividuos tirzern, rro cluotitliiu.ro, o clue sabern c

irplicarn crn situaqdes reais. Remctcttt-nos. alguns uutores. pilra iN "t.,ttrpeftnt.ius cm

uso :;rtciul e eJbctivo", e niio apenas us qualificlqdes lirrmais (kigica clos diplomas),

corno at6 af vigorou (Costa, 2002: lU3). Constitui-se e valoriza-se como " um sctber-ugir

sociulmente reconhecitkt, que ussentd nu,n proces,so unnbintilhrkt de mobilizctg.tio de

recurso,t " (Rico. 2007:46), traduzido pot "tun siste,no de utnhecitnento.t, conceptuuis e

proc:essuui.r" (Pinto, 2006:337: Gomes, 2006:12). A este propdsito, perrenoud (20ff))
descreve o " crtniunto tle recursos cttgnitivos " como "sttberes, cupac'itlatle,s,

it{ormugde.t, etc.. " (Rico, 2007:46).

;\ competdncia, assim detinida, 6 ententlida como uma espicie de "typ-rnodel,,

no campo da fbrmaqio, em substituiqio da anteriormente designada quuliJicctgcio (Alves

et ul ,2006:256\. Pires (2005), recorrenclo a Le Boterf (lt)97:132), apresenta-nos um

quadro sintese com os vitrios ".tuberes mohiliz.dvei.r, as suus7itngaes, os modos de

tttlttisiqdrt corresporulentes e ulgwnas hipdteses sobre os suus.fbrmtts de muniJbstttgrio,,;

8'onte: Pires (2005:302).

Avila (2008:96) tamb6m nos remete para esta pluraliclade de saberes (citando

Malglaive, 1995). Nlo adoptando o conceito tle competdncia, considera os diferentes

saberes que se aplicam e se utilizam no dia-a-dia, orientando a acgio clos indivicluos (e

enriquecendo os mesmos). uma vez que "o :;uher em u.\o i con.stituido prtr diferentes

tipos de suberes - tedricos, proces.sutris, prdticos e :;uberes_Jtrzer,'(cf. ponto 3.2.2.).

A nogdo de compet0ncia, enquanto necessidade de se aprender a viver e a
trabalhar em rede. tornar-se-6 "peclueno ou e-uclticlo :;e ntkt participctr em pro.jecto.t ot,

Quadro 20. Vdrios tipos de saberes mobilizriveis
'tt Euncio Princioal lorma de aouisicfio ilIttdo de manifestacio

saberes te(iricos srbcr compreender litlucagio fbrmal
Formacio inicial e contfnua

Declarativo

saberes do rneio saber adaptar-se
saber agir em
confbrmidatle

Educuqiio contfnua e cxperi0ncia
protissional

Declarativo

suberes

rrrocedimentais saber como orocetler
Educaqio tilrmal

Formaqiio inicial e contfnua
Declarativo e

Procedimental
saberes- tazer
operacionais

saber proceder
saber operar Experi6ncia profissional

Procedimental

saberes-lazcr
cxperienciais

saber tazer num contexto
suvoir lhire

Experi€ncia protissional Procedimental

saberes-tazer sociais
ou relacionais

saber comportar-se
saber cooDerar

Experiencia social e profissional Procedimental

suberes-fazer
cognitivos

saber tratar a infbrmaqiio
saber raciocinar

Educagio lormal
Formaqio inicial e continua

ExperiOncia stxial e protissional
analisada

Proccdimental
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.\e l)erftt(,te(.(r ,\eilettldrio". ti ncsta pcrspcctiva quc elllcrge lt cxpressitt-t "t:ickule l)()r

prulec'tos " (.\lvcs, er tll, l(X)6:158).

J.2.5. r\ "IncomPletude"

'fgdos os ipdivftluos sio portaclores de compet€ncias mas a sua fbrmaqio e

aquilo que vdo aprendentlo i sempre insuticiente e, desse modo, nuncil6 tido como um

ciclo conclufdo rnas em perTnanente construqdo, num processo em que "todtts rts

,sttjeito.r :;tio irtcornpletos tlo pottto de vista tlct .\eu processo de Jormug[ut e

tlesenvttlvimelto; e tuttb{m t\m compet\ncius incompletus cluundo conf'rontados cq'tt os

ptulrdes vttlorizdveis nLtma sociedude husectda no conhecimento" (Santos Silva"

l00lb:58). Gilberto Velho56 def'ende que " A pessott 6 pnlecto", no sentido de que

todos sio incornpletos e, portanto, a fbrmag[o tem de ter essa nogdo de incompletude'

'tamb6m num processo de reconhecimento e validaElo dos adquiridos,

cncontramos esta noqdo cle inutmpletude, pois os t6cnicos que o acompanham estf,o.

n1o apenas a identitlcar aquilo que o intlivfduo adquiriu pela experiOncia de vida' mas

tamb6m a identificar as incompletutles transtbrmadas em potencialidades de

uprentlizagem e tbrmaqdo em fases subsequentes, como ref-ere Santos Silva

.,t.ompet1ncitts irt6ompletas irs cluuis hd sempre ulgo ct ctcrescentur" (2001:58), ideia

corroborada Por Lages (2006:468).

3.2.6. As ComPet0ncias-Chave

Ao nfvel da Educaqlo e Formaqdo de Adultos, em percursos formativos como os

Cursos EFA e nos processos de RVCC, as competencias, entendidas como

Compet€ncias-Chave, sdo traduzidas como um "coniunto (...) tle representctgdes,

c'onhecirnentos, cttpacidudes, comportumentos, tttitutles, enfirn, tle suberes ("')

mlhiliz.dveis e tnmst'eriveis na trcgtio/rectcgCto resolutivct de um prrtblemo concreto"'

(Amorim, 2006:35).

.,' 
Antrop<ilogo Brasileiro paratiaseado por Ricardo vieira, prot'essor do lnstituto Politicnico de Leiria.

,uma comunicuqio upresentada no lll ,semindrio de EducttEdo - lvlemdritts, Hist1rius e Fonru9do de

professrtres.promovitlo pelo N[cleo de Pesquisa e Extenslo vozes da Educaqio: Mem6ria e Hist6ria das

Escolas tJe Siio conqalo e N(cleo de Extensio da Faculdade de Formagio de Prot'essores (NExI-FFP)'

nos r,lias,l e 5 tle Setembro tle 2(X)7' Rio de Janeiro. Brasil'
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1\s cornpctencias-chave (tlualit'icuqt)cs-chtvc ou llttidtics-chuvc) srlrgcrn senlpre

colltextualizadits s llunco ctll "Pucotes (lesL'()nte-rttutlitukts", c()pstitgintlo-se cotno um

ctlmplemento e ndo como urn substituto tlas qualificagries atlquiridas r1os espagos

tbrmais de aprendizagem, det-endendo-se a exist0ncia de uma relaqio de continuiclade

cntre compet0ncia e qualit'icaqio (Rens, 2001:51; Imaginiirio. 2007:9).

As compet0ncias biisicas ou chave entendidas como "literuciu linguisticcr,

ttttrndricu, tecrutligictt, cienti.fica, culturul e comportumental" sio tun6amentais na

sociedade actual, constituindo-se como "novus cornpetOncicrs bd.sictts", para uma etjcaz

integraqio na societlade global e do conhecimento. As compet€ncias biisicas (novas 9u

as cliissicas " ler, escrever e contar ", como a elas se ret'ere Silva er ul, Z0O2:3 I -34) sio
essenciais na promoqio de uma aprendizagem ao longo da vida, estrutura4a e

certitlcada. As compet€ncias-chave sdo, ainda. tidas enquanto construto e instrumento

que serve de elo de ligagdo entre a educaqio, a fbrmaqdo e o desenvolvimento local
(Trigo, 2001a:104).

Dominic6 (1998) det-ende a construgio das competencias. enquanto processo

dinimico e articulado entre as aprenclizagens tbrmais e as experienciais, no decorrer da

vida do sujeito, em que ambas se valorizam mutuamente num processo contfnuo. E com

base nesse articulado que podem resiclir as diferentes relaqdes dos individuos com o
saber e "o sentido que o uclulto atribui do seu percurso escolor influencia Jbrtemente a

sua relagc-to com o uprendizctgem pre,eente e futura, e corn os .sistemcts cle formttgtio,
articulunckt-se indirectumente com a:sua eJicdcia." (Dominic6, 1998, cit. por pires,

2005:304-305).

3.3. Os fundamentos do paradigma de Reconhecimento e Validagfro dos

Adquiridos Experienciais (RVAE)

Neste ponto. procuramos abordar os f-unclamentos dos processos cle

Reconhecimento, validaq6o dos Adquiridos Experienciais (RVAE) - que, em

Portugal, assumem a designagdo de Sistema cle Reconhecimento, Validagio e

Certificagio de Compet6ncias (RVCC) - analisando a sua origem, evolugio ao longo

das fltimas d6cadas e os motivos associados i sua emerg6ncia na Europa e noutros

pafses. Tamb6m nos propomos apontar algumas caracteristicas do processo de RVCC.
:iob o ponto de vista do individuo que o frequenta e da sociedade que acolheu e integrou

este dispositivo nos respectivos sistemas de educaqio e fbrmaqio.
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J.J.l. /\ origem da sigla ltV,\E

z\ RVAE (lleconhecimento e Validaqiio clos Adquiridos Experienciais), a partir

tlas tlicatlas de B0 e 90. na Europa, al'irma-se cada vez mais ct)rn() uma nccessidade, por

parte tlos indiv(tluos que, ito longo tla vida, foram adquirindo experiencias e

acumulando aprendizagens. a partir das viv€ncias. O reconhecimento e validag[o dos

:rdquiridos experienciais torna-se objecto de andlise e retlexdo no iimbito da

problemritica da aprentlizagem ao longo da vida, discutida em sede de reuni6es e

crnt'er6ncias mundiais e europeias (Alcotoraclo, 2001:69; Minist6rio da Educaqdo,

2007b: l4). No contexto europeu, o RVAE aparece relacionado com a aprendizagem e

tirrmaqao ao longo da vida (Santos & Fidalgo, 2007:82)'

Sdo virrias as iniciativas e trabalhos desenvolvidos na irea do RVAE. De

seguida, apontamos alguns:

(i)

( ii)

(iii)

(iv)

Cotardyn ( 1996) sobre os paises do Grupo dos 67 e a Austriilia;

da OCDE sobre a Educaqio e Formaqdo de Adultos;

Estrat6gias de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) esboqadas em

Declarag6es (Declaraglo de copenhaga e Declaragao de Bolonha);

o [nventtirio Europeu cle abordagens de validaqdo impulsionado pela

Comissdo Europeia e pelo CEDEFOPT'(t* 1999);

(v) Programas europeus (Erasmus, S6crates, Equal, entre outros).

Em portugal, destacamos os estudos de cardcter institucional de organismos,

entretanto extintos, como a Agencia Nacional de Eclucaqdo e Formaqio de Adultos

(ANEFA) que introcluziu o tlispositivo de RVAE em Ponugal - com a tlesignaEdo de

RVCC - e tamb6m os trabalhos clo INOFOR (Instituto para a lnovaqdo na Formaqdo) e

tla Direcqlo-Geral rJe Formaqio Vocacional/DGFV (Pires, 2006:440).

No lnbito da valorizaqao/reconhecimento dos adquiridos experienciais, um dos

momentos mais importantes, cle dmbito mundial, decorreu da Cont'er€ncia de Hamburgo

( 1997) e noutras iniciativas em pa(ses cla Unido Europeia, de que Portugal 6 um

exemplo (Alcotorado, 200 I :69).

A RVAE remonta ao perfodo do p<is-tl Guerra Mundial, com as reivindicaE6es

tlos sotclaclos tlesmobilizaclos, no sentido de verem reconhecidos oS saberes e as

experi€ncias aclquiridos. e com as reivindicag6es no mundo do trabalho. como fbi o caso

t' 
CEDEFOP - Centro Eurttpeu para o Desenvolvimento de Formaqio Protjssional'

r56



tltr rrper:triitclo I'ranc0s coln os rn.virncntos tkl "&/rrio lc lg6u" (caniiri., 1006:lli:
'sitttttls & Iritlillgo. 1007: 72)' [stcs tttovirncntos cstcntlcrarn-sc pelo rnunclo, p.,is, a

partir tlas duicadils de 70l,90, as rnutlanqas laborais conduzem ir rrecessitlade tle se

desenvolveretn novas competencias. assumintlo-se o local tle trabalho tamb6m como
k>cal adequado e propfcio ir uprentlizagern.

E neste contexto que alguns ilutores ref'erem o conceito <le ,,c.tttunicludes 
de

trubulhudore,t" cnquanto "utmunitlotles de uprendentes", ou seja, tamb6m nos locais
de trabalho e llo exercfcio tle uma profissio se adquire e desenvolvem saberes,
aprendizagens e capacidades (Figari et ul 2006:19). O reconhecimento dos adquiridos
rto trabalho, viria a contribuir para uma maior ligaqao entre o mundo do trabalho e a
educaglo tbrmal.

Nos anos 70, o Movimento de Etlucaqio Permanente. com um fbrte impulso 6a
uNESCo. promove uma mudanqa na tbrma de perspectivar e organizar a
aprendizagem. apostando-se na sua promogiio em t.lit'erentes contextos e ao longo da
vida' Associado i emerg0ncia tlo RVAE, surge, simultaneamente, uma importincia
crescente tlas hist<irias de vida, enquanto fbnte de experiOncias, mas simultaneamente
como um processo tbrmativo. Assim sendo, o paradigma do RVAE, enquanto processo
inovador e emergente na sociedade, nunca poderii dissociar-se clo paradigma cla
Aprendizagem ao Longo tla Vida (Candrio, 2006:35-36: Gomes, 2006:12; Warschauer,
2006:805). O valor pessoal e social que os adquiridos detem baseia-se na convicqio cle

que os saberes experienciais desenvolviclos nos cliversos contextos de vida sf,o tdo
importantes e merecedores cle reconhecimento "vi.sibilidcrcle e legitimiclarle,,como todas
as outras aprendizagens fbrmais (pires, 2007:7_g:Costa, Z0O2:lg6).

Os saberes e conhecimentos podem ser aclquiridos nas diferentes :ireas da vicla
dos indivfduos. Sendo conscientes destes pressupostos, tambdm em portugal se

comeqam a desenvolver medidas que permitam a concretizaEio efectiva destes
princfpios.

Em 1998, com a criagio do Grupo de Missio para o Desenvolvimento da
Educagdo e Formag5o de Aduttos em Portugal, no Programa que se definiu para o
Desenvolvimento e Expansdo da Educagio e Formagdo de Adultos (1999-2006), jii se

defendia a necessidade dos "(...) saberes e competoncias uclquiridos em esJeru.s dct

ttc'tividade humona muito tlistintas seiam obiecto de undlise ri,gorosa e recgnhecintento

.fbmal, tratluz,idos numa voliclagtio oJiciul: creditugtio (outorgo de crdclitos), cotn
equivaldncict parcial (...) ou totul,, (Melo, ?007:17).
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3.J.2. ,\ cnlergOncia do disprlsitivtl de RVCC

ll0je crn dia, e pelo que jii ret'erirnos, ser/t dificil' ou lnesm() imptlssfvel' pcnsar c

tlducirqlo de Adulttls, recorrentlo, cxclusivanlente, a percursos tbrmais' Hrl que garantir

clispositivos que favoreqam a transt-er0ncia c 0 reconhecimento de conhecimentos e

luprenclizagens aclquiridas em contextos nlo tbrmais e intbrmais. Foi este o desafio que

se lanqou a partir tla dicada de 90, tlo sdculo passa<lo' sobretudo na V CONFINTEA e'

cm 2000. com o Memorando sobre a Aprendizagem ilo Longo da Vida, como

anteriorrnente j ri verificiimos.

Para rnelhor compreendermos o tlispositivr: de Reconhecimento' Validagio e

Certificaqdo tle Compet€ncias (RVCC) e a sua emerg€ncia na educaq[tlltbrmaqdo e no

trabalho, apresentamos cinco principios fundamentais que caracterizam este

dispositivo:

(i) o primeiro, 6 aquele que aponta para uma verdade inquestiondvel, de que o

indiv(duo, tamb6m aprende com e atrav6s da experiencia de vida; todos os

adultos sdo portadores de competencias passfveis de serem reconhecidas e

valorizadas atraves de mecanismos formais, ndo se rjevendo ter a pretensdo de

querer ensinar Is pessoas aquilo que elas jii sabem. os saberes experienciais' que

se desenvolvem em diversos contextos de vicla adquirem um novo estatuto t-ace

ao,,;;ttber cietfiiJico" (Canfrio, 2006:37; Rico,2007:28; Amorim,20o6:27; Pires,

2007: 7-8);

(ii) Um segundo aspecto relaciona-se com o questionamento que comeQa a ser

institu(do nas socieclades sobre o status da Educaqao Formal e dos diplomas

por ela conf'eridos. A instituiglo escola fbrmal deixa de ser considerada um local

privilegiaclo cle aprenclizagem, para passar a ser um dos locais de aprendizagem,

numa determinada fase da vida, jd que muitos aclultos, por motivos v6rios' cedo

tleixaram a escola, o que nf,o os impediu {e continuar um percurso de tormaqdo

e cle aprendizagem, ainda que nlo fosse certificacla: " La mise en ouvre de la

Vttlitlation tlAs Accluis de Expdrience donne lieu c\ un ensemhle de prcUiques en

plein tlivelnppentent tltd entratnent das ffunsJbrmutions sociales multiples et

tlttestignne les strfirts respectiJs I ela certification" (Champy-Remoussenard'

2006:601: Pires, 2007: 7-8);
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(iii) Urn tcrceirtl princfpitt, c llartintlo tkl ttVi\E cn(luartto urnr priitica de

irrspiraqiitl ltutttttnista, ccntril-sc na v:rklrizaqio do atlulto enquanto elemento

central de todo o processio. E .um base nas suas rnotivagt)es, tlisponibilidacle,

ritmo. cxperiOncias e projectos tuturos que se dcsenha t<xlo o percurso c11m vista

ao rcconhecimento c valiclaqao daquilo que cle prtiprio fbi construindo e

aprendendo ao longo da vida (ainda que muitas vezes disso nio tenha

consci0ncia). Assim, a emerg0ncia do RVCC inscreve-se no iimbito de um outro

dispositivo cmergente designado Aprendizagem ao Longo da vicla (Rico,

1007:28: Caniirio, 2000:ll2; Soares, 2007:190; Warschauer, 2006:g05; pires,

1007:7-8);

(iv) Um quarto princfpio, de certa tbrma relacionaclo com o segunclo. assenta na

necessidade de se dissipar uma ideia, por vezes generalizada, de que o RVCC 6
tido como uma resposta mais tricil e irne<liata, nio devendo ser entendida como

tal, porque nio corresponde, quer ao priblico a que se destina, quer aos

objectivos em que se baseia (Soares, 2007:197). Na verdade, o

Reconhecimento, Validagfro e Certiticaqfro de Compet6ncias adquiridas pela

experiOncia 6 uma das respostas, efectivamente mais adaptada irs

necessidades dos adultos, uma vez que se baseia naquilo que eles pr6prios
adquiriram e aprenderam: "o processo de RVCC d, pois ttma .solugdo

criutiva, vulori?.adortt, eficuz - em tennos tlas pessoos que tt ele recorrem e em

termos cla socieclode em que se inserem - e muito poltco dispentliosa. " (Soares,

2007:190);

(v) Um quinto princfpio, relaciona-se com a necessidade de criar respostas que

visem potenciar a validaqflo dos resultados das aprendizagens ao longo da
vida. a transf'er€ncia e transpar0ncia tlas qualiticag6es entre os agentes do

sistema educativo e formativo e a articulaqio tlestes com o mundo do trabalho

(Pires, 2005: 370).

3.3.3- As vias de aquisiqfio/desenvolvimento de competOncias

A experiCncia e a tbrmaqdo constituem-se como cluas flormas cle aquisigdo cle

competCncias, como nos apresenta Spirli (2006:341) ao ref'erir que "S 'il existe dew
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tt,,,ti1're,\ l'rtt'tltdrir les ttttnp{ten,:es liies d ttt tnAme titre pnll'cs:;irtnncl - I'c-upirietu'e

c:t lct litnrrtttien * l'it,trltuttion &tit itre lu tnAnrc quel que srtit le purc()urs pur lcquel rnt

t'ttt'title,"

A cxpcriencia deve, no cntanto. ser uma experiencia signiticativa, das quais

resultem aprenclizagens significutive$, c ltem todas o scrlo ct'ectivamente. Algulnas

experiOncias poclerio iltd Ser "deJormutktros ot4 reforq'ur p15tur4s.fuce uo 'suber que

(rcenttuttl crsmportumentos repetitivtts." (Couceiro. 2002b:3 I ).

A experi$ncia, enquanto tonte de aquisiqlo de aprendizagens - que depois

poderio scr reconhecidas e vulidadas tbrmalmente -, poderd, em determinadas

situaqfies, constituir-se como um conceito de dificil compreenslo. Tudo aquilo que um

intlivftluo vive. no seu conjunto de viv6ncias. torna-se experi€ncias ap6s uma retlexlo

sobre aquilo que toi t'eito: "O primeiro ntomento tle transforrnagdo de urnu vivAncia em

experiAncitt inicia-se n0 momento em qLrc prestamos oten€Ao uo qlte se passa" (Cavaco,

2(\06:262', Ve ndramin i, 2006 : 667).

Wittorski ( 1998:67) aponta-nos um modelo de desenvolvimento de

competencias estruturado em cinco processos de desenvolvimento que, de acordo com

Pires (2005:3 l3):

(i).,estrutururn sob o plano individuul e colectivo 'prdticas tle tlesenwtlvimenttt

tle competAncius'(PDC) tltte sdo'Ji14urus dpreendidas e recorrentes'que diz.em

respeito d fttrma particulur de gerttr us competAncias;

(ii) A noedo de PDC (...) reenvia paro u itleia muis g,eral, seg,untlo u quul mn

intlivicluo tem tmra lormu particular tle procluzir as suus competcncicts:

(iii') Existe Lfina ou vdricts estrot,gios recorrentes que um indivitluo utilirurd

pora construir (ts sltos compet1ncicts. MotliJicur esta estrdtigitt cttndttz.ird ct

procluz.ir outros tipos de comportamentos e de competAncius. (...) resultdntes

tPDCI da lormaEdo inicial e da actividatle prolissionul'" '

No RVCC. a experi€ncia assume uma nova dimenslo que 6 a de se constituir

cnquanto oportunidacle formadora, uma vez que 6 a partir dela que o indiv(duo se

transtorma. conhece, toma consciOncia cle si e dos outros com que se relaciona, cont'ere

novo sentido ir vida e aos projectos (Gomes et ul,20O6:32). Ocorre uma reconstruqio

tlas itlenti<lades individuais, numa atitude de ".fuga d lcigica" e aos caminhos pr6-

determinados.
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3.3.4 O RVCC enquanto processo introspectivo e prospectivo

O processo realizado, no dmbito do Reconhecimento, Validagdo e CertificagSo

de Compet6ncias (RVCC), assume a experiOncia como elemento formador e torna o

processo n6o apenas retrospectivo mas, simultaneamente, prospectivo, enquadrado nos

princfpios metodol6gicos das Hist6rias de Vida e do Balango de Compet6ncias, a

abordar posteriormente (Gomes et aI,2006:41; Rico, 2007:63; Pires, 2007:ll).

Atrav6s do processo, o adulto € "convidado" a participar numa viagem pela

vida, por aquilo qlue fez, conheceu e aprendeu atrav6s da experiOncia vital na

convivOncia com os outros, o trabalho e os amigos. Este processo retrospectivo 6

definido, na literatura, como :uma "re-apropriagdo pessoal", reconhecendo-se a si

mesmo e aos outros (Correia, 2006:269). Al6m da identificagdo daquilo que o sujeito

aprendeu e adquiriu, atrav6s do processo de RVCC sinalizam-se, tamb6m, as

potencialidades, "aquilo em que o adulto se pode vir a tornar ou a fazer" num futuro

pr6ximo. Nesta perspectiva, o ponto de partida 6 a ideia de "competAncia(s)

incompleta(s), ds quais 6 sempre posstvel acrescentar algo mais, num processo de

(re)construgdo do sujeito" (Lages, 2006:468), como descrevemos, anteriormente.

Observemos a Figura 11, que se segue:

Figura 11. Processo de Reconhecimento e Validagio dos Adquiridos Experienciais

Processo de Reconhecimento
e Validaq5o dos Adquiridos

Experienciais

lncompletude
do lornagdo/
Compet€ncias

Baseado em: Santos Silva (2fi)lb:58) e Pires (?,007212).

t6t

Introsnectivo
(Retrospectivo)

- Reconhecimento Pessoal
- Reconhecinrerrto de si e
dos oulros (conrpetdncias

.ld adquiridas)
- Auto-avaliaqdo
(fbmrativa)

Prosnectivo

- Reconhecimento do
Potencial formalivo
- ldenlilicagio das
potencialidades
(compet6ncias a

adquirir)



Vdrios autores, como Vendramini (2006:667) e Correia (2006:268), defendem o

dispositivo RVCC como um direito individual que reconhece, socialmente, o que se

aprendeu ao longo da vida, promove a igualdade de oportunidades e contribui para um

reforgo da cidadania. Reconhece-se que 6 essencial um dispositivo que garanta uma

oportunidade de ver formalmente reconhecidos os saberes adquiridos at6 iquela data.

Depois, caberd a cada um apostar na formagdo e na aprendizagem contfnua, porque dela

poder6 depender uma parte significativa da qualidade de vida do processo de

desenvolvimento de cada individuo. O RVCC e a Educagdo e Formagdo de Adultos

"proporcionam a homens e mulheres, os meios que lhes permitem responder, de forma

construtiva, a um mundo em constante mudanga. " (ANEFA, 2001:8)

O RVCC 6 tido como um passo fundamental para a elaboraEdo de um percurso

que permita, a cada indivfduo, certificar escolar e/ou profissionalmente, "...de modo a

ndo ser obrigado a retomar o seu percurso de educagdo onde o deixou." (Benavente,

2001 :31; Trigo, 200 1 a: I 09).

O Reconhecimento formal/social dos adquiridos, j6 referido, 6 como que um

impulso para o adulto, que sentindo-se valorizado, decida continuar a apostar na sua

formagdo ao longo da vida. Foi esta a finalidade prioritrlria que se estabeleceu,

inicialmente (1998-1999) aos Centros de RVCC. No dmbito de um processo de RVAE,

valoriza-se o que o individuo foi adquirindo com base na experiOncia da sua vida e de

trabalho, o que em riltima andlise significa "legitimar e certificar socialmente essas

competAncias em termos de empregabilidade" (Alonso et al, 2001:10). NEo s6o as

experi0ncias que s6o reconhecidas e validadas mas aquilo que se aprendeu e adquiriu

em termos de competOncias, em resultado da aprendizagem experiencial (Pires, 2007:7-

8; Minist6rio da Educagdo et aL,2006:10; Duarte, 2006:617). No dispositivo de RVAE,

o que se concretiza 6 "avaliar e reconhecer no individuo os conhecimentos, as

competdncias e a experidncia adquiridas durante longos periodos e em diversos

contextos, incluindo situagdes de aprendizagem ndo formal e informal." (Rico,

2007:49).

O reconhecimento das competOncias, por parte do sujeito, 6 gerador de

etnpowennent porque torna o indivfduo capaz de transferir essas competOncias para

outras situagdes e possibilita a oportunidade de cada um evidenciar o que sabe e as

respectivas capacidades, o que 6 um factor essencial ao reconhecimento social. Gera-se

um processo interactivo entre o reconhecimento de si (pessoal) e o reconhecimento

social, porque se promovem mutuamente (Couc eir o, 2002a:43 - 46).
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o rcctltthccitncttttl lirrrnitl tlos irdquirittos cxpcriclrciais ui urna llroblcrniiticir
ctltnplexa. lx)rquc tittttbdnr rcccltte. sobrctudo cm llguns pafses (corno portugal, por

cxcrnpl<l) e que se tcln vintlo a consolitlar, tanto na iirea &l trabalho (empresas,

instituigdes), como na rirea tla etlucaqdo e tormaqio (centros de tilrmagio c escolas). E

necessitrio reestruturar os sistemas de cducagf,o e tbrmaqio, de tbrma a valorizar mais

trs resultados de aprendizagem (leurning outctmtes)dos indivfduos e nio tanto os meios

e locais onde tlcorre cssa aprentlizagem. Sob o ponto tle vista empresarial, 6 necessdrio

definir novas fbrmas de trabalho e de produgdo, reconhecendo os locais de trabalho
como espaqos de " re-crtnstnqdo " perrnanente do mapa cle conhecimentos e saberes dos

individuos.

J.'1. A realidade do dispositivo de Reconhecimento e Validagio dos
Adquiridos Experienciais (RVAE) no contexto internacional

No presente ponto, procuramos abor<lar, ainda que sucintamente, os dispositivos
de RVAE noutros pa(ses, ils suas origens, caracterfsticas e alguns tragos de evolug6o 6os

mesmos.

Em Portugal, o dispositivo de Reconhecimento e Validaqao dos Adquiridos
Experienciais (RVAE) teve origem na ddcacla de 90 do s6culo XX. No entanto, nourros
pafses. que ndo apenas europeus, assistimos, mais ceclo, ir criaEio cle respostas que

permitissem aos cidadios reconhecer, validar e certiflcar as suas competencias. Na
Europa, o RVAE desenvolveu-se no contexto de valorizaElo do paradigma de

Aprendizagem ao longo da vida (cf. Capftulo l), desde. pelo menos, o t'inal da II Guerra
Mundial, em 1945. E a partir clesse momento que se conhecem experi6ncias no 6mbito
do dispositivo de RVAE (Alcofbrado,200l:69). Assumindo, o conceito cle RVCC
(Reconhecimento. Validaqdo e Certitjcagdo de Compet0ncias) adoptado em portugal,

temos a percepgdo de que existem variagOes. nos <Jiferentes paises, na designaglo do
dispositivo. No entanto, os mesmos organizam-se em torno de princfpios e objectivos
similares. confbrme apresentamos de seguida.

3.4.1. As primeiras experiOncias de reconhecimento e certificagio de saberes

As primeiras experi€ncias de reconhecimento e certificagdo cle saberes ocoffem
em pafses como os EUA' a Franga, a [nglaterra e o Canadri. Constituiram-se como
experidncias parcelares ou sectoriais (no imbito clo Ensino Superior, apenas, ou na
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li.rrnaqi, profissiolral, otr para tSirlanqo dc Cotnpct0ncias Profissitlrlais), ltlas clll

nenhum surgiu uln sistcma tlo cstruturado o abrangcttte colllo cln Ptlrtugal c

conduzintlo a cquivalOncias a graus cscolares. Abre-se, assim. Ilcsses pafses' ttm novo

campo tle reflexio e intervenqiio na iirea tla cducaglo e tbrmaqio dos adultos' stlbretudo

pelas alteraq.6es de paratligrna e tlas priuicas acentuadamente escolares e pouco Uexfveis

ris necessicla<les e irs aprendizagens entretanto adquiridas ao longo da vida'

Atentemos. entf,o, aos tundamentos e razoes que estiveram na base da criaqio de

clispositivos de RVAE.Cuy Berger (1991, citado por Caniirio, 2000:ll3) considera 2

tnomentos chave que terlo contribuido, decisivamente, para a afirmaqio do

reconhecimento dos adquiridos experienciais. Ntis acrescentamos um terceiro momento:

A reinserqio dos militares desmobilizados da II Guerra Mundial:

com o fim da tI Guerra Mundial, a partir de 1945' os rnilitares iniciam

reivindicaq6es para regressarem a0 mercitdo de trirbalho. O

reconhecimento tormal poderia permitir-lhes a certificaqio e, dessa

torma, reuniriam melhores concliqoes para integrar esse mercado

(Caniirio, 2006:38; Pereira, Falcio & Mota 1998:53-65). Nos EUA

atribu(am-se cr6ditos "p1ru eJbitos tle prosseguimento cl1 sua formcrgdo,

ttos militures rectim desmttbilizo(los" (Rico, 2007:60), uma vez que "o

reconhecimento formttl destas uprentliAryens poderiu .fhcilitar-llrcs o

(rcess1 u tuna uctividade prr{issionttl, um melhor posicittnamento tanto

no mercttclo proJissional como no vicla civil" (Pires, 2005:412).

o papel dos movimentos feministas: no Qu6bec (Canad6), durante os

anos 60. com aS lutas dos grupos feministas no ircesso ao ensino superior

(Candrio, 2006:38; Pereira, Falcdo & Mota 1998:1998:65)' Em Franga'

tamb6m ocorTeram movimentos desta natureza' pois as mulheres e os

operdrios pretendiam (re)ingressar na vida activa, sendo necessdrio a

exist@ncia de qualificag6es tormais. E exemplo desta realidade' o

Movimento Feminista Retravailler, particularrnente activo na d6cada de

70 do s6culo XX (Rico, 2007:60). Nos EUA e no Canadd' de modo

pioneiro "...ct t'ttlidctEtio dtrs uclttisiEdes { tlestle sempre enterulida cotno

3ttlvttg3tardct dos direitos dcts minorius e tlas mulheres que procurum

reinserir-se prolis.siontrlmente, prosseguindo, ussim obiectivrts tle

(i)

(ii)
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((ltti(lule 'vx'ittli,git'tt, (1trc, int'lu.sit't alim tltt wtlitlttqtfut, prttlent ttlcttttlttr
tt <'crti.l'ictrq'tio." (lrnagintirio, l(x)1. citado por ltico, 2007:61).

(iii) ,\ prolif'eraqro de espaqos tle aprendizagem: h:i tambim quem aponte,

corno Lcitdo (1998), outros aspectos como as transtbrmagdes sociais,
cntretanto tlcorridas. como um firctor clue favoreceu a e.rpanslo tlestes

dispositivos, nomeadamente a rnultiplicagio tlos locais de tbrmaqio,
aparecitncnto da novas tecnologias numa sociedade tlo conhecimento. il
rnobi lidade prot'issional. ctc.

Descrevemos, cm seguitla, aintla que sucintamente,

RVAE. nomeadamente aqueres que se consoridaram em quatro

Canadii. lnglaterra e Franga.

alguns dispositivos de

pafses pioneiros: EUA,

3-4.2. caracterizaqEo geral dos dispositivos de RVAE em arguns paises

Neste ponto' apresentamos a caracterizagio geral dos dispositivos de
Reconhecimento e validagio dos Adquiridos Experienciais (RVAE) em alguns paises.

3.4.2.1. o exempro dos Estados unidos da Am6rica (EUA)

Nos EUA. a origem do clispositivo de RVAE iclentifica-se no p6s-ll Guerra
Mundial. associado, como jd tbi referido, is lutas clos militares, em particular, e depois
da populagIo adulta, em geral. A diminuigio do nfmero de alunos nas universidades e
uma economia em expansdo constitufram factores importantes. No Ensino Superior, a
populaqdo 6 constitu(da, em parte, por adultos que clepois <Ie jii terem integrado a vida
activa, regressaram e deram continuidade aos estuclos. Veriflca-se uma multiplicidatle e
variedade de instituigdes, programas e actividades ligaclos a esta temdtica (pereira,
Falcio & Mota, 1998:53-65).

No tinal dos anos 60 e ao longo da ddcada de 70, o movimento de ApL ou
APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) teve um forte impulso.
destacando-se o GAEL (council fbr Aclult and Experiential Learning). Desenvolveram-
se, tamb6m, respostas de avaliaqdo clas aprendizagens experienciais atraves de sistemas

de creditos e orientaE6es para os intervenientes no processo. De acordo com pires
(2005: 413), os resultados do projecto de investigaqio clo CAEL "confinrmrctm (ltrc era
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l)o.\!;ivel igttttlttr tts ttprtttdi:.(tlletrs tttitt-.lltrnutis t'ottt tt's ltt't Pr(),qr(uttus truulicittrtttis' que

erut l)ossivel urili:,ttr 1,tr(t r,(trie(ltule le Pr()r'(t:; pttrtt a.fecltur tn'ttliuqie's.l'iiveis c' ttindu'

(lue e.\te Proce,\.\o lnderia ser integ,rudtt un Prog,r/Jmus de e:ducuqtitt"""

3.4.2.2.O exemPlo do Canadi

NoQu6bec(numaprimeirafase)etleptlisemontdrioenaBritishColumbia.

verifica-se a criaqdo do clispositivo, a partir de 1975. Como tactores que conduziram I

tplicaqlo de um sistema de reconhecimento tlos adquiridos, salienta-se il proximidade e

a intluoncia clos EUA, as alteraqoes rtipidas no tnundo do trabalho e a luta das mulheres

que, com o seu contributo, sensibilizaram a stlcie<lade para a consci€ncia da importincia

das tarefas que exerciam no voluntariatlo e em casa, no contexto dom{stico' valorizando

os espaqos vitais como espagos de aquisiqio de saberes e aprendizagens (Pires' 2005)'

Ern1998'6criadoumclocumentoqueapresentaasorientag6esrelativasaeste

tlispositivo designado "Enrtncd tl'Orienttttion et Plun d'Action en Educution tles

Atlultes". Nesse periodo, no Ensino Secuncliirio, clistinguiam-se duas categorias de

candidatos - os jovens clos 16 aos I 8 ilnos e os adultos que pretendiam " o

reconltecimento tlos seL$ ttdqttiridos exffa'escolares" ' Criam-se aS Comiss6es

Escolares e, em cacla uma. hd um responsiivel pelo Dttssier " Reconhecimento dos

Acltluiridos". os instrumentos tle avaliaglo sio t'eitos pelas comissoes e avaliados pelo

Ministdrio tla Educaqio (Pereira, Falcio & Mota), 1998:73-74)'

A Direcaio-Geral cle Formaglo de Adultos (DGFA) definiu um conjunto de

compet€ncias gen6ricas, um referencial e os seus instrumentos de avaliaqio ("univers

de comp1tences gineriques"), como nos ret'ere Lecluc (2006:102). E adoptado o

conceito de reconhecimento e valijaqlo das aprendizagens anteriores (.reconnaissance

tles ttctlLtis), o qual 6 consi{eraclo como " tmta (luestdo tle equitlttcle sociul pura os

pessous e purct ct constrltg'do de tuna sociedutle,.-" (CSE, 2000 cit' por Pires' 2005:

-r l5).

No dmbito do sistema educativo (Pires, 2005), toram implementados dif-erentes

sistemas tle reconhecimento: Ensino Secuncldrio, Ensino Colegial, Ensino Universitiirio'

No imbito clo mercado de trabalho (Minist6rio da Mio-cle-Obra)' tamb6m se tOm vindo

a construir dispositivos de reconhecimento desta natureza' no campo profissional

( Reconnaiss(tnce cles Compltences P rotbssionnelles )'

166



l.{.2.J. O exemplo do l{eino [Jnirlo

Nrl Rcitttl Unido. llor int'luCncia tlo que jir se tirzia nos EUA. in prirticas cle
rectlnhecimcnto tlos ildquiridos traduzem-se ern dispositivos tlif'erenciarJos, nas a'rreas

cducativa c profissitlnal''8. Ntio hii urn sistema fnico de validagio tJe a<lquiridos, como
nos afirmam Davies (1006: 105) e pires (2005:461 ).

Neste pafs. ocorreu uma experidncia pr6via com a constituiqro de uma Retle de
Estabelecilnentos do Ensino Superior Aberto (open College Net'yvrtrk.s, abreviaclamente
ocN)' desde 1976, e cujo objectivo era criar respostas altemativas aos cursos
tradicionais para adurtos (pereira, Farcio & Mora, r99g:76-g0). os ocN sio
.rganizagdes que estabelecem a ponte entre as diversas instituig6es que trabalham na
rirea da educaqio de adultos e os serviqos de intbrmaqio e orientaqdo para adultos e que
disponibilizatn "um 'sistema de cretlitagdo Jlexivel, uce'ssivel e rigorn.ro,, estrutura<Io a
nfvel regional (Pereira, Falcio & Mota, lL)9g:17).

Nos OCN' a rnetodologia utilizada 6 o sistema de creditos (m6dulos de 25-30
horas), a qual procura responder is necessiclades dos indivicluos, valorizando-se os
resultados das aprendizagens e nio os meios e cls locais oncle possam ter ocorrido.

Em l98l ' com a criaqflo tlo Manchester open College Federation, iniciou-se o
processo de creditagio para adultos. desde a educaqio de base at6 i aclmissio ao ensino
superior (Pereira, Falcio & Mota 1998: 76-80). Este sistema cle cr6ditos, de acordo com
Pires (2005:462)' "Jbi um cattrliz,odor dtt implementtrqdo tlos prdtictts tle ApL.,,

3.4.2.4. O exemplo da Franga

Existe' desde 198 l. em consequOncia <Io movimento clos estudantes nos
primeiros tempos da universidade tle vincennes, onde passam a ter acesso i
universidade candidatos que nio tinham o ensino secunddrio completo (,,tton-
bucheliers"). Em tjnais da tl6cacla de 90 (199g), esta populagio representava 30 a40Vo
clas inscriqdes na Universidade. Actualmente, 6 exigido que o candidato faga prova de
que exerceu uma protissio durante 3 anos e uma entrevista.

Na Franqa. o reconhecimento cle adquiridos organizou-se mais em torno da
formagf,o e do mercado de trabalho; nos EUA, o ingresso clos individuos neste
dispositivo 6 associaclo a tlns de fbrmaqio (Pereira. Falcro & Mota, lggg:g2-g3). o
'" APL (Accretlittttittn rl' Prior Lettrnin,q); APEL (Accretlikttion tl' prior E.rperientiol Learning)., ApA(Act'reditutirn rf'Prfutr At.hiet,ement): ApLA (Accreditution ,f prirtr Lettrnin.qAt.ftievement).
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sistema institufdo crncrgiu. tanrbirn, da rrccessidtde clc tnaitlr ilrticulltqato cntre tl scctor

ltrtxlutivo e il otcrta tle ctlucaqio llror'issionul. dc rtcordo cottr Sautos & Fidalgo

t l(X)7:tt5).

Diversos tlispositivos surgiram na Franqa (tambdm por intlu0ncia do Qudbec)'

no iimbito tlo Reconhecimento e virlitlaqlo drts Aprendizagens adquiridas pela

experiencia tle vida e trabalho. Pires (2005) aponta tres: os Balangos de Competencias

(tirrmagdo ctrntinua), o VAP (VttlidtUion des Acquis Prol|ssktrutels) e outros

dispositivos irnplementaclos em irlstituig6es de tormaq'io' ctnpresas e outras

organizaq6es diversas.

Mais recentemente (Pires, 2005:459), um novo cnquaclrantento legal5e introduz

alteragr]es ao VAP (iniciatlo em t994) instituindo-se o VAE' Llm sistema que valida os

aclquiriclos a partir da experiencia designada VAE (Lrr Vulidutiltn tl'Acquis de l'

Expirience), entencliclo como um "direito de ucesso e ndo enquuttt, direito it sttu

tptuliJicagdo". Esta s6 se obterzi se demonstradg e clevidamente comprovado' no caso do

reconhecimento dos adquiridos (Presse, 2006:639)'

3.4,2.5. ExemPlos de outros Paises

Com base em Santos & Fidalgo (2007:86-92), ret'erimos, de seguida' traqos

sucintos cle outros dispositivos de RVAE:

o M6xico: hii um sistema cle certificaqdo consolidado, de gestdo tripartida e os

organismosavaliadoresecertiflcadoressloindependentes;

Chile: existe o Projecto Certiticaqdo de CompetQncias Laborais e Qualidade da

Capacitagio, um dos elementos do Sistema Nacional de certificaqlo;

Brasil: no ano 2000, procurou criar-se uma rede tle certiticaEio de

compet€ncias. Em 2005, essa icleia 6 retornada' no intuito de se assumir a criaqio

de um Sistema Nacional cle Certificaqio Profissional (ainda se encontra em

construqdo). Dois exemplos de experiencias nesta matdria inscrevem-se no

sector produtivo como o Projecto Estratdgico tio Senai de CertiticaElo

Profissional Basearjo em competoncias e a Associagdo Brasileira de

Manutenqlo-Abraman;

B6tgica: o dispositivo cle validaqdo tlos adquiridos assenta na colaboraqlo entre

entidades politicas que ilefinem o regime juridico clo sistema' mas tamb6m entre

os operaclores formativos priblicos num estorqo conjunto de implementaqlo

.,, 
I_ei ,Ia Moderniz_aQiio Social que introtluz o dispositivtl vAE (Pires. 2005).
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tlatlttcle tlisptlsitivo c ontle os pitrcciros srlciais ".sttttt L;.r4ttl(tttt,tl tt.ss,ci[;; tttt
, I i,s pt t:; i t i.l'... "( Dcprcz, l(X)6: I 07);

o Suiqa: h{ adaptaqt)cs lrrcais lo dispositivo de RVAE. cm consequ6ncia tlirecta
r'la orgunizagio territorial crn Cantties. u\ validlgiro jri se cstcndeu ao campo dos
ildquiridos profissitlnuis e os .iLiris de valitlagio siio cla responsabilidade tlo
Estado (Ollagnier. 2006);

o lrlanda: com influOncia clo modelo britinico, a designaEio adoptarla d ApL
(tlccreditution ql Prior Leurning) ou APEAL (Accreclitation r{ prior
E-rperience, AChieventent und Leurning). Iniciaram-se, recentemente,

c x peri€nci as tle reconhec i mento tlos adqu iridos ;

o i\ustrilia: cmbora a designaq:io seja RPL (Raco gnition o.l' prior Lecrrning), o
significado i idOntico ao assumido no Reino Unido (APEL ou ApL), (pires,
1005);

o Finlindia e E.spanha: tbram tambdm criados, recentemente, dispositivos desta
natureza' No pais n6rdico, criou-se um Sistema Nacional de eualificag6es
Protissionais baseado em compet€ncias e destinado especificamente a adultos,
encontrando-se em tase de implementaglo desde 1994. No pafs ib6rico, h6 um
sistema que permite aos trabalhadores, com experi€ncia profissional, a
acreditaqio das suas competdncias, obtenclo, por essa via, o Certijlca4o cle

P rr lb.s i t t nct I i dad (p ires: 20O5 ).

Para concluirmos, parece-nos importante recorrer i aniilise de pires (2005), que
nos apresenta uma visio global sobre as designag6es clos sistemas e tlispositivos de
reconhecimento dos adquiridos experienciais no contexto internacional (euaclro 2l):

Quadro 21. Designagdes dos sistemas e dispositivos de reconhecimento dos

I'onte: Pires (2fi)5:54t).

n.} cnnfcvfn inlarnoni^-^t
Canad6 | . Rr.connaissance tles Acquis - n.n

I Bcsonnlisynce les Competdnces protcsrionnelles _ R.C.p.
f . iJrluns ue Comperences - BC

. Vrlitlarion dcs Acquis prolcssionnels _ VAP/VAE

. 
Yalitlallon.dcs icq,uis ltbrmarion 

pnrt'essionncller _ VA
. Accreditation of prior traming _

,EAL
. .,\ccreditation of prior LrarninS
. ,\ccrcditution tlt Prior Experience , Ae hievement and Lcaming_ ApEAL
. Igguuntllon rlr rn

F'ranga

lleino Unido

Irlanda

,tustnilia
['inl6ndia . Conrpetence-based Exarnination, n

qualiticagties ntcionais r

. Cc'rtificatlos de p

. Extemenprutung

. Biltlunsoass

. C;nrti.'u,r'io p.
Protissional - SNCP I

' sistema de Reconhecimento, Varidagio e certiticagdo de compet€ncias - RVCC I. Balangos de Compct€ncius - BC I

Espanha
,\lemanha

Portugal
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J.5. Cilracterizaqio tlO rlispositivrl tle llecrlnhecimcntrl, vllidagio e

certiticaqio cle competoncias (RVCC), ntl contexto nacional (2001-2005)

Neste ponto do tcrceiro cap(tulo, pretendcmos caracterizar ils rredidas c

cstrategias clesenvolvidas cm lnatdria de Eclucuqio c Formaqio de Adultos' desde a

nomeaqdo do Grupo de Trabalho (1997) at6 criaqlo tla Ag0ncia Nacional para a

Eclucaqlo e Formagdo tle Atlultos (1999). Descreveremos as cxperiencias e os estudos

nacionais pr6vios I ANEFA, no irnbito do Reconhecimento e Validaqio dos Adquiridos

Experienciais, os pressupostos que cstiveram na base da criaqdo do sistema nacional de

RVCC, a caracterizaqio da rede inicial tle centros' os respectivos objectivos e

atribuigdes, as linhas de intervenqdo, a descriqlo tlas mettldologias utilizadas em sede de

processo de RVCC e a integraqio tlesta retle na tniciativa Novas Oportunidades'

3.5.1. Da constituigao do Grupo de Missf,o )r Agoncia Nacional de Educagao

e Formaq5o de Adultos (ANEFA)

Como jri ret'erimos anteriormente, em Julho de 1997' decorre, em Hamburgo' a

V Conf'ergncia Munclial de Educaqlo cle Aclultos, promovida pela UNESCO. Portugal

toi um <los pafses participantes, atrav6s de uma Delegaqio Nacional que contou com a

participaglo tle Ana Benavente (Secretdria cle Estado) e Alberto Melo' entre outros

(Melo,2000).

Tres meses tlepois desta conf'eroncia, o Minist6rio da EducaEdo nomeou um

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento <la Educaglo de Adultos (Despacho n'"

10534197,de l6 de Outubro). na sequencia dos resultados de uma pesquisa de 1996' no

imbito da Literacia (Benaven te et al, 1996). Este grupo era constitu(do por 6 elementos'

coonlenados por Alberto Melot'o (oliveira, 2oo6:227; Lima, Atbnso & Est6vdo'

1999: l3).

Este Grupo teve tamb6m, como missf,o, a elaboraqdo de um documento que

identificasse uma estrat6gia que promovesse meditlas concretas na implementaglo da

Educagio de Aclultos em Portugal (Melo et al, 1998)' Al6m do Minist6rio da EducaElo'

,,,, 
Os elementos que constituiram o Grupo de'lrabalho/Comissio tbram Lucilia Salgado' Augusto Santos

Silva. Lu(s Rothes, Ana Queir6s e Miirio Ribeiro. Alberto Melo 6 Prot'essor nu Universidade do Algarve'

Director tla Revista ipinAu, utt Lottgtt du Vidtt, participante em acqdes diversas de associativismo

voluntdrio " 
.* .au"ofeo Je aouttos (presiclente da Direcqdo cla Associagro In Locrl, c.laborador em

organismos nacionais e internacionais (Comisslo Europeia, UNESCO' OCDE' Estado Portugues'

Director-Geral da Educaqlo Permanente do Minist6ri0 da Etlucaqio em 1975-76)' Em 2(X)9' era Delegado

Regional do Algarve tlo instituto tlo Emprego e Formaqdo Protjssional' Esta C.missio trabalhou durante

-1 ,ieses. produz.iu um Documento de Estrat6gia e depois dissolveu-se'
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csta iniciativlt viriu a scr tlcpois ltornologltla pclo Ministirio do Trabathe e tla
Solidaricclirde Social (M'|SS), rcsultando daf a cxpressiro ,.Educuq[io e l.-rtrnrugtkt de

;ldulkt:s". lluma articulaqiio cntre a cducaq:io e o trabalho, em tletrinrento da separaqao

tlas iireas como outrora acontecia atravds clo uso da expressiio "Eclucaqdo rle Adultos,,.

O Grupo de Missfro para o Desenvolvimento da Educaqlo e Formaqio de

'ldultos (GNIEFA) fbi constituido atravis tla Resolugio do Conselho tle Ministros
n."92l9ti, de l4 de Julho, e incumbido, clesde logo, de desencadear o processo

conducente i constituiqdo da Ag€ncia Nacional de Educagdo e Formagdo cle Aclultos
(ANEFA).

Este grupo, entio constitufdo no 0mbito tlos clois Minist6rios, encomenda it
Universidade do Minho (Unidacle tle E<lucagio de Adultos) a elaboraqlo <le ,,um 

estudo
relutivtt d c^riug[io e orguni?.nqiio de tunu esffLttura nucional de tlesenvolvimento e

<'oonlenug[io tla Educctgdo e Formagtio de Adultos" (Lima, Afbnso & Est6vro, 1999:9\.

o estudo tbi conclufdo a 3l de Janeiro tle 1999 e realizado com base em 3 documentos
de ret'erdncia:

(i) o Documento de Estratdgia publicaclo em Abril de l99g *Uma Apost,
Educcttiva n(t Participagdo de Todos. Documento de Estratdgia para o
Desenvolvimento tla Etlucagdo tle Aclultos,, ;

(ii) a Resolugdo do Conselho de Ministros n! 9219g, de l4 de Julho;
(iii) Documentos internos produzidos pelo Grupo cle Missdo (Lima, Afonso &
Estdvio. 1999:9).

Em Abril de 1999, tbi criado um Plano de Actividades transit6rio, constitufdo
por 3 eixos que fbram a "tnotivctgCto tlas pessoos utlttltcts para a proclra cle erlucttqtio-

.formoqdo (...); rferta utlecpurdo, Jlexivel e diversificada de etlucagdo-formctqdo (...) e tt

.formugtio tle agenres" (Melo, 2007:15-16). No primeiro ano cle actividade, a prioridade
fbi tambdm o desenvolvimento cle uma rede estruturatla de informagio e comunicagio
com infia-estruturas adequadas (Arafjo, 2001 : l9).

3.5.1.1. r\s funq6es do Grupo de Missfio

A partir do documento ret'erido, este Grupo de Missdo pretendia: (r) construir um
sistema de educaqdo e fbrmaqio de adultos auttinomo e descentralizado; (ll) criar uma

t7t



instituiqito indepentlcnte; (iii) intrtxluzir urn dispositiv0 tle recutthccittlcllto e validaqirtl

de conrpct0ncias adquiridas.

O Crup6 tle Missrio lssurniu. corno rnissio, "pussur de urnu estrut{giu tedricu

p(trd tmt(t ytlfticu prdtictt", de firnna a garantir-se "utnu urquitecturtt uutjnrtmt " para a

cducagf,o e formaqlo de rtlultos e ctlnstruir urn Ret'erencial tle contpetOncias-chave para

a ctlucaqio e ti>rmaqio de adultos (Melo. 2000)'

Melo & Silv.r (1999:16) consicleram, aincla, que o reconhecimento fbrmal dos

adquiridos, jti constante nos sistemas tle e<lucaqdo e tbrmaqio de outros paises' deveria

ser uma prioritlatle tamb6m em Portugal, afirmando que "tornl-se imprescindtvel u

c,,nstrttEii, tle um disposifivo le reconhecimento e t'ulitluQ'dtt tltts uprendiZagens

itfttnnttis, e (ll,e se insira, desde .iti, nnmu ortluitectura muis t'ustrt de etlucuEtio e

.fbnnagdr.t oo lttngo Lla vidu."

3.5.1.2. A Agoncia Nacional de Educaqflo e Formaqf,o de Adultos (ANEFA)

Em 28 tle Setembro de 1999, atrav6s do Decreto-Lei n'" 387/99, 6 criada a

ANEFA (Ag€ncia Nacional cle Eclucaqlo e Formaqdo cle Adultos), sendo-lhe atribuida

mfltiplas atribuig6es, entre as quais a construgio de "Ltm 'sistemo tle reconhecimento e

vttlidttgtio rltrs ttprentliZagens inJttnnois dos utlultos, visurulo u certificaqdo escolar e

prrfission./" (alinea e) do art.4." do Decreto-Lei n." 387/99). Neste norrnativo legal, no

qual assenta a gdnese da ANEFA, a tlefinig[o de Educaqio de Adultos 6 a que consta na

Declaraqio {e Hamburgo, como ret'erem Melo, Lima & Almeida (2002:19):

"Nestu tiptictt, u e.strutigitt p(tr(t (t cdttcucdo e fitrmuqfio tle utlultos deve c'ombinar uma

l6.qicct de sen,it.o piblic:o e itma kigico de prog,nurut, qile se ffd(lu.o rut estfmulo e upttitt

iitticitttit'tret\re'sponsttbilidodeintlivitluuletktsgrupos"

A ANEFA 6 criada sob a tlupla tutela e superintend6ncia dos Minist6rios da

Eclucagio (ME) e clo Trabalho e tla Sotidarieda<le Sociat (MTSS), sendo o primeiro

instituto priblico com "tttttonomia cient(Jica, tdcnica e udministrativct" (Ararijo'

l00l : I I ; Melo. 2OO7:15- t 8) com regime de instalaqlo por um perfodo de 2 anos. 
6r

At6 il criaEdo deste organismo, o que existia - em mat6ria de respostas ir

populaqio adulta - nunca ententlicla como uma drea prioritdria - eram os"Prugramus

t'l A C,rrir*do Instala<lora 6 constitu(cla por 3 membros e. ir data. desenvolvia tamb6m outras actividades

noimbitodoQCAIII-PRODEPedoPlanoNacionaldeEmprego(PNE).
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tle lletnediul'titt". cvitl0ncia clara cle urnu ause ncia ttc cstrat6gia, r'r() (lr.rc i cducaqiro e
Irrrnruqiur tlc :rtlultos diz rcspeito (Aradjo. l00l:J).

;\ r\NEFA. rro final da dccada 90. crnergia como uma instituigio,,prrf{ticu
etryuunto prutiecqdo tlut\ttilo que vird", sendo necess{rio construir quase tu6o, num

contexto cm que os niveis de qualificagio e de sub-certificagio cram ct'ectivamente

comprometetlores clo desenvolvimento social e econ6mico (Carneiro, 2001a:23). A
dupla tutela, em 1999, 6 um tactor inovaclor e, ao mesmo tempo, um desafio,
procurando-se implementar uma acqio global e integra<la assente num mo6elo proprio,
cspecifico e adequado i populagio atlulta. A ANEFA, em alguns documentos, 6

apresentada enquanto estrutura de mediaqio e de regulagio de iniciativas na educagio e
lbrmagio de adultos (Amorim, 2006.23 Lima. 2004:31). Esperava-se da ANEFA uma
intervengdo em novos domfnios, jd implementados noutros pafses, nomeadamente, o
dispositivo de Reconhecimento, Validagio e Certificagio cle Compet6ncias (RVCC) e

trptrrtunidades/respostas de "uprendiz.agemllexiveis e integradas que snscitct.tsern d sltu
pr0u,r0 " (Duarte. 2OO4b:137).

Podemos afirmar que, jil no periodo de tuncionamento da DGEp (Direcgdo-

ceral de Educaqlo Permanente), existia a intenqio de criar uma agencia nacional,
desenvolvendo-se a ideia de transfbrmar a DGEP numa "ctgOncia central de recursos,,
que estivesse ao serviqo das associagOes locais cle educagio popular da 6poca. euase 20
anos depois, essa ideia criava sustentaEio, embora num contexto e com objectivos mais
alargados, atravds da ANEFA (Melo & Benavente, rg7g:l2o).

Foram jd apontados alguns aspectos que caractenzam o contexto educacional e

de qualificaqdo da criagdo da ANEFA, resumindo-se, de seguida, os tr6s que nos
parecem mais relevantes:

(i) a ausOncia de uma estratdgia na Educaqio e Formagio de Adultos;
(ii) a rigidez do ensino formal prevalecente no Ensino Recorrente;

(iii) o problema de baixos nfveis de qualificagio e de sub-certificag6o de aclultos
que cedo integraram o mercado de trabalho, adquirindo viirias compet6ncias,

apesar de nio existir um dispositivo que lhes reconhecesse esse potencial

adquirido ao longo da vida (627o dos activos com escolaridade inferior a 9
anos) (Ara[jo, 2001:3 e 39; Oliveira, 2006:235). O Estudo Nacional da

Literacia (Benavente et ul 1996) tambdm confirma esta realidade, onde se

ret'ere que " Portugctl tem nfveis de literacia muito bcti_ro.t, mas
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l)r()t,(tv,:lt,tetttc., ttit'eis le (arli.l'it'tt1'tirt ttindu tnui"; lxi'rn'r' il'r pes'srttts t'irt

(tprertdett(l() tto tr(tbttlho, rttt t'idtt sttcittl, tttt t'idct <'it'it'tt e nutrcu Y0etn

(;re(lit(t(k),t e:rses.\(tbere,f (... ).'l'rtdo (ttluilo (pte (ts pesso(t't vAo uctttttttlurukt

(.onto suher rttio llrc,s i c'redittult) p(tru e.f'eitos le certi.lictt1do' ile ohtenEdo de

,lipknrus. " (Alonstl cr crl' l(X) I :9)'

3.5.1.3. A estrutura orgenica da ANEFA

r\ inicial estrutura orgenica tla ANEFA foi constituida por uma equipa de

tlinrensio retluzida (2 a 6 pessoas)' com base no " Modelo de Orquestrtt" assente na

cooperaqio e espfrito de grupo (Eisenberg, 1994), ulna vez que a "exisftncia cle

estrtilqros minintcrs pe,mite (tproveitalnellnr a tliv'ersidttde presente no grupo"

(.Weick, 1998, cit. por Ararijo' 2001:3)'

No ambito da comissdo instalatlora da ANEFA, os vdrios Ministdrios (FinanEas'

tlo Trabalho e cla Sglitlariedade, tla Educag[o e tla Refbrma do Estado e da

AdministraEio pribrica) criam 4 equipas de projecto (art. r6." do Decreto-Lei n." 387199,

tle 28 cle Setembro), em Novembro {e 2000 (Ara6jo, 2001:3 e l7), nomeadamente:

(i) a Equipa cle Projecto de Reconhecimento e validaqlo de Compet€ncias;

(ii) a Equipa de Projecto tle ot'erta tle Eclucaqdo e Formagdo de Adultos e de

Sistema de Educaqio e Formaqio de Adultos ir distincia);

(iii) a Equipa de Projecto tle Gestlo Administrativa e Financeira;

(iv) a Equipa de Projecto cle Produqdo e Gestlo {a Intbrmaqio e do Conhecimento'

Sio criadas 5 unidades territoriais regionais que coordenavam' dinamizavam e

regulavam as actividades tle eclucaElo e tbrmaqio tle adultos e ainda a tigura do

Organizador Local de Educaqflo e Formaqfio de Adultos (OLEFA' Decreto-Lei n'"

381199. de 28 de Setembro). Os OLEFA assumem as t'un96es caracteristicas dos

Coonlenadores Concelhios tla Educaqlo Recorrente, constituindo um grupo de 5l

elementos em todo o pais (Ararijo, 2001 : I 8- l9)'

A ANEFA cl6, entio, continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Grupo de

Misslo que a criou e inicia o trabalho na airea da educaqio e formaqdo de adultos' tendo
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coln() nllsslio itsscutlrar () (lescnvolvimcllto de .l rncclidas/inovaqt)es (Mclo. 1007:tlt:
Oliveira, l(X)6:llti: I-ascs, l(X)6:47U):

a) tl Sistema de ll'ectlnhecimento, Validaqdo e Ccrtiflcaqio tle Cgrnpet€ncias

TRVCC):

b) a of'erta de cursos de Educaqio e Formaqio cle Adultos (OEFA);

c) a Produgio e Gesti, da Intbrmaqio e do conhecimento (lC).

A ANEFA demonstrou uma aposta na mobilizaglo dos atlultos atrav6s tlos
Centros de RVCC "...no purticipugtio e nc, mobilizttgCut dos ttctores socittis ktctti.s,
c'onstitufdtt's em Centrrt,s cle RVCC, que ucolhem e encuminhttm os ctcltiltos mctiores tle
l8 unos pdra processrts tle RVCC e pdra as ofertos disponiveis de educcrgdo e Jbrrnugdo
de udultos. " (ANEFA.2OO2a:t2).

Apesar do esforqo e das medidas desenvolvidas pela ANEFA, cuja inovagio lhe
d reconhecida' Lima (2002:14l) considera que o seu campo de intervengio foi limitado,
o que se deveu d diversidade e quantidacle de modalidades na Educagao de Aclultos (o
ensino recorrente. a educaEdo extra-escolar, a alfabetizagio,..), o seu insuficiente peso
politico, a falta de recursos estruturais, materiais e pessoais e a aus€ncia de uma potitica
pdblica para o sector, como se pode depreender das seguintes palavras:

".tem :sitkt uinelu o problema tle uusanciu de uma polftica de educagcio cle adultos
democririctt, siriu e competente, ttio puciente (porque ;xtbe tlue ct mutktngct exige tempo)
quurrto esperanqosLt, sistemdtico e c.onsequente (porque sabe tlue sem rectagtrurula
cduufiivct e .\e,n desenwtlvimento ltumnno ntio hi modernizctgdo democrtitica e
.tu.rtentdvel" (Lima, 2005: 35).

Na sequOncia da nova Lei Orginica clo Minist6rio da

de 2002, ocorre a exringao da ANEFA e 6 criada a

Vocacional (DGFV).62

Educaq1o, no dltimo trimestre

DirecEdo-Geral de Formaqflo

"l Decrero-lei n'20tt/2(X)2. tle l7 de C)utubro de 1002.
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J.5.1.{. r\s inovatgt-lcs trazitlas pela ANtlF.r\

No iirnbito das medidas

primeiros Cursos de [iducaqio

descrevcmos de seguida.

inovatlorns traziclas pela r\NEFA. destacamos duas: os

c Formaqdo de Aduttos c as Acq6es S@Ber +' que

(Cursos EFA)

os Cursos EFA slo lanqaclos pela ANEFA, em 2000, visando dar respostas

integratlas e tlex(veis na itrea da e<lucaqdo e tla formaqio' Pela via da formaqao'

pretentliam-se reduzir os baixos ddtjces tle qualificagio escolar e profissional da

populaE[o adulta (relembramos que, em 2001 ,64,20/o tla populaqio activa nlo tinha o

9." ano de escolaridatle).

Em 2000/2001. iniciaram-se 13 cursos, a t(tulo experimental, a maior parte

promoviclos por organizaqoes Nio Governamentais (oNG)' No Relatorio Nacional

sobre os Cursos de Educagio e Formaqio de Adultos' em funcionamento em

2000/2001, 6 retbrqacla a importdncia tlestas organizag6es (ANEFA' 2002b):

"rrdo sti pekts meitts tlue podem ttJere<'er t'omo pekt conhecimento que detim das

L:yntunitltttles em qt,e se irtserem e uti do e-rperiAncict pritictt de upttitt ltsicossttciul que

possuem." (Couceiro & Patrocinio, irr ANEFA' 2002b:21)'

Ao abrigo da tegislaqlo que enquadrava os cursos naquele per(odo, existiam

equipas tle acompanhamento, a n(vel nacional e regional (pontos 5'1, 5'2, 5'3 do

Despacho conjunto n." 1083/2000. cle 20 cle Novembro). Estas equipas poderiam ser

auxiliadas tecnicamente por consultores e pelos representantes das entidades formadoras

dos cursos EFA (Ponto 5.3).

De acorclo com o Relat6rio supra mencionado, em 2000/2001' registaram-se l8l

inscritos (dos quais 62,4Vo eram mulheres). Apresentamos os dados a nfvel nacional' no

quadro seguinte:
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(.fuadro 12. Clritcterizaglo tlos lbrmantkrs dos primeiros Cursos Flt-,t em ll)00/2001
(nfvel nacional)

l.irnte: Rrlatririo Nuci.nal s,bre,s Cr.t

Na regiio do Alentejo, as 2 entidades piloto sio a ESDIME (Ag€ncia para o
Desenvolvimento Local no Alentejo Sutloeste. CRL) e o lnstituto tle Emprego e
Ftlrmaqio Proflissional (Centro de Formaqdo Profissional de Santiago tlo Cac6m). A
ESDIME tbi, tlepois, tambdm entidacle piloto no imbito clos Centros de RVCC cm
2001. Um dos critdrios de selecqf,o foi a experiCncia adquirida no dmbito 4estes Cursos
EFA (ESDIME' 2007). observemos, ilgora, os daclos dos Cursos EFA nestas cluas

cntidades, no Quadro 23:

l'onte: Relattirio Nar:ional sobre os Cui

Apesar da evidente evolugio da rede cle Cursos, a nfvel nacional (247 cursos, em
2000 e 281, em 2001, num total de 528 cursos), ir semelhanga do que acontece com as

taxas de analfabetismo, verificamos desigualdades acentuadas a nfvel regional. Como
nos ref'ere Avila (2008:287)' 6 na regilo Norte que se concentra a maior parte clos

Cursos nas 1." (2000) e na 2.u (2001) candidaturas (Eixos de flnanciamento do
POEFDS). O Alentejo regista um aumento de cursos da l.o para a 2.n candidatura, com
22 e 68 cursos, respectivamente.

Actualmente, a rede de Cursos EFA al6m de se inscrever numa rede alargada em
termos de priblicos (nio apenas para os priblicos mais desfavoreci6os, carenciados. mas

tamb6m para os activos empregados), aumentou o nfmero cle cursos e cle entidades
promotoras, com um crescimento ainda mais visfvel por parte das escolas.
Relembramos que, entre 2000 e 2001, dos 528 cursos ref'ericlos, 78vo erampromovi6os
por entidades privadas, sendo "tt uusanciu tla rede tlo Ministirio da Eclucctgcio rteste

processo, c'uio nimero de cursos aprovudos 6 mesmo o mttis reduziclo cle totlos" (Avila.

,\." tle formlndos inscritos N." dc formundos cerliflcadosIIM IT M llmp. l)csem.
I8l ()lJ il.1 .16 t.r5 125

t69,ll(t7o do totol)

Quadro 23. Caracterizaqao dos formandos dos primeiros Cursos EFA em 200OtZ0Ol
( niyel - i\len

N." de tormandog inscritos N." de formandos certiflaadoJCRVCC HM H M Bmoresado Desempregado
Esdime l3 ) lt () l3 o

(]F'P l4 l3 0 t4 7'Iotal 27 1 2,1 () 27 l6
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l(X)tt:ltt9) e a iliciltivu dc outras crrtidades pr'rblicas supcrior r\ da rede do Ministerio da

Etlucaq.iio como i 9 cirsg das cillnaras ttrullicipais "r (Avi11, l(X)ti:286-291)'

Datlos rnais rcccntes, disptlnibilizaclos pela ANQ, l'P'. permitem-nos concluir

que. nos frltimos tlois ilnos. houve uma atleslo significativa da populaqio adulta' nos

cursos EFA. a verificilr pelo n." cle inscriqtSes cl'n Portugal e na regilo do Alentejo

(NUT II e NUT lll' segundo o ano de infcio do curso):

Quadro 24. Nrimero tle inscrigdes cm cursos [lFA. em Portugal e na regilo do Alentejo
rNr I'r tr . NIIT III)- .r.,orrndo o lnrt de inicio do curso

i actualizados u Jl de Nlaio de 2fi)9)'

Decorritlos estes anos, houve uma mudanEa substancial nas respostas tormativas

para adultos, decorrentes dos objectivos entretanto colocados na lniciativa Novas

Oportunidades. Uma tlas mudanqas frequentes foi o enquadramento legal que mudou

cm perfodos de tempo muito curtos, como podemos verificar em seguida:

- em 2006, atrav6s do Despacho n." 26401t2006, de 29 de Dezembro, os cursos

EFA slo vistos como um importante instrumento dessa [niciativa, al6m de que o

sistema de RVCC. cntretanto alargado, ao nfvel secundiirio, 6 entendido " como

tr pltttttJormcr prelerencial de (rcesso oos cursos EFA". Ao contrdrio do que

aconteceu em 2000/2001, assiste-se jii ao alargamento desta oferta em

estabelecimentos de ensino.

- em 2007, sete meses depois da anterior legislaqio. 6 publicado um novo regime

jurftlico clos Cursos EFA. atrav6s cla Portaria n." 817 t2001 , de 27 de Julho' Havia

"iNo perfoclo citado. os clados disponibilizatlos pela DGFV sobre.o's cursos EFA aprovados' nas l'' e 2'u

cantlidaturas, sio: 374 (enticlades privadas); l{l (entidacles pfblicas - Minist6rio do Trabalho e da

Solidariedade Social): -l ienticlades prlblicas - Minist6rio rla Educaqiio: 9 (outras entidades)'

Nt I'f lI o NIIT III). seeundo 0 ano curso

,\no de infclo do Curso EFA

2$.17 200E

26 589 65 243

J 600 7 262

Alenteio Litorul
533 896

80I I 343

639 I 946

Baixo Alenteio
I (n3

624

I 422

r 655
[-cz-iria r]o Teio
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(ll'lc (lilr respostil, ilgoril' il pcrcurs()s (lc nfvel sccundiirio. un1il vcz (lue o

llct'crencial :.tos Cursos EFA (c tarnbirn ao proccsso de ttVCC) havia sido

llttblicado no l'inal de 2006. Por outro lado, como se pode ler no preCmbulo da

Portaria jd indicada ",simultuneumente, prurcede-.te d um(t prutfitnlcr ittte51ntg.lkt

lus tfi'ertus le etlucugtio e Jbnnaq'tio, no sentido da estrttturttgcio de um si.stenta

rtttcionul de quoliJicugdes, bu.seudo no Cutdbgo Nuciotutl de eucrliJictrydes, try
tluul se in:screv,em\,s .'rrr.eo.s EFA, enquanto modrttidade de .fonnaqtlo de dupltt
c' e rt i f'i c uq;do e.s p e c' ili cume nt e tl i ri g itla d po p t il uEtio udu I t u. " .

- em 200t1' i publicada a Portaria n." 23012008, tle 7 de Margo, possibilitanclo-se

aos adultos o acesso a itineriirios de qualificaqdo modularizaclos em unidades de

lirrmaqdo de curta duragro (UFCD) e capitaliziiveis (para uma ou mais tlo que
ttma qualificaqdo). Esta portaria procecle i introdugdo cle ajustamentos no
rcgime jurfdico dos Cursos EFA e i regulamentagio tlas tbrmag6es mo6ulares,
integrando no mesmo instrumento juridico, as duas modali<Iades cle fbrmaqio
fundamentais para a qualificaqio dos adultos. Hoje, 6 este o enquadramento
legal em vigor e aquele que, no caso tlos Cursos EFA. 6 de tal tbrma gexivel que
permite a tiequ€ncia de percursos carga horriria completa ou incompleta. Neste
Liltimo caso, existem os percursos f.lexfveis, a partir de um processo de RVCC
desenvolvido nos centros e os percursos tipificacros (A, B, ou c, no nfver
secunddrio de educaEIo. apenas).

ii) As acq6es S@Ber +

As acqrJes S@Ber + constitufram acE6es cle curta duragio promovidas pela
ANEFA e por diversas instituigdes priblicas e privadas, cujo objectivo consistiu em
" tnoti'|ur o populaEdo udulta u nulhorar (N :tLta.t quulilicctgdes e.scolctres o.t
prof'i.ssioruti.r'." (Trigo, 2001b Z7). Surgiram tamb6m os Clubes S@bER+ (Leitio &
Gongalves. 2002) que eram espagos cle informagdo e aconselhamento dos adultos (cf.
n'" 3' art.9." da Portaria n." 1082- N2o0l). Houve um ndmero residual cle Clubes S@Ber
+' que nunca receberam o necessdrio apoio oficial. As suas principais fung6es tbram,
mais tarde, atribuidas aos pr6prios centros de RVCC/GNO.
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O ,rt'lprig Mcnronrntltl ttr Courisslio das Comuttidadcs Eurtlpciits sobre a ALV'

.a sua Mc*s*gcrn p." -5 "llepensur as acgdes tle rlrientaq:io e consulttlriil" rct'cre tl

scguinte:

" ()bjecti,t,tt: ,ls:;e11untr (t (k'esso Jitcilittub le ltxlos u infbntrug'ies e ctnrsultoriu de

tluulirlutles .rohre opttrlutridudes de ttprendiz.ttl4em em ttxkt u Eurupa e tluntnte todu u

t,itltt (...) Neste (:otfie.\to, d net:essdritt ttttttt novu tthttnlu!4etn qle utnsitlere u orientagdo

errqrutnlo serviqo continuamente acessivel a kxlos, r'ti poro uldm da distinEdo entre

ttriertug'tio ttlut'ttlit,tt, prttJissirtrutl e pesxtctl e thegue 0 n7r'os ptiltliuts' viver e trubulhur

trtt :;ttt.ittlttde tlo t:onlrct.itrtenm exige t'idtultkx ttt:tivos e mrilivudos u trillwr o seu pnipritt

l)(r(gr.\o ltesstxtl e prt{issittnttl. ,\ignitica i.tto tlue t)s 5istema,s tle uprentliZ1tgem deverdo

l)(t.\s(tr de utnu estrutil4itt ccnlruild tttt ttferlu purT u,n4 ubonlagem dssente nd pro('uro'

L.ttlttc.tuttkt trs rwt.t:.ssidtules e e.riglnt'itts dos urilirulores no cenlro das utengiies"'

t'onte: D()CUl!lEN'f0 I)E'TRABALIIO DOS SttRVIQ'OS DA CO[U$SAO

,llemorando sobre Apreruliittgem ao lttngo da Virla (20fi):19)'

3.5.2. Experioncias/estudos nacionais pr6vios i ANEFA, no ambito do

IIVAE

Em Portugal, antes do Sistema cle RVCC criado pela ANEFA, registaram-se

algumas experiencias e estrat6gias de implementaqdo de processos de reconhecimento e

de creditagdo de saberes nesta mat6ria'

3.5.2.1. 0 trabalho por <<Temas Integradores>>

Em 1976, com a DGEP a regular as iniciativas de educaqdo de adultos, jti existe

Lrm trabalho por temas integraclores, como tbrma de combate it "domesticttgdo tkt

4lltno". partindo-Se, em detrimento tlisso. de motivaqoes e interesses concretos dos

adultos e tendo por base a assumpqdo que a vida ndo 6 compartimentada "por

tlisciplinus". Por isso. trabalhar por temas seria uma tbrma de trabalhar essa integragf,o

(Melo & Benavente, 1978:88-89)t'o . Estes temas integradores podem ser comparados

,,r Em 1976. Lucilia Salgado e Jos6 Mariano Gago participaram como animadores nas actividades

crlucutivus da Colectiviclaie de Ensino de Trabalhadores Portugueses em Paris e. jf nessa altura' ret'erem
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rlos 'fclllils tlc Vitla drl Rct'crencial dc CornpetCncias-C'huvc tlc Nfvcl B{sico, urna rirea
tlc ctlttltccitncttttl trttttsvcrsal "...qrrc Jitttcilmtt L'otno ttutrienre tle <:ottlrccitttenkt e

tttnte.rtuuli:.ui'irt ilds Cotnpet0ncius, t'ruts;titu[dtt por u,rtu diver,sicltule le kntu'...,,
(Alonso et ul.200l: I l).

3.5.2.2.,,\ experi0ncia no Ensino Recorrente

O Ensino Recorrente, de acordo com o Decreto-Lei n." 741()1, tle 9 de Fevereiro,
i cntendido como "uma:;eguncla oportunidacle de educugtio pctru o., qtrc tlelu nd,
rt';uf'ndrun em itlude prdpria rtu ubctndonctrotn precocemente (n .sistema re,gulur tle
ensitttt' Constittti tttttu truttlulitlatle especiul de edttcagtio e;scolctr, cctttsiclerttcltt
prioritdria lhce d situaqcio etlucutiva tla populuqdo udulta portug,.rcs4 e ds e.rig1ttcitts
du :;ocietltule contentporanea." O cnsino recorrente "cttrue.sporule t\ vertente tla
educaqtio de uclultos que, de wnu Jorma rtrgctnizltda e .segunelo tnn plyno tle estuclo,
tttntluz d obtenq'do tle um tliploma ou certffictulo, etlniveilentes, pctrq t1clos 6s e.fbitos
le.guis, tttts t'onfbridos pelo ensino regrtlur." (cf'. Decreto ref'erido), atendentlo-se r)

"e"rperi4ncia de vitla entretanto udcluiricla e cto ntvel de conhecimentos demons*ado
pelos .veus de:stinutcirios. " (cf. art. 4." cro Decreto-Le i n." 74r9r; Hirririo, s/d:4 r ).

Abrangendo o ensino biisico e o ensino secundiirio, tem acesso a esta
modalidade, os indivfduos a partirdos l5 anos e dos l8 anos, respectivamente (cf. art.
7'o do Decreto-Lei n'" 74191). No acesso a esta modalidacle, h6 tluas condiE6es: a
apresentaqeo do certiflcado do nfvel precedente ou a avatiagio cliagn6stica e em
qualquer uma delas"...os conhecimentos odqttiritlos (...) potlem .ser reconhecidos e
<:reclitados como equivalentes a unitlacles ou niveis de en,sino recorrente,..',. Esta
avaliagio diagn6stica visa cleterminar se o candiclato "detdnt os pri-requi.sit,s
ttecessciritts ti Jrecluancitr clo ciclo de estuclos em (llte pretende mutricular-.re. ,, (ntimero
2'3 do Despacho Normativo n." 36199, cte 22 de Julho). Apesar clestes pressupostos, na
pr{tica. as modalidades do ensino recorrente, como se ret'ere no Capftulo 2 deste
trabalho' ndo teve os ef'eitos esperados pelos factores cle insucesso identificados. Esta
ideia 6 rambdm referida por Trigo (2002a:r9), quando a autora considera que, no
processo de diagn6stico do ensino recorrente, existiu uma tentativa de tentar avaliar as

aprendizagens concretizadas pelos indiv(duos.

clue a aprendizagem era t'eita por "temas integradores". Os temas eram escolhi<Ios livremente pelacomunidatle.
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J.5.2.J.()sexamestleadrnissioaoBnsinoSuperirlr

IimPortugalrculizava-seoExatlleExtraordinririodeAvaliaqdodeCapacidade

para acesso uo cnsino superior. Este exatne tinha como objectivo ".fhcultttr o dcesso u0

etrsitttt ,sttperirtr tr.lls indiy'ftlnos tttttiores de 25 unos que, ndo estondo hubilitcrtlos com

utt L'urs() tkt ett;itttt sec'tmdcirio ott etluivttlente, e n[io sentlo titulures tle um curxt tlo

ettsirto .superirtr, nlostrem prts;sttir os conhecimentos tttinimtts intlispenstiveis it

fi'equAncia tle turt tletertninutlo c'ttr,ro 'srtperior e tt ctrpctcidttde' e'tperiOnciu e maturitktde

que os tlutrlilitlttetn cottto c'undidctttts d tund Jormagdo xtperior"' (cf' art' 2'" do

Regulamento tlo exame, anexo ir P<lrtaria n.' 106/2002, rJe I de Fevereiro)'6s

O exame tle admissio irs Universitlacles (Atl-Hoc), atrav6s do qual se avaliam os

conhecimentos obtidos por virrias vias, viria a ser, posteriormente' substitufdo pelas

provits clestinaclas a avaliar a capacidade para a fiequOncia do ensino superior dos

in<livirluos maiores <te 23 anos (Decreto-Lei nj 64t2006' de 2l de Marqo)66

3.5.2.4.Os Cursos de EducaqSo e Formag6o de Adultos (EfA) de Nivel B6sico 
6i

os cursos tle EducaElo e Formagio tle Adultos (EFA) de Nivel Btisico

(projecto-piloto em 2000), cujo desenho curricular era constitufdo por um momento de

Reconhecimento e Validaqio de Competencias (RVC), organizado entre 25 e 40 horas

(Anefa.200t:18).ot A aplicaq[o cla metodologia do processo de RVC nos Cursos de

Educaqio e Formagio de A<lultos foi feita em regime em observagf,o em 2000/2001'

tendo sitlo financiados e apoiados pela ANEFA, como j6 se referiu anteriormente6''

Existe documentaqlo tle apoio ao clesenvolvimento clesse processo no imbito dos

t" Intrn,l* algumas adaptagoes e actualizagoes I regulamentaqf,o do exame extraordinfrio de avaliaqio

de capacitlade para ,..rr,, ,o cnrino superior uprouo,Io pela Portaria N" 12211994' de 24 de Fevereiro'

alteratla pela Portaria N" l'l/1998, de 7 de Janeiro'
,,n Regulamenta as provas especialmente udequarJas destinadas a avaliar a capacidade para a tiequ€ncia do

e nsino superior dos rnaiorei de 23 lnos. previstas no n'" 5 do artigo l23 cla Lei n'" 46186' de 14 de

outubro (Lei de Bases <Io Sistema Educativo), alterada pelas Leis n's ll5/97, de t9 de Setembro, e

l9/2(X)5, de 30 de Agosto.

"7 Criam-se, para o et'eito, as equipas regionais tle acompanhamento dos Cursos e os Consultores

Regionais, que cleram um contributo importante para a aniilisee re.tle.xlo rtaquilo que se tornaria a base de

urn projecto rnais umbicioso e alargatlo a outros niveis de escolaridade e de qualiticaqlo protissional'

; 6;;* de estar .unrigno,to o iromento de RVC' ele em nada alterava o percurso do candidato' t.to

sentitJo de se valoriz- 
" 

qr" Le teria adquiri<io, pois indepentlentemente do resultado do reconhecimento e

valiclaqio tle compet€ncias. este teria sempre tleef'ectuar um m(nimo de 100 horas de tbrmaqio de base'

,', ,\NEFA (2001). Cursrts tle Etlucuqcio e Formuq'tio de Adultrts - orientug1es pura n Acado' Lisboa:

.\NEFA. pP. t7-ltt.
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(-'ursos tiFn./') l{clittivatncnte t cste llcrfodo tle ItVC, sosllrftrnos tle rctcrir tluc 5ri

iltlt()rcs (Sitrtncnto & Fcrrcira. 1006:142; ()livcira. 2(X)6:136) quc uccntuarn urna ccrta

inutilidade dcsta ctlmponente jii que de nada virleria ao atlulto. pois tinha tle ct'ectuar

tttdo tl percurso. As compet€ncias cntretanto adquiridas ndo lhes cram reconhecidas c

capitalizadas t:m termos do percurso. r\l6m disso realizavil-sc apenas na componente

cscolar, e como 6 ref'erido, rnuitas entidades nio teriam muito interesse em encurtar os

percursos tbrmativos, pois isso traria repercussiio no apoio financeiro.

3.5.2.5. O Balango de Compet6ncias (BC)

O Balango de Compet0ncias d utilizado nos Centros cle Emprego do lnstituto de

Emprego e Formaqlo Profissional (IEFP) e no Sistema Nacional tle Certificaqlo

Profissional (SNCP) e outras instituigrJes que, depois, viriam a constituir-se como

Centros de RVCC (ANOP, ESDIME, ACBraga).

O SNCP tbi criado no imbito do IEFP em 1992 (Decreto-Lei n." 95t92, de 23 4e

MaioTl e tem como finalidade certificar todos os profissionais que tenham adquiriclo

competdncias em sitios diversos. Entende-se por certificaqio profissional ,,6l

L'o,nprovdgikt tlu .fonnugdo, experiAnciu ou quuliJicaqdo pro.li.rsionuis, bem com6,

eventualmente, da veriJicctgtTo de outrcts conclig\es requericlas para o exercicio cle ttmct

ttctividade proJi.tsiontLl. " (Hildrio, R., s/d:45), consistindo na "comprovctgdo tttrov1s da

emissdo de Certiticado tle Aptiddo Pntfis.sionctt (CAp)" que lldronte que Lonct

determinutla pessoa posstti os requisitos e competOncias proJis:sionuis necessdrias..."

O SNCP integra dois tipos de certificaEdo: o da fbrmagio e o das compet6ncias.

Os Ref'erenciais utilizados sdo os Ret'erenciais de certificagio compostos pelos perfis

Proflssionais e pelas normas de certiticaqdo (Soares, 1998: 105- 107; pires, 2005:555).

No imbito do [EFP, Pires (2005) destaca o projecto-piloto clesenvolvido inserido

no Projecto Leonardo, realizado pela AssociaEdo Europeia para a Formagdo profissional

(AEFP) e concluido em 2001. Como objectivo, o projecto, intitulado " Desenvolvimento

de ttm motlelo comltm paro o reconhecimento, vctlitlaEdo e/ou c.ertiJicctgcio das

compet2ncios aclquiridas pelas vius ndo-frtrmuis", visou a "experimentagdo tle uma

tnetodologia tle uvoliageio e de reconhecimento de compeftncitts udqniridct' pelas rtitts

i't 
Ret'onhet'imento e Vulidagtlo de Compet\ncitts - i,lctnuttl de upoio it inten,en€lto - ANEFA,Junho 6e

l0(x).
'l Estabelece o re-sime cla certiticaqio protissional baseada em tbrmagiio inserida no mercado de emprego
ou em experidncia protissional, partindo do disposto nos Decretos-Leis n"s.t0 l/9 I e -105/9 l. ambos de l6
de Outubro.
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tttfut-litrnuti:;, tle .lrtrnru tt t'rttt:;titttir ttm in,stnttnenlo le tnhullto tt().\ rtr,q,tttti.strttt.t

(!ttr()per,s (lLrc t.ttlttbrtrttrutn neste e.sludo" , cujos rct'crenciais rrtilizitdos cstilvam

orgirnizatlos cln compet6ncias (11., Ibid., p.3ti9).

I1l.ie, o RVCC nio se dirige apenas a p(blicos menos escolarizados. cotno

inicialrnente, lnas "(t suu neces.sidttde e iilteresse sfut cutkt t'ez muis e:vitlentes do ttit)el

tlo ensirut :superior", como nos afirma Caniirio (2006:36)'

Ern 1999. cstavam, assim, criados dois sistemas de Reconhecimento e Validaqdo

dos Atlquiridos em Portugat (Alcotbrado, 2001:69): o sistema de Reconhecimento'

Valitlaqlo e Certificaqio de Compet0ncias (RVCC) criado pela ANEFA em 2000/2001

c o Sisrema Nacional de Certificuqdo Protissional (SNCP) do lnstituto de Emprego e

Formagao Protlssional ( IEFP).

J.5.3. Pressupostos subjacentes ir criaq5o do Sistema Nacional de RVCC

O sistema tle RVCC (Reconhecimento, Validaglo e CertificaEio de

Compet€ncias inscreve-se na Estrat6gia Europeia para o Emprego, no Plano Nacional de

Emprego (pNE) e na importincia crescente dada )r valorizaq[o dos adquiridos e da

aprendizagem ilo longo da vida (liJ'elong uncl lifewide learning).

Actualmente, este dispositivo 6 uma realidade presente em todo o territ6rio

nacional, envolvenclo um nfmero significativo de adultos que, atrav6s desta janela

tormal, t€m vintlo a alterar, tle tbrma significativa, os seus indices de escolarizaqdo

(Arafjo,200l:39; Lages, 20o6:471). o PNE e o Acordo sobre Politica de Emprego'

Mercaclo tle Trabalho, Eclucaqlo e Formaqio (em 2001) reforEam a necessidade de se

investir e promover mais a flormaqlo cont(nua, numa perspectiva de Aprendizagem ao

Longo da Vida (Melo, Lima & Almeida, 2OO2; Nico, 8., Nico, L. et al:2007b).

Esta possibiliclade tbrmal de reconhecimento, validaqdo e certificaqio de

compet6ncias aclquiridas pelos individuos em contextos nio escolares de aprendizagem

teve a sua gdnese no Decreto-Lei n." 74191, de 9 de Fevereiro, que regulamenta a Lei de

Bases do Sistema Eclucativo (Lei n." .16/86, de 14 de Outubro). Este Decreto-Lei

estabeleceu o quadro geral de organizaEdo e desenvolvimento da educaElo de adultos

(nas suas vertentes de ensino recolTente e de educaqdo extra-escolar).

Em termos de nivel de qualiticag6es dos portugueses, de acordo com o

Recenseamenro de 2001 (lNE), 64.8Vo da populaEdo residente tinha, no mdximo, o 2.o

Ciclo do Ensino Bdsico. sendo qLre a subescolarizaqio afectava, sobretudo, as pessoas
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e lltre os 4-5-65 itnrls (69.7(% tltls itdttltrls), constituindo cstc () srupo crtiirio oltJc sc situu a

rttaioria tlos itctivos ctnprcgados. Ern l(nl, a taxil tle iuraltirbctislno cgntinua tarnbim

tnuito preocupante, atingindo-se os ().lo/o. Este problclna tluantitativo "r/e nilmero.s" cr,r

tambim um problerna tluulitativo. pois, ao rrfvel da OCDE. Portugal expressa tanrbim

os rnais baixos indicadores de literacia (Melo. 1007:20-21; Imaginiirio, 1998:9;

Benavente et ul, 1996).

Portugal estava numa posigiro descontbrtrivel e de acentuado distanciamento. no

que respeita ao nivel de qualificaq6es, tace ir maioria dos parceiros na Unido Europeia.

Apesar das medidas (como teremos oportunidade de abordar, mais tr tiente), em 2005, a

m6dia de anos de escolarizaqio da populaqlo adulta em Portugal era de 8.2 face a uma

mddia da OCDE tle 12,0 " (Mini.t€rio cla Educaqio et crl.2006:ll). Os indicatlores

estatistictls por si sti podem ndo ser suticientes para compreender a situagio e a

dimenslo do problema da qualificagio em portugal.

Ao fim de dois meses de exist€ncia, a ANEFA promove a l.' reuniao a nfvel

nacional, para apresentagio das suas linhas orientadoras e os ",lovos e inovodores"

Cursos de Educagio e Formagio de Adultos, nos quais 6 implementada (nos Cursos em

observaqio), a metodologia de Reconhecimento e Validagio de CompetQncias (RVC)
(Ararijo, 2001 : l5 e 40).

Atrav6s do Despacho Conjunto n." 2b2l\00l, ,Je 22 tle Margo, tlo Decreto

Regulamentar n." !2-N}OOO, de l5 de Setembro e da Portaria n." 1082- N2OOI, de 5 de

Setembro, sio criados os Centros RVCC (Centros de Reconhecimento. Vali<Iaqlo e

Certificaqio de Compet0ncias), numa rede de iimbito nacional que se tem vindo a

expandir at6 i actualidade. A data, a previslo de evoluqdo era de " 78 centrgs, 4 ym

ritmo tle l4 centros por 0n0." 13

A inovagio trazida pela ANEFA, concretamente atrav6s do Sistema de RVCC,

assentou, de acordo com Duarte (2006:618), em 3 elementos:

(1) a certificaEio fbrmal e escolar das aprendizagens experienciais;

(2) a utilizagio das abordagens biogriiticas no reconhecimento das compet€ncias

dos indivfduos;

(J) a operacionalizagdo de um ref'erencial de compet€ncias-chave.

" OCDE (2005). Eduuuion to u Glttnce. paris: OCDE.
71' Declaraqao de Rectificaqdo n.o 20-BD/2m1, tle l0 de Novembro, I portaria n." l0lt2-A/2001,
publicada n<t Didrio du Repiblit'u, l.'s€rie. n." 206 (suplemento). tle 5 de Setembro.
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.Siitl cstcs clcrnentos inovacklres, conl os rluais sito conlitlntadrls os elcmentos dils

cquipas tecnictl-pedagogicas dos Cctltros.

r\ "a.r1tkt1;rkt do.s rnitodos de RVC" retlecte tl problerna da intcgraqlo dos

ldultos na cducaqio tirrmal, pois, durante muito tempo, estes virum-se desprotegidos de

respostas adequadas irs suas nccessirlades e aquisiq6es entretanto ttitas ao longo da

vitla. O carilcter techado clos sistemas formais de ensino entraria, assirn, em contlito

corn as necessirlatles tlos adultos/trabalhaclores. O RVC, atrav6s deste sistema' constitui

urna porta tle entrada clos adultos na aprendizagem ao longo da vida, certiflicando-se o

que se adquiriu e potenciando o adulto para ir al6m do nfvel de certificaqlo, cntretanto

alcanqado.

Na literatura cgnsulta{a, iclentitlcam-se alguns elementos fundamentais para a

criaqio do dispositivo de RVCC, em Portugal:

(i) a necessitlade de proceder ao reconhecimento formal e social dos

atlquiridos. Nos Centros de RVCC, atribui-se valor social aos saberes

adquiridos ao longo cla vida, atrav6s de processos formais de reconhecimento,

validlgdo e certificaEdo de compet€ncias. Esse reconhecimento tbrmal das

aprentlizagens 6 "traduz.iclo rtumt vulielaQtio oficittl" (Correia & Cabete,

2002b:46., Melo, 2001:l2l; Imaginiirio, 1998:9). Hd saberes, competOncias,

experi0ncias e saberes que Marques (2O07b:6-7) detlne como "t1uul(icugAes

disperstts" e que necessitam de ser valorizadas e reconhecidas socialmente por

via cla certificaElo, enquanto uma oportunidade e um direito democriitico de

acesso ir educaEio (tamb6m citado por Correia, ?006:268). O reconhecimento

das aprendizagens, <lecorrentes das experiOncias, passou a valorizar-se mais no

tlecorrer tlas cluas dltimas d6cadas, sobretudo na Europa, no imbito do Quadro

das Pol(ticas de "Aprendiz.agem uo Longo cla Vitla" (Candrio, 2006:36; Pires' C'

et ul:2006:47).

(ii) a contirmaqlo da importincia e do valor dos diferentes contextos n6o

formais e informais de aquisigio, actualizaqfio de compet€ncias, saberes e

aprendizagens, concomitantemente com aquilo que 6 realizado em contextos

fbrmais de aprendizagem. Desta forma, nos Centros o que se pretende "d tornur

t,isivel tts ctprendi?,ctgens efecttitdus .fora dos contextos .fonnuis tlos sistemos tle

ensino e .formuEdr:" (Cordeiro, 2007:185), sendo mais importante avaliar os

rcsultaclos cle aprenclizagem alcanqados e nlo tanto os caminhos (processos) ou
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()s locais (crlntcxtos) otrde

l(X)6: l-J; Percira. lralcito &

sc corrcrctizilnl uisl.ls aprcntlizlrgcns (Gtlrncs ct ul,

Mota. 199t3:33).

(iii) rls baixos nfveis de escolarizaqio que contluzirirm ii necessitlade de dar

respostas aos udultos.

(iv) tl reconhecimento crescente da reduglo tlo valor social atrihuido aos

diplomas, em fhvorecimento de um novo modelo assente em conhecimentos e

saberes mobiliziiveis na acqio (Candrio, 2006:40-41).

J.5.4. Os primeiros Centros de RVCC em portugal

A ll de Dezembro de 2000, em Braga, decorre uma sessio solene cle

apresentaqf,o otlcial dos primeiros quatro Centros de RVCCT*. No infcio tle 2001, mais

dois Centros iniciam a sua actividade.

O sistema nacional de RVCC concretiza-se, assim, numa rede de centros

articulados entre si. Esta rede 6, desde Novembro de 2000, constituida numa fase

experimental, por 6 Centros-piloto (centros em observugtio) em todo o contexto

nacionalTs (Melo, 2oo7:22; Avila. zoog:277), como podemos observar no quadro

seguinte (Ararijo, 200I :4 I ).

A rede foi sendo, entretanto, alargada, como se pode observar no Capftulo 5
deste trabalho.

Na regido Alentejo, a entidade que integra este projecto-piloto 6 a ESDIME -
Ag6ncia para o Desenvolvimento Local do Alentejo e Sudoeste, Lda. (com sede em

Messejana). ir semelhanqa do decorrido com os Cursos EFA. para o efeito. fbram

t' Ap6s 3 meses deste evento. ocorrido em Braga, realizou-se um Encontro Nacional sobre o Sistema de
RVCC. no Centro de Formagdo prot'issional do Seixal, em [J cle tvlarqo de 2001 .

" Cf'. n.o 3. clo art. J." da Portaria n.. l0ti2-A/2001, de -5 de Setembro.

Quadro 25. Centros de RVCC ..em observagio, em portugal, em 2000

ResiSo pesignagSo do(s) Centros de RVCC

Norte
r\ssociltgio Industial do Minho (AlMinho)
r\ssoctalao Lomerclal de Braga (ACB)
AssociaQ-do Nacional de Oflcinas de proiecto (i\NOp)

Lisboa e

Vale do'fe.io

Esc'ola Nacional de Bombeiros (ENB)
Instituto de Emprego e l-irrmagio protissional tlEFp; ---cntro-G-tmageo
Protissional do Seixal

.\lenteio Agencia para o Desenvolvimento Loq:ll no Alcntejo Sudoeste (ESDIME)
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,onlcadils individualidatles para constitufrcm a Comissiro rcspottsiivel llcla irpreciaqi'trr

das cantlidilturas i acreclitaguro tlas cntidades prornotoras a Centros dc I{VCC (Dcspaclto

n." l3 71t3/2001. de I cle Julho).

0 Ccntro de RVCC tla ESDIME, integrando, cntio, u fase cxperimental,

"ttmtribuit, puru utunentur o.s niveis de escoluridude de ccrcu tle I ll8 utlultos,

t..rnbtttendo, destu .lormu, o dlJice de escolurizuq'do e tle quuliJ'icttg:tio proJissionul,

tt.ssim cotno o dilice de certiJicuEcio de tululkts Jbnnulmettte poltco esutluri3ubs,..."

(Monteiro,2008:207). Entre I de Novembro de 2005 e 3l de Dezembro de 2006, tbi

t'eito urn cstudo sobre o [mpacto clo Processo de RVCC na vida dos adultos, cujos

re sultados estio jii divulgados (ESDIME, 2007).

3.5.5. Ob.iectivos dos Centros de RVCC

Em 2001. os Centros de Reconhecimento, Validaqlo e Certiticaqdo de

Compet6ncias (RVCC) destinam-se t "acolher e orientar os utlultos muiores de lll

(*tos (ltrc nio possuem o 9.o uno de escoluritlude, pura processos tle reconhecimento,

t,ttlidagdo e certiJ'icttEdo de competCncius, tendo ern vista a melhoria dos seus n{veis tle

certificu7Cto escolor e de tltrulilicuEdtt pnlissional, bem como para a continuugdo de

processos subsecluentes de JormaEtio continlto, ttlund perspectiva tle uprendiz.ag,em ru)

longo da vidu."76

Estes Centros desenvolvem actividade ao nfvel do acolhimento e

encaminhamento clos adultos para os processos de RVCC e para as of'ertas formativas

clisponfveis, assim como ao nfvel clo desenvolvimento local atrav6s do estabelecimento

de parcerias com entidades priblicas e privadas.

As enticlades promotoras de Centros RVCC sio, para o et'eito. acreditadas pelo

Sistema Nacional de Acreditaqio de Entidades da ANEFA77. Estas entidades

promotoras, inicialmente surgem como enticlades "ittabudortls", como nos ret'erem

Arafjo (2001:41) e Leitdo (2001:39), integrando as mesmas, "obrigatoriunrente, o

registg nttciorutl de entidodes promotoros cle educctgdo e formugtio de udultos " (n." 6,

do art. 3." cla Portaria n.' 1082-4/2001, de 5 de Setembro).

Al6m do trabatho cle cada Centro, pretendem-se criar estratdgias que assegurem,

entre a retle tle centros "u circulctgdo tle inJ'ormagtut, tt purtilhu e u interucEtio entre us

etlttiptts de cctda Centro, us eqniptts da ANEFA e us equipcrs de consultores. " (ANEFA,

tt' 
Ct-. n.o I , do art. 2." da Portaria n.' 1082-fu2001, de 5 de Setembro'

;7 Regulamento tlo Process<l de Acreditaqlo das Entidades Promotoras de Centros RVCC constante do

rrnexrl I tla Portrria n." t0tt2-fu200 t, de 5 de Setembro'
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l(X)2a: l2). tJrrta tlus prioritlattes rla /\NEFA liri rlisponibilizar, 1os scss

lirnciortdritls/ctllabrtritdorcs c tarnbirn aos Clcntros, plunos tlc tirrmaqiio com vista i
produgiio tle conhecitnento e ii sua transtirrmaqio cm projectos (Arafjo, 2001:25).

J.5.6. I'unq6es/r\ctividades dos Centros de RVCC

Os centros RVCC, tendo por base os trOs eixos de intervengdo (cf. 3.5.1 l),
asseguravam uma of'erta diversitlcada de serviqos, podendo identitlcar-se seis f'unq6es

fundamentais deflnidas pela ANEFA: animagio local, intbrmaqio. rconselhamento,

acompanhamento, fbrmaqries complementares e provedoria.

Para dar resposta ao que se pretende nas tr€s primeiras t'ung6es, cada centro deve

dispor tle um dispositivo designado Clube S@Ber +. No Cmbito do aconselhamento e

orientaqio do adulto, a entidade promotora de um Centro de RVCC deveria, ainda,

assegurar, enquanto cntidade formadora ou atravds da consolidaglo de parcerias com

outras entidades, a ot'erta de cursos de educagio e tbrmaqlo de aclultos (Cursos EFA),
"possibilittrntlo uma melfutr rtrientagCut tkts uduhos pdra percursos mais longos de

.lbrmugdo ou directantente puru o proce.tso de reutnhecimento tle utmpet\ncias." (n." 4,

do art. 9." da Portaria n." 1082-4/2001, de 5 cle SetembroTs).

O animador local, unra das tiguras previstas na constituigdo da equipa clo Centro,

desempenhava as funqdes de divulgagdo e a infbrmagio da actividade dos Centros cle

RVCC. Essa figura nio existia em todos os Centros. A sua existOncia justificava-se,

quando o director ndo estivesse em tempo integral ou se justificasse, ef'ectivamente, a

necessidade da sua exist€ncia. Caso nio existisse essa tigura, as suas flungoes eram

assumidas por todos os elementos da equipa (ANEFA , Z0O2a:39).

No imbito das actividades e serviqos dos Centros de RVCC, tlistinguimos

dois domfnios de intervengio dos Centros cle RVCC (Lages, 2006:471; ANEFA,
1002a: l9):

a) nfvel do MEIO' no qual se distingue o interno (o pr6prio Centro) e o extemo

(comunidade local) onde se incluem as actividades estruturantes;

b) n(vel do ADULTO atravds do RVCC (serviqos de Reconhecimento, Validaq6o

e CertificaqSo).

:sAlteradopelaDeclaraqiodeRectiticaqron.o20-BD/2001,DR16 
I.SERIEI-B.de l0deNovembro.
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Nll.llO lN'l'ERNO
. Sistcrn;t de intbrmagdo

, orgil[izil(i0 lacnrco-
pcdagogico
. ( h gil[i/agio
:rdmi nisirxtivo- ti nrmeirr

NTEIO
I'X'TERNO

. l)iagnristictl krcrtl
Prorno$:it: e tlivulgagiio
Rcdes e parceriits

,\DULTO
. I.)ivulgrgio
. Intrrrmaqio e aconselhamcnto
. Aconrpanhamento
. Reconheeinrento tle
coIlpctenciils
. lirrrnnqrjes cornPlemcntares
. Valithqio tle compct0ncias
. Ccrtilicirqlo e Provctlona

l,'igura 12. l)rtntinios de lntcrvcng:io tlo ('tntro rle RV(lC

Fonte: ANEFA (2il)2a:19).

O diagn6stico local 6 essencial para se compreenderem as necessidades das

populaE6es, assim como os seus interesses, devendo realizar-se t "ru(liogrufizl" local a

n(vel social, econ6mico.

As retles e parcerias locais institucionais e operacionais contribuem para o

funcionamento integrado do Centro, al6m das que se possam desenvolver inter-centros.

Estas estrat6gias <le articulaqio locais. sio ainda mais importantes num modelo de

funcionamento em itinerincia "c1ue pennitLt o dcesso tle totkts os udltltos (.tos serviQos

do centro".7')

As parcerias entre os Centros e as instituiq6es locais sio fundamentais, sendo

ref'eridas como "ton espuQT privilegiudo de comunicdQao, cle c\operdgdo e (le

excel\ncia no domtnio do Reconltecimento, Volitlagdo e CertiJicctgtio tle Cornpet|ncius

tlos c.idttddos portltglteses..." (p.2)"t0. Entre os Centros tarnb6m 6 importante

"('ultivur" essas redes. de acordo com Duarte (2004b:l5l) para que se possam traduzir

eln redes cle proximidade, o que poderd contribuir para o que alguns autores designam

de " comunitlades de uPrendizag,em" .

A promoqio e clivulgaglo do Centro devem assentar em estratdgias activas e

personalizadas, a nfvel institucional e do priblico-alvo (ANEFA, 2001:l l-18). Na

t'unqio tle aconselhamento (elemento central do processo de RVC)' deve fazer-se a

;" Cf. n.o 5. tlo art. -1." da Portiria n." l0tl2-A"/2001, de 5 de Setembro.
r't 

Crtrtn de euulidude dos Centros de Reumhet'imento, Vulitkrgdo e Certificttg'iio de Competincius

t l(X) I ). pp. I -6
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gestalo (lils cxpcctativits tltls itdulttls c rcitliz:rr-sc ulll ircornplphill.lcpto incliviclull (/r/.

tbid.l7).

As tirrrnaqiles ctlmplementores siio percursos curtos de frlrmaqio. de cariicter

residual, c sdo organizadas a partirdacluiklque o adulto jii validou, em confiontocom o

que consta llo Rcterencial de Compet€ncias-Chave de N(vcl Bdsico (z\NEFA,

2002a:33). Dessa filrma, conseguir-se-tio atingir as competdncias cxigitlas e, desse

rnodo, atingir a certificagio num determinado nfvel.

Ao nfvel da provedoria, a mesma pode decorrer em 3 momentos possfveis:

l. quando o adulto nio ref ne condiqdes para realizar um processo {e RVCC e 6
orientado para of'ertas de educaqio e tbrmaglo clo sistema educativo ou pelo

sistema de tbrmaqio profissional;

2. no tinal do Balango de Compet6ncias, sendo orientado para realizar tbrmag6es

complementares;

3. ap6s a conclusf,o do processo e obtengf,o do respectivo certificado, tase em que

se apoiam os adultos na construgio dos projectos pessoais f'uturos (ANEFA,

2OO2a:34).

J.5.7. o Plano Estrat6gico de lntervengio dos centros de RVCC (pEI)

O modelo organizacional e de gestio dos centros RVCC estii consubstanciado

no Plano Estrat6gico de lntervenqlo (PEI) de cada Centro. para cada ano. Nele, sdo

apresentados "o.t indicutlores tle veri.ficugdo que permitem a ovaliaEtio clo cumprimento

das metas estubelecicltl.t,(...)" devendo "contemplar a dinamizagdo 4e parcerias e redes

locctis de funcictnunento, bem como us acgAes de infurmagdo e tlivulgctgdo qlte se

p ropde tlesenvolve r. " 8l

O PEI deve ser apresentado ap6s a acrerlitaqio de cacla Centro, tem cardcter

anual e cont6m os objectivos, as actividades e os resultados que se propoe atingir. E no

PEI que se apresenta o orqamento de interveng5o "ten(lo por slryorte as clespe.sas

previsfveis cle cucla actividode e u gestdo global do centro clue irdo st,port7r o

re.spectivo peclido de .linuncictmento. " (ANEFA , ?0OZa:43).

Deveremos tambdm ret'erir a Carta de Qualidade dos Centros de RVCC,

aprovada pela ANEFA, "rtnde se estabelecetn os vulores e principios qye clevem

*r Cf. art.o I l. tla Portaria n.' l0U2-A/2001, de -5 de Setembro.
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httli:.ttr (r.f .yr(r.r ttc'tit,idttde.; e (t ,\ttct ttrtit'ttkrytio (.tn r(de "" [j,'t, ](X)7 d

rrtllil 1ov1 Carta tle Quulitltde dos Ccntrtls Novits Oporturridildcs(cf. ponto

3.5.t1.0 sistema de tinanciamento dos Centros de RVCC

A Rede Nacional tle Centros de RVCC 6 apoiada financeiramente pelo Estado

Portugu€s e pela Comisslo Europeia. Com esta fltima, tbi negociado, cm sede do lll

Quadro Cornunitiirio de Apoio, a aplicaqio do Fundo Social Europeu, atravfs da

Metli4a 4/Acq1o ul.l - Reconhecimento, Validaqio e Certiticaqio de Conhecimentos e

CompetQncias Atlquiritlos ao Longo cla Vida (Eixo 2 do PRODEP llt)' A rede de

Centros 6 co-financiatla at6 2006 pelo PRODEP IlI83. A taxa de co-financiamento i de

l00%o, tlos quais 757o suportaclo pelo Fundo Social Europeu (FSE) e?5o/o atrav6s da

contrapartida ptiblica nac ional.

J.S.9. Caracterizaqlo da equipa t6cnico-pedag6gica dos Centros de RVCC

A equipa tle cacla centro era constitufda por elementos permanentes e ndo

permanentes "em nilmero a delinir, de ucoilo com o respectivo plurut estrutigico de

intentenEdo,ttfimerodetttilizadorese.finunciutnento(lisponft'elemcctdauno"(cf'

tlisposto n" 4, clo art. I 1.", Portaria n." 1082-A/2001, de 5 de Setembro).

A equipa permanente era constitu(da por: um Director, um

Coordenador/Animatlor Local, Protissionais de RVCC e Pessoal de Apoio ir Gestflo

Financeira e Aclministrativa. A equipa nio permanente era constituida por fbrmadores

nas diferentes iireas de competencia-chave e pelo(s) avaliador(es) externos*o (ANEFA,

2002a:37). O perfil, habilitaq6es, fiormaqdo, funq6es e responsabilidades de cada um dos

elementos slo clefinidos pela pr6pria ANEFA (2002a:38-39)'

O trabalho entre os elementos cla equipa deve pautar-se pela proximidade e,

para isso, devem ser promoviclas estrat6gias de trabalho comuns e partilhadas, como a

realizaqdo de reuni6es (mensais) cle tbrma a at-erir os resultados, dificuldades.

i2 Ct'. art. 12." tla Portaria n." l0tt2-A/2001, de 5 de Setembro'
*, pRODEp III 6 o programa de Desenvolvimento Etlucativo para Portugul, acordado com a Comissio

Europeia e que vigorou no iimbito do III QCA, no perfodo de 2000 a 2fi)6.
i iniiui,ruuiida<lJdesignada pelos Centros de RVCC para participar no j(ri de validaqio, acreditudo pela

;\NEFA. A partir cle 2002, 6 realizaclo um concurso nacional para acreditaqio de avaliadores externos' de

rrcrrrdo com o Despacho n." 13563/1002. de 1510612002'
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l)r()hlclnils c lltolllelllos (lc rctl0xiio sohrc o rrttxlclo rlrganizlrtivg tl6 ccltrg, tle tilrrna ir

lne lhorar a cl'iciici:.t c a tpralidatle dos scrviqos prestados pclo ccntro (ANEFA, 2002:-t6).

O Dircctor c tl C'txrrdenudor/Anirnador Local podern cstar a tclnpo integral ou

parcial; os Profissitlnais de IIVCC c o Administrativo, cm tempo intcgral. e tgtlos ,s
outr)s cm tcmpo purcial.

Os Profissionais cle RVCC cnquanto responsiiveis cle taretas como o

actllhimento do candidato. detiniqlo do seu percurso, orientagio do processo tle

reconhecimento de competencias adquiridas atravds cla construqio do ilossier pessoal e

articulagio com os tormadores e avaliador externo, acumutam em si uma diversitla<Ie tle

taref as de natureza administrativa ou organizativa e ils de acompanhamento,

multiplicando os seus papdis ao nfvel das tlit'erentes activitlatles desenvolvi6as pelos

Ccntros. Sendo um proccsstl inovador. como ret'eritlo anteriormente, estes protissionais

confiontam-se com elementos novos. como a certificaqio tbrmal dos adquiridos

experienciais, i luz de um documento base que se atasta da organizaqdo tradicional por

conteddos. apresentado organizado por compet0ncias-chave para (e da) vida (Duarte,

2006:616-618) e com recurso a metodologias (abordagens biogrdficas) tamb6m

dif'erentes dos tradicionais rndtodos de avaliaqio.

Segundo Paul (citado por Duarte, 2006:620-621), o conceito de

acompanhamento do adulto pode ser clariticado atravds do recurso a conceitos como
"tutorio", "ntediuEdo", "rtrientagcio", "coctching,,, ,.mentoring,,, tJu,,counselling,,,

como que um "cominhar com 0s udulto,s em prlces.ro". Boutinet (2002) ref'ere a

natureza paradoxal do conceito de acompanhamento, enquanto Pineau (ZOOZ) aponta

dois polos na priitica de acompanhamento: o cla profissionalidacle e o da soliclariedade.

O processo de "ucomponhar os uclulto,s ern processo emerge como a prripria
es.s0ncia tle ser prqlissionttl de n,cc... " (paur, citaclo por Duarte, 2006:6lg). Tamb6m

Pires (2007:17) 8s concordaque os t6cnicos que acompanham o adulto tlm',um pttpel

tnediatlor, Jbrmutivo, mobilirudor tle uutonomia e de novos dindmiccts de

uprendiz.agem." Cavaco (?o06:264, citando Lhotellier, 2001:196) indica que o

Proflssional de RVCC 6 como um "aliado do aclulto", "umJhcilitador, um pct.ssctcktr

( ... ), um emuncipador" .

Para conseguirem cumprir o seu papel, nomeadamente no uso da metodologia

das hist<irias de vida, os Profissionais cle RVCC, clevem ter uma visio multidisciplinar,

nomea<lamente "tuno cttltunt cient{fica muito muis yu.sta qLrc u [a sual tlisciplina de

sshttp://sifiso.tpce.ul.pt. 
p. 17, ucedido em Agosto de 200g.
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ori,\e,r.". Dcssa lilnll, conscguiriur tlcsenvrtlvcr tlitcrcntcs lirrrnits iL: ltrlalisar e

ilttcrpretar as situaqoes que catla atlulto lhes tpresctltitssctn c, r.lcssa tnuttcira. " raslituir d

pes.\o(t ktdus tts dirnens6e.\ d0 seu :ier no numtlo" (Josstl, 1004: l8).

A pur das qualidatles e "rer1tisitos ttiutico,;", como o dom(nio dos instrutnentos

de apoio, os tdcnicos que acompanham os aclultos tarnbdm devem ter qualidades

fiumanas. cssenciais ao acompanhamento que se deve thzer ao adulto como as

capacidades de escuta e de valorizaqiro do outro e do que ele traz consigo, como nos

ref'ere Josso (2004: I 8-20) " (...) I dar t,ulor u tu(lo, de umu muneiro sistemdtictt" '

3.5.10. 0 Referencial de Compet0ncias-Chave para a Educaqio e Formaqflo

de Adultos de Nivel B6sico (RCC'NB)

Foi com o Grupo tle Missio para ao Desenvolvimento cla Eclucaqio e Formaqdo

de Atlultos em Portugal (criaclo em 1998) que se comeqaram a desenvolver esforgos

para a construgio clo Ret'erencial de Competencias-Chave'

O Referencial de CompetQncias-Chave decorre de um contexto em que se

valoriza a aprenclizagem ao longo tla vitla como um elemento crucial do

desenvolvimento pessoal e cla sociedade em geral. O Relat6rio para a UNESCO da

Comissdo [nternacional sobre Educaqio para o S6culo XXI, conhecido como

,.Edttcttgtio: [Jm Tesouro a Descobrir" (1996), jii acentua a importincia dos 4 pilares da

Eclucaqio ao longo da vi<la (aprencler a conhecer, aprender a tazer, aprender a viver em

comum e aprencler a ser). Surge o conceito de " competAncias de vidct" ou

,,L.ompet1ncitt.s-chcwe" as quais possibilitam aos indiv(duos' a mobilizaqlo e utilizaqlo

dos saberes nas cliversas situaq6es. Salienta-se a necessidade de reconhecer os saberes

que as pessoas toram adquirin<lo. e por isso, de criar um dispositivo de reconhecimento

e validaglo dessas competencias adquiriclas ao longo da vida e no trabalho' e sua

certiticaqio social.

ldentiflcamos trCs pressupostos que estiveram na base da construqio do

Ref-erencial de Competencias-Chave tle Nivel Bdsico: (i) o aprender ao longo da vida.

(ii) os saberes. as competencias e as aprendizagens que as pessoas vio adquirindo ao
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Itrngo tla vitla c (iii) it ttcccssitlrtdc rlc criar urnu rcsposta rluc rcconhcq.a c valide csscs

nrcsn'rori sttbcrcs (r\lonso et ul. Jool:9- I0: oornes, 2(x)6: I.l- I5).

r\ prtlptisito tlo cottccito tle cornpet0ncias cle vida rct'critftl, lcmbremos paulo

Irreire. um clet'cnstlr pertinaz das mesrnas. ententlitlas cnquanto ";;uberes le e.rperi4nciu

.leitos ". Para Freire' aprender cstava scrnpre associaclo uo contexto dos sujeitos, a quem
"pedia" que conhecessem melhor a pnipria realidade. Aprencler cra isso mesmo
"c'onhecer () que.id.se 'suhe puro potler ter (rcesso d novos conhecitnenro.r." (Gatlotti,
1006:202).

O Ret'erencial de Ct>mpet6ncias-Chave para a Educaqio e Formaqio tle Adultos
de Nivel Biisico sendo "utn in:stntmento der.,idumente litndtunento.lo, coerente e vdlitlo

Pura d relle-t[io, pura o lomuda tle tlecisles e pora a avtrliagdo dct educugtio e JrtrmoEtio
de udultos em Prtrtugul" (Alonso et ul,2fi)l:10), estd definido em termos tle
competencias-chave a adquirir pelo adulto e surge, enquanto documento ref'erencial,

num "quudnt orientutlor pdru o reconlrccimento e t,crlidugito dcts t'ompeftncit1s de vida
("') umu lxtse pura o tlesenho curricular de eclucagdo e formugdo de udultos (tssente

em competancias-cht|e" (...) umu matriz articulada, em (llrc Ltm(ts cotttpet\ncicts
ttutrem e enriquecetn os outras e etn que todas olt porte delas sdo mobilizcttlas rto
equucionumento e resolugdo tle problemas de vitla" (Alonso et al,20Ol:lZ-14, cit. por
Amorim, 2006:34).

O Ref-erencial de Nfvel Biisico integra quatro iireas de competencias-chave
(Silva et a\,2002:55):

(i) Linguagem e comunicaqio (LC, ou seja, reitura, escrita e

compreensio);

(ii) Matemdtica para a vida (MV, ou Literacia Num6rica);
(iii) 'fecnologias de [nformaqio e comunicagao (TIC, ou Literacia

Tecnol69ica);

(iv) Cidadania e Empregabilidade (CE, ou Literacia Comportamental e

Tdcnica).

Entre elas, existe uma articulag5o horizontal e vertical (tr€s niveis articulados
verticalmente: Bl, BZ e 83 (correspondentes ao 1.", 2: e 3." Ciclos tlo Ensino
Birsico' ainda que nio se identifiquem com eles), estando organizadas em torno de

Temas tle Vitlu (Silva et u\,2002:55; Alonso et at,200l: l5), como se pode observar
na Figura l3:
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l.igura lJ. Dcsenho tkr llcl'crenci:rl rle crlrrrptt0ncias-clr:tvc rlc Nfvcl llfisico

| \l iJi. I ( t\ll'1. I l.\l I \:, 1 1t \i t,
riIlIr'r'rrr t,rl tl1' l ,rilrl11'lr'll( l l\ ( 1r rlr'

TEMAS DE VIOA

(.'idorlrnia
l,)nrpregubilirlurte( Cti) j---.#

TEMAS DE VIDA

(
(

['onte: Alonso e, aI (2fi11: l9).

Hii ainda uma iirea cle conhecimento transversal designada Temus tle Vida em

que se refinem temfticas socialmente relevantes (safde, ambiente' tempo livre' etc"') e

d com base nelas que se vai mobilizar o conhecimento necessiirio para a abordagem das

competCncias-chave (realizanclo para isso viirias actividades).

O Ret'erencial apresenta, para cacla n(ve[ (Bl, 82, B3), um total de l6 unidades

de competQncia (4 por cada itrea), o que significa um total de 48 Unidades de

irprendizagem ou de tbrmaqio no Ref'erencial (Alonso et ul',2001)' Focamos este

aspecto para ret'erirmos que os termos utilizaclos nestas novas respostas tbrmativas para

adultos, tCm ra(zes hist6ricas muito long(nquas' tendo sido readaptados i nova

realidade. E,lisso exemplo, o uso cla expressao "unidades tle formuEdo" (PNAEBA'

1979:lO7) e clos "temus integnulores" (Melo & Benavente, t978:88)' Quanto ao

primeiro exemplo, na nossa opinilo, ele congrega em si o sentido actual de unidades de

competcncia e temas cle vicla. Embora tratemos aqui de processos de reconhecimento e

validaq[o de competencias, vale a pena relembrar que o Ref'erencial citado 6 tamb6m

utilizaclo nos percursos formativos dos cursos cle Etlucaglo e Formaqio de Adultos de

Nivel B6sico. posto isto, thz todo o sentido retomar a definiqlo de fbrmaqio de 1979,

cque " ntio tleve ser limitaclct no templ nem (t trm lugur' Elet i permunente' O tempo da

J,rmcrgdo tleverd ser ditttrlo peltts necessidacles das pessoas e tlos g'rupos' ("') E os

c.ilntetitlos tle frtrmttqdo (sempre em JtmEfro de umu .sitttttgctt't cttncreta), tleverdo ser

org(tniz(klos em tmi(ludes de Jonnuqtio"'

196



() scgtttttkr cxctttpltl. dcnotnittitdo "tcttt(t,\ itrtc1ytrlttre.r" llckl quc jd liri rct'criclo,

Itssociit-sc itos tclllils de vida (luc talllbirn siio intcgradores e escglhiclgs pelos adultos,

lal ctlmo tttls dcscrcvctn Mekt & Benavente, llils actividades tle anirnaqlo e cducaqio
ptlpularde cariz asstlciativo que jri se realizavam 25 anos antes (1976) do aparecimento

tlcste Rct'crenciirl (ANEFA, 2001 ).

A drea de LC irnplica "u reitura e u interpretaEtio du reulidctde,,; em Tlc, o
donlfnio das tecnologias 6 contliqio cssencial na sociedade tla intbrmagio e do
conhecimento: CE 6 a iirea "nutis ubrungente e transver:tul,, e My 6 uma d.rea orientada
para a resoluqdo de problemas. cm estreita articulaqio com as restantes irreas (Amorim,
2006:36-17). As iireas de LC. MV e TIC srio iireas instrumentais, enquanto a CE 6 uma
rirea abrangente, transversal e, como nos ref'ere Alonso et ul (Z0Ol'97),,'e_rpres1siva,,

por se relacionar com "utitudes, cornpzrtamentos, t,ulores',.

A tlexibilidade 6 uma das caracterfsticas do documento que serve de base a totlo
o trabalho de reconhecimento e validaqio <Ias compet€ncias do adulto, respeitantlo-se,

assim, os percursos. os ritmos e as necessitlades clos aclultos nos seus contextos de vida.

O Ret'erencial de Compet€ncias-Chave de N(vel Brisico tbi operacionalizado,

numa primeira fase' nos 6 Centros de RVCC e nos 13 Cursos EFA, alargando-se,
posteriormente, a sua utilizagio. Desde a sua publicaEdo, at6 agora, jii sofreu algumas

alterag6es/itjustamentos nas iireas de conhecimento e ao nfvel da validaglo de

competoncias-chave em Lfngua Estrangeira (LE) (Gomes, 2006:13). Mant6m_se,

actualmente, a utilizagdo comum cleste documento, quer nos processos <Ie RVCC 4e

Nfvel Biisico, quer nos cursos EFA de Nfvel Biisico (formagro tle base).

3.5.11. Eixos de lntervenqio dos Centros de RVCC

No que se ref-ere irs actividades e servigos que os Centros de RVCC (2001)

desenvolvem junto do adulto, distinguimos 3 eixos de intervenEdo: (l) o eixo 4e

reconhecimento, (2) o eixo de validaqf,o e (3) o eixo de certificagfro.

3.5.11.1. O Eixo do Reconhecimento - a Abordagem Biogrifica/Hist6rias de
Vida

O eixo de reconhecimento de competdncias 6

pessoul dus clmpet1ncicts previumente tulquiridcts e qlte

lL)7

o

SE

"processo de itlentiJicugcio

consubstoncia no conjunto



tle tu.lit,itltttles, tts,tertte.\ ny,n(t li,qi<:tt tle ltttlttttl:tt tlc tttnpetOnt;itts,..." 
tt' Dc'cn'olvc-se'

cssencialrlente. utravis tlas l'unqucs cle inlitrrttaqito, actltrsclhal:lcllto c acotnpatthrltncnto

do adulto (na fase crn que os Ccntros cram clesignirdos ccntros tle RVCC). Realiza-se

,o imbito tle uma rnetodologia de Balanqo tle Compet0ncias (BC) desenvolvido em tr0s

I ases: envolv i mento i n ic irtl, i nvcsti gaq[o/cx pltlrag[o e conc lusio.

O atlulto ti acompanhado num processo de ret'lexdo sobre as contpet0ncias que

aclquiriu uo longo cla virla por via das experiQnoias "quer em conte'Ytos Jornruis tle

ttprendii,ttllem e trttbttlho, rluer em conte.Ytos inl'onnttis e ntio Jormais", as quais s[o

transt'erfveis a outras situagdes (ANEFA, 2002a:30; Presse, 2006:642't. Sio realizadas

vfrias actividades, com recurso a instrumentos de Inediaqlo (DGFV' 2004)'

Estes instrumentos sdo cntendidos como recursos estratdgicos para o

itlentificagdo dos indicios e tlas evid0ncias das competOncias de vida do adulto' os quais

sf,o reconhecitlas e valicladas ou certiticaclas a partir do Ret'erencial de Compet6ncias-

Chave (RCC). Assim entenditlos, csses instrulnentos gerem o Reconhecimento e

ValidaEdo rle Compet€ncias (RVC) tace ao Ret'erencial, constituindo uma ponte entre as

experi6ncias de vitla do adulto e o RCC. A lase clo reconhecimento de compet6ncias,

tracluzirlas e espelhadas no clossier pessoal do adulto, 6 da responsabilidade do

Protissional de RVCC (ANEFA, 2002a:30)'

O Balango de CompetQncias (BC) 6 um dispositivo que suporta o processo de

reconhecimento e valiclagio de compet€ncias. Ap6s o BC, o indiv(duo, caso evidencie

todas as compet6ncias-chave, 6 certit'icado. Caso contrfrio. 6-lhe sugerida a realizaqdo

de tbrmaqlo comPlementar.

A abordagem cla hist6ria de vida clo adulto e o balanEo de compet0ncias

assumem um papel importante, nlo s6 no reconhecimento daquilo que o sujeito jd

atlquiriu, como na construqf,o do projecto tle vida. E um processo dinimico em que

ocorre a identificr4lo de aprenclizagens que geram compet0ncias, as quais se renovam

no tlecorrer deste processo. Na construgio do dossier pessoal, o adulto toma consciencia

cle si. ao iclentificar compet0ncias esquecidas, ou ndo consciencializadas e, por isso,

nunca valorizadas por si e pelos outros (Silva et ul Orgs.,2002{7-48)'

O conceito tle reconhecimento 6 "o duplo processo utravis tlo qual,

entocionttlntente e simultcmetrmente, uma pessoo se liberta e se ligct d ol,tros " (cit. por

Couceiro. in DGFV, 2002:8). Axel HonnethsT(cit. por Couceiro, in DGFV, 2002:8-9)

apresenta-nos tr6s modelos rle reconhecimento intersubiectivo: (i) o amor (segurunqa

to CL n.o I . art. 6." da Portaria n'' t0tt2-A/2001. de 5 de Setembro'
*' Suce*rur de Hubermas na Universidade de Frlnkturt'
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t,nt()('i()n(tl ( fi)ttli(t,t\.(t (nt.ri nte.stttrtl: (ii) o tlircito (tttktri:tt1.titt tltt t.ilttilttttitt rlo
indiviilrto) c (iii) ir solidaricdade (c-rperi 0nt.iu li,gtultt t)t estirnu ;;ot.iul).

O rcctltthccitncnto tle competOncias cstir associado il urna tomada de posigiio do
udulto - processo de conscientizaqio na pcrspectiva rle puulo Freire (1970) sobre
aquilo que t'cz c sabe. dcscrevendo, de lorma crftica, a realidade. Esta situaqdo i
tatnbim traduzida por outros autores (anglo-saxtinicos) com a expressio empowerment,
que se poderd traduzir como tornar-se/sentir-se mais capaz tle transt'erir essas

competencias para outras situaqrjes, um retbrgo tlo poder para agir (Amorim. 2006:26:
Couceiro. 2002a:43: DCFV. 2002:8).

De acordo com Cavaco (2006), o processo tle reconhecimento integra duas
componentes: a individual e a social. A primeira componente decorre do tacto de o
indivfduo reconhecer em si mesmo saberes, competencias e aprendizagens
(" rentenutrugrio da experiancia de t,ida")i a segunda, porque esses saberes e

cxperioncias sio reconhecidos i luz de um Ret'erencial de Competencias-Chave e pelo
avaliador externo em sede do Jriri de Valiclagio.

- A Abordagem Biogrrifica/ Hist6rias de Vida

" Pntutnt e,\quecer o mtxkt de lembrar utmo me

ensinafttm (...) desembntlhar-me e ser eu.,,

F'crnando pessoa ( heterrinimo Alberto Caeiro)

No contexto das metodologias, que se centram na pessoa (personalizagdo,como

nos 6 ref'erido por Pires' 2007:1488), destacamos o Portef'6lio, as abordagens biogriificas
(Leitdo. 2002: l7) 8e e as hist6rias de vicla, como nos sf,o apresentadas por pineau ( l9g0)
e por Pineau & Le Crand ()993, cit. por Cavaco, 2002), ao identitjcarem diferentes
tipos de narrativas. Este tipo cle abordagens, utilizadas na fase clo reconhecimento de
competencias, 6 tamb6m tido como metodologia cle investigagdo (Cavaco, 2002:41-43)
e de fbrmaqio (Josso. ZOO4 l6; Couceiro, ZOO2a:42).

]] I*: in irlrl- i.rl irrr 1D!!..ril.U. p.14, acecli<Io em Agosto de 200g.'- Na linha de pensamento de Christine Josso, considera-se hist6ria de vicla a narraqio que se faz sobre aglobalidade da vida e a aborclagem bio-eriiflca i narraqdo realista tendo como contexto a -slobalidade davida. mas centrada numa pr.bremiitica especifica (reconhecimento).
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l)ierre Dontinict!"O rct'cre quc, no arnbito du Educaqiio tle i\dultos. tcln aparecidtr

urna varicdacle clc abgrthgcns ttitlgrirt'icls, tla qual sc dcstucatn lts ltistt'triirs de vida' que

permitcm valorizar os cspaqos e expericncias de aprentlizagem lbrmais e lllto firrmais

(Dorninici,2000:34-35). O rnesrno autor rel'cre, aincla, que a abordagem biogrilica

cncontra as suas ra(zes nos trabalhos desenvolvidos pela Escola de Chicago e na

scrciol.gia ,,tnilittmte (ltunurcou u Polrirtitt du Segutrcla (itrcrru Mundiul" (Dominicd'

gp..cit, p.70., rct'crintlo-se a D. Bertaux, 1976), implicando "urnd relaEtitt ttrtvu tlo

investigtrdrtr com o sett obiecto de investigttqtitt" (Dominicf' 1997:70)'

A cspecificiclatle da aborclagem biogrirfica reside no facto de provir de viirias

tontes tlisciplinares,0 que lhe dii "tttrut leg,itiimidatle e ttmu.fonte nrultiforme de

itrspirttECro" (Dominici. lr)97:71\. Atendendo ir necessidade de se construir uma

abordagem biogriitica clue respeitasse os principios e objectivos da Educaqio de

Atlultos. Dominic6 (lgg7) e pineau (l9tt0) definiram uma orientagio metodol6gica a

quat apelitlaram tle tlirlgralia educativa. Analisando o sujeito em tbrmagdo e

relacionado isso com uma merodologia de avaliaqlo (Dominic6, 1997:12), a biografia

educativa tamb{m tbi pensada "ct)rny run instrttmento tle uvulictqdo formudoru' ncr

trtetlicla em (.lue permite tto tultilto tom(tr utnsciAttcia tlas contribuigdes Jornecidas por

ttm en.sino e, sobrettt/o, dtts regttlctg\es e dut7-relllilaqdes que dele resultam pura o seu

p rlc e s s o tle .fb rm a9' [io. "

A biografia etlucativa, ententlida por Pineau, situa-se no principio de

autotbrmagio presente na Educaglo Permanente (Dominic6, 1997:73):

,, ...tto Dte.tmo tempo que .serve de reveltulor do gntu de ttpropriug'do tlo proce'sso tle

jormttqtTo, t.urtribui purtt reJitrqttr us possiltilitkttles de uJtreensdo tleste pntcesso' Etrtdrt'

tr ttbordugem biogrdlictr tem (t sl,(t rtrigem num Processo educutit'tt' ntio cttnstituindo

4pen4s nma lrienktgdo metodttl'g,icu (...) tt hiog,rttfia d um instrumento (le investig'uqdo

e, (u) mes,no tentpo, wn instrwnento pedugdgico'

No imbito das Hist6rias de vida, o inclividuo elabora uma reestruturagao da sua

vi<la (Cavaco,2002:45; Garcia & Serralheiro,2005:173) na qual "rt memdria'f'iltra e

seleccitsnct o que o rutrrtuktr t'tttttct (ltrc murcott de ulg,wn modo (t slt1 exisftncia"'

(Lages, 2006:476\. Esta " representcrEdo tlas e-rperiAncicts", no contexto das hist6rias de

vicla, leva a que alguns autores optem por talar antes em abordagem experiencial' pois

6 a partir das experiancias tlos adultos que se vf,o construir as narrativas e a construqdo

',,rpresiclente tla ASIHVIF (lnternational Association tor Lit'e History Applied to Adult Education)' culo

trabllho tem contribuftlo para o ttparecimento e divulgaqio das abordagens biogrdticas'
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tltls ptrrtcliilirls " (t ttut'tTttir'(t e-tpcrianc'ittl .;en,e tle lxt,se tt urtt itn,t,ttltirio tle utltttt.itltule;s
c t'()tnpet0,t<'irr " (Josso, 1002: l0-21).

Cuda indivitluo apresenta um cottjunto de circunstfrncias, que, mesmo iguais a

outros. constituirio sempre situag6es personalizttlas. como sublinha Esteban
(2005:173), "1tttis uttlu,su.ieito lxrle representor de tnodos tnuito diJ'erentes (ts su.,.t

e'rperi2n<:itt's e utiliz.ti-lcts ttttnbim tle .formas wrritultts na prodtrytio do .sen pre.tettte,,.
Estii aqui um aspecto essencial para se compreender a utilizagdo e a importincia clas

Hist6rias de vida no iimbito <Ios processos de RVCC.

As Histtirias de Vida, na perspectiva tle Pineau (citaclo por N6voa, 1997:6g) sio
um mdtodo de investigagio-acq5o "que pft)cttrtt e:ttimulctr tt uuto-.fgrmagcio, nu
ntedida e'n que o e'siorqo pessctal de e.rplicitttgtio de umn dtulu tru.iect,ria tle vitltt
ttbrigu d utnu nutirtr implicagtio e contribui puro tono tomuclct tle con.sci,ncict intlividuttl
e colectivtt.".

Nas Hist6rias de Vida, o indivfduo assume o papel central e ,,ocorre ,m(t
c'ottstrugdo de projecto pessoul, pnlissionul e sociul,' (Lages, 2006:477\. Hii outros
autores que referem a tbrte individualizagio nestes processos (Cavaco, 20O2:46:

Couceiro, 2O02a:42; Dominic6.2000:10; Gomes et al,?006:29:Antunes,2005:41). As
HistSrias de Vida surgem como "dispositivo integratlor", pois atrav6s delas interligam-
:ie e associam-se saberes e aprendizagens a deterrtinados contextos em que tiveram
lugar (amigos, trabalho, associativismo, escola) (Sarmento & Ferreira, 2OO6:333-334).

E no imbito tlas Hist6rias de Vida que ocorre aquilo que jrd fbi ret'erido como o
processo de conscientizaqio. E atrav6s cla reflexdo que a viv€ncia se torna experi€ncia,
ficando a descoberto o potencial tbrmador do adulto (Couceiro, ZO02b:31). Os tdcnicos
que acompanham o adulto devem "saber e.stabelecer uma relagdo empcitica cotn os

Jormttntkts", paru, purctJ'ruseantlo Luisct Cortesiio, consegnir "provocctr ctlgttma
( trun.s )formugdo nas suas vida.s"(Antunes, 2OO5:42).

Para Josso (2002:21), as histSrias de vida "ubarcam a globctlidatle da viclct em
totlos os :;eus registtts, todus os suas dimen.sdes pctssctdos, presentes e Jiiluras n(t sua

dinAmicu prdpriu" (Gomes et al,20O6:29).

O m6todo autobiogriifico parte das hist6rias de vida e, nele, os indivitluos
retlectem e analisam, minuciosamente, aquilo que foi mais importante e que teve uma
consequ€ncia na sua aprendizagem e na "constrtqcio cla sLta intlividualiclade.,,
(Antunes' 2005:42). A abordagem biogrrifica/hist6ria de vida ajudam tamb6m a
clariticar a relaqdo do adulto com o saber e o conhecimento (Leitdo, 2002:17:
Dominicd: 2000:55). Dominic6, ref-erindo-se a outros autores (Schiin, 19g7, Smith ancl
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r\sstrciates. l()g0), ttirnta (luc osi irdulttls "rallectindo :;riltre (,,t .ltt(l.t e.rperitncius le

t,itltt yttnletn a.f'eclit,trtrrctile.l'it]ttr tt t'ttttlrcccr () (ltrc ttprcnderutn e t:rtttttt t que i';stt

le crt rre u. " (2(XX):9)'

As l{istririus tle vida sdr-l tlit'crcntes tlas abordagens autobiogriificas. sendo que

cstas f ltimas siro utn tneitl de recolha r.le iltbrmaqf,o, nlo dcvendo ser consideradas "t'cr

';entid, 
clus listrjrius tle v'itlu, ttintltt (frc .\e ttpntxime tleltts" (Gomes et ttl' 2006:29)' E

o Balanqo tle Cornpetflncias, cnquantg instrumento rnetodol6gico' que serve de base |r

irbordagem (auto)biogr:ifica (Rico .20O7:62). E u*a prirtica de origem tiancesa que' em

Ptrfiugal, cmerge tlos ilnos 90 tlo s6culo passatlo' sendo um "disprtsitivo Jiuuluclo nu

l)ostttr(t p(trticip(ttivLt e L'omprofitetid(, de tun 'st$eito na tomudu tle consciOnciu ("') do

;;eu prilrinrinkt pessttttl de compeftncius"' " (Rico' 2007:60)'

3.5.11.2 O Eixo da validaqflo - organizagao da sesslo de Jtiri

0 eixo de validaqlo de compet0ncias "d o crcto.lonnal reulizutlo pela entidtttle

tlevidamente ttcredittttla e t1trc se consubstanciu tto coniunto tle uctividades que visam

trpoittr 6 tulultrt tto proce.tso de c|ctlittgtio dtts compeftncias utlquiridas uo longo cla

vidu,,st . Este acto clecorre numa sesslo de jriri de validaqio a constituir pelos elementos

da equipa do Centro e um elemento externo (o avaliador externo)' devidamente

acreditado pela ANEFA.

caso o adulto nlo <letenha as competencias exigidas no Ref'erencial, poder6 ser

encaminhado para [ormaE6es de curta cluraq5o clisponibilizadas pela equipa do centro

(tormaqdo complementar), "que possibilitem a conclusdo de percttrsos certiticdveis"

(ANEFA, 2002a:33).

Nico,B.(2006)remete.nosasuaanailiseparaaexistCnciadetr€sv6rticesno

processo de avaliaqio de compet6ncias:

o primeiro v6rtice € a atitude favordvel do individuo face a si e aos

6utros. Reconhecer e validar competencias que slo descobertas por si e

pelos outros, contribui para aquilo que o autor designa "novo leitura do

seu percurso vitul" (\d., ibid.' p.3l I ).

''r Cl. lrt.7." da Portaria n." 1082-A"/2(X)l' tle 5 tle Setembro'

(i)
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o scsuncltr vcrticc e t husctt do positivu. llois o (prc sc l)rocura d utluilg
(lr.rc o indivfduo sabe c tiri cupaz de adquirir atravis cla cxperi0ncia.

cstirrqo c trabalho diiirios "identijitztr o ptsitivrt i ttm cterr:ici6 ltpucg
.lretluente nu' t'itlus de qLwn nrio teve ,gruntle:s ,porttutidttde.r de

ttprender em untbientes .fonnuis." (\d., ibitl., p.J l2) por conseguinte, o

individuo estar{ rnais disponivel para varorizar as suas clecis6es, saberes

e capacidades.

(iii) o terceiro 6 aquilo que define como metamorfose pessoal, pois o
processo de RVCC 6 um "percurso revelaclor das miltiplus dimen.sae.s

da vidu de cutla indiv{tlwt", abrindo-se novas perspectivas e vontades

para encetar projectos, pois "ttovos corredores tle desenv1lvimento

profi.ssionttl.ficum tlisponivei.s". ( Itl., ibid., p.J I 3 )

- Organizaqio da Sessfio de Jriri de ValidaqSo

A avaliaqio do processo realizado pelo adulto 6 realizada em sede de um Jfri cle

validaqio constiturdo pelos formaclores das dreas de competencias-chave definidas no
Ref'erencial' pelo(s) Profissional(ais)de RVCC que acompanhou(aram) o adulto e por
um avaliador externo. O avaliador externo 6 uma individualidade escolhida pelo Centro,
devidamente acreditada para tal. pela entidacle que gere o sistema (em 2001, a Ag€ncia
Nacional da Educaqio e Formagro cle Adultos; em 2002, a Direcqro Geral de FormaEio
v.cacional e, em 2006, a Ag€ncia Nacional para a eualificaEdo, I.p.).

O adulto apresenta I equipa o respectivo portef6lio e o pedido de validagio de
compet€ncias. Ambos sio acompanhados de uma sfntese avaliativa realizada pelos

Formadores e pelos Profissionais acerca das compet6ncias reconhecidas e vali<Iadas no
dossier. O avaliador terii acesso a todas estas informagoes antecipadamente, de tbrma a
organizar a sessio e conhecer cada um clos processos.

Para Dias (2006:5), "o Jtiri de ValktaEdo d um 6rgdo colegial, devenclo a .yto
ttctuuqao estur norteucla pelo cumprimento dos principios gerais elue nortei4m o

';i:;temu tle Reconhecimento, ValidaEiio e Certificagdo de CompetAncius. Deste moclo, 6s

tnembros do Jfiri urticttlom o .seu trobctlho tle rnoclo o ter (rcesso tr tocla ct tlocnrnentagdo
relutiva uo petliclo tle vulidagiio, permitinclo deste moclo ct undlise preliminar tlas
irtlormuEdes relevuntes pora u tomatla tle cleci,sdo do Jtiri.", cabendo-lhe o papel de clar

(ii)
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"1)i.$/(r.t p(lr(l (t ('(,tt,\tt'tt\'(i(r, Por ((r.l(t t\tlulltt, tltt,sttl l)t'o(e'\'t() edUCUtit'tt' tl() '\Ctt te'ttp()

ailuctttit'tt" 1 ll. I ltid.:61.

() *valiuclor rj urn rnetliatlor. na opinir-ro de Dias (2006:7), cstabclcccttdo a ponte

cntre "o,ltlult0, o ProL'e.\so le lleumhet:itnento, ValiduEtirt e CertificttEdrt de

Cttrttpetittcitts e tt .sociedtule e,n (lt,e est(tmos integrtuhts' Sentb metliudor' o Atluliudor

llxterrut tem 4 riltrigug'Ao de rejorqttr tt ttttb-estimct lo Adulto, ttpttntttntkt us vitts pelus

(lU(lis ele deve tt.s;;rtmir-se cottt() peSSO(I ent perm(tttente prOCeSS7 dttt0-criutiVo"'

Atraves do processo tle RVCC, os clit'erentcs intervenientes assumem um papel

importante na (re)clefiniqio dos percursos de vida dos adultos; o reconhecimento dos

adquiridos, permite tlesenhar aquilo que 6 trecessfrio para dar continuidade ) tormaqio

e qualiticaqdo. Cada adulto tem a possibiliclade de se conhecer' de saber "utluilo que d ,

0 (ltrc vule" t: o que Pode "r'ir 0 ser" '

Nico.B.(2006:3ll)retorqaaideiadeconstruqiodeprojectoatrav6sda

realizaqio de um pr{Jcesso de RVCC, na lnedida em que o mesmo desencadeia nos

indivirluos "uNijnficus ntetctmorloses pessottis, (...) e-utruortlintlria cupacidade tle

reinterpretar o pussatl7 e reconstruir os prtlectos (le.littur2, ..."

3.5.11.3. 0 Eixo da Certificaqlo

o eixo de certificaqio de competoncias "6 o prutcesso que cttnfirma os

compeftncitts tulqttiridus em conte.rtos.formtds, ndo Jormuis e infttrmttis e que constitrti

o ucto rt'icial tle registo das compet1ncias"e2

Em resultado tleste processo de validaqlo completa das compet0ncias contidas

no Referencial de Compet€ncias-Chave cla ANEFA, relativamente Is quatro 6reas de

competencias-chave e aos N(veis B l, 82 ou 83 (actualmente tambdm alargado ao nivel

secunrliirio), o mesmo 6 registaclo na Carteira Pessoal de Compet€ncias-Chavee-1 e 6

emiticlo um Certiflcado legalmente equivalente aos cliplomas tlos l.o' 2." e 3'" Ciclos do

Ensino Biisico.

A Carteira pessoal 6 indivitlual e constitui um elemento importante de

.,ttvttliuECut p,rut os empregadores" e ele "ttttto-clctliaqdo intlivicluul do trubalhador"

(castro. 1998:20) no sentido de ele pr6prio ter a percepgao clara e sempre presente

daquilo que jri sabe e clemonstrou, como daquilo que poderil vir a desenvolver que o

torne uma pessoa mais qualificada face irs exig€ncias sociais e do de mercado de

trabalho. o pressuposto tle que cada inclivicluo ileve possuir uma carteira devidamente

"'Cf. art. 8." tla Portaria n.' l0tl2-A./2001' t.le 5 de Setembro'
',, i:"rt.ir" pess.al tle Competencias-Chave - rnodelo n.' 1705 tla Imprensa Nacirln[l-Casa da Moeda'
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illilrgada e pcrlnllncntcmente actualizatla, para isso deve saber aprovcitar ,,tt teitt tle
('Portuni(lutle:; le uprendi:.tt,t4em ctnnpleilrcnlur e desenwtlvitnertto pes.sottl" ('furner.
l00l :tt4).

Os Ccntros de RVCC organizam o processo com o aclulto percorrendo gs tr6s

cixos aptlntados e, para isso, recolTem ao uso de diversos instrumentos, os quais apoiam
a construqiio de produtos (ANEFA, 2002a: l6):

l'onle: Leit5o ( Crxrrd., 2fi)2a: l6I

At6 2005, todos os registos clo adulto, nas diferentes fases do processo de
RVCC' eram realizados em impressos pr6prios, moclelos exclusivos cla lmprensa
Nacional-Casa da Moedae4.

A homologaglo dos certificados foi feita pela ANEFA e, mais tarde, pela
Direcqio Geral de Formaglo vocacional (DGFV), sendo equivalentes aos emitidos pelo
Minist6rio da Educaqdo.

Actualmente, esta carteira foi extinta e, em seu lugar, criou-se a Caderneta
Individual de Compet6ncias, onde se registam as competencias adquiridas ou
desenvolvidas pelo individuo ao longo da vida, referidas no Catiilogo Nacional de

Qualificag6es. A Caderneta Individual <le Compet0ncias "d um clocttmento oJicial,
pessool, intrunsmi.ssivel e fucultativo, permitindo aos intlivicluos opresentar e
c'omunicur de.forma mois eJicaT us fotmagdes e competancicts que foram ctclquirindo ao
longo tlu vitla, bem comtt pennite oos empregaclores ttpreencler tle mod6 mctis .fticil u
udequuE'do tkts c,mpeftncias do' ctmditlatos aos postos tle trabalho.,, ss

"* Ct. Art. 10." da Portaria n.. 1082-fu2001, de 5 de Setembro.es 
http://portal.iefp.ptlportar/page ?-pageitr=, acedirro em 2g. 10.200g.

Iilxos Instnrmenlnr produtos
Resisto Biopriticn

Reconhecimcnto
Ficha de inscriqio/candidntura
Documentos que possibilitem a lJ.-r,tif-"a1" .1".s
compct0ncias

Dossier Pessoal de Conrpet0ncia. r p,rrt"tOtiol
Pedirlo de Valitlaqio tje Compet€nciasVulidaqiio Pedido de Vllidaqio tle ConrpetOncias

l)rlrsier Pessoal tle CornDet6ncias
Dossier de Canditlaturu

I'ormaqiies
comDlementuros

Ret'erencial de CompetOnci:rs-Chave Termo

(-'crtificagiio Tcrmo Carteira Pessoal de Cornpettncias
Ccrtiticado
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A realizagiio cle um processo de RVCC, nomeadamente a partir dO processo de

Balanqo de Conrpetencias, implica. por parte do adulto' a construgio do Dossier Pessoal

(DP).

Uma revis[o tla literatura permite-nos verificar que jii se registaram experiQncias

rnteriores com recurso ao uso tlo Dossier Pessoal, como nos reterem Melo & Benavente

(1978:49). Nas Associaq$es tle Educaqdo Popular de 1975 e 1976' slo identitjcadas

experi$ncias que recorTeram ao uso do Dossier Pessoal' A data' os monitores' ao serviqo

nas activiclacles de cducaqlo tle adultos (alfabetizaqio)' orientavam os adultos na

elaboraqio de trabalhos para o seu dossier pessoal, o que se assemelha ao processo de

construgio do Dossier Pessoal. em se<le de processo de RVCC' Esse instrumento de

trabatho passou tambdm a constituir-se como elemento essencial na avaliagloe6'

reterindo-se o seguinte: " ptuletnos ver os ctulernos e quutlros de composigdo.l'roses'

Jgtos, eluboraclos (t p(trtir de diversos temus ligados ir srtu prfpria vido e oos seus

irtreresses. Fili precisumente porclue este instntmentT de trubalho-tktssier crtnstnido

prtr ctula p(,rticipLtnte (...) tln pttpel essencial na uvaliaglio"'(Melo & Benavente'

1978:49).

o "PortJglio ttssessment", como nos ref'ere Nunes (1999:48'49)' 6 algo bastante

usual nos sistemas eclucativos anglo-sax6nicos. No nosso pafs' o Dossier Pessoal 6' de

acorclo com o mesmo autor, utilizaclo. hf bastante tempo, no campo das artes' Mas 6 a

partir da ddcada de 90 do sdculo XX que se atirma e consolida a construEdo do Dossier

Pessoal. enquanto metodologia de trabalho e de avaliaEio nos processos de RVCC'

O uso deste instrumento, catla vez mais presente, sobretudo nas prfticas de

etlucaqf,o e tormaqio de adultos com recurso ao balango de competQncias' conduz-nos a

considerar uma .,.socieclule dg dossier",por oposiqio d, "civilizagcio tlo tliploma",

procurando -se "envolver 0 suieito na constitrtigtio de ttmu curteira pessoul tlos saberes

1.5.12. I)() llalirngo <le c0lnpetoncias ir crlnstrugiio tlo Dossier l'essoal

( I'ortejrilitt)

" ( ) rlossie r pe s.tt x t l/ y t rt.li tl io i n t e g ru nn le sc ri l it't t t la's c tlte ri i rr<: itts

,, rlrts ttt:tiyilttdes lc.scttyttlt'ilus, tkts uprent!i:tt1lctts e ttttrltctittt'itt's

rtlquiritltts, e tunililm .'()tnprottttlivt)'t e ltx'tunenkt's justilitttlivtts

(... ) ltnxlrtttts reulilukts, clt:. "

l'ires l2lXI7:l{).

"' Cf. rrrt. -l."cla Portaria n." llL)|16. tle l3 de Julho'
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.,nt tt.to, rcunitulo l)roy(ui (les,\e ilinenirio" ((.':rstro. 1998:21 ). Nrls sistcnras ttc
|cctltthccilrtcnto dos adquiridos do Canaclii (Qucbec) e cla rnaior partc dgs pafscs tlue
t0tn nos rcspcctivos sistemas de cducaqio e tonnagiio estes dispositivos, o portetitlio t!

uma das principais rnetodologias utilizadas cm diversos contextos (cducativ..
prot'issional, privado, associativo), ao invds de outros corno a Espanha e Alemanha, que
optam por dispositivos baseados na realizaqlo de exames (Pires, 2005:553-554).

O dossier 6 construido pelo adulto, com o apoio tlos elementos da equipa, num
trabalho de articulaqlo entre os elementos que a constituem. E um ',in:strumento tle
uuto-.fonnttqdo, uuttt-ttvuliuq'do e tle uuto-orientogtio" (Silva et at, ?002:4g-50), pois o
adulto ird demonstrar e registar, atravds tlo mesmo, que possui as compet€ncias

necessiirias para atingir um determinado nfvel cle certificaqio. E um retrato /relato
daquilo que as pessoas sio e fizeram ao longo tlas suas experi€ncias e com as quais

adquiriram compet0ncias. A mesma opinifro 6 partilhada por Warschauer (2006:g07),

que cntende o dossier (utilizando o conceito portef'6lio) num tluplo sentido: como
"registo dus uprendiz.agens reali?,cttlas" e como "oportuniclctcle .formatjyc" e um
instrumento que traduz "o lteu percurso tle vida, (...) d um meio rle pcryttr, relembrur,
reunir elementos de tockt um itinerdrio e.yistencial. " (DGFV , ?002:7).

o dossier integra diversos tipos de saberes e aprenclizagens, tendo como base a
individualidade, quer dos percursos, quer na organizagio do dossier. Neste contexto,
Perren<rud (2000) tala da aplicaEdo cle uma "pedagogict cliJbrenciatla" em sede destes

processos de RVC (Lages, 20a6:473: warschauer, 2006:g07-g10; Gomes et (tl,
2006:36).

E necessdrio ter, como base, alguns princfpios fundamentais na elaboragio de
um instrumento desta natureza. Villas Boas ( 1994, citaclo por Warschauer, 2006:g07)
deflniu alguns - nomeadamente no contexto escolar, junto de alunos e prof'essores - que
podem ter, na nossa opinido, interesse na temdtica em causa. Assim, o clossier deve ser
sempre elaborado pelo pr6prio individuo, basear-se na sua pr6pria reflexio, na

criatividade e assumir-se um processo cle auto-avaliagdo e de autonomia.

Niio deve ser entendido como uma compilagio de documentos destasados, mas

sirn daqueles que estejam relacionados com aprenclizagens significativas. O termo
Dossier Pessoal tende a ser substitufclo pela noEdo de Portef6lio o que, em portugal, se

lornou particularmente presente com a implementagio dos processos de RVCC de Nivel
secunddrio. E um "doctunento qtrc se ctrticula e decorre do BC. (...) E represent4tivg tkt

Processo e do protlttto de uprentlizagem." Na opinilo de Sri-Chaves (2005:10, cit. por
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6.rrrcs et (il, l(x)6:-16), g conccito tle portctiilio 6 "rttrtis do tlue lttssia". Este ultirntl

rcpresent1 " ttltrt rru:iottttlidttde, redrilonr, 'titttltlisttt, de cttriZ. tecnicisttt e in'stnunentul" '

o Portetiilio bascia-sc ltulna perspectivil de aprenclizagem asscnte num processo de

" itwestitrqttgiio/uc}tfut/trtrntttg'titt" . A construqio do Portetolio irnplica um trabalho

profuntlo de retlex:io e,Je "interiorii.trytirt". Nio 6 um instrumento neutro' porque 6

construfrlo a partir c corn base nas hist6rias de vida dos individuos. nlo sendo

cxequfvel, a utilizaqio tle "ttmrt tiutica trplicotlu Lle.forma nrccAnictt e de v'istirt

tutilituristu". E um meio para se atingir um tim Iavariagio e certificaqdol e nlo um tim

crn si mestno (Nunes. 1999:50).

Gnmes et ul (2006:37) apresentam-nos a disting[o entre Dossier Pessoal e

Portet'6lio do seguinte modo:

firnte: C,rt*s (Coord, 2fi)6:37).

o portef6lio (dossier pessoal) 6 tamb6m entenclido como um instrumento de

conscientizaqflo, atrav6s do qual, o inclivfduo no seu processo de construqio' toma

consciencia daquilo que sabe, viveu, reUectiu. E um processo de autoformaq5o

(pineau: 1998) e, ao mesmo tempo, cle pesquisa-formaqSo, quer para os individuos'

quer para quem os acompanha, pois 6 necess6rio um acompanhamento pr6ximo durante

a construqio do dossier (warschauer, 2006:807-810;Melo & Benavente. 1978: I l9)'

3.6. A integraqio dos centros de Reconhecimento, validaqio e certificaqSo

tle Compet6ncias na Iniciativa Novas Oportunidades

Deviclo irs mudangas ocorriclas no imbito dos Centros de Reconhecimento.

Valiclaqio e Certificaqio de Compet0ncias (RVCC)' ap6s o perfodo de 2005'

Quadro 27. Distinr;flo entre Dossier Pessoal e Portef6lio

Il,ucior Posqrul Portef6llo

(}t tr"b"lh*'t ,Io ,epte."ntom o pcrcurso do candidato' tl fxrrtefirtio retrata o percurso de aquisiqao de

comnetdncits do candidato.

0t tr"brlhtt nem sempre siio cscolhidos em I'ungio tlas

rnctits estiPuladas.

()s ctementos a inscrir sio cscolhidos de acordo com

critirios prerleterminados e acordados cntre candidato,

tdcnicos tle RVC c tbrmadores.

0t 
"ler*""t<rt 

,c.rihidos nrio sio nccessariamente
--^----...--;^il.---,1^o,.,.mnat6n..irs rlns crnrlirlatos.

6s e letn.t,tos cscolhidos rcprescntaln' de tilrrna clara as

t:omoet6nciits adquiridas pelo candidato

0t 
"lementos.sio 

etcolhitlos, de modo regular, a paflir

cle situac6es significativas de aprendizagem e avalia(io'Os clementos sio compilados de modo esporuulco e nao

O .rr*ti,loto produz rctlexdes e estabelece objectivos,

desafios e estrat6gias.
O crndidato nio tirz retlexdes' neln cstaDelece

obiectivos, tlesalios, ou estratdgias para a sua pr(rpria

lorent.lizagem
Ni", hr1 ,"ro Itt".4do cntre os dil'erentes trabalhos' tl*irt. ,*u ligaqio entre os tlit'erentes trabalhos' A

rcflcxlo sobre clcsatios estabelecidos previamente 6

,rbri qat(lria.

() clossii d utn arquivo tnorto. O portef'6lio 6 um documento de ovaliaqlo e m constante

relbrmulucrio.
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cntendemos (luc scria importante caracterizilr a cvoluqi-io e nludanqa introduzidas r1gs

Ccntros tle RVCC, a partir desse ano, corn o lanqamento da lniciativa Novas

Oportunidades. Nesta, num dos seus dois Eixos - tlos Adultos - inserem-sc os Centros

cle Reconhecimento, validaqro e Certificaq[o de compet0ncias.

3.6.1. Eixos/ob.iectivos da Iniciativa Novas oportunidades

A lniciativa Novas Oportunidacles 6 apresentada em Setembro tle 2005. na

Assembleia da Repriblica pelo Primeiro-Ministro, numa estrat6gia conjunta rle 2

Ministdrios - Educagdo e Trabalho e Soliclariedade Social - que assumiram a flnaliclatle

de inverter os niveis de qualificaElo da populagio portuguesa jovem e adulta. Assim,

fbram detinidas medidas especfficas por 2 eixos fundamentais: o dos jovens e o dos

adultos. A qualificagf,o dos portugueses passa a considerar-se como um clesfgnio

nacional.

Esta iniciativa visa alterar os niveis de qualificagio dos portugueses at6 ao nivel
secunddrio. Este nfvel de qualificagdo passa a ser considerado o ref'erente mfnimo de

qualificaEio da populagio portuguesa. Este objectivo "ti trssumido pela Comissdo
Europeiu que deJine ter, em 2010,85Vo tlas pessocts com 22 tmos de idade, na (Jnido

Europeiu, com o ecluit'alente ao en.sino secuntlcirio" (Ministdrio cla Etlucaglo, 2006:6).

Tamb6m a OCDE coloca toda a sua atengio e esforgo na matdria cle qualificagio tlas

pessoas, cujo investimento se traduz numa aposta no potencial/capital humano,

cnquanto beneticio individual (melhoria condigdes cle trabalho, de vida em geral) e

colectivo (contributo a nfvel econ6mico, social e cfvico).

No Eixo dos Jovens, destaca-se o objectivo cle inverter a tenclencia do aumento

do n(mero de jovens que nio conclui o ensino secundiirio e, simultaneamente, a

valorizaqio clas aprendizagens deste nivel cle ensino. pretende-se alargar

substancialmente a of-erta dos cursos profissionalmente qualificantes, ao nfvel do 12"

ano. bem como alargar o ensino profissional is escolas secundtirias da re6e priblica,

prevendo-se que, em 2010, todas integrem esta oferta.

No Eixo dos Adultos - aquele que mais nos interessa para os objectivos deste

estudo -. atravds de uma gestio integrada das of'ertas. o objectivo principal 6 elevar os

nfveis de qualificagio de base da populag6o adulta atravds da realizaqio de processos de
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l{cc.*hecirlento. Validaqro e Ccrtificaqiio de Competoncias adquiridas' i\ luz do

l{ct'erencial tle Cgmpet$ncias-Chave, e tla cstrutural^ao e disponibilizaqio de ot'erta de

lilrmaqdo profissionalizante para os pouco ou menos escolarizados. Al6m da expanslo

tlestas ot'ertas, pretendem-se criar contliq6es que permitam, por parte dos adultos' a sua

frequ6ncia, sobretutlo, tlaqueles que Se encontram inseridos no tnercado de trabalho' Os

.bjectivos serio alcanqatlos atravds tle medidas especfficas (Ministdrio da EducaEfro,

1006:20-2 l) apresentadas, em 2005, nomeadamente:

(ii)

o

(iii)

(iv)

Reforqar a ot'erta cle cursos profissionalizantes para adultos (ao nfvel

do 9" e do 12" ano), de tbrma a abranger, nestes percursos, cerca de

350.000 adultos, ao longo do perfodo de vigencia da lniciativa;

Aumentar a oterta cle Cursos EFA, reorganizando-se o modelo de

tuncionamento tlo Ensino Recorrente, possibilitando "rt constrltgdo

de percttrso.s Jbnnutivos muis tigeis e Jlexiveis" e garantindo respostas

atlequadas de nivel secunddrio que permitam o prosseguimento de

estudos;e7

Apostar na procura cla tormaEdo por parte dos adultos, para os quais

se preve realizar ao longo da vigencia da iniciativa, campanhas de

infbrmagdo e sensibilizaqlo nos meios de comunicaqdo social' numa

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida;

Possibilitar o acesso h tormaEio, por parte dos activos empregados

(envolvendo as empresas) e tia populagao em geral, apostando no

desenvolvimento de itinerdrios de formaEfio modulares, no

alargamento das possibilidatles cle formaEdo em horiirio p6s-laboral e

na negociaqdo com os Parceiros sociais, "tle forma a viabiliz.ar o

(rcesso e purticipctgdo dos octivos empregotlos, rutmeudamente d

.lrtrrnug'[io de bttse"es ;

Alargar a re<le cle Centros de RVCC, de modo a atingir 500 Centros

em 2010:

Alargar, ao nfvel clo ensino secund6rio, o referencial de

competCncias-chave a ser aplicado nos processos de reconhecimento.

(v)

(vi)

"7 www.novasoportunidatles.gov.pt' acedido em Dez-embro de 2008'

"s r,,,'ww.nt)vilsoptlrtunidades.gov.pt, acedido em Dez'embro de 20()8'
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(vii)

(viii)

(ix)

vrrlirlaqiio c certificaqirl tle conrpetcncias c tarnbim nos cursos tlc

Educaqiio c F.rmaqio da i\dult's, a partir tro infcio tle f(x)6; ')')

Garantir que, atd 2010. rnais tle 650.(xx) pessoas obtenham uma

certi ficagiio de compet€ncias;

Implementar um Sistema de certiticagio de eualidade, cvoluindo.

assim. o sistema de Acreditagio tle Entidades Formadoras;

Criar condigdes de igualdade de oportunitlarles para todos, atravis tla
criagio de seis centros, com iimbito de intervengdo nacional, que

garantam "a udequctgdo &t utentlimento pre.staclo its neces.sitlcttles

espectlicas tkts pessotts cotn de.fici1ncia,, tot)

3.6.2 De centro de RVCC a centro Novas oportuniclades

3.6.2.1. Nogio de Centro Novas Oportunidades (CNO)

Os Centros de Reconhecimento, Validagio e Certificagio rle Compet€ncias
(CRVCC) sdo, desde o infcio de 2006, sujeitos a profundas alteragoes cle natureza legal
e ao n(vel organizacional e de gestdo, pois os seus objectivos e tungoes sio alteraclos
para que possam estar em conformidade com os princfpios preconizaclos na [niciativa
Novas oportunidades, no que i popuragio adulta cliz respeito.

Atendendo its novas tungdes e exig6ncias que se colocam em mat6ria tle
qualificaEio dos adultos e ao crescente alargamento da Rede, os Centros RVCC passam

a ter a designaElo de Centros Novas Oportunidades (CNO). Estes centros passam a ter
a funElo de porta cle entrada de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, numa
esp6cie de PlutaJrtrmct tle Di.rtribuiEdr: de adultos pelas respostas fbrmativas vigentes
e/ou processos de reconhecimento e valicragio dos aclquiridos.

Como elementos novos, no imbito dos Centros, salientamos o alargamento ao

nfvel secundiirio de educagio, em consequdncia cla sua publicaqio em 2006, prevendo-

se "o ttlurgumento do processo tle RVCC ao nivel secuntlcirio terd inicio ct ptrrtir de
Jurciro de 2007 no iimbito clos centros RVCC clue vierem o ser designutlos p4rs o
ef'eito"' ''' No ano seguinte, em Maio cle 2008, 6 publicada a portaria n." 370/200g, de

" Sessiio de r\presentagio do Ret'erencial cle Compet6ncias-Chave na Aula Magna 4a Reitoria da
Universidade de Lisboa, a l5 de Novembro de 2U)6.l'" **w.n,)vasoportunidades._gov.pt, acedido em Dezembro tle 200g."" Ct'. n." I do an. 15.". Purtaria n." B6t20Oi.
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It tle Miri9, (lue vctrl rcgular "tt <'ritqdo e rt.litttcirt1unrcnto dtts Centrtr'r Nol'rt'l

()porftrttitltules, inclttinfut tt encrttrtitilutntento puro .lttnrtug'tio e tt reutnhecinrcntu'

vttlitltrq'do e (:erti.l'icu(:tio de competlncitts", o que antevC um per(odo de accntuadas

lnudanqils no tuncionamento e gestio dos Centros'

i\tendendo ilo papel dos cstabelecimentos priblicos de onsino biisico e

sccundiirio no sistema educativo portugues, estes passam a Ser considerados como

cspaqos irpropriados e importantes na afirmaqlo e consolidaqio do sistema Nacional de

Qualificar;oes, o que implica uma alteraqio no morlelo <le escola priblica, que tem vindo

I ser consolidado. O papel cla escola altera-se, procurando organizar-se atrav{s de

respostls diversificadas e atlaptaclas its necessidacles da populaqio aclultal02' As

irlteraqOes ao enquaclramento legal que se sentem a partir de 2006. sio uma evidOncia da

cnorrne muclanqa que o Sistema RVCC comeqa a ter nos diversos contextos em que Se

concretiza.

3.6.2.2. Etapas de intervenqeo dos centros Novas Oportunidades

De seguida, apresentamos, sucintamente,

Centros Novas OPortunidades.

as etapas de intervengao dos actuais

i) Acolhimento/Diagn6stico/Encaminhamento

os centros passam a ser designaclos centros Novas Oportunidades (cNo) e

rctorgam-se as orientag6es sobre trOs etapas fundamentais nas actividades desenvolvidas

pelos centros: o acolhimento, o diagn6stico e o encaminhamento, sendo publicada

uma nova Carta cle Qualidade clos Centros Novas Oportunidades (Gomes & Sim6es'

1007).

Na fase cle acolhimento. pretencle-se acolher e esclarecer o adulto " sobre c,

missti, tleste, us dif'erentes JZrses do processo tle trobttlho a realiZar, u possibilitlade de

ertcumirthttmento p(tr0 rtJerttts edttccttivcts e formativtts ott pqrt 0 processo de

rec,nltecimento, vulidcrytio e certil'ic(tQAo de competAncias e a calendariz'oEtio prevista

,,,2 Ct'. Despacho n.o l.l I l0/200tt, de 23 tle Maio, que detine um conjunto de orientaqdcs relativamente ao

luncionamento tlos centros novus rlportunidutles e ao desenvolvimento de processos de reconhecimento'

vrlidaqio e certiticaqio tle competancias e de moclalidatles tle tbrmaqdo integradas no Sistema Nacional

de Qualiticaqdes. de ucordo coln o n.o I do artigo 9'" do Decreto -Lei n'" 39612007' de 3l de Dez-embro'

e rn estabeleci,r.nt.r, priblicos de ensintt b/tsico e rtu secundiirio.
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l)ut'(t o cleiut"t()'t' o lttendimcnttl it citda ittlulto tlcve scr pcrsonalizatltl, terrtll crn c(),ta
irs rir.ras cspecil'icitludcs (rnotiv:rqircs, cxpccriltivus c cxpcri0ncia).

Scgue-se a ctapa do diagnristico quc consiste numa "ttntilise 1t ltetlil tlo
udulttt", procurando-se cncontrar as "tnelhore.s respostus di.spontveis, .firce i tuttili,se
e.l'ectuudu (...) e ut utrtiunto du's o.lbrtus de cducttgtio e.lornrug.tio e.ri;tterttes tt tttv,el

I ocul t tu re g iotta 1. " 
t tta

Scndo uma etapa que antecede o encaminhamento, ela "permite c.lttriJicur u.r

ttece!;sidatle.s, interes.ses e e.rpectativcts do uclttlto, ittjbnnttq[io es.t(t (ltrc d de lirtmtle
relevanciu puro o tletinigdo dtt(,s) melhor(es) ",wluEaes". no conjunto tlas ot'ertas tle
qualificagio disponfveis no Centro e a nfvel local/regional (Comes & Simrjes, ?OO7:13).

o encaminhamento 6 a tase seguinte. Nesta etapa, direcciona-se o a6ulto para a
resposta que lhe seja mais adequada, resultando sempre "de run uconlo entre . entre a
equipct do centro e o utlulto, sentlo realizctdo em.funr;do du ttndlise tltts t.ttructer{.sticeu
deste illtinru, tlo respectivo perctrso de educttq'tio e .fonrutq[io e tlu,s e.rperiancicts de
vida, motitttrgdes, necessiclacles e e-rpectati,t,tts identiJicatla.r /r(r.s ttctivitlades de
tliugndstico" .t()5

Este 6 um trabalho de equipa, entre o Coonlenaclor do Centro e o Tdcnico de
Diagn<istico e Encaminhamento, principalmente. Um adulto pode ser encaminhado para
a realizaqlo de um Processo de RVCC ou para um percurso de fbrmaqio, externo ao
Centro,lt'6como se observa na Figura l4:

Figura 14. Etapas de intervengio dos centros Novas oportunidades

O CENTRO NOVAS OPORTUNIDAOES COMO PORTA DE ENTBADA

A. Acolhlmenlo

l]
C. Encamlnhamenlo

o,Proce$o de RVCC
.scola6s e/ou profi ssilanrg:
81 82, 83 ou nrvd wunddflo
erou Er&s proissrcnars do
Calabgo llacronat do

{fu

"" CF. urt. 14." t.la portaria n." 370l2}Og,de 2l de Maio.l"a Alfnea a), art. 15.", idem).

illl N "r I e 2 do arr. 16.o. porraria n." 370/2fi)8, de 2 t cle Maio.l"n F'rmaliza<Jo atrav6s do preenchimento clo prano pess'ar cle
partir do SICO.

Fonr€t Caia de Ouatdad€ dos CNO. 2007

.:1-;*b"*;,l 
- 

I Eil;;_l
I pqsrca 

!

B. Dlagn6stlco/Trtagom

i Ouftas ofeila3 du€nva
larmanvas 1ex!€rnas aos

i .-NOr CuresEFA, CEF,

I (lET Ensrrc Rmfisnt€.
I Cursos Protssromrs. vras

I ilrsrnaovas d6 c@ctugo
:eundaflo lD* Lsr n r

I rB7,2OO7\
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o cncanrinhurneuto purir outras tlt'ertas l1lrtnativus cxtcrnas a0 ccntr6 pode' lt

pitrtir tlcste rntl[letlto. realizar-se, tamb6m, tto dcctlrrer de um proccsso de RVCC'

r.csultantlo crn percursos tlex(veis a partir de proccsso de RVCC"''' Rcfira-se que' nOS

ccntros. a tbrmaqio que a equipa disponibiliza ilssume caritcter residual c as acqoes nio

podem supcrar as 50 horas por tdulto, assumindo-se essa tormaqlo como

coutplementarr"s

- O encaminhamento para o Processo de RVCC

Nas situaqoes cle encaminhamento dos adultos para um processo de RVCC'

o processo continua a estruturar-Se em torno de tros eixos: o reconhecimento' a

validagio e a certificaqf,o.

i) Na fase tle reconhecimento tle compet€ncias, comega por elaborar-se uma

apresentaqlo r.lo processo, nas suas linhas gerias, da metodologia a utilizar e do

que se cspera cla parte clo adulto, seguindo-se um momento importante que

consiste na descodificaqio clo Referencial cle competencias chave (nfvel brisico

ou n(vel secuncldrio) atrav6s de sessoes tle trabalho articulado entre os elementos

da cquipa (Profissionais rle RVC e tbrmadores) com os adultos' Seguem-se as

sess6es de Balango de Competencias com os adultos, com o objectivo de

identificaqio, por parte destes, tlas aprentlizagens, saberes e competencias

atlquiridos ao longo da vitla, continuando a utilizar-se a metodologia do balanEo

de competencias (BC). Compete ao adulto realizar, com a orientaqio e

acompanhamento tlo Protissional de RVC (antes referido como "Protjssional de

RVCC''),vdriasactividacles,atrav6sdamobilizagdodeinstrumentos

tliversificaclos que ndo clevem ser estanclardizados mas adaptados a cada adulto'

Pelo BC, sf,o evidenciatlas as irprendizagens e o adulto 6 convidado a

(re)construir o seu clossier pessoal. Deve garantir-se a especificidade e

originalidacle dos Portef6lios, pois os mesmos estdo ancorados na experiencia de

vida inclividual. Esta individualiclade traz, necessariamente' a noqdo de

complexitiatle e cliferenciaglo que devem ser factores a ter em conta na

,,,, Anexos I e 3 da Portaria n." 230/2008, de 7 de Marqo. Nestes casos, o Centro Novas Oportunidades

clabora urn plano pesst'ral de qualiticagro, disponibilizajo pela Ag6ncia Nacional para a Qualiticaglo' ['

P.. no SIGO, tendo em conta as competencias evitlenciadas' validadas e certitlcadas' e aquelas que

necessita actquirida pela via da tormaqio'
r"8 Cf. lrt. [9.". Prlrtaria n." -]70/2(X)8' de 2l de Maio'
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claboraqiltl tlcstes portcfrilios. Cuntirrrnc rct'crcnt (l0nres & Sirnoes (l(X)7:16), ()s

contcfdos rkr Portctiilio l{et'lcxivo de z\prcnclizagcns (pl{A) .,tlevent 5er uut

re.fle-uo direc'to tlu.s t'tttnpet\ncius qtrc () tululb detim e, se neL.e:s.sdrio, ittcluir
rc,qistos du etluiptt ticnico-petlu96git:u tlue e.rpli<:itctm 4 .lbnnu como

letenninutkts tttmprov'rttivo:s tti inclufulos perntitem evidenc.iur tt.s compet1ttcitt.s

con.tto,ttes nos Relbrenciuis. " Em 2009, o conceito ., [)ossier pes.sottl', 6

substitufdo. cada vez mais, pelo " portefiilio Re.flexivo de Aprentli?.4gens,' (pRA)
que se traduz num " instnunento no qtrul .se e.rplicitcun e orgttni?.cun ($
evidqnc'itts tlus cttntpet|ncio.s utlquiritlu.s tro longo da vida, ele nuttlo tt perntitir tt
yolidogdtt tlo's mesmas.fhce uos referencicti.s umstunte,r do Cutdlogo Nocirmttl de

QuuIif'icagdes. "t"'

ii) A fase da validagfro de compet€ncias tem, como objectivo, "u uvuliagiio tlas

&)mpet0nL'itts utlquiritlas utt longo tla vida e u sud L.orrespon(l1ncia cotn os

refbrenciuis que integrun o Cutdlogo Nuckmul de euttlificctg:ries,,. a partir da
avaliagro que d t'eita do portef'6lio pelo adulto e pela equipa . Esta vali<Iagio

pode ser total ou parcial e, nesta seguntla.situaqio, 6 necessiirio, ap6s a sessio de
jfri de certificagro (em ambas as situagdes com a presenQa de um avaliarjor
externo), registar as competencias valitladas na Ca<lerneta Individual de

competoncias do adulto "emitinclo ton Certilicudo de vetlitlagiio de

Competancicts e tleJinindo o plano pe.ssoal de etnlilicagtio (ppe) clo aclulto
com u iruliccrgdo tlo seu encuminhumento p(tra Ltm percurso de cluttlificttgtio
(J'rmugdo continua, curso EFA, .formagiio no po.tto de trctbalho, (rtto

JbrmaEiio). " (Gomes & Sim6es, ZO07:17).

Existe tambdm a possibilidade cle reconhecer e valiclar competencias no campo
protissional (RVCC-PRO) e, "tto coso de t,ulitlagdo de competoncia.s partt
eleitos prt$is'sionuis' ltode recorrer-se it demonstrtrydo em conte.tto rectl de

trubalho ot, em umbiente simuludo"tto, sendo este clispositivo especffico
desenvolvido no ponto 3.6.1. deste trabalho.

iii) A fase da certificagio de competencias valicladas exige a organizagdo de um
Jdri de Certificagdo. Esta 6 obtida de acordo com as compet€ncias inscritas nos

Referenciais e os crit6rios/normas de avaliagf,o definiclos. Este Jriri 6 nomeado

'" Ct. n.o 2, art. 17.", portaria n." 370/200tt, de 2l cle Maio.
'r" Cf. a.r. 3.o. Portaria n." 170/200tt. 2l tle Maio.

ll5



Pckr [)ircctor d0 clcntro c. irlirr-r da ccluipa, tem ulll ttovo clctnento que c o

avlrliittlor cxterno. 
I I I

Pretentlc-se ttio apenas a tormulizaqdo da certificaqio' Inas igualrnente a

tlcfiniqii0 tle um projecto t'uturo para cada adulto, Ilo sentido cle assegurar um " Plono tle

Desettwtlvittrettto Pes.sottl" que sirva tle base para a continuaqio do percurso tirrmativtr

c de qualificaqiio ao longo tla vicla. tenclo em vista a continuaqlo do seu percurso de

qualificaqao/aprentlizagem ao longo da vitla ap6s o processo de RVCC"' (Gomes &

SirnCres, ?OO7:18), e eventualmente, poss(veis alteraqries protissionais' da( considerar-se

urn projecto luturo cle vida pessoal e profissional'

- ,\,,,(re)interpretagdo,'do conceito de validaqflo no processo de RVCC

No ano tle 2009, surgiu uma orientaqio nas equipas dos Centros que tem por

base uma (re)interpretaqio do conceito vtrlidaEdo dus aprentlizug'ens nos Centros' Estes

passam a acolher publicos diversificados, sendo necessririo valorizar os percursos

tilrmais tle aprentlizagem que jf tinham realizado at6 ao momento' Esta 6 uma

possibilidacle inscrita, ali6s, na pr6pria matriz conceptual e metodol6gica do processo de

RVCC - r,.lidar o qLrc jd se udqtiriu pela via tormal, nio tbrmal e intbrmal - e

completar atravds das clif'erentes possibiliclades ot'erecidas aos adultos em tormaqio o

que lhes falta (ANQ, 2009), como se clepreencle da observagdo da Figura l5:

tigura 15. Validagio de aprendizagens formais (escolares e prolissionais) no contexto dos processos de RVCC

Eixo tlo
l{cconhecimento ( 1."" Sessdes)

Veriticagio dos Percursos cle

itprendizagem realizados ( ntlo

formais. irrtbrmais e tbrmais)

Validagrto das IJnidades de

Competdncia iComPet€ncias
atltlurritlas Por vla dus

aprctrtlizagens tirrtnais Reuniio da equiPir t€cnico-
pedag(rgica:

scssAo DE VALIDA(],\o *

Sern a prescttga do /\!aliador Externo'

',i^*i"tr"tt,lt 
rt" iv(:C rl".r"rr',,1,'i,i"s tl('s (-eil,tt\ Nrt'trs ()pornutitlulcr' Lishot: i\NQ' l P'

Detinicao cla continuidatle do percurso de RVCC

Pt.,\N E.\ilI ENTO vari{vel. diferenciado e individualizado

'" C[. art. 20.". Portaria n." 370/2008. 2l de Maio'
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[]m tcrtnos tle opcrrtcirtnalizaqiio. csta oricrrtlrqiio prcconiza tlrrc lr itlcntificagiio

das rtprentlizitgctts ()cotrLt ttrt cixo do rcconhecirnerrto ("ltritrteinty.re.rsr)e.r"), scntlo cm

scde de reuttiio posterior. cntre os elementos da equipa. que se decitle sobre a valitlaqdo

tlas " ttttidudes de (.tnrpeftnciu /Compet\nc'iu:s tlue .lbnun efec'tiwtnteute ttdtluiridus prtr
t'iu du.s uprendi:.tt14ens .fonnui.s reulii.uda,t L'ot ultnneituntet$o desde t1trc devidttrnente

t'ttrnpntvadas no Ambito tlo processo de RVCC utr(n,ts du upreserilttgtio de

certificcrdo.r. " (ANQ, 2009).

Na nossa opiniio, esta fltima indicaqlo d reveladora tla mudanga de que operou
nas din0micas e firngdes dos centros, parecentlo-nos que a valorizagdo do que o atlulto
j'i fez e aprendeu, 6 assumida, desde 2009, cm 2 momentos: iniciahnente, quanclo se

verifica unta diversidade de experi0ncias e tbrmagdes e o adulto d encaminhado para um
processo de RVCC que tem como base os atlquiridos; depois, jri em processo de RVCC,
partindo-se do reconhecimento inicial, cm que se organiza uma sessf,o cle valiclagio das

aprendizagens fbrmais. O percurso fbrmal do cantlidato pode, assim, determinar a

validaqio de maior nfmero de unidades cle compet0ncia (UC) inscritas nos Ret-erenciais

e, com base nisso. ter que realizar um processo mais ou menos curtb, o que tamb6m
estard dependente de outros factores ainda nio ref-eridos, como a clisponibilidade, a

responsabilidade e a autonomia dos candidatos. ;

3.6.2-3. A nova tigura do T6cnico de Diagnr6stico e Encaminhamento

I

As mudanEas significativas que se implementaram no trabalho dos Centros,

desde a sua criagio em 2000, com a procura dos mesmos por parte cle candidatos com
perfis e percursos diversificados, trouxe a necessiclades cle se clefinirem novas

orientagoes sob o ponto de vista t6cnico. pedag6gico e metocloldgico.

As tunq6es de diagndstico. triagem e encaminhamento clos Centros, enquanto
porta de entrada dos adultos, a necessidade de dar seguimento e cumprimento is
orientag6es anteriormente deflnidas nos norrnativos legais anteriores, na legislaq6o

actual e nos princfpios da Curta cle Qualitlacle futs Centros Novos Oportunidcules
(Gomes & Sim6es. 2007) estiveram na g6nese da criagio cle um novo elemento cla

equipa, designadamente o "Tdc'nico de diogndstico e enctuniriltcunertto,,tt2. Os

elementos da equipa trabalham de forma articulada e o seu nf mero vana ,,em 
Jnngdo tlo

I rr Cf'. Art.6." da portaria n." -1701200g. de 2l de Maio.
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,tirrcro tle tttlttlt,s tteles itt';t't'itrx ant t:ttlu tttto"lll 6 dcsenvttlvidu uma lnetod()logia

lrara iruxiliar gs adultos a "(.'/.rrilicttr tts:;u(ts e.\peL'tttlit'tts !udultosl e u uprttlitndur o

t,rltrlrer:itrtetrto tle ;;i priprio,s. E.sttt tttetodoktgitt 0 itnplementttr pekt 'fiutico de

tlittl4tu)stit'g e ertcttnrittlt(tntenty tem ttindu u j|nttlidtttle de ulargdr o cttnhecimenn tkt

rntttul, qtrc os rgdeitt, desi;4ttttdtunente do t'ttsto leque tle ttportunitludes de educuEdo'

.lbrnttrytio que ftm vintlo u.ter criadtrs" (Almeida et u|,2008:9).

Esta lretocltllogia cnquadra-se conceptualmente nos rnodelos

clesenvtllvimentistas " tutntettdtunente tfiruvis clu crtnstnryrio de ttm plutttt de

tle.serwolvitnento pessottl" (Super, 1980, cit. em Almeid a et ul' 2008: l3)' Estes modelos

evolufram passando a considerar nf,o apenas oS contextos "os tleterminuntes pessouis e

.;itttctcigntti.t e u respectivg orgrmi?.uqdo, co,no tumbirn de vuloriZ'ttr os siS4nificodos que

llrc stio tttribu{dls nd ltistdritt de vidu rla pessott" (Super, 1990. cit' em Almeid:a et ul'

2008: l3). Importa, tambdm, no uso destas metodologias, considerar e valorizar as

caracterfsticas, cxpectativas, crenqas e motivaq6es que estio na baSe da tomada de

tlecisdo e na construqio de projectos de vitla pessoal e protissionais passados e tuturos'

com base em "perspectivrts mttis holisticas do desenvolvimento vocctcionol", otravis do

,,ttprutf'untlurnento do signi.f'icudo utribttttlo por ceula inclivitluo uos seus difurentes

ltttpiis e it experi\ncitt rtrt seu desempenho" (Pinto, 2004, cit' em Almeida et ul'20O8

l3).

3.6.3. Construqio tle um novo Referencial de Compet6ncias-Chave para a

Educaqao e Formaqflo de Adultos de Nivel Secund6rio (RCC'NS): caminhos

e desafios

",l.rseg,ttra-se assim o recttnhecimenttt u ulultos que, niitt terub unnpleltultt o

t,ttsirn secttndririo.fisnnul, evident:ium na sua acg'iut didritt utmpe$ncius

t'icrtirtcns e tecnokigi.'us sill,niJicutivtts, sendo cupa?es le identificd-kts e

e.rp I i c i t a - kt s lit ra tl e,t s e s c o n t e -\tos i me di oto s. ( "' ) "

Referencial de Compet0ncias'chave para a EducaqSo e Formaqdo de

,\dultos - Nivel Secund6rio ( Deus e/ a/, 200'6 a:62)'

No imbito da Iniciativa Novas OportunitlarJes, em Novembro de 2006' 6

apresentado o Ref'erencial de Compet0ncias-Chave para a Educaqlo e Formaqdo de

Atlultos cle Nivel Secunddrio (adiante designado RCC-NS), qtJe "c'onstitui um fitarcq

rrr ('f. ;\nexo I da Portaria n." -170l2(X)8. de 2l de Maio'
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rleci:;it'rt l)ilr(t () (ttttnenlo lu quulil'ictt1't-ut ltt ltrtpttlrt;titt ttdttlltt, (...) t.ott,sttliduntlo a;;te

rtivel le e,scoluritlutle <'rtrtut p(ttutnilr ile qutililit.uq:tkt do.s p()rltqgtrcse.r.', ,tl

A concepgt-to deste Rct'erencial rcprescnta urn clcvatlo grau tlc c6mplexidade

lirce ilo ltef'crencial do Nivel Bfrsico, dctenclo uma cstrutura operattiria distinta
(tnantendo as unidades de cotnpet0ncius e os critiri<ls de cvitlencia) e organizantlo-se

cm 3 irreas de compet€ncias-chave tundamcntais.

O RCC-NS orienta-se por princfpios que, cle aconlo com Comes (2006:20-21),

slo os seguintes: a adequaqio e a relevincia. pois ajusta-se ao aclulto tentlo em conta
aquilo que ele j'i fez e aprendeu nos diverst>s contextos tle vicla; a abertura e a
tlexibilidade porque valorizam-se as rnotivaqdes. necessidades e expectativas dos

adultos; a articulaqlo e complexidade assentes na "tr(msver,sulitltule e ctmtinuidode,

inerentes u utt, rel'erenciol coerente e integnttkt (...) em (lue umus clrnpegncitts
ulimentom e enriquecem os outros (...) na resoluqcio de problemcts de vida, ...,,.

As compet€ncias-chave sio encaradas numa dupla perspectiva, contextualizadas,
social e individualmente' e integradas nos contextos de virJa e cle actuaqio diversos. Tal
enquadramento conduz i definigio de quatro

privado, o profissional, o institucional e o macro-cstrutural.

A Cidadania e Profissionalidade (CP) d tida como uma iirea transversal (i
semelhanqa do que acontece, no Nivel Biisico, com Cidadania e Empregabili<Iade),

enquanto as outras duas - cultura, Lingua e comunicaq60 (cLC) e sociedade,
Tecnologia e ciGncia (src) - s[o instrumentais e operat6rias:

Figura 16. Desenho do referencial de compet6ncias-chave para a educaq6o e formagio de
adultos - nivel secund6rio

Aru cldrdanrl r
P rotBstonrtidnda (transvr'3!ll

Area Soctedade, l.
Tecnologla ' r

e Cl6ncla ',

(operatoria) 
;

Area Cultura, I

Lingua e l
Comunlcaqio ,

(operat6rla) 
;

Adulto cm
s[urq6rt da

vdl

Aran Cldadani! .
Pr0fi srionalidada (fnrsy.15al)

l'onte: (iomes (Coord.. 1006:2{).

"' lvww.novasoportunidades.eov.pt/noticias.aspx, acetlido ern Dezembro tje 20011.
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ptxJcm.,s u[irmar que as cspecit'icidades tleste rete renciitl ce lltralll-se lla

cxistcncia de Dimenst-les das c0mpetGncias que constituem "LtgreguE6e's ilas unidutles

le C,rtrpetOncitt c res[)ectivtts Critiritts tle livitl)ncitt em cttdu ttttttt rltts Aretu 
'le

C,ntpeftrtcitts-Clttwe" e tlos Nricleos (]eratlores que constituem "/e,tu ubrung,ente'

ltresertte tu vidtt de t0d0!t os cidttdtkts (t p(trtir los quuis se prxlem g,erur e evilenciur

ttmtt sirie tle c',tnpetArtcitts-c'luue" (Gomes,2006:25). tl6 oito nticleos especificos para

,r Area tte CP e 7 iguais nas outras duits /treas'

No imbito rlo processo RVCC N(vel Secundirrio. u avaliaqdo apoia-se num

sistema cle cr(ditos "cotnr) re.f'er\nciulimfuunentul Lttrdv(is tlu quul { poss[vel' por um

Itttkt, tt t'ttrulidt$o e tts ttcnictts orientctrent'se do longo do pntcesso tle preJturuqdo drt

porte.ftilio Re.flexiv6 de Aprenclizug,ens e, por olttro lutlo, rt iiri tle vulidugtio

Iucttttrlmente Jfiri de certiticctEtio] ctpoior-se puro u sttct tornatlu tle tlecisdrt " (Gomes,

2006:57).

Um cr{clito corresponde a uma competCncia validada, tendo o adulto de obter

um minimo tle 44 cr6ditos "obticlos nos vdrios Temus escolhitlos e intlicudtts pekt

prriprio ctmdidato", num total rle 88 unidades de competencia, "cleventlo o processo

RVCC ser c6tuln?.ido percorrentlo o nimero mtiximo de compet|ncias tlo reJbrenciul" '

(Comes et al, 2OO6:57-59).

Quadro 28 - Sistema de crdditos no Referencial de
('omnet6ncias-Chave de Nivel Secund6riove

.irea de

Comoet6ncia-Chave

N." de Unidades de
Comoet6ncia (UC) N." de ComPet0ncias

C itlarlo nia e ProJis Pio nalidade 8 32 (.1 compet0ncias Por UC)

Cultura- Lhwua e Comunicagdo 1 JIt (4 Compet€Ilclils ]x

.iociedade, Tecnokryia e CiAncia
'l 28 (4 comnet0ncias por [JC)

'fotal 8E competOncias

['onte: (]omes ( Coord., 2il)6:59).

Em Portugal, a operacionalizaglo {o Ref-erencial de N(vel Secundfrio tbi

realizada. em 2007, tle forma faseacla. Os critdrios de selecqio dos Centros'

apresentados na sessdo priblica cle lanqamento do Referencial' fbram os seguintes:

(i) a experiencia dos centros na aplicaqio tlo Ref'erencial de CompetQncias

Chave de Nivel Bfsico;

(ii) a garantia cle uma tipologia diversificada de Centros;

(iii)osresultadosalcanqadospelosCentrosquantoaon."deadultos

certificados.
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A qucstao cla "ilntiguitlade" directatncnte rcllciorrildtr corl o prirneiro critdrig. d

corrjugada colll tltn plano de titrnraqio llue d tlcscnvolvido. ao longo tle 2007, sob a
responsabilidatle da ANQ, I.P., cm articulaqi-ro corn as cstruturas regionais. Ap6s a
fiequ6ncia da tbrmagdo, estio reunidas as condiqiles para as equipas d<1s centros

iniciarem a irnplementagio do Ret'erencial tle Cornpetencias-Chave tle Nfvel
Secunddrio. Os ex-Centros RVCC tazem parte clo grupo de Centros mais antigos pelo

que sio, eles, os primeiros a desenvolver processos cle RVCC de Nfvel Secundiirio.

E tamb6m a partir deste tlocumento que se organizam os Cursos de Eclucagio e

Formagio de Adultos de Nivel Secundririo, da componente tle fbrmaqio tle base

(escolar).

A aprovagio do referencial de compet6ncias-chave tle nivel secuntliirio, lanEado

em f inais de 2006, constituiu um passo decisivo na concretizagio da tniciativa Novas

Oportunidades, alargando o sistema de reconhecimento, validaqlo e certificagflo de

competencias e a oferta fbrmativa a este n(vel de ensino.

Em 2007' slo atribufdos os primeiros 65 certificados de n(vel secundiirio
(provenientes de ll Centros Novas Oportuniclacles) em cerim6nia priblicalls. E, ainda,

desburocratizado o registo das tases do processo rJe RVCC, desde a inscrigio at6 i
emissdo dos diplomas, taretas que passaram a ser executadas pelos Centros atrav6s do
Sistema Integrado de Informagio e Gestdo da of'erta Formativa (sICo).

Em 2oo7 e 2008, desenvolve-se um plano de acompanhamento, por parte da

ANQ, [.P, em articulagdo com as estruturas regionais, cujo objectivo d avaliar os pontos

fiacos e fbrtes do trabalho desenvolvido pelos Centros, com base na andlise SWOT,
enquanto instrumento de diagn6stico utilizaclo em viirias dreas. Assim, pretende-se

identificar os factores end6genos (tbrgas e ftaquezas sentidas mas controladas pelo

Centro) e fhctores ex6genos (ameagas e oportunidades associadas ao meio e a uma

conjuntura social, econ6mica e demogriitica do mesmo).

Iniciam-se as parcerias com as tnstituig6es cle Ensino Superior, na negociagdo

dos planos de fbrmagdo a disponibilizar is equipas dos Centros Novas Oportunidades,

em 2008.ll6prevendo-se tamb6m desenvolver um modelo tle cooperaqf,o f'uturo centrado

na fbrmagf,o contfnua que contribua para o desenvolvimento, a consoliclaqdo e a

rnelhoria do trabalho que 6 desenvolvido no iimbito dos processos cle RVCC e cla

educaq'f,o e fbrmaqio de adultos, na generalidacle.

lrs.Sesslo "QuttlifiL'trEtio de Nit'el Sec'uruldrio: testemt.nlt()s e tlinirnic.u.t". promovicla pela ANe I.p..
realizada no dia l0 de Dezembro de 2fi)7, no Centro tle Reuniries da FIL, Parque clas Naq6cs. cm Lisboa.
'rn Na Regiio Alentejo. i estabelecido a parceria entre a ANQ, t.P. (or-uanismo que coordena e gere o
sistema nacional de RVCC e a rede nacional de Centros Novas oportunidades) e a Universida6e de
Evora.
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llrn l(X)8, e trnrbim assinado urn protocolo cntre a z\goncia Nttcional prlra :t

()uulilicaqiio, l.p. e a Universitlacle Cattilica com vista ir realizaqiur dc tttt't cstudo tle

irvuti,qh6 cxtcrna da tniciativa Novas Oportunidades. no Eixo dos Aclultos. O objectivo

c obter uma anirlise, externa c inrparcial, dos resultados da lniciativa, na vertente

Atlultos, suportada crn nretodologias de reconhecido valor cicntflico. O estudo 6

co,rdenatlo pelo Eng." Roberto Curneiro que, no dia da ussinatura do protocolo. afirmou

qus ..o e.rercicig de tlttliuE[io externct, desenhufut nu interseca'tio de tluos clirnensaes

estrotillicl| - (t tluuli.ficagtio como coruliEdo sine qua rutn tlo tlesenvolvinrcntry e d

rnlderniz,trg[io du pllitictt piblicu - , comporta dois eixos.lhrulcunentais de untilise' O

primeiro eixo de uvtiliuqdo sistdrnictt estd orientotlo puru u proclttECto, trdtutnento e

ttrtdlise de indictulores tle ctunprimento dos objectivo's estrotdg,icos tlo Prug,ruma Novo's

oporttmidudes e do Jirtcionuntento clos centros Novrts Oporumidtules (...) o segundrt

eixo compreencle 4 monitoriz.ctgdo e ttrfio-uvoliuEdo de totla u retle tle implementuqtio do

Protr4rtmut" 
tlT

Em Julho de 2009, sio apresentadas resultados parciais sobre o estudo de

irvaliaq[o externa ilo Programa Novas Oportunidades realizado pela Universidade

Cat6lica. Este estu{o, para j6, clemonstrou que nlo hf benef(cios na carreira profissional

nem melhorias no local de trabalho. Os investigadores referiram tambdm que as

pequenils e mddias empresas demonstram ainda algum distanciamento [ace a este

programa. Roberto Carneiro, coordenaclor responsiivel do estudo, sublinhou que existe o

" g,rttntle destiio de tluttliJicar os empresdrios e Sestores tlcts pequends e mdclitts

empre,tLts), e qlte "talveZ seja necesscirio novtts oportunidades parT esse escaldo cle

Jtessocts',. E preciso trabalhar com as associagOes empresariais, 6 preciso qualificar todo

o tecido empresarial portuguOs ao nfvel cle trabalhadores, quadros interm6dios'

superiores, empres6rios e gestores cle empresas", ilcrescentou, ainda' Roberto

Carneiro.//s Em contraste, situa-se a climensfio pessoal que Surge valorizada, como

ret'ere Roberto Carneiro "[Jm problema ldo programa identitlcado pela equipal tem o

ver com tt desocleqrrugdg entre u certificaqdo e os g,onhos pessottis que (t pessod sente -

tr reetliZctgdo pessottl, a conJiunE7 e 0 oltto-estimo - e os g,anhos no mundo luborul' As

pesso4s tlrte estdo certiticadcts sentem que ndo fiouve g,rttndes Ovonqos na cttrreira, nct

rr7 www.min-edu.pt, acedido em Maio de 2009'
I l8 

http://trt.sapo.pt/Paginalnicial/Economia/[nterior.aspx'lcontent-id= 1304509, acedido em Maio de

t(x)9.
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rctnuneruqdo, tt(t,t ()p()rtunidddc.\ (le (,nl)r(.q(), (.ottt() l)()n,(ntuftt tt,rittttt lagitittttt
csperutCu le ter untes (le terem.l'eikt tt t:ertif ic.ttg.ri,),,.t1')

J.6.4. o Reconhecimento, varidaglo e certificaqflo tle competGncias

Profissionais ( RVCC-pRO)

O dispositivo RVCC-PRO (Reconhecimento. Validaqio e Certificagio tle
Compet6ncias Protissionais) fbi desenvolvido pelo Instituto de Emprego e Formagio
Profissional, com o objectivo de contribuir para o aumento dos nfveis de qualificaqio
profissional tbrmal da populagio activa, atravds tla possibilidacle de reconhecer as

aprendizagens desenvolvidas pelos adultos tbra dos sistemas de educaqio e tbrmagio,
tendo em conta a sua experiOncia de trabalho e tle vitla. ll0

Os processos de reconhecimento, valitlaqio e certificaqio tle compet€ncias
protissionais t6m como estruturas e tlispositivos jii instalados o Sistema Nacional de
Certificagio Profissional do IEFP, baseando-se no pressuposto <Ie que os contextos
profissionais sio tamb6m oportuniclades de aprendizagem e na necessiclade de p6r em
priitica um processo que permita valorizar esses aclquiridos, contribuindo-se,
simultaneamente, para reduzir a sub-certificagdo dos trabalhadores portugueses.

De acordo com Teresa Bento (lEFp/DFp), numa intervengdo em 200612,, qu"
visava apresentar resultados preliminares da fase de observagio no imbito clo projecto
RVCC-PRO, o processo 6 implementatlo, em 2005, pelo IEFp em 12 centros de

Formagio Profissional (de gestlo directa e participada), correspondentes a l2 safdas
profissionais de nfvel 2 e 3.

Actualmente. sio jd 30 as saidas profissionais com ref'erenciais para processos

de Reconhecimento. Validaqro e Certificaqio cle ComperOncias (RVCC) profissionais,

disponfveis no Catiilogo Nacional de eualificag6es.r12

Na Portaria n." 37012008, de 2l de Maio, estii consignada a possibilidade dos

centros realizarem tamb6m processos de RVCC no campo profissional (art. 3."). Em
Dezembro desse mesmo ano, 6 publicado o documento que orienta as equipas <Ios

"'http://www'ionline.ptlconteudo/12610-novas-oportuni<Iades-competencias-ainda-pouco-reconheci6as-
empregadores-, acedido em Maio de 2009.
j.l' t,ttn'z***.tlrec.min-edu.pt/ciep/index-rvcc-pro.asp, acctrido em Maio de 2009.'- 5emrnirro ",1 Quuliducle no Reutnheciment(), VuliduEtio e CertiJiutj.tio de Compet1ncius: Dimettsti,
Europeia, ConcliE[ie.s tle Sucesso e Fttctores Critit'o:;", que teve lugar nos dias 22 e 23 de Novembro cle1006, no Centro de Congressos do Estoril.
'r: www.nr)vasoportuniiatles.gov.pt, aceditlo em 26. 10.2009.
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('clttros nrt opcracionalizaqito de processos dc reconhecimcnto. validaqao c ccrtificagittr

de cornpetOncias profissionais (sinr6es & Silva, 1008). o dcscttvolvitncnto dcstcs

processos "r,isrt c'rttttribuir Pttrut o (tttilrcntL dos niveis de tlutili.ficuq[b,lbnnul ltt

ltoltttltrEtio ttctit,tt tilrtwis dtt vtrloriz,nEdo dus utnqteftnc'ius pruf'issionuis udquiridus ut

Ittrtg,z tltt vitlct tuts rliverstts contextos, bem como proporcionur tunu nl\tu ttportwitlatle

le .formtrytig pttra tultteles que ndo utmpleturutn ou ubundonarttnt precocetnettte d

.fbrmttEtiy los sistem(ts de educttgcio.fbrmul" (Sim6es & silva' 2008:9)'

Os Centros Novas Oportunidades que o desenvolvem carecem de autorizaqio

pr6via tla entidade que gere, a n(vel naciond. a rede cle Centros (ANQ' ['P')' na

regularizaqlo tlessa rede de of'erta no territ6rio, exigindo "tt existAncia tle cupctcitlutle

ticrtictt ttdetlttttda ntts eqttiptts dos Centrrts Nrtvcts Oytrtunidudes' ussim como u

exist|rtc.ia de irtstrumentos de twulittqtio espec(ictts "kit.s de uvuliuEdo" que pennitam

verdicttr o drtminio qle os canditlatos t\m dus compeftncius ttssttciudcts u uma

dete nniruula rluttliJ'icttgAo." (Sim6es & Silva, 2008:9)'

o instrumento que cont6m o conjunto de ret'erenciais de formaqlo e de

competencias para a operacionalizaqlo dos processos de tormaqio e de RVCC 6 o

Catdlogo Nacional cle Qualiticaq6esl23. Este traduz-se num instrumento dinimico de

gestflo estrat6gica {as qualificagdes cle nfvel ndo superior, que visa promover o acesso it

qualificaqlo (escolar e profissional) sobretudo para os adultos pouco escolarizados' A

ot'erta assume-se modular e flexfvel, isto 6, possibilita aceder a unidades de formaEdo de

curla duragio (tte 25 e 50 horas), mais adequadas ao contexto de formaqdo e

disponibilidacle dos adultos para, em determinados momentos' realizarem essa mesma

tormagdo, possibilitando tamb6m o reconhecimento e a validaqdo de competencias

adquiridas em diferentes contextos de vitla e de trabalho. o catdlogo € tambem um

elemento regula<lor do acesso ao f-tnanciamento no Eixo 2 do Programa Operacional de

Potencial Humano (POPH).

Nos processos de Rvcc Profissional, h6 a intervenqlo de um conjunto de

tdcnicos. que trabalham em equipa. A semelhanqa do RVCC escolar' participa o

protissional de RvC, o formador com funEoes cle tutoria (tutor de RVC), o Formador

com funq6es cle validaqio (avaliador de RVC) e o avaliador externo (elemento

acretlitado pela ANQ e integrante tla bolsa nacional cle avaliadores externos), sendo

todo este processo antececlido pelo trabalho que compete ao t6cnico de diagn6stico e

encaminhamento (Sim6es & Silva, 2008:25)'

I rr 
C l. Decret.-l-ei n.o 3L)61201n .t]e 3 I de Dezembro que cria o Sistema Nacional de Qualiticagires'

l,) I
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o IIVCC Prrlfissiottttl d trtn tlispositivo inrportantu na strcictlatle clr gcral. rpas

sobrctudo tlo clttadro das ctttprcsas. pcrntitindo a cstas unlu lrovil ubortlagem 1o 6omfnio
tla tilrmaqio profissional. Iki. com o RVCC, lli-to ilpenils lla vcrtellte PRO (profissi,nal)
rlras rra sua generalidade. uma mudanga de lt'rgicada "rlertu du.lbnnt4:r7a" para a ltigica
tla " pntcut'u du.fonnt4.tio".

3.6.5. Centros Novas Oportunidades Inclusivos

Em 2000, no Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida (Comissdo

Europeia) pode ler-se assim:

"oportunidrules diversiJictttkts tle uprentlilt,qem uo lon.go dtt ,r,ida uc.essiveis u nivel loutl
t'tttttribuem Pura que us Pessod,t ntio .se :sintttm ohrigttdtts tt ttbtmdrmttr tt ;sutt regitio tle
ttripetn puru .lin.r tle eduu4'tio e .fitrnwgdrs (... ) pttru ulguns grupo,e, L.omo 4,\ pesso(ts (.om
leticiqntia, nem se,npre 6 possh,el uma mobilidutle Jiiica.'Ne,stes t.usor, tt iguultlatle tle
(tcesso ti uprendiz.tr.gem .sd ptxlerti ser utncretilula upro.rimtrndo tt ,nesnt4 do.s prdprio,r
uprendente.s. As TIC consriruem um neio lfundamental cle chegar ds populagdes
disseminadas e isoladas tttm btti.ros L'tritos - trrio ,tpenas rut interes.s-e tla ttprentlizugem,
rtttt's tambim em lermos tkt usrnunicngdo tlue contribui pdru Dt1nter u identitlttde tlo
cttmuniducle puru uIIm tlo,s gtttrules tli.sttittcius."

F'onte: Documento de'frahalho dos Servir;os tla Comisslo l2UlO:22)(l\lemorando vrbrc a Aprendizagem ao Longo da Vida).

Em Julho de 2006, o coverno Portugu€s e a Casa Pia assinam um protocolo para

a criaqdo de um Centro Novas oportunidades clesignarJo CNo do Cento de Educagdo e
De'senvolvimento Antdnio Aurilio da Costa Ferreira, destinado a cidaddos surdo-cegos,

surdos ou cegos/com baixa visio. Entretanto, sdo assinados outros protocolos entre o
CNO da Casa Pia e o Ministdrio da Eclucagf,o, o lnstituto Nacional para a Reabilitaqio,
o Instituto de Emprego e Forrnagdo Protissional e a Associaglo dos Cegos e Ambliopes
de Portugal - ACAPO (Morais, Z0O8:22\.

Alves & Alves (2008) utilizam a expressdo "CNo Inclnsivos" para clescrever os

centros especializados em atender ptiblicos especificos, portadores de clefici6ncias e
incapacidades e para quem o processo RVCC e outras respostas devem estar acessfveis,
em igualdade de circunst0ncias "...e gorontorn u ecluitlatle cle.ftmcionctmento pctra totlas
us pessods." (1d., ibid., p.z9). A partir de 2006, sio criatlos quatro CNo Incrusivos,
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cspcciilliZiul.s rt.1 intcrvcnqittl coln pessoas ptlrtadoras dc tlct'iciCncias o tlificultladcs

cspccf t'icas.rr 
I

Ilm Dezembrn tle 2u)7, atraves tlo Despacho n." 29176, de 2l de Dezembro. csta

i,qtutltltttle tle ttprtrltttidttdes a todo o ptiblico ttdulto, independentemente de ser detentor

de tlefici0ncia ou incapacidade 6 regulamentada, uma vez que se " regulu o ucesxt de

l)es,\o(t.t utm tle.ficiAncicts tttt incttpttcidtttle tw processl de recrtnhec'imento' t'ulitlctQdo e

(.erti./ic(tQ'(irt tle cttntpeftncius (RVCC) udqrtiridas por t'iu.fortnul' ntio Jttrmal e in'frtrmul

e (t otfirgs gtertas de edttctrqdo e.formtrytio de tttlttlttts suporttulus pelos ReJbrenciuis tle

C.,rttpet)nt'ius-Cltttve em vigor, c:orulttcentes, etn umbos 12't c'('|'tp't' u umu habilitaqdo

estttlur."

O desenvolvimento do processo cle RVCC e tlas ot-ertas de educaqio e tormaqio

de atlultos para os priblicos com cleficiencias ou incupacidade. suportam-se, igualmente'

no Ret'erencial de Compet0ncias-Chave para a E<lucaqio e Formaqlo de Adultos' sendo

operacionalizado por via da construqio de um Instrumento de ReJer\nciu"vuliclctdo pelo

ttrl4ttnismo pfiblictt competente pora o desenvolvimento e g3sfio tlu retle de Centros

Noyrr.s Oportunidades e u coordenugdo dus oJ'ertas ele eductrqdo e Jormaqdo tle utlultos"

(art. 8." e 9." clo Despacho n." 29176,de 2l cle Dezembro), sendo tambdm institufda uma

Comissao de AcomPanhamento'

No seguimento do trabalho que jti se vinha realizando em alguns Centros' em

2009, a Agencia Nacional para a Qualificaglo (ANQ' I.P.), publica o documento

intitulado "Gttia Metoclol|g,ictt para o Acesso dus Pessous cotn DeficiAncias e

lrtcctpcrcitlatles uo processo de Reconhecimento, Vulielagdo e CertiJicaqdo de

Compeftncia.t - Ntvel B(tsico", garantindo-Se uma resposta que promove a igualdade de

oportunidades no acesso aos Centros Novas Oportunidades, especificamente' ao

processo ile RVCC, que ai se concretiza e que, em 1997, na Cont'erencia lnternacional

de Educaqdo de Adultos, em Hamburgo, Se traduziu na necessidade de se criarem

,.oporttmidcrcles de Educctgdo porct Toclos, inclttinclo os ttfastudos e os excluidos, i u

preocup(lgdo mais urgente." (DeclaraElo de Hamburgo, 199'7).

tt! (..entrut tle Retbilitu*.tio Irrotissionttl de cuict (rletici0ncias rntisculo-esquetdticas); Cttlisio i\ntinio

.\urilio ,ln C,,rta Frffi L,i.rbou t,Jeflci€ncias sensoriais); CNo tlu Arrdbidu

ttletlci0ncias int"lrrtuu - 'IPPC
( paralisia cerebral e multidetici6ncia)'
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3.6.6. O Sistema rle inlirrmagio e gestiio da ot'crta ctlucltiva e lirrmativa -
STGO

Uma outra inovaqio, cm mat6ria de gestiio c organizaqiio de totla a ot'erta tbrmativa

cxistente' para os adultos e para os jovens, tbi a disponibilizaqio cle uma platafbrma

clectr6nica r.'rnica que congregasse, em si, as respostas tbrmativas ceftificadoras,

denominada SICO (Sistema de lntbrmaqi-ro e Gestio da Ot'erta educativa e fbrmativa).

A partir dela. passa a ser possfvel organizar toda a of'erta, assim como tlesenvolver

mecanismos de acompanhamento e rnonitorizaglo da ot'erta de operatlores da recle

pdblica e privada de cada regiio do pa(s. Esta platatbrma 6 gerida por um conselho

criado em Marqo de 2007 (Despacho n." 14 orgl20o7, de 3 cle Julho) com a missiio cle

gerir as condigdes do seu desenvolvimento.

No nfvel secunddrio de educagio, comegam a surgir outras respostas mais flex(veis

e adaptadas is condigdes de vida da maior parte tlos adultos. O ensino recorrente por

Unidades Capitaliziiveis e por M6clul<ls Capitalizriveis tentle a ser extinto de modo

acelerado e a ser substituido por Cursos EFA e por outras vias alternativas de conclusdo

e certificagdo, por parte de adultos com percursos tbrmativos incompletos, 4o nfvel

secunddrio de educaqlo e com planos de estuclo jd extintos. (Decreto-Lei n" 3571ZOO7,

de 29 de Outubro).

Al6m destas. destaque tamb6m para as Formag6es Modulares Certificadas previstas

no Decreto-Lei n." 36912007, de 3l de Dezembro, e cujo regime jurfdico 6 clefiniclo na

Portaria n! 23012O08, de 7 de Marqo, como jri ref'erimos anteriormente. As fbrmag6es

modulares constituem-se como " unidutles de .fbrmugtirs de crtrta duragdo" inseridas em

percursos de nfvel brisico e secundiirio. A organizagio curricular deste tipo de

formagdes, para cada unidade de tbrmagio, 6 feita de acorclo com os ref'erenciais de

formagdo do Catiilogo Nacional de Qualificag6es (art. 36." e 37." cla portaria n."

230/2008. de 7 de Marqo).
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3.6.7. I,lstrat6gias de rnobilizaglo

tlualiticagio

J.6.7.1. Celebraqlo de Protocolos

tla populagio e instituigiies parn :l

No iimbito t1a lniciativa Novas Oportunitlades (Eixo Adultos), sio assinados

virrios protocolos. entre os quais, aquele que e assinado entre o Ministdrio da Educaqio,

o Ministdrio do Trabalho e tla Solidarieclatle Social e o Ministdrio da Def'esa (no dia 30

rle Maio de 2006). com o objectivo de clisponibilizar uma oportunidade de qualificaqdo

tle nivel secuncldrio aos quadros das Forgas Armadas (quer atravfs de processo RVCC'

quer tla realizaqio de Cursos EFA).r2s

A l6 cle Dezembro desse mesmo ano,6 assinado um protocolo com os mesmos

tlns mas destinatlo is Forqas de Seguranqa (GNR e PSP)'r16

Tcndo em vista a mobilizaElo e motivaqdo das entidades empregadoras e seus

trabalhadores para o estbrqo e projecto cle qualificaqio. sio celebrados' entre 2005 e

2007, mais de 500 protocolos e acordos cle cooperaqdo que envolvem a ANQ, o IEFP e

outras enticlades, os quais naquele perfodo "ubrangem rut totul cercu tle 600 rnil

p"rr,nr."'21. Em 2009, o no de protocolos com as empresas aumentaram

signiticativamente, de acor<lo com tlados disponfveis no sitio das Novas Oportunidades'

3.6.7.2. Campanhas de Mobilizaqio Social

Entre 2007 e a actualidade, desenvolvem-se campanhas de mobilizaq5o social

para promover a qualificaglo, tanto de adultos, como de jovens. Em 2007. em

colabora<;do com a ANQ, sob o lema "Aprender Compensa" (Margo), desenvolve-se

uma campanha cujo objectivo foi "solientar u importdncia cla quuliJicoq'tio da

populttEdo rtctivct, divulgando us otbrtas formotivcts pura este ptiblico-alvo e u

p0ssibiliclade de certiJicar us uprenclizagens ejectuutlus em tliversos contextos tle

,, D8Itil0.

Mais recentemente, em Margo de 2009, inicia-se uma nova campanha

pubticit{ria no imbito cla tniciativa Novas Oportunidades - Eixo Adultos. difundida

,,, http:i/www.novusoportunidades.gov.pt/noticias.uspx, acedida em Maio de 2007.

'ro ldem.
rr7 ME & MTSS (2007). Iniciativa Novas Oportunidades Dois Anos em Bulanqo. Lisboa.

't* ***.,touasoportunida{cs.gov.pt/noticias.aspx, acedido em Maio de 2007.
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rltrilvds tla riidio. tclcvistio, itttprcnsa. transportcs ptiblicgs. lntcrnct c ,uttltxrrs, bcnr

cottlo tt distribuiqiro de cilrtazcs c lirlhetos pekrs C'cntros Novas Opgrtunidades c

populaqao crn geral.

3.6.7.3. Programa e-Oportunidades

No imbito do Programa Novas Oportunidatles e do Plano Tecnol6gico,lle sao

desenvolvidas iniciativas que promovam a intb-inclusho e o acesso i\s tecnologias tle
intbrmagdo e comunicaqio. Para os udultos que se inscrevam nos Centros Novas
oportunidades' siio criadas medidas no 0mbito clo e-Oportunidades apresentaclo a I I tle
Junho de 2007. Nunla primeira fhse, destina-se aos adultos encaminha6os para
processos de RVCC e, numa segunda f'ase. para aqueles que sio encaminhados para
outras of'ertas, nomeadamente Cursos EFA. De acordo com a piigina web das Novas
Oportunidades:

"O e-rtportunidudes vi.trt a promo;tio do (rcesso o tttmputtuktre,r pess1,ttis e ti buntla
lurga pura tululkt.s inscrito,r no imbito dtt Inicituit,u Nlvas Oporturidudes. A iniciutivu
Pltftt 4 generulir.agdo do ucesso tt crtrtrputatktres pe.s.xttti.r e t\ b4rukt lurga tem comottbiectivo tt financiumento tltts ttca'6es (lue promovum o (rcesso ti societhtde tle
informuqdo, gctrunlintlo a e:studuntes, pnlbssores e truhulhudores em.fitrmtryCut o ucess,d um comput(ulor e i Inlernet cm Ronda,.l.argu utm pref)s sigrtiliuttivumente recluzitkts
por Jbrma u mellnrar a ucessibilidade.,, t-tt)

A concretizaEf,o deste programa envolve a assinatura de protocolos, como por
exemplo, aquele que 6 assinado entre a Microsoft e o Governo portugues (os contetidos
a utilizar para a drea de competOncias TIC 6 o Curriculum cle Literacia Digital), bem
como outros assinados com empresas da iirea das tecnologias e operadores cle

comunicagdo. Com o objectivo de generalizar o acesso a computadores pessoais e I
lnternet em banda larga sio criaclas as iniciativas e-Escola (estudantes do secundiirio) e

e-Prof-essor.

't'o Plano Tecnol6gico tla Educaqro (mE). visa colocar Portugal entre os 5 pafses europeus maisavanqados em matdria de rnoclernizagio tecnokigica das escolas ate)oto em .,11111nin-crlu pq, em Abrilde 2009.

''"' rvww.novrsoportunidades.gov.pt; www.eescola.pt, acediclo em Abril tle 2009.
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3.7. tlstudos sobre os l'rocessrls tle IIVCC em l'orttlgal e no '\lcnte.irr

J.7.1. [istudos do Centro Intertlisciplinar cle Estudos Econrimicos (CIDEC)

Em Portugal, toram jii produzitlos cstudos sobre os itrtpuctos c rcsultados do

processo tle Rcconhecimento, Validaqio e Certificaqdo de Compet0ncias cm Portugal'

o Centro Intenlisciplinar rJe Estudos EconrSmicos (CIDEC) realizou, em 2003/2004' um

estudo sobre os processos tle RVCC analisanclo os percursos sOcioprofissionais dos

adultos certificatlos at6 Dezembro de ?t)02. Em 2007, volta a publicar novo estudo

atrav6s de uma investigaEio empirica baseada na aplicaqio {e um questionirrio aos

tdultos certificados ern 2003. Este estuclo constituiu-se como uma continuagdo do

anterior.

As principais c6nclus6es clo 1." estuclo (CIDEC, 2004) apontam para os ct-eitos

positiv,s tlo processo de RVCC ao nivel ,Jas "dintensiies pessodis tltt utlulto"' tla

"tlimensdo tlo emprego e dcts crtndiEdes de trubcrlho" (reforqodaempregabilidade") e a

"rttotivttgdo pdra o prrtsseguimento tle esttukts"'

o segundo estudo (CIDEC, 2OO7) aponta para o " reJorgo cla auto-estima e da

,rrra [adulto l ttuto-vuloriZacdo" e o contributo que pode dar na "construEfio de um

prrlecto proJissionttl e de vidu" novo. Para os empregados, a razio de participaElo do

adulto 6 o "desejo de reulizctEiio profissionctl e u progressdtt ttct c'urreirtl" e nos

desempregatlos a expectativa "de reJbrqo du empregubilidade"' Ref'ere-se tambdm'

neste Segundo estudo, que o processo contribui para a "ttproximuEtio do udulto uo

mercctdo de trebalho", "decriscimo de 5,1 pontos percentuais clct taxa de tlesemprego

tlos tttlttltos certitic(ulo.r", assim como contribuiu para aumentaros niveis de motivaqlo

para procurar emprego (caso tlos clesempregados) e de satisfagdo dos adultos

empregaclos ap6s a certificaqio. Apesar destes aspectos. hd uma reduzida proporqdo de

adultos que prosseguiram estuclos (aproximadamente l\Vo), embora manif'estem

vontade em faze-lo, numa atitucle de valorizagao e realizaqlo de actividades que

proporcionem aprendizagens tbrmais ao longo da vida'

O alargamento <1o sistema cle RVCC a novos espaqos' especificamente' " (t

irtstittrcionuliz.ttEdo do sistemo de RVCC no sistemu eductttivo" 6 apontado como uma

oportunidacle tle cliversificar e flexibilizar as priiticas, garantindo-se " respostas

utletltrutlas tt tliJerentes pilblicos", no entanto, alerta-se para o "riscr't tta prtssivel perdct

tle tltutlidctde pedagdgicu dessas prdticcts", se esse processo ndo for implementado com
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lllgulna iltcllqiio llll l)rcservil\:iio o curnprinrcnto dos llrincfpios (prc scrnpre cstivcrurn

subjuccntes a cstes proccssos (ClDEC, l(X)7:-5I-.52).

3.7.2.0 estudo sobre o RVCC no r\lentqio - os contrihutos tla ESDIME e

da Fundaqio Alente.io

No Alentejo' a ESDIME (Ag€ncia para o Desenvolvimento Local no Alentejo
Sudoeste' de Ferreira do Alentejo;t'll, entitlade clue integra a presente investigagig,

desenvolveu um estudo stlbre o impacto tlo processo nos adultos certificados no
processo de RVCC da Casa do S@ber +. tlestle 2001 a 2004 (ESDIME, 2007:55). A
pertin0ncia deste estudo resulta do facto de ter sido entidacle pioneira de Cursos EFA e
de Centro RVCC. Os objectivos especfficos deste estudo consistiram em identiticar o
perfil dos adultos' avaliar o impacto clo processo, itlentitlcar as necessidades cle

tbrmaq[o protissional dos indivitluos ap<is a certificagio e conhecer a viabili<lade tlos

processos RVCC. Foram inquiridos 344 individuos, num total de 815 aclultos

certificados. Entre os resultados deste estudo, apontamos os seguintes:

(i) A semelhanqa de estuclos anteriores, no domfnio da vida pessoaUsocial

77.17o dos adultos inquiridos afirmam que ,,u passcrgem pelo RVCC

inJluenciou muito rt melhorar tt minhu uuto-estimu/tlar mais vttlor a mim
tnesmo",72,97o refere que o processo contribuiu para "etumentor us minhtts

cornpet4ncict.s pessoctis" e 63.3o/o ,,.rer cupctz tle uprentler coistts ttovas,,
(ESDIME, 2007:85-86).

(ii) No dominio profissional, apesar de alguns impactos positivos referidos por
477o das respostas, cerca de 507o dos adultos "tnanilestam u ctu.s,ncia de

impuctos do RVCC no suu posigtio proJi.rsioncrl e/ou percleram o emprego no
perlotlo em re.l'erdnciu" (op. cit.:90).

(iii) No domfnio acad6mico, mais propriamente, na questao <lo prosseguimento

de estudo, confirmam-se os valores tamb6m apontaclos pelo CIDEC, em que

lO.4Vo dos adultos certiticados (corresponcle a 35 aclultos) inquiriclos

prosseguiram estudos e os restantes "declarorn que pretendem vir ct.fitz1-lo

rt tutt .fht uro p rriximo.. . " (l d. I b id.. pp.7 3 -7 4).

rrr Enticlade-piloto a testar a metodologia de curso e Eclucagio e Formagio de Adultos em 2000 e uma
das primeiras 6 entidades a irnplementar um Centro cle Reconhecimento, Validaqdo e Certificaqdo cle
Compet€ncias, em 1001.
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r\ scguir il ESDIME, a ['untlaqio .\lente.io tbi a cntitlade ir cottstituir-sc colno

ccntro de llvcc, crn l00l . Em Maio cle 2(n9, apresentou-llos os rcsultados do irrlpacto

do Ccptro de RVCC que protnove destle l(X)1, na qualificaqltl da ptlpulaqio udulta do

r\lentejo, suportado em dois estudos representativos. Esses cstudos incidem sobre I

caracterizaqio dg perfil dos adultos certificados e o impacte no perfodo pris-certificaqio,

Llm estudo com objectivos similares iquele que aqui apresentamos' Os dados

apresentados situam-se no perfotlo de 2002 a 2006' Quanto aos adultos' toram

inquiritlos adultos certificados no ano tle 2005 (total tle 251 adultos), a maioria

rnulheres (56,60/o).

Os resultaclos dos estudos, anteriormente ret'eridos, indicam que o processo de

RVCC protluz impactos mais visfveis a n(vel pessoal, ao n(vel do auto-conhecimento e

da auto-estima. O mesmo nio acontece no campo profissional. Neste domfnio, a

certificaqio permitiu aos adultos inquiriclos "o reconhecimento utnsciente du.sua ("')

tttilidtule prolissionul" (Rico & Lib6rio,2009:164) e evidenciou que os resultados' em

termos tle empregabilitlade e progressdo nas carreiras, ficaram aqu6m do que seria

cxpectiivel. A rnaioria continuou com o mesmo emprego ('10,27o), apenas ll,7o/o

progrediu na carreira e9,6Vo conseguiu muclar cle emprego (Rico & Lib6rio, 2009:164)'

Essa valorizaEdo pessoal acentua-se sobretudo no caso das mulheres (estudo da

Fundaqio Alentejo), que se apresentam mais satisf'eitas com a realizaqdo pessoal que o

processo thes trouxe'

J.g. Sintese da evolugSo ocorrida no imbito do Sistema Nacional de RVCC

Como tivemos oportunidade cle veriticar, 6 possfvel identiticar dois ciclos desde

a g6nese do RVCC em Portugal at6 i actualidade'

O primeiro situa-se entre 2000-2005, quando os Centros eram designados de

Centros tle Reconhecimento, Valiclaqdo e Certificaqdo de Compet0ncias e a rede era'

essencialmente. uma recle privada. Neste primeiro momento, a noqdo de

cncaminhamento ain<la ndo estava tortalecida, quer pela ausencia de ot-ertas tbrmativas,

quer cle orientaq6es muito claras. como aquelas que h{ neste momento' O segundo ciclo

situa-se aptis 2005 e clecorre das muclanEas no imbito da Iniciativa Novas
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Oporfunidades. Assiste-se, nesta segunda fase, a uma viragem significativa dos

objectivos, metas e organizagio das ofertas formativas para adultos.

Neste ponto, d nossa intengio apresentar, atravds do Quadro 29, as mudangas

que ocorreram nas tarefas, actividades e fungdes dos Centros. A alteragio de conceitos

significou uma mudanga significativa nas pr6ticas e nas metodologias das equipas. A

consolidagio dessas priiticas tem sido acompanhada pela publicagio de orientag6es

diversas, disponiveis na p6gina web da ANQ, I.P.

'" Sistema de Informagio e Gestdo da Oferta Educativa e Fonnativa, 2006.

Quadro 29. Sfntese da evolugio ocorrida no Ambito dos processos de Reconhecimento, Validaqio e

Certificac6o de Com ncras
2000-2005 A partir de 2005

Entidades promotoras Centros de Reconhecimento, Validagdo e

Certifi cac6o de Comoet6ncias (CRVCC)
Centros Novas Oportunidades (CNO)

Documento orientador
(Principios
orient*dnres/etencs/

Carta de Qualidade dos CRVCC Cctrta de Qualidade dos CNO
( in di cadores de qua I idade)

Referenciais de
CompetGncias-Chave

Referencial de Compet6ncias-Chave para a

Educaqio e Formaqdo de Adultos de Nivel
Bisico (4 6reas de compet0ncias-chave)

Referencial de Compel0ncias-Chave para
a Educaqdo e Forntaqdo de Adultos de
Nivel Seamddrio (j areos de
comnetAncias-chave)

Acgdes de Formag5o de
Curta Duragilo dirigidas
aos adultos

Acqdes S@bER+ (a partir dos l8 anos)

Acgdes de Curta Duragdo (ACD) dirigidas a

adultos em processo e resultantes das

necessidades diagnosticadas

Fo rmaqd es Mod u I a res Cerr i.fi cudas

Equipa

Profissional de RVCC Prolissional de RVC
Equipa permanente e nao permanente Novo elemenlo na equipa: ticnico de

d iasnds t ico e en cdm i n ha men lo

Encaminhamento para
ofertas formativas

Ensino Recorrente (a partir dos I 5 anos ou I 8

anos de idade, para o ensino b6sico ou ensino
secunddrio, respectivamente)

Ofertas .forma tivas d ivers ificadas,

flexiveis Cursos EFA (o partir de
processos de RVCC flexiveis/ percursos
mais curtos tioificodos)

Componentes do RVCC RVCC Escolar . RVCC Escolor
. RVCC-PRO
.RVCC Escolor + RVCC-PRO
(O RVCC-PRO foi alargado a outras
entidodes. alim do IEFP. I.P.)

Desenvolvimento do
Processo de RVCC

Dossier Pessoal Portefolio Refl exivo de Aprend izagenr
lPRA)

Registo das compet0ncias
validadas

Carteira Pessoal de Compet6ncias-Chave Caderneto Individual de Compet0ncias

Formagio complementar Formagdo complementar : 25 horas/adulto Forntagiio complementar : 50
horas/odulto

Avaliagiio Inexist6ncia do sistema de cr6ditos Introduqdo do sistema de criditos no
RVCC de Nivel Secttndario

Validagfro Jtiri de Validaqdo (com a presenga do
avaliador externo)

Jtiri de Certificagdo (realizado tdnlo no
certificaqdo parcial, como no validaqdo
total)

Sistema de registo das
ofertas e dos registos dos
adultos em processo de
RVCC/monitorizagio das
ofertas

Inexistdncia de uma plataforma,/base de dados Criaqdo do SIGO'" - Plataforma
integradora da oferta educativa e

.formo t ivo profi s s i ona lmen le q ua I i/ican te
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Observemos, finalmente, dois percursos de um adulto: um no Centro de

RVCC e um outro no Centro Novas Oporhrnidades, sendo possivel verificar, pelas

figuras, as alteragdes que, entretanto, ocorreram com a "passagem" dos Centros RVCC

a Centros Novas Oportunidades, conforme referimos anteriormente.

Figura 17. Um percurso possivel num Centro de RVCC

Agora, observemos o novo percurso:

Mo 2(M6.,

lnscrigeo - Diagn6stlco e
"'' encaminhamento

Percursos de educageo
ou formaclo - Certlflcageo, ..I}

Reconhecimento e
valldagao de.

comPet6aclasa ...-' cortlttcagSo

tormaglo
complementat

Y
Encamlnhamento

i
Ac96es de edu_cagao ou ..., Certlflcageo

rormacao

u

...a

Fonte: ANO. 2007

Figura 18. Um percurso possivel num Centro Novas Oportunidades

E fra z0ln e 2(n5...

r+

Fonte: Olefa (Odivelas), 2007
sryLdlcl1!,teiq-p!

Validageo e
CertificacSo de
Compdenciaas

-

Provedoria
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,\travds tla ltniilisc tlas l'igurus unterirlres, vcrificanlos quc houve lnudangas

signit'icativils que originaritm o lparecimento de novos actores na cquipa tdcnica-

pcdagogica, cotno o 'l'dcnico tle Diagntistico e Encarninhamcnto respolrsiivel pelo

Dittgndstico e llncaminhamento dos adultos. A nogio de encaminhamento apresenta-se

em dois momentos significativos: no inicio, apris a inscriqio, ao nivel da resposta que

pode consistir na frcquOncia do processo de RVCC ou de uma of'erta fbrmativa e como

consequ€ncia de uma certiticagiro parcial. As ot'ertas tbrmativas est1o, assim,

valtlrizadas. sob o ponto de vista dos principios e tunqdes dos Centros, como respostas

possfveis e igualmente vflidas para a obtenEio da qualificaqio por parte da populagio

tdulta.
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CAPITULO 4:

o DESENHO DA INVESTTGAC,{O
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Capitulo { - O DESENH0 DA INVESTIGAQAO

",1 lxtpulaqdo I tun kxk\ run tmiyer.uL un
ttm junto delinido le elementos tlt,e poli,\uern

r I c te rm i nadu:s t'u ro<1 e risl it tts. "

Ohiglione & Ntatalon ( l9tl5, citados por Sousa, 2ffiS:fil)

Neste capitulo, iremos descrever e justificar as opQdes metodol6gicas no estudo: os

nlitodos de recolha de dados e os procedimentos adoptatlos nas tases de construgio e

validaqio dos mesmos, o contexto de intervenqio do estuclo, os instrumentos utilizados

e os mdtodos de tratamento dos dados recolhidos.

Que tipo de metodologia escolher? Esta foi talvez a questao principal quando se

comeqou a delinear a componente prdtica do estudo. Tivemos de equacionar vdrios

aspectos da investigaEio, entre os quais: o objecto de estudo, a questdo cle parti{a, os

objectivos operacionais, a populagio em estudo, o contexto geogriifico e institucional,

os instrumentos de recolha de intbrmaqlo, as flases da recolha, as t6cnicas cle an6lise

dessa mesma informaqlo e, aspecto importante, as clisponibilidades financeiras e

cronok5gicas. Tamb6m demos atenglo Is diversas refer6ncias te6ricas de base a estes

procedimentos - nem sempre consensuais - assim como fomos procurando resolver os

constrangimentos metodol6gicos, cronol6gicos e profissionais com que nos <lepariimos,

na realizaqio do estudo.

4.1. A complementaridade da abordagem

Durante muitos s6culos, na educagio existiu vma "concepgtio perenista do

t'onhecimento concebendo-o como venladeiro, perene e imuttivel", como nos ret'ere

Sousa (2005:27). E no infcio do s6culo XX que esta visdo, objectiva e redutora, do

conhecimento comeEa a evoluir "como algo dindmico, em perunanente mt$ctgito

et'rtlutivti' (Sousa. 2005:28). Viirias sio, entdo, as ciCncias que se interessam pelo

campo da investigaEio em EducaEdo.

lnvestigar, seja em que drea fbr, implica a tomada de clecis6es. no que is
abordagens rnetodol6gicas diz respeito (Neuman, 1997). Durante muitos anos. assistiu-
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-sc ir discussiig ilccrcil da lutureza de rnetodologia a utilizar numa investigaqiio

" ptrntdignt(t (lu(uttitutivo v:; puratlig,nru quulitutit'rt" (Sousa, 2(X)5:3 l).

Na invcstigaqio quantitativa cujas "origens" e proccdimentos esti--to associadas a

irutores como Galileu e C6mte (Sousa, 1005:31). "tt investil4utlor que privilegicr

ttbonlttgens tlututtittttivus tenttt ser oh.iectiv(), co,lsitlenmckt o muntkt .loru de si e

indepeniletttenrcnte dus sutts urtvic1iies pesxtrtis, vulores e crenqds idiossincrdticus,

tcntttndo trutnter tun(t relttqdo p0,sitit'u cotn os purticiptttttes nos seu"; estudos e

ttcrediturulo 1;e,npre qLte, dpesttr dus .llututtEde.s intlividuuis, e.ristirdo leis gerois que

e.rplicttm o cornportomentl lrumttno" (Borg & Call, 1989:23, citados por Nico, 8.,

2000:296-297). O paratligma quantitirtivo privilegia "a lbrmulug'iio &t prttblemu e dus

hip6teses, (...) [relevandol a imytfiAnciu que i conf'eritlu d runttstru, cttiu dimensdtt e

representutiviclade deverd pemtitir o geneniliz.ttgtitt tlos resultutlos ohtidtts tt toclo ct

populagdo. " (Sousa, 2005:31).

O paradigma qualitativo, como ret'ere Sousa (2005:31), teve a sua origem no

,,idettlismo de Kttnt". A investigaqlo qualitativa assenta na andlise indutiva dos dados,

com a qual, partindo da verificae^io cle casos particulares, se retiram conclus6es gerais.

Neste tipo de rnetotlologia, por vezes denominada etnogruJia, os "tltttlos recolhidos sdo

tlesigttculos por cltutlitutivos" (Bogdan & Biklen, 1994:16). Nlo existe apenas uma

realidacle ou vis[o cle um dado fen6meno, mas pode assumir-se que existem, quase

sempre, tliferentes interpretaq6es, resultantes de dit-erentes representaQries. As pesquisas

que centram as suas metodologias neste paradigma "procltrcttn compreeruler os

mecanismos, oL, como funcionam certos comportamentos, tttitucles e JiuryAes " (Bogdan

& Biklen, 1994:16), numa metodologia que entatiza o estudo das percepg6es pessoais

(Sousa, 2005:31).

A import5ncia da complementaridade 6 referida por alguns autores, como

Keeves & Risr (1977, cit. por De Landshere, 1996:65) e Evertson & Green (1986' cit.

por Lessad et ul, 1994:33), segundo os quais os estudos qualitativos e quantitativos se

devem complementar nos projectos de investigaglo em educaqio. Campbell (1963, cit.

por De Lan6shere. 1996:46) aflrma mesmo que, ainda que ndo o ultrapasse, o saber

quanritarivo 6 dependente do saber qualitativo. Neto (1995:435, citado por Nico, 8.,

1000:296) ref'ere que tamb6m as ci6ncias da educagio parecem viver aquilo que apelida

,Je "prolitertry[io de purctdigmos". No entanto, parece-nos que mal algum decorrerd da

complementaridade da abordagem cientifica em Educagdo. Muito pelo contriirio' a
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llrticulaqiio tlc dois catninhos complementares de crlnhccer a rncsma realidade poderii
rcsultar cm tibvias vontagens.

Tcndo cm conta que tt.s decisdcs sobre as abordagens metodol6gicas devem
iNsentar no princfpio cle que as mesmas devem respon<ler iis necessidades e objectivos
tla investigagiio, cntendemos, desde o principio, privilegiar, no nosso estudo, a
ctlmplementaridade das ubordagens quantitativas e qualitativas. Assim sentlo, a
coexistdncia dos dois paradigmas metodol6gicos, pareceu-nos, tambdm impor-se na
irrvestigaqio a que nos propusemos, contbrme expricaremos tre seguida.

"1.2. A pesquisa e respectivo desenho operacional

o rlb.iecto de estudo da presente pesquisa circunscreve-se d clescriE6o do processo
de RVCC na regido Alentejo e aos impactos das certificagdes que nele ocorreram, no
perfodo 2001-2005.

As razdes que determinaram o nosso interesse por esta temiitica relacionaram-se
com motivos de ordem pessoal, nas climens6es profissional (uma vez que exercemos
tung6es nesta tirea. no crnbito da Direcqio Regional de Educagio clo Alentejo), cfvica e
social (uma vez que somos responstivel institucional de uma Escola Comunitiiria) e de
investigaqio cientfflca (uma vez que pertencemos a um grupo de pesquisa do centro de
lnvestigaEio em Educagdo e Psicologia cla Universidade de Evora, no qual nos temos
dedicado a projectos que se t6m concretizado na {rea da Educagdo e Territ6rio).

Por outro lado, sendo um processo recente, em Portugal, consicler6mos ser uma
temiitica pertinente e actual na medida em que, como noutros paises, sendo um
dispositivo fbrmal de reconhecimento e validagio dos adquiridos que se encontra numa
fase inicial de implementaEio, os estudos na rirea poderio, eventualmente, concorrer
para uma rnelhor compreensdo da realidade presente e uma mais adequada preparagro
do futuro.

No sentido de operacionalizarmos esta investigaEio, assumimos a seguinte questro
de partida:

Corno tlecorreu o processo de Reconhecimento, vctliclaqiio e Certificagtio cle

Crnnpetancicts, rto Alente.io, no periodo 200r-2005, e de clue forma i clue ct

certilicuEfro .fonnal de compet1ncicts ocorricla determinou .s projectos tle ,ida,

24t



l)ess()uis e lr().lissio,it(tis, (los (ulltlt().t (lue (on(:ltirun, L'ot't '\trce'\s0' () fe'\peL'tt\'0

prtrcesxt?

Ern seguitla, optiirnos por de finir unl desenho mctodol6gico que nos permitisse:

(i) irnalisar c interpretar it tbrma como o processo de Rvcc toi

implementado, no Alentejo' no perfodo 200l-2005:

(ii) avaliar os impactos que do tnesmo resultaram, nos indivfduos que o

concretizarilln'

Assim scndo, gptrimos por tlefinir dtlis eixos de trabalho, de acordo com o que se

l.tpresenta:

Eixo A o processo de Reconhecimento. Validaqlo e certiticagdo de

Cornpetencias(RVCC),rroAlentejo.noperiodo200l-2005;

IlixoB_0simpactosdoprocessoRVCCnosaclultoscertificadosnoano2003.

para carla um destes eixos de investigaglo, tlefinimos um procedimento de

investigaglo, que se ilpresenta. em seguida' no Quadro 30:

.10 - Procedimento da ao

IIIXO A lltxo B ()hscrva(oes

Populaqio
Considerada

G *i-* g,;e, promotorils do

processo RVCC, no Alcntcjo,
no periodo 20Ol -2005

lndividuos udultos

ccrtit.icados nos Ccntros
RVCC, no Alentejo, rxr

pcriodo 20Ol-2m5 (2969

inrlividuos)
tndivitluos adultos

ccrtiticadrls ntls Centros

RVCC, no Alentejo. no ano

2003 (751 individuos)

(l)Sousat1005:70);
(l) Hill & Hill (1005:49);

Burgess (20O1:59)
.\mostra n6o

casual.
assumida(1)

ou de
conveni6ncia

(2)

Iustituiqdes (]m actlvl(lxue e

corn atlultos certiticados, ntl

uno 1003 ('l Ccntnrs RVC:C)

Fontes de

Informagdo

- tl"ttet de dados dos Ccntros

cte RVCC crn actividade no

pcriodo l(Dl -1fi)51

- Responsiiveis dos Centros
de RVCC com adultos

certiticados cm 2003;
- Prolissionuis tle RVCC dos

Ccntros de RVCC com

adultos ccrtincados orn 2003

-l nqucnt()s tgspulluruur
pelos adultos certiiicados
nos Ccntms RVCC' no

Alcntejo, no ano lfi)3 (206

individuos)
- Responsiiveis dtls Ccntros

de RVCC com adultos

ccrtiticados crn 2003;

- Prolissionais de RVCC dos

Centros tle RVCC com

atlultos certilicados cm 2(X)3

lnstrumcnto
escolhido Para

a recolha de

intbrmaq6o

Entrevista semi-cstruturada( -l ) inquerito por questionririo('l) F,le-co..lo corn Ghiglione &
lVlatalon ( 1992:64)i Bogdan &
Iliklen ( 1994: l6);
(-l) de ilcordo com Sousa

r l0O5: I 5l); Verdasca ( 1002:

.r78-.rri2 )

- A'trilite cstatistica

descritiva e int'erencial, cont

r'ccurso ao SPSS 15.0 Para

Windows:
- ,\nilise tle conteddo t 5 )

l5T".urao som uardin

t1977:91)'l6cnica de
an{lise da

informatlf,o
recolhida

- Andlise cstatistlca (tescrltlvil

c int'erencial
- Aniilise de contetido (5 )

),1')
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l)assarctnos a tlescrever, tle tilrma mais ponncnorizacla. () tlcsenho tla

investigaqiro no interior de cada um dos ci.ros considerados:

{.J. EIXO r\ - o processo de Rvcc, no Arente.io, no perfido 2001-2005

{.J.1. Ob.jectivos operacionais da investigaqio (Ilixo A)

Relativamente ao Eixo A, det'inimos os seguintes objectivos operacionais:

l. Descrever a tirrma como tbi imprementado o processo RVCC,

r\lentejo, no perfodo 2001-2005;

Caracterizar o pertil de actuaEio tre cada uma das instituig6es a

sistema RVCC, no Alentejo, no periodo 2fi)l-2005;

Equacionar ceniirios prospectivos cle desenvolvimento <lo sistema

Alentejo.

2.

a
-)-

na regiio

operar no

RVCC no

4.3.2.Instituigdes em Estudo (Eixo A)

A rede de Centros RVCC, no Alentejo, inicia-se em 2000, quanclo, a trtulo
experimental, a ESDIME (Ag€ncia para o Desenvolvimento Local tlo Alentejo e

Sudoeste, Lda., com sede em Messejana) integra um conjunto de 6 Centros, a nfvel
nacional (cf. Capftulo 5). A clata, era uma rede essencialmente privada, existinclo apenas

um Centro da Rede Pfiblica criado em 2001 (Minist6rio do Trabalho e cla

Solidariedade).

As instituiE6es consideradas, na presente investigagio, tbram os seis Centros 6e

Reconhecimento. Validaqio e Certificaqio de Compet€ncias localizados no Alentejo.
em actividade. no perfodo 2001-2005. As razdes por esta opg6o, foram as seguintes:

o tacto de se constitufrem como os centros tle RVCC pioneiros na

regiio Alentejo, no periodo 2001-2005;

os seis Centros possuirem jd uma experi6ncia significativa nesse

domfnio, sobretudo os 3 primeiros (ESDIME. Funclagio Alentejo e

Centro de Formagdo Protlssional de portalegre);

( i)

(ii)
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(iii) O l'ilcto de quatro dos scis ccntros terem ccrti[icado ltdulttls, no ilno

l(X)3. o que nos pcnnitiria estutlar its trirject(rrias de vida e rls

irnpactos nas virrias dimensdes vitais, aprSs a ccrlificaq[o;

(iv) Veriflicar-se rlisponibilidacle institucional e proxirnidade geogriifica

dos ccntros, o que facilitaria o desenvolvimento do estudo, nas suas

diversas tases;

(v) Estar lssegurada a diversidade institucional (sectores priblico e

privatlo), o que se potleria tratluzir cm dit'erentes representaqries da

realitlade cm estudo e em diversidade de pr:iticas'

()s centros consitlerados slo os seguintes:l:13

- ITSDIME (Ag6ncia para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste),

com sede em Messejana;

- Fundaqio Alentejo, com setle em Evora;

- Centro de Formaq6o Protissional do IEFP, localizado em Portalegre;

- i\ssociaqio de Desenvolvimento do Litoral Alentejano (ADL), com sede

cm Santiago do Cac6m;

- Rota do Guadiana (Associaglo tle Desenvolvimento lntegrado), com sede

crn Serpa;

- Terras Dentro (Associaqdo para o Desenvolvimento lntegrado das Micro-

Regioes Rurais), com sede em Alctigovas (viana do Alentejo).

Destes seis Centros, apenas um tbi extinto: a ADL, em 2005' Todos os outros

mant€m a activiclade, actualmente, enquanto Centros Novas Oportunidades (cf' Capftulo

.5. no qual clescreveremos os Centros de RVCC)'

para et-eitos de recolha de informaqio, atendendo aos objectivos do estudo'

consitlerdmos apenas os Centros cle RVCC em funcionamento e com adultos

certiticados. no ilno 2003: ESDIME, Fun<laqlo Alentejo, Centro de Formaglo

profissional clo IEFP e Associagdo cle Desenvolvimento do Litoral Alentejano.

'-t-t No ano 2il)5. tili irintla criatlo 9 Centro da Escola Superior de Educag'io de Ptlrtalegre. Nesse ano, nao

ccrtiflcou adultos.
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{.J.3. l'ontes de [ntbrmaqio (Eixo r\)

Inici[lmente, cquacionou-se a possibilitlatle tle entrevistar os rcsponsiivcis e tticnicos

dos seis Centros de RVCC indicados anteriormente. No entanto, rnais tarde, tlecidimos
ilpenas entrevistar os responsdveis dos quatro centros que, cm 1003, cstavam em
luncionamento e com adultos jii certiticados (centros RVCC cla ESDIME, Fundagio
r\lentejo, Centro de Formagio Profissional e ADL). Esta clecislo tlecorreu de uma outra:
a de aplicar o inqudrito por questioniirio aos adultos certificados no ano 2003.

A equipa de cada Centro, em 2001, era constitufda por elementos permanentes e nio
permanentes' de ndmero vari{vel, "tle trcortkt utm o re.tpectivo pltmo estrotillico de
inten'enqdtt, tttimertt tle utilir.utktres e Jinunciumento di.sponfuel em ctula 4no.,,(ponto
4, art. 11.", da Portaria n." 1082-.4/2001, de 5 de Setembro).

O n<lsso estudo incidiu nos elementos cla equipa permanente, nomeaclamente o
director ou o coordenador e os profissionais de RVCC. Desta equipa tazia, ainda, parte

o pessoal de apoio ir gestio tjnanceira e administrativa. A razf,o que t'undamenta esta

noss'ia decisdo relaciona-se com o facto de pretendermos obter testemunhos que tivessem
mantido uma ligaEio mais pr6xima, quer i realiclade clo Centro, quer aos adultos que

acompanharam. Exceptuava-se, portanto, o caso do pessoal de apoio i gestio financeira
e administrativa, pelo que o mesmo ndo participou no estudo.

A equipa ndo permanente era constitufda por fbrmadores nas diferentes tireas de

competOncias-chave e pelos avaliadores externos.

.t.3.4. A recolha de Informagio (Eixo A)

Numa primeira fase, privilegiou-se uma metodologia de cariz quantitativa, como j6
ret'erimos. tendo como objectivo elaborar "a.fotogrctia" da realidade decorrente do
processo de RVCC' nos 6 Centros em actividade no per(odo jri referi<to. Assim senclo.

realiztimos um levantamento estatfstico nos pr6prios Centros de RVCC, a partir das

fichas de inscrigio dos adultos. A inscrigSo clos adultos era, i data, realizacla atravds do
preenchimento de uma ficha (Modelo n." 1709, exclusivo da INCM. s.A.). com base

nessas fichas individuais, fbi feita uma recolha de infbrmagdo sobre os clados pessoais

dos adultos. a situaEio profissional actual. as experiencias mais significativas e os

percursos de educaEio e fbrmagdo, atd entio realizados (Anexo 4).
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Numa se gttnda fase. privilegiirnros ulna abortlagern de cariz qualitativa'

rccgrrendo i cptrcvista settli-cstruturacla - de ac6rdo cgm Sgusa (2005:155-l-56)'

(ihiglir.rne & Maralon (1992: tt3-tt4) e Maccoby & Maccoby (t954) - ou "ttdo

tliret'tit'u"(Meltzer&Petras'1970),comrecursoagrelhasdeentrevistapouco

cstruturatlas (Bggclan & Biklen, 1994:16), aos responsiiveis dos CRVCC e aos t6cnicos

cnvrllvidos no Processo RVCC.

{.4. tilxo B - Os Impactos clo processo de RVCC nos adultos certiticados, no

ano 2003

-1.4.1. Objectivos operacionais da investigaqio (Eixo B)

Relativamente ao Eixo B, clefinimos os seguintes objectivos operacionais:

l. Caracterizar o perfil dos aclultos certificaclos nos centros RVCC, no Alentejo' no

tno 2003:

2. tdentitlcar as formas de conhecimento do processo RVCC por parte dos adultos

certificarJos, no Alentejo, no ano 2003;

3. Conhecer as raz6es que conduziram I procurados Centros de RVCC' por parte

dos aclultos certificados, no Alentejo, no ano 2003;

4. Identificar as cliliculdades sentidas pelos aclultos e o papel dos apoios obtidos'

durante o Processo RVCC;

5. Conhecer eventuais alteraq6es suscitadas pelo processo de RVCC nos percursos

cle vitla pessoal, social, comunitdrio, protissional (traject6rias de vida

prolissional), acad6mico e tamiliar, no perfodo p5s-RVCC, por parte dos adultos

certificatlos, no Alentejo, no ano 2003'

1.4.2.Indivfduos em Estudo (Eixo B)

A populaqlo {e a{ultos certitlcaclos, no periodo 2001-2005, no Alentejo' tbi de

1969 (dois mil novecentos e sessenta e nove) individuos.
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Cronologicamente, localiziimos o nosso estudo, neste Eixo B, no .no de 2003. tle
acordo com as raz6es que a seguir se apresentam:

a) o infcio do processo RVCC ter ocorrido clois anos antes (2000/2001);

b) os resultados alcangados peros CRVCC em terrnos tro n.o de adurtos

certificados:

c) o facto de' em 2007 - momento cla recolha cla intbrmagao -. estes indivfduos
possufrem jri um perfodo de 4 anos ap6s a conclusio clo seu processo de RVCC,
o que permitiria uma caracterizagio mais objectiva do impacto desse processo

nos respectivos percursos de vida.

d) o nrimero de adultos certificados em anos anteriores a 2003 ser recluziclo, o

que comprometia os objectivos do nosso estudo.

1.4.3. Fontes de Informagfro (Eixo B)

Da populagio de 2969 adultos certificados, entre 2001-2005, nos seis Centros cle

RVCC' selecciondmos, como amostra de conveni6ncia (Sousa, 2005:70), os 75 r adultos
certificados no ano de 2003. Destes, tivemos um retorno de respostas cle 206 adultos.

1.4.4. A recolha de Informag5o (Eixo B)

No presente eixo da investigagdo, recorremos i aplicaglo clo inqu6rito por
questioniirio. pois procurava-se "estudar opini\es, cttitudes e pensamento.t de uma tlucl,
populuEiitt " (Sousa' 2005:153), o que 6 corroborado por Gil (1987:Z4,cit. por Verdasca,
?o02:318-383). No entanto. a opEio por este tipo de t6cnica de recolha de dados encera
alguns problemas aos quais demos a atenEio necessdria. nomeadamente no que se ret-ere

a possfveis enviesamento das respostas, podendo obter-se n6o aquilo que as pessoas
pensam ou sabem' mas o que nos fazem crer atrav6s das suas respostas (Venlasca,
2002:378-383). As vantagens, no entanto, pareceram-nos importantes tace aos
objectivos do estudo' nomeadamente porque o questioniirio nos permitiria o tratamento
quantitativo dos resultados a partir cle amostras (mais amplas) representativas cla

populaEdo, aproflundando, dessa forma, o conhecimento cle uma populagdo (Ferreira.
1986. cit. por Verdasca,2O02:37s-383). O anonimato clos sujeitos e confldencialidade
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rlos tlaclos tbram, desde o infcio, garantidos, cle tbrma a transmitir total seguranEa aos

inquiritlos nas respostas dadas, e, dessa tbrma, minimizar possiveis et'eitos da chamada

Llesejubilidtule sociol (responder de acorclo com o que 6 socialmente aceitiivel)' como

nos retere verdasca (2002:401-.108). o questiondrio e a entrevista slo t6cnicas de

rccolha cle daclos utilizaclas, sobretudo, quando se pretende a "medigtio daquilo que as

pessoas strbem (cttnhecimentos e informagdes), gostam (valores e preferAncias)' pensam

(trtitutles, crengas)" (Tuckman, 1978, cit. por Verdasca, 2002:378-383)' Era este o

nosso caso.

4.5.Instrumentos:ConstruqsoeValidaqflo(EixosAeB)

EmambosoSeixos,tivemosemcontaanecessidadedeescolherosinstrumentos

ildequaclos, pois estes devem adequar-se irs caracter(sticas das fontes de informaqio a

quem se destinam.

No Eixo A, optiimos pela entrevista semi-estruturada, pois esta permitia-nos um

contasto directo com os individuos (coordenadores e profissionais dos centros Rvcc)'

permitindo a profundidade de aniilise de aspectos que consider6ssemos particularmente

relevantes para os objectivos do estudo'

No Eixo B, privilegii{mos o inqudrito por question6rio postal, pois este

apresentava algumas vantagens, como permitir atingir um maior nfmero de indivfduos'

proporcionando, a cada um, mais tempo para responder/ret-lectir sobre o que lhe era

apresentado, garantindo, simultaneamente, a confidencialidade.

Foram construidas vers6es provis6rias dos instrumentos. No caso das entrevistas

semi-estruturadas, toram elaborados gui$es de entrevista (Anexos 5 e 6)' No caso do

inqu6rito por questioniirio postal, tbi elaborada uma primeira versdo ("pr6-teste"' como

ret'ere Ghiglione & Matalon , 1992:105), a que chamiimos de "pr6-teste do questiondrio"

(Anexo 7).

Quer a escolha clos instrumentos, quer a construgdo das versoes provis6rias' foram

operacionalizaclos com recurso ao apoio {e um painel de especialistas a quem

submetemos os guiries das entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos coordenadores e

Profissionais tle RVCC dos CRVCC e, posteriormente, o pr6-teste do questiondrio aos

atlultos certificados por via do Processo de RVCC' Esse painel de especialistas foi

constitufdo por trQs clocentes dos Departamentos cle Pedagogia e Educaqlo da
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[Jniversidade de Evora (Prof'essores Doutores Victor'Irintlatle, r\nt6nio Neto c Olga

Mugalhires).

Depois de submetermos os instrumentos ao painel de cspeciulistas e incorporadas us

respectivas sugestries, tbram aplicadas as vers6es provisdrias tlos mesmos a uma

umostra reduzida de individuos com caracterfsticas cquivalentes aos que,

posteriormente' seriam objecto da nossa inquiriqio. Nesta thse, contiimos com a
participagdo de dois Centros RVCC, um tlos quais participante no estudo cmbora a

cntrevistada niio tenha depois participado na tine tlas cntrevistas semi-estruturadas:

Fundaq'f,o Alentejo (Evora) e Escola Nacional tle Bombeiros (ENB, localizada em

Sintra)' Quanto ir aplicaElo do pr6-teste do inqudrito por questioniirio, toram
seleccionados 25 adultos certificaclos pelo CRVCC da Fundagi<l Alentejo, nos angs de

1004 e 2005.

Com base nas opiniOes do painel de especialistas e na reacgio tla amostra re<luzida

de individuos aos instrumentos, procedeu-se i melhoria dos mesmos. Com base na

intbrmagio obtida nesses estutlos prdvios, re<lefiniram-se as categorias do guiio da
entrevista. Assim, foi possfvel melhorar, significativamente, os instrumentos, quer na

fbrma. quer no conteddo.

Posteriormente, procedeu-se i construqio das versOes clefinitivas clos instrumentos e

I consequente aplicaEio dos mesmos.

Em seguida, apresentamos, pormenorizadamente, a estrutura clos dois instrumentos

construfdos e aplicados:

i) A Entrevista Semi-Estruturada (Eixo A)

Numa primeira fhse. foram, entio, construfclos gui6es cla entrevista para os

Directores/Coordenadores (Anexo 5) e para os protissionais de RVCC (Anexo 6). Nos
gui6es' sio indicados o tema e os objectivos cla mesma. Deles constam, tamb6m, os

ttipicos (inicialmente definidos como categorias mas que se alterou ap6s a submissiio
ao painel de especialistas), cuja ordem pela qual aparecem, nio significa a ordem pela

qual fbram abordadas' dependenclo antes das respostas do entrevistado e fbrma como
decorreram as entrevistas. Cada entrevista teve a tluraEiio mdclia cle lh30m.

De ref-erir. ainda, que antes da entrevista, houve um ponto pr6vio cle legitimaqio
da mesma junto do entrevistado, em que se apresentaram os objectivos do estudo, se
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irsscgurou ir confidcncialitlacle clits intbrmaqdes prestadas' bem como a suo

dispon i bi I i zaqiio ao cntre v i studo, caso estivesse i nteressado(a).

ii) 0 Inqu6rito por Questionirio aos adultos certiticados (Eixo B)

O inclu6rito por qucstioniirio (Anexo tl) cncontra-se estruturado em 22 questdes'

organizadas em 3 partes principais:

o ,\ primeira parte 6 constituida por quest6es relativas i identificaqlo geral dos

adultos (cf. quest6es I a 6);

o A seguntla parte 6 dedicada a quest6es que visam a caracterizaqdo do

percurso indivitlual do adulto no processo de RVCC (cf. cluest6es 7 a l6);

o Na terceira e tiltima parte, sdo colocadas quest6es que abordam o impacto do

processo tte RVCC nos adultos certiticados, nas diversas dimens6es de

aniilise consideradas: profissional, acad6mica, pessoal, familiar e

comunitdria/social (cf. questdes 17 a22)'

As questoes sao, maioritariamente' fechadas, algumas com a indicaqlo de listas

tle respostas, com possibilidade de escolha mfltipla e outras com recurso a escalas de

onlenaqdr;. Este tipo tle perguntas/respostas permite-nos recolher dados nominais ou

intervalares. facilitanclo o trabalho tle resposta ao responclente, na medida em que este 6

orientado no clecorrer clo preenchimento. Hii tamb6m questdes abertas, que permitem

uma acentua<la liberclade de resposta para o respondente, dificultando um pouco mais a

tarefa do investigador, ao nivel tla cotaqdo das respostas. Com estas dltimas quest6es'

procurtimos aprotuntlar um pouco mais a perspectiva e opinilo do individuo' o que se

verifica, especificamente, nas segunda e terceira partes do instrumento.

A fltima questao do questiondrio 6 totalmente aberta, pois procurdmos saber mais

illguma intormaqio acerca cle aspectos que ao aclulto ainda quisesse referir, explicitar ou

aprotuntlar. Procurdmos salvaguarclar que a linguagem utilizada no questioniirio fbsse

ucessivel para os sujeitos cla nossa populaEio (Sousa (2005:21 I ).

Em cluas quest6es, recolTemos ao uso de uma Escala tipo Likert, com o objectivo de

auscultar a opiniio dos inclivfduos face a um conjunto de itens.

Os question6rios foram enviados, por correio, no total de setecentos e cinquenta

e um (nrimero correspondente ao nfmero cle adultos certificados no ano de 2003'
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c()nformc rct'erirnos tx) ponto .1.4. tlcste capftultl),

cncontra indicada no Grirflco 2.

Este questi,niirio fbi acornpanhado por uma carta tre
selado e cndereqado. com vista ) tlevoluqio tlo rncsmo. no

cuja distribuiqiio por Ccntro

luprcsentagiio c um cnvelope

prazo cstipulado (Anexo 9).

j,.11!"o 2. N." de inqudritos enviados por CRVCC
800

$ too
6; 600
C

3 soooi +oo
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Esdime FundaqaoAtonto,o Associaqao
Dssenrclvimanto
Lrtoral Alente,ano

CRVCC

Cenlro do
FormaQao

Prolisstonal d€
Porlalegro

Hii autores que afirmam que o principal inconveniente desta fbrma tle inqu6rito estd
relacionado com o que se designa por "mortatidade ckt tlue.stiottcirio,,, pois de uma
fbrma geral, sio devolvi<las 20vo a 307o clas respostas dos questioniirios enviados
(Sousa, 2005: 1 56).

No final do ano de 2oo7 - e apris proce<ler a clois envios tlo questioniirio, por via
postal -, fbi poss(vel obter 206 questioniirios respon<1i<Ios, o que corresponde a 27.4vo
de respostas, o que nos permite afirmar que tivemos uma taxa de mortalidade do
questiondrio dentro de um intervalo aceit6vel, cle acordo com o que nos ref-ere sousa
(2005: I 56).

4.6. Os m6todos de tratamento dos dados (Eixos A e B)

A metodologia de aniilise clas informagdes de natureza qualitativa (a partir das
entrevistas semi-estruturaclas) utilizada fbi a anrilise cle contefdo, tle acordo com a
t6cnica proposta por Bardin (1977:93).

No que concerne is infbrmaEdes de natureza quantitativa, recorremos ao
programa informiitico spss r5.0 para wincrows, um programa clestinado.
especificamente, para o tratamento estatistico cle dados quantitativos. Criiimos uma Base
de dados geral com a informagdo clos adultos certificatlos nos seis CRVCC e uma Base
de Dados dos quatro cRvcc, em funcionamento em 2003. [remos utilizar dois tipos cle
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tratilrnento cstatistico principais: o da descrigio dos datlos quc collstitut: lll rts varlavcls c

rr rli.r Correlaglo, cste Iltirntl clttitndo se "Procttftr esttulttr tts reltqde't e"tre rt"; ludtts le

duus t'ttridl'eiJ " (Stlusa, 1005:103)'
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CAPITULO 5:

o pRocESSO DE RECONHECTMENTO, VALTDACAO

E CERTIFTCACAO DE COMpErrNcrns (Rvcc), No
ALENTEJO, NO PERiODO 2OOI-2005:

A EXECUCAO n'iSrce Dos CENTROS DE RVCC
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Capftulo 5

vALTDAQAO

O PROCESSO

CERTIFICAqAO DEE

DE RECONHECIMENTO,

coMPETtNCrlS (RVCC),

NO ALENTEJO, NO PERiOOO 2001-2005: A EXECUQAO rfSrCA

DOS CENTROS DE RVCC

"Dos actuais activos cerca de 3.500.N0

apresenta,n um nivel de escolaridade infeior ao

ensino secunddrio; 2.600.000 apresentam um

nivel de escolaridade inferior ao 9." ano."t34

Neste capftulo, no primeiro ponto, reportamo-nos a uma an6lise estatistica dos dados

recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatistica (INE, 2OO2), relativos aos nfveis de

qualificagdo no Alentejo, e da informaEdo obtida junto dos CRVCC em funcionamento,

no perfodo compreendido entre 2001 e 2A05, na regido Alentejo, procurando apresentar

a "fotografia" dos niveis de qualificagIo, na nossa regi6o. Nos tr6s pontos seguintes,

caracterizamos a rede nacional e regional dos Centros de RVCC, e a respectiva

evolugdo at6 h actualidade.

5.1. Indicadores demogr6ficos e nfveis de escolaridade em Portugal e no

Alentejo (INE,2002)

A regiio do Alentejo compreende cinco sub-regi6es estatfsticas (NUT III): Alentejo

Central, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Baixo Alentejo eLeziria do Tejo, sendo que os

dados, de seguida, apresentados, nf,o incluem a NUT III da Lezina do Tejo, na medida

em que se assume, no estudo, a zona de jurisdigflo da ComissSo de Coordenagdo e

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), i 6poca que consider6mos como

periodo de estudo. Esta circunscreve 47 concelhos, distribufdos pelos distritos de Evora,

Beja, Portalegre e uma parte do distrito de Setfbal (neste riltimo, apenas os concelhos

de Sines, Santiago do Cac6m, Alc6cer do Sal e Gr0ndola).

134 
***.nouasoportunidades.gov.pt, acedido em Dezembro de 2008.
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Observemos, agora, o territ6rio correspondente i Regiio Alentejo:

Figura 19. Regi5o Alentejo
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Fonte: http://www.mapas-portugal.com/lt{apa-f,egiao-Alentejo-Portugal.htm , acedido em 08.11.2009.

Em 2001, em Portugal, a populaglo residente (HM) era constituida por 10 356 117

individuos. No mesmo momento, no Alentejo, a populagdo residente (HM) era

constitu(da por 776 585 individuos, sendo que, das quatro NUTS III, o Alentejo

Centralr d a que regista maior n." de individuos residentes (173 646\.

. *LGARYE
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Quadro Jl). Ilopulagrio Residente n' r\rente.io, rmr grupos etririos

0-11 anos I 5-21 anos 25-61 anos 65 ou
nais anos

,\l,llN'IE.Jo r t06 645 t00 5(|7 J95 932 l7J 501

r\lcnie.io
l-itoral

l.l t02 t-1.r20 .i I 9.13 ll62r

r\lto Alcntejo t6 u-52 t.t 5r,t5 ( I -594 .r2 99.5

,\lcntc jo
('cntral

l-t 2:0 ll 6tJ6 87 rJ58 t8 n82

[]aixo r\lcnteio Iti 4(!1 t7 IJ0 66 94.5 -12 -176
'Iotal 72 578 68 97t 26li JlO t25lt74

(cf. ,\nero I )

I'onte: INE (2lX)2) (resullarlu. A o.

De acordo com os resultados definitivos dos Ccnsos 2001. cerca de 6ZVo da
populaqio residente em Portugal e 6tlvo da resitlente no Alentejo, possufa, no miiximo,
o 2'" CEB. ndo atingindo, assim, a escolaridade bdsica mfnima obrigat6ria, no perfodo
2001-2005, de nove anos de escolaridade. A clistribuigio destes inclices relativos
cncontra inscrita no quadro seguinte:

l'onte: tNE (2*2) (.

Ao nfvel da educaEio e tbrmagro em Portugallls, cerca de 485.000 jovens, entre os
I 8 e os 24 anos (45Vo no total), estio a trabalhar sem terem conclufdo 12 anos tle
escolaridade e 266.000 nio conclufram sequer o 9." ano de escolaridade.

Dos actuais activos, cerca de 3.500.000 apresentaram um nfvel cle escolaridade
inf'erior ao ensino secunddrio e 2.600.000 apresentaram um n(vel cle escolaridade
inferior ao 9." ano.

www.novasoportunidades.gov.pt, acedido em Dezembro tle 2001t.

ro 32. Niveis de Escolnridndc

Nivel de Ensino Atingido Freou0ncia.s
,llenteior

Relativas ( 7o )

Nenhum nivel de ensino
I." CEB

20,<)

36.0
t1.2
ts 2

LTlU n.t t2,6
Sub.totais 68,09o 62,070
3." CEB l(),1 ltl

Ensino Secund:irio t.1.7 t5,7
l1nsrno ivteolo 0,5

Flnsino Superior 7.7 I0.7
Totais 100.0 100,0
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ljrn tcrmgs rclativos, no cluc rcspcita irtl Nfvcl lliisico, -j-5% aprcscllttt l'llll rlfvel tlc

habilitaqio cquivalcnte ilo l..,ciclo e lg% corrcspondcnte aos 2." c 3." Cickrs, cor11o se

lndetlcpreenderpelaintirrrrragioconstantetloquadroseguilrte:

escolar

!-onte: INE (2lX)2).

Observemos, agora, o Griifico 3:

Grrifico 3. PopulaqSo activa em Portugal, por nivel rle habilitaqio escolar e gdncro ( 7o )

4Oo/o

35h

30/"

25o/"

20/o

15o/"

10%

5%

0/"
Secund6rio

14"/"

17"/"
tr Flomens

tr Mulheres

't.a Ciclo

3B%

33/o

2.q Ciclo

19%

17"/"

3.q Ciclo

19/"

17"/o

Superior

10/"

16"/"

E Homens tr Mulheres

t-onte: INE (2(X)2).

os homens apresentam maiores niveis de habilitaqlo. no Ensino B6sico; as

rnulheres apresentam nfveis superiores, nos ensinos secund'rio e superior' NoS 2'" e 3'"

Ciclos do Ensino Btisico, registam-se valores id0nticos, em ambos os g6neros' sendo

que a diferenga entre si 6, de77o.

outro inclicador importante na andlise clas qualiticaqdes em Portugal 6 a taxa de

analtabetismo (populaqdo com l0 ou mais anos que nio sabe ler nem escrever)' Em

t1 rctiva em Port nivel de

Nivcl de Habilitacio Freo. Absoluta (n.") li'req. Relutiva( o/o 
)

1." Ciclo I 790 167
5

2." Ciclo Itli7 (r85 lt

J." Ciclo 90I 162
rt

Secunddrio 7n.r ()85 l6

Superior 621 90e
ll

'l'otal { 990 20E
100.0
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l'rrrtugal, :.t taxa de :rnallirbetismo (llM) rlirrrinuiu l,% rrunra ddcada (rle ll .0(./o tlir
populaqiio ern l99l . para g,llVo em 2(X)l ).

Pitrticularrnente. l'lo Alcntejo, a zona geogrdfica do r\lente.jo l,itoral d a z6na

que aprescnta uma taxa de analt'abetismo mais clevada, com 24,27o, tendo, no entanto

diminufdo 57o relativamente ao Recenseamento realizatlo em l99l (l9,2To),

J4.'faxa de,\nalfahetismo no Alen
Zona (ieogr:ifica

(NUTS III)
Analfabetm

(n"')
'Iaxa de Analfabetismo ( Zo)

t99t 2001
.\lenteio Litoral l759lt lt l 9.2
,\lto Alenteio JO127 : t.9 7.6
,\lcnteio Ccntral l-r446 19.4 .1,8
llaixo i\lenteio ll5 l"r ll,-r 8.2
.\lentejo t('fotal)

lrJ985 21.9 t7 -l
[ionte:lNE(2fi)2)(resultadosdelInitivos).-

No clue respeita i populaqio alvo dos Centros RVCC (actuais Ccntros Novas

Oportunidades), entende-se a mesma como o total de pessoas residentes em cada

concelho' com idade igual ou maior a l8 anos e com niveis de escolaridade inferior ao

3'" CEB (9."ano), centrando-se aqui o entbque no 3." CEB, por este se constituir, i
6poca, como a escolaridade mfnima obrigat6ria em Portugal e porque, no perfodo a que

respeita o estudo, o processo RVCC desenvolvia-se atd ao nfvel 83 (9."ano). Sugere-se,

a este prop6sito, a consulta do Anexo 2.

Uma aniilise mais profunda dos indicadores estatfsticos, perrnite-nos apresentar

algumas conclusdes, que identiticamos, de seguicla.

'/ No Alentejo Litoral' o concelho que apresenta maior taxa de populagio com niveis
de escolaridade inf'erior ao 9." ano de escolaridade 6 Odemira. O concelho com maiores
(ndices de escolarizaqio 6 o concelho cle Sines (euaclro 35).

35. Populacio que n6o tem o J.o CEB rl6/tax e de :rn:rlfnhelismn /A

Concelhrx
'faxa da Populaqdo que nio

tem o 3." CEB (7ol

,__-______ r.w.rvrgU

_'faxa de analfabetismo ( 7o)
t99l 2001

Odemira 59.1 I1.8 )5.7
G16ndola 56.0 16.9 20.7
ttcacer do sal 5 5,.1 l+.9 t0.3
Santiaso do Cacdm ++.9 19.2 t5.7
Sines 11.2 l-t.l I t.5

' 't' Populagio corn idlrle iguul ou maior tle llJ anos.
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V N,, r\lto r\lente.io, o concelho (lue tprcscntil Illaior tltxa dc populaquo cotn tt(vcis tle

cscolaritlade inf'eriur ao -9." irno cle cscolaritlade i Gaviio. O concelho com rnaitlres

indices cle cscolrrizilglo 6 o concelho de Avis (Quaclro 36).

J Uo Alentejo Central, o concelho que apresenta maior taxa de populagio com n(veis

de escolaridade inferior ao 9." ano de escolaridade 6 Alandroal. o concelho com

maiores inclices cle escolari zagdo 6 o concelho {e Evora (Quadro 37)'

^/ 
tt., Bui*o Alentejo, o concelho que apresenta maior taxa de populaqio com n(veis de

escolaridacle inf'erior ao 9.o ano de escolariclade 6 ourique. o concelho com maiores

fndices de escolari zagio 6 o concelho de Beja (Quadro 38)'

36. Populacio que nio teqpli-CEEIltx de analfabetismo (

Concelhos
'faxa da Populuqdo que niio

tem o 3.o CEB (7o)

'frxu de analfat retismo ( 7o)

l99l 2001

( laviiio 67.1 19.4 l-r.9

L^rtto 6.t,0 )) () 19;l

Nisa 61.3 l6.l I l.l
llurvio 62,1 )5.7 : l.rt

,\rronches 61.0 1 l.() lJ.l

Nlonlbrte 59.2 11 I 27,0

,\lter do Chio 58,9 l-1,9 19,8

LIora 5lt.6 lJ,.l l{).7

Portalegre 58,6 16.I rl'7

f'ronteira 56.0 ), o I.l
Castelo de Yide 54.n IrJ.-1 10,5

Ponte de Sdr 5-t,I 2.1,0 18,9

Cumpo Nlaior 46.0 )1, r5.2

Fllvas -t].9 l6.l l-1.6

Avis {0,6 t7. r )0.2

37. n5o tem o 3." CEB /taxa de analfabetismo (l!!q,!!giq.]9

Concelhtx
Taxa da Populagio que nlo

tem 3." CEB (Vo\

'faxa de analfabetismo (7a)

1991 2001

,\landroal 62,6 25.3 21.0

Dnrtal 58.8 l5.o 19.0

Sousel 57,7 27.3 11 1

Ilourio 57.0 17.-1 9,6

,\rraiolrx 5 5.7 21.0 .0

Redondo 54.5 )2.3 6.5

![ontemor<r-Novo 53.7 )) 5 7i

llnrhq 5 2.6 )2.6 t3.3

Viana do Alenteio 52.7 ri () n.9

Resuensos de Monsaraz s 2.3
r) < 1.1

Estremoz -i9.9 l-1.I 75

[/anrl.rs Nnwqc +9.1 16.4 ].0

Vila Vicma 16.6 I U.7 --r.8

Evora 36.4 D.5 9.6
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Jll. Pr nio tem o J." CEli/taxl rle analftrhetismo I
(ilncelhos 'l'axu du Populuqrio que niio

lom o J." CtlB ( 9o )
!4.xq de analfabctlsmo ( %)
t99l 2001

Ourique 6J,0 10,1 16.2
II6riolu 6 t.5 l().(r ll,{

\lmoddvtr 60.2 )6,7 t.r.0
llarrancos 56."1 l-r.-5 16.3

F'erreira do r\lenteio 5(r.() t-I,7 lo.7
.\liustrel 55.8 I | ..-l t7.3

Serna 5,5,6 17.4 10.9
Virlieueira 5,5.0 1.r.9 t9.-5('uha .i1.0 t.t,5 In.2

Ilourn it 7 21.2 t9.l
,\lvito 5-1,0 27.6 t9.7(llstro Verde 51.9 :0,-5 t.s.7
lleia 39.7 t7,-l t2.9

5.2. Caracterizaqio geral da Rede Nacional de centros de RVCC,rT

Entre 2000-2005, a Rede Nacional de Centros era constituicla por 9g Centros,
sendo not6rio o crescimento da rede at6 i actualitlade.

Observemos, agora, a evoluEAo clo nrimero de centros de RVCC em portugal,

por regido (NUT II):

F'onte: PR()DEf ttt, neUtdri@

J9. Evr da Rede de Centros de RVCC em
,\no N." de Centros de RVCC criados N.'de Centrc de RVCC

acumulado
2ofi) 6 6
:r,01 12 2rl
2002 t3
2003 ll 54
2004 In 72
2005 26 98

.10. Centros de RVCC em func ,llAr ,.vrE
ReciSo 2001 2002 2m3 2004 2005Norte to t.5 Itt l5 -llCcntro 6 IJ ll t6 lt

l-isboa e Vale do Teio rt lrl t7 I 27
Alcnte.io { 5 -)Alsarve

I )
1 -lR. Aut6norna da Madeira

I
Total 28 12 53 70 m

't' Fnnr., DGFV. 2006.
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em que se
['.r.o N.o adultos

-il478
6804
t6.123

J75E
576{l

(ritrdo por l)uurte. 2ffi4: l{3).

N. rprc rcspeita ir distribuigiio dus aclultos ctn 2001-2002. prr cstildo onl quc sc

cpcontrarn. nos Clcntros tle RVCC, os dados s.io os scguintcs (Duurte, 2004: l"l3):

Quadro 41. Distribuigio dos adultos cm 2001'2002'

rr fase em que se encontravam nos Ccntros de RVrc

!il)2/Rclutririo de Actividade

Entre 2000 e 2005, no que respeita aos adultos inscritos. a evoluqio 
'3 

a seguinte

( M in istdrio da Educaqd o, 2007 a:22):

do n." de adultos inscritos nos {enlreq ds Rygg

Ao n(vel tlos processos de RVCC, os valores sio os seguintes (Minist6rio da

Educaqdo, 2006: l0):

do n." de adultos inscritos e certiticados em Proc

(l) Estimativa

Observemos, agora, no Quadro 44, o nfmero cle adultos certificados no dmbito

da Iniciativa Novas oportuniclacles. no Eixo Adultos, evidenciando-se os dados dos

Centros Novas Oportunitlacles, mas tambdm os dos adultos que slo encaminhados para

outras of'ertas fbrmativas, nomeadamente os Cursos EFA:

n. nos

2{XX) 2rx)l 2(n2 2ml 1m4 1005

l6 701 9 l.l-1-59 10102 17500 5"1952

N." inscritos (valores
acumulados)

l6 70.15 ] 1.194 6t596 99096 t_54048

Fonte: , Nacional para a Qualittcar;io

43. Evolucao do n.
Entre 2001 e 2U)5

le RVCC l50u)lc(l)
N6,vl,rtt*prtiticarlos em orocessos de RVCC 50(xn(l)

rofprida no documento Programa Novas (

"t *'ww.anq.gov.pt, aceditlo em Julho cle 1008'
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l.t -NllggIglgjltltI tos co rri licartos _ t,l i xc \rlultosr're ( Irortrrgal)

Vertente / ilftxlalidade
(lcntrori N()vl.s ()p()rtultitlades (atravis tlo proccsso rle RVCC)

Cursos EFr\ (litlucaqiio c l]ornr:rgio tle Adultos)

'fotal
%

t'onte: .\sin

:tml.2m5

N." 9o

14 2.53 7 tt/o

1.5 .323 )6%

59 576 lt|i.tvo
.\gdncia Nacional pu.

Tal como ret'erimos na introdugro deste trabalho, a evoluqio que o processo de
Reconhecirrlento, validaqio e Certificaqio de compet€ncias teve em portugal e,
tambim' no Alentejo, conduzem-nos a que haja ret'er€ncias i evoluqao da re4e ap6s
1005.

De seis Centros de RVCC criados em 2000, no territdrio nacional, passaimos a
ter uma rede constituftla por 459 centros, em 200g (e que se mant6m em 2009), os
quais assumem a designaqro Centros Nowts oportunidades (CNo), no imbito da
lniciativa Novas oportunidades. A expansio da rede, prevista no imbito claquela
iniciativa. pretende atingir os 500 Centros em 2010:

Quadro 45. Expansio da Rede de Centros de
Reconhecimento. V

F'onte: www.novaxrportunidades.gov.pl, acedido em Dezemtlro de 2fi)t.

Ainda. neste capftulo, teremos oportunidade de observar a evolugio do nrimero
de centros em tuncionamento em Portugal, verificanclo-se a distdncia is metas definidas
no imbito da Iniciativa Novas oportunidailes e apresentadas no eua6ro anterior.

5.3. caracterizaq5o da Rede Regionar de centros de RVCC

Neste ponto. pretendemos apresentar a tlistribuigio geogr:iflca dos Centros cle
RVCC' em funcionamento entre 2001-2005 e caracterizar o contexto cle intervengro e
os nfveis de execuqio alcangados pelos seis Centros em funcionamento, no Alentejo,

'"' Datlu' apresentados no ll Entttntro Nucionetl tle Cetfiro;t Novus oportrrnrrlarJes, 200g.

men e Certi dc
Ano 2ms 2m6 20M 200t 20w I zoroN." de Centros de

RVCC
98 r65 2.50 .r(x) 400 .500

(expectiivel)
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nlqucle peritldo' No l'inal

rerle teve ati 2(X)9.

tleste p0nt0, prstcndcnrus rclatlr lt cvolttglio (ltlc cssa lncslna

5.3.1. Distribuigio geogrilica tlos Centros de RVCC

Dos r)8 centros cxistentes cm todo o territorio ttaciontll, cm 1005' seis

localizavam-se no Alentejo e eram, por ordem crontlltigica cle criaqlo' contorme se pode

tletluzir cla leitura do seguinte quadro:

2000-2005)

Nota: No ano 2005, tbi ainrla cnatlo o Ccntro tta Escola S"ptlit" tlt Educrrqio de Porrrlcgre' Nesse ano' nio ccrtitictlu adultos'

A caracterizagf,o geral cle catla um clestes seis Centros ser6 apresentada

posteriormente.

5.3.2. CaracterizaqSo do contexto e dos nfveis de execuq5o fisica dos centros

de Reconhecimento, validaqio e certilicagio de competoncias do Alentejo

Apresentamos, cle seguida, uma caracterizagio sucinta do Contexto de

intervenqio dos Centros tle RVCC em tuncionamento' e respectivos nfveis de execuqio

l'isica, na regiio Alentejo' entre 2001 e 2005'

5.3.2.1. ESDIME

A ESDIME - Ag0ncia para o Desenvolvimento

situa-se no concelho de Ferreira do Alentejo e toi criada

Local do Alentejo Sudoeste,

em 1989. Em 2000, a Esdime

Ouadro {6. Ccntros
Designaglo do Centro

PV('('rln i\ (

Localizaq5o Ano de Criaqio 'tipokrgia tla
ontidade

l(xx) Privatla
Esdttne - Agetlcla pira o Dcsenvolvimento Fe rreira do Alcnteio

t Illcsseiana)
Local uo /\lcllt€lr

]: l(x)l Privada
Eundacio AlcnlcJq 100 I P[blica (IEFP

Cestao Directa)Tcntr;,Ie f;rmaqio Prolissional de

Portalcs,re (IEFP)

l,()rtalegre

l(D3 Privuda
ffirugio para o Descnvtll v i mento

do Litoral Alcntcjano =_.--.--"-
Sitntlago uo Lircc

Scrpa t(x)4 Privirda
Rota ,lo ()uadiann - Associagdo de

Descnvolvl mellLU llltuEr duu
Viirna do Alcnteio

( r\lcigovas)

2005 Privudatferras Dentro - Associagio Para o

Desenvolvi mento I ntegrado de Micro

Rc'si6es Rurais
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liri trrna tl:ts clttitlades a itttcgritr a cxperiCncia piloto rro arnbitg da ;rplicirqiul tla

tttcttxltlltlgiit clcscttvolvida nos Cursos de Etlucagiio e Furmagio de Adultos. Entre l99g
c l0(X)' csta ittstituiqio jri tinha tido experiOncia. no quatlro da Metlida 2, do pnrgrama

lNTECRAR. no contexto tlo Ensino Recorrente, cm 3 concelhos cla zona <le intervenqao
(ESDIME,2OO7).

Em 2001, fez parte do grupo dos primeiros 6 Centro.l*O de Reconhecimento.

Validaqio e Ccrtificaqdo de Comper€ncias (CRVCC). a nivel nacional.

Quadro .17. IISDINIE: n." de adultos certilicados, por ano, gdnero e nivel de certilicaqio
(tladOS fecolhidos nela invocliordaro -..o hoc^. J^ r^J^^ r^ --:--:^ !--r!^- ! - \

o Em termos gerais, por g6nero, verificamos que o nfmero cle

dos homens. Numa aniilise por ano civir, veritica-se que a

facto se regista no primeiro ano de tuncionamento do centro;

mulheres 6 superior ao

fnica excepgio a este

o Em termos gerais, por nfvel tle certificaEio, 96Vo clos adultos certificados
certiflcaram o Nfvel 83 (3." Ciclo clo Ensino B6sico), clos quais 539 (53,lZo) sdo

rnulheres e 476 (46,9Vo) sdo homens;

't" CRVCC em 2(xx): ANop * Associaqro Nacionar tre otlcinas tre projecto; Associagio comerciar deIlraga; Associaqio Industrial do Minho; Centro tle Formaqio Protlssional clo Seixal: Escola Nacional deBombeiros de Sintra.

' 
t' Hd uma t"liscrepincia nos dudos aqui apresentados, no que respeita ao n.o <Je adultos certificados nos

1ir1ls lnos e. consequentemente, no ntimero btal de adulto.s certiilcados, entre 2001 e 2fi)5, pelo centrode RVCC da ESDIME. Tal t'acto tleve-se ir intbrmaqio que consta na base cle dados (disponibilizada peloCentro de RVCC para o estutlo) incluir intbrmaqio ref'erente a um total de l05g urtultos certificados.Como se veriticard. posteriormente, cle acordo com dados disponibilizados pela Direcqio-Geral deFormaqio vocacional, em 2006, o Centro certiticou, naquele perfrido, atravds clo processo <Je RvCC, umtotal de 1094 adultos (ct. Quadro 56).

recolhidos nas bases de dados da
,\no (i6nero Nivel CertillcacSo

Sub-Total
Total

rll 1t2 B3

2001 H I6 t6 26
ivl I 9 l0

)002 H l 78 82 206
M ll l-l :4

:003 H I 69 73 J59
M 9 77 86

2004 H .t )u t2 250
M 6 32 t8

2005 H )5 )5 2t7
M -t 08 t2'fotal

I 12 l0l5 1058 l05E'",

O Quadro 47, em cima apresentado, permite-nos concluir que:
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. Veritica-sc itlguttra cstahilitltttle tlo t'tItltcrtl

considerirclo, coln cxccpqilo tltl atttl de 1003'

tlc irtdiv(duos ccrtificittltls, tlo pcrfodtr

5.3.2.2. l,'UN DA q,f, o A LEN'[ tt.lo

o centro de ttvcc da Funtlaqiro Alcntejo foi criado em 2001. A Funda',^[o 6 uma

entidacle proprictiiria de um estabelecimento tle ensino' a Escola Profissional da Regilo

Alentejo (EPRAL), na qual 6 rninistracla tbrmagf,o de tlupla certificaqio (certificaqdo

escolar e profissional), at6 ito nivel secundiirio'

Quarlro.ttt. I'UNDAQAO,tt oN'rEJo: Nimero.de adultos ""t:tti::*: ?:::X::i6f::,11":"1'"

o Em todos os anos, hii um predominio de rnulheres tace ao nfmero de homens'

sendo mais evidente essa diferenga no ano 2003:

E tamb6m no ano cle 2003, que o Centro certificou maior nfmero de adultos'

sendo que se regista, novamente, um nfmero maior de mulheres certificadas' tal

como se verificou no centro de RVCC promovido pela ESDIME;

Quanto ao nivel tle certificaqdo, podemos atjrmar que 6 residual o nfmero de

adultos certificados com o nivel B l;

Dos 822 adultos certificaclos, como consta no Quaclro 48, entre 20O2 e 2005'167

sdo certificados com o nivel 83.

5.3.2.3. CENTRO DE FORMAQAO PROFISSIONAL DE PORTALEGRE

O Centro cle Formaqdo Profissional de Portalegre (acliante designado CFP) foi

criado em 2001. senclo uma enticlade de natureza priblica, do lnstituto de Emprego e

dados recolhidos nas bases de dados da

,\tto (I6nero Nlvel CertillcaqSo
Sub-'fotal

'fotalRI t]2 R3

r002 H -t l3 t8 9l

It lo 53 (t.l

2003 H 6 l0l t07 285

M l:t t6-3 t78

2004 H -l 70 73 195

vl ,1 l t7 l?2

2005 tI l I06 109 25r

M 7 r35 t12

'fotal 3 52 76'1 l211 ,122
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{9. CF'P: n." de adultos certificados. nero
,\no (l6nero

'Iotal
H M

:rx)J l6 l0 36

2rn4 27 .56 rJl

2005 l9 70 99

Sub-l'otal 72 t{6
218'fotal

liorntaqiio [)nlt'issiotral, l.P. (dc

disponibilizados pelo Ccntro, cntre

(lestiio Dirccta). De llcordo colll os tlados

l(X)l c l(X)5 torarn cerrit'icados llll adultos.

N()tl:N()slrrxrs](X)-lc](X).1.Ic8istnrant-sclJclstlsde..lu

:iy:::llilfll.Lp:l:r ul" c pelo.gdnero' [-]m tlestes crsos i um inttivirluo do gdnero ttrninino que cerriticou Nfvct u2. scguindo-sc
tlcpois a vllitlagao incornpleta 11,1.

Do t.tal de adultos certificados no CRVCC do CFp, registamos

em terrnos de distribuigio por g6nero. pois mais de 65vo sro mulheres,

absolutos, corresponde a 146 mulheres e 72 homens.

alguma diferenqa

o que, em termos

Quadro 50. CFP: n." de adultos inscritos e certificados, por gt{nero e nivel de certificagio
(dados recolhidos nela invesfiondnrq nqe ]rococ ,lo .to.t^. .t- --x^i^ :--.:i--:-.:-\

Ern l(X)4. -l a,lultos validaram

Nos anos de 2001 e 2002, nro hii registo de adultos certificados pelo

processo de RVCC. Nos tres anos seguintes, aquele em que se regista maior

n" de certificaEoes foi em 2005. E tamb6m neste ano que se veriflca o maior

nf mero de adultos inscritos;

No nfvel 82, nos anos 2003 e 2005, apenas se certificaram mulheres
(indivfduos do g6nero f'eminino);

No nfvel 83, no ano 2003, hd uma distribuigdo equitativa do nrimero de

certificaEdes por g6nero;

recolhidos nas bases de dados da

Ano i\dultos lrxcritm
(n"')

,\dultoc que
lrequentaram o
processo RVCC

(n.o)

Nivel de Certitlcaqio
Total

BI 82 B3

H lvl TI M H NT

2001 .i9 0
2002 t.l0 9
2003 732 2t2 0 -t I6 t6 l6
2004 Iti0 t96 2 .t 25 52 83*
2005 t"t3 t29 0 l9 29 5t 99
l otal

218
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No iuttl l(X)4. nrais tle ntetadc dos 77 udultos ccrtil'icadtls. c()lll tl Nfvcl B3'

siro rnullrcrcs ((t7,5%) c, no ilno 2(X)-5, essa dit'crenqr cntre mulhercs c

5omens rnantim-sc cmbora com urna ligeira reduqf,o cm lcrmos relativos

(63,8%), como se ptltle observar no Quadro 50.

s.3.2.4. ADL - .\SSOCIAQAO DE DESENVOLVIMENTO D0 LITORAL
,\LEN'TE.IANO

A ADL 6 uma Associaq:io tle Desenvolvimento Local do Litoral Alentejano,

constitu(da em Dezembro tle 1994, 8 partir de um conjunto de entidades priblicas e

privadas com o objectivo cle promover o tlesenvolvimento sustentado do Litoral

Alentejanol{2. Situa-se em Santiago do Cacdnr e o seu territ6rio de intervenqio

c.mpreenrle os seguintes concelhos: Alciicer do Sal, Grindola, Santiago do Cac6m.

Sines e Odemira.

O CRVCC tla Associagio de Desenvolvimento Local do Litoral Alentejano foi

criado no ano ZOO3. O Centro luncionou entre 2003 e 2005, tendo sido extinto dois anos

clepois (Despacho n." 107312007, de 22 de Janeiro)'

Em termos de adultos inscritos, entre 2003 e 2004 registou um aumento, enquanto

que, cle 2004 para 2005, o n" de inscritos reduziu. Nos 3 anos de actividade' o n" de

adultos que frequentou o processo de RVCC foi aumentando, substancialmente (Quadro

5l):

euadro 51. ADL: n." de adultos inscritos e certificados, por ano civil e nivel de certilicaqio

;" .", ro de adultos
@ltnoltrterirlr'duitlndmcrodelrdulttlsatiet1uentarproccSSoSc|aSupenorxonumeI
inscrit,rs. tle acorrlo com os Rclat<irios Anuais do CRVCC' l([zl c ](x)5'

Quanto ao nfvel de certificaqdo, como podemos observar no Quadro 5l' entre 2003

e 2005. o CRVCC cla ADL certiticou um total de 578 adultos. Em termos relativos. a

tlistribuiqio por ano 6 a seguinte'. ll,l%o (2003), 46,9Vo (2004) e 41.0 Vo (2005)'

(dados recolhidos nas bases de dados da

;\no ;\dultos Inscritos Adultos que
frequentaram o
orocesso RVCC

N(vel de Certificaqio
'[otal

BI B2 B3

:003 r75 3"1| 0 9 6t 10

2004 -t94 -107 -5 +9 1t7 )'71

2005 ll13 5-52
.,

t.1 a ).t )3'7

'fotal t0t7 1300* 1 7l s00 57E

r'l rvww.alentejolitoral.pt, acedido em Junho 2007
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l)tlr ttivcl tlc ccrtificaqiio, d cvictcnte it pretlornirriincia de udultos ccrtifictJos corn o
rtfvel B-3' no global cla exccugio fisica do CRVCC, cntre l(X)3/2005, c crn catla um d.s
Ittltls' Por outro lado, podemos at]rmar que o n" tle adultos certificados com o nfvel B t 6
residual.

De acorclo com os Relat6rios Anuais tlo Centro

tlisponibilizados para consulta, no estuclo (ADL. 200t134,

seguida, alguns dos resultados:

de RVCC, que nos tbram

2005t1\, apresentamos, tle

52 - ADL: resultados alca em 2004 e 2005

I ltt (R
Proccsso dc Reconhecinrento e Valiclagio cle

-107 (RE=500) .s52 ((RE=-300)

271 (RE=-j00) ll7 (RE=ltt0)

RE = resultados espcrados
t'onte: Rclut6rios Anuais do CRVCC (2ffi4 e !ffiS).

Atravds do Quadro 52 podemos realizar uma aniilise comparativa entre os dois anos
seguintes ao ilno infcio tle f-uncionamento do cRVCC. Assim:

a) Ao nfvel do n" de adultos inscritos, nio fbi possfvel atingir a meta definicla
internamente. em 2004, de 700 inscritos, registando-se a esse nfvel 7 l7o de
execuqdo. uma leitura similar 6 feita em relagio a 2005, em que a taxa de
execugio ao nfvel dos inscritos foi de 45vo (ADL,2004,2005);

b) Ao nfvel dos adultos que iniciaram um processo de RVC, atingiu-se gr,1vo da
meta prevista pelo centro, em 2004. Adicionando alguns aclultos (2ll), que
transitaram do ano anterior e que iniciaram o processo em 2004, essa taxa eleva-
se para 86vo, relativamente ir meta da DFGv (720 adultos). Em 2005, a maior
parte dos adultos inscritos iniciaram um processo de RVCC. Com mais arguns
adultos que transitaram do ano anterior, o Centro apresentou, em 2005. uma taxa

'" \DL (l(x)4). cRVCC do Litoral Arentejano - Rerat6rio Anuar. Santiago do Cac6m: ADL.
''* .\DL l l(x)5). cRvcc tro Liturar Arentejano - Rcrat<irio Anuar. Santiago tro cacdm: ADL.
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rlc lli4,/o, rclativarnentc it llleta tlct'initla pcla DCFV quc cril de -100 atlultos

(ADL. 2(n4, 2005);

c) A() n(vel da nteta tle ccrtificaqio, no ano 2004. o Centro esteve muito prr5ximo

cle ltingir a rneta definida, o que corresponde t r)Oo/o de execuqlo; no ano

scguinte, conseguiu superf-la de torma significativa, obtendo 1327o de execuqlo

fisica (ADL. 2004, 2005);

De ret'erir que, no inicio tlo ano 2005, a ADL, "Jhce ds suus coruliqdes geogrtilicus e

ds tlif'it:ttltludes tlue .;entirt nu gestdtt e .ftmcionumento tkt centro, tlevitlas d .fultu de

recrff,\os.l'irutnceirtty" tlecide rever as tnetas, assumindo como prioridade "concentr1r

os e,sJitrgos ,to sentido de o mttior ntimero de utlulttts concluir 0 percurso neste Centro'

tmtes do sett encerrrunento" (ADL' 2005: t8-19)'

Corno j6 tbi reteritlo, o Centro de RVCC da ADL encelrou a sua octividade no final

do uno de 2005.

5.3.2.s. ROTA DO GUADIANA - ASSOCIAqAO DE DESENyOLVIMENTO

INTEGRADO

ARotarloGuadiana6umaAssociaqiocleDesenvolvimento[ntegrado,denatureza

privacla sem fins lucrirtivos. Tem sede em serpa e o seu territ6rio de intervenqlo

prioritrlrio i a Margem Esquerda do Guacliana (www'rotaguadiana'org)' o que

correspontle aos concelhos cle Moura, M6rtola, Barrancos, Serpa e MoUrlo'

O Centro de RVCC de que 6 entidade promotora tbi criado no ano 2004'

Entre 2004 e 2005, foram cerrificaclo s 224 aclultos, dos quais 65 homens (297o\ e

159 mulheres \717o).

(irrilico 4. ROTA DO GUADIANA: n." de adultos certificados, por g6nero

180

160

'140

g 12o

3 roo
d

8ao
260

40

20

0 n
['onte: Rota do Guadiana t2(X)6).
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nas hases de dados da

Nivel de Certillcacio
N." de adultos certificados

Total:004 2005
Bt 0 I I

t2 l rt lt
B3 6t t5l 2t2

'Iotal 61 160 224

H =65 | lt=tSl

()bscrvcrnt)s, ilgora. tl ()uadro 53:

Qrradro 53. RO't,\ DO (]UADL\NA: n." de adultos certilicados, por nfvel de certillcagio e uno civil
(tludos recolhidos oela invr.stirrldnrl nns h:rsps ila rt.rrt,rc ,t^ n-.i--i- :h..r:...:.,:^\

Do n" total de adultos certificados, g4,6%o certiflcaram o n(vel 83 (3." Ciclo tlo
Ensino Brisico).

5.3.2.6. TERRAS DENTRO ASSOCIAqAO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MICRO REGIOES RURAIS

No ano de 2005, fbi criado mais um Centro RVCC de natureza privada, no concelho
de Viana do Alentejo (sede em AlciiEovas).

Uma vez que estamos perante o centro mais recente, criado em 2005, os seus tlados

dizem respeito a um ano de actividade (2005).

Quadro 54. TERRAS DENTRO: n." de adultos certificados, por nivel de certilicaqio e g6nero
(dados recolhidos pela investisadora nas heses de dqdns dq nr6nrio incrir,i^i^r

De acordo com o Quadro 54:

o Do total de 33 adultos certificados nesse ano (no riltimo trimestre), regista-se

tambdm alguma diferenEa em terrnos tle distribuigdo por gdnero, pois 69,72o sio
mulheres. o que em termos absolutos, corresponde a23 mulheres e l0 homens.

nas bases de dados da instit

Nivel de Certificaciio Gdnero
N.o de adultos certificadc

Ano de 2fi)5 Total

BI
H
M

1]2
H l +
M )

B3
t{ rt 29
M 2l

Total J3 J3

ltl



Nio hri :tdultos ccrtit'ictrdos cotn tl N(vel B l;

cum tl Nfvel 82. 0 n." cle homens d igual ao tlas mulhcres;

As rnaiores dit'erenqas de ginero relacionam-se com o N(vel 83, pois J2,4a/o dos

indivftlu<ls certificados sio rnulheres.

Observanclo, agora, o Criifico 5, em baixo, verificamos que as habilitaq6es cle acesso

t,ram o 4.,, e o 6."itnos de escolaridade, com 6 e 27 adultos, respectivamente. Em termos

tle clistribuiqlo por gtinero, potlemos ret'erir que as mulheres apresentam nfveis de

habilitaqdo de acesso superitlr ao dos homens'

(ir:ifico 5.'I'ERRAS DENTRO: habilitag6es de acesso, por g6nero

20

l8
16

,n 
'4o

it?o
3ro
d
-8z

6

4

2

0

El 4.e ano

B 6.c

Fonte: 'l'erras de Dentro (2fi)6).

No que tliz respeito I distribuiglo etdria rJos aclultos certificados neste Centro de

RVCC, as idades variam entre os 22 e os 54 anos' com o maior nrimero de adultos a

situar-se no grupo etfrio dos 32 aos 38 anos (Grdfico 6)'

Grifico 6. TERRAS DENTRO: n." de adultos certificados, por grupo et6rio

6() ou mais O

53-5e i-l-l
+o-sz f----T---1
'r9.a5ffi
ce-oe

25-31 t---5-----1
1a-24 f-Z:-1

o 2 4 6 I 10 12 14 16

N.e de adultos

['onte:'ferras de Dentro (2il)6).

De acortlo com os dados recolhiclos em 2005 (DREA, 2005), nestes seis Centros,

tamb6m podemos concluir o seguinte:

I
b
6
A
!f
d

)12



i) 0 rnaior nInrcro cle inscriqt)es

83 (9." ano de escollridade).

c tle certil'ictqt)cs. crn totkls os Ccntros. c de Nfvel

ii) Quanto i irrea tenitorial de intervenqdo:

l'onte: Documentusa@

De acordo com a infbrmaglo recolhida junto dos centros, a ESDIME desenvolve

actividade em 17 concelhos, a Funclagio Alentejo em 25 concelhos, o Centro de

Formaqdo Profissionat de Portalegre abrange l5 concelhos, a ADL 5 concelhos, a Rota
do Guadiana 5 concelhos e a AssociaEio Terras Dentro em 7 concelhos.

iii) Os parceiros privilegiaclos pelos CRVCC ret'eridos sdo, essencialmente: as

Cimaras Municipais' as Juntas de Freguesias, as Associag6es de Desenvolvimento

Local. as Escolas e outras entidades ligadas ao ensino recorrente. Hil ain6a outros
parceiros como Associag6es Desportivas e Culturais, Clubes, Instituigoes cle Satide,

Centros de Emprego e Centros de Formagdo profissional.

De seguida, analisaremos os resultados obtidos pela globaliclade dos Centros tle
RVCC a funcionar. no Alentejo. entre 2001 e 2005.

Quadro 55. ,(rea territorial de intervenqdo de cada Ccntro
Centro de RVCC N.o de concelhos

Fundaqio Alentejo t5
Esdime t7

CFP Portalegre t5

ADL 5

Rota do Guadiana 5

Terras Dentro 1
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S.J.J. ,\nrilise tla execuqftl fisica, ao nivel tlos udultos ccrtilicados tlos 6 CRVCC

(2001-2005)

A ltetle cle Centros, cnqLlanto "tli.spositivo.lttnnul de RVCC" 6' simultaneamente'

uma "e.llrl tfitrct tle ttpoitt" aos itdultos no acolhimento, intbrmaq[o e orientaqlo dos

tnesmos. Por cgnseguinte, € poss(vel identificar os virrios estados do adulto que procura

urn clestcs Ccntros (Ctlrreia' 2004:?7 0-21 I\'

A infirrmaqio que apresentamos, de seguitla, traduz os nfveis de execugf,o lisica

dos seis Ccntros de RVCC participantes no nosso estudo.

dos CRVCC (n." adultos certilicados entre 2001 e

l'onte: DGI'V (2fi16).

O Quadro -56 permite-nos concluir que:

- No ano 2001, apenas um Centro certificou adultos;

- Entre 2001 e 2005. registou-se um total de 2969 adultos certificados com o Nivel

Birsico:

- 2005 tbi o ano em que se registou maior n." de adultos certificados;

- Dos seis centrOs em tuncionamento, no perfoclo refericlO, o que apresentou maior no de

certificados fbi a Esclime.

Atravds da observaqdo tla intbrmaqdo constante no Quadro 57. podemos concluir

o seguinte:

a<lro 56 - l'isica n.

Designaqdo do Centro ,\no de
Criagio 2001 2002 2003 2004 2005 'Iotal 'fotal

acumulado

Esdime - Ag0ncia Para o

Dcsenvolvilttento Local do

Alcntcio e Sudocste, Ltla.

2000 t6 208 160 :-t9 l,-51 1094 1094

t-undagio ,\lente.io 2001 9l ln5 r95 251 822 l9t6

Centro de Sormagio
Prnlissional de Portalegre

t00l l6 n3 99 2lE 2134

,\DL - r\ssociaqio de

Dcscnvolvi nrento do Litoral
2003 70 )7t 237 57ll 2112

Rota do (iuadiana
Associaqiio tle

Dcsenvol vimcnto lntcgrado

64 160 224 29362004

'ferras Dentro
Associagdo Para o

Desenvolvintento lntegrldo
tle Micro Rcgidcs Ruruis

2005 1' l3 2969

'[otal 299 751 862 1031 2969
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NIVNL,\No

l-onte: Rases de t)ados,los CcntrtxJllxi6f

Entre 2001 e 200-5, na Regiio tlo Alcntejo, foram certiticarlos 2g6g adultos, dos
quais 27'18 (92,6Eo) obtiveram o 3.o Ciclo clo Ensino B:isico (N(vel 83 - 9." ano),
209 (7,0 7o) adultos o 2. Ciclo tlo Ensino Biisico (Nivel Bz - 6." ano) e ainda r2
0,4a/o) com o l.' Ciclo do Ensino Biisico (Nivel B [ _ 4." ano);

Por ano civil, f i em 2fi)5 que se verificou um maior nfmero de adultos que
conclufram. com sucesso, o processo cle RVCC;

Ao nfvel tle certiticaqflo, B I e 82 o maior n." cle adultos certificados regista-se
em 2004; jd no Nivel 83, o maior n." de adultos certiticaclos ocorreu no ano
2005;

Podemos int-erir que, nos centros que participam no estudo, os adurtos que
apresentam niveis de habilitagio rnais baixos, ndo procuram tanto os cRVCC
para obter a qualificaEio, tenclo em conta que no Nivel B I ( 1." Ciclo),
apresentam-se valores, que diriamos, quase residuais, tace aos restantes dados
obtidos.

observando o Grilfico em baixo, conclufmos que, no que respeita ao g6nero, entre
2001 e 2005' de acordo com os darJos clisponibilizados pelos Cenr ros.6ovo dos adultos
certiticados ( 1753) pelo Processo de RVCC sio mulhe res e 40vo sdo homens ( I lg0).
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entre 2001 e 2005, Por g6ncnr

!'onte: Rascs de Dados dos CRVCC (2(X)6)'

5.3.3.1. O caso especilico do ano de 2003

Sentlo a parte empfrica deste trabalho desenvolvicla junto dos Centros de RVCC

a funcionar no Alentejo, no ano de 2003, 6 importante dar a conhecer a execuqlo tisica

dos Centros, ao nfvel do ndmero cle a<lultos certiticados, na medida em que slo estes

que constituem a nossa poputaqio em estuclo mais restrita' As raz$es pelas quais se

optou pelo ano tle 2003, como momento tle recolha cle intormaElo' tbram jii

apresentadas no Cap[tulo 4.

GrrificoS.ExecugioFisicadosCRVCCnoAno2003(n!adultoscertificados)

800

700
oI ooo
(6
,9
E soo
0)o
g 400
a
E soo
o)o
". 200z

100

0

Fundaq6o ADL

Alentejo

CFP TOTAL

Portalegre
Esdime
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;\ssirn. ntr ilno de 200J:

- E,xistiarn em funcio,amento. na Regiro r\lentejo. quatro ccntros tle RVCC:
- Foram certificados 751 adultos;

- O Centro de RVCC da Esdime 6 aquele que apresenta maior nfmero 6e u6ultos
certiticados (360), seguido do CRVCC da Funtlaqdo Alente.io (2g5);

- No scu primeiro ano tle tuncionamento, t) CRVCC tla ADL certiflcou 70
adultos:

- O CFP de Portalegre certificou, neste ano, 36 adultos.

5..1. Evoluqio da Rede de centros de RVCC at6 ir actualidade

A partir de 2005, atravds de uma estrat6gia concertada por parte das estruturas
regionais da educaqro (DREAlentejo Minist6rio da EducaEio) e tlo trabalho
(Delegagdo Regional do IEFP - Ministdrio do Trabalho e <ta Solitlariedade Social) e de
acordo com as orientaq6es da enticlade que gere a rede nacional cle centros, i data a
DGFV, inicia-se o alargamento da rede de Centros.

No final de 2005r4s, fbram criados, no iimbito da rede nacional de Centros
RVCC jii existente "e no cumprimento da meta negocicula pelo Estcrtlo portttgu1s com a
Comissdrt Eurupeia no Quutlro Comtmitcirio de Apoio, paro Jimcionnrem em regime de
co-finunciamento, ... ", oito centros, previamente acreditados.

5.4.1. Estrat6gia de crescimento e estabilidade da rede

No ano lectivo 2005/2006. na Direcgio Regional cle Educaqdo do Alentejo, fbi
criada uma pequena unidade cle missio, constiturda por tluas pessoas: o pr6prio Director
Regional e uma estudante flnalista da Licenciatura em Ciencias da Educagio (da
Faculdade de Psicologia e de Ci€ncias da Educaqdo (FpCE) tla Universidade cle

Coimbra) que teve como, objectivo, criar uma rede regional cle Centros Novas
oportunidades (CNo - a designagdo que se passou a adoptar mais tarcle) que cobrisse

'*t Despacho Conjunto n." 276t2006, de 22 ,Je Marqo (com et'eitos a partir de I de Dezembro cle 2fi)5).
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Irclcquadarlcnte todo 9 tcrritririo alctrtejltn6. cstitnulando as Escglas P[rblicas pilra (lue

cstils sc assutTlissenl Cglng prolnotorils tlgs tnesmos. Simultaleamcnte' tbi dado ttldtl o

itpoio 111 processo cle elaboraqio das candiclaturas de natureza tdcnica e pcdag6gica c

financeira junto das entidades competentes'

No linal clo ano lectivo 2005/2006, existiam, com candidaturas elaboratlas e

submetidas, 15 Centros Novas Oportunidadesl{6 no Alentejo' numa rede territorial

clue cobria a quase totalidade do territdrio. Slo criados, para funcionarem ern 2006' os

centros promovidos por cntitlades previamente acretlitaclas.'o'No final do ano lectivo

2005/06, estii criada uma rede regional de CNO, tendo como base as Escolas

Secundiirias e os Agrupamentos de Escolas'

No ano lectivo seguinte, 2006?A07, a equipa da DREAlentejo responsiivel pelos

cNo tbi retbrqada com uma tdcnica especiticamente destinada a prestar todo o apoio

necess{rioaosCNo(noimbitoclosprocessosdecandi<latura'instalagloeiniciode

luncionamento). No infcio tlaquele ano lectivo, tbi poss(vel criau. mais 7 Centros Novas

Oportunidades.t{t

Em 200712008, dando continuitlade ir estrat6gia definida anteriormente (com a

ANQ, t.P. que substitui a DGFV) e tle forma a dar resposta a concelhos a tlescoberto'

sio criatlos mais g Centros, em Marqo/Maio cle 2008 (6 nas sscolas priblicas do

Ministdrio da Educaqio e 2 em enticlades privaclas).ll'As entidades promotoras' 6

prestaclo o ttpoio no esclarecimento e informaqio sobre a apresentagio de candidaturas

financeira ao Programa Operacional clo Potencial Humano (POPH)' confbrme as

orientaqoes constantes no Regulamento Especifico tla Tipologia de Intervenqlo (2' l ' -

Reconhecimento, validaglo e certificaqio cle compet€ncias, do Eixo 2, Adaptabilidade

e Aprentlizagem ao longo tla Vicla, 6o Programa Operacional Potencial Humano)150

No final cle 2008, est6 consoliclada uma recle regional com um total de 40

Centros Novas Oportunidacles. clos quais 657o sdo promovidos por escolas priblicas'

bdsicas e secuncldrias do Ministdrio tla Etlucagio, como se pode observar no Quadro

seguinte:

Ito Despacho Conjunto n." 14912006. de 5 de Junho'

''7 Despacho Conjunto n." -14912006, de 5 de Junho'

' 't Despacho n! l'1141 1200 6' de I I de Agosto'

'r'Despacho n.'6950/200t1. de l0 de Marqo'

':') Despacho n." 1822912008. de 8 de Julho'
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Quadro 5ll. F)volugrio da Rcde <le Ccntros no ,\lenle.io
( t <las cr!tidades promotoras)

:005 :0ffi ztmE

llcrlc Privldu 5 1 I

Rede Prihllcu

liscolas () l0i l6*
(lentrrn dc
l.irrmuqiirr

Prollsslonal
I 5 5

'Iotal
6 J2 {0

lnclui I CNO pronrovido peta fSe.te pIiliIF

Verificamos que, na Regiio Alentejo, houve um alargamento substancial da

Rede de Centros de RVCC (actuais Centros Novas Oportunitlades), irs escolas pfblicas,
biisicas e secundiirias do Ministirio <la Etlucagiio, constitui nelo 62,5Vo cla rede actual, ao

contriirio do que acontecia em 2005, em que a Rede era essencialmente uma recle

privada. Como base deste alarganrento, esteve, como jri se ret'eriu, o impulso e os

objectivos definidos na [niciativa Novas oportuniclades.

Se, at6 2005, a rede 6, essencialmente, uma retle de natureza privacla, a partir
dessa data, regista-se um alargamento significativo irs enticlatles pfblicas, que
representam' em 2008' 6lVo da rede nacional de centros (escolas brisicas e secundiirias e
os centros de formagio profissional do IEFP, [.P), como se pode observar da leitura do
Grrifico 3:

Gr6lico 9. Ccntros em funcionamento, em 200g
(por tipologia das entidades promotoras;r5l

I

Escola Basica e/ou i 427"
Secundaria

I
I
L

_ 290/.uutraenlrdade 
ffirsl
I

Centrode Formaqao I ts"z.
ProrissDnar ETfr'-]lij--Ilt:rl] ss

I

l

Escota Protission", i3-
r.',"',"'142

0

['onte: ANQ, LP (20011).

't' Datlos apresentados no ll Encttntro Nacionul tle Centnt.t Nrnus oprtrtunitlac)es,pela Ag6ncia Nacional
para a Qualiticaqio, [.P. (2001t).
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r\ tr(vcl nacional,0 criit]co l0 tratluz a evoluqat) tlt) ll." dc Cctll"rtls cln

t'unciuttttnento, cntre 2000 e l00tt:

(irilico 10. Evolugio do nfmero de Centros em fitncionumento (2000'2008)tsz

cb 500

$ 450

€ 4oo

€ogso
O=Ab soo

E
38250>o96200LC

E I rso

b 100oor 50a

20oo 2001 2002 2003 2oO4 2oo5 2006 2007 2008

Anos

['onte: ANQ, I.P (2mB).

Conclufmos que a meta clefinicla para 2008 foi, largamente, ultrapassada'

atingindo-se, nesse mesmo ano, a meta prevista para 2009, no embito dos objectivos da

Iniciativa Novas Oportunidades. Em 2009, ndo toram criaclos novos centros, prevendo-

se a sua constituiqio no ano de 2010, contorme objectivo inscrito no lmbito da

Iniciativa Novas Oportunitlades, de atingir os 500 Centros e qualificar um milhdo de

portugueses, atravds do Sistema Nacional de RVCC e dos Cursos tle Educaqdo e

Formaqio de Adultos.

Datlos mais recentes, disponibilizados pela ANQ, I'P', perrnitem-nos concluir

que, entre 2000 e 2008 houve uma aclesio signiticativa da populaq[o adulta' em telrnos

nacionais e regionais, sobretudo a partir de 2005, com o Programa Novas

Oportuni<ladesrs3 (cf. Anexo 3).

't'I.Iem.r:r pr,[r* provis6rios actualiz-a<.los a 31 de Maio cle 2009. apenas da Componente Escolar (Anexo 3)'
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(Erxo A)
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Cap(tulo 6 () PROCESSO DE RVCC NO r\LENTE.IO, NO

PERiODO 2IIOI-2005: AS OPINIOES DOS PROIUOTORES

(EIXO A)

" llma utisa que eu uprenli unn essas vivincias.fiti a wtlttri:tr

.tc,npre o t'onhecitnento do tnilnt."

Coordenador de um Cenlro RVCC participante no cstudo

Em seguida, no presente capftulo, apresentaremos os resultados da aniilise que

realiziimos ao conteddo tlas cntrevistas que concretizdmos junto dos Directores e dos

Profissionais dos Centros de RVCC que tbram considerados no nosso estudo, de acordo

com o que jri fbi ref'erido anteriormente (cf. Capftulo 4). A nossa aniilise inicia-se com a

opinilo dos Directores, seguindo-se id€ntico procedimento, relativamente aos

profissionais e, como sintese, inclufmos uma aniilise cruzada dos dois proceclimentos

anteriormente ret'eridos.

6.1. A opini5o dos Directores/Coordenadores dos Centros de RVCC

No que respeita aos responsfveis dos Centros, inquirimos os

Directores/Coordenadores dos Centros, jd que, pelas suas fung6es, seriam quem melhor

nos poderia esclarecer/infbrmar no sentido de podermos recolher a informaqio

pretendida. Como se ref'eriu, o instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada,

cujos objectivos fbram os seguintes:

Compreender o aparecimento dos Centros de RVCC, no imbito das medidas

politicas de Educaqdo e FormaElo de Adultos em Portugal;

conhecer a pertincncia do processo cle Reconhecimento, valiclagio e

Certificagio de Compet€ncias, em Portugal, em geral, e no Alentejo, em

particular;

Conhecer o historial de cada Centro de RVCC investigado;

conhecer o processo e as estrat6gias utilizadas na implementaqdo das

actividades de RVCC. no centro e no territ6rio:

Caracterizar o piblico-alvo do Centro de RVCC:
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o Caracterizar as activitl:.rdes cstruturontes do Centro tle ttVCCl

o tdentificar as diticuldades sentidas peltl Centro tle I{VCC;

o Conhecer o impacto do processo de RVCC desenvolvido pelo Ccntro;

o Conhecer as perspectivils dos entrevistados tace ao tuturo do processo de

RVCC.

O guiflo cla entrevista que serviu de suporte I realizaglo da entrevista semi-

cstruturada (cf. Anexo 5), cra constituido por 8 ttipicos, al6m do ponto prdvio da

legitimagdo cla rnesma, cm que, entre outros aspectos, se infbrma o entrevistado acerca

do tema e dos object.ivos da investigaqlo que se estd a realizar:

f) Localizaqlo do Centro;

tD [dentificaqlo/ Caracterizaqio do Ccntro de RVCC;

ItI) Equipa do Centro de RVCC;

lV) Actividades do Centro de RVCC;

V) Dificuldade sentidas;

VI) Avaliaqio do Processo de RVCC;

Vf D Perspectivas face ao futuro do processo de RVCC;

VID Educag[o e Formag:do de Adultos em Portugal'

6.1.1. Andlise da informagio das categorias da entrevista

Ap6s a leitura e anillise cla intormaqlo recolhida, esta toi organizada. dando origem

a 8 categorias:

rl) contexto territorial;

B) caracterizagdo da equipa;

C) divulgagio inicial do processo;

D) dificuldades sentidas;

E) estrat6gias implementadas;

F) avaliagdo do processo de RVCC;

G) perspectivas tace ao futuro do processo de RVCC;

H) educaqio e fbrmaqlo de adultos em Portugal.
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[)ara citda ttrn:t das cutcgorias, d apresentado urn quadro auxiliar ir an:ilise tle

ctlntcfdo, no t;ual consta a identificaqao da(s) sub-categoria(s) c. para cada uma destas,

indicado(.s) o(s) intlicatlor(es) e rcspectivo(s) contetido(s), as ticqu0ncias absolutas tlas

unidades de registo (UR) e das unidatles de enumeraqio (UE) e a taxa UR/UE. A

ttltalidade tlos contetidos descritivos de cada indicador 6 apresentada no Anexo 10.

l. Categoria i\ - Contexto Territorial

59t Al: A no territ6rio
Suh-categorlu Contefdo dos

Indicadores
Indlcadores

UR EU UR/TJE

,\l -.l,
qualificagio no

territririo

Ilrtixos nfveis tle
cscolaridade

C.l. 1.7 ; C l. I .tt: C-1.1. I ; C.l.-1.2
C4.4.4: C-I.4.6 6 2 3.0

Elcvar os niveis tle
qualiticaqio dos

adultos corn potencial
tle cornpet0ncias

C. 1 .2.7 ;C3.2.9;C.1.4.7r C4.4.8;
C4..1.9; C-t.12.9

6 3 1.0

Elevirda taxa de
lnallabetismo 3 1 1.5

'Iotal l5 3 5.0

l.esenda: W- unrdades de registo: UE - unidades de enumeraqdo;
tlR./UE - tl.{a entre a totalitlade das unidades de registo e as unidades de enumeragio tla sub-cutegoria

(csla nomenchtura aplicar-se-f a todas os quadros auxiliares ir anilise de conteido)

Sobre os nfveis de escolaridade, dois dos entrevistados caracterizam a regido do

Alentejo como uma regiAo com baixos niveis de escolaridade, uma elevada taxa cle

analfabetismo (3 ref'er€ncias), realgando, por6m, que hii "pessoas que tinhom Lun boixo

rivel escoldr mus umu e-yperiincicr profissioncrl e pessoal muito rica especialmente por

vitr da proJissionctl." (C4), como se pode depreender das transcrigdes que, a seguir, se

apresentam:

" . .. infeli.nente, wna regido utm boi.ros niveis tle escoluridade" (C I . I .B)

utrlu ve1. que tinlurmos jri, nessu uhura, tumhim, uma tax(t tle urutlfabetistno importayte
pura alim dessa ta.ra um nitel escolar muikt bai.ro', (C4.1.5)

" ...d)tn mnu nutioriu de pessttcts com a quuliJicttgiut lo L" Ciclo dento tlos udultos uctivos
etnpregudos" (Cl.1.6)

"...1'()tn u ctttt.sttttttq'titt de que haveria muitas cottrpetincias neskt populagdo e que gxleriam ser
reu tn hec i das. " ( C|.1. 7 )
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Elcvar 6s nfveis tle cpralil'icirqiio dos adultos tla rcgiito loi o ttttltivo principal que

colcorrcu para a criaqio elos Ce ntros de I{VCC (tncncionado por tr0s tkrs

cntrevistados):

" frtrnbim hi mtrikrs pe,\.\otts (prc ?slil tuttluclc pet,'li! ttlulutttkt ytra u ttrtilit"ui'itt". 1C.L2.7)

"...r'lct,rtr os ttiyeis le 4uli.lic'tt1'titt t'scrtldr e pnlissktnul tkts pesxxts." (CJ'2'9)

...tiyt,rtrm peritnkts e,n qile .yintil e t'm que.li:.entm muila frtrnurgritt, rtli rttt cstr.rilg,eiro," (C1.1.9)

aracteristic )mtcas soclals60. r\2: ns econr e

Sub-categoria
Conterido drx
Indicadores

Indlcadores UR UE UR/UE

,\2 -
Caracteristicas
econrimicas e

srrciais

llraco potencial tlo
tccido ernpresarial

C. l. 1.9;C.1.2. I ;C. 1.1.2: Cl.2.l-5
C.1..3..1: C,1.4. l0: C,l.-t. I I ;C4..t. l2

tt ) +,o

Buixa dcnsidade
populacional
/dispcrsiio da

oonulacio

C2.1.-lr C2.l 3.7 : C.l.l.4: C2. I 3.1;
c2.3.5

5 2 1l

Vle io
predominantcmcnte

ru ral

t I,()

Dificuldadcs de
cnrprcgo

C:t.3.7 I 1,0

'total t7 3 5,7

N1s respostas dos inquiridos, relativamente ao contexto de acEeo dos CRVCC, hd o

reconhecimento da dimensio marcadamente rural da regido. A baixa densidade

populacional, aliada |r exist€ncia de uma ttrigil e tiagmentada rede empresarial.

Salienta-se a existencia de algumas empresas, "(...,) sobretudo us micro que i o nossa

rectlitlude." (Cl't').Esta dimensf,o econ<irnica. e consequente dimenslo social, fbi o

aspecto que maior nfmero de reflerOncias reuniu (17). O Alentejo apresenta-se como

uma zona com problemas de desemprego ( I UR), de baixa densidade populacional (5

UR) e uma enorme disperslo da populaqdo. Metade dos inquiridos referiu estes

aspectos. O tacto de ter uma populaqf,o concentrada, mas com grandes distincias entre

as localidacles, terii cle ser equacionado nas estrat6gias de gestdo tla rede e do sistema de

RVCC, garantindo a todas as pessoas igualdades de oportunidades no acesso e, dessa

tbrma, de concretizar, com Oxito, a respectiva certificaElo de adquiridos no sistema de

RVCC.

't' C+ - citado pelo Ctlordenadtlr/Director +.
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6 ,\J: Ilistririco da actividade rla

Suh-cttt'goria
(hntetido dos
lndicadores

lndicudores
UR UE UR/UE

,\-] - lllst6rico da
irctividade da

instituiqio

l)ar continuidude rts

linhas rle intcrvcnqiul
rla instituir;do

I t.0

[)cscnvolvi nrento
rcgional

Cl. l.l; C-1. l..l; C-t.l.l0 l l.()

Total 6 ) J,0

Nesta sub-categoria, hii duas ideias principais: a primeira delas ret-ere-se )
necessidade de dar continuidade ir linha hist6rica da actividade da instituiqio. Hd um

dos entrevistados que se ref'ere especificamente a esse aspecto:

"...d ileL'e:tsilele :;entida vetn da linlru dus preocultcrEdes e .le intervengdo tlu L'untlctgtio." (C3.2.5)

"...e u IEN-f IDADEI jd tinha wnu prcitit'tt le actuttE-t-ro, inten,engdo territoriul .significuti,tu." (C3.2.6)

"...tinhu um enruiautrento e ulurg,ornento la .uru resposta rut niyel muis do tltte un distrito (C3.2.7)

A segunda ideia relaciona-se com a necessidade de concentrar a missdo destas

instituiqdes, promotoras dos Centros de RVCC, no contributo que podem dar para o

desenvolvimento da regido, em que se localizam:

" . ..tt lesenwtl,litnento cotrjutrto do Litoral Alentejuut." (C1.1 .2 )

" . ..u pntruryio do lesenwtlt,imento .lo Litoral Alentejano" (Cl. I .J )

"... u per,\pectiva de um grancle desenvolvimento turistico xthretutlo no Litoral

(Comporta, Ctnulhttl, Melitles)" (C1.3. I 0)

De um modo geral, os entrevistados reconhecem a importdncia de desenvolvimento

regional num territ6rio que se apresenta com caracterfsticas rurais, nomeadamente uma

baixa densidade demogriitica aliada a uma fiaca ot'erta de trabalho. Em termos de

qualificagao na populagdo, embora esta apresente baixos nfveis, muitos indivfduos

det€m percursos protissionais ricos e merecedores de uma oportunidade ao nfvel do

Reconhecimento, Validaqeo e Certificaqlo dos adquiridos. Neste contexto, os Centros

de RVCC. objecto do nosso estudo, assumiram tamb6m a missAo de qualificar a regiAo

do Alentejo, atrav6s da qualificaEf,o das pessoas que clela tazem parte, atravds da

instalaqio e tuncionamento dos Centros de RVCC.
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2. Cutegoria l| - Caracterizacio da llquipa

Qrradro 62. Sub-categoria Ill: Pcrcurso Prolissional do Director/
C-'oordenador rlo Ccntro

Sub-categoria
Contcrido drx
lrrdlcadores

Jndicadores UR UE UR/UE

ll I - l'crcurso
I'rolissional do

l)irector/
Crxrrdenador tlo

Ccntro

[ixperitncia ctn
[']tlucircio tJe Atlulttls

1 l.()

lixpc'ri0ncia cotno
'l'dcnico tle

Dcscnvolvitncnttl
[-tral

c2. r. t I I,0

tixpcnOncia no r\poio
c Oricntaqiio

Vocacitlnal de iintbito
nrolissional

cl.l. r 1.0

'fotal ! 3 1.7

Relativamente ao percurso protissional dos Directores/Coordenadores dos Centros

cm fluncionamento, no Alentejr), no perfodo 2001-2005, trOs deles tinham experiencia de

trabalho com populaglo adulta - enquanto tdcnicos de desenvolvimento local - na

educaqio e tbrmagdo de adultos ou no apoio e orientagio vocacional de 0mbito

profissional:

" Estive .sempre ligudo i tirea tle educagiio de udultos. " (C L LJ )

" ...lcm d ver L'o,n o meu ettwtlvirnenlo ,tu dreu tle Edtrcugiio de Adultos, desde os utrrts

70, e o utnhecimento que tinha das pessoas e do proiecto. " (C I . I .5 )

" E.ttiv'e ligada a vtirios projettos mus com muior incitldncia tro llubinete de upttio e

orienkt{;cio t'ocucionol do emPre!4o." (CJ.l.l )

63. 82: Caracterfsticas da morrcnto inicial

Sub-categoria
Contcddo dos
lndlcadores

Indicadores
UR UE URruE

B2-
Caracteristicas

da Equipa
(momento

inicial)

,\bertura

C2.7. l -l; C2.8.5; C2.8.6;
C2.9. 10:C2.9. 1 l ; C3.8. 13; C3.8. 1

C3.8. I 6; C3.8. l9: C3.tt.20l
C3.9.1 rC3.10.2: C3.l 1.7; C3.18.I

c3.22.2', C3.22.3'. C3.22.5

l7 1 8.5

Disponibilidade

C 1.8.16: Cl.l0.l5: Cl.l 1.6:

Cl. l l.7; Cl. l 1.8; C2.1.l t; C-].6.1 3;
C3.6. 1 4; C3.6. l 5; C3.6. 1 6; C3.7.1 :

C3.7.5; C3.8; C.t.8.6; C3.22.6:
c3.9.14

l6 4 51

I nseguranq'a

C. 1.3.7: Cl.-l.l ; C1.4.5; Cl.-t.8:
Cl.l0. I I ; C3.1.7: Cl.2.l ; C3.4.10;

c4. r.l.l0 () .t 3.0

Juventude

C2.1.1: C2.7.2 ) I 2.0

'Iotal ,t4 { I l'o

t88



Na caractcrizaqiio das cquipils tdcnico-pedagtigicas clos Ccntros, no infcio dos

Processos de RVCC, os cntrevistados destacaram: o espfrito de abertura (17 UR), a

disponibilidade evidenciada ( l6 uR), a inseguranqa (9 uR) e a juvcnrutle (2 UR).

Nos momentos iniciais de irnplementagio e tuncionamento dos Centros RVCC. no

Alentejo, as equipas pioneiras tbram constitufdas por profissionais bastante jgvens:

'Ntuluele mornento u equipa eru equiptr ent muikt jot,etn." (C2.7. I )

"rl cquiptt eru muito.jovem e estdtu muib moli,trultt!" (C2.7.J)

A par da juventude, evidente I ipoca, notava-se alguma inseguranqa. parte desse

sentimento era consequ€ncia do desconhecimento do pr6prio processo t6cnico, uma vez

que o mesmo era bastante diferente do percurso escolar tradicional.

Nas narrativas, atrav6s das citag6es que se seguem, podemos evitlenciar a
'inseguranga e receio com que as equipa comeEaram a realizar os processos tle RVCC:

" , . . tnus ktmblm ptr inseguronga tkts tdctricos. fnont.ridtule dol

primeiros processosl" (C 1.3.7)

"...t'tltripct lumbim na ultunt linha muikts receios lEruntb .se re_leritt tt utlesio las pe.ss6,tts

do proce.$.to1... " (C l.J. l )

" F-oi com muita insegurctnQa que comeqdmo,s.,' (CJ. t.l)

Outra fbnte de inseguranEa decorria de alguma aus€ncia de orientag6es t6cnicas:

" Etn termos pedagtigicos tliliutklatles que tivemo.s pois us orientag.ies ,rcm .\ernpre ent,n
utnutnlantes, " ( C1. I J. I 0 )

"Deptti,s' tnui'r puru oJitutl, luxn'e nutito trdb.tlho entre us etluiptts utt ytra ten!4rmos crirtr ttl,gutr.s
ittstntmenkss qte Jos.sem co,nuns." (C2.lt.6)

No entanto. pese a juventude e a inseguranEa evidenciadas, os elementos que

implementaram o processo de RVCC, na regiao alentejana, denotaram uma atitude de

grande disponibilidade e abertura, aliada a uma certa inovagdo, sem medo tle arriscar e

em perrnanente estado de questionamento das priiticas inclividuais e em equipa. Da(
resultava tambdm a articulagao, considerada factor essencial para a concretizagdo 6os

tlbjectivos/metas do Centro, conforrne se pode constatar nas transcriE6es que se seguem:
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"...('(luiPu tttuilt,.iot'c,,1 .'.\tilr'tt t,tttit(, ttk,livuid..." (L'2'7'2)

" ...tcm le lun'er mrriltt ilbertt.rd le e";pirito.. 
"' 

(C-J'll' l1)

A disponibiliclatle surgiu tambdm retlectida nas pr{ticas com os adultos, pois o

trabulho rle RVCC lio potle constituir-se como um trabalho "de Joru pura dentro nrus

de dentro puru.foru".

llii necessariamente uma relaqlo tle proximidade entre os t6cnicos e o adulto' A

disponibilidatle, o cnvolvimento e a convicaio srio caracterfsticas identificadas por tres

tl.s entrevistados, um clos quais, ref'erintlo-se ao Dr. Jos6 Alberto Leitdo (ir 6poca,

respopsiivel institucional da ANEFA), quando det'ende que "quem ndo ucreditu nrts

l)rocessos trurt ltode estor nos Processos" (Cl.l0.l5)' Assim sendo' a atitude de

disponibilidade e empenho eram evidentes:

' Irorttutt(, isto titrigu (t (!trc 4s pesso(ts o,t llo\tdm luquikt rsrt t't7o se emhora"' (C l ' I I 'll)

" De .fuctojbram pessotts muito empenhutlas" (C2'1' l l)

" Portlue ett uclut tyrc istrt tem de ser um tnilxtlho tle muiru entreg,a." (c3.6. I J )

3: Crit6rios de Recrutamento64. B

Sub-categoria
Contefdo dos
Indicadores

Indicadores UR EU UR/UE

ll3 - Crit6rios de
Recrutamento

Prestagio dc Provas

C2.2.8'. C2.6.3: C2.6.4; C2-6.5:

CZ.l L2'. C2. I I .3; C2.l I .4; C3 .7 '7 8 ) -1,0

Experi€ncia cm
EducaQio de Adultos

Cl.5.-5r C1.5.6; C3.8.2; C4'7'4 :l 3 1.3

Qualificaqao na iirea
c3.8.1 I 1.0

Total 13 .l 3,3

No que respeita aos crit6rios de recrutamento dos elementos das equipas' e

irnportante ref'erir que a maioria prestou provas atrav6s da realizaqio de entrevistas, com

grelhas de aniilise previamente cletinidas. Uma das estrat6gias utilizadas por um dos

Centros, e relatada pelo seu Director, foi o recurso is chamadas "situag1es-problem(ts"

(C2), as quais poderiam, depois, ocorrer no trabalho difrio com os adultos'

Em dois casos, o recrutamento dos elementos da equipa foi Suportado no

conhecimento 11 priori tlo trabalho desenvolvido pelos t6cnicos. A par disso. floram

tambdm considerados os requisitos exigiclos para o desempenho das funq6es ao nivel

tlos grupos de recrutamento. Pref-erencialmente, deveriam ter formaqao na drea das
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Cierrcias Sociais c ['lulnanas (para os Profissionais tle Itvcc) c cxperi6ncia crn
Educaqdo e Formaqiio de Aclultos:

"...tut inicio,.lit,t,nos u,nu e.r<:olhu nuis per.uttutli:ttdtt.,, (C1.5.6)

'l'uftt .s fbrmrubres, tivetn..s muilo etn (ile,|'tio ttquera e.rperiint.iu em.lrtrnrt4,tr,

le udulto:;." (CJ.S.2)

"...jd tinhum trubulhtttlo utmigo untes noutros pnlectos.- (Cl.7.J)

"... utlocdt'urtttt,s uma sirie tre :;itttugie.s-pniltrema e <.ttrtJitsntduunos tt.;1te.s;;rttts. (,..)
h)ram siltttrgdes que potleriutn uco,ttecer il)m os udtillos. E deptti.t viumrts , qre , [)es-\o,

.litria." (C2.1 t.J)

ro 65. 14: Perfil deseiivcl dn ftironra-/r-
Sub-categoria Conterido dos

Indicadores
Indicadores

UR UE UR/T]E

l|4 - Perlil
dese.i6vel do

Director/
Crxrrdenador

Adequada gestdo de
pcssoal/l ideranga

C 1.7. I ; C|.7.2: Ct.7.3:C1.8. I 2;
Cl. I l.l; C2. 1.4; C3.9.2;C3.9.-l:
C1.9..1: C3.9.5; C3.9.6; C3.9.7 ;

C3.9.10; C3.9.1 I : C3.9.15

I5 t 5,0

Conhecedor da regiio C1.6.6; C1.6.8; Cl.6.9l C1.6. l0 4 I +,0
Conhecedor do

Dr0cesso C1.6.15; Cl.8.l3 ) I l.()
'Iotal

2t 3 7.0

Quanto ao perfir cresejiivel para o desempenho cras tunEries cre

Director/coordenador, iclentificam-se 3 caracterfsticas funclamentais:

(i) a capacidade de litleranEa de equipas;

(ii) ser conhecedor da regiao;

(iii) ser conhecedor do pr6prio processo.

Quanto i primeira caracterfstica, era importante acompanhar a equipa, estar atento
)s pessoas e promover o didlogo entre os indivicluos, uma vez que ,.tuntbim 

d
irnportonte 4s pessoct.s sentirem espaQo para potlerem pctrtilhhr (t.t sutt.s tlificulclatles
("')" (c3'9'4). Esta foi, para a maioria clos entrevistados, a caractenstica que maior
significado assumiu.

A segunda caracterfstica identiticada era f-undamental para a aclaptaEao da
intervenqdo is circunstdncias locais, particularmente no estabelecimento cle parcerias e
contactos prr5ximos ir populag6o:

" Olhe, deve utnhecer muito bem tt reuido" (C 1.6.6)
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i\ tcrceira caracteristica ('rer t:ttrtlrec'erlttr do pniprio Pro('es'\o) apenas tili apontada

lx)r ur1 dos cltrevistados, t'ucto que poderir. eventualmente' revclar que tr ctlnhecimento

r.la componcnte ticnica tla intervenqio ndo cra, no nlomento inicial de cxistencia dos

C_.cntros tle RVCC, urn crit6rio determinante. Nem o poderia ser, atendendo ao cariicter

llioneiro tle totlos estes primeirtls prtlfissionais'

Prolissional de RVCCll5: Perlil do

Suh-catcgorla
Contefdo dos

I-.lln.rrlnra

Indicadores UR T.]E UR/UE

-C1.7. 
l0r C1.8.8; C2.6. l4l

C2. I 0.2:C2. I 0'3; C2. I 0.-5:

C2. 10.6; C2. 10.7: C2. 10.$'Q2. !!!
l0 -, 5,0

l|5 - Perlil
desejrivcl tlo

Prolissional de

RVCC

Corrrpct0ncias
rclacionais

l)ispourbilidude

crJx; c't7i:r ct.u.tl; cl.7.l4:
Cl.8.l ; Cl.ti. l6; C1.9. I : Cl'9'2;

c2.l 1.5

9 1 1.5

Cunheccdor dtl
processo/

rrlc()d0ltrgiu

C r.tl.i; C Ltt.l0; Cl.8.l l; C2.6' ll;
C4.7.6; C4.7.7; 6 3 1.0

Oosto/cxperi0nci a

Educuqio c Forntaqio
de Adultos

C2.6.7'.C2.6. l0; C2.6. I I ; C2.6.12;
c2.l0.l

6 I 6,0

Arca Ci0ncias S6cias
e Huntanas

Gt^82: C-t.8.3; C4.8.4; C4.9.2;
c4.9.3 5 5.0

36 3 t2,o
'Iotal

No que respeita ao pertil desej6vel para o Profissional de RVCC' esta tbi a sub-

categoria que obteve maior n(mero de ret'erencias (36) o que poderd ser um indicio da

importincia dacla a essa tung1o, no ambito do Processo tle RVCC' Foram identiflcadas

cinco caracterfsticas essenciais para o adequaclo exerc(cio das funE6es do Profissional

de RVCC. As competencias relacionais, muito ret-eridas por metade dos inquiridos'

assumem maior import|ncia, pois o Prot'issional estd directamente envolvido com o

adulto, sendo necessiirio ouvir e respeitar aquilo que slo as vivcncias do outro:

..li.se;rro/is.rit tnul tem tle ser trlgtftm qlte tenltd essct t'trpacidatle puru.fecer com que o udulkt t'ti

rcl'erintlo to questies e vti vuktriiturLlo aquilo tlue jd Jez'" C2' l0'll)

FoitambemmuitovalorizacloofactorJeoProtissionaltleRVCCSerumconhecedor

do processo e da metodologia utilizada no reconhecimento de compet6ncias (6 UR):

" . . .lem de utnhecer lrum o processo" 
"' 

(C l '8'9)

tt\lus elrts jti tinlutm e.rperiQrtciu de vitla ao trit'el las histtjrios tle vitla"'" (C1'7'6)
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Utn dos elttrevistitdtts ref'eriu. divcrsas vczcs. o (lr.ranto irnport;.rnte cra a c:(pcr.i0ncia

cm cclucaqiio c tormagito tle:tdultos c o "tttuito.go.sto pekt tntbttlltrt cttm tx ttdtilttts',
(C2.6.tt). lgualtnente signiflicativo. paril Lrm tlos cntrevistatlos, lili o grupo tle

recrutamento destes profissionais, identificando-se a iirea das Ci0ncius Sociais e

Humanas. como a rnais adequada (5 ref'er0ncias). por outro latlo. a cxigOncia de

habilitaqio pr6pria para a doc0ncia, no caso tlos fitrmadores, t.i uma dccisrio

desajustada, na opinilo dos entrevistatlos.

adro 67. Sub-ca I|6: Fo f6cnica da
Sub-categoria Contefdo dos

Indlcadores
Indicadores UR UE UR/UE

l|6 - Formagio
'I6cnica da

Iiquipa

Elevada tilrmaqio
inicial, por parte tla

ANEFA

C 1.5.4; C2.U.tt; C2.tt.9:
C2.tJ. l0:C2.u.t I ; C2.u. l2: Cl.tt. ll:

C2.9.2: C2.9.3; C2.9.-l; C2.9.-s:
C2.9.7 : C2.9.tt; C2.9.9 ; C3.8.-l;

C2.4.6; C2.9. t6;
c2.9.17

In :t (r.o

Rcduqao tla tbrmaqio
apos extingio da

ANEFA

C3.ti.-l; C.1.6.7r
C-l.6.ltl C.1.6.9

l ) t.0

Dcsfasamento entre a

lbrmaqdo e as

necessidades

-t 1.0

Rcgularidade dos
cncontros

Cl.6.-l: C2.9. I

C-1.6. l0: C4.6. ll -l I t.l

'llotal
-lo { 7,5

No que respeita i formag5o t6cnica da equipa, fbi significativa, para dois
cntrevistados, a fbrmaQao que os centros tiveram - antes (e clepois) do inicio tla sua

actividade - por da parte da Ag6ncia Nacional para a Educagio e Formagio cle Aclultos
- ANEFA ( l8 UR).

Evidenciou-se, no discurso dos entrevistados, a ligaEio clirecta que havia entre os

Centros e a ANEFA. Ap6s a extinqlo desta instituiqio, registou-se um decr6scimo,

tornando-se casuais esses encontros (4 UR). a regularidade inicial da tbrmaqio cleu

.rigem a encontros regionais entre os centros cte RVCC clo Alentejo.

Apesar da preocupa9Ao da ANEFA na {rea cla fbrmaqio. um clos entrevistatlos

considerou que existia um desfasamento entre as temziticas abordaclas na fbrmaqao e as

reais necessidades dos participantes (4 UR).

As equipas' no infcio dos processos, receberam tormaglo, sobretudo no ano de 2001.

Esta fbi uma das preocupagdes principais da ANEFA. sobretudo para os novos

elementos que iam integrando as equipas. Houve " otfirus .frtrtnugr)es mtti.s tlinArnicu;;,
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arlt,t peqtrcno.t .q,rttpo.t de trtbttllut que itun ruxktndo " (C2'9'7). outras vcz'cs

"l)rocttftt\'(,m r('ttttir tts crxtnlentullres, tts.fbnnudore:t e oS prof'is";irtttttis lodo't 'itttttos' ()

(lue por yea.e,\ (t((tbdt'(t por n(ut resulttrr" (C2'9'9):

" Nu trltrtnt, tt ,lN El-A jirzia basttuie .fitrrntt9iut"' (C3 'lt'3 )

"llttviu fitrmuf ies em(...) gruryts mistrts" (C2'9'll)

,,O 
t1trc t1trtiltutrt u luter liti o.s Ett<'onlro.s Regktttttis Lle CRVCC." (C1'6'10')

Rcgistou-se uma porticipaqio ilctiva tlos primeiros centros nesses Inomentos de

tilrrnaqio. Esta assumiu, por vezes, um cardcter expositivo, com a constituir;io de

grupos lxistos. Em termos de metotlologia, recorriam-se is sess6es de trabalho' acqoes

de lbrmaqtio e workshops:

..,llttittts r,(:cs, t) (lue tk'o,tlecia ent qt.e tt pnipriu rINEF-A ttcrthava porJ'a:er us.fitnnuT:6es i nrctlidu

tlttqttiltlqtrcer(unuspretrcttpttg'deslupnipriuANEf.A.',(C2.9.13)

,,...t1trcr tli:.er, muittts tlus vei.es tt(ut se percel>itt tluul era a necessidade de cutla unru lus pesxttts ,'

(c2.9.11)

B7z

Sub-categoria Conterido dos Indicadores
Indicadores UR UE

UR/
UE

lt7 -
,\companhamento/

Regu lar/Frequente

C 1.6.2r C3.l I .8

C4.tt.9: C4.8.10 "t -t 1.3

RenovaEf,o corn ANQ
C3.I I .9r C3.l l.l0;

c3.ll.ll
c4.l4.l I

-t ) t.0

Ilonitorizaqao

Apoio de proxirnidade
c2. t,+.1 I

c2.11.12
1 1,0

Itcdugio apds extinglo da
,\NEFA

C 1.5: C.t.lJ.tJ 1 1 t,0

Total t2 .l 3

o acompanhamento/monitorizaqio clo trabalho das equipas, inicialmente, fbi

assegurado pela ANEFA, com frequencia e proximidade. Metade dos entrevistados,

considerou que, ap6s a extinqlo cla ANEFA, se iniciou um per(odo tle "vttzio" nesse

clominio. Com a criaqio da Agencia Nacional para a Qualificaqdo (ANQ, [.P'), em

1006. " setfiilt-se tun(t ltiatla tle (tr J'resco" (C3.1 l '9), sendo expectiivel um

,,(tc0,1p(mh4ment0 fil4is sistemdtico que nao hrtuve " (c4. l4' I I ).
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J. Categoria C -

69. I Cl: E, de
Sub-

cittcporie
Contefdo dos
Indlctrlllres

Indlcadores
LiR UE

riR/
UE

cl-
llstrat6gias

de
divulgaqio

\lutcriuis c
scssrics de
tlivulgagiio

Cll..l.J; C1..1.51 Cl.-1.-t; Ct.-1. I I : Cl."l.9;
C1.6.7; Cl.9.l; C1.9..51 Ct.9.6; C1.9.8:
C 1.9.9: C'2.3.1; Cl.l.7: C2..l.tt: C2..l. t ;

Cl.l.2; Cl."l. l-l: L'{.6. I : C-t.6."1; C"l. t().6:
C-1. 10.7: (1.1. I I ..1: C-t. I l.+

ll { 5.lt

Par:erius jri

cxistcntes

C Lu. l,l:C2. 1..5;Cl. l. l 2: C3,2. t 2
(l3.l.l.l: C3.2. l-t; Cl.2.l5: ('1.J. I

C-1.2.1: C4.2.4; C-1.2.6: C4.J.7:
CJ..r..l;C,l. | 0.1 ;C-1. I 2.6

ll + 5.-l

Cornunicagao social

Cl. lo.7; Cl. l0.ttt Cl. 10.9
Cl l. ll. l; C2.4.-l:

C2. 19. I I ; C3..l.lr C3.-1. l6
Cl.-1.l7; C3.4. lu; C3.+. I9
C-1.-l.l2r C-t.6.5r C.l. t0..1

cl.l0.5

t5 -t .1. ll

Itineriincia
C-l.l.l: Cl.2.l I : C2.l 1.6; C3.2.ti; C4..5I,i

C.l. l6.tt: C-1. 16.9; C3.2.t0
C:l.1.1 l; C1.5.5

l0 l )5

contactos pessoais

Cl.l.7; C1.6.I II Cl.t0.5
Cl. I0.6: C2.4.51 C3."1. l5: C3.t.20r

C13.5. I ; C.1.6.2: C4.6.-l
l0 4 1.5

I lordrios pris-
Iaborais

C-1,9. I l;C{.9. l2; C-t.9. l-t; C4.9.1{;
C4.l-5..1: C2.3.9 6 ) -1.()

'total
$5 { 2t3

A divulgaglo do Processo de RVCC, no intuito de captar o ptiblico-alvo, fbi f'eita

recolTendo a diversas estratdgias de natureza: institucional, via ..media', e via pessoal.

os entrevistados identificaram seis estrat6gias tlistintas.

As estrat6gias de natureza institucional traduziram-se em acqoes promovidas
pelas prciprias entidades promotoras do Centro (brochuras, clesclobr:iveis e sess6es cle

infbrmaqdo). Nestas riltimas, recolreu-se. com fiequ6ncia, irs autarquias e associag6es de

bombeiros. enquanto entidades parceiras que, mais tarde. disponibilizaram tamb6m os

espaqos e os equipamentos para a realizagio clos processos:

"T[trhutruts uquele pupelitrlut du dit,ulguj.tlo.' (C t.9.6)

",Nlu,s tinhamos L'o,no preocupuq'tio mabr responderit:; pess(xts e i.st, nutn proce.\st)
ittit.iul d muito importante." (C l.g.g)

" fi:.emos ()s cutrecros itt.ttitut:ioruis, pelus cimurus, por ulg1mus escoltts, 1tel6.s cetttr6s
le.lltrmugdo, L.eiltros de emprego na :.on(t lo lJti.ut Alenrejo.,, (C2.J.l )
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As estrtttiuiits via ..media,' concrctizararn-se atravis de prourattlas dc rlidio. jorttais

rcgignuis, gln "l'ilnte citscir0". publicidatle nos transportes c le xtos cscritos' ()s

cntrevistarJos rcconheccraln que o excmplo tlas pesstlas que o fizeram c tl contacto

perstrnaliziltlo tbi intponante, o que fbi trlduzitlo no conceilo "memdria de contexto"'

utilizirdo por um dos cntrevistados:

., fcr tttltrikt tltp se L.httmd memdria de contexto, t'ttm relertncitts puril Lt.t pessrtttsJiutretn

(r xilter que i prtssivel"' (C I ' l0'5 )

"() t,.rttrrpkt de pesstttts tltrc.liieran i nuiltt itttlxtrknile purd us ,nt'li'r',lr'" (c l' 10'6)

Niro esquecendo a irnportincia cla via pessoal tle divulgaqio, como aqui d descritu'

tarnbirn tbi reconhecitlo que " o porta u portu potle fimciondr mds terd de ter outos

e,t\,olvi(los tlue .fitEum divtilguEti7 e nao podem ser s6 os pessous que Jd?.em os

l)rocessos..." (Ct.t0.9). Este processo terd, necessariamente' de ser complementado

com situaq6es metli6ticas, intormativas e atractivas aos destinatiirios, como a campanha

das Novas Oportunidades na televisdo'

" ... ( ) ('( ) ntucto lte rsonul iz,udtt e sse,lc i u l,ne nte "' - ( C 3' 1' I 5 )

Os centros organizavam-se sob clois princfpios fundamentais: o da proximidade -

territorial e temporal - e o da igualdade'

Quadro 70. Sintese das Estrat6gias de captagio do priblico'alvo

Esiiat6eias de eaptagio do priblico'alvo

@asnecessidadesdetbrmaq1odeactivosnaregtao
(ii) brochuras e desdobrdveis

( iii) sessrJes de intbrmaqio (Cimaras Municipais, Juntas de Freguesia' Bombeiros" " )

(iv; prograrna de Riidios locais

(v) jtlrnais regionuis

( vi ) t'eiras

(vii) "passa palavra" entre as pessoas

( viii) contactos institucionais

(ix ) tllme

(x) contactoPersonalizado

txi) publicidade nos tneios de transporte priblictls

(xii) irrtigos e ntlticias

(riii) cartas de intbrmaqdo a todos os adultos com niveis de escolaridade int'erior a 9 anor
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r\ prrlximidade territorial, cottcrctizlrla no rcgirne tlc itincriincia, atravds tla

criitqdo de pt'lltls c deslocitqt-rcs liequcntcs tlas cquipas irs populaqrics ,,le;sde tlue
tit'i.r:;emtt!; ttttt rttimero signif'it'tttittt le pes,\ous tlue .jtt.ttil'i(.(r,r.rc tt tlesltx,tg.ti, d,s
l{<:rticrt,t d e:;se t'rtru;elho" (C1.2.3. Por vezes. cra suficicnte, "U/10 pesso(ts, pelo ntert,s,

lr(u'u ('()nstilttir ttm gt.up()" (CL.5.6):

".4 ,gente ftt:Ja muittt itinerin<:ia" ((.' t .2. t t )

".llirn lut;.rr.v,rr)es tle dit'trl.gu1ti. inititti't lelxti.r c,tneqtim.,s rtta';mtt tt ficer pnx.es'r,t tre

rccrtnhecintento le ctnryrct1ncia.s em itinerint.iu. - (C2. t t.6)

" Nfut ! 1xt.tl;it't,l que u.s pess()us u lS ktn tle li:;tint.iu perL.um um litt trriltttllttt yxtrrt yir t\.s,se.r.rr)e.$.

(c3.2.10)

"l'()rqtk il ttt)'\su ileia lbi '\e,nPre let'ctr ut nui.ritrut oser:r,iqtt.junto ltts pe.ssott,s itttere,s;;tt1tts, - (C1.5.5)

O funcionamento em horirrio alargado (proximidade temporal), laboral e p6s_

laboral, era uma fbrma de garantir, a todos, a oportunidatle de realizar o processo e,

dessa tbrma, qualificar-se. Para a maioria dos activos empregados, apenas fbi possivel
concretizar o processo com sucesso em horiirio p6s-laboral.

Quer a itiner0ncia. quer a tlexibiliclade dos horiirios, contribuiram para a promogro
da igualdade de oportunidades, independentemente do local tle resiclencia ou da
situagdo laboral.

A rede de parceiros (21 UR), consiclerada como uma das estrat6gias mais
importantes para os entrevistados. parece assumir ainda mais relevincia, nos meios
rurais (exemplo das Juntas de Freguesia. Ass<lciaqdes Desenvolvimento Local, Lares e

Creches).

Em relagio a priblicos especfficos. como os desempregados, tbi considerado ser
importante a articulaqlo entre o [nstituto de Emprego e Formagio profissional e os

servigos da SeguranEa Social:

",{s cz.riszr.r devern.rer.leit.s u)m pdrL'eria.s trn.ri,tentes" (cr.rJ.r1)

"....litrum um gnuule ujufur!" (Cl.2.Z)

'Punt u!;:otttt.s ntntis e.\etnpre imporkure rrtilxtlhtff<ttm ttmtt rede de pttrt.eirtIs.,, (cJ.lj,7)
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,\s prrccriits pernritirilnl tcr, de acordo com os entrevistildos "t"r' (()tttoL't() tttutto

ltttr;;ottttli:.rtdo e is:;rt.itmcittrttt ntttiltt lrcnf' (C3.2./5), assirn com0, "tttts cetlium tss

(,.tp(t(.'.).t e ((lttil)(UtletfittS ttttde tt.s t(cnicoS 
";e 

desktc(t\'(tttt 1turu fh:'er ds sess1es de

reconhecinrcnto e de forrnuEtio." (C1'2'2)'

{. C'ategoria D - Diticuldades sentidas

Na categoria D, procuriimos compreentler as tliticulclades sentidas por catla um dos

cntrevistatlos, no clecorrer da sua experiQncia, enquanto Director/Coordenador do

CRVCC.

Foram apontadas situaq6es estruturadas em 7 sub-categorias' As tr0s rnais

significativas foram a representaqdo social do processo (46 UR), o processo tticnico do

proccsso rle RVCC (27 UR) e a articulaqlo e coerencia no interior do sistema eductttivo

( r7 uR).
social doro 71. D1:

Sub-categorla
Contefdo dos
Indlcudores

Indicadore UR UE UR/UE

Dl-
Representagio

srrcial do
processo

Percepqf,o de
lus0ncia da

nccessidade de

quuliticaqlo/
Iulta de

c ntprcendedtlrislno

Descontianqa iniciul

C3.ll.l2;C3.
C3.13.2 :C3.

C.1.10.2;C4.1(
C4.l |.l: C-t.l 1.2

C-l.l 1.7: C,l. I

C4. 13.15: C4.
c4.

c4.14.4

l.l5; C3.12.2;
9.5: C3.19.9;
.l l; C4.t0.l2l
c4. t 1.5 c4.l I .6;

.ll;C4.13.13;
3,17: C4.l4.ll
4.2:
c4.14.5

")) 7 r 1.0

C t .2. tll; C2.-1.10; C2.ll.4;
C:1. I1.8: C.l.1l.l0; C4.l2.ll

C4. I 2.2: C4. I 2.3: C4.12.4'. C4. I 2.5;

Cl. t0. l0; Cl. 10. l7; C2.l'1.6;
c3.1,+.12

t4 j .1.5

Falta de condig6es
(incurrrprirnento do

Estatuto de

trabalhador-
cstudante , rcde de

trirnsp()rtes
dcticitriria. gestio

de esPaqos e

cquipamentos no

rcgitne de
itinerincia

Desntotivaqio
p(tblico

clesempregitdo

C3.13.I : C.1.l3.l; C4.ll.2;
C2. 13.2: C-1. 16.6r C4.16'7;C-t-16.-+

'7 l;7

C4. lO.tt; C-1. 10.9r C4. 10. l0 ., 1.0

Total
-16 "l u.5
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r\s principais dificuldadcs tta citptuqiio tlc priblico itlcntil'icatlas 1;clos rcsp6ntlcntcs

lirram a itus0ncia da rteccssidade tle qualit'icaqiio, rncncionatftr por rnettde tlos

inquiridos. o que ainda d tnais cvitlcnte no cuso tla populaqio dcscrnpregada de longa

duraqdo. Esta circunstincia cstruturilnte parece scr um problema tle natureza cultural

cnraizado ao ltlngo de anos c assrrciado a um fraco cmprecntledorismo, tle lconlo com

algunras das opiniires expressas:

"() pniltlcmu ndrt I ter.litlkt rle 1te.s.sotts, o pniltletna lrrs2r,,r.rrrrrs qiler.,r?rn,,, ((J.lg.g)

"...tttrltt grunle ytrle tlu pttpuk4'tirt tle.;enryrt.qula de lrtiluu tluntgitt i turut pt4tult4'(io (lue
rrtio.re nriltili:.tt litt.ilmente pura () pn)...!.t.1;(t" (('1.10.2 )

"()'s rhtdos que nri.s ttltnrrimrts (;()rresptnt(le,r, tt ttmu liJit,ul&tle e u rtttttt ttu.titttitt tnuilrts ve:.es
tlo .sentinenkt de net.es.sidule de.litnrutgiro, t1tmli.licttg.ti.,..,, (CJ. t 1.5)

"...() (tttlrreeiltledorisrno le,n d ver (.)tn o ser pnructi,tt) e.,ssa pnnttit'idale c tlue.liti .sentkt cutltt
t,(: tnetu).\ t'isivel nu nosstt ltopuluqio." (Cl. t1.l )

" lTas istrt / tt,n Problem(t em ltxlo o 1tui.r nln i .xi tut Alentejo!" (CJ. lJ.2)

No que respeita i representagdo social clo processo, no inicio da implementagao do
sistema de RVCC, vivia-se num ambiente cilracterizatlo por uma enorrne desconlianEa

tace ao processo e i qualiticagio das pessoas pela via do reconhecimento tlos adquiridos

em contextos nio fbrmais e infbrmais:

...liti um ltntt'ess() que ildo leve umo utle.sdo mrikt gnrnde rus principio portyre i 1m pr()(.esso
tli.fici I le c.rplicur... " ( C 1.2. t 0)

"...init'iulmente huvitt nna grunde tlesconliung.a en rektj.do u i.strt." (C2. j.lO)

" ,l equipct sttlicittttt ...que hout'e.sse utnd rnuior dit'trlgaqtltt lesle sistemtt p()r r,(trte lu DGt-V ,

[)orqte nu ultunt ntio eru ,lir.,ulgutlo. - (C1.1 I .U)

" . .. tivemos setnpre ri.lit'ttrdade em mthiri:.ur o ptihriut re:;empre.qttdo... (cr. r0.3)

"...dependente tlos:;istemas tle segunu4u sociul e pout'o ltubittttukt mttittt.s,te:es tt lutttr
e a lesenvtlver utmpetincius..." (C1. tO. l0)

A (des)motivaqio do priblico desempregado fbi uma outra clificulcla<le sentida, uma

vez que 6 descrita como "ttma populctq'tio trtuito deperulente...rrtuito dependente do.s

'sistemas de 'tegurunEo sociul e pottco ltubituudu, muiten t,ez.es, u lutur e u de.senv'lver

clmpet?ncicts.... " ( C{. I 0.9 )
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(-.oncornitant(j ntente. os atlultos, cul detcrminados locitis. ttlo tlispunham tle

c,ncliqrjes para. I'acilmcnte, accderem ao ccntro. tucto evidente iltrtlvis dc uma rcde de

transportes de ficitiirit:

,,....sttn htt,t,t,r tunrt rede le tra,t,\portes que putlesse .fitcilitur u t'indo desxt:; ltes\o.ts ilo Centnt"'
(c2.1J'2)

Noutras circunstincias, nomeadamente no ttncionamento em regime de itinertncia

sobretudo. havia algumas tlificultlades na gestlo dos espaqos e nas condigties de accsso

a' material infbrm{tico. essencial para se trabalhar a drea de compet€ncias-chave de

'fecnologias cle [ntormaq[o e Comunicaqdo, como nos ret'eriu um dos entrevistados:

...lrtn,itt ttrntt tli.litullatle t:om tt gest(io &)s esptqos e equipumentos no's parterius em ilinerdttciu"'
(c|.16.1)

.'(.,1rc{tttt u (lc()ttecer lennos le mudt| wn ,qrupo tkt sulu ontle havitt o rerttnlrccimenkt tle

t'otnJteti]ncitts rtu tt.fttrmuEiut tlttttntkt a lntenrct ndo eslava a.fiutciorutr..." (c1. l6'6)

"Qttuntltt cru rrcce:s.sdrio utilil.ar o equipunento ittfitnndri<:rt i que eru mesmo muis utmplicatkt!"
(cl. t6.7)

Outra 4ificutdade decorre do incumprimento do estatuto de trabalhador-estudante,

por parte clas empresas, o que resultou em evidentes dificuldades em disponibilizar as

pessoas em hordrio laboral:

"...tt tlrtc.stig tlo eslrtlultt tle trtbttlhcuktr estutlante (...) ndo ser utncetlitlo plra us Pesst)as.lh:erem o

lro(e.\so. " Ina pritical (C3- 13.1 )

" . ..ltd tlilit'ttlfuule cm disptnibili:.ur us pesstxts em httrdrio laborul"' (C|' I 3 ' I )

,,,...s pe:;,tols ttti Se Jttxlem li,tponibiliatr mtrs tlepois .6 enpresas e instituig'iies piblictts ("') ta'n

,ti.licrtttlutte enr tli.tponibilir.rr, ,r, ,r,r, tic'nicos puru fh:er lbtmuqio em hortirio lubttrul." (c{' l 3'2)
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'rl I)2: ,\ u <lo glroccsso t(.cnico
Suh-categorlu

('ontetdo rlm
lndlcadores

lndlcadores
UR trtl UR/UE

D2- ,\ av.rliagrio
do processo

ttir:nico

liscoluriz:rqiio tlo
I{clcrcnci;rl tlc

!latcrntitica para u

Vida ri\'lV)

('1.7.l l: (l.l.l..lt ('].1..1:
t'-1..1. I; (l.l.l lt (l-l.u.ltl

(ll. 1.5..]; (1.1. 1.5..1: (l.l.l0. l
9 2 1..5

[:scollrizaqi'io dtl
llclL'rcncial rle

Conrpcttncias-Chavc
dc Nfvcl Baisierr

(12.7. l0; C3.l.l; C2.7. I I :
(ll.7.ll: L-2,ti.l : (ll.ti.l: (tt.u. t

Cl. I .lJ: C.l.-1. ll: C3..1. l.l t0 I -r.J

N." lronrs tlc
Irornrag'io

conrplcnrcntar
irrsulicicnte

(ll. l lt..5 ; C-'1.(r.l: C3.(r..1:
(.'.1.6.-l: C-1.(r.9: (1.1.I7 tt

6 2 1.0

ljalta tle instrumcntos
tlc rnctliaclio

( l.l().16; C2..5.6 ) ) |.0

Total )., I 6.8

A segunda sub-categoria com maior nfmero t]e rct'erOncias diz respeito i avaliaq[o
lcita ao processo tdcnico do processo de RVCC, norneadamente o Ref'erencial de

Competdncias-Chave de Nivel Biisico.

Na {rea de Compet0ncias-Chave de Matemiitica para a Vi<ta (MV), este ret-erencial

estaria demasiado pniximo do modelo escolar, o que dificultava o Balango de

Competdncias. Esta escolarizaqio do Ref'erencial traria certamente dificuldacles na

realizagao do processo, dai ter surgido nas narrativas a necessitlade de desescolarizaq[o

do mesmo:

".-.rujs lemrts muitu liliculdtule cm " retirutr" cotnJtet\nt:icts le tn(tenitittt ltts hi,stiria.s deyilu ponlue uquilo e muitut esutktri:ulo." (Cj.l5.J)

Sobre este mesmo Referencial tle Competdncias-Chave, cle Nfvel Biisico. os

entrevistados referiram o seguinte:

"() referenciul cra un biut le ttbro...', (C,j.2.2)

"Ao nivel las unidudes e dus evitlincius eeneriutmente esturu betn t.onstruilo." (C2.7. I t )

Um dos entrevistados destacou o estbrqo por nio escolarizar o processo <te RVCC,
como a maior dificuldade, porque "tis t,el.es ter muita experi\ncio i limitotivo porultrc os

moclelos estAo muito enroizddos. " (C3.L 12). Na realidatle, ,,N6s tlueremo.e u nossu

se,qurunQq nos tlossos ttutdekts e nAo [ .fZicil tlescentrurtno-nos um boc(ulinho e

urriscutmos Lurt bocudinho" (CJ.l. I J ).
RS1
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N. que respeita ir Area de Cornpet0ncia-Chave de Nlatcntirtica paril a Vicla. as

opinitics revcIaratn al gutnas di ficuldades:

,, ;lo niyt,l tltr frlrttenuilittt hat,itt ulgunur; tluesties tlue tutrhim no.s purecium (!ue (ril'n e'tugentdds'

(L'2.7.1J)

,' 
Nti.s t.lrttltiyttnt,,tt tut lirttrlrr.s r/rlssir,m :setn natrhumus t:ornpelint'irlt rle ivtV vtlidatlus." (('J'2'J)

,. ..,1u) ,t'vel rltt llltilenilic'tr, crtt nutito <tunplitado e uitula ttntinuu u \(r. " (CJ'2.1)

'. tiste jti i . J.,, Relerencirtl de il,lttenrdtica. Nlus trtTo re.sprnule e t;ttnlicitttrtt tnttito' muiltt'.." ((:l'20'J)

,,,lintla lui tluus semruttts, let:idimos fir:.er umu mwhutj't reluti*tmeute u litnnu xurut.ltt?etrux o

Itulut1'tt de ttttnpetitr<:ius." (C3.1. I)

'fambtim assumiu particular importincia a forrnagio complementar. As 25 horas

disponiveis para os atlultos aclquirirem determinadas compet€ncias e, dessa forma.

verem reconhecidas lodas as competCncias exigidas ]r luz do Ref'erencial de

Compet6ncias-Chave, eram manifestamente insuficientes, sobretudo para as hreas de

'Iecnologias de Informag[o e comunicaElo e Matemftica para a vida. um dos

entrevistados ret-eriu otd que, no seu centro, " todct (t gente tem .formuEtio de

Mutentdtica" (C3.17.81, tal o cldfice de competencia nessa drea do referencial:

,,...rt tttiment 1e lrorus le.lornruqtio complemenlar ndo era srrJiciente puro us t'ulitkrr," (C2' llt'5)

.,Quttntlo ittit'iritttls tttmeq,dtnos rt upercebermtt-ttos.lrc 957o las pesstttts tttlrt linhun titkt u)ttl'tcto Lotn ()s

compukulores" (C3.63)

Foram

mediaElo

adultos.

ainda ret'eridas as clificuldades ao nivel da escassez de instrumentos

- o Kit existente ndo respondia is necessidades do trabalho diiirio com

de

OS

"...tttist.ttnsegrtirmttsttsinstnunetttos[dificuldadesl "'"(Cl'10'l6)

" E:;se Kit tttil re,;porrtlitt tle mrtneirn nenhruna tis nece.ssidtules c que nds nos un{'runrtdt'u'no'\"' (C2'5'6)
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Quadro 7.1.

ct)nt
Sub-cutegoriu I)J: ,\rticular;io tlo l)roccssrl rle ItVCC
as dil'ereutes dirncusires rto sistema crlucalivo

Sub-categorla
(.'onter'rr.lo drx
lndlcadorrs

lndlcadores
[JR UE UR/TJE

l)J - ,\rticulaqio
do Prrxesso de
RVCC com as

rliferentes
tlimensries do

sistema educatlvo

Ncccssitlatlc rlc
iuliculitqii() cnt,c its

cntidadcs

('1.: I . I I (ll.l Ll; ('l.l l.-t; (tl.t t.tr
('2.J I .-i; ('l.l I .7; ('l.l Ll.t: C2.ll.l:

Cl.ll..l
() 9.0

Otcilil li)nniltivil
tlcsittlctluada i)s

neccssidltlcs tlo
lrLiblico arlulto

c-t. l].+
('.1. I 9.,11 C3. I 

().,1:

(14. llt.7r (.1+. llJ.tt 5 ) 1,0

(lcstiio tkr ltoriirio
llhrral corn o tlc

outras ()lcrtas

lirrmativits

I ) l,-5

'fotal
t7 3 517

Quunto ii articulaqaio e coer0ncia do processo de RVCC com as restantes dimensrjes

do sistema educativo. metade dos cntrevistados pronunciou-se sobre esta questlo,
ref'erindo-se a alguns aspectos que nos parecem pertinentes. Primeiro, a existencia de

uma of'erta tbrmativa desadequada ats necessiclatles clo pfblico atlulto que necessite de

ser encaminhado para uma outra of'erta, que niio o processo de RVCC. Considerou-se

deficitiirio o tuncionamento e o nfmero de Cursos de Educaqdo e Forrnagio cle Adultos,
enquanto of-erta fbrmativa, uma vez que seria desajustada is necessitlacles tbrmativas da

populaqao adulta. O ano de 2005 € tido como o ano em que se registou uma mudanEa

importante nessa iirea. Tamb6m fbi apontada a necessidatle de envolver os adultos no
processo de negociaEdo sobre a melhor resposta fbrmativa:

" 0r Ctrr.sr.r.r EF'A (...) .stkt laborais e t).t qile stio ptis-lttborttis ttrrrt.stttm-se mtti.s le um tuut e ktl..,,
1c3.te3)

" l'is- hlxtrul lui ulgurs' rtrtts tlepoi.s <'oisus rttttito pntlongulus u.t pessoas trtio tluerem.- (C3.1g.1)

"Em lenruts ile certificagtltt estttktr e em lennos le t'urso.s L,l-A, ndo tenln ntuita tutl,tio pekt tnenos e,n
)0()3...lruyiu pout.u ttlertu ilu,tossd rt,.qititt.., (Cl. I 5.7)

"...c ().t ttlultos tcm de ser ent,olt,ido.s ilesle proL.esso.
Itte,g,c'iugtl, que soru,il, um melhor enutminhumetto fut ttlulrttl" (c2. rg.2)

" Eu ucho qtte L'o,nec'ot, u lwt'er muittr tlbrtu le educttg'tio ejbrmttqtio tle trlttltos tt pttrtir tkt ttn6
:(x)5." (c1. ilt.;t)
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A tlificuldldc clr gerir os horirrios tle trabalho dos irdultos e dr olcfia ltlrrnativil que

cstcs tlevcrinm lrcqucntar loi outru tl:rs dificuldades indicatlas, tornantkl-se lteccss:iritl

cnvglvcr o adulto neste processo de tlexibilizagio de horirritls.

por frltimo, toi apontada a aus0ncia de articulaqrio entre os dit'erentes tlgentes a

()perar na eclucaqlo e fbrmaqio de atlultos. No entanto. parece nito ter significado para a

rnaioria dos entrevistados' j{ que tili ref'erido:

..,,1,r c.r.rr/rts tle,tL.rtttltetitun e.\le pr()tesso e tlutttulo t'hegtltun lti ttltuto,t fi)nt (,\le tlipktmu ltura li:tr rt

ltrtt!;.,scguimettlo ,le e,srt&x ttdtt stiltittn .ru (s.\es dipkmus tri,stiun." (:1' 12,1 )

t6cnicas74. D4: Instabilidade das

Sub-categoria Conterido dos
Indlcadores

lndlcadores UR UE UR/UE

D4 - lnsttbilidade
das equiPus

t6cnicas

Instabilidade
(at'ectag'io parcial,

rotatividade das

pess0as)

C2.14.l0; C2.7 .9; C2.5.1t;

C2.7 .1'. C1.6.2: C2.5.5

6 (r,o

Dilicil articular C3.6.1 l: Cl.l I .,1; C3.l 1.5; C3.l I '6;
c4.t4.12

5
,) 2.5

Irrexistdncia tle

carreiras

] I r.()

'fotal l4 3 1,7

euanto )s equipas dos Centros, identificdmos duas fragilidades: a inexist€ncia de

uma calreira profissional e a grande instabilidade das equipas, devitlo i grande

rnobilida<le dos individuos que as constituiam'

para um dos Centros, a instabilidade cla equipa, traduzida na at'ectaqao parcial e na

rotatividacle a que os elementos eram sujeitos, foi a maior dificuldade (6 UR). Para

outro dos entrevistados, a inexist€ncia de carreiras para os t{cnicos de RVCC tbi um

farctor de grande instabiliclacle no infcio do processo de RVCC (3 UR)'

urna outra dificuldade, foi a articulaqdo entre os protissionais de RVCC e os

t.rmaclores, sobretuclo na frea tle Compet0ncias-Chave de Matemaitica para a Vida do

Ref'erencial cle CornpetQncias-Chave de Nivet Biisico (5 UR). A este nfvel, um outro

entrevistado trisou que sempre houve uma boa articulaqlo entre todos (C4' l4' l2)'
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5. Sub-c ia l)5: l'inancianrcnio
.Sub-categorlu

(llnlefido dos
!ndlcudores

lndlcudrlres
TIR TIE UR/TJE

D5_
!'inanciamento

,\trlso tlr itprovlrglio
tkrs pctlitkrs

( 1.1.5.6; (l-.1..5.7; (1.1. I l.tt;
('.1. I ,1.9: C,l. 16. I I

.5 ) t,5

l\tonlantc tlus vcrbls
('2..1.91 (1.1.5.2: C-].-s..1 1 ) l.-5

Nio clegibilitlade
;rlttgrrcr cspllqos

(12.1..1; (13.-5..1 l , l.()

Nio clcgihilirhde tkr
ct;uilllrne nto
intirrmritico

l 1,0

Niio clcgibilitladc dos
serviq'os tlc lirnpeza

c3.-5.5
|.0

'fotal
l3 3 .t.3

No campo financeiro, lilram registadas l3 ret'er0ncias, sendo a mais signiticativa
aquela que diz respeito ao atraso na aprovirgio dos peclidos de tjnanciamento. nos

reembolsos das despesas s rlos saldos f inais. Foram precisamente as raz6es 4e ordem

financeira que estiveram na base do encerramerlto de um dos Centros RVCC. em 2005.

A nio elegibibilidade de tleterminadas despesas. como o illuguer de espaEos, aquisigio
tle equipamento intbrmdtico e os servigos de limpeza tbram aspectos que tamb6m

mereceram as crfticas dos entrevistados:

" ...nent lrttvia verbus Jturu uluguer de espago.fi:;icos..." (C2.2.j)

".-.rt ,granle trnr.stntngimetw) lu ild(, elegibilitkule da renia dus instuluqies." (ci.5.4)

"...nt:tn lut,t,itt t'erhus puro alug,uer tle esy4.oJi.sicos...', (C2.2.3)

" Depoi.s, te,nos d questAo du limpeza...tttmbOn ndo i elegivel." (C3.5.5)

"... rui.s tttitt titthumo:s littotciomento punt equipomentos,..', (C1.16,5)

",ls r'ai.ras u,qtnt mellutrufttrn em termos de reemholso.', (Cj.5.6)

" No inicio, era cujtic.o, ttulo muito utra.uukt.', (C3.5.7)

6. D6: Nletas vs Contexto
Sub-categoria Conterldo d<x

lndicadores
Indicadores

UR UE UR/UE

D6- Metas vs

Contexto

Exig0ncia dos
nImcros

C2..3.1: C2.3.3r C2.13.-5: C2. l-1.6;
C3. l().9; C3. 10. l2; C3. t5. I :

C3.15.2; C1.t2.7
9 ) l-0

,\usOncia de
" ttcqtx'ittq'tio "

territorial
-l t.0

Total t3 3 4J
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i\s ntctas tlrnbim tgrirm dificeis dc gerir. pois cra clcvado tl tttitttero tlc itlscritos c

tle certificirtlos cxigidos a catla ccntro. Por tlutro latkl. ltottve sclnpre x prc()cupilgltl tle

realizar Os processos com rigor e qullidade num tcmpo (luc tnuitas vczes ttiitl cra

compat(vel com cssas tleterminantes. Parece-nos que tbi trm aspectg signilicativo jii que

toi ret'erido por tr0s dos quatro entrevistados'

,,...0 (!lP ertt rettlmente intporlttnte e o llue mostnt !nilrullw ndtt stitl tts itt',;triqites,

reL,lttl4cimelltt,s tle ttntpetitttirts e ttS certi.lic*kts e d esse nit'el nis t;lrivutnos muikt ltent'

" No pikt t)lr()slo, (tt lttnhu tts tnel.xs l'orque i run prrx'esstt que pre<:i'stt de lonlttt' '

,55 SIIFSE - Sisrema lntegrado de Infbrmaqlo do Fundo Social Europeu
,,0 SIGo - Sistema cle lntormaqlo e Gestiio da Ot'erta Educativa e Formativa.

nltls o.\
" 1C2.13.{t)

((;3.10,())

rra D7 Ilurocratia

Relativamente i carga burocraitica assOciada ao processo de RVCC, esta traduzia-se

no excesso cle documentaqdo que implicava demasiados registos escritos:

"...eftt umu bunx'nrciu ntul!" (C!'l5'13)

..Nris temos uma (trgu horrivel bunx.'rdtit:u, ttdrninistrotitut lnrrivel. (C3.ll.l7)

Esta carga burocrdtica resultava, tambdm, da aus0ncia de uma base de dados (na

altura nao existiam o slIFSEr5s e o slcors6, como actualmente) e tamb6m da demora

dos impressos solicitaclos ir Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) que' depois de

preenchidos, eram enviados para Lisboa. O atraso na devoluqio dessa documentagao toi

rpenas registado por um clos entrevistados. Esta sub-categoria apenas ndo tbi ref'erida

por uma clos entrevistados como uma das dificuldades sentidas no exerc(cio das suas

tunq6es:

Sub-categoria Conterido rlos
Indlcadores

Indicadores UR UE UR/I.JE

D7 - llurocracia

Exccsso de

docuurentagio
C2. 14.-5: C3.lt. l7; Cl.ll.ltt: C-].9.9;

(l-t. 15. l-l: C4. l5.l't
6 l 1.0

r\usOncia de Base tle
Dados

('l.l-1.6; C2.1.t.7 ) I t.()

l)cmora dos
impressos do INCM

C:1. 15.15: C4. l6. l 2 1.0

Atruso na devolttqio
r.lc documentos

C.l. 16.2 1.0

'fotal ll J 3,7
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''.l.r17tlr,.r1ri1,.1 lrtrrtxrtttir.tl.,;t't.untnutiltl.t,tnnil(1,t...', 1(,:.ll..jt
",v{ri.t tt'tttrts tttrttl ( (tt'g(t httrtit'el lutn\nitit'tt, (ttlrni,ti.\lr(ttiwt ltrtrr/t,el." ((.'-...,\.17)

"() .S//f',tll itriL.iulmente ttrio t,.ri.ttitt.,, l(.'2. 1 1.6)

"llnttninrJtra';rosr[t(\t.utthtfilt)((ld(tilt.iht,\t,(:.(siliot,,\lur,(uiltli.tlttutit,eis." 
(C1. I5.IS)

I i tni kuh tr!., ( (_,-1. I 6. 2 )

5. Categoria E - (face is dificuldades)

Face Is tlificultlades e constrangimentos itlentificaclos na categoria anterior,
entrevistados indicaram tanlbdm as estratdgias que irnplementaram na tentativa
ultrapassar, ou minirnizar. os et'eitos negativos dessas diflculdatles.

ro 78. Sub-categoria El:promover o t rnhqlhn d,
Sub-categoria Contetido drx

Indlcadorps
lndicadores UR UE UR/TJE

El - Promover o
trahalho de

equipa

Aconrpanhamcnto
peflnancnte

C1.7.{l C1.6.5: Cl. l0. t 2
CL I I.l; Cl.l t.2; Cl.l0. l-l:
C l. 10. l.l: C3.6.12: C3.7.2:

C1.7.-l: C3.7.6'. C4. 15.6

t2 'l
-1.0

"listiigio"/
contacto com
tlulras cuuin;rs

Cl.6..l; Cl.l7.5 ) ) t,0

Estubilidatle c3. 17.4 I,()

'fotal l5 J 5,0

Mais de metade dos cntrevistados ref'eriu-se is estrat6gias que utilizou para unir a
cquipa, sendo a mais relevante o acompanhamento permanente claequipa (12 uR), por
parte do Director/Coordenador, promovendo momentos cle cliscussdo dos documentos e
das competenciits trabalhadas com os adultos. Por outro larJo, tbi importante o contacto
com outras equipas sugerindo-se o "estdgio" que consistiu num perfodo em que os
elementos das equipas' interactuavam com outras equipas de RVCC. As reunioes
surgiram como estratdgia de encontro entre os membros, os quais cleveriam estar afectos
por um maior periodo de tempo, capaz de garantir a estabiliclatle pessoal e do projecto
em si:

() t n y e r.ut, I i :;t u s stio... I i sc trl lu mos o,s & \. u nrc n kt s.,' ( C I . 7. 1 )

OS

de

307



"'l'tlt'littttitunt,r rl,lt 
'l(''t 

()ulr()\' ('()ttt'"t)(il'(l"l(,r'1"' " (('l'6 1)

',O'; tt;t.nit.,,s (luc c,ttr(lnt tttts rtlttilttt.s L'.\ltlt'rttt tt,rttt.\.t,rt.l,t.t tu,illftts L'L1uiput""' ((''l'17 'i)

"0 t,.ttur ru) ('t'il\ftt ttuti:; temprt." (u.17.1)

rahalho79- Suh-cl 82:Criar melhorcs condi(Oes de

Sub-categoria
Conterido dor
lndicadorcs

Indicadores UR UE T]R/UE

E2 - Criar
mclhores

condiqiics de
trahalho

(,ilnstruqio/
ltlaptaqf,o tle

instrumentos

(l-1.6.7: C1.7.--l; C1.7.6; L'3'-l -l:

C 1.7.6: C2.ltt.tJ: C-'.1. 15.9r C2.7.5;
C2.1 .7'. C2.7.8: C3.l()'5; C-l.l() 6;

c2.6.1

t-l l,-l

Aurnentar a

{ in ltilrrnur;io

Lrt. tz.sl C2. I 2.4: c2. I ll.6; c2. I tl'7;
c1.6.5.

)
.t

1.1

Mais cspaqos dc
trabirlho

c-1.6.6 I 1.0

'fotnl t8 4 {'5

A rnaioria tlos entrevistados (15o/o) ret'eriu que se empenhou na adaptageo e

construq[o rle materiais de clivulgagf,o para fazer face i ausencia de materiais adequados

e ir insuflci@ncia daquele que existia - KIT de instrumentos de mediaqlo (como as

grelhas para registo de competOncias validadas) utilizado no decorrer do processo'

Dessa fbrma, pretendiam contribuir para melhorar o processo de RVC suportado na

metoclologia de Balanqo de compet€ncias. Nessa linha de preocupagdo, um dos

entrevistados ret'eriu que a equipa decidiu, para a tase de avaliaqdo final do processo'

criar a F-olher etn Brutnco, que se constitufa como um instrumento de auto-avaliaqlo do

atlulto acerca do Processo de RVCC:

,E.ste Kit t1trc trtis criimos, ct)rn b(tse ,1.) (|rc (t ANEFA tuts deu' L\),n milis ulgUnr ittslntmenbs

que .li rwt.s int nxl rt:.i tulo. " ('2.7. 3 )

".lluptuqtlo dos mtileriuis lo KIT" 
"' 

(C3'1'3)

"Pttrt1trc, tto litntlo, i pertsetr e,n instrtfitetilos qt,e nos ptts'sibilitem umtt nruior !rtut'sprtsif iio das

t;ttmpeftnt'itts e tlue ctgili:en tunrhlm o pniprio procesxs itilento'" (C2'6' I )

Os entrevistados procuraram tamb6m aumentar a tormaqdo para os adultos que

necessitavam de ofertas formativas. Procurou-se consciencializar os adultos de duas

formas:
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i) Dc trrn lltdtl. itcluclcs (luc ltiio tittharn as cornpct0ncias ncccss:irias eram alertados

pilra ils sttas reitis colnpctencias, lto scntido de prucurare tn rcspositas tilra do Ccntrg
(pitra al6m das l5 horls tlisponibilizadus a cirda adultos no conjunto tlas 4 dreas tle

conrpct0ncits-chuve do Ret'erencial ):

'.\im, lutnlue rrit fit:t'umos ut,t.t r.'('olln \onoutl e nenxtl kmtbem rle ttt&t o que erun plerttts

litnnutitrts t,u:.t)ntt pura poder tli,slttnibili:ur.litrmugiitt Jnnt {r,r l{).$.rr,t' uluho.t." (c2.lll.7)

"...(,('(,,ne\'tit,t,,r,, ,r,rr, 

,,,,,:::;;l::,,:,":rr::r,,;,rr::,::r,,r::;:.,:,:;::,r,::,;c_ri';rissem 
le.llC puru

ii) Do outro lado, procururam

rnotivaqilo das pessoas para a

divulgaqao. rnais acessiveis e

destinavam:

pOr em prlitica medidas clue aumentassem a

qualificaqlo; criaram-se novos instrumentos de

compreensfveis, para a populaqio a que se

"('lan tlue Lr)nv()&i't\tmos (r.r/r/,T,r.xr.r qre rinfutn meru)s le 9 tnuts de escolurilttde.', (Cl.l2,s)

"..tivemos u pretx'upttq'tlo tle.lLtz.er run punlleto ucessivel eJiicit de utmpreender', (c2.12.1)

" 
'z\ 

*';tt4'dtt era ttm'sdenci,i:;:';,::;ii::',',',io'iil'f"l!.,i1'ii,',?i&.",irrioetoncius to reJerenciut

Os cntrevistztdos procuraram, tambdm, criar melhores concliE6es ao nfvel dos

espagos e instrumentos de trabalho e no aumento da infbrmagdo junto da populaEio-

alvo dos Centros de RVCC. Assim, na airea cle TIC, um <los entrevistados ret'ere que foi
necess{rio investir nessa iirea:

" Cttn:;eguimo.s rexth'er isso unn uma .ytla tle inlitrmdtica,', (C3.6.6)

..\i.-.cmtts um munrrul ile informtitit.u." (C3.6.7)

80. E3: Controlo do

Sub-categoria Contefdo dos
Indicadores

Indicadores
UR UE UR/TJE

Fl3 - Controlo do
processo

Criagrio de bases de
tladrls nrrinri:rs C2. l.l.U: C4. 15.9: C.l. I 5. l0 l ) 1.5

i\parecimento de
hases de dados

c()muns
-) 3.0

Impressos on-line c"1.16.3 t.0

'fotal
7 J 2.3
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O tutnento tlo ctlntrtllo dtl

corr ()s tluais se registou ulna

nomeadamente:

processo liri rct'erido

rnelhrlria atravis do

por trCs cntrevistados, cle itcordo

rccurso tlc estratigias adequadas,

i) a criaqio de bases de dados pr<iprias (3 UR);

ii) o aparecimento de uma lrase de dados comum

SIGO;

iii) i.rcesso aos impressos on-line, pese embora os

associados:

aos Centros, com ret'er0ncia ao

constrangimentos que lhe estlo

"h-omos ntis pilprios que L'ome7'dnros u.lit;.er u mxxt buse ,le dtuhts." (c2.l1.ll)

6. Categoria F - Avaliacio do Processo de RVCC

Nesta categoria, procurou-se conhecer e caracterizar a avaliaqio que os inquiridos'

no exercfcio tlas tung6es tle Director/Coorclenaclor, realizaram do processo de RVCC,

ocorrido no perfodo em estudo.

ro 81. Fl:0 Processo de RVCC em

Sub-categoria
Contefdo dos
Indicadorcs

Indlcadores UR UE UR/UE

Fl - O pr6prio
Processo de RVCC

(em geral)

Novo paradigma

C 1..1.-l;C1.4.6; Cl ..5.9

Cl.6.l ; C1.7.8; C1.7.9;
C1.8.2: C1.8.3; C1.8.4;

Cl.8.6r C3.23.1

ll 2 5,5

Inovador
Cl.l.til C1.3.9; C 1.3.10

C2.10. t 3l Cl.,l.8; C3.-1.9
6 3 2.0

Moroso
C 1 .3.6;C 1..1.2;C I .4.-l

C2.8.7; C2.8. l-t; C1.2.8
6 ) 1.0

Necessidade de

credibilidade

C I .6.l-l: C 1.6.1-t: Cl.12.2
C3.l2.lr C2.l7.tt

5 1 2.5

Total 2E 3 e3

Relativamente ao processo de Reconhecimento, Validaqio e Certificaqio de

Competencias (28 UR), estas experiencias em estudo toram construidas de uma relaqio

muito pr6xima entre os t6cnicos, os adultos e os elementos de toda a equipa' implicando

" Jttstigct, enlella e (tmor." (C3.23.1 ). porque " nis tliscuticurut's o5

dossiers...discriictmos (ts roz.Aes e os instnunentos tlue ustivurnos.."' (Cl'5'9)'

Na altura. estas abordagens de qualiticaqdo eram processos inovadores, contrastando

com o moclelo escolar tle ensino aprendizagem, visto como rinico meio de obter.
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lirnnulrncntc, it ccrtit'icagio. Os proccssos

craln cvolutivos. Dc irrfcitl, tlclnrtravam

rcalizaqirtl tkls rncsrnos:

de IIVCC tinharn uma duraqr-ro variiivel e

rnais tcmpo tlevido i inexperiOncia na

" ...rtte l,ro*'.\.\.) tttt ttivel rfut lubilitdgie,\ d(lt.l{mi&ts e tut trivel da certiJicultio pntlis;;ipnttl Jiti le
liu.to ttutiIi.s:;itnr) itttlr()rtu,tte.,, (CZ.:0. I J )

Ilelativarnente aos processos, fbi abordaila, por metade dos inquiridos, a necessiclacle

de os credibilizar. pois tcrdo de ser, necessariamente, processos "trctnspctrentes,

lhnltidrts e cluruts puru kxlu u gente, puru que seja cred[tel fuce ri socieda1e e Jhce it

Pessou." (C1.6.13). Urna das estrat6gias apontaclas fbi o encaminhamento dos atlultos
para outras respostas fbrmativas, quando nio reuniam o perfil para a realizagio de um

processo de RVCC:

",.1 t'ruliltilidutle nio i ';tilit:er: i.ftt:er por 
"ti;; .,;.;;;;runinhtrr 

qtuurdo rem de ir punt ot$ftts vius. ..

.crd tun prote.\so que ndo esrava credibilizalo jturb dtr populaqc10." (c2.12.3)

De ret'erir que um dos dois inquiriclos chegou, inclusive, a manif'estar a sua

preocupaqlo pela "descreclibilizttgiio" (cz.l7.g) que o processo parecia estar a

atravessar I data da realizagio do presente estuclo.

ll2.l F2: M do Bala de
Sub-categoria Conterido dos

lndicadores
Indlcadores

UR UE UR/I.JE

F2 - Nletodologia
do llalango de
Compct6nciirs

Personalizagio da
i ntervencio

C2. 10. I 2r C2. 10. ll: C3.4.4; CJ.-1.5:
C3.4.6; C3.4.7 6 ) 3.0

Distanciamento das
priiticas cscolares

C3.3.5; C3.3.6:
C3.3.7r C3.l .6: C3.7.4 5 5.0

Histririas de vida C3.21.2; C-1.7.9
C-l.7.lJ: C4.tt. I

l 2 2.0

(irupos pcquenos C2
C]

0.l4
0. l5

-,
2.0

'total
t7 3 5.t

A metodologia utilizada no

Compet0ncias (BC) (ref'erida por 3

dif'erente e distante do que se Faz na

um aspecto evidenciado. com algum

Processo de RVCC, designada

entrevistados) tbi definida como uma

escola. O distanciamento das pr:iticas

significado. por um dos entrevistados

Balango de

metodologia

escolares fbi

(5 UR), uma
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vcz que ir "... tttetodologjd c ul'iloxt/itt t tuo di.l'erente e di.sttuile tkt que se.fuz. tttt

a:;utlrt." (CJ.3.5).

N,s Ccntrgs de RVCC, procurou-se iNsegurilr umil intervenqiito perstlnalizada' pese

embora se considerasse que nio tbi possfvel ter uma "wna intetvent'dtt crntpletunente

itulivitltutli:,udct, ertborut persofi4lit.uda porque ndo hti e:ipu1o pora isstt. " (cJ.'1.6). No

cntanto, lbi importante a implicagio. desde logo, do adulto no processo' ptlis o processo

6 um ,,trttbulho bctseodo rtus listirius de t,ida e nu vulorii"uqdo dus conryeftncias

ttdquiridtts uo longo da v'idu!" (C1.7.9)'

Um outro inquirido reflorqou, tambdm, a import0ncia da formaq5o de grupos

pequenos na realizaqlo das scss6es em grupo'

De seguicla, trataremos de analisar a opinilo tlos entrevistados acerca do impacto do

processo tle RVCC nas seguintes clirnens6es de vida dos adultos: pessoal (20 UR)'

comunitiiria/social/cultural (18 UR), acaddmica (15 UR), profissional (13 UR) e

empresarial/econ6mica ( I I UR).

Quadro 83. Sutr.categoria l'3: Impactos do processo de RVCC na dimensao pessoal

(opiniSo rlos Directores/Coordenadores)

Sub-categoria
Conterido dos
Indlcadores

Indicadores UR UE UR/I.JE

F3 - Impactos do
prrrcesso de
RVCC na

dimens5o Pessoal
(opinilo dos
DirectoreV

Coordenadores)

Refirrgo cla

auto-cstima

(ll. I l.9r C2.15.2; C2. I 5.91

C2.l5.l0r C3.8.I l;C3.1 l.l4;
C-t. I7.l; C4.17.-1;
c4.17 .6'. C-t.17.15

l0 { rs

Rcconhecimento si

nrrinrio e dos outros
Cl.l2.3;C1.12.4
Cl.l2.5;C1.12.6

+ -1.0

Partilha cofil trs
()utros

Cl.l2.7;C1.12.8;
Cl.l2.9: C4.l'1.2

4 ) 2,0

r\umento da
rnotivaeio

(_- l .l l. l2
cr2.1 5. il

) 2 1,0

'fotal 20 I 5.0

i\ dimensio pessoal toi, como jri ret'erimos, a que se revelou mais significativa sob

o ponto de vista clo impacto no adulto. de acordo com a opinido dos inquiridos' O

processo contribuiu, essencialmente. para o refbrEo da auto-estima e da motivaqio dos

adultos:

,, pttrtt ulgumus pe.tso4s, este proL'esso despolebl, urut vttlori:.ttqtio pesxxtl muito ,qruule," 1C2' l5'9)

"sentem-se nuis tulori:utbs." (C3.1t.1 l)

" . ..tut tt[vel tltt uub-estimu em qtk (t pessott ttprende d |er o vu percur'so le vida e u itlentilicar

c,mpelAnt.itts que i unu c'oistt tlue u.\ pes,totts normulmenle nio.lir.etn." (C1. 17.6)
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Por outro littlo. it rct'cr0nciu ilo rcconhecimento que o aclulto assume tle si e d,s
outrtls, t'cz com que o processo fosse um trabalho tle introspecqio que permitiu um auto-

conhecimcnto das capacidades e cotnpet€ncias que possufa e tarnbdm a partilha com os

outros, pois tbi unta expcridncia vivenciada em grupo.

Qrradro tl4. .Sub-categoria F4: Impactos do processo de RVCC na dimensio
comu nitdria/sociaUcultural dos Directored Coordenadores

Sub-categoria Contcrido dos
Indicldores

Indicadores
UR UE UR/UE

F{ - lmpactos rlo processo
de RVCC na dimensio

cornunitriria/srxiaUculturat
(opiniio dos DirectoreV

Crxrrdentdrlres)

.\ume'nto tkl
cstatuto social c

comunitiirio

Cl.l2.l:C3.14.1
Cl.l-1.2; C3.14.3
C3.l-1..1; C3.14..5:
C3. I 4.6: C4. I ti..l

ti 3 2.7

Rctorqo da
cidadania

C2.l-1.9: C2.17.2
C2.t7.3.. C?.17.1

c3. 13.3
5 1 :.s

Novos prtrjectos
C3.13.4: C3.13.5;
C3. 13.6; C3.13.7;

c3.l3.n
5 5,0

'fotal l8 4 .15

Em segundo lugar, a dimensSo comunit6ria/social surgiu evidenciada no aumento

do estatuto social e comunitiirio clos individuos, no retbrgo da cidarlania e na

possibilidade de concretizaqio de novos projectos.

O processo parece ter sido um tle.spertador tle conscilncits, pois a relexAo que se

exigiu itos adultos, parece ter aumentado a consciencia do que os envolve e, ao mesmo

tempo, tornou-os mais interventivos no seu projecto de vida pessoal e na comunidade

ern que vivem. O processo parece ter funcionaclo como um meio cle atirmagio social
dos saberes e conhecimentos, conf-erindo um estatuto mais importante perante os

tumiliares e amigos' impacto este que, nas comuni<lades mais pequenas, 6 ainda, mais

evidente.

Antes do infcio dos processos, muitos adultos pareciam ter vergonha de
assumir a sua baixa escolaridade e. por isso, concluir com sucesso. o processo de

RVCC, fbi sinonimo de satisfagio pessoal:

" lluvia muitrts pesso.ts que li:.iun rer ,er.gonha la sua escoluriclude" (cJ. tl.2)

" . . . puru alus I um eneftuule(interrto li:,er que te,n o 9." utro.', (C3.11.J )
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O prgecsso RVCC purcce, tantbdm, tcr intluzido ls pessoas a iniciar novos

pro.iectos vitais, quantltl ttlmarum crlnsciGncia tle que prxliam lazer rnais coisas'

alim claquelas clue ji rcalizaram. Dc itcordo c()tn it tlpiniio de um dos clltrevistados' esta

convicqii6 ti baseada num processo de revalorizaqf,o tla auto-estima, uma vez que

" I'rtrtt rttim este pro(:e:;:;o tem le :sentir P(lt'u (lS PeSSOds t'olturern u ucreditUr nelas"'

(c3. t 3.s)

Qrra{ro tls. Sub-categoria ['5: Impactos do processo rle RVCC na dimensSo acad6mica
(ooiniio dos DirectoreJ Coordenadores)(ooiniao dos

Sub-categoria
Contetido drx
lndlcadores

Indicadores UR UE UR/UE

['5 - Impactos rlo
processo de
RVCC na
dimenslo
ucadrimica

(opiniSo dos
Directores/

Coordenadores)

Continuar os cstudos

C2.15.5: C2. 15.6; C2. 15.7

C2. l5.u: C2.1.5. I l: C2. 16. I ;

C2. 16.9; C2. 16. l0r C2.l7.l;
C3.ltt.8l CJ.-l.l.l: C'1. 17.10:

C4.17. lll C4.l7.l't; C-1.18.6

l-t t 1.7

Obtcr a qualilicaqlo
pnrtissional

c3.14.9 I 1.0

'Iotal l5 l 5,0

Em terceiro lugar, a dimensSo acad6mica, num total de l5 uR, 14 dizem respeito

ao prosseguimento tle estudos. Esta era uma possibilidade, para muitos, impossfvel de

concretizar. at6 i clata, devitlo I tlificulclade em conciliar a vida pessoal e profissional

com os estudos em regime p6s-laboral:

" fi4uilus clesttts pesxttts linhum rt 5" ttu o 6." trtrrts e ndo t'tntseguium uttrciliur u sua vitla pessoul e

pntlissittnul t:otn o ensino re('orrente e erd e-tlremdmente les,qasturtte Para eles"' (C2'15'6)

Metacle dos intliv(tluos inquiridos ref'eriu, de forma indirecta' o

medidas de educaglo cle aclultos, notneadamente o Ensino Btisico

Adultos, cuja organizaqdo e construgdo curricular " n(io erqm

despropositurkts jZrce d experi\ncitt tle vida que tinhun" (C2.15.8)' nlo

por isso, Is condiqdes e necessidades tle um pfblico adulto e no activo'

A qualificaEio escolar de nivel biisico. obtida atrav6s do processo

tambem importante para obter a qualificaqlo protissional'

insucesso das

Recorrente de

Jhncionctis e

se adequando,

de RVCC. foi
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Qttarlro 116. Srrh'categrlria I"6; lnrpuctos do processo <le RVCC na tlimensio prolissional
( rkrs Di rectoreV Crxrrdenadores)

.Suh-cutcgoria Conterido drn
lndicadores

lndlcadores
UR UE UR/UE

I.'6 - lrnpaclos do
lrrr)cesso dc RV(lC

na tlimens:io
prolissional
{opiniio dos
l)irectores/

Crxrrdenadores)

l'nrtrcssiio na
calr cira

('l . l0.l; C2. 15..1; Cl. l5.J
(l-i. l2.l; C'1.l7.l l: C-l.ltt.l

cr.t7.l2
7 l r.8

Expcctiltive dc ltuvo
crlrDreuo

Cl.l0.l: Cl.ll.l0
Cll.ll.ll:C3.ll.ll .l 2 2,0

\ludunl'a tlc ltitutlc C 1.12. I l: Cl.l2.l2 )
I 1.0

'total
l3 { J,3

Na dimensio profissional (laboral/carreira), destaque para a possibilidade tle
progressdo na carreira, que o i.lumento de qualificaEdo promoveria. Alguns adultos,

cmbora tenham continuado a cxercer as mesmas tunE6es mudaram tle categoria, o que

poderd ter significado maiores rendimentos e, consequentemente, melhoria das

condigdes de vida.

Na opiniio dos entrevistados. a maior parte das pessoas tlecidiu rcalizar o processo

de RVCC. com a expectativa de alterar a situageo profissional, embora tamb6m

reconhecido que isso nem sempre se evidenciou.

"...csre pft)L'es'ut pennititt a muitos deles u progre.ssrio nos curreint.s, - (c2,15.3).

,)s 
'l'z;es 

ds L,i'\ds pode-,::::;:::;,';"'::,;':;:,"."'.":;:'::':;;" m($ is,,, ! 
'ltn 

pn':btema

Quadro 87. sub-categoria F7: lmpactos do processo de RVCC na dimensio
e mica ( dos DirectoreV Coordenadores

Suh-categoria Conterido drx
Indicadores

Indicadores
UR UB UR/UE

F7 - Impactos do processo de
RVCC na dimensdo

cmpresariaUecon6mica
(opini5o dos DirectoreV

Cortrdenadores)

Dif'iculdade cm
tlisponibilizar os

empregados

C3.12.7: C3.12.-t;
Cl.l2.5:C4.12.I ;

C:1. 13.3: C,t. 13..t
c4.13.-5

It l -t,0

Aus€ncia de
beneficio para os

emDresados

cl.t0.3
cl. r0.4

1 I 1.0

Aumento tlos
nfveis qualilicaqio

tltls cluadros
c3.12.6 I I-0

'fotal
ll 3 3.7

A nfvel empresariaUecontimico,

envolvimento das empresas em matdria

os inquiridos revelaram o

de qualificaEio dos respectivos

315

ainda incipiente

quadros. Apenas



ull C'entro relltog il cxpcriCllcia tlcscnvolvitla c()lrl tltna olllpresa. cvidcnciittttlo os

beneficigs plra 1 llesmil, por cxclnplo. na aPrcscntaqilo de candidaturas a project6s,

para us quais sdo cxigidos tlcterminarlos nfvcis r.le clualit'icaqi-to clos respectivos quadros.

Metatle dos entrcvistaclos c<lnsidcrou que houve diticuldade em disprlnibilizar os

funcionirios pnra os processos de qualiticaqio/formagio e que isso inviabilizou a

.p.rtunidatle que rnuitos poderiam ter tido para elevar o nfvel de qualiticaqdo (8 UR).

por outrg lad6, nem sempre parecc existir uma relaqio tle causa-ef'eito entre o aumento

tle clualificuqio e uma rnelhoria no emprego (2 UR). Sugere-se, inclusive, :r

necessidade de um maior investimento em metlidas e incentivos de mobilizaqio das

empresas e tlo pr6prio Estado, no pro.iecto de qualificag5o dos adultos:

.,Ett ttclry tltrc erut importonte hto,er medilus...e linhutn tpte ser metlilcts 14tvenutmentuis."

I cnvolvirnentr> cmpresasl (C3. I 2.7)

,,;l rrrrri.r vtlia pttra o;i cmpresrirkts pn)rtdvelrnenle serd quuttkt .se utnJronlarem rrnn um pntjeclo Pilr't
tt tltutl niio tim u es<ttluridutle netes,siria" (CJ' l 2'1)

,ltr:.er tt Jbrmaf itt que I ern lnnirilt luborcrl'" (C1' l2' I I )

,,.fttttrbim temos ul umu e.rperiincia i,fieress(mfe: tono e,nPre.\u que estd u cuntlitltttur'se i L'ertilicag'do

(...) e p,r isso tc,t, t\utlul4ern r1,r, ,r, prrrrrr,, lenfuun nutis e:;utlurilttde e esleiun em proL'es,to de.fbnruqdo'"
(c3. t2.6)

Quadro tl8. Sub-categoria !'tl: Valorizagio da aprendizagem

Um outro aspecto relevaclo apenas por um tlos entrevistados fbi a valorizaqSo da

aprendizagem em contextos nio formais e informais, como consequ€ncia do trabalho

desenvolvido nos centros.

"...utrihuir importincia tttluilo tpte t ttprenlido.fttrtt dtt est:oltt ou ckts ';istenru's fitnrutis tle ensino"'
(('1.17.7)

"gm relttqtTo ti vilori:.aq[io ltt ttprenli:,ugem, I empirico, i pela rtbsenal'r-ut." (C{'ll]'J)

Sub-categoria
Contefdo tlos
Indlcadores

Indicadorm UR UE UR/I.JE

F8 - Valorizagio
da aprendizagem

i\utonomia na

luorendizagem

C4. 17.16; C,+.17.17
C4. I 8.1: C,l. ltt.9

:t I ,+,0

Inrportincia dos
contextos nio

turrnais e intbrmais
tle uprendizagem

cl.t7.7'. C4.17.8
C.1. t7.9 1.0

'fotal 7 I 7,0
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\dttPre (luc ttl.qlt.;trl dPrenle d wlori:ur-se ( d (tpreil(kr &)m uult)n()ntitl, (,sld (l t.(tlt)ri:ur-sc t, (t

t rttttrilruir, ittdireclatneule, pu,.d (lile ()ulftts pe.\.\t).1,\ () lr().\i(un lircr.', ((_'4.llJ,g)

It9. Su l'9: Rede de Centros RVCC
Sub-categoria Crnterido drx

Indlcadores
Indicadores

UR TJE UR/UE
t'9 - Redc de

C'cntrrx RVCC
L'txrpcraqiio cntre os

Ccntros r.0
'fotal

J t J,0

Relativamente I Rede de Centros. apenas um indivftluo f-ez ret'erOncia )r relaqio tle
proximidade que, na altura. havia entre os Centros, relevantlo a necessidade de

continuar a apostar em estratdgias de encontro e partilha tle experiCncias entre os

Centros: "Continuunos u sentir essu necessiclade. (C3.5.7)

7. Categoria G - Perspectivas face ao futuro do processo de RVCC

Face ao futuro do processo de RVCC, questioniimos os entrevistados acerca do

alargamento da Rede enteo existente e do Sistema cle RVCC, ao nfvel secuncliirio.

Foram apontadas potencialidades e tambdm alguns receios desse alargamento (euaclro

e0).

90. ()l: mento da Rede de Centros de RV
Sub-categorias Conterido dos ndicadores Indicadores

UR UE UR/UE

Gl-
.\largamento da
rede de Centros

de RVCC

Potencialidades

Resposta irs
necessidades

et'ectivas

C1

CI
C2
C2
C3

13.5:

l4.rl;
t8.2;
lti.4;
20.1

5 3 t,7

Pmmoqio dos
nfveis cle

cenificagdo
cscolar do nais

C4.19.2r
C:t. 19.3

2 I 1.0

Rcntabilizar
recursos existentes c2.t0.l I t.0

Receios Massificagao

c 1.13.I.
Cl.l,l. I

cl.l4.2
c 1.14.-l

c2.17.5
c2.18.I
c2.10.2
c3.t7.l
c-1. r9 s

9 .l )1
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liseolarizugtio tltl
proccsso RVCIC

r11.2{).-l;
('2.r0.5;
('2.20.6;
(12.10.41

cl. r7.2

,5
) 1.5

Assinretria nos
I crritririrts

C l. l-].9:
c4.19.7;
c.l. r9.8;
c-t. t9.9

+
-) l.()

Monitorizagitl
C l.l-1.8r
C3. r6.4:
c-t.19.6

l l I .()

'Iotal 29 4 7,3

Na opiniio dos responsaiveis tlos Centros, o alargamento da rede de centros de

RVCC pareciil, entdo, fazer jri sentido, desde que colrespondesse & necessidades

ct'ectivas tlas popular;$es. Os crit6rios de alargamento, baseados apenas em indicadores

cstat(sticos nacionais, tleveriam scr complementados com mecanismos especfficos para

que as pessoas sentissem, et-ectivamente, a necessidade de se qualificarem' O

alargamento parecia Ser, indiscutivelmente, bendfico para o aumento dos niveis de

qualiticaqdo clo pais, tace aos parceiros europeus. Por outro lado' houve quem

afirmasse, ainda, que esse alargamento da recle irs entidades pfblicas (escolas do

Minist6rio da Educagio) seria o resultado da necessidade de rentabilizar os recursos a(

existentes:

',eue rt crlurgttmetilo L.orre:tponda u tmru neces.sidude lo piblico u tll,em se lirige." (Cl'14'1 )

"cttnsitlerg tyte ,rim, tlue d imporltttrte mus trtio se pode ler...e xj pensar em nimerus'" (c2'18'2)

',.....otn bttse ttus e!'ectivus necessidtules das pessous (...) E se fur Pela estilistica nucional, que se

(.riem me(.(mistnt)S p(tra r1u" 16 prrrrursi,tt.un essa neCessidude. IuheragiieS pura mellnrurl" (C3'20'1)

.,Per<.ebo o portlua lo tilttrg,ttmento its estttltts, ,nesmo em tennos do pniprio puis (' ' ' ) d uma mais valia

rtu medidtt em Lltrc temos o dpr(rvei,ul'teilto cle kttkts estes recurso.t." (C2.20.1)

..Ltso I muittt itilportutfie, em lennos da etluilturaEdo de Portugul il) re.\to da Europa. Nesse sentido'

los os ('cnlros s(io p.)ucos pura.litzer esse lrdbdlho"' (C1'19'3)

Sobre o alargamento da rede de centros, toram tamb6m apontados alguns receios.

Urn tleles relacionava-se com a eventual massitjcaqao dos processos. Foi uma

preocupaqio ref-erida por todos os entrevistados, pois poder6 induzir a alguma perda de

quatitla6e, caso n6o hajam mecanismos cle monitorizagdo e acompanhamento capaz de

dar resposta is solicitagoes, o que apenas ser6 possivel atrav6s do reforqo da capacidade

tdcnica tlas estruturas responsdveis pelo acompanhamento e monitorizaEdo dos centros.
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Outro rcccio itpontado lbi a cvcrrtuirl cscolarizaqiio tlo process(). rccoreldo-sc a

tttatrizcs c tnodeltls marcadamente cscolares, particularmente nos (lcntros scdcatlos crn

cscolas. 'lillnbirn o crescimento de competitividade entre os territtlrios tle intervenglo.

numa luta cluase autotitgica, caso csse alargamento nio tbsse suportado em indicatlores

sociais e de qualificagio tlos territ6rios, o que poderia ser urna tiagilidade:

" (... )t'ttuheqt) ()utft,s pes.\o.,',,,,, ,i:ilri,;i;,:,ii.,:,;U,!;:;:;rt'ittr-.;e truluikt rlue d o mitrtdo te ensino

" Iiu tu lut que ele.s vtio cerli.ficur....lit:.er utn tm!rulln rigtsnt.ro, trttt.t ut,htt (ltrc y(io t,stttlttri:ttr.',

tC3.17.2)

91. . lrh-categoria G2: i\largamento do processo de RVCC ao Nivel Secund6rio

Sub-categorirrr Conteddo dos
Indicadores C6digo dos Indicadores UR UE UR/UE

G2-
;\largamento

do Processo de
RVCC uo

Nfvel
Secund6rio

'a
1) Exig0ncia e

cornplexidade

Cl. 14.91 C3. 18.3; C3. I 8.4: C3. I tt.5;
C3.ltl.6; C3.18.7:

C3.18.3: C3. 18.4; C3.18.5; C3.l 8.6;
c3. trt.7

il 1

Pcrtin€ncia tlo
alargamento at6

ao ensino
superior

Cl.l4.6: Cl.l4.7:
C2. l8.l; C4.22.1; C3. 1 8.2

.5 4 t,7

O

30

()

Carantir a
qualidade dos

orocessos

c4.23.2
c4.23.3

) 2.0

Diticuldades na
irnplernentaEiio

RCC.NS
c4.23.1

I 1.0

'[otal
l9 -t 4'8

Face ao alargamento do Processo de RVCC ao Nfvel Secundiirio, os inquiri<los

identificam algumas potencialidades e constrangimentos.

Quanto is potencialidades. todos os inquiridos reiteraram a pertinCncia clesse

alargamento atd mesmo ao ensino superior.

A exig0ncia e complexidade do Referencial de Compet€ncias-Chave fbram aspecros

positivos e que surgem como sinal de evoluqdo face ao anterior ref'erencial, com uma

nova abordagem' na medida em que se encontra menos escolarizado, exigindo, tamb6m,

intlivfduos com mais autonomia e com uma "cop(tcidade de gerirem, ela.s prilprius,
dque le pe rcurso" (C3. I 8.6).
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',...tt..1u) tltrc li)i ltn l)r(,( e.\s() .\(utht, nt) liisit'rt e ntfut .ri: pcr'<'tt tto seLuil(ldritt." ((.'l,ll.9)

'' litt ttcl.ll (luc ( (tt.l ro tlim(,t,\tlt, nu ubttnlugem." (('-l ' I ll' -] )

",\,'lto ,yrc t) ,'(lercnL'ittl tsld meruts exttlurilukt" C3' lll'1)

Os constrangitnentos toram ret'eridos apenas por um cntrevistado. como uma

rudvcrt6ncia para a necessidade de realizar os processos com qualidade, tacto que pode

tlctcrminar llguma dificultlade em "arrancar" com o RVCC de Nivel Secundririo,

precisatnente, devido i sua complexidade.

de RVCC92. (]3: al tar no

I ('rlnterido dm
Srrb-cateBorias I lndlcarl.res

Crxligo drx Indicadores UR UE URYUE

(;3 -
,\lteraqiies a

implementar
mr processo de

RVCC

Frequ0ncia do
ilcornpilnhatnento/

ruvaliaqito

Aumento do n." de

lvaliadores extcrnos

Cl. t-1. l0r Cll.l3. I I ; Cl. 15.91

Cl. l-5. l0; Cl.l4.5l Cl.l3.l 2l
C2. t9.4: C2.19.5: C2.19.6: C4.23.51

c-1.19.-l

ll -)

Cl. l-l.l l: Cl.t-t.12; Cl.l5.l ;

Cl.l5.2: Cl.l5.3: Cl.l5.4;
Cl.l5.5; Cl.l3.7

8 lJ,0

Alterrqr)es nas iircas de

Conrpet0ncias-Chave
do Nfvel Brisico

C3.20.2r C]3.20.4: C3.20.5; C3.10.6;
C3.17.3: C4.21.5;

c1.24.1
1 ) 1{

Reforqo das ctluiPas
tdcnico-pedagtlgicas

C3. I6.2; C3.16.5; C4.23.1; C4.23.7;
c4.23.8

5 2 1S

Criuqio de patalnares

de rnctas tle
linanciamcnto

C3. 19.8: C3.2 1.6: C3.21.7 ; C3.17.7 :

c4.23.6
5 ) 15

Aumcnto da idade
minima de accsso

(11.13.3: Cl.l3.4
C1.13.60: Cl.l4.l0

4 I +,0

Melhoria dos siste mas

de rcgisttl de

i rr tilrmaqio utlequados

Cl.l5.6: Cl.l5.7: Cl.l5.8 -1 -1,0

Estrat6gias de
Inotivaqlo dus Pessoas

pua u qualilicagio

2 :.0

Partilha de
cxpcri0ncias

it'lelhoria no
tl i agntistico/tri agem

tlos udultos

C3.16.3: C3.19.7 ) I 1.0

c3.l9.l I 1.0

'total {8 4 12,0
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()s cntrevistados itlentil'icaratn algulnas situagdcs quo. na sua ollirririo, scriarl csscnciais

Parit garantir a melhoria do sistema de RVCC, rro r\lentejo c cll'l Portugal (48 UR), das

tluais se dcstacam:

o aumento da frequ6ncia do acompanhamento/avaliaqiio dos centros
pelas cstruturas competentes para o et'eito, atravis de reuni6es e auscultagio

cle quem, ef'ectivamente, estti a operar no terreno ( I I uR), tendo sitlo um

ilspecto relevado por 75o/o dos entrevistados (3 Directores/Coordena6ores).

(ii)

" f trier rewtiier- co,n to.le d gente." (C l.lS.l I )

"....vj ttttto_ttt,ttliug.tto trdo clregu.', (C2. I 9.5)

" Es.te uutnpariluunento i itnporturte pura u quulidtule." (C1.2J.5)

o aumento do ntimero de avaliadores externos, especificamente

signiticativo para um dos entrevistados (g uR), tendo em conta que a Bolsa

de Avaliadores, entdo existente, se revelava insutjciente para as

necessidades, o que nos leva a concluir que nro era uma preocupagio

generalizada dos entrevistados. Eventualmente, seria uma preocupaEio

associada a um territ6rio especffico:

",\umentar o seu recn$o,nento,' (C l. I 5. I )

" ...penso que € um dos momenlos mais imporlutles do processo
etn tennos du e.rteriori:aEio dele. ,, (C 1.15.5)

" Eu ucho tyrc i um tnomento tle grunde relevincia.,' (C I .1J.7 )

(iii) as alteraq6es is Areas de Compet6ncia-Chave do Referencial de
EducaqSo e Formagio de Adultos de Nfvel B6sico, com entbque nos

Referenciais de Matemiitica para a vida (MV) e de Cidaclania e
Empregabilidade (CE) e a import0ncia de estudos que contribuam para o
processo que conduz ir evid€ncia de compet6ncias tlos adultos (7 UR) tbi um
aspecto mencionado por metade dos entrevistados:

".llterur o relerencial tle matemitittt. Eru nutito imporktnte.,, (CJ.20.2)

"Itd critlrio.s tle et'itl4ncia clue utntinutun u estur nxuito ligutkn tuts rngdelos
estrtlqres." ( Cl.2J.5 )

" Ndrt nos.loz';entido que .seja trubalhutla tttmo iretr .tutitu)ma. pttrtt rujs a titkttltutia i
truutst,erxrl its outrqs dreu.s kxkts." (C j.20.1)

(i)
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(iv1 0 retbrqo das equipas t6cnico-peclagrigicas e a necessidade de criaqio de

patamares de metas/tinanciamento com as tluais os Centros se

comprometamalcangar,partintlodaquiloquejdtbiaexperidnciae

resultados gbticlos, tbram aspectos igualmente relevados por metade dos

cntrevistados (5 ret'er0ncias cada):

,,...t,u tlcltn&t e it;lo erd idettl que eu aclut qte tleveriu e-tistir: t'ula c(nlro ()tnl'rotneler'te L't)ttt tt'

t ttnitttrtrt (le metus e '\er (tcompu'thutkt pekt cumprimento dessus melas

,le umu.fitrma qualitrttiwt. " ( C 3'2 l'6)

" Ntt dmbito tl, QREN terd qte ser penstukt un t'enltuleiro relorgo Jinanceint"' (c1'23'6)

outros aspectos fbram ret'eridos, isoladamente, embora sejam signiticativos pela sua

frequQncia, nomeaclamente: i) o aumento da idade mfnima de acesso' propondo-se oS 25

ilnos, em substituiqio clos actuais l8 anos (4 UR); ii) a necessidade de continuar a

melhorar os sistemas tle registo tle intbrmaqio, com ret-erencia ao Sistema lntegrado de

Gestf,o tla oterta Formativa - slco (3 UR). Ambos os aspectos floram referidos por um

dos entrevistados (C I )'

Menos significativos para o conjunto de entrevistados, mas que foram relevados no

decorrer do estudo, por um clos entrevistaclos (C3), foram ainda: i) a necessidade de

enconrrar novas estrat6gias de motivagio dos adultos para a qualificaqio (2 UR); ii) a

partilha de experi€ncias entre os centros (2 UR); iii) a necessidade de melhorar o

tliagnostico e triagem que 6 feito ao adulto ( I UR), nomeadamente daqueles adultos que

tcntlo t-eito um processo RVCC de N(vel Bdsico. pretendem' de uma tbrma imediata'

concluir o nivel secundiirio pela mesma via:

-' [iu ntio .fuz,itt pr(rces,tos lestes a pesso(ts qtte tivessem meruts tle 25 unos." ( c I ' I 3'1)

o slGo puru ser purte tla .srtltqiut e ntkt tkt problemu." Inecessilude de melhorur pura twnprir

tiltiet'tivtts para o qwtlfiti criutlol Gl'15'7)

" Ertt limlttmentttl criur u necessitlatle ilus pessoas'" (C3' 16' l )

.l)ro,nt)ver eil(\),tlros erilre os Ce,tros que .tctu(un num territiritt' tto 'senlitkt tle ctsttrpdibililtr' trtirt

i t ur i.fi t nni za r, hrt nru m i :u r p ntc e tl i me n t o s 

"' 
( C 3' I 9'7 )
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t il.\( r(t'( r tk ) .rc<' utuli ri r t. " ( (' -1. I I. I )

tl. categoria H - Flducacio e l'ormacdo de r\dultos em lrortusal

Quadro 93. Sub.categoria Hl: O Sistema de RVCC
no contexto da eF de Adultos

Sub-categorlas Conterido dos
Indicadores

lndicadores
UR UE UR/UE

Hl-o
Sistema de
RVCC no

contexto da
F)ducaqio e

l-ormaqio de
r\dultrx

Valorizaqao do
conhecimento

adquintlo

Cl. 16. l: Cl. 16.6: Ct.t6.l-t:
Cl. 16.{; Cl.l6.5r Cl.t6.7:

Cl. l6.tl; Cl. 17. I ; Cl. 10.2; C3. l0.l:
C.]. 10.7; Cl. tO.tt;

Cl. 10. l0; Cl. t0. I I ; Cj.2l..l:
C-I.2-1. l; C-l.l-1.2; C.1.2:t..1: C-I.2-1.6

l9 t 6.-3

Resposta adequada aos
ldultos

Cl. l6.9; Cl. l6.l0: Cl. l6 l t

C2.2().9r C2.10.10: C2.t0.l I

c2.20.12.
7 2 1i

'total
26 { o.J

Nesta riltima categoria, o Sistema cle RVCC surge evidenciado, no quadro da
EducaEro e Formagf,o de Adultos. Hd uma valorizaqro acentuada do conhecimento que
o adulto possa trazer e que adquiriu por vias nio fbrmais (19 UR). Nestas condig6es, o
RVCC fbi considerado uma resposta adequacla is necessidades de

qualificaEio/formaEio da populaEio adulta (7 UR).

A Educagro de Adultos engloba um vasto mundo de experi€ncias e contextos. daf a

sua complexidade. Todos estes ambientes seo valorizados num processo de RVCC,
trabalhando-se compet€ncias com estreita ligaEdo iquilo que 6 definido como ,,;;,ber

.fLrz,er, o suber estar e o suber ser." (Cl. 17. l).

No que concerne I Educagio e Formaqio tle Adultos, 6 colocada em evid€ncia a

necessidade em recuperar o atraso ao nivel clas qualificagoes, sendo o processo de

RVCC entendido como "Jimdamentol rnus ndo deve ser e.rcrusivo,, (Cr.16.1). E
considerado um percurso "extremonente benlJico,, (cz.2o.l l), senclo que ,.(.) 

;sistemtt

foi runa inttvttgtio tto punoruma da EducttEtio e Forntugdo de Adultos" (C4.24.1),

podendo responder, ef-ectivamente, Is necessidades dos aclultos hoje em dia e valorizar o
conhecimento que construfram ao longo cla vicla.

O processo tem permitido uma reciprocidacle <le beneficios, quer para o adulto, quer
para os tdcnicos, que tCm a possibilidade cle concretizar os princfpios EFA em que

323



ilcreditam. nulna pcrspectivrt tle trabalho integradtl e contextualizado' tturn dctennittado

tcrri t(')ri0 com cspec i l'ic idades soc i ais. cu I turais e cconrimicas:

",1 gene sube tlue ttprenderruts tttts c('tn ()s t)ulros'" (C I ' 16' l )

'(.ltrrtt t'pi,stt tltrc (t. ttprettli cttm esstts vit'lncius.fiti tt vtrktri:flr sempre tt t'tnhet'itnenkt ltt rtillft)"'
(c 1.16.1)

.,,1 rntti.t-r,ttliu tlo .;istemtt i trrbalho de lesentrtlt'itnenb lo<:ul - trurhullto inlegrutkt"' (C1'21'3)

6.2. 
^opini5o 

dos Protissionais de RVCC

No que respeita aos Profissionais de RVCC dos Centros, inquirimos quatro (um por

centro estudado). Pelo facto tle acompanharem o adulto ao longo do processo'

considerlinlos que, oS tdcnicos que constituem a equipa, Seriam uma boa tbnte de

intbrmag[o, tendo em vista a consecuqio dos objectivos da nossa investigaqio'

Como se ref'eriu. o instrumento utilizaclo foi a entrevista semi-estruturada, cujos

objectivos tbram os seguintes:

o C.nhecer o percurso de vicla profissional clos Proflssionais de RVCC nos

Centros;

o Conhecer a constituiElo da Equipa T6cnico-Pedag6gica dos Centros RVCC;

o Conhecer o processo de recrutamento dos elementos da Equipa T6cnico-

Pedag6gica dos Centros RVCC;

o Conhecer o perfil profissional e acaddmico definido para os Profissionais de

RVCC;

. Compreender a fungdo rjos T6cnicos de RVCC no desenvolvimento do Processo

tle Reconhecimento, Validaqdo e Certiticag[o de Competencias;

o Caracterizar a metodologia utilizada pelos Protissionais de RVCC no processo

de reconhecimento e validaqdo de compet€ncias dos adultos;

o ltlentificar os constrangimentos sentidos pelos Profissionais de RVCC no

decorrer cla sua experiOncia no Centro;

o Avaliar os impactos do processo de RVCC desenvolvido pelo Centro na

perspectiva dos t6cnicos envolvidos no processo;

o Conhecer as perspectivas dos entrevistados face ao f-uturo do processo de

RVCC.
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O guilo da entrevista semi-estruturada (cf. Anexo 6), que scrviu cle suporte i'r

realizagio da mesma, era constituftlo por tl ttipicos, alern do ponto privio da lcgitirnaqiio

cla mesma, cm que, cntre outros aspectos. se intbnna o cntrcvistado accrca do tema c

dos objectivos da investigagio que se est:i a realizar:

[. Localizagtio do Centro;

ll. Percurso Profissional dos profissionais de RVCC nos Centros

tlt. Equipa do Cenrro de RVCC:

lV. Fungr5es do Profissional de RVCC

V. Dificuldades sentidas

VI. Avaliagio do processo de RVCC

VII. Perspectivas tace ao Processo tle Reconhecimento, Validaqio e Certificagdo

de Compet0ncias

VIII. EducaEio e Formagio de Adultos em portugal

6.2.1. AnSlise da informag5o das categorias da entrevista

Ap6s a leitura e aniilise da intbrmagdo recolhicla, esta tbi organizada, clan<lo origem

a ll categorias:

A) contexto territorial;

B) percurso profissional dos Profissionais de RVCC;

C) caracterizagdo da equipa do Centro cle RVCC;

D) funcionamento dos Centros de RVCC;

E) caracterizaqdo do processo de RVCC;

F) dificuldades sentidas no decorrer do processo cle RVCC;

G) estratdgias para ultrapassar as cliflculdacles:

rI) avaliaEdo do processo de RVCC na vida clos aclultos certiflcaclos;

I) avaliaglo da experi0ncia na vida dos entrevistados:

.,/) perspectivas t'ace ao futuro do processo de RVCC,.

L) educagdo e tbrmaEdo de adultos em portugal.
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I)lra cltlu uma das categorias. c aprescntado um quadro auxiliar it irnhlise de

c,ntctidg, no qual consta a itlcntiiicaqao da(s) sub-categoria(s) e, para cada utlta destas.

i,tlicad6(s) e(s) intlicatlor(es) e respectivo(s) conterido(s), as ltequ0ncias rtbsolutas tlas

unitlatles de rcgisto (UR) e das unidacles de enumeraqio (UE) e a taxa UR/UE' A

totalidatle tlos conteddos tlescritivos tle cada indicador 6 apresentada no Anexo 10.

1. Categoria A - Contexto Territorial

Caracterfsticas econ6micas s()clats94. AI:

Suh-categoria
Conteddo dtx
Indicadores

Indicadores UR UE UR/UE

,\l -
Caracteristicas
econdmicirs e

srrciais

Fraco tecido
crnpresarial l r.0

Pobreza P2.1.-1
I I I,0

Envelhecimento P2.l..l I I 1,0

'fotal r I 5.0

ruadcSderegiSto:UE-unidadesdeenumeruqio;.
ll|VUE, tluocienre cnrre r totiifade das unittldes tle registo e ls unidatles tle cnumeraqlo da sub-categori:t

(osta nomenclatura aplicar-se-ri a todas os quadros auxiliares A anilise de conteido)

'Ial cgmo os Directores/Coordenadores dos CRVCC, na opinilo dos tdcnicos

cntrevistaclos (Profissionais de RVCC), o territ6rio de intervenEdo (Alentejo), sob o

ponto cle vista social, 6 uma regido pobre, a que se associa um elevado envelhecimento

da populaglo. Sob o ponto de vista econ6mico, 6 ainda uma regiAo com um tiaco tecido

empresarial. As experiencias clos adultos centram-se essencialmente na agricultura.

com6rcio e alguma actividade industrial, na zona do Litoral. Esta visdo transparece no

discurso de um dos entrevistados:

"E trmu drect prtbre em lennos .srtcittis, econrimicos, culturuis"'i um pruhlettn tle

todo o Alentejo," ( P2. l. 3 )

"...tt t'nvellrccitnenkt i unru reulidatle." 1P2.1'1)

"() li'ttctt lecitkt enrpresuriul I umu reulitlutle" (P2' l'5)
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ro 95. ! .,\2: Ilolivos rle c r <lo (-'entrrt rle RV(l(l
Suh.catcgoria Conterido drx

Irtdicadores
Inrllcadrlres

UR UE I"JR/UE

,\2 - Nlotivos de
criagio do

Centro RVCC

(Juali licar ils pcssous
i t.0

,\ccsso Ll lcgdcs de
lirrmacio Pl.l.-l: P4.6.1 ., ) |.0

(lcrtiticuq:io dc
cornpctencias

arlquiridus no ptilo
i ntlustrial

tr"l.,5.l I

|,0

'[otal
6 J 2,0

Embora com baixos llfveis de qualificaqeo, tornava-se necessiirio valorizar os

conhecimentos e as competencias que os aduttos tbrarn adquirindo ao longo tla vicla.

Dessa tbrma, na base da criaqlo tlos Centros de RVCC, a motivaqio das pessoas para os

processos de qualificag5o e de fbrmaqio, tbi um dos aspectos mais importantes que

esteve na genese da criaqlo dos Centros de RVCC.

Um maior nfvel de ,{ualificaqdes fbi assumido como condigro essencial para a
frequ€ncia de aca6es internas tlas empresas conducente I possibilidacle de progressio na

carreira (2 UR) e tamb6m porque seria uma oportunidade de reconhecer as

competOncias adquiridas num p6lo industrial espec(fico, como o de Sines ( I UR):

" E o no'sstt trubulho lem .sido tnuiltt rto sentitkt de truiliwtr tts 1tes,\o(ts purll pr()cess().\ de.formttg.do,
e :sttt lu ri:tq[io, " ( p2. I .l] )

"Articuldwtmtt', L'o,n os CRVCC paru us pe.\.t()u.s obterem a qtutlilic'agtio e ttssim.4,tdi(l.ttore,n-.te i,
Jonnuqdo que pretentliam" ( p t.2.J)

""'lumbdm linha muittts ululto.s.tt pro('urur o RVCC porrltrc como.fica perb le Sine.t hci uli um ptil,
industrial que necessittu.,a tkt 9.,,utro.', (pl.5.l t)

2. Categoria B -

96. Sub-catesoria B[: Cr it6rios de recrutamento dos Profissionais de RVflf
Sub-categoria Contetido doe

Indicadores
Indlcadores

UR UE UR/UE

Bl - Crit6rios de
recrutamento dos
Prolissionais de

RVCC

Qualiticagio
cspecffica

Pl.-1. I : Pl.l.2; P2.2.9
P2.6.1; P2.6.2: P2.6.3
P2.6..t; P3.4.1; P1.6. I

P3.10.I : P4.l.l
II J 2.8

Prestaqio de provas P2.1..1; P2.2.tl; P4. 1.6 : P-1. 1.7
+ 2 t.0

E.rperi€ncia em
Educaqio e Rrrmagio

de Adultos
-l -'i.0

Juventude/
Irreverdncia P3.1.2; P.3.1.5 2 l.()

Total
20 .t 5.0
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No que rcspeita aos crit6rios de recrutamento, os 4 Profissionais tle I{VCC

c,trevisrados rct'erirrm os scguintes: (i) a clualificagiro espccifica ( I I UR); (ii) a

prcstaqlio tle provas (4 UR); (iii) tr cxperiencia em ctlucaqio e fbrmaqlo de adultos (3

UR) e (iv) a iuventude/irrever€ncia (2 UR)'

Em tcrmos de clualificagio espec(fica ( I I UR), exigia-se qualificaqio na ltrea das

Ci6ncias Sociais e Humanas (Psicologia, Sociologia e Ci0ncias da Educaqio) pela

proximidade com processos cle reconhecimento cle competencias, hist6rias de vida e

pela abordagem cle um conjunto tle temas ligaclos ao tlesenvolvimento de competQnciaN,

tla auto-estima, no decorrer da tbrmaqlo acad6mica:

.,...pelu.lormal.tio le bttse, pekt sensibilidtule tn ttit'el le trubulharem hisnirias le t'idu ' rruti's

lesperkts pura essa reulitkule""' (P2'6'2 )

'firrtttr rtrrtis 6s ltsicilttlltts, soci6lo14tts, dcts irects dtts Ci|ncius Sociuis e Huma1us e linhum ulgturttr

.|itmilittridrulec()mosprocesxlsdereuniltecimenbttdosettdou,nproce,\so
estrilur mus indivitluul" ( P3.6.1 )

A prestaqio de provas assumiu-se como o 2." crit6rio mais importante, na altura,

para a selecqio dos tdcnicos, as quais se concretizavam com recurso ir anflise curricular

e ir tdcnica da entrevista.

.,F-ttrtttn.l,eilas ellreri.ttss, ututlistttlus essus enlrevist(ts e selecciutudos os ctuttlitlutos tttitt sti rut ttivel

tla hubilitttE\es mas turtbim e.tperiittcitt em edtrcttg[itt e.lbrmugtio de udulbs,

c mPutia e stabel ec ida, " ( P2'2'lt )

.,,VunLlei t.rrrriculu lturu cu,uliduttud pttrtr .ser t'httmocla pttnr entrevisla e Jili seleccionatlu'" ( P4' l '7)

Quanto ir experi0ncia em eclucaqdo e tormaglo de adultos, tbi outro dos factores

essenciais ret'eritlos por um clos tdcnicos. uma vez que alguns dos individtos " Duvum

IrtrmttEtitt rttltti ttrt centro Iemprego] e tlue tinhctm experiAncia em.folnuqiirt tle udultos"

(P t .2.8).

A data, preteriram-se. tamb6m, indivfcluos jovens que residissem no territ6rio' uma

vez que, "nu riltury privilegiuva g,ente da terra (...), ou gente novo, irret'erente que

ptttlesse pegur nesse projecto." (P3.1.2). De facto' "Os coleg'tts tlcnicos que vieram a

.seg,rtir ttunbimJ'oi llente nov(t, com g,(trra e irreverAncio e clue oiudou u cttnstnir o que

/ o Centro ho.ie." (P3.1.5)
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Urn dos ccntros, c()nl .ruanizaqlio c cstnrtura cspecflicus.

Profissionais dc RVC lbssern Conselhciros de Oricntagio profissignal,

de selccqiio, o que, linda hoje. se rnantim conro critdrio cle selecqro.

c.\rgta que os

cnquanto critirio

ro 97. Suh-cutegoria ll2: Irertil definido para os prolissionais de RVC(..
Sub-categoria Contcrido dos

Indlcadorrs
lndicadores

UR UE URruE

ll2 - Pertil
delinido para (N

Prolissionais de
RVCC

(ionrpetincias
pcssoais (sociais)

l'.1.9.-l: P.].9.-5:
l'3.9.6: Pl.l().2 + I 1.0

(ilrnpctdncius
tccnicas 1r3.9.l I I t.o

I)isnon ibilitlade 1,3.9.-l I I t.0'fotal
6 I 6.0

Quanto ao perfil definido para os Profissionais de RVCC, um clos entrevistados

estabeleceu a distingdo entre compet6ncias t6cnicas (tbrmagdo acaddmica, cientitjca e
experiencial) e compet6ncias pessoais (sociais), por tbrma t<lue "urnct po.ttura pesso1l

e unto persrtnulidttde c'om determinutlus curocteristicas .sirvurn de Ancortt it nossct

bugugem tdcnicu e cienttJictt"(P3.9.6), ref'erintlo-se at6 que as competencias pessoais

sereo, porventura, tio importantes quanto as competencias t6cnicas. As compet6ncias

relacionais. t6cnicas e a disponibilidatle foram irnportantes para um dos entrevistados,
associadas a uma vocagdo e pretlisposiEio iniciais essenciais para um envolvimento
nesta airea de adultos:

" Paru dizer que estu.t c.omltetOn<.itts litnit.us rttio.lit:em ,st,ntitkt .se ndo tiver eco nt,,nu l)osttlra pesstxtl etutmo personolitude unn letenniruutus '!'lii,liiiil.r,!,",!::".;:;'r," de tincortt ti n,.s.stt'bagttsem tecnica

"-ld us quest[ies ligulas d ireu pes.stxrl (...) 6 kio imytrttute qtutnk) 4 pttrte ticnica.', (p3.10.2)

Quadro 98. Sub-categoria 83: Razdes para aceitar o projecto
( percpectiva dos t6cnicos

Sub-categoria Contefdo dos
Indicadores

Indicadores
UR UE UR/UE

ll3 - Raz6es para
aceitar o projecto
(perspectiva dos

tdcnicos)

Projecto de vitla Pl.l.ll Pl.l.-l:
P3.1. I : P3.-5.1

+ ) 2.0

Ciliicter inovatlor P2.2.5; P2.3.1:
P.4.1.2; P4.l.tt

j -)
:.0

Abandonar a rotina Pl.-l.l; Pl.3..l:
Pl.-1..5: Pl.-1.6 l I -1.()

Convcrsas inlirrmais
na lirculdade P2.2.2: P3.5.2 2 ) t.0

G0st0 em trabalhar
com adultos P2.3.2: P2.3.3 ) 1.0

'l'otal

l6 .l -t.0
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euando clrrestionatlgs sobre os rnotivos que os lcvarant a accitttr/procurar o projecttl

tlo centro nvcc, os cntrevistados liz.erarn l6 ret'cr0ncias.

[:oi ap.ntatl. o caraicter inovatlor do projecto. na /rrea de cducaqiio c lilrmaqilo de

aclultos. e a v,ntatle cle 
,.ubraqar" novos projectos de vida. por mctade d,s entrevistados

(umbos 0s motivos com 4 UR):

..,Ilu.t tt rtreu so11o.ftti ler sempre urut t.tperilttt'iu le vifut no ,lltnlejo," (P L I'1)

,,.,| prioridtule !r(l |,ir esldgiur puru Ewlnt, pura a tninha cidude, Stntbemtls que (,,,)

iritt ser wrttt ctttitlude u ur'(trt\-ur L\)tn esse prutjetlo"' 1P3' l'l)'

Destaca-se tamb{m o gosto por trabalhar com a poputag[o adulta - nomeadamente

as historias de vitla e as murlanEas que se podem operir nas mesmas com a realizaqlo

deste processo (2 UR) - e a quebra ir rotina que se instala quando se exerce durante

demasiaclo tempo as mesmas fungdes (4 UR):

,,Qutttulo cttimos tttt rotitutJitz,-se SemPre la mesmu Jbrmu, (...) deixl.,,le pura utnunltd (...)

e eu proutro t'ontrariar issrt"' (P l'3'1)

.,O estur u tntbttllur histtirias de t,ilu e poder intnxluz,ir <:ertas rnruluryus naquelt

Jttrma de viver," (P2.3.J)

A intluQncia daquilo que aprenderam e viveram na faculdade (2 UR) tbi tambdm

relevacla como um factor de motivaEdo para a entrada na drea de educaqlo e tbrmaqdo

de adultos.

,,( 
. .. ) tomei utrtlrccimento do centro portll,e eu eslur,0 u estag,iur no meu tihimo tuut de curstt

P.sico I o giu Edrrcac iurul" ( P2.2.2 )

., ...tvmecei u ter c()nver,tds in.lormuis, tertilias na LJniversitlude e pen:elti qte

i isto que eu queru!" (P3-5.2)

lJ4: Percurso Profissionalro 99. Su

Sub-categoria
Conterido dos
Indicadores

Indicadores UR EU UR/t.]E

Ii4 - Percurso
Prolissional

Experi€ncia com
adultos

P|.2.2:P2.?;7;
P2.6.9: P2.6.10

l ) 1,0

Experi€ncia como
lirrmatlor(a)

P2.2.6: P4.l.l I P4.1.5 )
.,

1.5

Total 7 3 23
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I(elativitrnente lto pcrcurso profissional, nrctatle ttos cntrevistatlos ref'eriram a sua

cxperiCncia cnquanto tilrmatlorcs no trabllho tlirccto com os atlultos e tambdm em

tunqdes de coordenugiio. o que lhes possibilitou a aquisigdo de competencias cssenciais

e exigidas ao Profissional de RVCC:

".li tinha trutitus lutrus tle.litrnagio rluttu,' (p2.2.6)

",1 trrinlru.litnnuqrio ent Je P.ricttlogia, tambim tinfur e.rperion<:iu Lttmo.fttrmtuktra.,, (pl. l.l )

".li tinln ulgmntt c.tperiin<.itt rttt tri,yel do fitnrutl.tlo le dultos.', (p2.2.7)

3. categoria c - caracterizacfro tla Equipa do centro de RVCC

Na categoria C' foram identitlcadas 6 sub-categorias que, de uma tbrma geral,

caracterizam a equipa do Centro de RVCC, desde o perf il desejiivel para o protjssional

de RVCC, is reais fung6es dos vitrios elementos que a comp6em: o Coorclena6or e os

tdcnicos, distinguindo-se os Profissionais tle RVCC e os formaclores <Ias iireas cle

competencia-chave do Ref'erencial de Compet€ncias-Chave de Nivel Bi{sico.

ro 100. Sub-c Cl: Caracteristicas da (mo nento i
Sub-categoria Contefdo drx

Indicadores
Indicadores

UR UE UR/t]E
cl-

Caracterfsticas
da equipa
(momento

inicial)

Mobilitlade I'}l.l.2: Pl.l4.l
P2.3. l4; P2.3. l5: P2.3.t6 5 1 1.5

Juventude P2. I 1.6 1,0

Total
6 3 2,0

As equipas pedagtlgicas dos cenrros de RVCC, no perfodo 2001_2005, eram

constitufdas por um Coordenador, pelos Profissionais de RVCC e por 4 Formadores.

Destacava-se, na opiniio de metade clos entrevistados, a acentuada mobiliclade clos

elementos que nio estavam a tempo inteiro nas equipas. Desta realiclade, resultava a

dificuldade na gestao e realizaqdo dos processos. A juventude clas equipas (ref'erido por
um dos entrevistados) e a sua atitude positiva firce i inovaqio e detlicagio que este

processo exige' fbi entendido como um dos aspectos importantes para atenuar os

constrangimentos associados |r sua grande mobilidade:
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p(,nle i territ'e\..." (Pl.I1.I)

"...|tt.\s(trulertt,n(atlttiJtttttlcmpoinleiroantitttpttrlruile" (P2'i'lJ)

P0steri0rmente. 0s entrevistados clrilcterizaram cada clemento individualmente,

rct'erintlo tamb6m alguns aspectos que acompanharam a evoluqfio das equipas'

l0t. C2z de t6cnica a

Sub-
catesorias

Contefdo dos Indicadores Indlcadores I.JR UE UR/UE

C2 - ;lcgircs
de formagio

t6cnica
dirigirlas )r

equipa

Extcrnn

lmportante e l'rcquente
(1fi)l-2m3)

Pl.3.l4: Pl..l. l;
Pl.-t.2:Pl.-t.4rP I .'1.9r

P l .;1.-'i;P2.5..t; P2.5.5
1,2.5.6

P.l.1.1.-l

t0 l

Oticinas de

lirrmaqdo/se rnindrios

P2.5.7; P2.5.9; P2.5.101

P3. I4."1: P4.2.1 .P4.2.3;
Prl.2.+

1 1 :.3

Anrbicnte tarniliar
P2.5.llr P3.l-1.5
P3.l5.l; P3.15.2

+ ) t.0

lnterna Contfnua (olicinas)
Pt..l.5:

Pl .12.10;
Pl.l2.ll

J I 1.0

Total 21 4 6.0

Uns dos aspectos que oS entrevistados mais destacaram tbram aS acq6es de

tbrmaEio t6cnicas dirigidas ir equipa (24 UR), distinguindo-se as acAdes de natureza

externa (21 UR) das acE6es de natureza interna (3 UR). As primeiras tbram organizadas

pela Ag0ncia Nacional para a Eclucaglo e Formagio de Adultos (ANEFA)'

reconhecendo-se que, "nu ctlturu havia muita Jormctgiio"( Pl'3'll) 'uma vez que'

"Clnrt drttmo.s poltcos centros tivemos mLtita Jbrmugdo." (P2.5'4)' Apenas um dos

cntrevistados nAo mencionou este tipo de tormagdo'

Tamb6m os Centros passaram, a datlo momento, a realizar oficinas de tormaqlo e

semindrios entre as equipas, de tbrma voluntdria e rotativa. sendo que' nesse momento'

"(...) t'ttda centr7 dispttnibilizctvu-se pctrt dinomi?'ur uma oficitta (le .fonnuEdo'"

(P2.5.g). Essas oticinas eram organizadas num ambiente quase tamiliar' nunca

ultrapassando as 25 pessoas por sala e organizada segundo um modelo que privilegiava

a mudanqa do local cle realizaqio pelo Pafs. Um dos entrevistados classificou esse

modelo como uma "r,i.sirc guictclcr por Portttgul" (P2.5.7). Com a extinqeo da ANEFA,

e consequente criaqio da Direcqdo-Geral tle Formaqlo Vocacional (DGFV)' no ano de
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l(D3. vcrificrltt-sc a rctlttqiirl cla lirrmagiro. Scnrpre que cxistiarn driviclas, cra com

r\NEFA quc os Ccntros cstabclcciarn tod.s os colttilctos:

'l'.trr tanrut.r dc litnru+do, tt lbnnul'titt (1rc rccebi il!ftn'is lu ANF.FA, utlwi tlue.liti lxtstunre

iiltlt.)rr(utt? ttti purti<'ipei nrunu uc1'titt tle.litrmuj'tio ,*iltre hiskjrius tle t,iltt,..', (p t.1.g)

" fiultrs ().t me.te:;. Em Jil)J ubruil(\ou..." (p2.5.5)

Stlb o ponto de vista interno, as ref'erencias t'eitas por um dos entrevistados, cllo
0nfase i import0ncia das acqties de fbrmagio organizadas pelo pr6prio centro, enquanto

cspaqos que permitiam aos adultos adquirir competencias, contribuindo para a reduq1o

do d6fice de compet0ncias evidenciado no processo de reconhecimento e valiclagio 6e

Ccompet0ncias, em determinadas Areas de Compet0ncia-chave.

02,, C3: dos Formadores
Sub-categorias Conterido dos lndicadores Indicadores

UR UE URAJE

C3- Funqdes dtx
tilrmadores

C)rganizar a tbrmaqiio
cornplcnrcntar

P1.9.3: Pl.l l.-l
Pl.l2.9; Pl.l3.l
P2.4.2.. P2.5.t5t
P2.7.3: P2.7.4:
l>4.2.18: P4.3.2:
P4.-1.10: P4.7.4

P4.9.n

t3 -t -1.3

Dclinir planos lormativos
Pl.lO.5; Pl.l0.6
P2.5.l.l; P2.7.12

P2.8.I
5 2 2.5

Aniilisc tlo Portcfiili</
Avaliirciro tinal P?.5.13: P2.5.16 ')

2.O

'fotal
20 3 6.7

os fbrmadores assumiam-se como um dos elementos das equipas (20 uR),
responsiiveis pela organizagdo da tbrmagio complementar.

As sessries de tbrmaqio complementar - com um mdximo tle 25h, nas instituiE6es

privadas, e 30h no Centro de Formagdo Profissional do tEFp. I.p. - assumiam um
carticter residual. sendo organizados os planos tbrmativos de cacla aclulto em fungflo das

:iuas necessidades especftjcas. Na constituigio dos grupos, procurou-se atender is
necessidades dos adultos, definindo-se grupos com necessidacles semelhantes. Nas

sessdes de tbrmaqio complementar, o Profissional de RVCC ndo estava presente, sendo

infbrmado pelos fbrmadores da evolugdo veriflcada no adulto:

"Ter nu litnrutq'io utnplentenlur 5/6 pesstttts pura tu\uelus horus seretn upntveikttkts e direcciotttuits
rtu,'0 us trece.,;.sidudes de uulu utlulto e ndo tipo put,te tle .fbnnuEti,... - ( p2.5. I 5 )
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., l)ttrtutte rr.r ,rcssr)r,s ,le lttrmtt;rio tttmltlcmtnktr, rt Itntlis'sittttttl tt&t tslri." ( l' 2'7.1)

"se, ('r[ trll]rttts iltns niio titrluun t'ttnhet:imenlo, yxlerium ir uprcnler tntts litru tb c(tttr""' I Pl'2' llt)

Para aldm dcsta tbrmaqlo, inerente ao

competencias tbra do Centro, regressando,

fbrma, o processo de RVCC.

Processo de RVCC, o adulto poderia adquirir

rnais tarde, para as validar' concluindo' dessa

Prolissional de RVCCro 103. Sub-c C.l: do

Sub-categorias Conterido dos Indlcadores
lndicadoreg UR UE UR/UE

C{ - Funqirs do
Prolissional de

RVCC

Desocultar ctttnpetCncias

P1.7.7; P1.8.5;
l'}1.9.5: Pl.l0.4;

P4.l.l.l
5 z 1.5

Tutoria
P2.-1.1-l: P3.19.5
P4.ll.l : P4.16.6 + .l t,3

Gcrador contianqa
P2.4.1-l: P4.16.7

P4.l6.tt l l 1,5

Contactos cxteriores/Jfrris
P2.4.7: P2.4.8 .,

2.0

'fotal t4 J 1,7

As principais fung6es clo Protissional de RVCC, identificadas pelos pr6prios (14

uR), consistem na desocultaqio clas competcncias adquiridas pelos adultos nos

tiif-erentes contextos ndo formais e informais de aprendizagem (5 UR). Neste processo, o

protjssional de RVCC assumiu-se como um tutor, no qual o adulto confiava a sua

hist6ria de vicla, como o "reJlexo docluilo que 0 udulto vui uchar" (P4'16'6)' O

estabelecimento de um clima de confianEa (3 UR) e a promoqdo de contactos com

elementos externos, nomeadamente os avaliadores externos, para a marcaqio dos jfris

de validaqio, assim como o atendimento aos adultos que se dirigiam ao centro (2 UR)'

eram outras clas fungdes do Protlssional de RVCC:

.. Nrjs trtmos dar upoiT tut senlido de denculturem ttquikt que uprentlerum" ( P I .9.5 )

'.N6sulie:;tu,nosttlimttrttlgwnrtscr;isrts, ttret'ert'rtisttsquettprentlerum."(Pl'13'l)

....1.r pes,rra.r tim um cilnrplice e I um t'ilmplice ptssitito tlue o uu.riliotr tt tfiingir uquelu meta." (P2'1' l1)
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rildro lll4. I C5: Perlil rleseiiivel rlo Prolission rl rle RVCC
Sub-categorlas Crlnterirlo rltx lnrtlcadores C'ri<llgo drn Indlcadores

UR UE TIR/UE

C5 - l'erlil
rlese.irivel do

l'rollssional de
RVCC

,\lrcrturu
l'l.l{. l.l: Pl.lJ. l-}

l'1.1.5.1: Pl.l-5.2
I)1.2.5..1; P1.t1.t;

(t I I,0

(iosto pcla rirca l I .1.0

l)isponibilidade
P4.17.-lr P4.17.1 ) I 1.0

('riati vitlarle
l,l.l.l. ll I t-0

I nicrati va
Pr.2.l.l2 t,()

'[otal
IJ t 1,0

Para o excrcfcio destas funqdes. os entrevistatlos consideraram que o profissional cle

RVCC dever{ reunir um conjunto de caracterfsticas especfflicas (13 UR), apresentado

aqui, como o "peiil tle.se.jdt,el".

A abertura (6 UR) surge como a caracteristica mais vezes ref-erenciada mas com

significado apenas para um dos cntrevistados:

" ...sulter tnilxtllutr etn equipu." (pl.2J.l1)

"...:wber ttuvir o outro, .,, " (p 1.25. t )

" ....suber uceiktr u rtpinitio do trutro, . .. " ( P I .25.2)

seguiram-se, o gosto pela Srea de educagio e formageo de adultos (3 UR); a

disponibilidade (2 UR) para ouvir e compreender aquilo que os adultos t6m para

descrever e apresentar nos seus Dossiers Pessoais; a criatividade e a capacidade de

iniciativa, fbram tamb6m aspectos referidos e concorrentes para a necessiiria

capacidade de auto-interrogaEeo thce ao desenvolvimento ilo processo de RVCC:

". .li.;prnibilitlule puru t'ttnhecer uquela pesxtu, purut t'er reulmenre se tttluelu pe.\so4 se enqtuulra

ne.\le lrrocesso t)u nato e que ultenrutivtts lui. ,, (p4.17.1).

"..-tuis Prutlis.sir.uttri.s .somr' o refle.ut duquilo que , utluho t,ui ttc.hur" ( p4.16.6).

' ()rrutulo u .gente ucreditu e pertebe que.ltr:. sentido, muis liicil i pttra us pesspus perceberem e

I ntlrulharem tte.sse sentitlo." (p3. 19.5)
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!'uncilcs <kr Coortlenador105 - Sub-e:ttcgoria C6: F-ttnqtles (lo ('(x

Suh-cllegorias Contefrdo dos Imlicudores
lndic:rdoros

I.JR UE UR/T.JE

C6 - Ftrnqiies do
Crxlrdenudor

[]xccutivtt
I'l . l"l.-t: P2.{.-5

1,2.6, I I
1 ) 1.5

Postura critica l l t.0

'fotal 5 { IJ

Metacle dos entrevistados. ret'eriu-se ao papel do coordenador na equipa' senda a

vertente executiva aquela que melhor define o conjunto de tungdes do mesmo. desde a

apresentaqlo de candidaturas, ao estabelecimento de parceriils, contactos com o

cxterior. assumindo-se, tambdm, como o porta-voz de todos os que integram a equipa,

numa postura definitta como "postltru critictt (...) eru tun prtliecto ttovo, " (P3.10.3):

"O ttxtnlenatk.tr lem ,nuiltts tarelhs de e-recu7'titt"' (P l' 11'1)

'... . preenchintenb.lu ltuse, os phmilicttl'les do lntbulhrt, u,tguriilr rut*ts parceiros, 're^rsr)e's r/e

Ll iv u I gt;'iitt, u rr ic u lu i' [ir t (.. - ) " ( P 2' 1' 5 )

4. Categoria D - Funcionamento dos Centros

O contef{o clesta quartu categoria, traduz a aniilise que os entrevistados fizeram

acerca do funcionamento dos Centros de RVCC. Foram evidenciados tr6s princfpios

clistintos: a itinerincia, as reunides formais da equipa (ambos fet-eridos por 75 7o dos

entrevistados) e o envolvimento.

106. D1: Princfpios de luncionatnento

Sub-categorias Contcfdo d<x Indicadores
Indicadores UR UE UR/T]E

Dl- Principios de

Iuncionamento

It inerincia

P1.2.6rP1.5.9;
P2.l2.ll: P4.2.1-l:

1']4.2.19: P4.5.5:
P.I..5.81 P4.tt.9;

P4.tt.l0

.) -) _1.0

i\valiaqdo colectiva , 3 1.0

Envolvimento na

concretizaqio d0s Proiectos
de qurlilicagio clos adultos

P4.5.-l: P4.5.6
-., t,0

Total l4 { 3,5
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Ntt tlue tliz rcstrlcito ao litttcionilntcnto tkrs Centros I{VCC (Catcgoria D), tbram
rcgistatlas l'l trnitladcs tte registo (UIt), nrirs ncrn totlos os participantes no estudo se

rcle ririrm iws 3 principios de Jitncionamenln iclentificatlos:

(i) a itinerincia (ret-erido por 3 tlos Profissionais de RVCC), organizatla a partir
tle um dcterminado nfmero de a<rultos inscritos, ocorreu em cspagos

,rganizados e promoveu a necessidacle tle contactos pr6vios com os

dirigentes de instituiq6es e msociag6es:

" Eu utrtrecei hts1l 1,111 itinerinciu." 1P t .2.6)

,Yris .lit. iurutt i t ine rd nc. itt (... ) ( pl. 2. I 1 )

[{ouve um cntrevistado que ref'eriu que, com o passar do tempo, as itinerincias
tbram-se retluzindo, uma vez que. " Desde 2004, qLte us nossos itinerdncitts sdo muito
pont uuis !" (P2. I 2. 12).

(ii) a avaliaqio colectiva, concretizacla pelos profissionais, ocorria em reuni6es

lbrmais de equipa que fbram espagos tle (re)definigdo de estratdgias e tle
avaliagio do trabalho realizado at6 ai:

" btn reunido de cquipu, lxxlenno's tli:.er o que e.steve menos betn e tlue poderirtnos mutlctr.,' (pJ.20.6)

" N6!i tinhumo';, :;emunol e .fbrmulmente, uma reuniiio em qtrc us L.oisas ertlm di.scutitlas. " (p4.1. I )

(iii) o envolvimento cle toda a equipa, no sentido de proporcionar, i populagio
adulta que os procurava, a possibili<lacle de concretizagdo cle um projecto de

qualificae^io. pois' de outra fbrma, seria mais clificil, tanto mais que existe,

no Alentejo, uma rede de transportes deficitriria, anteriormente refericla, que
poderia induzir ao desinteresse e i nio adesio das pessoas a este projecto:

",\ti'; ti,humo' unrut ohjet'ri,o que os utrulkn (fiin,qi'sem o ohje<.tivt leles que eru ter (t

certi.ficuq'rio e rerilitdmo.r que nti. tinhatn meios ltura se desroutr.,, ( pr.5.1)
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5. C'ategoria 11- Curacterizagio rlo Prtlccsso de Reconhecimento, Validaqflo e

Certiticagio de ComPet0ncias

No iimbito tla categoria E. procur/tmos identificar il rcpresentrqt-to que os

Profissionais de RVCC tinham acerca do Processo de Reconhecimento, Validaqio e

Certificaqio de Compet0ncias ( RVCC)'

lomoet6ncias (BC)

Na Sub-categoria El, faz-se ret-erencia I metodologia clo Balango de competencias

(adiante designada BC) utilizacla no processo de RVC por parte dos Profissionais de

RVCC, com recurso Is histtirias cle vida. O BC 6 entendido como um momento que foi

definido da seguinte torma:

,....rellec.tir xtbre il rttxsn Yidtt, rt tlue I que euii udquiri, jti ttprendi utl futie' (Pl'13'3)

..porque tt ntelhor.litrma tle rellectir sobre algo ndo I Jiri.|-lo soz.itrho' i fh?a'b utm algulm que

Llespolete etn ntim u curiosidude Lle tenlar perceher ponlue i que.lii., por que t que

uprenli, o tyte sei e o Llue t1ueru |icer do .littunt"' ( P2'9' I I )

,, Pprque p ltttlunq'o tle tttmpel\rrt'ius implicu tttmbim ttbulhur pnleclos tle t'idu"' ( P2' l0' I )

ilv El: Nletodolosia do lialanqo de

Sub-categorias Conterido doc Indlcadores Indicadores UR UE UR/UE

El- Nletodologia
do llalanqo de

Compet0ncias (ItC)

llistriria de Vida

]']1 .-t. l0r Pl . -5.1; Pl.-5.2;

Pl .5..1r P1.5.4 ; P1.9. ll
l'1.9.1: Pl.9..t; P1.9.7;

I'l.9.t1: P2. 10.6; P2. 10.7:

I'2. ll.l; P+.1.10; P4'6.tt;
Pl.l9.3

l6 .l J,0

Rccordaqio/rcflexiio

Pl.7.l: P1.7.8:
l'l .7.91 P1.8.'l;

Pl .10.1 : Pl .l{).I I ;

Pl.l 3.2: P1.13.3;
l'2.9.8 : P2.9.91

I'2.9. l0: P4. L4

I2 3 -1.0

Respeito pelo ritmo do

udulto
( Individurrlidade)

P2.10.9: P-1.14.21

P3.17.-l: P3.17.4:
P-i.l7.tt; P3.17.9',
P3.l8.ll P4.7.6

ri 3 11

Projectar o tuturo
Pl.l.l.fr: P2.9.1 I

l'?. 10. l:P2. 10.2
.t ) 1,0

'Irabalho de gruPo P2.10.8: P3.17.5 2
-) I,0

i\totivugio P3.17.6: P3.17.1 ) 1.0

Total
14 4 I 1,0
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Ntr l)rtlccsstl tle RVCC, "rl pe.\.\o(t t'tti et.screver (tsud hi:;tiriu de t'idu" (Pt.5.1),

rctlectindtl sttbre os tttatcriais quc constam do Dossicr Pcssoal, para " re(.onlrcc.er tuluilo

tprc.id ttprenleu cm 15, )0 uno.s tlu surt t,itlu ... rno.t ntitt i ttpenusJit:,er tond tlescrig'iut

ou reluto de viv4tu'itts. Um bulango de tnmpet|ncius i trtuito tttttis do rlue is:;o!"

(P2.9.9). Os cntrevistados concordam com a utilizag:io desta metodologia embora se

dcva tcr atcnqiio ao uso da mesma.

Quanto ao tempo de duraqiio rnedia do BC, um dos entrevistados mencionou que "(.)

bulungo de t:ornpet|ncius denutru 35 lutrus por utlulkt" (P2.t0.12),lnas que "Algumas

Ipesstlasl conseguetn tlemonstrar us L'ompet)ncius num tleterrninado peritxkt de tempo,

rttttnls ntio con,se!4ue,n e nris damos o espdgo tle tempo para tlemonstrur c.r.r4.t

compeftncicts. " ( P L3.8)

De um modo geral, i descrita como uma metodologia de paracligma humanista, em

que se privilegia o contacto com as pessoas e com os grupos tle pessoas, baseado na

perspectiva de que se deve "Motivor os otlultos ntio:;ri pura u oprentliz.agent ncio

Jttnnul, inlormul e Jonnul, pora tlurem wtlor ds experiAncius clue tinhum tido."
(P3.t7.7).

o Reconhecimento de compet€ncias poderia realizar-se em grupo ou

individualmente, assumindo-se esta como um dos principios fundamentais de todo o
processo de RVCC, respeitando-se o ritmo de cada adulto, pois trata-se de "histriria de

t,itlu vivtt. E um reluto cto t,ivo." (P2.10.9).

Quadro 108. sub-categoria E2: Articulagio entre os prorissionais de RVCC
e os Formadores

A articulaqdo entre os elementos da equipa ref'erida na Sub-categoria E2, permitiu-

nos concluir que, para mais de metade dos entrevistados. era evidente a estreita ligaq5o

Sub-categorias Contefdo dos Indicadores Indlcadores UR UE UW[JE

E2- r\rticulaq6o
entre os

Prolissionais de
RVCC e os

Formadores

Evoluqio

P2.10. l0; P2.10. I I
P3.2.5: P3.6.3:
P3.7.7; P3.8.1:
P3.8.2: P3.8.3;

P3.12.2: P3.8.7;
P4.-1.3

ll .l 17

'fransvcrsal idade P3.8.5: P4.4.;l
P4.4.5: P4.4.6
P{.4.7 t P1.4.8

6 ) 1,0

'Iotal l7 J 5,7
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que devil existir cntrc os Prot'issionitis cle I{VC:C c os lormttdrlres das quatro ireas de

Conrpet0ncit-chave:

"lli utntt ligaqitt que i lronsversttl utt lttngo tkt pntresxt." (PJ.U'5),

" C,tmeqittrtt5 lxtr.litttt'ionur tle .litrrna c,\lttttque e leytis linnos ttpnxitrtttndo rts

Irtnruuktres Llu ligit:tt tlo prot'esstt." (P3.7.7)

"(,)s r/os.riers erun l,nttli.vultrs ('(,,n lo.h)s: os prutlissionuis e tts.fbnnatktres." (P|.1.5)

O reconhecimento e validaqio de compet6ncias implicou um trabillho de grupo

cntre os profissionais e os tirrmadores e entre estes e os adultos. Essa articulag[o foi

caracterizada como "ewtlttivu", pois toi morosa a transposiglo das experiencias de vida

<los aclultos face ao Ret'erencial de Compet6ncias-Chave, uma vez que " Foi um cdminho

qt.e ,te 1oi destni.stiJicutdo." (P3.8.2). Para um r.los entrevistados, " Foi Jticil porque

tttlvez. ningu(m tivesse truhalhtulo nuquela drett e por isstt trdo luuia vicitts" (P4.4.3) e

tamb6m porque " O grupo.lonnou-se nuquele momento e u Jhixa etdriu tunbim uiudu u

t1trc tenhamos os fitesmos interesses, motivtrEdes...e u tli'sponibiliducle." (P4.4.7).

Cruzanclo a intbrmaqio recolhida, o tacto de a integragio dos membros da equipa ter

sido fdcil, potlerri ter-se clevido ao facto de jd terem trabalhado na entidade promotora

do Centro de RVCC, existindo um conhecimento mftuo.

A articulagao entre protissionais e formadores assumiu um cariicter transversal

porque emergiu ao longo das vdrias tases do processo de RVCC'

utilizadosro ll)9. E3: Nleios

Sub-categoria.s Conterido drx Indicadores Indicadores UR UE UR/I.JE

I13 - lleios
utilizados

Mcdiaqio cntre ils
aprendizagens c as

compet6ncius inscritas no
Ref'erenciul

Pl.l0.l2: Pl.l0. l3:
Pl.l l.ll P3.15.9;

P4.2.7'. P4.7 .3',
P.1.9.3

7 3 l.l

,\lteraqio dos instrumenl.tls
cxistcntes

P1.5.5: Pl.6.l
P I . 10.2: P2.7.9: P4.tJ. I I

5 t 1.1

Criucao de instrumentos P1.6.2; Pl.9.6r Pl. 10.3 1.0

Total l5 { 3.8

euantos aos meios utilizados no processo de Reconhecimento e Validaqdo de

Competencias, os entrevistados ret'eriram-se aos [nstrumentos de Mediag[o (Pl , P2, P4)

e ao Referencial cle Cornpet0ncias-Chave de N(vel Bdsico (Pl, P3, P4). Os primeiros
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lirranr prccnchiclos prcsencialtnente e serviram pord "tne(littr tts situt4.r-te.s de vido"
(Pl.l0.l2) c as cxperiOnciits. No scntido de ajudar o adulto a transpO-las para o Dossier

Pesstlal. rtlguns tirratn alterados c outros criados. uma vez que "6s Jitpnttdrtres criurtun

os .\eus pfiprio's instnunentos puru uplicur na.s :;essrjes de reconhecimento pttru urpteles

<:ttjus c'rmtpet|ncius n[to L'on!;eguem ver no portefolio - o tkt,s,sier.', (p1.10.3). Foi

necessitrio proccder tamb6m I alteraqdo dos instrumentos, entAo existentes, bem como i
criagio de outros que melhor respondessem is necessidades tlo grupo tle adultos:

"...utili:lttnrts tnuito os instnilneiltos le meliuqlut tyrc ultenimos," (p2.7.g)

" () Guifut le enrrevi.tr.t...utlulttdtumo.r os instnunento.s le re<rtnhet.imenb pura aldm

da cluhon4'do do tkt.r.sier que erufot.ulttulu pela DGF-V." (p1.ll.t l)

Quadro ll0. Sub-categoria E4: Duragio do processo rle RVCC
tla ir sess5o de Jri

Sub-categorias
Conterido drx Indicadores Indicadores UR UE UR/UE

E{ . Duragio do
I'rrrcesso de RVCC

(da inscriqSo ir
sessio de.hiri)

Variiivel

Pl.l.u; Pl. 13.8; Pl.14.8;
P2.lO.l2; P2.10.13;

P2. 10. 14; P3. ltt.8; P3.18.9:
Pl. I ti. I 0: P4.9.6: P4.9.7

ll 4 :.8

'fotol
ll 4 2,8

A tluragdo do processo de RVCC nio obecleceu a um periodo ou a um padr1o

cronol6gico. Foi caracterizada como variiivel, consoante o perfil e a capacidade de

trabalho do adulto, mas, em m6dia, os entrevistados apontaram, aproximadamente, seis

meses (enquanto o BC 6, em m6dia, de 35h por adulto).

6. Categoria F - Dificuldades sentidas no decorrer do processo de RVCC

Na categoria F, procurdmos identiticar as dificuldacles inerentes aos processos de

Reconhecimento, Validagio e Certiticagdo de Competencias, procurando-se,

posteriormente, compreender de que modos os entrevistados conseguiram encontrar

estratdgias de resolugdo das situagOes.
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t'l : l)ificrrldades inererrtes atls nratcriuis cxistentesI l. Su b-catcgr)ria I I : lrrl lcq!q4qe!-!nerg!!IgM]:

Suh-cattgorias
Contcrido dos lndlcadores lrrdlcadores TJR UE UR/UE

Fl - Diftcrrldadcs
inerentes ittls

nrateriais
cxistcntes

ll c pct i q :io/au si rrc i u

i tlstrurnctlt()ri ntetliirgiirl

l' L l 0.7: P2.U.4l l'2.1t.5

t)2.t1.71 P2.tt.lt: P.l.l9 6
P].7.7: P4.U.l; I'4.tt..1;

P4.tt..l: P4.9. I : P4.9.2

t2 I l5

llscol;trizaqiio tlo
Rclcrcncial de CC

P I .l't.2: I'2. 1"1.6;

1'2.t1.7', P2,l4.ltl
l'2. l-1.9; P2.l 5.1 ; I'2. 15.2;

I']2. I .5.1

ri l 3.1

Dcscodi licar o Rcl'crencial
lJl.l0. I; l'"1.J0.-1;

Pl.l0..l; P3.20.7;

1'4.2.2: P4.7 .l l; P4.tt.l
7 ) .1,0

'fotal 27 { 6,E

A questdo dos rccursos muteriais cxistentes tbi o aspecto que lnaior nfmero de

unidades cle registo teve, certarnente porque titram instrumentos essenciais ao trabalho

diiirio dos Profissionais tle RVCC e dos Formadores'

euanto aos recursos rnateriais, a maior dificuldade loi a repetiEf,o/aus0ncia de

i nstrumentos de mediaqio:

" . ..t)s ,ttaleridis tim si&t tuna lrtcutrcr uo lttngo .lestes l:.tos" ( P2'lJ'!)

"...trio exislem instnunenkts le suporte irs Jhses..."( P2'8'5 )

.,...tuis levimos rnai.s ulg,um tempo....foi encoiltror ocli't'i&ules, irnuginar portyre era

tles1lusturile...1t0rqtrc luy,in pessous que titrhum muiltts conhecimentos." (P1.7.7).

Aincla sobre as dificuldacles tlecorrentes dos materiais utilizados, os inquiridos

consideraram que fbi tlificil tlescoclificar o Ret'erencial de Compet6ncias-Chave para o

Nfvel Bdsico (7 UR):

" Ntt inf io, tt llelbrenciul tru:.itt-trtts drividus' lescolilicd-lo"'(P4'2'2)

" .\4ttito lonnul, tnuikt t{cniut." ( P{.lt. I )

" u^"u *u 

,',"' ,'u ,':::,:,'::r":::: ,::::;:"':: ,':,',',;,Jn,,tii, ,,'r' ,tr;,,::: 
',';';':;:itivel Puru

.. 
. . . e ru Lwmplit:ttLkt descotrst t'rtir o Rel'ereru;iul pa ra se r trt'essivel ds pesx xts. ( . . . l" t P 3 '20-7 ).

Ao nfvel da estrutura clo Ret'erencial. os inquiridos consideraram que as iireas de

Matem:itica. cle TIC e cle Cidadania cleveriam sotier alteragdes. embora saibam que jd se
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l)roccderatn iI reti)rmulaq(-)es do Ret'erencial inicial part, clcssa tilrma, correspontler a

tlif'crcntes pdblicos c rcalidades:

" () tltt lxi.tit', mudrtrse tt LC, ,\lv, lttgli..s e n(i() se tru,(la tt de citkttkuria.',, (p2.11.6)

" ,l(rt,ele re.lercnt'iul c.r.ige qte il pes.t.)tt (rt,.t.\e qt,e.seja pefiuita u, tri,ter rkts

.stuts ttnrperincius le titkukrniu.,' (p2. l -t.7).

",Ytt l.C trln que e.ttd trtuik; bem ttmstntitlo es.se relbrenti,l," ( pZ.lS.l )

I12. Sub-categoria l'2: Atitude das e das
Suh-categorias Conte0do dos Indicadores Indlcadores

UR UE UR/UE

F2 - ,\titude das
pessoas e tlas

cmpresas

Mudanga de mentalidade

Pl.
P2,
P4.
P4.
P4.

P4. l

P4.
P2.

10.l: P2.l 1.5;
12.7:P4.10.2:
10.3; P4.10.4:
10.5; P4.10.7r
0.11; P4.10.9;
0.10; P4.l l.l;
1.2; Pl.l6.4:
3.1:P2.13.2;
P3.t9.l:

t7 4 1.3

Desconhecirnento do
rrrocesso l 3.0

Fraco envolvimento inicial
das cnrnresus

Pl.l8.6
Pl. t 8.7 2 2.O

'fotal
,) I s5

Ao nfvel da atitude e consequente mobilizagio das pessoas, foi possfvel

compreender que as primeiras dificulda<tes iclentificadas por toclos os inquiridos
consistiu em garantir a contianga social, desmistiflcar a ideia de facilitismo e alterar
rnentalidades ( l7 UR):

"'..c,n tennot de ctnnuritlctde lewtu muis tempo do que os pniprios udulkts" (p4.t0.g).

" Nrt utttt le 2u)3, litthumos wn grande prrblema que ent rt L:redihili:agato leste proce.tso ttotrtr4r-

ctttidades - (p2.11.2)

" 'lutnleteu, Lttm muita J'requLnciu, termos certiJicculo udulkts qtte se ittm irtscrever no etr.sin,
re(vrre'tle setundirio e u escolrt ntitt uceilava porque os L'ertilicatkts erarn ilegai.s! - (p2.1l.j).

A partir de 2005' com a abertura rle novos centros, comegou a sentir-se alguma
dificuldade na captagio cle pfblicos em concelhos nos quais, at6 ao momento, se

procedia )r itinerdncia.
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;\ldrn das rcscrvtts cvidcnciitdas pela socicdade crn geral. outro dos tnotivos

rct'eritlos (pgr utn dos cntrevistados) tili o fr:rco envolvimento iniciul das empresas na

aposta da qualificugio, cntenditla como '" turt pruxll$o novo e tem tle ser criudo essa

ttece,ssitlttcle P(trut (l.t pess()(ts .serttirem necessitlrule tle contprur e't'fs produto"'

(P t . t8.7).

S,bre () acompirnhamento e rnonitorizaqlo clos CRVCC, tbi possivel identiticar, de

ucordo com os irrquiridos, tlimens6es negativas, mas tamb6m as potencialidades que

rcsultavam de urn estgrgo que estava a ser empreendido nesse campo'

RVCCro I 13. a F'3: A mcnto e mo dos C

Sub-categorias
Conterido dos
Indicadores

Indicadores UR UE UR/I.JE

F3-
,\conrpanhamcnto

/Avaliaqir/
Nlonitorizaqio dos

CRVCC

[)roximidade

t'}l ..1.6: P2. l4.l
l'}-].2. l: P3.2l.l

P3.21.-[: P3.21.5 6 ., 2.0

i\vuliirqio interna P3.20.5 I 1.0

0

5t)

Z

Redugio aPtis

cxtingiio da ANEFA

P1.4.7: P1.4.8;
Pl .15.1 ;P2.13.10:

P-]. I 5.1 :P3.22. I : P3.22.2',
P4.15.2: P4.l0.l

() 4 2.3

'[otal l6 4 4,0

Face ao acompanhamento e monitorizaqeo dos Centros RVCC, os aspectos positivos

clizem respeito ao acompanhamento cle proximiclade realizado, desde 1999, pela

ANEFA. atraves de elementos t6cnicos que apoiavam, individualmente, os CRVCC'

Tamb6m a avaliaqdo intema, realizada no tlnal de cada ano civil, toi ret'erida.

os aspectos negativos desta sub-categoria radicaram na ausencia de visitas de

acompanhamento por parte da enticlade que, a nfvel nacional, tutelava os centros'

Inicialmente, no tempo da ANEFA, ocorreu esse acompanhamento t6cnico-pedag6gico

mas, a partir clo momento em que a mesma foi extinta. " esvoziott-se quase por completo

esse ,comp4nlutmento" (P3.15.3). Foi tamb6m ref-erida a importincia da inclusdo das

estruturas regionais cla eclucaEio e cla tormaqio profissional neste processo de

acompanhamento aos centros, o que, inicialmente' nAo existia:
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" f'tti rti qrte .litllun tun lh)u..o (to hmgtt laste,s iltimos ttttx,, (l'l .1.i.,)

'....t. t),,tpttillr.tr, mtniktri:.ur, ajrufumtlo u til<'o,trrdr .\oluqdes ytrtt oS prlblerttts.
llti tt iltte nio se ,;entiu ttnn u e.rtinqln lu tINEF-A" (p.J2.l).

ro I 14. Sub-cateeoria F4:

Sub-categorias Conterido dos Indlcadores lndlcadores
UR UE UR/IJE

t'{ - }lquipa
tdcnicrpedagrigica

,\usOncia de carrciras

P2.12.3: P2.12.4:
P3.16.3; P3.-l1.2:
P3.-l I .3; P3.3l..lr

P3.31.5

7 ) 1,5

Di llculdade de integraqio
tk)s novr)s cle ntentos

P2. il.10
P2.l I.l I

P4.7.2
., l 1,0

,\l'ectuqio parcial

Pl .15.s
P1.1.5.6

P2.12_5 l ) 2.0

Divisao inicial Pr.6.3 1.0'total
t4 "l 3'5

A aus6ncia tle uma carreira especffica para os Profissionais de RVCC foi uma rJas

preocupaQdes com a equipa, pois' se existisse, seria uma fbrma a promover a igualclade

de oportunidades no trabalho e "un a qltestao de sustentttbilidacte da.s ecluipas e clct vicla
dus pesscttts. " ( P3.3 l. 5 ).

Por outro lado. a integragio de novos elementos tamb6m nio foi um processo riipido
e exigiu tempo e disponibilidade, como nos ref-eriram todos os entrevistaclos:

" Ild um outnt pnthlema que uintlct lnje se :sente que d a integrurgtio de nowts elementos na eqrtipa.
(P2.t t.10)

"E t'ttmplicu&t inte.qrrtr rutwts Pe:iso(ts ,tesle processo (.,.) normttlmente tltuitktm tlo prripri6 prt)ces.\() e
tem muittts inse,gurutnqas. ', (p2. I l.l I )

A situaqao anterior era agravada, pelo facto tle a maior parte ter uma at'ectagao

parcial i equipa. Nesse sentido. salientou-se a necessidade de at-ectar i equipa mais
formadores e a tempo inteiro, como tbrma cle garantir estabilidade irs equipas e aos
adultos:

" o.s litnruuhtres e.rrar'um a rempo purciul. E i:;so <.,t,so\,(t grtmdes rftut.tk)rtk),\.- ( p r. t 5.5)

".1 instabilitlatle das eqttipus I o que yrti ctctiltar <ttm ()s centros.,. ( p2. t 2.5 )
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adrrltos:rtlro I15. Srrb-cutcgoria !'5: Rcctlnhecer e validar 1l{}s

Sub-catcgorias
(lontcrirdo drrs Indlcldores Inrlicadorcs TJR UE I.JWUE

['5 - Rcconhecer e

validar
contpct0ncias atts

ludultos

l)i liculdude ;rcrccPcionitda
tla nor*:iio tle crlrnPet0ncia

l)1.6.-t: P1.6.5: P1.7.-l;

P1.7..51 t'1.7.6: Pl.10.6l
Pl.ll.9: Pl.6..l: 1'}3. l.l. I

() l -1,-5

Ncecssitladc tlc ntlior n." tle

Itrtrits tlc lirrrn14iur

cutttplctncntar

l'l.ll.7:P1.10.7
P.].16.2; P4.ti.ll

+ l.l

'fottl l3 3 -lJ

Ao n(vel tlas cquipas tdcnico-petlagdgicas, houve a dificuldade de validaqio de

cornpetencias por parte de alguns tilrmadores, parecendo haver uma certa divisf,o entre

o trabalhg clos profissionais e dos tilrmatlores. Essa articulagf,o tgrnavl-se ainda mais

diffcil, pelo tircto clos fbrmadores estarem a tempo parcial, e na maior parte das

situaqoes, acumulando duas tireas de Competoncia-Chave.

No processo de reconhecimento tle compet€ncias, "ct ll,ronde tlit'iculdeule, nu ultura,

er4 exlrutir, dttqttilo qtte (t pesso7 estovd u (lizer, uquib que reolmente interessava pura

o proce:;so tle recrtriltecimenty de crtmpetAncids." (P3.13.1), o que era consequQncia da

dificuldacle acrescida em compreencler, por vezes, a noEio do conceito competencia'

para que nIo se corresse o risco de se estar " (...) u reconhecer conhecimentos e ndo

contpet1ncias." ( P I .7.5 ):

Jii na validagio de compet€ncias. sempre que o adulto ndo evidenciava todas as

competencias tlefiniclas no Ref'erencial, necessitava de "(...) horas de .fbrmoqdo

t:gmplenterlt1r, 4s 25 horus, poru ds I dreas, pura cutlu ddulto, nds uchtivttmos que eru

nrunilestumente polco pura o tipo tlue pessous que nos passurun (t procurar"'

(P3.16.2). Por vezes. eram confrontados com situaq6es em que os adultos nlo tinham

quaisquer competencias a{quiridas, nomeadamente na eirea das TIC e isso criava um

problema, uma vez que "Nri.s L'om7 centrl ndo potliuntos ensinttr (...) (luem nunc1

pegolt ttlun contptttttdor ntio iria consegttir suber, ndo i?" (P4.8.8)

as/financiamento16. Sub-cal a F6: das mel

Sub-categorias Conterido dm Indicadores
lndicadores UR UE UR/I.JE

F6-
Constrangimentos

das metas/
linanciamento

Exagero das tnetas

Pl.l6.l
P?.18.2
Pl.l6..l

3 J 1.0

Nio ctegibilidade de

rlgutnas desPesas
P2.9.6 1,0

Atraso ttos Pagamentos
P2.l2.l I I.0

'fotal 3 1,7

j-16



Na Sub-categoria F6, as tnetas definidas para os Clcntros lirram consicleratlas

tlcmasiitdo e levadas tace ir dimensdo clas equipas. Financeirarncnte, havia iireas que nt-ro

cratn financiadas, como o aluguer de espagos e a compra tle rnaterial intbrmiitico. Esta

realidade tbi considcrada um constrangimento sobretutlo para assegurar a frea tlas
'fccnologias de [ntbrmagio e ComunicaEAo (TIC). Por outro lado. o atraso sucessivo tlo
pagamento por parte do PRODEP, fbi identificado como outro constrangimento.

I 17. Sub-catesoria F7: ontrolo administrativo-burocrritico
Sub-categoriru Conterido drx Indicadores lndicadores

UR UE UR/TJE

l'7 - Controlo
administrativrr

hurocrdtico

M utlanqa sem auscu I tag-iio

aos ccntros P2.8.1 l: P2.tl.l2
P2.9.1.-P2.9.2

-l -1.0

Necessidadc de libertar os
Proflssionais de taret'as

burocriiticas Pl.l4.-l I t.0

TOTAL
5 I 5

Ao nivel da legislagIo/burocracia (sub-categoria F7), fbi ret-ericlo que as alterag6es

t'eitas deveriam ter sido suportadas em auscultaqao aos centros que jri tlesenvolviam os

processos hii algum tempo, considerando-se que as alteraq6es ao nivel cla constituigio
das equipas nlo fbram ben6ficas.

Um tlos entrevistados ref.eriu a extensa matriz burocriitica clo processo, sugerindo

que os Protissionais fossem "libertados" dessa responsabiliclade, tledicanclo mais tempo

ao Reconhecimento e ValidaE1o de Compet0ncias.

7. categoria G - Estrat6gias para ultrapassar as dificuldades

Face is dificuldades mencionadas anteriormente, os entrevista<los apontaram

algumas estratdgias importantes para minimizar esses constrangimentos. criando, dessa

tbrma. melhores condig6es de trabalho para as equipas e para a qualidade e rigor do
processo de RVCC.
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I ltl. Sub-catesoria (i l: Criar melrqlg! q

Srrh-catcgori:r.s (lxrtcrido dos Intllcadores
lndleadores UR TJE UR/UE

(lt - Criar
rnelhorcs condigilcs

,\dlptar/const rtt i r
rllstnll|lclltos

l')1.1().ti; Pl.l().9; Pl.l().t0;
P2.(r.ti : P2. 1 5.5; 1']4.1 1.4;

P2.ti..l: P2.8.61 P2.8.9;

P2.tl. l0: P2. 1.1..5r P3. 1 5.6;

t'4.7.8: P4.7.9: P4.7. l0

t-5 I 1. ti

l)artilhar c discutir
itlcirts

l,l. l -5.1: Pl. l-5.41 P2.3.1 I

P2.3. l2: Pl. 13.21 P3.l4.t
1'}4.-1.61 P4..t.2; t'4, I 1.5;

P4.l 1.6

ll + 2.8

1\rrrncntar it intirrntugi-to e o

ruccsstl das pessoas

I,l .16.-1; P4.13.5;

P2.lI.t:P2.lI.tt:
Pl.l4.2: Pl.l7.ll
P-].4.-l: Pl.l6.5:

P2.l 1.9

9 4 2.3

Re lirrgar tltl n." tlc horas dc

lirrmtcio c0tnPlcnrcntar

Pl.l2.8: P2.7.10:
l'2.7.1 ll I']4.11.7

+ t 1.3

C-riiu curreiras csPeci ticas P3.9.1 I I t.0

Promover o cnv()lvi lnento
dus cstruturas regionals rtos

tlispositiv<ls
acotnpanhamento e

rnonitoriz-agdo dos Ccntros

P2. l.+. l
P2. 1,1.2

P3. t5.4
')

) l-5

'fotul ,13 4 l0.E

euanto Is condiqoes cle trabalho, toram apontadas seis. A primeira, ret'eria-se it

necessidade de adaptar e/ou construir instrumentos de trabalho que pudessem dar

resposta Is necessitlacles de trabalho com os tliferentes percursos de vida dos adultos' Os

cntrevistados ref'eriram que :

,,F-sses itntlunentes le mediuqdo ulguns ui dei.rumtts de utilizur," (P l.l0.U)

.,.1i etn 2001 titilutm1s udrtpratkt... (..) ttchdmos que o kit ndo se udctptctvtt." (P2.6.11)

,.Ntt rtltrtrtt, tinhturuts os ttris irt:ttrumenkts de mediuqdo que eftlm um Ponto tle purtida ("')

(, ()t.tro,\ tlue tris opttivttmos lxtr utnstruir puru t'omplementar os instnunentos '' (P3' 15'6)

., I;ri t.rittr i,',rnune,ttt)s lrura que a pessoa se idenllficasse cttm e!es..-essa ftti u lificulfurde"' (P4'7'8)

Foram construidos novos instrumentos, nomeadamente os planos tbrmativos,

grelhas de registo como meios de tlar resposta irs dif-erentes necessidades e

especificidacles dos adultos. Noutros momentos' optou-se tamb6m por adaptar os

materiais jii existentes (15 UR), sendo que esta se constituiu como uma das principais

cstratdgias utilizadas para criar melhores condiqoes de trabalho.
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r\ scguntla cstratigia apontada para criar melhores contliqties cle trabalho ttli a

partilha e a discusslo das experi0ncias acumuladas, entenclidas como cssenciais para

it ctlnsolidaqiio de estratigias de trabalho em grupo e com os aclultos, no decorrer do

processo de RVCC. Esta troca ocorria na equipa e entre os Centros, como jri tbi ret'erido

cm categorias anteriores:

"Vrtnutr.lir.entkt...letnos cotrversatkt muito e te,ru)s teillalo rextlter." (P 1.15.2)

"Prinrciru liti tt t:tttt:;ttlidar 2 ilnos le e.xperiOnciu, o criuras kti.s btt.ses.rolilas" (p2.J.lt)

A terceira estrat6gia estii relacionada com o que os entrevistatlos pensam acerca da

formaqio complementar existente no processo de RVCC. O ddtice de compet€ncias

veritlcado nos adultos fbi minimizado pelo reforgo realizado nas horas de formaEio

complementar. Um dos tdcnicos entrevistaclos afirmou, inclusive que o centro em que

trabalhava, cnquanto entidade dotada de recursos na iirea <Ias TIC, chegou a

disponibilizar recursos para os adultos terem mais horas, al6m tlas que estavam

consignadas na tbrmaqdo complementar.

A quarta estratdgia apontada foi a necessidade de aumentar os mecanismos de
informaqio e de acesso das pessoas ir realizagSo de oportunidades de qualificag6o.

Como instrumentos fundamentais para a concretizagio clesta circunstdncia, os inquiriclos

identificaram quatro meios:

(i) os meios de comunicagio social (jornais regionais);

(tl) a divulgagdo "boca a boca", ou seja, partinclo-se tlos exemplos de quem jd tinha
f-requentado o processo, junto de tamiliares, amigos e conhecidos;

(iii) a organizagdo de sessdes cle esclarecimento com responsiiveis pelo ensino

recorrente e entidades empregadoras, no intuito <Ie tamb6m estes refbrqarem a

credibilidade social do processo;

(iv) o alargamento da rede e do sistema ao N(vel Secuncliirio, o que acabou por

aumentar a procura do Centro:

" E nui.s o boca u bout...u e.rperi\nciu qtre a pessoa tem. ,, (pl.l6.J)

",\Iarutntb ulgumas, muircts, reuniiies u)m re.rpo,tstit'ei' lo ensino retorrente,
instituiEies de ensino, entid*les empregutktrus .,' (p2.1t.1)

Huyentkt mais centrus, era mais utnhecitlo o proce,\so e menos luvido,so." (p2.1l.g)
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".1(),',t(tis ie litttnt." l<'.\1,'tttr!:iu.\ tle rlit'ttlutgittl (P-1.1.1,

"..,(.\plifitt'(prc i.\l(, tttitt ent u,n litriliti.\,m'." 1ltl. l3'5)

i\ quinta cstriltegia rct'erida disse respeito ir criaqio de carreiras especfficas para

os Prolissionais de RVCC, colno nos ret'eriu um dos entrevistados:

., (...) luf|,itt que <.riur u curreint de'fictric-o le RVC pttnlue !ru runu ,bva tired que estur'l d e,nerlltr.

(P-1.9.1).

A riltima estratigia, que tambdm deveria alterar-se a curto prazo, relaciona-se com a

rleccssidade de assegurar os dispositivos de acompanhamento e monitorizaqio do

trabalho efectuado pelos Centros de RVCC. Metade dos entrevistados considerou

importante 0 envolvimento das cstntturas regionais, com ref'eroncia irs Direcqoes

Regionais de Educagio (DRE's), consideritdas "e.l/ruturus muis prdximus tle rujs e

2rcsnto qrte n[io tenhcun respostos ttcubomos por nos sentir rnttis ucompanhodrts. Como

trm trpoio. Acttbct por ser pt-tsitivo." (P2.t1.2).

8. Categoria H - Avaliaq6o do Processo de RVCC na Yida dos adultos

certificados

procuriimos avaliar, na perspectiva dos inquiridos, como se pode constatar na

Categoria H, qual(ais) o(s) impacto(s) do Processo RVCC na vida dos adultos que o

trequentaram e concluiram com sucesso.

Quadro I19. Sub-categoria Hl: Impactos tlo processo de RVCC

na do adulto (

Sub-categorias Conterido dos Indicadores
Indicadores UR UE UR/UE

Hl - Impactos do
processo de
RVCC na

rlimensio ocssoal

,\uto-valorizaqio/
sal.islaqio

Pl .17.2; Pl.l7.l 2;

P3.lu.l: P3.18.5;
P3.23.5: P4.6.7:

Pl.t2.2

7 3 f1

Retorqo tla auto-csti lna

Pl. 17.3: Pl.l7.l-l; Pl. 17. l't;
P3.23.6:
P,1. I l.ll 5 -t t.1

do adttlto
(opinilo dtx

Prolissionais de
RVCC)

r\utonotnia c resPonsubilida
tle

P4.l l .ttr P4.l l .l0;
P4.12.9: P4.12.10

l "1.0

Itais contiunqa P4.ll.l2: P4.12.5 2 t.0

'fotal l8 3 6.0

opiniio dos Prolissionais de RVCC)
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i\ dirnensiio cm que tls entrevistad<ls mais rclevaram os irnpactos do preccssg

RVCC nos indivfduos tili 'a pessoal (18 UR). Foi rct'eritlo que 6 visfvel, nos attultos,
um ilumento da auto-estima e da satisfaqflo pessoais (12 UR) e um aurnento da

confianga em si prdprios' o que promove as respectivas autonomia e responsabilitlade (6

UR):

"....scn'iu lxtru elevur a suct uukt-estimu.,' (p I. l 7.J )

" ...rtrtti.s o pes.st.,l que c.slti uli em ebuliqiio, tt uttkt_e'titntt.', ( p l . l7. l i )

"...,sentium-se muis t-otrfiuntes.,' ( pl. I t. I 2)

" Iim renrut.s pes.s,ais, .re bem que nato era u priorifuule, rt<ttlxtu por ser wtktritttttte
lturu eles porque lhes tnxue maior segurungtt pes.rottl.- (pJ. t2.2)

",k1uilo c.)rnect), a le'sencadeur neles mais pet'spet ti,t,us le .li.turo... " ( pr. r 2.g)

" EIes prtiprio,s L.omelerarn a :;er mais e-rigentes..." (pl. I 2. I 0)

"...ele.s pniprios ium buscor essa uuto-(onfie,Ca que gttnharum.- (p4. 12.5)

Quadro 120. Sub-categoria H2: Impactos do processo de RVCC
na dimensSo profissional do adulto (opiniio dos profissionais de Rvcc)

Sub-categorias Conterido dos Indicadores Indlcadores
UR UE UR/[JE

H2 - Impactos do
processo de RVCC

na dimens6o
prolissional do

adulto
(opiniSo dos

Prolissionais de
RVCC)

Possibilidade de progressdo
na carreira

P3.23.4t P3.22.5: P4.6.1:
P4.6.5;P4.6.6: P4. I t.ll:

P4.t2_3
7 1 1S

Mudanq:r./criagio tle
cmDrego P3.23. I ; P3.23.2: P4.tZ.t2 3

-l
t.5

Acesso ir filrmaqdo
protissionul Pt.t7.7 I I 1,0

Total
ll 3 3,7

Em se-uundo lugar, fbram relevados os impacto s na dimensdo proftssional, com
enfase na expectativa inicial ao nfvel da possibilidade de um maior nfvel de
qualificaqeo corresponder uma progresseo na carreira (7 uR). Ao nivel do
emprego' fbi ret-erido que alguns adultos conseguiram mudar de emprego e outros
criaram o seu pr6prio emprego (3 UR). Um clos indiv(tluos referiu, ainda, que o
processo de RVCC significava, em alguns casos, a possibilidade de acesso i tbrmaEao

profissional ( I UR):

'''u nivel pntlissitnal .ltti tt tlue nris se le,strtctsu ytrque jd vinlrum (.om e:tse sbjectito." (pl. I t.l t)
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" I ltrttt'*, ( )ul n)s t lrc ttnuhlntfi tle t'ntp reg t " 
"' 

( P J' 23' I )

" ... ( )trl t'( )s ( r'i.t t'(tm t t p n ipril t (' tnp re !l( ) "' " ( P 3'2 3' 2 )

()uadro l2l. Srrb'categorin H3: Impattos do processo de RYCC na

:limensio acadrimica rlo adulto (opiniSo dos Profissionais de RVCC)do

Srrb-crrtegorias Conterido dos lndlcadores
lndlcadores UR TJE UR/UE

('ontinuar os cstutltls
P:l.23.-l

lr4 t2.7'. P4.12.11 5
') 2.5llJ - lmpuclos (u,

prrrcessr) rte RVCC
nu dimcnsi-xr
rucaddmica rlo

adulto
{opini6o drx

Prolissfttnais de

RVCC)

,\urncnttl tlas habilitaq0cs
cscolares

Pl. t9.6
Pl.:.1.9

) I t.0

'total 7 , 3.5

Nit dimensdo acadimicalescolar (7 UR), metade dos inquiridos indicou a

continuidade de estudos, ao n(ve[ clo ensino secunddrio (recorrente) e do ensino

superior, como um dos impactos percepcionados:

,,...l,ltlit(ls2e'r.f.)d.f 
ProL.tff(ll|(lm esle Proces,\o rysryue Tltleria,ser umaJilrma.., le obter us

lrubilitut;1es esutlures ..."'. (P l. 19.6)

',...t:tt ttthtt (lt,e esle pr()cesso, ;;e ndo e.risti.r,re, ntittts pess<ttts tttitt crtnseg,ttiriLm obter o 9"'tttttt tttt tt

rrivel settmddrio Porclue nio irium purd u esutla'" ( P I '21'9)

,, f)tn lermtss esctlktres, lesulbrirom o lese.jo de continuur," (P4. 12,6)

., lltttue otin)s qt,e contintmntm, mus cotn o riltiectivo tks I 2.u uno.,, iilm plru o re(:()rrente'

( P4. t 2.8)

Quadro 122. Sub'categoria H4: Impactos do processo de RV,CC na

.r:-,.--;^ f-miliqr rln ndnlto loniniflo dos Profissionais de RVCC)tlimensio familiar do adulto (o

Sub-categorias
Conterido dos Indicadores Indicadores UR UE UR/I.JE

lI4 - Impactos do
processo de RVCC

na dimenslo
lamiliar do udulttr

(opiniio drx
I'rolissionais tle

RVCC)

I ncentivo i aPrendizagem
Pl .20.3; P3.23.7 : P3.23.8;

P3.23.1 l: P3.18.3
5 2 1.5

Inccntivo uos cstudos dos

tllhos
P3.23.9r P3.23. l0; P4. I 2.-t 3

.,
1.5

'Iotal 8 3 'l .t
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Na dittlcttsio.lhmiliar' nu tlpiniiur tle rnetade tlos cntrcvistados, vcrificsu-se que
o processo ctlntribuiu para rl incentivo i aprendizagem, inrluzindo uma atitutte
diferente face los cttntextos tle aprendizagem tbrmais c outros, tlesignado de ..

uunrcnto do I'luxo emociorutl nu uprendizugem', (\J.Z3.Z). Ocorreu a construqio de
uma atitude positiva face i aprendizagem (5 UR), o que eventualmente, trouxe. como
consequdncia o incentivo aos estudos dos filhos (3 UR), ajutlando-gs a cgntinuar e a
crlnstruir o seu percurso de qualiticagio. o processo RVCC parece tarnbim ter induzitlo
unla rnudanqa de compoftamento entre pais e filhos, numa relaqio tle maior
proximidade entre geraq6es diferentes cujos papdis se alteram e alternam, cntre
ensinar e aprender, numa perspectiva intergeracional.

Na dimensdo comunitdria/social /cultural, salienta-se a ideia de um maior nfvel
de participaqio dos indivicluos na comunidade em que vivem. ancorado numa mudanga
de atitude cultural e social face ao que os rodeia, pois, para muitos adultos, ,,o.fLtlar

da escolur" estava, quase sempre, associacro a experi€ncias negativas:

9. categoria I - Avaliaqio da experiGncia na vida dos entrevistados

Durante as entrevistas, fbi possfvel, tamb6m conhecer

entrevistados tazem da sua pr6pria experiOncia, enquanto

Centro de RVCC.

melhor a avaliaqlo que

Proflssionais de RVCC.

OS

no

Quadro 123. Sub-categoria HS: Impactos do prrxesso de RVCC
na rlimensf,o comunitdriry'srxiaUcultural do adutto (opiniio dos prolissionais de RVCC)

H5 - Impactrx do prorcesso
de RVCC na dimensio

comunitriria/sociaUculturat
do adulkl (opinido dos

Prolissionais de RVCC)

Mudanqa de aritude (lilce
i) realidade e tr
aprendizagem)

Pl .19.2: Pl.l9.3;
Pl.l9.4:P4.11.9

Mais participativos
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Sub-categorlus Crxrterido drx Indicudores
lndicadores UR IIE UR/UE

I] ) 6,0

ll - lnrPactos rlo
Prrx'csso de RVCC

nos t6cnicos
cnvolvidos

('urrtprir utna ttlissiitl

l.'1. I J.): l'1. I J.o; rl, lo.j,
Pl.ltt.4: Pl. l9.l : Pl.la. l(i;
p4. I 2. l5: P;t. l-1.2; P.l. 1.3.1:

p4. l t.-tl p,l. l1.7; P4, l l.tt

l{cspcitu ()ri otltr()s

t,l.-1.7; Pl.-1.9; Pl.l-1.6;
l'] I .2.t.7; P2.3.'ll P2..1.5;

P3.ll.-lr P3.21 .2

I t )1

,\tlquirir saberes t 3.7.1 : P3.10.5; P4.ll.9
", t,5

lixiuir ttuulidadc Pl.l 1.3; Pl.ll.7: P4. I 6.-t ) 1.5

,\poiar os ittlulttls na

cottstruqio dtts Prtljcctos ntr

pris-ccrti trcagiio
r I','.'n,rl/i n lirrm:rl I

Pl.l7.4; l'3.22.3; P4.l 2.1 I ;

P4. I 2.14; 1'2'4' l5; P3'22'4;
I'4.12.13

1 -t 1,8

J3 .t 8J'[otal

Quadro l2{. Sub-categoria Il: Impar:tos-do Processo de RVCC

uos t6cnicos envrtlvidos

os entrevistados tambdm ret'eriram os impactos que o processo teve neles pr<iprios'

No processo de RVCC, no exercfcio das suas tunq6es, assumiram que criaram a

possibiliclade de qualificaqlo para muitos dos adultos que se dirigem ao Centro' uma

vez que criavam "(...) uli rfin pequen7 ponto tle particla...pdru sonhos que ndo tiverum

oportunidude tle conseglir enqlt(tnto iovem." (P4.13.2). Esta ideia fbi aquela que tbi

ref'ericla com maior tiequencia. por metade dos entrevistados. Contudo' aquilo que

reuniu maior consenso foi o "aprender" a respeitar os outros e as diferentes

experiGncias de vida de cada adulto:

.,Nesteprt|eclolRVCCltujsestamtlscl)'n(lpessotlolemPonecessdrio'trubalhamosuoritmodu

Pesso.t." (P l-3.7)

., Ii rtn t.antirthtt rmtito pnipri, que e.xige mttito dus pessoos, tlue us Pessous se envolvam'" ( P3 '2 I '2)

Por outro lirdo, toram avaliadas as respectivas experiQncias como uma fonte de

aprendizagem diiiria com os adultos. num trabalho exigente em que se deu valor

iquilo que os adultos viveram e aprenderam, mediante relatos e reflexfles sobre o

percurso de vida.

No perfodo cle p6s-certificaqdo dos atlultos, todos os entrevistados ref'eriram que

foram t'eitos contactos tbrmais - atrav6s de inqu6ritos - e apenas metade referiu os

contactos intbrmais, constituindo esses momentos, a fase da Provedoria' Estes

contactos. rnais n[o eram do que um continLutr a ilpoiar oS adultos na definiqlo de

projectos t'uturos, ap6s a certificaqAo' como a seguir' se exemplifica:
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Quadro 125. Actividades de apoio ao adulto no p6s-certificagSo

Via formal Via informal

- preenchimento de um questiondrio pelo adulto ao fim de

6 meses ap6s certificaqio (ou via telefone)

- preenchimento de um relat6rio anual pela equipa

enviado i entidade que tutelava a rede de Centros a nfvel

nacional

- contactos intbrmais entre o adulto e a equipa

(solicitando a ajuda dos Profissionais para quest6es

pessoais)

- contactos informais ocasionais (feiras)

Fonte: Entrevistas s€mi-estruturadas (2007).

"... nofinol de cuda ano linhatnos um inquirito que tinhamos de responder para a Direcg'do
Era contacto telefotrico com o aduho...de 6 em 6 mese.r." (P4.12.1 l)

" Entdo apds atingir oquela mela muitos dos adultos contirumtn a conlar com o
Profissioutl para as dilvidas," (P2.4.15)

10. Categoria J - Perspectivas face ao futuro do Processo de RVCC

No que respeita irs perspectivas face ao futuro do processo de RVCC, foi

possivel recolher junto dos inquiridos a informaglo apresentada nos quadros seguintes.

Quadro 126. Sub-categoria J1: Acompanhamento/Monitorizaqdol
A dos Centros de RVCC

Sub-categorias
Conterido dos
Iadicadores

Indicadores UR IJE
UR/
UE

Jl - Acompanhamento/
Monitorizagio/Avaliag5o dos

ReforEo das equipas
de acompanhamento

P1.21.5; Pl.2l .6;
Pl.2l.8; P1.23.2;
P2.19.5; P2.19.6;
P2.19.7; P3.15.5;
P4.15.6; P4.15;7',

P4. 15.5

ll 4 2.8

Credibilidade social

Pl.2l.9:Pl.23.1
Pl.23.3: Pl.23.1;
Pl,23.6: P2.I8.3;
P2.18.4; P3.16.51

P3.26.3:

9 3 3.0

Centros de RVCC
AvaliaElo

institucional

P2.2O.l; P4.11.7;
P4.15.1; P4.15.3;
P4.15.4: P4.16.5

6 2 3.0

Inclusdo das estruturas
repionais

P2.19.8;
P2-19.9

2 2.0

Total 28 4 7,0

Todos os entrevistados consideraram que, no futuro, 6 necessdrio garantir

mecanismos de acompanhamento dos centros, atraves do reforgo das equipas,

receando, no entanto, que nao "exista gente suficiente" (P1.2/.5). Por isso, prop6em a

exist6ncia de um T6cnico de Acompanhamento especifico para o Centro, pois s6 assim
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ser6 possfvel compreender e conhecer o trabalho que 6 feito, envolvendo-se tambdm as

estruturas regionais nesse acompanhamento.

O acompanhamento, pr6ximo e frequente, a par de uma credibilidade social s6lida

slo importantes, pois "se acreditarenr no nosso trabalho, aceitam as metodologias, ..."
(P|.23.4). Esse acompanhamento dever6 ser suportado em crit6rios de qualidade

exigentes, em que haja a vinculagio entre quantidade e qualidade dos resultados dos

Centros, com recurso i capacidade t6cnica e material j6 instalada nas estruturas

regionais:

"Deve luver capacidade de resposta, unt atompanhamento cuidado, \,er o que se passa com a

nrctodologia. " (P4. I 5.3 )

" (...) uma avaliaqdo extenlo que ndo seja tendenciosa." (P2.20.1)

" (...) tutela deve crior una rede ticnica disttibuida pelo pais e uma das formas d apro'r'eitar as
estruturas regionnis que jd estdo criadas." (P2.19.8 )

Um dos Profissionais de RVCC propOs um modelo de funcionamento do Sistema de

RVCC para o futuro, sugerindo a definigdo de funE6es especfficas para cada um dos

operadores: aos privados, caberia o reconhecimento de compet6ncias; ).s escolas, as

formaq6es complementares, as formaE6es de curta duragIo e a certificaEao e os centros

de formagio profissional ficariam respons6veis pelo desenvolvimento dos processos de

dupla certificag6o, como se ilustra na figura seguinte:

Figura 20. Projecto de Rede de Centros de RYCC (proposto por um dos t6cnicos entrevistados)

lleconhecimento

de Iomp8tcncias

Formagao /
Iertificaq6o

Processr de

0upla

IertificaqEo
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i\ pilr rlisto. metads clos

avaliagio interna e externa

tlo trabalho.

inquiridos irccntuotl

dos Centros (6 UR),

a importincia rle ser l'eita uma

colllo qafttntiil tla qualidade e rig0r

27. .12: ,\lte das nretas

Sub-categorias
Contefdo drx
lndicadores

lndlcadores
UR UE TIR/UE

.12 - Alteragio
das mctas

llctluliio rlas rnctls l'isica,s

l'1.10. ll; Pl.ll.l:
P2. 19.-l: Pl.16. I ;

PJ.l(r.J: Pl.l6.6
(r 1 l.()

r\posta na cxigencia c

tlualitlade

P l.l l.l: ['].I. l-5.9:

P4. 16. lr P4. I6.2: P4. 16..1 ) ) 1.5

Opqio pelo nfvcl
ccrti IicaQio ['2. ltl.5: P2. 18.6 ) I 1.0

'I'otal
IJ J {,3

Os entrevistados analisam com muita preocupaqio as metas exigidas aos centros,

considerando que ils mesmas deveriam ser menos ambiciosas, sob pena de i.rs

"e:stttti.stic'cts .te tornem muis importdntes que o esptrito dos CNO, rtomeeulumente (los

CRVCC." (P3.26.6) e de se escolarizar o processo.

r\s metas associadas i exig6ncia dos nfmeros nio poderio comprometer a

qualidade e credibilidade dos processos. Um dos entrevistados realqou tamb6m a

possibilidade de, no f'uturo, ser possfvel optar pelo nfvel de certificaEio Bdsico ou

Secunddrio, e ndo existir uma obrigatoriedade de trabalhar os dois n(veis, quando o

alargamento ao nfvel secundiirio se generalizar:

" ...(tgt)ru c(),n estu e.ri,g4ttciu, com os fo<'os trxkx coltx'udtts etn ntis... (,n termo.t ytlitit'o:s, le
( ()nc reli:uqlo de rnekts, de ttilmeruts, de uumentur ure 20 10... rr.r colsrrs se.jum .leitus de mnu litntu mttittt

tt'elerudu e nio lruja tempo: " ( P I.2 I.1)

",\Iuior linurciumenlo qtte nos permikt ler oulro tipo de reL'ur:;t),\ que nos levem u rund ill.ti()t'tltrulidude

Jtts ltnx'es:tt.r." ( P:.19.1)
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Quadro l2tl. Srrb-crtegoria .lJ: I'crspcctivas accrca do alargamcnlo da

Rede regional e nacional tle Ccntros de RVCC

Sub.cutegorias
(llnterido drx
lndicadores

Indlcadores UR UE UR/UE

,lJ - Perspectivas
ucerca rlo

irlargamcnto da
Rede regional e

n:rcional de
Ccntrrn de

RV(]C

! ( )pol-tunidilde

llara os atlultos

I'l.ll.7l P2.5.1:
P4. 14.2: P-l. 14.-l

lr-1. l{.6
5

1.7

l)roxirnirladc
gcogriilica

P?.17.-l
P2. t7..5

l>2.1'7.6

l 1.0

I,c

:o

'h

Neccssitlude tle
cstudos prdvi()s

t erri tori ais

l'1.21 .l : P2.20.2
P4. 1.1. I : P2.17 ;l J 3 |.()

r\largamento
lascado c

acornpanhado

P3.2-5.6
P3.:6.2
Pl.l6.5

1.0

'fotal l5 4 3.8

Quanto ilo alargamento da rede regional e nacional de CRVCC, os entrevistados

identificaram potencialidades e desvantagens e fbrmularam algumas sugest6es.

Quanto is potencialidades, o alargamento da rede consistir6 numa oportunidade dos

adulttrs se qualificarem (5 UR) e " (...) ltossibilitar ds pessotts ter umu ultenufiit,o de

dting,ir o:;eu objectivo que de outra.formo nAo kriam." (P4.14.3), al6m de garantir uma

maior proximidade geogriifica (3 UR).

Preocupados com a rapidez com que esse ulargamento possa ser f'eito, os inquiridos

consideram que um alargamento apressado poderd n5o ser ben6fico para o paradigma

que estii inerente a este tipo de processos, uma vez que 'prendem-se clorumente cotn o

.lhcto tle nos ntio tennos en Portug,Ltl ptiblico :;LtJiciente pora estes centros totlos, isto se

levunnos d risc'tr u metodoktgia e JilosoJia tlo processo" (P2.17.7); e que "(...) o

ulurg,umento tlo ntimero de centos muito rdpido como estd u ser, pode ndo ser

lrcndJ'ico. " ( P 3 -2 5.6 ).

Como sugestdes, os entrevistados propdem a realizaqeo de estudos territoriais

pr6vios. com recurso a viirios indicadores (social. demogriifico. econ6mico e of'erta jii

cxistente) e o acompanhamento desse alargamento, atrav6s de equipas do terreno. de

tirrma a garantir um " (...) ulurgomento.fuseudo, sustentodo tlas equipus tlo terreno"

( P3.26.2):

".Se culhur rt ideul eru huyer wnu uwtliug'ekt e.\tenut tlue fosse utmplementolu por wnu uvuliuqiut

inttrrut. Esturuts sempre u.fitlur no ideul." ( P2.20.2)
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(lrrarlro I 29. Sub-catogoria .l{:
soDre o irlitruantento rlo l'ro(esso <le RVCC ao nivel sceunrl:'trio

Sub-r:ategrlrias
(irntcrido dos
Indir:rdorts lndicadrlres TIR tiE UR/UE

.l-l - Percepqiles
sobre o

llargamento do
Processo de

RVCC uo nivel
secund6rio

Evolrrqltr
positiva

lrlcxibilitllde tkr
rclercncial tle

Clo rnpct0nci as-(ih avc

l'1. I l.-l:Pl. I 1.5

l'l.l l.6t l'l.l 1.7:

l'l.l l.t'l: Pl.l l.9t
Pl.l l.l():Pl.l l.l I

Pl.ll.ll Pl.ll.l:
1,1.12..1: P3.17.5:
P1.)7 .7: Pl l7.ll

IJ 1 7.0

Cornplcxidadc tlo
rclcrcncial de

(--o rn pct0 nc i as- C h uve

Pl.l7.tt: l'1.17.9:
l'}l.l7.l0:Pl.l7.l I

Pl . lll.l: Pl .l I . l0:
Pl.2l.llr Pl.22.tt:
I'>l .12. l0; P2.12. | ;

t>1 't1 "r, p-l ,7 1.

tl 1.1

l'.1.27."1: P3.2'1 .6

;\lteragiio tkr papcl rlir
cscrlla

f'l.l0.l; Pl.l9.{;
P.l.15.-i: P3.llJ.l:
P.1.ltt.-l : P3.2tt.-l:
P3.2tt..5: Pl.ltt.6:

lt ) -t,0

[:levlr os nfvcis de
quulilicaq:io uo nfvcl

sccuntlitrio

P3.12.-.|; P3.27.1
I'3.27 .1

t .1,0

Sugcstiles de
operacio-
nalizar;io

ccntros cxpcri rncntais
P2.l9.lr P2.l9.ll
P2. 19.-l: P3.18. I :

"t l l.( )

,\plicaqiio noutros
tlornfnios

P3.l9.l; P.l. 12. ll
P4.l 1.9

2 1.,5

frorntaq't)es de culta
duragiro corno.janelus

dc oportunidades

Irl.l7.l ;

P3.t"t.2
.,

1.0

'[o'rAL
{8 { 12.0

Acerca do RVCC de Nivel Secundiirio, metade dos inquiridos indicou a eventual

complexidade do Ret'erencial de Compet6ncias-Chave. enquanto instrumento de suporte

ao RVCC e onde estAo inscritas as compet6ncias que o adulto ter:i de evidenciar. apesar

de ser considerado como um instrumento de trabalho flex(vel, consubstanciado na

claboraqlo de um Portefblio Reflexivo de Aprendizagens:

"O que euucho uo ttivel do secuuldritt: ! tun relerent'ial lxtsttute ctnrple.ut." (Pl.2l.1l)

O alargamento ao nfvel de ensino secunddrio tamb6m foi considerado

importante, pois ird. necessariamente. elevar os nfveis de qualiticaqio da populaqio a

este nfvel, enquanto patamar mfnimo de qualificagio. Apesar de ser implementado de

tbrma taseada. um dos entrevistados considera que os "inten,(tlos rtdo t|rn ,sitlo muito

,grln(les" ( P 1.2 l. I 0):
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Metade dos inquiridos sugcre, ainda, a cxistOncia de ccntros cxperimentais,

cnquanto cspaqos onde, inicialmente, se aplicasse o Ret'erencial de Compet0ncias-

Chavc de nfvcl sccunditrio:

I)ufttnte tuil dno, ()lt u,u) e -Jtnese.s, tltveriu :;er laitu lxtr i0 0u 10 <'cttlros, rt ttivel ntciottul,

tle lonrtu d qile u equil.ttt que t'ritru o nitel seL'ruttlirio pudesse lir.er run tnelhor

rtt'ontytutrlutntento d csses aquiptrs, d es.\es (tnlft)s." (P2. 19. I )

O alargamento do sistema RVCC ao nfvel secund6rio poder6, de acordo com

lnetade dos entrevistados, contribuir para alterar o papel da escola, sobretudo agora

que o rlargamento ocorreu, na sua grande parte, em escolas ptiblicas. O papel da escola,

como promotora de Centros Novas Oportunidades, poder{ alterar uma cultura, at6

agora, marcadamente escolar:

" E:;se i o enoule ,lerufio lo :;i.stemu RVCC nos pni.timtts tuttt,s: trirt .viltre.s.vtir ltt

\istemd escokrr, e.ri.slir com ele e uJirmur-se L'onto a e.sutlu.se u.finnou." (P1.203)

" ...ul4or4 u)rnect-se u lrensur u trunslonruq[io lu escttlu, o pupel
,lu est'olu uttro CN0 (...)" (P3.211.1)

Deste modo, as opini6es expressas perspectivam o alargamento do RVCC, at6

oLttros nfveis: ensino superior, avaliaq6es de desempenho e formagdes profissionais:

" Ptnlerd pd.t^\ar lror iilteg,rur o .ti.stetnu RVCC nus ululiugies de lesempenlut

ou nus litnrutqies pntlissiottuis las pessotrs." ( Pl. I I .9)

z\l6m do que jti fbi ref'erido, tamb6m 6 de indicar que um dos entrevistaclos realqou

a importincia das [ormaq6es de curta duraqlo, como "Uma.junela de oprtrtunidade

quer poru os utlttltos, quer puro ds equipcts, resultttnclo em percursos .f'onnutivos tle

L'urtu tlurug'tio tlue potlem ujudar, etn muito, it concretiittg[io de processos de

reconhecimento tle compet|ncias, corn quulidude e exig|nci(t..." (P3.17.2)
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Utn dtls dcsatios lrpontitdtls por urn cltls crttrevistatltls cortsistir{ na concrctizirqlio

simultanea de alnbos rls ll.cl'crcnciais (l]tisico o SccuntLirio). ctlm cquipas fixas.

consoante o adulto quc procure o Ccrttro.

I l. Categoria L - llducaqio e F'ormar;5o de r\dultos em Portugal

Os Profissionais de RVCC inquiridos irprcscntararn, ainda, a sua perspectiva sobre a

irnportincia do processo de RVCC, nr-r rinrbito da Etlucaqiro e Frlrmaqao tle Adultos cm

Portugal.

Quadro lJ0. Sub-categoria Ll: Importincia do processo de RVCC,
no e de ,\dultos

Sub-categorias
Conterido drx
Indlcrdores lndlcadores TIR UE UR/UE

I L-
lmportincia do

processo de
RVCC. no
iimbikr da
Educagio e

F'ormaqlo de
.\dultos

Trabal ho indivitlualizudo
c cxi*rlcnte

Pl.l5.+i P2.10.5;
P2.20.6r P2.2(1.7:

Pl. I l'1.6; Pl.--10.-l ;

P4.1.5.1 I

7 l l.n

lrnportincia dos
rudquindos

P.l.l0. |; P.].--10.5:

P3.-10.6: P3..10..1;

Ir4. 13.6
) ) 1.5

Valorizaqiio dos contextos
rulo filrrnais

P3..10.7: P3.--l I

lr.t..l0. f ) I 3.0

(re) Construgio das linhas
tlricntldrtras

1,2.20.1;
P2.10.4

1 I 2.0

Contprecnsdo do conccito
de "unnnet0ncitt"

Ir2.l 2.1 :

P2.t1.2
) I 1.0

Respeito pelos ritmos dos
edultlrs

P4.14.-ll
P4. 14.-5

-,
I t.0

'fotal 2t 4 5.3

irnbito da Educacio e F

Todos os entrevistados consideraram o RVCC, no embito da Educaqio e Formaqio

de Adultos (EFA), como um trabalho individualizado e exigente que implica o respeito

pelas necessidades e pelo percurso vital de cada adulto:

",\s linhas qtte au lt'lini li)rom sempre um trobullk) individuulittLht tut sentilo le respeitur us
('uruL'leri,\licd,t lrt ulttlto,.l.r,\r,zr.r neces;;idutle.s e 11.r.!1.{lJr espeL'ilititlules." tP2.)0.5)

",1 quulidude, o respeito, rt prutfi:;.siotrul tetn de.ser e.\igente Lttmo o oduhtt
t1rrc estti ti .suu Irente." ( P1.l5.l I )

Um dos entrevistados sublinha a importincia do processo RVCC na construqio clas

suas proprias linhas orientadoras na Educaqdo e Formaqao de Adultos (P2), recorrendo
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il este proccsso pilrir il neccssidilde de sc comprccncler o conccito de cornpct0nciil, tto scu

vcrdatleiro scntido, sendo que, uulna compet0ncia, por cxcrnplo. podcnt cstar "(...)

inerentes J rru I uprcndi?,u,t1ens cli.stitrttts. (P2.12.1).

0 processo RVCC, na Educaqdo e Formirqdo de Adultos, i cntendido como uma via

de (re;construqiio tle urn percurso quali[icado e qualilicante da populaqao irclulta

portuguesa. valoriz-ando-se o potencial de experiOncia c de conhecitnento tdquiritlos ao

Itrngo da vida, uma vez (que"reconhecer compet2ncios pressultiie que nds estejonos u

trubulhur corrt utlultos tr purtir daquib que us pessous subem" (P3.-10.5). O processo

RVCC parece, assim, contribuir para a valorizaqio das aprendizagens realizadas cm

rurnbientes nio tbrmais e infbrmais:

",lti ttlrti, lutvitt tt ensivt reutrrante e u uprendi:.ugem.lbrmul rtus, t)tn (, sililemu RVCC, i que se veio

lur yalor it.s uprendizugetr.s itrlitnrutis e tuio Jitnnui,s que dec<trrerum ut kttrl1o lu vido du:s pessott.s."

( P1.30.7 )

"O udulto suhe utisus e ! di.sso que tenlos le purtir puru desenlttr o plutn le rettnlwcimentu ou le

fitnnuqdo em liutqdo daqilo que i u retrutspectiva du pe:tsoa. Ne.sse sentido ucho que cube completamenle nu

16sica la EFA." (P3.31.1)

Os princfpios te<iricos da

entrevistados. estdo presentes na

Educagdo e Formaqio de Adultos, na opini[o

prdtica dos Centros de RVCC atravds:

dos

O do recurso a uma metodologia baseada na motivaqio, na valorizaqlo dos

adquiridos "ltortinclo de um principio EFA que d utluilo que u pessott iti
.tube" (P3.30.3);

(ii) da valorizaqdo das aprendizagens adquiridas em contextos formais,

intbrmais e ndo formais, sendo que " (...)o processo RVCC dd voz.u isso"

( P3.30.2);

do respeito pelo ritmo. tempo e espaqo de cada adulto. procurando-se a

valorizaqio do crescimento, a mudanqa e o auto-conhecimento de cada um.

( iii)
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6.3. i\nflise comparativa das opiniiies tlos llesponsiiveis e clos'fdcnicos dos

Centros de RVCC

Procedercrnos, de seguida. il urnil an:ilise comparativa da intbrmagio obtida, por

via das cntrevistas semi-estruturrdas. junto dos responsiiveis e ticnicos dos Ccntros de

RVCC. r\ informaqio lbi organizada em 20 tripicos constantes do Anexo 14. Da sua

aniilise, 6 possfvel extrair algumas conclusries acerca da opinido que os inquiridos dos

Centros de RVCC manif'estaram acerca de um conjunto de quest6es que lhe tbram

apresentadas.

t. ContextoTerritorial

Relativamente ao contexto territorial, apr5s termos realizado a andlise do contefdo

das opini6es dos coordenadores dos CRVCC e dos profissionais, identiticdmos os

seguintes aspectos relevantes.

Ambos os grupos inquiridos caracterizaram a Regiio Alentejo sob o ponto de vista

econ6mico, social e da qualiticaqio;

(i) Os Coordenadores ercentuararn mais os aspectos sociais e da qualificaElo,

caracterizando o Alentejo como uma regilo de baixo niveis de escolaridade, onde a

taxa de analfabetismo 6 elevada; socialmente. como uma regilo de baixa densidade

populacional e essencialmente de caracteristicas rurais;

(ir) Os Profissionais de RVCC ilcentuaram a matriz social do Alentejo onde predomina

um territ6rio pobre, envelhecido e com um fiaco tecido empresarial.

(iii) Ambos os grupos salientaram os motivos de criaqao do Centro: elevar os nfveis de

qualificagio das populaqdes e dar continuidade irs linhas de intervenqdo i/,t

desenvolvidas (no caso dos coordenadores); o acesso a acq6es de tbrmaEio, qualificar

certificando as competencias adquiridas ao longo da vida. em contextos laborais, por

exemplo (no caso dos Profissionais);
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2. Percurso l'rotissional

'foclos os cntrevistados, rluando iniciartnr tunq6es nos Ccntros de ttVCC, tinharn

jii experi0ncia cm Educaqio cle Adultos, tendo os Coordenadores exercitlo funq6es em

rireas que potenciavam um contacto directo com adultos, cnquanto os Profissionais jti

tinham exercido as funqdes de tbrmadores.

J. Caracterizagio da Equipa do Centro

Quanto )rs equipas que irnplemcntaram o sistema RVCC no i\lentejo. ambos os

grupos de cntrevistados concordaram que cram, essencialmente, cquipas jovens. com

alguma instabilidade resultante da at'ectaqio parcial que, a maior parte dos elementos

tinha na equipa, bem como a aus6ncia de carreira que acentuilva il precariedade de

emprego dos Protlssionais de RVCC. Na opiniio dos coordenatlores, as equipas eram

abertas e disponiveis para o desafio que significava o projecto. Esse cariicter inovador

surgia, muitas vezes, associado a uma inseguranEa na realizagdo dos processos e na

aplicagio das rnetodologias associadas, como tbi ret'erido pelos coordenadores das

equipas. Os Protlssionais, pelo que jii fbi ref-erido, colocaram a 0nfase na rnobilidade

que caracterizava as equipas na altura e numa certa divisdo que, inicialmente, existia

entre os Profissionais e os tbrmadores. Os Profissionais sugeriram, inclusive, a criaEio

de uma carreira especffica para os pr6prios.

4. Crit6rios de recrutamento

Quanto aos crit6rios de recrutamento dos Profissionais de RVCC. foi unAnime a

resposta obtida, identificando-se trOs crit6rios comuns: experi€ncia em Educaqdo e

Formaqdo de Adultos; qualificaEio exigida nas dit'erentes tireas e a prestaqio de provas

(atravds de entrevistas e aniilise curricular). Os Profissionais destacaram, ainda, a

juventude/irrever0ncia como caracteristicas exigidas na altura, por se tratar de um

projecto pioneiro e novo que, it partida, exigiria um nfvel de dedicagdo e empenho

significativos:
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5. [runqr)es dos diferentes elementos na etluipa

(Juanto irs lirnqires dc cuda urn dos clementos, os Profissionais de RVCC

inquiridos distinguiram as suin lirngties das dos tirrmudores. Enquanto t6cnicos de

rcconhecimento e validaqiio de cornpet0ncias. consideraram que tinham uma tunqio de

tutoria junto &l ldulto, rnediando o processo de desocultaqio de competencias. que seria

ti-ro rnais benifico. quant() rnaior () grau de confianqa que conseguissem gerar nos

tdultos. Na altura, cstavarn tarnbdm assrrciadas aos Profissionais de RVCC algumas

taretas de natureza administrativa/gestio, entre as quais os contactos com o exterior, por

cxernplo, com a ntarcaqlo dos Jriris de Valiclaqio. No entanto, consicleram que essas

"tureJtt.s de a.recug'tin" devent ser. essencialmente. taretas para o coordenador enquanto

elemento aglutinador da equipa. Aos tbrmadores, de acordo com os Protlssionais de

RVCC, coube-lhes irs taretas de apresentaEio do Ref'erencial de Compet6ncias-Chave

(em colaboraqiio com o Profissional de RVCC), a aniilise do Portet'6lio individual

(validando ou niio as compet0ncias), a definiqio dos planos tormativos dos adultos e a

organizaqio da tbrmaqio complementar, nos casos em que se verificasse um d6fice de

competencias face ao que era exigido no Ref'erencial de Compet6ncias-Chave e realizar

parte do relattirio cle avaliugao linal do adulto.

617. Perfil adequado/desejdvel para o Director / Coordenador e os Profissionais de

RVCC

Quanto ao perfil exigido aos Profissionais de RVCC, aos Coordenadores e aos

Formadores obtivemos resposta em relagdo aos primeiros e aos segundos.

Coordenadores e Profissionais ref'eriram que os Profissionais de RVCC devem ter

uma adequada tbrmaqlo ticnica. com um conjunto de compet€ncias ao nivel da

rnetodologia de reconhecimento de compet€ncias designada Balanqo de Compet0ncias

(BC) e no apoio i construglo do Dossier Pessoal; tamb6m devem possuir compet6ncias

sob o portto de vista pessoal/relacional. pois t€m um contacto directo e perrnanente com

os atlultos; a disponibilidade e o gosto pela iirea de educaqdo e fbrmaqdo de adultos. Os

Coordenadores realqaram que os Profissionais de RVCC devem ser, pref'erencialmente,

pessoas das aireas de Ci€ncias Sociais e Humanas. por serem conhecedores das

rnetodologias de trabalho com adultos. nomeadamente o Reconhecimento e Validaqdo
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tlc Cornpctencias. Jir para o -qrupo tkrs Prot'issionais tle ITVCC incluiridos, csta lungiio

cleve scr dcsenrpenhadu por alguerrt que detenha ulgurnas carirctcristicas/conrpetencias

pessoais c sociais como a criatividade, a capacidade dc iniciativa, a asscrtividade, a

abertura. entre outras, para aceitar urn prcljecto que, rta altura, e ra inovador e pioneiro no

Alentc.jo.

Quanto ao pertil do Coordcnador. os cntrevistados que, no perfodo 2001-2005,

cxerciam tunq6es de coordenagiio, consideraram clue devia scr unra pessoa que conheqa

a regiio, o pr(rprio processo, pois seria alguirn que ficarii responsitvel pelos contactos

coln o exterior, nomeadamente as parcerias e a rnobilizaqiro de agentes para o processo

de RVCC, al6m clas capacidades tle liderar pessoas e projcctos. C)s Profissionais de

RVCC. por seu lado, al6m das competencias de execuqio (angariar parceiros,

estabelecer contactos com outras instituiq6es) consitleraram que a tigura do

Coordenador toi, tambdm, o porta-voz da equipa e algu6m que dcvia ser capaz de

assumir uma postura critica perante as situaqdes e os tactos corn que se contiontava no

dia-a-dia.

8. Razdes para aceitar o Projecto

Este item fbi ref-erido pelos Prolissionais de RVCC, identificando-se, nos seus

discursos, 5 raz6es que os conduziram at6 ao exercfcio de tunE6es no Centro de RVCC:

o careicter inovador, o facto tle considerarem essa /trea de trabalho como fazendo parte

do respectivo projecto de vida, o abandonar de uma rotina jd instalada, as conversas

informais nos tempos de faculdade sobre a educaqdo de adultos e o gosto em trabalhar

com a populaqlo adulta.

9. Formagio para a equipa

Quanto Is acqdes de tbrmaqio tdcnica dirigida )s equipas, ambos os grupos de

inquiridos, consideram que a tbrmaqdo cxterna inicial organizada pela AgOncia

Nacional para a Educaqio e Formaqao de Adultos (ANEFA) era elevada, importante,

frequente e regular. Esta regularidade da tbrmaqio da ANEFA contrastava. todavia,

com a existOncia de algum desfasamento entre os objectivos e moldes da tormaqdo e as

reais necessidades dos elementos das equipas. Al6m da fbrmaqio da ANEFA. os
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CRVCC tltl ;\lcntcjo orgattizavatn tatnbdt'n r.lrn cncontro rcgional anual cntre centros. Os

I)rol'issirtnitis tlcstacaritrn uinda (urn tJcles) a fornraq:Io interna tlo prtiprio ccntro, atravis

da rcalizuqi-ur rlas ot'icinas de titrmaqio.

10. Acompanhamento e Monitorizaqio

No clue rcspeita itos mecanismos de acompanhamento e monitorizaqio da rede

regional tle ccntros regional, destaque para a regularidade e proximidade tlesse

acotnpanhantento, atravds da sinalizaqio de t6cnicos especificos para cada centro. Era

com csses tdcnicos que cada Centro tratava de assuntos relacionados com a dinimica c

tuncionarnento do centro. Ambos os grupos de entrevistados concordaram que, ap6s a

cxtinqio da ANEFA, foi visfvel a redugio desse mesmo acompanhamento presencial e I
distincia. Os Coordenadores realqaram a expectativa de melhoria deste aspecto com a

criaqdo de um novo Instituto Nacional designado Ag1ncia Nucionul purct Lt

Quulif'ic'ugtio, I.P. (ANQ), enquanto os Profissionais de RVCC pref-eriram destacar a

necessidade de um tnaior envolvimento das estruturas regionais (do Minist6rio da

Educaqao e do Ministirio do Trabalho e da Solidariedade Social), bem como relevaram

o retorqo e o investimento que, tambdm, os pr6prios centros t6m de assumir ao nfvel cla

sua pr(rpria (uuto) avaliaqdo.

11. Divulgagio inicial do processo

Este aspecto tbi referido pelos Coordenadores dos Centros, que ref'eriram

recorrer, naquele perfodo. a estrat6gias de divulgaqio como a construqdo de materiais,

organizaqdo de sessdes tle esclarecimento, recurso )s parcerias jti existentes noutras

ltreas. os meios de comunicagio social e a itinerincia, que lhes possibilitaram clivulgar o

centro e o processo a um maior ntimero de adultos.

12. Princfpios de funcionamento do Centro

Os entrevistados que exerceram funqdes nos Centros de Reconhecimento,

ValidaEao e Certificagio de Compet6ncias, como eram designados ar6 ao ano de 2005.

destacaram alguns principios de funcionamento, nomeadamente as parcerias que fbram
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rct'cridas, cssencialnrcnte llclus Coorclcnadorcs. ltois criun estes os clos de ligaqiio cntre

o ccntro e os tcrrittiri0s dc illtervcnqio dessc rlreslllo ccntro. I]ntre outr(ls itspectos. ttli

posta em cvid0ncia il divorsidade de instituigrles que itttegravam essa rcde dc parceiros,

a cedOncia de cspirqos e ccluipanrcntos, a gilrantiil de tbrmagdo e it importiincia que a

rnesntu assulng, sobretutlo, cm c()ntexto rural, atruv6s por excmplo, das autarquias e

associaq6es de descnvolvirnento local.

Urn segundo principio de luncionamento, rct'erido pelos Protissionais e pelos

Coordenadores. e que se cncontrava cstreitiunente ligado iur anterior ti>i a itinerincia,

pois, atravis da rede cle parceiros, fbi possivel garantir a possibilidade de clualiticai^do

de um rnaior nfmero dc pessoas cm regimc de itineriincia, criando-se. pelo Alentejo,

pdlos de itinerincia. A16m da proxirnidade territorial, prom<lve u-se tarnb6m a

proximidade temporal, evitando que se gastasse tempo inutilmente a percorrer longas

distfincias entre o centro e o local de residdncia tlas pessoas. Em regime de itinerdncia,

cxistiram, algumas vezes, dificuldades ao n(vel da gestio dos espaqos, nomeadamente

no acesso ir Internet e no estado de alguns equipamentos cedidos pelas instituiq6es com

as quais se estabeleciam parcerias.

Os Protlssionais de RVCC assinalaram tambdm os momentos de avaliaqlo

colectiva, como as reuni6es. cnquanto elemento essencial para o bom tuncionamento do

Centro.

13. Dificuldades (constrangimentos) e respectivas estratt6gias de resoluqio

Os Coordenadores e os Profissionais ref'erem a clivisdo inicial e a dificuldade de

articulaqd<l que existia entre Profissionais de RVCC e formadores, com alguma

discorddncia ao nfvel do reconhecimento e validaqio de cornpet€ncias dos adultos. No

entanto, essa relaqdo fbi. paulatinamente, evoluindo tavoriivel e transversalmente a todo

o processo de reconhecimento, validaqio e certificaEdo de compet0ncias. Neste aspecto,

consideraram os Coordenadores dos centros participantes no estudo que uma das tbrmas

de contribuir para o estreitamento das relaq6es tbi atravds de um maior

acompanhamento irs equipas, por parte de quem coordenava o centro, nomeadamente

atrav6s de reuni6es peri6dicas entre todos os elementos e de contactos com outras

equipas. No caso dos Prot'issionais, a opinilo foi semelhante, propondo-se a partilha e

discussdo de ideias como estrat6gias que podem minimizar esse constrangimento inicial.
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No infcio dos processos dc I{VCC. os Ccntros dcpararirrn-se com tlificuldadcs na

rrtobilizagiio tlc pfblico (dinrensiio atitude). Concluiu-sc quc as opinir)es crn relaqiio is

cilusls rlcssas tliiiculdadcs cram viirias. rnas, no scu conjunto, originaram urn quadro

(luc nos rcnretcu. tlcstle klgo. para uma anrilise atenta de razries, na sua quase totalidade.

de ttirtureza intrfnseca associadas i lraca rnotivaqio das pessoas pela qualificaqdo, nio

compreendcndo, nit sua tnaioria. a necessidade de uma maior nfvel de qualiticagio. Tal

accntuava-se nil populaqdo adulta desempregada, aliado a uma desconfianqa inicial tace

ru unl proccsso de certificaqio dos adquiriclos e ao defice de envolvimento do tecido

cmpresarial em mat6ria de qualificaqio.

Outras rtzdes, de cariicter material e objectivo. relacionam-se com aspectos de

incumprimento lcgal do estiltuto trabalhador estudante - descurando-se a possibilidade

das pessoas justificarem as suas aus€ncias ao trabalho por motivos de tbrmaqdo - bem

corno a existOncia de diflculdades na rede de transportes que possibilitem a deslocae^do

das pessoas atd ao centro (sempre que a itinertncia ndo tosse possivel).

Face its dificuldades de captaqdo de priblico, os centros encetaram estratdgias

que se organizaram em tr€s domfnios: institucional (com a rede cle parceiros), pessoal

(tcstemunhos pessoais) e "media" (meios de comunicagio social). Ainda ao nivel da

captaqio tle pfblico adulto. houve dois aspectos particulares ret'eridos pelos

profissionais de RVCC:

o primeiro deles. inclui um quarto domfnio "'pol(tico" para uma maior

mobilizaEio de pfiblico atravds da lniciativa governamental Novas

Oportunidades (que estava. i data do estudo empfrico, a dar os seus

primeiros passos), jri que os alargamentos da rede de Centros e do RVCC

ao Nfvel Secundiirio toram medidas que resultaram de decis6es de cunho

polftico e com objectivos concretos. Na verdade, as campanhas que se

desenvolveram permitiram divulgar o sistema e. dessa forma, chamar a si

urn maior nfmero de adultos;

O segundo aspecto deveu-se i importincia do alargamento da rede e do

nfvel de certificaEio ao nivel secundiirio, aumentando assim. a

intbrmaqao e o acesso das pessoas.

As metas de execugao fisica demasiado elevadas fbram mencionadas por ambos

os -qrllpos de inquiridos. tendo o grupo dos coordenadores apontado algumas estrategias

i)

ii)
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conlo a sobrevillorizirqiitl dtls irtdicadores tle rccorthccitncnto s tle ccrtificitqiio realizadtls

ltcla crluipa. e niro a lneta dos inscritos. lssirn c()rno unril rlp()stil cntre o r4ue c possfvcl c

o que d cxigido. utravtis tlc urna ne,qoc'ittqdo tarritoriul, ou scjit, uma contratualizaqiio de

nlctas de acordo com as curacteristicas ccortt'rrtticus, sociais, cducacionais e culturais do

respectivo tcrrit6rio de intervcnqio e urna rnaior valorizagio dos indicadores de

rccon heci mcnto e ccrti ficaqio c t'ectuttdt;s.

Uma ot'crta turmativa para adultos, insut'iciente e desadequada tace its suas

rrcccssidades. c a difliculdade de prosseguirnento de estudos. rto nfvel superior, toram

aspectos ret'eridos pelos Coordenadores. Os Coordenadores afirmam que 6 necessiirio o

aumento da ot'erta fitrmativa EFA, r: que se corneqou a verilicar a partir de 2(X)5, rnas

ainda de torma insuficiente e pouco divulgada, ref'erindo tamb6m que as of'ertas do IEFP

seriam uma das poss(veis solugdes de encitntinhamcnto a tcr em conta.

Os constrangimentos mais associados ao Ret'erencial e ir sua descodificagdo

fbram ref'eridos pelos Profissionais de RVCC, que eram quem os utilizavam, em

articulaqio com os Formadores da equipa. Sentpre que os adultos evidenciavam

necessidade de tbrmagio, a cquipa, atrav6s dos tormadores, organizava a formaq:io

complementar. Esta assumia um carircter residual, num miiximo de 25 horas para o total

das Areas tle Compet0ncias-Chave. Esse ndmero de horas era manif'estamente

insuficiente para o perfil de adultos que comeqou a procurar os centros, sobretudo na

iirea de TIC e MV, como sublinhararn os Profissionais de RVCC. Os Profissionais de

RVCC det'endern a necessidade de um reforqo do nfmero de horas de formaqdo

complementar a que o adulto tinha acesso, no dmbito do processo de RVCC e a

necessidade de se adaptar/construir instrumentos de trabalho para as equipas. Era

necessiirio que existissem respostas tormativas externas aos Centros, como sublinharam

os coordenadores.

O excesso de burocracia ao longo do processo tbi outra das dificuldades

apontadas por ambos os grupos. Para combater a burocracia associada aos processos,

que se tbi sentindo ao longo dos anos, os entrevistados sugeriram a construqdo de bases

de clados e a introduqio de impressos on-line. Os prolissionais ref-eriram a necessidade

de se libertarem os mesmos de tunqoes adrninistrativas e burocraiticas, que lhes

retiravam o tempo necessiirio para o acompanhamento do adulto.

No que respeita i\s cquipas, ambos os grupos ret-eriram a mobilidade,

rotatividade, a instabilidade e a aus€ncia de carreiras para os t6cnicos, apelando, por

-170



isso. it criaqao cle carreiras especfficas para os t6cnicos, corno garantia de rnaior

cstabilidade das nresmas.

14. AvaliagSo do Processo T6cnico

Quantos aos recursos materiais, ambos os grupos de inquiridos se ref-eriram a eles.

Os Coordenadores tlestacaram o Ret'erencial tle Compet€ncias-Chave de Nivel Bdsico,

nomeadamente o facto de algumas iireas se apresentarem demasiado escolari?,ctdss e,

ainda, a diliculdade inicial na sua descodificaqdo. Os protissionais, porque os utilizaram

cle forma directa e regular, optaram por destacar, no seu discurso, os instrumentos de

rnediaqio. 'fodos se ref-eriram ir limitagio desses instrumentos e, por isso, alguns toram

alterados e outros criados pela equipa.

15. Metas e financiamento

Nos aspectos ligados ds metas e financiamento, ambos os grupos de entrevistados

relevaram a exig6ncia das metas deflnidas para os centros ao nfvel dos inscritos e

certificados. Essas metas eram exageradas, al6m de que sob o ponto de vista financeiro

algumas despesas nio eram elegfveis. Os Profissionais de de RVCC ref-eriram, ainda, o

atraso nos pagamentos, com todos os constrangimentos dai advenientes. Tanto sob o

ponto de vista pessoal, como protissional e evidentemente, tamb6m em termos

profissionais (motivaEdo, empenho, estabilidade).

16. Metodologia do Balanqo de Compet6ncias (BC)

Os inquiridos refbrqaram a importincia da metodologia do Balango de

Compet€ncias utilizada no reconhecimento das compet6ncias dos adultos. Ambos

reconhecem nesta metodologia uma personalizaglo ao nfvel do processo de intervenEdo

que 6 desenvolvido, o que se traduziu. entre outros aspectos. na constituigio de grupos

de trabalho pequenos, onde se recoffe i t6cnica das Hist6rias de Vida.

Os Coordenadores reforqaram o facto de esta metodologia promover o

distanciamento face )s priiticas e metodologias escolares. O adulto surge como o
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elclncnto cclltral ctn todo () processo que € apresentado como evoluti\,o, itt?t,uclor,

t; t t rt s t nil iv r t, <: re tl iv e I c tlc tl u ruE' tlt t t' u r i tiv e l.

17. Impactos do processo nos adultos (diferentes dimensOes)

No rlue respeita aos impactos do processo de RVCC na vida dos adultos que o

frequentaram! os coordenadores e os profissionais revelaram a dimensio pessoal como

atluela em que os impactos tbram mais evidentes. O retbrqo da auto-estima toi para

uns (courdenadores) um aspecto importante; para os Profissionais de RVCC fbi o

rctorqo tla auto-valorizagdo e satisfaqio pessoais. Estes (ltimos ret'eriram, ainda. que

isso contribuiu para os tornar individuos mais confiantes, responsdveis e com um n(vel

de reconhecimento das suas pr6prias capacidades e conhecimentos.

A segunda dimensfio mais valorizada foi, no caso dos Coordenadores a

dimensio comunitdria/sociaUcultural: nos adultos que fiequentaram o processo,

parece verificar-se um i.lumento do estatuto social na comunidade, o que pode retorqar a

cicladania e um envolvimento em novos projectos. No caso dos Profissionais de

RVCC, a segunda dimensSo mais valorizada foi a dimensEo profissional,

nomeadamente o desejo dos adultos em progredirem na carreira. Alguns conseguiram,

outros iam, no final do processo, expectdveis por encontrar um novo emprego.

Em terceiro lugar, surge, em ambos os grupos, a dimensflo acad6mica, com a

ret'er0ncia ao tacto de o processo de RVCC permitir aos adultos o prosseguimento de

estudos.

A dimens5o familiar surge em quarto lugar, para o grupo dos Profissionais de

RVCC (sendo ref-erida apenas pelos profissionais) que, no seu trabalho diiirio com os

atlultos, verificam que hri um incentivo i aprendizagem de si mesmo e dos filhos,

incentivando a continuidade dos estudos. Jii para os Coordenadores, a quarta

dimensio mais valorizada 6 a dimens5o profissional, com refer0ncia aos aspectos

antes mencionados pelos Profissionais, acrescentando. ainda, o aspecto mudanga de

atitude dos adultos tace ao emprego e i profissdo.

Em quinto e riltimo lugar, no caso dos Coordenadores, surge a dimens5o

empresarial e econrimica. Verifica-se que as empresas ainda n5.o "tlespertoram" para a

importincia da qualificaEio dos seus quadros. Al6m disso, os coordenadores frisaram

ainda que nem sempre existe uma relaElo de causa-et'eito entre maiores qualificaqdes e
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nrelhores condiq(jcs (lc crnprego. Para os Protissionais de IIVCC, crn fltirno lugar,

rclevaram a dimensio comunit6ria/sociaUcultural com entixlue nos aspectos de uma

tnaior participlqiio tlos indivfduos c uma mutlanga de atitude lacc irquilo que o rodeia e,

sobretudo. tirce ir aprendizagem.

Apesar de niio tcr sido incluido no quadro tlo Anexo 14, i importante ret'erir que os

Profissionais de RVCC avaliaram, ainda. o impacto das suas l'unqdes na construgSo

da sua pr6pria identidade. Consideram a cxperi0ncia corno urna oportunidade de

aprenderem com os ()utros. iro rllesmo tempo que proporcionavam aos adultos condiqr)es

ideais para a concretizaqio daquela oportunidade de qualificagio. Os Coordenadores

rct'eriram-se, por seu lado. I valorizaqio da aprendizagem, na sua globalidade, como

consequOncia da realizaqio do processo de RVCC. Os individuos parecem adquirir mais

autonomia, ao mesmo tempo que se valoriza mais os contextos nao tbrmais e intbrmais

de aprendizagem.

18. Perspectivas face ao futuro do Sistema RVCC

Quanto ao tuturo do sistema de RVCC, Coordenadores e Profissionais de RVCC

concordaram com o alargamento da rede, vendo nisso uma oportunidade da pessoas se

qualificarem. O alargamento is escolas tbi visto como uma fbrma de rentabilizar

recursos humanos e materiais jI existentes. Apesar das vantagens que se lhe

reconhecem, assinalaram que ser6 dificil monitorizar, sobretudo se o alargamento ndo

for supclrtado em estudos territoriais especfficos.

O RVCC- NS 6, na opinido de ambos os grupos, um documento com um maior

nfvel e complexidade e de tlexibilidade. quando comparado com RVCC-NB. o
alargamento ao nivel secundfrio tamb6m foi considerado pertinente no contexto de

assumir o secunddrio como o patamar mfnimo de qualificaqdo dos portugueses. Os

Profissionais de RVC consideraram que o RVCC de N(vel Secundiirio deveria ser,

primeiro, aplicado num conjunto de centros a tftulo experimental, i semelhanqa do que

clecorreu em 2001. com o RVCC de N(vel Bdsico (e tamb6m com os Cursos EFA de

N(vel Bilsico).
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19. r\postas no Sistoma de RVCC

Os irrquiriclos considerilrilln rlue lrii algurnus apostas a tcr em conta com vista I
rnelhoria rlo sistema de RVCC, sendo tle relevar aquelas que nos pareceram mais

significativas ptra ambos os grupos: a aposta na credibilidade social, na exigOncia e

rpualidade dos processos para o qual contribuirdo, tarnb6m, o reforqo nos mecanismos

de acompanhamento e monitorizaqfro do trabalho dos centros, cnquanto locais que

se assumirarn, ir data, conr novos e amplas tirnq6es ao n[vcl do diagn6stico e triagem de

rdultos que procuritm uma oporluniclade de qualificaqio; sugeriram. tamb6m, o

alargamento do reconhecimento dos adquiridos noutros nfveis de ensino e

domfnios de actividade. Os Coordenadores ret'eriram, ainda, o aumento da idade

nrinima de acesso ao processo para os 25 anos; a necessidade de se dar incentivos irs

empresas e instituiqdes como tbrma de mobilizaqio para a qualificagSo dos

indivfduos tlue delas tazem parte e, ainda, a importincia que tem a investigaqio na

6rea do reconhecimento e validag5o dos adquiridos experienciais. Os Protlssionais,

por seu lado, acentuaram a mudanga que se est6 a verificar quanto i imagem e ao

papel da escola no contexto da educaqflo e formagflo de adultos.

20. Contributo do Sistema de RVCC na Educaqflo e Formaqio de Adultos em

Portugal

Os entrevistados, quando questionados sobre qual o contributo do Sistema de

RVCC 1a Educaqlo e FormaEio de Adultos (EFA), relevaram a valorizaqio que se

pelssou a tazer dos adquiridos e o trabalho individualizado que respeita os ritmos de

cada um.

Ambos consideram que com o desenvolvimento do Sistema de RVCC. na

sociedade em geral, comeqou a valorizar-se mais outros contextos de aprendizagem para

al6m dos espaEos tormais como a escola. No caso dos Profissionais de RVCC,

contribuiu, ainda. para uma clariticaqio e entendimento do conceito de "cornpeftncia",

distinguindo compet€ncia de aprendizagem visto que, numa compet€ncia, podem estar

inerentes vtirias aprendizagens. O Sistema RVCC apesar de importante pelo que jd fbi

ret-erido. nf,o deve ser exclusivo, devendo coexistir com outros, em simult0neo.
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CAPITULO 7:

O PROCESSO

DE RVCC NO ALENTEJO, NO PERiODO

2001-2005: OS IMPACTOS DE

CERTTF|CACAO NOS ADULTOS (EIXO B)
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E3*Po,z O PROCESSO DB RVCC N0 /\LENTE.IO, N()

PERIODO 2001-2005: OS IIUPACTOS DE CERTIFICAQAO NOS

ADULTOS (EIXO B)
" litt :;ott uttru lus pessotts que *tllei u ucreditur que uindu .\()u cdpd?.!"

,\dulto ccrtificado num rlos Contros RVCC purticipante no cstudo

Neste capitulo. propomo-nos, recolhida a opiniio dos verdadeiros protagonistas do

processo de RVCC (os adultos que, tendo percorrido o processo, viram os seus

adquiridos certificados), analisar e interpretar os eventuais impactos que, deste percurso

de regresso aos ambientes formais de aprendizagem, resultaram na vida daqueles.

O instrumento de recolha de dados, junto dos adultos certiflcados, atravds do

Processo de Reconhecimento, Validagio e Certificaqio de Compet€ncias (RVCC), tbi,

como jii se ref'eriu, o Inqu6rito por Question6rio que foi aplicado a todos os adultos

certiflcados no ano de ref'erdncia (2003).

Procuramos, ainda, conhecer pertil e a opinido dos adultos respondentes no estudo

atrav6s da recolha de informaEdo diversificada que pode ser estruturada em duas partes:

uma parte ilustrativa (origem institucional, g6nero, estado civil, idade, situagdo face ao

emprego) e uma parte activa (Verdasca, 20OZ), em que procuramos conhecer esses

indivfduos a partir das suas opini6es, atitudes e comportamentos (tbrmas de

conhecimento do processo, raz6es que conduziram ao Centro de RVCC/processo, a

traject6ria profissional e a caracterizaElo do processo propriamente dito ao nfvel de

diferentes aspectos).

Assim, iremos proceder, num primeiro momento, a uma an6lise descritiva das

vari6veis e. posteriormente, ir avaliaq5o da, eventual, relaqio entre varidveis,

recorrendo, para o ef'eito, aos procedimentos estatfsticos adequados i natureza do nosso

estudo.

No sentido de sermos mais eficazes e econ6micos na apresentaqdo dos resultados do

nosso procedimento. optiimos por apresentar a informaqf,o resultante dos testes

estatisticos aplicados atrav6s da estrutura geral que, em seguida, apresentaremos.

Em alguns dos quadros apresentados, o nfmero de respostas viilidas para ef-eitos de

aniilise nem sempre coincide com o nfmero total de inquiridos, uma vez que nem todos

os indiv(duos responderam ) totalidade das quest6es do instrumento de recolha de

infbrmaq-do.
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Quadro Iil. llstrutura a seguir no procedimento de avaliaqio rla exist0ntia de relagdes
entre as varidvcis em estudo

[,cgcnda:
X - signitica que cxiste um:l rclaqlo estutisticomente significutiva
O - signitica clue nio cxiste untu rclaqio cstatisticatnente signilicativa

Neste procedimento. recorreremos i utilizaqio de testes paramdtricos (ANOVA) e

nf,o paramdtricos (Teste de Mann-Whitney), como nos aconselha Pereira (2008), uma

vez que estes nos permitem - de acordo com as circunstincias do nosso estudo e irs

caracterfsticas da nossa populagio - avaliar da exist€ncia de relaq6es, estatisticamente

significativas, entre as variriveis em presenqa.

7.1. Caracterizaqio do perfil dos respondentes

No ano de 2003 foram certificados. nos Centros de Reconhecimento, Validagio e

Certificaqio de CompetOncias a funcionar na Regiio Alentejo, um total de 751 adultos,

distribufdos por quatro Centros de RVCC em tuncionamento nesse ano.

Origem institucional dos Inquiridos

Do total de 751 adultos certiflcados no ano de 2003, 206 responderam ao inqu€rito

por questioniirio. A distribuiqlo do n" de inqudritos. por Centros de RVCC 6 a seguinte:
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r0 lJ2. Nrinrero de

CRVCC
N." rlc indivitlrros

tcrtillcodrn t 2l)l)J)
!lcspondrntcs

( l'rerlu0nria,\hsoluta)
llespondelrtes

( Frerlu0nclu Relativa)
Iirndlr;lo,\lcrrtcjo Itr5 r{ tt -11.7

usDIt\ttl l(,0 lJ.l l().u

r\ssociitgi-io l)cscrr vol vi rncnto [.itoral
,\lcntcilno

10 l+ I 1.6

('crrtro de l:ornragiio Protissional
Portllcure .t6 l0 l,()

'fotal 7sl :06 lrx),o
['onte: Inqudrito prr ()rrestionririo (2(X)7).

Da lcitura do quadro anterior, podcmos rcter alguns aspectos que considerelmos

importantes:

. Aproxitnadamente 43o/o do total de respondentes pertencia ao Centro de RVCC

da Fundaqao Alentejo (42,7%):

o 10,8Vo do total de respondentes pertencia ao Centro de RVCC da ESDIME;

. As trxas de resposta variam entre os 23,3Vo, por parte de adultos certitlcados

pela ESDIME e os 34,3o/o, por parte dos adultos certificaclos pela ADL.

b. G6nero

De acordo com a informaqio constante no quadro anterior, regista-se, na populaqio

respondente. uma predomin6ncia do g6nero feminino, pois mais <Ie metade (ll7
individuos) sio mulheres. Ao contrdrio do que acontece em tres Centros. no da

ESDIME o pfblico certiticado 6 maioritariamente masculino.

JJ. Nfimero de Centro de RVCC e
- Gdnero

Centro de RVCC

F'eminino Itasculino
'IotalFrequ6ncia Absoluta tr'requGncia Absoluta

Fundaqlo i\[entcjo 57
.ll

n8

ESDINIE +0 l4 r,t4

Ccntro cle Forrnuq'rio Protissional de
Portaleure

6 -l t0

,\ssociagio de Descnvolvimento no
Litorul Alcnteiano

t+ l() l"l

Total tL7 lt9 206

Fonte: lnrludrito por Questiondrio t3lX)7).
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c. Ilstado Civil

A rnaioria dos individuos (69,47o) e casada e, dentro deste sub-grupo, regista-se

Lrma prescnqa rnaioritdria de mulheres.

Grrilico I l. ;\dultos certilicados, por estado civil

160

140

120
a

! roo
o
[80E

260
40

20

0

581

Vi0vo (a) Uni6o de facto Nio
respondeu

Solteiro (a) Casado(a) Divorciado(a)

Estado Civil

Fonte: Inqu6rito por Question6rio (2fi)7),

d. Idade

No que respeita irs idades dos respondentes, as idades foram agrupadas em sete

grupos etiirios. Tanto no g6nero masculino como no feminino, o grupo etiirio com maior

n." de indivfduos 6 a que corresponde aos indivfduos com idades entre os 39 e os 45

rnos (26,77o do n." total de respondentes).

Onde predomina um menor nfmero de individuos 6 no grupo etiirio situado nos

cxtrernos ( l8-2.[ e 60 ou mais anos).

ro 134. r\dultos e et6rio

G6nero

Grupos et6rios

I 2 l 4 5 6 7

t8-24 25-3 I i2-18 39-15 46-52 s3--59
60 ou
rnais

NIusculino t1 l6 2l l8 l-l 1

Fcrninino
t2 l0 34 -r -1 ll 4

Total I 29 36 55 5l 77 6

F-onte: Inrlu6rito por Questionririo t2fi)7).
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e. Situagio tace ao cmprego no nlornento de inicirl rkl processo de RVCC

De scguida, procuraremos carrcterizar a llopulagio rcspondcntc ilo incluirito no quc

respeita ir situar;io lace ao emprego, cruzando cssa vari:ivcl com outras igualmente

irnportantes.ll'i L79 indivfduos empregados e 25 desempregados.

Em termos relativos, pode ref'erir-se que 8619 .4o dos inquiridos encontra-se

empregado (179 adultos) e l2,lVo est/a na circunstincia de desempregado (25). Dos

restantes 2 inquiridos. um niio respondeu e outro indicou uma outra situaqf,o: a de

"aposentado" (Quadro 135). Por cada individuo desempregado, i data em que

iniciou o processo de RVCC, h6 mais de 7 empregados.

(irrifico 12. Adultos certilicados. por situagio face ao emprego

emp.eqado

!-onte: SPSS - Inqu6rito por Questionririo (2007).

.9

.(q
o,
o
ct
5
(,

J5.,\dultos ccrtilicados. lace ao

Situaqio face ao emprego
['requ0ncia

,\bsoluta (n.")
l-requ6ncia

llelativa t 7o)

[:rnpregatlo 171) tl6.9

[)cscrnprcgutlo l5 r l.l
( )utras |.0

'filtal 206 lm.0
l'onte: lnqu6rito por Questionririo i2(X)7).
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()ucr nt sitrrlq'ricl dc crnprcgo, qucr na sil.uagiio dc clcsetttprc.go. a rncdianr r.krs

rudultos cstil situada no quilrto grupo etirrio (dos 19 aos .l-5 anos). r\s unrplitudcs

dcrnonstrarn, no entanto, unril nraior .iuventude nos adultos tlesempregados. A

rlistribuiqao ckls grupos etiirios nos empregados d mais ccluilibrada.

t'. Situagio protissional dos adultos no infcio do processo de RVCC

Procurfmos identificar as profiss6es dos indivfduos, no rnomento cm que

iniciararn o processo de RVCC, classificando-as cm grupos, de ilcrlrdo com a proposta

da Classificaqao Nacional de Profissries (IEFP,200l), estruturatla cm nove grupos

(Anexo l2).

O Quadro 136 apresenta as protiss6cs dos individuos inquiridos, por grupos:

Ncr inicio do processo, 49 adultos empregados (26,17o do total) pertenciam ao

Grupo 5, de entre as quais se destacam profiss6es como Encarregado de Ref'eit6rio.

Ajudante Familiar, Agentes de Polfcia. Vendedores e Demonstradores, entre outras.

Outros 25 individuos (13,37o do total) pertencem ao Grupo 4. Os Grupos 4 e 5

integram 39.4o/o dos individuos respondentes ao inqu6rito.

Nos Grupos 3, "{ e 5, que refnem 82 casos, encontram-se individuos ligados ir iirea

dos serviqos, enquanto que os restantes grupos, com 6l casos no total, incorporam

J6. l'rolissao no inicio do de RYCC

Prolissiio quando iniciou o processo
Frequ6ncia Ahsoluta

( n.n)

Frer;uGncia Relativa
(Vol

T]MPREGADOS

Crr.rpo J - I'dcnieos e Protlssionais tle Nivel Interrnedio n -t.3

(lrupo { - Pessoal Administrativo e Similares 25 t3J
(irupo 5 - Pessoal dos Serviqos e Vendedores T9 26,1

Gnrpo 6 - Agricultores e 
'Irabalhadores 

Qualiticados da
Arlricultura e tlas Pescas

8 J.-l

(irupo 7 - Operdrios, Artiticies c'frabalhadores
Sinrilarcs

t7 9.0

Crupo tl - Operudores de [nstalagt)es e Miiquinas e
'l'rabalhadorcs da Montagcm

t7 ),( )

Grupo 9 -'lrabalhadores nio Qualificutlos l9 l0.l

OUTRAS SITUACOES

Dcsr'rnprcgado ) Ll
r\posentatlo 0.5

Estudunte o.5

lntlit'cre nciudtt l2 6,.1

Niur respondeu l9 r 5..1

'fotal t8E 100.0

t'onte: lnqudrito p<lr Questionirio (2fi)7).
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trabalhadtlres tlc ltctivitltttlcs tnais r.le nilturozit nritttuitl. Dcvitkl lro ntinrcro tlc casrls

rcgistitckrs. potlemos tlizcr que os indivfthlos rlr.rc t0nr prot'issrlcs tlos (irupos l. -l c .5

procurarallt tnais it oportunitlacle de qualificaqiio, rclativurncnte urs rcstilntcs, pois

verit'icu-se aqui uma rnenor procura.

Nos Grupt>s I e l. ndo se vcrificou qualcluer rcgisto. o (lue scria uma realidude

expectiivel. O Gmpo I caso, trata-se de um grupo que rcdne prolissires como Quadros

Superiores da Administraqiio Pfrblicu, Dircctrlres tle Emprcsa, Dircctores c Gerentes de

Pequenas Empresas; o Grupo 2 rcdne profissries onde se intcgram Especialistas das

Profiss6es Intelectuais e Cientftlcas (docentcs, engenheiros. arquitectos, ctc.). Ambos os

grupos exigem nfveis de qualificaqio mais elevados do tlue aqueles que toram obticlos

pela maioria dos inquiritlos (9." ano), n(vel rniiximo de certificaqdo obtido atravis de um

processo tle RVCC, no periodo a que se ref'ere este estudo.

Alguns dos inquiridos nIo responderam (15.4%) e outros ndo identiflcaram

convenientcmente a profissf,o, pelo clue sio aqui representados por "lndit'erenciado"

(6.47o). Outros valores residuais, face i totalidade dos datlos dizem respeito i situaE[o

de desempregado. aposentado e estudante (Quadro 136).

g. Situaqlo face i resid6ncia

Quanto ao local de resid6ncia, fbram identificadas 79 freguesias e 30 concelhos.

No que respeita aos dados mais significativos, destaque para os dados de 3 tieguesias e

.l concelhos. Os restantes assumem valores pouco significativos (cntre l-9 inquiridos no

caso das fieguesias e l-10 no caso dos concelhos). Observemos a infbrmaqio constante

nos quadros seguintes:

residGncia

lnqu6rito por Questionri

Ao nivel da treguesia destaque para Barrancos. pois 7,8o/o tlos inquiri<Ios reside

nessa tieguesia, seguinclo-se a treguesia do Bacelo (concelho de Evora, com 5,4o/o) e

Santa Maria (concelho de Beja, com 4,97o).

ificadro certillcados. ade

F'reguesia
FrequGncia

r\bsoluta (N.")
FrequGncia

Relativa ( 7o)

Barrancos t6 7.8

Bacc-lo (Evrrra) ll -5.-t

Santa Maria (Beja) t0 -1.9

[-onte: rl0
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( inilico l{. ,\dultos ccrtilitatlos: ano tle inscriq:io rrr (IRVCC

120

100

,80
=oo60
oo
2

40

20

0
13

:-- .*,,1.T

1999 2001 2002

Ano de inscriq6o

Nao respondeu

['onte: lnqudrito por Questionfrio (2fi)7).

Quanto ao mes de inscriqio, a taxa de "ndo re.spon(lentes" fbi, ainda, rnais

significativa, com 37.97o (78 adultos). Os meses de Janeiro (ltt adultos), Margo (17

adultos) e de Maio (15 adultos) foram os meses que reuniram maior ntimero de

inscriq6es. Nos restantes meses. os valores slo iguais ou inf'eriores a l3 adultos

inscritos. Os meses de Agosto e Setembro sdo perfodt)s propfcios ilo desenvolvimento

tle um trabalho de caracteristicas sazonais (as vindimas, por exemplo), que poderii

constituir um dos tirctores que, na nossa opinido, fundamenta o reduzido nfmero de

inscritos nesses periodos.

40. II6s de no CRVCC
M€s de inscriqio Frequ6ncia Absoluta (n.") Frequ0ncia Relativa ( 7o)

.laneiro IE 8.7

Fevereiro ll 5.3

llarqo t7 lt.J

,\bril 9 l.-t
\laio t5 7.3

Junho ll 5.-l

Iulho l0 +.9

,\gosto 6 )q

Se tcrnbro 6
-) ()

Outubro t-l (r.-l

Novenrbro il 5.1

Dezcrnbro 0.5

Nio respondeu 78 37,9

'fotal 206 100,0

Fonte: Inqu6rito por Questiondrio (2([7).
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Vcrit'iclitnrls. tto Crpitultl .5, t;uc hii rruris rnrrlhcrcs (prc lrorncns u l)rocurar ir

tlualil'icaqiio ltos (-'cntros tlc llcconhccirne'nto. Vtlitlirqiur c Ccrtiiicagao tle

Corrtpet0ncias. Nutttu tcrttativt tle intcrpretar tlguns dos dados obtidos no cstudo. i)r luz

tlo cotttcxto social, cconrintico. politico c cultural, ilpontamos algumas cxplicagdes que

poderrio justificar us conclustjes a quc chegirmos.

Ntl contexto politico nrcional. nurn passado nio rnuito tlistante. verificou-se a

desigualdade de ginero existente cnr rntiltiplas dimensr'ies: profissional, cscolar e social.

Assistirnos a uma certa "d.rpeciuli:lrgiut du mulher" em tareths farniliares e domisticas.

Os manuais cscolares do Estado Novo. por cxcmplo, cspelham, de tirrma evidente, essa

matriz. procurando-se, atraves delcs, veicular valores c papeis dif'erenciados para os

homens e para as mulhercs.

Com a instauragio da Democracia cm Portugal, apos o 25 de Abril de 1974,

ocorre uma rnudanqa social. Paulatinamente, as mulheres toram tendo necessidade e

vontade de "recuperar" projectos de vida pessoais e protissionais interrompiclos pelas

circunstincias pessoais, tarniliares e domdsticas, como a maternidade e o apoio ir tamflia

(ascendentes e descendentes). A escola assumiu-se como mais democrirtica e assente em

villores tundamentais como a igualdade de oportunidades, a cidadania, a liberdade, a

justiqa social e a garantia do seu acesso a todos. Foram institufdos novos lugares, modos

e tempos de participaqio dos indivfduos. incluindo as mulheres.

Este processo de RVCC proporcionado pelos Centros de RVCC pode ser

entendido como a " illtimu oportunitlude" de concretizar o sonho da qualiticagdo e,

consequentemente, a possibilidade de recuperar antigos sonhos interrompidos e

bloqueados pela circunstincia sexual da dimensdo f'eminina. Ser igual em todas as

circunstincias - incluindo a escolar - tornou-se, para as mulheres, um objectivo

integrante do seu percurso.

i\lim do aspecto da igualdade tle oportunidades, no contexto actual, hd que tazer

ret.er€ncia ao aspecto social. As rnulheres tbram sendo capazes, ainda que, na nossa

opiniio, a um ritmo menor do que seria desejfvel, de procurar e lutar por um lugar

reconhecido socialmente por todos. Hoje, elas arriscam mais, por mais paradoxal que

pareqa, numa sociedade "masculinizada". A Sulo - Escola Comunit:iria que comeEiimos

por ret'erenciar na introduqf,o deste estudo - 6 um exemplo do que atirmamos, na

medida em que, na XIII ediqdo dos Cursos de Adultos. a maior parte dos participantes

sdo mulheres que procuram uma oportunidade de estudo, aprendizagem, ainda que num

contexto nio tbrmal. como aquele que 6 proporcionado naquela associaEio. H:i outros
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Ilnbielttcs lbrnrativos. predorrtinantentcnte l'ctrtittittos rlttc ltodctttos rclcrir c()t'l.lo tI

llducaqiio Extra-Escolur. a catequcse c outrils itctivitladcs tlc ntatriz strcial (luc viltnos

observando no rlosso quotidiantl.

O processo de RVCC liri. sventualmcnte, cntendido cnquanto lirrma de

afirmagio progressiva tla rnulher na socictlade e na tirmflia. Para isstl, tambim tem

cuntribuiclo os rneios tla comunicaqilo social, o discurso polftictl e as rneditlas politictl-

srrciais actuuis, que apelanl a essa igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

tal como vem sido preconizado desde a Constituiqio tle 1976 (art.l3."). r\s mulheres

procuram, ilssim, afirmar-se pelo seu valor pessoal e profissional. junto dos seus pares e

l'amiliares. Hii r"rrn maior apelo ao debute das questr5es de gdnero c de valores que

tarnbdrn poderii justificar csta procura crescente por parte das mulheres. no campo tla

quali[icagdo.

7.2. Formas de conhecimento do processo de ITVCC

Atraves da aplicaqlo do questioniirio ilos individuos certificados no ano 2003,

procurou-se determinar, igualmente, quais as fbrmas atravis das quais cstes tiveram

conhecimento do processo de RVCC e da actividade dos Centros de RVCC, nos

dif'erentes contextos geogriificos. A questdo tbi escolha de mriltipla. com a possibilidade

de optar entre l0 opE6es.

Para que se possa efectuar o tratamento da infbrmagdo recolhida, essas varidveis

(formas de conhecimento) tbram agrupadas em 4 categorias, como a seguir se apresenta

no Quadro 14l :

conhecimento do de RVCCro 4[. Formas de

Categorias de Formas de
Conhecimento

Formas de conhecimento
Frequ€ncia Absoluta

(n-")
Frequ€ncia

Relativa ( 7o)

Relaqlo pessoaU

conviviaU
luboral

Clonversas inlirrrnais l-59

Fciras/Mercados

Exposigoes

Local de emprego

Sub-total 162 69.E

Campanhas de
nrarketing

F'olhetos/Cartazes ll
Sesst)es de esclarecimento l2

Sub-total 35 l5.l

Nleios de
comunicaqio social e

Internet

Irnprensa l-l

Internet I
'[elevisao

-l

Ridio
-)

Sub-total 23 9,9
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Instituigrics rla
srxcicdade civil

\t)1. j

,.\ ul lrrt;rrius +

l'lscolus

I [rlr[)

Sub-total lz it
'Iotal 232 100,0

lirnte: lnqudrito grr Questionririo t2(X)7).

Das quatro categorias identificadas no quirdro anterior, aquela que,

rnaioritariamcnte, rcuniu rnaior ndmero dc escolhas (162 rcf-cr0ncias) fbi a Relagdo

pessoal/cortvivial/lab(rra, dcsenvolvida. quase exclusivamente. nas conversas intbrmais

com amigos, familiares e conhecidos e. ainda, ern f-eiras/rrercados, exposiqa)es e no

It>cal de cmprego, onde ni-to clcixam de ter tambdm como um dos vefculos principais de

transmissio de informaqiio as conversas infbrmais.

De seguida, apresentam-se as vias associadas a Campanhas de markelizg. Foram

considerados os tblhetos/cartazes e as sessdes de esclarecimento desenvolviclos pelas

pr6prias equipas dos Ccntros de RVCC. Hoje, a escala cle divulgaqio ndo se situa

apenas ao nivel do local, mas I escala nacional.

No infcio, a divulgaqao da actividade do Centro, envolvendo os Meios de

comunicagdo social e Internet era ainda pouco significativa, com algum relevo apenas

na imprensa regional, tal como nos indicam as respostas dos inquiridos.

Na categori a Instituigdes da sociedade civil, alguns individuos identif-icaram o papel

clue instituiq6es como as escolas, o IEFP, as autarquias e as ADL tiveram na divulgaEdo

da actividade dos Centros. Parece-nos. no entanto, que, em alguns casos, essas

instituig6es cram, na realidatle, os respectivos locais de trabalho dos inclivfduos. Como

ndo tfnhamos a conflirmaEio em todos os casos. decidimos criar esta 4.o categoria e ndo

incluir. na l.u categoria, o local de emprego como urna das vias atrav6s da qual tomaram

conhecimento do processo de RVCC.

No que respeita )s tormas de conhecimento, as respostas fbram agrupadas em 4

categorias (variiiveis). No entanto. no momento do cruzamento destas com outras

variiiveis, optiirnos por nio nos ref'erirmos i varidvel "lnstituiqdes da sociedade ci,t,il",

devido ao reduzido nfmero de casos (12). Estes ndo nos permitiram a aplicaglo cle

estudos estatfsticos, optando-se nesse contexto, pela antilise qualitativa jii apresentada.

i\valiemos. neste momento, a eventual relaqlo entre a varirivel "Formas cle

Conhecimento" e outras variiiveis mais intrfnsecas dos pr6prios indivirluos. no momento

de inicio do processo de RVCC.
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V.\RIAVEIS

liornras rle (lonhctinrento

Itelugiio

llessouUconvlviaU
l,aboral

Culnpunhts tle
Nlarketing

i\Ieitx de
Conrunicaqio

r-ocid c Internet

ltlade (ano de ,tuscimettu)) x
(Sis = 0.()46)

() o

Cdncro ( mus c ul i rut/fe m i n i rut ) () () ()

S ituaqao Prot'issionul
( r' n ryt re p.u rl o/dese mp re,qulo )

o
t.\ip = 0.()62)

o o

l.lrrbiliti4Oes escttlares de acesso

16," tno ou inlerior/7,'uno tttt superior)
() () o

rrdo lrr Vuriirvcl f lc Ctttlrcci

l.cgenda:
K - rignilica tlue cxistc utna rclltqio cstutisticantentc siqnilicrltiv:r

O - signrticu tlue nlio cxi:te utnu relitq'Io cstrltisticalncntc siglriticativl

Cgmo podemos verificar, ap6s a realizagdo dos procedinlentos estatisticos jit

ildicados, fica evidente a relaqdo, estatisticamente significativa. qlle existe e ntre a idade

a tomada cle conhecimento do processo RVCC atravds tla relaqio

pessoal/convivial/laboral. De llcto. csta relaqio parcce indiciar que serio.

aparentemente, os indivfduos mais novos a terem um conhecimento privilegiado

atravds de relaq6es pessoais, quando comparados com os individuos com idade

superior. A lacilidade e frequencia dos contactos cntre os mais jovens poderlo ser

raz6es que justificardo esta maior tacilidade de 'propagaqlo' da infbrmagio entre os

incliv(duos. Tamb6m as redes sociais associadas i utilizaqio maciqa dos telem6veis, por

exemplo, poderio explicar a existencia de uma maior rede relacional entre os mais

jovens e, consequentemente, o acesso a um manancial potencialmente mais vasto de

intormaqio. Os individuos mais novos nasceram e/ou cresceram numa sociedade de

infbrmaqio e do conhecimento que lhes coloca novos desafios. Entre si estlo mais

despertos para esse ten6meno e tacilmente estabelecem contactos interpessoais,

recorrendo por isso, aos instrumentos de que hoje disp6em.

Deviclo ao facto da significincia estar tio pr6ximo do ponto rle corte't' (Sig-

0.062), parece tamb6m haver alguma tend6ncia para que os indivfduos

empregados apresentem um conhecimento, ligeiramente superior, atravris de

relaqdes pessoais, face aos indivfduos desempregados.

7.3. Raz6es que conduziram ao processo de RVCC

Procurdmos conhecer, junto dos adultos certiticatlos no ano 2003. as raz6es que

levaram a inscrever-se num Centro de Reconhecimento, Validaqdo e Certificaqio

OS

de

''7 Ponto de corte = 0,05.
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Quadro l-13. Raziics possiveis para frerlucntur o proccsso de RVCC

!
3!
a,a8
.43
;at
3 ?>

,aut5t+(i

LPossibil idlde rnclhona cnrnrclro
l. I'ossi bi I idlde cncontrur cntDreso

l. Vitlonzucliu orotissional
l- Vitkrrizitr;tio rlus cornpctdncils lrtlquindas

S.Vtrlori zacilo Pcssoal
(r.l)csallo c novitlade tlt) rrroccsso

7. I Ionirios conlpatfvcis
ll.Ocunuelo tlo tcrnoo livre

().lttccnlivo de larniliares c lrrnipos
IO.Obtencio <lo tliplorna oliciul

I l.Outras
!'onte: Inr;udrito grr Qucstionririo (2fl)7).

C'otnpct0nciits.,\ (lucsitiio liri tle cscolha rlc rntiltipla, conl u p(xisibilirlatle tle opgiio,

cntrc I I uItcrnativils. c()r]l() ir scquir sc inclicrr.

Para que se possa cf'cctuar o tratamento tla intbrmagio recolhida, essas varidveis

(razdes) tbram agrupadas cm 3 categorii.ls, onde se inclui aquelas que tbram referidas

pelos individuos em "Outras". como a seguir se apresenta no Quadro 144:

Das 3 categorias de razOes apresentadas, aquela que refne maiores escolhas 6 a

Vuktri:.ttg'[io PesxxtL com 48,l7o do total de respostas expressas, o que significa que os

ro l{4. ,\dultos certilicados: raz6es 'a se inscrever no CRV

Categorias de Raz6es
Razdes

FrequOncia
,{bsoluta (n.')

Frequ6ncia Relativa
(Vol

Vllorizaqiio Pessoal

Vllorizagio Pessoal l-ll
V alori zaqi-ro das cornpet0ncias

aduuiridas
ft6

Desatlo e novidade -.t6

lnccntivo tle farniliarcs e amigos .l-1

Ocupaq'io tcmpo livre 6

Obter conhecimentos )
Rapidcz de ccrtiticaqao

Sub-total 296 -r8,1

Valorizagiur
Protlssional

Melhorar n0 crnprego 97

Valorizaqio prolissional 90
Possibilidade de encontrar um

ctnDrego
llJ

Obter o CAP

Sub-total 206 335

Oportunidade

ObtenQao do diploma 63

Horiirios compativeis

Oportunidude de estudar I
Sub-total ll3 r8,4

'Iotal 615 100,0
[-onte: lnqu6rito por Questionririo, 2fi)7.
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ldultos se rnobilizarilm paru () processo ltor ruzr)es, tnairlritaritmcnte, pessrlais. De

entre (lcstas, inclufmos a valorizaq:io pessoal asstrciatla. ccrtarnettte. tt tttll rclilrqtl r-la

auto-estima e tle satisfaq'io pesstluis, assirn conl() rt votttadc tlc valorizar rs

competOncias adquiridas e tambim de adquirir outros conhecimentos. Neste citmpo.

incluimos, ainda, razdes associadas ao tlesat'io e novitlade rlue o processo cncerravit e ()

incentivo de tirmiliares e arnigos. Outras razr-tes nrcnos significativils, rnas que lirram

ret'eridas, silo a percepqio do processo com uma ftrrma de rrctlpar o tempo livre e a

rapidez de certilicaqlo. Neste fltimo caso, o indivfduo que a ref'eriu fundamentou u

sua opqiro, descrevendo o percurso que lravia desenvolvido no iimbito clo Ensino

Recorrente por Unidades Capitaliziiveis, c tendo o 9." uno (luase completo, viu no

Processo de RVCC uma fbrma cle valorizar o pcrcurso escolar jf t'eito visto e o scu

percurso de vida e profissional entretanto dcsenvolvido, e com o clual lbi adquirindo

competencias e saberes f undamentais.

Ern seguida, surgem as raz6es associadas it Valorizagdo I'rofissional (com 33,5o/o

do total de respostas expressas) associadas i expectativa de melhoria de emprego,

valorizaqio protissional, a possitrilidade de encontrar um emprego e uma torma de

obter o CAP, estas duas riltimas com um menor ndmero de escolhas. Apesar de a

ref'erQncia i melhoria na profissdo, apenas 18 individuos ref'erem a possibilidade de

encontrar emprego. Logo, podemos concluir que o ob.iectivo dos adultos - na esfera

profissional - 6 manter ou melhorar o actual emprego e nflo tanto uma mudanga

prolissional que envolva a troca de protissio.

Em terceiro lugar, as razdes escolhidas pelos inquiridos sio aquelas que estdo

associadas i, visdo tlo processo de RVCC enquanto oportunidade de estudar e, com

isso. obter o respectivo certificado/diploma que reconhega as compet6ncias e saberes

adquiridos ao longo de uma vida. A compatibilidade de horiirios do Centro com os

cmpregos fbi urna oportunidade identiflcada por 41,60/o do total dos indiv(duos que

identificou razdes associadas ir dimensio Oportuniclude.

Avaliemos, neste momento, a eventual relagf,o entre a vari{vel "Rilz6es" e outras

vari{veis mais intrfnsecas dos prSprios individuos, no momento de decidir inscrever-se

num Centro de RVCC:
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Qrradro l{5. Flsirrrlo rla Variiivcl Ru;.ies pura procurur un (.'enlro de RVCC

Lcgcnda:
X - signilica (lrc cxistc urna rcl:rqio cstillisticiltrtcnie signilicltivu
O - signilica (lilc niio rxiste urna r.ehquo sstatistica[lcntc siunilicutiva

Como podemos vcrificar, ap6s a realizagao dos procedimentos estatfsticos

inclicados' t'ica evidente a relaqiio, estatisticamente significativa, que existe entre o
ginero e as razoes associadas it valorizaqdo pessoal para a procura tlo Centro de RVCC.

De tacto. csta relagdo parece indiciar que serio, aparentemente, as mulheres que

ilpresentam mais razdes de ordem pessoal para frequentarem o processo de

RVCC, quando comparado com os homens.

Podemos tarnbdm concluir que hii uma.relaEio, estatisticamente significativa, entre

as habilitagries de acesso e as razdes associa<las ir valorizaqlo profissional. ou seja, gs

indivfduos com nfveis de qualiticaq5o mais elevados (7." ano ou superior)
apresentam mais razdes de valorizagSo profissional, quanclo comparaclos com os

indivfduos corn habilitaE6es mais baixas (6.o ano ou inf'erior).

A semelhanqa do que se ref-eriu anteriormente, pela significdncia estar tlo pr6ximo

do ponto cle corte (0,053), parece tamb6m haver alguma tend€ncia para que os

indivfduos com nfveis de qualificaqSo mais elevados (7." ano ou superior)
apresentem raz6es de valorizaqSo pessoal, ligeiramente superior, quando

comparados com os individuos com as habilitag6es mais baixas (6." ano ou int-erior).

Das duas fltimas inf-er6ncias, podemos, com alguma reserva, considerar que o
processo de RVCC ser6 mais valorizado, pessoal e profissionalmente, por aqueles

que jd possuem, i partida, uma maior habilitaqio escolar, mesmo que esta seja

reduzida, sendo que estas conclus6es serio mais evidentes nas mulheres.

O tacto de as mulheres apresentarem, no estuclo, mais razdes de orclem pessoal que

os homens' o que se pode tamb6rn explicar pela mudanga social e tle valores referida

anteriormente, que conduziu a uma maior valorizaglo individual e a uma afirmagdo

V,\RIAVtr]IS

(446es para procrrrar um Centro de RVCC

Vaklrizaqio Pessoal
Valorizaqdo
I'rolissional 0portunidade

ltlade (rlno de truscintenkt) o
o o

(icinero ( nw.r t' u I i ru lfe nt i n i n o ) x
(Sis = 0.023) o o

Situagio Protissional
( c m 1 t re g utk t/tle.r e m p re.q u tk t )

()
o o

llabiIitaqOes escolares de acesso
(6." uno ttu inlerior/7." tuto ttu

suDe rior)

()
(Sis = 0.05.1)

x
(Sie{,038) O
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crcsccptc tlirs rlulhcrcs na socicdildo. O prrrccsso de l{V(l(l c, sobrctudo l)itra as

rnulhcres, cntcntlido collt() rneio tle valorizaqiio c tlc luto-conhccintcttttl que lhes triu

urn rctbrgo da auto-estitna c clit ituto-cottt'ianqit.

A lcitura interprctativa relutivltncntc ao t'acto dc cxistircm tnais tttulheres que

hemens a procurar e a qualificar-se nos Centros tle RVCC participantes no estudo, ti

retbrqada pcla intilrmaqrio inscrita no tluitdro anterior, que respeita its razires que

lcvaram os inquiridos il procurirr o Ccntro de RVCC. As conclus(res rcl'eridas nos dois

tnomentos refirrqam-se e complementilm-se lnutuamentc.

Assim, parece-nos que (luem procura mais o RVCC sio os que anseiam por uma

maior valorizaqio pessoal. Esta inter€ncia jir havia sido rct-erida cm cstudos anteriores.

a que jii fizernos referOncia (ESDIME, 2007; Rico & Lib6rio. 1009). Esta dimensilo de

valorizagao pessoal, tambdrn sc verifica, no I'eminino, nas geraqdes rnais jovens que

preclominam no sistema educirtivo, particularmente nos n(veis tnais elevados, como € o

caso do ensino superior, por exemplo.

Uma outra matriz de anirlise pode ser a de clue quanto maior 6 o nfvel de

tlualiticaqio, maior a valorizaqio de raz6es de ordem pessoal. Distinguirnos duas

situaqries que nos parecem importantes.

i) Uma primeira 6 a de que quem 6 mais qualificado ascende mais,

acad6mica, profissional e socialmente e, portanto, conhece melhor as

mais-valias cla qualiticaqio. E uma esp{cie de "bola de neve

qualiticaqao/valorizagio pessoal>. Ambas as variiiveis progridem, nos

inclivitluos, rle tbrma directamente proporcional. Tal nlo se pode

<lissociar de um aspecto, na nossa opiniio, que 6 a instrumentalidade

profissional e social cla qualificaqio na socieclade actual. O

reconhecimento tlessa evidencia encontra-se presente na expressdo

prot'eritla por um adulto, ilctualmente, inscrito num Centro Novas

Opo(unidades ao referir: " O buncrt Ilocal onde trabalhou irtd se

refonnarl ntio estuvu ubertr:t poru qltem tinhu utnu e-rperiAnciu

prr['issiontrl mrts dpends pura quem tinha nruis-r,ulias ucoddmictts.

Coloct;ttm no topo us pessous em .fimqdo tlo tivel de JtsrmuE[io

tt4ttd{mica (...). Senti que, se tiyes.se ulg,o ntttis, u minlut curreiru ntt

bunco tinha siclo bem tlilbrenre. " (Santos' 2009: l7);

ii) Em segundo lugar, quem 6 mais qualificado encontra-se em

patamares profissionais e sociais onde a qualificaq5o pode significar
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nraior nlobilidade prolissionill c social. lnversamente, rluem tem

nfveis de rlualificagro baixos encontra-se em patamares prolissionais

e sociais com pouca expectativa de mobilidade, logo cont'ere menos

valor pessoal i qualilicaqio. Esta valorizaqro dos aspectos pessoais por

purte de quem tem mais qualificagries, pode tarnbdm cstar ancorado num

llrincipio ret'erido no corpo te<irico deste trabalho, que €, o ampo,tverntent,

na rnedida em que o indivfduo, ilo qualificar-se, cria condiqdes para

continuar a querer investir em si, acreditando na pessoa que i, rnas

sobretudo naquilo que se pode vir a tornar. Um inqu6rito realizado em

1007. mas recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatfstica

sobre Aprendizagem ao Longo da vida. concrui que o nivel tle

cscolaridade atin,sido 6 determinante na participaEdo em actividades tle

educaqio, tbrmaqio e aprendizagem, ou seja, em actividacles em que os

indivfduos se possam valorizar mais sob o ponto de vista ndo apenas

cscolilr, mas pessoal, cfvico e social (tNE, 2009).

7.4.'fraject6rias de vida protissionar dos adurtos certificados

Atravds da aplicaqio do question:irio aos indivfcluos certificados no ano 2003.

procurou-se conhecer, tambdm, a traject6ria de vida profissional dos individuos que

conclufram. com sucesso, o processo de RVCC.

No inicio do processo, confbrme ret-erimos anteriormente, os respondentes ao

inqudrito eram, maioritariamente empregados. Procuriimos saber cle que forma 6 que a

realizaqio, com sucesso, do processo cle RVCC induziu a eventuais alteraq6es no
percurso de vida protissional. e mais acliante, nas ilimens6es pessoal,

comun i tiiri a/soc ial. acad6mica (escolar) e f amil iar.

Desde que se iniciou o processo at6 ao momento de realizagio <leste estudo, atrav6s

da aplicaq:io tio inqudrito por question{rio,70,l%o mantdm a profissao (143). tace aos

29,,9Vo que ret'erem a mudanga (61). Apenas 2 indivfduos nio responderam a esta

questao.
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(lul ilicarlos rolissiio utt rul

tirnte: Inrtudrito Urr (Juosti(rnririo t2(X)7).

Observant-lo o quitdro ilnteriOr, verificarnos que, apenas 29'9'/o dos adultos

ccrtificatlos, po ilno 1003, tnudrram cle profissito. Dos adultos que indicaram ter

ocorrido ulna mudanqa de profissdo, verifica-se que esta ocorreu cm 6 dos 9 Grupos de

profissdes identificadas na ClassiticuEtio Nuciortctl cle Prol'issije,$, com destaque para a

iirea dos serviqos gerais' adrninistrativtls e ticnicos'

!bnte: lnqu{rito por Qucstionirio t2([7).

Observando a itrea profissional onde ocorreram as mudanqas de protisslo

protagonizadas pelos 6t intliv(tluos que o ret-eriram, conclufmos que fbi nos Grupos 5 e

8 que ocorreu uma maior alteraqio.

Procuriimos conhecer se, no caso dos atlultos que mudaram de profissao, tal se

cleveu ao processo cle RVCC. Dos 6l adultos que ref'eriram ter ocorrido mudanEa,53

responderam a esta questdo. Destes, 29 indiv(duos reteriram que a mudanqa ndo se

deveu ao facto tle terem flrequentldo o processo de RVCC' 56 I I adultos atribuem ao

processo a razio tle mudanqa de emprego. No entanto, 13 adultos referiram alguma

influ6ncia tlo processo cle RVCC na alteraq[o da circunstincia profissional (quadro

seguinte). Resumindo, rlos 6l respondentes, apenas 24 relacionaram a sua

I'rol'lssiio actrtal F rtrlu0ncia ,\bsoluta ( n.") I'rerlu6nciir Relativtt ( % )

,\ rnesnru l-13 Tll.loo

( )utrit 6t Jt).()(/o

'Iirlal t0.t t00.0

I 47.,\dultos certilicados:

klcntificagio da mudanga de prolisslo
I'requ€ncia

,\bsoluta (n.")
Frequ0ncia

Relativa ( 7o)

Grupo ,t -'ldcnicos c Prolissionitis de Nivcl

lrttcrrttidirl
-l 6,6

Grupo -l - Pcssttal Atlrninistrativo e Sirttilares 1 r t.5

(irupo 5 - Pessoal dos Serviqos e Ven49g9l9: t2 t9,7

(;,'r,Jxi - ()perdrios, i\rtiticics e 'frabalhadores

Similarcs
2

Crupo ll - ()peradorcs de Instalaqr)es c Milquinas e

Trabalhadorcs da Mrlntage m
l0 16.{

Crupo 9 -'lrabalhadores niio (]ualiticados 6 9.8

Dcscmpregado 6 9.8

r\posentado -t 6.6

Liccnga de Anrantentaqao I 1.6

[]studirnte -t 6,5

I ndit'erenciado 2 -r.J

Nio rcspondcu
t.9

'fotal 6l 100,0
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ro l{8. }l a :r nci:r :rlrihuirlr
Iludanqa prollssional: Irnportinciu atribuftla ao processo de

RVCC
Erequ0ncia rlbsoluta

(n.t')
l'requ0ncia

Relativa ( 7o )

Irr llucncirlu

[)i rccta II 10.8

Irxlircctarne ntc ll 1"1..5

Ni-ur lrrllucnciou l9 il.7
'fotal

53 ilm.0

Itludanqi/evoluq:-lo prolissionll com u fret;uGncia tkr pr()cesso (le ItVCC c
ronse(luente lument0 de tlualilicaqiio.

t'onte: lnqudrito por Questionririo (2(X)7).

Enr sfntese. da leitura do quadro anterior, podemos concluir o :,ieguinte:

Dos 6 [ individuos que ref'eriram ter mudaclo de

responderam a esta questao.

profissdo, 8 nf,o

Mais de metade dos respondentes que mudaram

niio se relacionou directamente com o facto tle

RVCC (54,7Vo):

de prolissio ref-eriu que isso

ter realizado o processo de

o 15,3vo dos indivfduos que arteraram a sua profissao, referiu que essa

mudanga profissional foi uma consequOncia, directa ou indirecta, do
processo. Apenas 20,87o dos adultos certificados no ano 2003 atribufram ao

processo de RVCC uma influencia directa na mudanEa cle actividacle

profissional.

AI6rn dos indivfduos desempregados, verificiimos que tambem se iclentificaram

indivfduos que' tendo mudado cle protissdo, seria expect.ivel que respondessem i
questdo 5.4.. no entanto, fizeram-no na questio 5.5 clo questioniirio. E esta a justificagio
que encontramos para os valores apresentados no quadro seguinte. Verificamos, agora,

que deverfamos ter disponibilizado mais infbrmagdo que orientasse o aclulto no
preenchimento dessas questdes do questiondrio.

A partir da aniilise do quadro em baixo. verificamos que, dos indivitluos que

encontraram um novo emprego, 4l,2%o referem que esse facto foi uma consequ6ncia,
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ll0- Novo ncla :rt ao

Novo cnrprego! Importencia rltrihu idr uo processo tle RVu^C
Frequ0ncia ,\hsolutu

(n.")
Irequ0ncia

Rclativa ( 7o)

Irt llttctte iou

l)i rcctil 4 I l,rl

Intli rcctatttcntc 1() l9,J

Nlo Irrlltrenciou l0 513.rt

'Iotul l4 100.0

rlirccta ou i1(lircctt, do processo rle I{VCC, dos rluais ll,81o rolevillll (lue l'oi tlnlll

intlu€ncia directa.

tincia atribuida ao prr)cesso (l! lygC

tlrrtet t,tqr.ilao por Qucstionririo (2fi)7).

7.5.() ['rocesso de RVCC

Procuriimos. tamb6m, rccolher alguma intormagio relativa ir tbrma como fbi

concretizildo o processo de RVCC pelos adultos, nomeadamente: a ibrmagdo

complementar, a duraqio do processo, o lnonlento de jtiri de validagflo, o nivel de

certificaqlo obtido, as principais cliliculdatles sentidas e os apoios disponibilizados no

clecorrer do processo de RVCC.

7.5.1. A FormaqSo ComPlementar

Quanto I formaqf,o complementar, mais de Sovo dos:rdultos ndo necessitou de a

ter no decorrer do processo de RVCC'

fi,r,te', tnq*.ito por Qucstionfrio (2007).

Os adultos que ret'eriram ter tido formaqio complementar. distribuiram-se, por

ordem tlecrescente, pelas tlit-erentes iireas de CompetQncias-chave. da seguinte forma:

150-A Fr tar

['ormagdo comPlementar Frequ0ncia Absoluta (n.") Irrequ0ncia Relativa ( 7o )

Niur |7 56.8

Sim ti5 + r.3

).lIo respoudcu l 1.9

'fotal :06 100.0
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, \rc:rs rle eonrJrel0ncias-chavg lirtott0ntir,\ hsolutr t
\lirllrillilticir p:rlit il Vltlu (]lV)

()0

l'ccrtokruilrs tlc lrrtirrntaqi'io c C,,rrruniclq,'iir { f IC)
5rJ

l.irruuugenr c C'ornurricaqio ( l,C)
llJ

('itladarrit c [:nrprcguhilidldc ( Cl])
I8

!'onte: lnqudrito por euestion{rid r:Unt.

Concluimos que, de uma tbrma geral, a :irea em que se revelou maior cl6fice tle
cotnpct0ncias-chave' nos adultos certiticaclos nos 4 CRVCC. tbram as hreas de

competencia-chave de Nlatemdtica para a Vida/NIV (60 adultos) e tte Tecnologias de
ln tirnnaq do e Corn u n icaqio/'tlC (5 8 atlu ltos ).

l'onte: Inqudrito por euestiondiiillfriTf

Da aniilise do Quadro 152, concluimos o seguinte:

- Em Matemdtica para a Vida, num total de 60 adultos que a ret'eriram, o Centro on<Ie

o d6flce tbi mais significativo, em termos absolutos, fbi a ESDIME, se_euido da
Fundaqao Alentejo;

- Em TIC' hd tamb6m um nfmero absoluto muito significativo de adultos que
necessitaram de ter tbrmaEio nessa iirea. Em termos absolutos, com valores mais
elevados aparecem. novamente, a Fundaqdo Alentejo e a ESDIME;

- Em Linguagem e Comunicageo, dos 28 aduttos que a ref'eriram, mais de metade sio
da Fundaqio Alenrejo e cla ESDIME;

ro 152. !-o Areas de Comoet6ncias-(lhrve e ('cntrn rta rrvr-fr
,\reas de Compet6ncias-Chave

(n.'adultrx)
CRVCC Ntv 'TIC LC CE

Furxlaqio Alcntcjo tFAt l0 1') l0 7
t]SDIME (ESD) )-) l9 l0 l

Ccntro ilc frormagio Protissional portalegre
rCtFp) , l -l

Associaqio Dcsenvolvi mento Litoral Alcntejano
(r\DL) l5 t3 ) -')

Total
60 58 28 l8
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- tirn Cidadania e I!mpregallilitlade, ptxlernos afinnirr que ltli a lircat ontlc <ls adulttls

ilquiridos rcvclaratn lllsllos tliticultlaclcs' jii que, cm tcrmos absolutgs' toi rcttrida

1pcrl1s pt)r l8 adultgs. Ptlr Centrg tle RVCC, o valor absoluto tnais clevatlo verifica-se

nr Fundagio Alentejo.

[Jrla unirlisg por ginero, permite-nos aflirmar que sIo as mulheres (63,57o) que

revelaram uma maior necessidade cle horas cle formar;5o complementar. Por Area

de cornpetoncias-Chave, cm termos absolutos, o n." de rnulheres i tambdrn superior ao

dos hornens crn totlas as itreas. sendo a maior dit'erenqa em MV (41 rnulheres/|9

hornens).

FIrrt"J*1u"rito por Questionririo (2007)'

7.5.2. O momento do Jfiri de Validaqio

A partir das respostas obtitlas (quaclro seguinte) verificamos que os meses de

.Iunho e Dezembro sao aqueles em que um maior n." de adultos se apresentou a Jriri

(aprox i madarnente 25 Vo dos adu ltos certificados )'

ll-te: tnrlu6rito p{rr Questionirio t2fi)7)'

( ro 153.

(i6nero
Formag6o comPlementar 'Iotal

N[o Sim nio respondeu

rnitsctt Iintl 55 il ., r.t9

tcrninino 62 54 0 ll6
'Iotal tt7 85 3 205

ro 154. O N{6s do.hlri de V

Meses
Frequ0ncia Absoluta

(n.')
Frequ0ncia Relativa

(Vol

r) l.+Janciro

Feverciro 9 l..t

Marqo u 1.9

,\bri I t2 5.rl

Maio l3 6..1

Junho
'tl r3.l

Julho t7 g,-1

,,\gosttr ) l.+

Scte mbro 6
)q

Outubro l0 1.9

Novernbro l9 9.2

Dczembro 21 tl,7

NIo rcsPondeu +1 12,8

Total 206 100.0

l(x)



7.5.J. Niveis rle certilicar;io obtidos

Quanto ito nfvcl de ccrtificitqr-to. rproximatlamen te tlgVo tlos adultos certilicerram
rr nfvel llJ (9." ano) e 9vo o nivel 82 (6." ano), scntb rcsidual o n., tle cefiificaqr)es rr,
nfvcl B I : l% dos itdultos inquiridos nr'io respont.leu a osta questio (euatlro l-55).

tonte: lnqudrito g,r questiuniriillffi

7.5.4. A duraqfro tlo processo

Dos adultos certificados em 2003, 59 nio indicaram o ano em que comeqaram o
processo' Dos que responcleram. quase 50o/o iniciou o processo no ano de 2003. como se
pode observar no quadro seguinte.

l'onte: lnqu6rito por questi,rn,i.iollix[f

A duragio do processo de RVCC (perfoclo que clecorre entre o inicio tlo processo e o
momento em que se apresenta a J[ri de ValiclaEio) em termos clo nfmero cle meses.
encontra-se retratada no euadro I 57:

ro 155. 0 Nfvel de certiliracio ohtido
Nfvel de certilicaqio ohtido

-

I l." Ciclo [lnsino Bisico r l] I )

| :." Ci.t,, Errsirro Biisico ( Bl )

| .1." Cickr Ensino Brisico rtsJ)

I N,i,, rcspontleu

'fotal

(i6nero Frequ6ncia Absoluta
(n.")

F'requGncia Relotiva
19ol

It
0,5M

H
0
6

9.2\,1

H
l.l
ri2

119.3u
l-l

I02
r)

1.0,\,t

21t6 rm.0

156. r\no em oue ini cloll ()

,\no Prequ0ncia A bsoluta (n.,,) Frer;u€ncia Relativa
l?o)

I 999
I 0.5

l00l
I o,5

2002 +6 ll,3
t(D-3 99 +lt. I

NIo respontleu .59 }1,6
Total 206 t00.0

t0t



- *- . (Ititd-lt-!-:-1.!uruaq.4g-proces U_{gjLVCC,l,rs ."!P,,,t * *
RosPomlcntcs

N." rle ntcses
Iiretl. ,\bsrtlutas ['rcr1. Rclutivas ( 0/o 

)

\tc .l lncscs il 16,()

{{ I.-l
l)e{il6meses

l)c 7 it () tttcscs l-t I fi.-l

l0 1.9
[)c IO tttcscs it tlln llllo

lirrtrclc2rtttos
Vl:ris rle 2 :ttttls

6 1.9

I 0,5

18 r7.9
Niio rcspondcu

206
100,0

'Iotal

Fuii", tn.t,r..ito grr Questioniirio tlfiI7)'

Observantlo o Quadro 157' verificamos que:

A duraqio mais frequente' para o processo tle RVCC de Nivel Bisico'

se situa no Perfodo de 4-6 meses;

A esrnagadora maioria tlos respondentes concretizou um processo de

RVCC que durou menos de um ano (l I I dos 128 que responderam a este

item).

7.5.5. As principais diticuldades sentidas

procurfrnos, tamb6m, conhecer os aspectos menos positivos que os adultos

iclentiflcaram clurante o processo tle RVCC. A pergunta era de resposta aberta e

contorme Se pode observar, pelo quadro seguinte, 45,|7o dos adultos que

responderam ao inqu6rito nao identificaram quaisquer dificuldades associadas it

realizaqio do Processo de RVCC'

identilicaram dificuldqdes

lf-nt"-.t"tT.t,ra'.itrp,r.auestioniriot2fi )7)'

As I l3 respostas dos inquiridos que identiflcaram dificuldades tbram' I semelhanga

do proceciimento adoptado para a identificaqdo das formas de conhecimento e razrjes

que conduzirum ao processo tle RVCC. organizaclas da seguinte torma: (i) razfles

r -q8- ue

Identiticou ts tli ticuldades

Nao itlentilicou as diticulclades

'lirtal

Frequ0ncia Absoluta
(n.")

Frequ€ncia Relativa
(Vo\

ll3 54.9

g1 15. I

206 100,0

-t02



irttrfnsecas, (ruc so tlividcrn cr, razt)cs tlc dir,clrs:i, llcssr,l c

pcdagogica c (ii) razries extrfnsecas. No total, torarrr iclcntilicttlas

prilcntos obscrvar rro ()uadro 159:

rltztics tlc tlirncnsiio

7 tlil'icultladcs. corno

I'onte: I nrluerito p,rr {2uestirn6.iu-iliEl

Nas diliculdades de ordem intrfnseca, sobressafram as relacionadas com a
formaqio (dimensflo pedag6gica), com 89 ref'er€ncias, com particular evidencia na
iirea da tbrmaqdo nas Areas de Compet6ncias-Chave de Tecnologias tle tnfbrmaqro e
comunicaqio e de Matemiitica para a vida. Este facto tamb6m j6 tinha siclo ref'ericlo,
aquando da fbrmaqao complementar. pois constituiram-se como as tluas iireas de
compet€ncias-chave onde os adultos sentiram, sempre, mais diflculclades em
ucompanhar e corresponder ao exigiclo nos respectivos Referenciais. Juntamente com
estas' fbi' ainda. ref'erida a iirea de Linguagem e Comunicagdo. No proximo quadro,
verificamos a distribuigdo clas trequ€ncias absolutas por Centro de RVCC. no que
respeita i diflculdade da tbrmaqio no cmbito do processo.

159, I'mcesso de RVCC: as princinais d iculd:rrlcs s0nli.lr

C'ategorias de Di liculdades Diliculdades l'requGncia
.\hsoluta (n.")

[requ€ncia
Relativa ( 7a)

n

L

Dimensio pedagrigica

Formaglio
IJJ

l:llborlqio do l),,.ircr Pr...*,,,r1

Prrrilha tle itleias )

Sub-t0t{l 89 70.2

l)imensio
Pessoal

,\tlaptaqilo a llovils rotina.s/
gestiio tanriliir H

Distiincia cilsa-ccntr()
l1

Rcccio c lnscguranqa .,

Sub-total J3 25.9

a
i

it4

,\usGncia de,\poio
Neccssidade de apoio e

acompunhamento pela cquipa .5

Sub-total 5 J.9
'fotal

t27 100.0

+03



()uadro 160. klclltilic
!.-, 

---

rlas tliticuldudes Prtr CRICCI lhsolut:r
I)iflcrrldades

(lentro RVCC
['ormaqio

'l'lc
( rr.'')

i\tv
( n.")

27 l5

tl

('cr)tro (le Fortnaqiro Pnttission al Portlllc gre ('16 ccrti t-rcados )

J 6

t 2

"lf, J5folnl
hl,nt", tnq,^ttit. prr Questionirio t2il)7)'

,\inda nas rilzoes de ortlem intr(nseca' mas de dimenstio pessoal' destaque para as

dificultlatles scnridas no ,imbito da adaptaqio a novas rotinas e ir gestio familiar dos

adultos, o que poderii. em xlguns casos. acentuar-se com as distincias a percorrer

entre a crsa e o Centro de RVCC, como toi ret'erido'

Nas diticuldades de ordem extrinseca, tbi t'eita uma referencia ao tipo de ilpoio e

acompanhalnento que alguns adultos ret'eriram nlo ter tido' por parte das equipas dos

centros. Esse valor 6 resirjual, no conjunto das respostas obtidas.

Avalientos, neste momento, a eventual relaqio entre a varitivel "Dificuldades

associadas ao processo tle RVGC" e outras varifveis mais intrfnsecas dos prr5prios

indivfcluos.

ldades associadas esso de RVCC

l,egenda:
K - signil'icu que txiste unta relaqio cstatisticlmente signiticativa 

.

O' tignllica tprc 0iio cxiste urnu iclaqlro estittistic:rmente signiticativa

Ap6s a realizat^eo dos procedimentos estat(sticos indicados, fica evidente a relaqlo'

ositatisticilmente signiticittiva. que existe entre o g6nero e as clificuldades associadas I

valorizaqio perlag6gica. De facto. esta relaEfio parece indiciar que serdo' aparentemente'

+04

t6l. Estudo da Vari 6vel Dilicttklacles assocraaas ao
de RVCC

VARIAVEIS

Dificuldades associadas ilo processr

Dimensio Pedag6gica
Dimensio

Pessoal
Equipa

o
15iq = 0,061 )

o oldarJe (urut de rutscimento)

x
(Sis = 0,002)

o OCdnero ( mu sc u I int lfe tn inino )

o o oSituaqio Protlssional
,,,.o,,,,,1,t/t! p to,n n rP rrndo I

o o oHabilitaqoes escolares de acesso

(6." uno ttu irferior/7." uno ou
.';uperior)



ils llrulhorcs (lue :lpresentilnl lniliores rlilicuklades rte rlrrlem pedtgrigica, r1uan46

comparado c(rm os homens.

Cotntl potlcntos vcrilicar, aptis a rcalizirgiio tlos prrrccdirncnttls cstatfsticos

Ittlcquados (tcste paralttdtrico i\NOVA). vcrifica-se que ni-ur se vcrifica unra relaqdg,

estittisticamente signi[icativa. entrc il idtde c ls ttificukJatles associaclas ii dimensiio

pedagdgica. No cntanto. cottto o resultaclo do tcste (inclicado no cluudro) estii muito
pr6xirno clo ponto de corte (p =l),t)61 ). ptxlenros tazcr uma aniilise qualitativa tlos dados.

Para isso cruziinttls as cluas variiiveis e da antilise dos tlatlos obtitlos. parece haver
alguma evidOncia de (lue os intlivftluos mais velhos evidenciario maiores
dificuldades na dimensio pedagdgica, quando comparados com os indivfduos mais
nov()s.

Interpretando os resultatlos obtidos. o tacto de as mulheres apresentarem mais

dificuldades pedag6gicas, evidenciarti, uma vez mais a confirmaqio dos dados refericlos

anteriormente no que respeita ao g6nero. O afastamento clo contexto de apren4izagem

fbrmal durante v:iritls anos, pode ter con<luzitlo ao desenvolvimento de estratdgias tle
aprendizagem menos eficientes retativamente ao que hoje sio as exig6ncias nos

processos de educaEio, tbrmagdo e no caso concreto, tlo processo de RVCC. parece

comeqar a existir um traqo transversal neste estudo: o vector feminino, nomeadamente

quando nos ret'erimos ir percepgio de uma maior valorizaqio pessoal do processo e das

dificuldades que apontaram. E um elemento que nos parece demonstrar a tbrga e a
coragem das mulheres: apesar das vicissitudes da vida e tlas ditlculdacles que

reconhecem ter. continuam a apostar e a lutar por uma valorizaqio pessoal que lhes

possa tra'zer tamb6m outras mais-valias na vida social e profissional.

Ainda no campo das ditlculdades, parece existir alguma evidencia de que os

indivfduos mais velhos apresentam maiores dificuldades pedag6gicas, eventualmente,
porque estardo, em principio, hii mais tempo afastados tlos contextos tbrmais tle

aprendiza-eem, pelo que evidenciardo maior "ero,sdo" cle processos cognitivos de

aprendizagem fbrmal' o que por consequ€ncia, poclerri significar maior tbrmataEro com
rnetodos pedag6gicos mais rf-sidos/tradicionais utilizados aquanclo da sua trequ6ncia

escolar. Outra eventual explicaEio a apontar pode ser o tacto de uma maior iclade

significar, i partida. a existdncia de uma hist6ria de vida mais significativa. O trabalho

de rememoraEio de epis<idios vitais inscrito na metodologia clas hist6rias de vida
utilizada no processo de RVCC pode assim, tornar-se, uma dificulclade acrescida.

-10-5



7.5.6. Os apoirls disponibilizados

Alim tlas dificultlatles, tambim quostioniutlos os ilrdiv(duos tlcerca dos apoirls quc

rcceberarn elurante o proccsso tle RVCC. A pergunta cra de rcsposta aberta c, ctlntilrme

se pode observar pelo quadro que se segue, 44,29o dos adultos' que resptlndeu ao

intlu6rito, n5o identiticou tluaisquer apoios recebidos durante a rcalizaqio do

processo de RVCC.

l'onte: Inqudrito por Question6rio (2ffi7)'

Os apoigs itlentificatlos pelos respondentes foram agrupardos em 4 categorias: ( l)

Equipa, (2) Materiais disponibilizaclos, (3) Formaqio e (4) Disponibilidade

Log(stica/Organizacional, cle acorclo com a infbrmaqio constante no Quadro 163:

ro 162. ntes identificaram a

,\poirx FrequOncia Absoluta
(n.")

Frer;u0ncia Relativa
( 9ol

Itlcnlillcott tls ttPoios I l5 5 5.rt

Nio identilictru tts itPoitts 9l 1.t.2

Total 206 100,0

163. Processo de RVCC: os

Catcgorias
dos Apoirn ,\Doios

['requGncia
Absoluta (n.")

Frequ0ncia
Relativa ( 7o )

Equipa

Disponibilidade da equiPa {9

Relagao dc proxirnidade t6

Motivagio da equiPa .,

Sub-total 67 {1,9

Itateriais disPonibilizados

Material didrictico/upoio/desgaste 23

Espaqo e equipanrento'[lC l9

Sub-total 12 26.2

Formagio

Fornragao complementar l0

Construqdo do Dossicr Pessoal
6

Sub-total 26 t6J

Disponihilidade
Logistica/Organizacional

Flexibi lidade de horiinos I3

Iti ncruncia/ced0ncia cspagos/transporte o

Instalacdes do CRVCC 6

Sub-total 25 15.6
'l'niql 160 t00.0

['onte: Inqudrito por Question6rio lun).
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/\ssirll. lto llfvel (la clltcgorA llquipu, r'clcrc-sc tr disprrnibilidatlc tlil nrcsrr.ril c()n.lo

scttdo tl ltptlitl rltte tttitior relcvrl tcm, scguitkl rla rclaq:io tlr: proxirnidrrcle cstabelecida

(cotn tls aclttltos) c a tttolivlrqiio t;uc tul irnprintia a urn projcctg, rra ultura dit'crc'te c

i novador na socictlade.

;\o nivel dil cittcgoria tVateriais tlispunibilizatlos, tili dada importincia ao material

didfrctico, de apoio e de desgaste, assirn como ao cspaqo e cquipamcnto de TIC,
esscnciul para a aquisiqlo de competencias numa das {reas onde os adultos

ev idenc i ararn mai ores di licu lcladcs, como j ii rct'eri rnos.

Assim sendo. a ftlrmaqio complententar, que era tlisponibilizada aos atlultos que

tinham um difice de contpetencias cm determinatla (s) rirea (s) r: a construq.io tlo
Dossier Pessoal num processo individual de autor (mas orientado pela equipa, como 6

ret'erido. e onde tOm de demonstrar que possuem as compet€ncias exigidas), sio outros
apoios recebidos c integrados por nos na categoria tlenominatla fr,ormagdo.

Por riltimo. ao nivcl da Disponibilidade logistica/organizacional. os inquiriclos

destacaram a irnport{incia cla tlexibilidacle dos horiirios, o que lhes facilitava a

articulaqito com os horiirios laborais. As instalaE6es tlo Centro tle RVCC tamb6m fbram
relevadas, assim colno aquelas que foram disponibilizaclas sempre que o Centro se

deslocava irs localidades (regirne cle itinerdncia), o que acontecia com fiequ€ncia nas

Juntas de Freguesia, escolas e autarquias. Tamb6m estas disponibilizaram, em alguns

casos. o transpofte de rdultos at6 ao Centro de RVCC, quantlo necessdrio.

Avaliemos' neste momento, a eventuitl relagdo entre a variiivel "Apoios associaclos

ao processo de RVCC" e outras variiiveis mais intrfnsecas dos pr5prios intliv(duos.

Legenda: X - signitic.r que e)(iste unlu r,.lrqiu 
"rtrtirf"r-nente 

signiticariv"t <l - .ignitiffiJnif.*ilfffi
cstutisticnmente sr gniticativil

164. Estudo da Vari6vel associsdos ao

VARIAVEIS

ztpoios associados ao processo de RVCC

Equipa

ilIateriais
disponibi-

lizados FormaqSo
Disponibili-

dade Logistica/
C)rganizacional

Idade (uno tle nascimento) O o o O
Cinero ( musc ul i rulfe mi n ino ) x

(Sig =9,9231

x
(Sig =9.643; o o

Situagio Protissional
( e m p re,q ado/tl e s e m p re.q otlo )

o O o o
Habilitagdes escolares de acesso
(6." uno ou inferiot/7." utto ttu

.tuperior)
o o o o

107
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,\1ltis 1 rctlizaqiro dos prtrcctlintcrttos cstatfsticos itltlicittlos' l'icit cvidcttte a

r.clilqiro, cstatisticarnsnte signilicativa. (luc cxiste ctltl'c o gdrtcro e itptlitls rclativos is

duas prinreiras dimensties intlicudas rto quatlro etn citna: ditnensixr tla "cquipil' c iI

dirnensdo rclativa atls "lnateriais tlisponibilizatlos". E,ttctivatnerltc. css.ls rclaqties '

l)ilrecetn incliciar clue serio, ilparentemente, :rs mulheres tlue apontam maiores apoios

nessas tluas dimensdes (entre as outras duas dirncnsoes e as vitriitvcis crn ilndlise. rtfo

sc verifica qualquer relaqiro, cstatisticamente signiticittiva' cntre si)'

Os apoigs recebitlos rpresentam-se corn grande crlnteddo funcional.

personalizagiio e com materiais rnuito inclivitlualizados. tnais tlo agrado das rnulheres

que os vllorizarlm. A disponibilitlade, a proxirnidade e a motivaqio foram aspectos

irnportantes para a prossecuqdo tlo objectivo, que tbi concluir o processo de RVCC' I"lri

uma certa valoriz.aqlo do campo tlos itt'ectos que nio deixa de cstar presente no

ambiente que se cria entre os t6cnicos que constituem .ls ccluipas dos Ccntros de ITVCC

e os adultos que tls Procuram.

7.6. Avaliagio dos Impactos tlo Processo de RVCC nos adultos certiticados

Neste ponto, iremos procurar apresentar a avaliugf,o que os atlultos lizeram do

impacto clo processo de RVCC nas suas vidas, nas diversas dimens6es que a

caracterizam (euestio n." l7 clo questioneirio). No inqudrito, procurdmos averiguar

poss(veis incongrupncias nessa avaliaqdo t-eita pelos adultos. Dessa tbrma, apresentiimos

uma segunda questdo (Questlo n." 20), inquirindo os indivfduos acerca da avaliaqdo do

processo de RVCC, nas diversas dimens6es, de forma generalizada' procurando

identificar possiveis tlesfasamentos na avaliaEdo do processo de RVCC'

Daremos particular atenqdo ao aspecto do prosseguimento de estudos' na medida em

que constitui uma variiivel importante no imbito dos objectivos deste estudo'

T.6.l.Importincia atribufda ao processo de RVCC

No questionfrio, toram apresentados [0 itens (Quadro 165). sobre os quais cada

aclulto se posicionou numa escala de 4 valores (Escala tipo Likert). Como nos ret'ere

Sousa (2005:216), "yttta-se de respost(ts em que u's tilterruttitlus tle escrtlhct se

ancortr,m ordenudtts nutt't(t dudu.set1tftnciu, (...) geruntlo urnu e'sculu de
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,q,nt(ltt(t|ti()... ". () ob.icctivrl liri cortltccer a uvuliitgiio r;ue 6s lrdulttls l'.zcm .ccrca rto

cotttributtl tl:t sttlt plrrticipaqiio n() proccsiso tlc I{VCC, n9 c;uc rcspcita urls itcns cm buix.
irrdicirdos.

()uadro 16, i. Importiincia atrihufda pelos adultos ito de RVCC (10 itens

Itens

Nad:t
lmportante

Itottco
Importante Irnportante Iftrito

Importunte
Niio

Respondeu

'total

I'requGncias absolutas
l. Vlloriztrqlio tlas

rninhas corlpctr-inci:N e
conhcci tncnlos pcssrxrts

2 l rJll I02 t0

r06

2. Ntelhoria tlo
conhccirncnto tlas rninhas

c;rpacitladcs
I 7 r)6 e0 tl

J. Atrrncnto rla conlianqa
crn rnim pr(ipri()(ir) I l3 r)l rt5 l+

{. Prosscguimcnto de
cstutlos .5 l9 It2 7(l lo

5. Nlotil'ugllo ptrra novos
projcctos c tlcsalios

prolissiontis l t6 135 lt7 t6

6. Possibilitlade de accsso
a novas oportunidacles tlc
crnprego/rnudanqa para

urn e mprcgo mclhor
l2 -11

7rl 73 2l

7. Mclhoria tla rnirrha
crtpacitladc de re.sposta e

:rdaptaq:io a t)ovils
si tuaqoes

f l-l toI 73 l6

Il. Nlelhoria da rninha
situagio no crnprego l9 37 /6 5l t9

9. Valorizaqrio social pela
cornunidatle onde
estou intcgrado t2 t1 96 50 t5

10. Vll<lrizagiio tlas
rninhas

capac icladcs/cornpetCnci as
pe Ia rninha tirrnflia

-.1 )) 99 5.5 l6

['onte: lnqudrito por eueition6.l. (200A.

Com base na comparaqio dos quocientes, loi possfvel identiflcar os riicios
" importunte/sem importAnc'i(I " em cacla um dos itens. Quanto maior o valor 4este r:icio,
rnaior a importincia dada ao processo cle RVCC pelos respondentes.
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Vcril'icarn6s llcla arriilisc tlos riicios (luc it "vulorizut;titt dtts ,,ti,rltas umtpeftncius e

ctntltecimentos pessoni.s" ltlrluiridos (itcm n." l) e 1 "melhoria do conhecimento das

rrtirthas capacidades'" s[o, efectivamente, os aspecttls mais valorizatlos (item rr'" 2)'

p.r .utro lado, a "melhoria da minha situugdo tro e,npregtr" (itetn n." tl) e a

,,valorizaEdo social pela comunidacle ontle estou integrado" (itcrn n'" 9) sflo os menos

valorizados Pelos inquiridos.

Outra cgnclusiio ir clue chegamos ,i que os tr0s itens mais valorizados (n"s l, 2 e 3)

sio correspondentes a dimensiies associadas a aspectos de natureza intrfnseca, de

valorizagio e tle reconhecimento pessoal tlas suas compet0ncias e um aumento de

auto-contianqa em si.

Os tr$s fltimos itens tlo quadro sito tls menos valorizados (n"s 8,9 e l0) pelos

rcspontlentes e clizem respeito n dimensio protissional (nomeadamente a

possibilitlatle cle melhoria tle emprego) e de reconhecimento social, quer pela tamflia.

quer pela comuniclatle, do que se conclui que <1 impacto do processo nessas duas

climensocs foi pouco valorizado pelos inquiridos no estudo.

Se 6 venlade que uma das dificuldades apontadas pelos adultos no decorrer do

processo tbi a aclaptaqio a uma nova rotina, tarnbdm se verifica que eSSe aspecto toi

avaliado satistatoriamente pelos inquiridos. do clue se pode int'erir que o processo de

RVCC potler6 ter ajudado os indiv(cluos a rcsponder )rs novas circunstincias (item n'"

7).

Apresentamos, tle seguicla, a import0ncia que os atlultos atribuiram ao processo de

RVCC. ao nivel clas consequ0ncias do mesmo em vltrias dimens6es' optiimos por

apresentar a questio, tamb6m recorrendo a uma Escala tipo Likert.

Assim, foram apresentaclas cinco dimensdes. cuja avaliaqdo dos adultos foi a que se

apresenta no Quadro 166:

vfrias dimens6es da sua vidat66- I ncia atribuida Pelos adultos nas

Dimensdes

Nada
Importante

Pouco
Importante

Importante
NIuito

Imnorlante
N5o

Rpsnondetr Total

['requGncias i\bsolutas

Pro[issional () t5 9l 73 IrJ

206
Acad6rnica

( escolar )

t t1 90 7) l-l

Pessoal l rt 95 It5 r5

Farniliar ) l1 l(x) 54 l3

Cornunitiiriu/Social 3 t1 92 7l 1)

Ibnte: Inqudrito por Question6rio (2fi)7).

ad
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'l'rxlos os ltdttltos respolltlcntnr irs viirias tlirncnsties (106), cxccpt() pa clirlclsi-rg
eornurritiirii/srrcial orrtle sc vcril'icou t rrus0ncia dc urna rcsposta (105).

[)lt lrrtiilise tlrt ittlttnnitq:iio const:.urte no Quatlro 166 c tlesenvolvendo o rnesmo

Proceclitttcttto de itttiilise indicatlo anteriormente. podemos concluir que, por um latlo, a
I)irnensiio Pessoal 6 a t;ue os respondentes mais valorizaram, rec.nhecendo-se uma
tttaior irnporttincitt tftr itnpacto que o processo intluziu nessa rirea. p<lr outro latl,, as
Dimensries l':rmiliar e Prolissional sro ils rnenos valorizadas. o que vem refbrgar.s
rcsu I tirdos da av a I i aq.io apresent:rtla antcriormente.

Foram aplicados testes de significincia estatfstica no senticlo de averiguar se existia
ullta relaqiitl' cstatisticamente significativa, cntre cstas cinco climensdes e outras quatro
variiiveis (ginero, idade' habilitaqt)es de acesso e situaqio face ao emprego). Nenhuma
das aniilises fbi significativa. Este aspecto jii era e.rpectiivel, na medida em que os
respondentes valorizaram muito as tlimens6es, logo nf,o se verificaram dif-erengas entre
cles.

7.6.2. O prosseguimento de estudos

Dos 206 respondentes ao inqudrito, apenas l57o prosseguiu estudos apris
processo de RVCC. Por cacla indivfcluo que prosseguiu os estudos, mais 6e 5 nio
fizeram' como podemos observar a partir da reitura do quadro seguinte.

['onte: Inqudrito po. questinn,l.liTiliTf

Dos 3l adultos que prosseguiram estudos (r|vo), J concrufram o ensino
secundfrio' e apenas 2 optaram por vias formativas para adultos, como os cursos
de Educaqio e Formagio de Adultos (EFA). Apenas I aclulto (3,27o) prosseguiu
estudos de nfvel superior (Quaclro 167). Destes 3l inclivfduos, hri uma predomin6ncia cle

r,ulheres que apos o processo de RVCC prosseguiram os estudos (19).

o

o

lil

167. Ndr nero de adultos orre nrosscorrir

F requ6ncia rlbsoluta (n.,,) Frequ6ncia Relativa ( Zo)
Nio t15 85,0
Sim lt 15.0'fotal

206 100,0



i rtrctrtrl rlc cstttdos

t',"rte: tt"lu,lrtto grr Questionirio I 1il)7)'

Finalmente, alguns atlultos intlicaram outras situaqoes, uma vez que nio estavam

contempladas nas opqoes tlo cluestionftrio, com0 itlentil'icado no pr6ximo quadro

apresentado:

de cstudos

ti,nte: tnqudrito por Questirtnririo t2fi)7)'

No tmbito clo Sistema RVCC. houve I atlulto que ret'eriu ter conclufdo o Ensino

Bitsico. cnquanto 2 ji estavam a Frequentar o RVCC de N(vel Secundririo (neste

momento, eventualmente. jri terdo conclufdo)'

csl

Vias e prttsstguimento de esitrrlos !'rt'q u0neia .\ bsoluta
( n.")

l'rtquGncia Rclativa
I alol

l;rctlttenttl r) tll\ill() it'etlll(lilrl() () 19.3

Ft ctlttcnto tlltl ctlrs() ltrolissiortitl 5 l6.l

('ortclu( tllll ctlrs() prolissiorlitl -l 12.9

Concltri tt e ttsintt scctttttllirttl t t.1

l;tc(lucnto utll cttrs() dc ctlucaglitl c

IortnitgLio de ltth'rltos

(r.5

f:rcrluenttl o cllsll]o superl()r I
1)

()trtrls:ttultqtics l0 J2J

'l'otul ll t00.0

tle

Outras Situaqdcs Frequ0ncia Absoluta
(n.')

Frequ6ncia
Relativa (7o)

1 l0
Frequcntci o Ensitro Secundiirirr

Frequcnto o RVCC NS
t0

I nscrevi- tne no E,nsi no Secundririo [lccorrcn tc l0

Frequentei utn Curso Prollssional
t0

Conclui um Bacharelato
l0

I to
Fiz outrus tirrmugircs

(lonclui o Ensino Brisico pclo RVCC lo

I0
Frcqucntei o l()'" ano mas dcsisti

'l'otal
--::-..]

l0 100.0

+12



I'ltrll ()s lttlttltos (ltlc ttiitl tittltiutt prosscuuido cstttckls. procuriirttgs sitltr sc.
ctcctivitlttctlte, l)cnsiavltttr vir a lirz0-lo. no luturo. Verificarnos (lue. nurrt total clc l7-5

rcspostits viilitlas' l3'1 irdultos rcl'criritm que prctcndiam prossc-quir a sua aprentlizagenr
crn irrrrbientcs titrmtis c certificatlt>s (76.6(/o'l:

F onte: t nq udrit, pnr quetti,-,iri6ieDZ).-

Dos lJ4 adultos que manit-estaram a vontade cle continuar a estutlar, as t-rpgoes

ftrrmativas indicadas radicaram em percursos cte nfvel secuncldrio : 39,6vo tlas escolhas
(53 indivfduos) indicavilm a conclusSo do ensino secundirio regular (..fazer o 12."
antr") e Jtl,lvo tlas escolhas (51 indivfduos) apontavam a eventualidade tle se realizar o
percurso de RVCC de Nfvel Secundiirio.

Os individuos do g6nero feminino valorizaram mais o prosseguimento de
estudos pois' dos 134 adultos, Tg sdo mulheres (58,9vo) e s6 55 sdo homens, tal como
se verificou anteriormente.

Fonte: Inqudrito poiQr"stlon,eri,iIffi

Verificou-se a exist6ncia

pretendia prosseguir estudos

um nfmero, pouco significativo. de adultos que

nivel secunddrio atrav6s da trequ€ncia cle of.ertas

de

de

Frequ0ncia r\hsoluta
(n.")

Frequ6ncia Relativa
llol

Sim t3{ 76,6
Nlo -ll t-t,J
lirtal t75 100.0

ro t7t ()

()pg6es identificadas pelos inquiridrn Frequ6ncia
Absoluta (n.')

Frequ€ncia
Relativa (7o)

Fazer o 12." ano 53 J9.6

RVCC NS 5l 38,1

Curso Protlssional l 1.0

Curso Superior l 1,0

actullt r:/ilquo/aqutstQ-iIo c0mDetdncias ')
1.5

0.7
uc Euuclquo c l-onnaqilo tlc Adultos ().7

0.7
Nho rtlcntitlcou t7 12,7

I'otal l3,l 100.0

+t3



lirnnativas c rriio ilpcnils l)or tllll l)crcurs() tlc ltvcC' Siio cvidcrrciits tlcsta cottclltsiitl' tt

fraca rnanifestagful tle interesse pelos curstls l)rotissitlnais e cursrls [iFA com

apenas 5 escolhas.

De rcl'erir it cxist0ncia tle atlultos. (luc cntbtlra tcnhttn prosseguido tls cstudos'

rnanit-cstarurn, tlo preenchirnento tltl questionfrio, il sua vtlntade em c()ntinuar a estudar:

um cleles cgncluiu urn Cursg Prgt'issionitl e pensuva titzer um outro Curso Profissional;

rclativamente aos rcstantcs. um deles liequcntava um Curso Profissional e tl outro o

E,nsino secund/rrio. e ambos pretendiam, no futuro, ".\'uzer rt l2-"ano" '

pirreceu-nOs existir a ideia pr6-estabelecida e adquirida pelos adultos de tlue'

para continuar :l estutlar, o melhor caminho 6 o RVCC' o que nio corresponde

necessariamcnte i realitlatle. urn percurso tle RVCC irnplica unl aculnular de

cxperi[ncia e tle aprendiz.agem ao longo da vida. que sri serit possivel de concretizar

pela fiequQncia tle outras ot'ertas tbrmativas e experiOncias tidas cm contextos ndo

tbrmais e intbrmais tle aprendizagem, como por exemplo, ()s "cursos de

ttctttuliz,ttgtio/tttluisigtio de cttnrpetancius" ret'eridos por 2 atlultos' Hii apenas um Centro

tle RVCC onde os adultos nio referiram a opqio de voltar a tazer uln processo de

RVCC para obrer o n(vel secuntldrio (ccntro RVCC do cFP)' Pelo contrdrio' no

CRVCCdaADL,emt3atlultosqueref'eriramtervontadedeprosseguirestudos'

apenas 2 arlultos ndo escolheram o processo RVCC de NS'

No iimbito deste aspecto, ils respostas aos questioniirjos permitiram-nos tambim

saber que 17 aclultos j6 tinham realizado a sua inscriqio no centro para um novo

percursodeRVCC.NS'tleacordocomaseguintedistribuiqlo:

Estudos: RVCC de Nivel Secund6rio

R-t"t Ir,qr6.it, por Questionirio t2fi)7)'

De seguida, registamos alguns dos excertos dos questioniirios' no que a este aspecto

diz respeito:

de

.16 se encontra inscrito no RYCC -
prosseguimento de estudos

Total
Centro de RVCC

NIo Sim

l6 { l0
Funtlaquo Alentelo

Esdirne l4 7 ll

Associagio Descnvolvimento Litoral
,\le ntejano

-5 6 il

'Iotal 35 t7 i,

1l-t



j,i t,,;tott itt*.ritrt n() nt(\t,tt, r.t,nlrtt lllV(.,(..), t,.t1terut (.(),t.\t,quu.(...),,

(..\tlulta eerrilieltla pckr (_'RV(iC rlrr HSI)ilVtE)

" l:i:, itt.u'riydtt n() 12." tt,to dd.r Nrtt,u.s ()p.),.tunilude.\,,

(,\rlulta ccr.titicatla pckr L'RVCC du Funrlagrio ,\lente.jol

" lqtunltt (ltte *'io clkururrkt yrnt lit:er o pft)<'esso <le RVCC, u,trd t'e|. (ltu j(i estt)u in.st.rito,,.

r,\tlulto ccrtilicado pelo CRVCC tla Al)L)

Ap6s identificarmos as opq6es intlivicluais de catla adulto que pretendia prosseguir a

sua qualificaq'to ("o que"), procuriimos saber tambdm quando e que essa intenE:io iria
ocorrer (questio n'" l9 do Questionltrio), como a seguir se apresenta no euadro 173:

F'onte: Inqudrito por euestionriri.r t:OttZL

Apenas 7 adultos reconheceram nao saber quando poder[o continuar a estudar.
sendo muito rnais significativo o nfmero de aclultos (48) que ndo responcleu a este
aspecto, o que poderd ser indfcio de alguma incerteza quanto ao futuro em mat6ria
de formaqlo e qualificageo.

A mddio/longo prazo. fbi a resposta indicada por 53 dos inquiri dos (39,6vo 6o rotal
de indivfduos que responderam a este aspecto), os quais referiram que: ',qu(uttl' .sur.qir
u tportuniclucle" (28.1v0), ou "tluruulo Jbr chumuclu peb )RVCC,, (6,77o). Seis

73. Persoectiv:rs de estudos

Prossegui mento de estudos: quando? Frequ6ncia Absoluta
(n.")

['requGncia
Relatlva (7o)

,\ curto pr:rzo

Brevcrnente t-t r0,l
l(x)7

tt 6.()

l(x)8 + -t.0

Sub-total 26 le'4

i\ m6dir/
krngo prazo

(]uanclo surgir a oponunidade .l rl IrJ.l

Quantlo tirr chamada pelo CRVCC 9 6.1
Quando tivcr tempo disponfvel 6 J.-5

Sub-total 53 39,6

Nio identitica

Ni'io sabe
7 -5.2

Ndo rcspondeu
"18 :r5.8

Sub-total 55 {t.0
Total lJ4 lm,0

+t5



intlivftlu,s i'tlictr.rl (ptc cssc acontccinrento rlctlrrcri,"tltttutdo lir'(r t(tttP(t disltttn[val"

(-1.5%,).

A curto prilzo tiri urnn illtonqdo rlranil'cstada por 36 inquiridos (.1().'l(/o clo total de

indivftluos que respondcrum u r:ste aspccttl)'

Conclufrnos, pela anirlisc do lnterior quatlro, que, a maior parte dos adultos' que

mencignou ter vgnta{e em continuar a cstudar, perspectiva essa situaqio num

horizonte temporal definido como a mddiollongo prazo'

lVluitos dos adultos que pretentliam cotttinuar os cstutlos, atrlvis de unt processo de

l{vcc, aguartlavanl com cxpcctativa o llvCC de N(vel Sccundiirio qtre, I data' cstava a

ser implementado na regilo de lbrma thseada, ii semelhanqa do que acontecia no pais'

Apesar de apresentarem clevadas cxpectativas cm voltlr a flzer outro processo' OS

centros de ltvCC tiveram de gerir a lista cle inscritos para o nivel secundiirio. como tal

tircto d tlependente tle virrios tactores, a maior parte dos respondentes considera que esse

projecttr de vida serir poss(vel de concreliz.ar "quemdtt surg,ir u oportunitlude" '

A questiio s0bre o prosseguimento tle estudos (n." 18 do Questioniirio) sr5 tlbteve

l57o cle respostils. o grau de fiabilidacle 6 m(nimo e, clessa fbrma, nlo permite et'ectuar

testes <]e significincia estatistica, como se verif'icou anteriormente'

Apesar tlessas circunstincias. tleciclimos et'ectuar o cruzamento dessa varidvel com

os itens tlas quest6es nos 17 e 20, directamente relacionadas com as raz6es que

contluziram os indivirluos a procurar um Centro cle RVCC e os nfveis de impacto

clecorrentes da realizaqlo tlo processo tle RVCC no Centro' Chegtimos a algumas

conclus$es que, ndo sentlo, cle torma alguma, generalizdveis, gostar(amos de partilhar'

na medicla em que potlerlo, no tuturo, constituir-se como estudos de caso a investigar:

A dirnensio acad6rnica 6 avaliada como importante'", por 8 indiv(duos que

tiequentarn ou concluiraln o n(vel secunckirio; 7 trequentaram ou concluiram

as vias profissionalizantes, outros 2 casos frequentam um Curso de Educaqio

c Formaqdo de Adultos e o Ensino Superior, respectivamente. e 7 individuos

ret'eriram outras situaq6es de prosseguimento, que nio as indicadas no

question:irio;

't* C,,rresp,lncle aos valgres tlos itens "lmportante" c "Muito importante" (Quadro 173)'

-il6



o titrictl irtdivitJutl (ltlc prosseguiu cstutlos de rrfvcl supcrior avaliou ttxlas as

di tncnstics colno i rn portantcs;

os tl,is i'divfduos quc prosscguiram cstudos. atravds tla lrcqu0ncia tle um
curso de Educaqrto e Formag'do de Atlultos. avaliaram a dimensti,
profissional como importante. Seria interessante verificar, aptis cstes anos, o
rcal irnpacto que essa opqio teve na respectiva vida profissional;

Dos indivfduos que prosseguiram estudos, vcriflca-se que totlos avaliaram
conro importantes os aspectos ligados ir tlimensdo pessoal. nomeadamente
nos dois primeiros itens da questio n." l7;

verifica-se a cxist6ncia de tr6s casos que, embora tenham sido inclivftlu,s
(lue prosseguiram os scus estudos (dois conclufram um curso profissional e

urn fiequentava Llm curso de Educagdo e Formaqdo de Atlurtos), para os
rlesmos, o processo de RVCC parece nio ter sitlo importanterse.

Na penriltima questlo do questioneirio, pretendiamos saber se os inquiridos
tinham sugerido ou recomentlado o processo de RVCC a outras pessoas. Assim. fbi
possfvel veriflcar que, em termos de clivulgaEdo do processo a conhecidos. amigos ou
familiares. num total cle 206 aclultos, 98,lvo (202) recomendaram o processo RVCC.
Apenas I dos inquiridos ref-eriu que nio o tinha t'eito e 3 ndo respon6eram a esta
cluestio.

7.6.3. ".Janela de discurso aberto dos inquiidos',

Na parte flnal do questioniirio foi solicitado aos aclultos que explicitassem ou
desenvolvessem alguns aspectos que nio tivessem sido referidos no question:irio, ou
outros que entendessem serem importantes ref'erir no seu contexto pessoal, social e
profissional' Dos 50 adultos que responderam ao "desafio,, (corresponclente a Z4,3Vo

do n'" total de respondentes ao inqu6rito) foram registados alguns aspectos que, ap6s a
sua aniilise estatfstica, nos permitiram obter mais alguma informaqSo relativa i sua
percepqio e avaliaqio do processo e do sistema de RVCC.

As conclusSes seguintes tentam mostrar o resultaclo dessa andliser60:

i",l l::::-:f:l._atrs valores tlo.s itens " Nucta imytr-trnte" e ,,p.ucct 
itnportuttte., (euadro 166)./\\ perccnrasens upresentadas. de seguida. correspondem ao n.. tre individuos tirt) qr" ,.*fona"run., lfltima questao do inquirito, em andlise neste ponto.
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i) r\ vrklrizilc:-ul oessoul: 94,[lo/o tltls resprlntlentes nesta flltima rluestio

relbrqar:rm () impacto dtl prrlcesso em termos pcssoetis, ao nivel da auttrcstima'

cla satisl'ilqaio pessoal e seguranqa cm si mesmos' vrlltando u acreditar nas suas

capacidatles, virlorizantltl aquilo que toram aprentlentlg na vida e que atrav6s do

processo de I{VCC lgi rcalgatlo, perante si c 9s ol"ltros' '\ experioncia tornou

llguns iltlultos mais umbiciosrls e exigentes, de lirrma a corresponderem ao

desalio e exigoncia que 0 processo trazia consigo. Num dos inquiritos' hii um

tdulto (lue ret'eriu I irnportincia que tcve, para si. () reconhecimento das

c()ulpetoncias pessoais, mas tambtirn clos tilrmatlores, enquanto um processo de

ctluipaquecnvtllvcuarlultoscost6cnict)sque()sttc0mpilnharam:

',!lttje tarrlut 5J tt,tos (...) e cttrltt rea.\i,tto tnLtis r\)ttl(kle 'le 
ttprenler e i lxtr lutkt isso e 'xfiretutkt

ltttr nrim pnipria' t1trc ji nrc ittscret'i pttnr t'lrcgur uo l2'" ottt"'

,'E tttttittl gruti,|icttttte.|iti,er l,\les llrt|et,ttls P(lftl PeSSodS L'l)tno eu qte lenlus lll utttss (...) nuttca

tive ttporluitltule le esttuktr"'

" '..rttr rtlttrrtt, setrli ttntt g,runle ';tlisfttg'c7o e ';ubi mui's ttttt degntu""'

."lt.ltrt t1rte, (u, (tttr.ilr p(tr(t rt L'ttvcc, dcscoltri tlue tinlut t'drius <ttmpeti'tL'ius qile tttttt('a

yttlori:.ei e ilqor| .sei t1ue, tttluiltt tltre.liti ultlttirin&t tkt lonQtt lu minha vila' ftti t4lori:udtt"'

,,[iintll,lrtunreser}'tlil'etrcreditttr,ac'reditarennis,tlequexnnoscttpur,es!,'

..o ntttnerttrt etn que retebi tltt jtiri o rnert tliplomtt, t:httrei le tilegriu' rinlru retli:ub purte lo

tneu sonlut,"

"Vi-tne ctnl'r\ttkttkt uttn rtttt irtteresse mttili'tsittttt grtuule etn estlt(kff cttt ('(tsil purU nito JA:er nUi

ligrrru trrt .g,ntp() ttn (ltrc est(!|'tt irtserirkt e e.\.te]it(:to tlesperftttt ent mim os metts tempos cle esttuktnte

rtt:.otiyel, tili ter tle|;islitkt tkt etr.tittrt tlet,ido it.s libenlales prttprtn:ittnodus pelo dia 25/1/1971"

" lltt .vtrt trtntt tltts pe.sstttts que voltei tt ttcreditttr que uirula sou cupaz!

tttlori:.ttq'rirt tltrs rrtirtlut't crtnrpelittt'itts e tts ('ompetO't('ius tkts lbnnatktres'"

ii) Em segundo lugar' registou-se um destaque para os aspectos relacionados

com as (eventuais) possibilidades de melhorias no empreso (92,,09o). Outros,

optaram por ret'erir um certo desalento que sentiam por ainda nf,o terem tido
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o retorn() tnl ternlos (le ttma melh()ria tle sak'rrirl ou rle nrudarnqa rle
cltegoria prrllissional existindo, nesses cilsos, arlgunra rlcsmotivlglo lace rls
expectativas iniciais, o que c,.r'irma as irrtirrnr.qt)es lrntcri,rcs (crn 7.1. a
7.6. l.\

"{)turtukt d('(it(i () tle';ulirt, tttitt.fiti pensundtt ttttt.;ritir prtlis.sittnulnenle, ltt)r(lue rttt itt.,;tirtti\.t-ut t,nt
t!trc tr(thulho ndtt uliunlurirt muiltt' ttt(t,t sonpre rtinltt e Ltt,mpre b.ttt rt'rnrrt,t tntti.t rltt (ltk t,telt),t.,.

'''"t'l)ett\() r'()llur pilrd tt l2." tttrtt lttrrt, tdh'ez, (,..) ntulur le t.ttlt,lloritt rltte le otirtt fttrtrul 'eritt
,l i [it'i 1,.. "

" 'lp<'nuJ relerir u im1trltittt'itt tla t'rtnlinuihule (...) prtttt untd melltoritt tle t,tnpre,r4o e vulrtri:ug.ti,

l'(tt()d1. "

',hiti muikt importante.fit:O_lo mus nrio me.liti ilril.,,

"Ndo che'guei a mrulur tle cutegoriu pnli.ssionul pon1trc, tiltturlo tt<ttlrci o J." CEB, tne liti tlikt tltte
leria le ter tt I l.,,ttno tttt I 2.,,ruto ...,,

"'l nitel pntlis!;ionul, ndo lutut'e ttbsttluttttttente nttlct de irileressttttre. Mn.s pes,s.ttltnetrre ttt.ltt

lxnn.-."

" '(()tno9"tttttt,idcur'teg,uiunareckrssiJicugt\oentiorluero.liutrytrrtqui, lrci-deutrtseguir
tlv,qur muis knge,..."

"("')g'ruqus tu) proce\.to RVCC, u.tnsegui trm certiliLttlo tlte nre yxle traier ulgumus
pttt'sibililutles le melhoriu ilo cmprego e prxler uirulur tu ntinhas.filhus u t.t.sesuir uquil, que nd,

t.ottsegui.,'

iii) outro dos aspectos que maior importincia assumiu nas narrativas tbi a

representac5o positiva do processo. A maioria destes respondentes (gg,0zo)
refere a experiOncia tida no centro de RVCC, como uma oportunidade que
nunca tiveram, para si pr6prios, como uma mais-varia para o
desenvolvimento das pessoas e das instituiq6es onde trabalham, convivem e

aprendem:

"o 1tru(t''strt RVCC, pura mim, motit'ttu-ilrc puru ntfut tne tttttJormttr it utittlut c,tttlig.its rle tnttllter setn

estimulo yrru u vidu pnlissionul e pe:;.sttttl.,,
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Lts t)lt(),ltltlitltt(le\ '' l)(lt'(l 
\('ttXtlt'7lrrt't " 

ttit) (!(itur Pu:t\ur tn lulo"'

,,(...) ttttttt g,t,tln.!e tI,(,rtllnitltttle tt ll,ll l,tll)t.l,lc tttittrcro de ltes',ttxtS...:,t),lul lil,er.\.1.\,..lutnirills

(t(!(q)l(tl.ts ttt) lunPt) lisytnit'el le cutlu Pess('us ("') "

"..ltti,tlL.lircltt,ttgrtttttle()Pot'ttttti(l(tdeltttnttrntitttg(ntelcr'ltuktttpttsstt Ltttli'e'teunmttiltrs

lirec;t'ies..."

" Iltt.strt rtle rir 11trc gostei e ttt ln tyrc I um sen'i9'tt la nutiltr tlilidale"

iv) A concluslo e 0 prossesuimento de estudos fbram tamb{m valorizados por

78,OVo clos adultos respondentes. No in(cio, pretendiam concluir um

rlctenninado n(ve[ de certificaqio. Aptis a conclusio do processo' muitos

rctcriram a vontade tle continuar il apostar nos estudos e na tbrmaqlo continua. a

Partir daquele momento:

,,[i.\le 
l)rt)(es.\(t tlett-tne tt oltrtrttrttitkttle tle pntsseguir esltukts t1trc' tle olgwna mtuwira' ndo foi ltttss[vel

Por t'drios fiolit'os"'

",\,.tri.s c,ttt:lrtir rt ltrttce.sstt lteltt Cetttnt RVCC, pretentli t:tttttittuttr tt estular e mutri<'ulei-me nu Esutkt

S ec undti riu C ub ri e I P e re i ra 
"'

,.Ntt ntett t.ttsts,.fit|rei ttrttis ttrlusitt.vtntukt pctru estttdar, n(io te'tho dtit'idus de que liti run estimulo pdrd

t:ttttt ittuu r u e sludu r" 
"'

Esta ideia surge associada ir importincia de se continuar a valorizar

perrnanentemente a qualificaqdo e a tormaqdo, tacto ret-ericlo por l2'l7o dos adultos'

Para outros adultos, o processo de RVCC, al6m de lhes reconhecer e validar o

villor clos adquiridos ao longo da vida, tamb6m lhes proporcionou momentos de

aprendizagem e de capitalizaqao de conhecimentos, a 'Juntar" irqueles que j{

traziam, quando chegaram ao processo - aprendizagens significativas (58'07o)' Foi

tamb6m ret'erida a necessidade tle existir um maior nfmero de horas de formagdo

complementar, no decorrer do processo tle RVCC com os formadores que' dessa tbrma'

poderialn clisponibilizar um maior apoio aos adultos:

" l" i:. ucEies tle .fonrutqiio""'

' ...ltouve trtttiltt t'rti.stt que uprentli e reultrentli"'
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Itrtnts Ifitnnitl.(i() ( t)tilpl(m?ntttrl , tt ttttt ilttti()r ttl,t,i() l,or l,(trtt, rl( t.rttltt ili: rhtt litrtrrtttlt,r.\...,,

Alim do que jri fbi ret'erido. os adultos tanrb6rn rnencionari.un que a oportunidade

titla no Centro tie RVCC tanrb6m d tlit'erente das resposta.s que havia ut6 cntlo,
retirrgando aspectos organizacionais (horririos compativcis, apoio da e.quipa) c ir

cxpectativa de que cste sistema tirsse alargado em nfimero de centros a t'uncionar no
pafs e il outros nfveis de cducagio, nomeadamente iro nfvel secuntl{rio. Enquanto uns

al'irmaram jii estar inscrit<ts no Centro, ()utros assumiram isso conrrl urn projecto que

pretendiarn rcalizar:

".\eria tninhu intet4'tio (... ) vtltur u.l'reqtwtrdr t, JxtrriL.iytr nltn 1t)tt) pr(,1..,.t.\t) RVCC.-

"Deveriu lraver nuis ltosto.t rle RVCC em moi.t lr(),tto.\ do pui,s..."

"()trc li4'utn o nruis bret'e prt.tsivel u totrtinur4'itt J>ttru o l2." tttttt. (...) Ponltte il.st rit6.ji e;;tru
(...) puru () que c()me7or muis cedo i que ut r,ou l()u().,'

Conclufrnos, assim. este setimo capitulo. atrav6s do qual procuriimos apresientar e

interpretar os dados que recolhemos atravis da aplicaqio do questiondrio aos atlultos
certificados pelo processo de RVCC, no ano cle 2003, no Alentejo, tendo em vista,
sempre' a nossa questAo de partida inicial e os objectivos operacionais da investigagio
que delineiimos, a partir daquela.
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Capftulo tl - CONCLUSOES

i\tl longo dtl trabttlhtl toram scndo itprcscntadas ulgumas sfnteses cgnclusivas.
Nio tluerendo ser repetitivos. nrquilo (lue pretcntlemos ret'erir como scndo as

conclus6es dtl nosstl trabalho. tttmiitnos a decislio tle aprescntar as mesmas. acloptantlo a

cstrutura de aprescntagdo de conclusdes proposta por'frindacre ( r99 r : r996):

- Nfvel descritivo

- N(vel crftico cla estrutura da investigaqio

- Nivel critico da instrumentalitlade tla investigaqio

- Nivel crftico para o investigador.

8.1. Nfvel Descritivo (Eixos A e I|)

Relativamente i questao de partida e aos objectivos treflniclos

anteriormente apresentados, conclufmos o seguinte:

para esta investigaqdo,

a partir do estudo descritivo que realizdmos

no Alentejo e das opini6es daqueles que o

tl.l.l. o processo de RVCC, no Alentejo, no perfodo 2001-2005 (EIxo A)

No perfodo 2001-2005, na regiro Alentejo, estavam a funcionar seis Centros de
Reconhecimento, Validaqio e Certificagdo cle Compet€ncias (RVCC). No contexto
nacional, funcionavam, em igual perfotlo, 98 Centros. Dos seis primeiros Centros de
RVCC (que integraram a experi6ncia-piloto), no ano 2000, em portugal, um cleles taz
parte deste esrudo (Cenrro de RVCC da ESDIME).

Atravds do processo de RVCC, na regiro Alentejo, no perfodo inclicaclo. tbram
certificado s 2969 adultos.

Os principais aspectos identiflcados,

da implementaEdo do processo de RVCC

promoveram, sdo os seguintes:

o Eventual paradoxo resultante tlo cliffcil encontro.

com uma populagdo pouco escolarizada, mas com

inicial, entre um territ6rio

um razo:ivel portef'6lio de
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lprcndizugens concrctizadas nd <,e:;cttld du t'idu>' o a dispgnibilitlade de ut1

l)rocesso ltlrrnal de rcconhccimento c validaqitl clos irdquiridtls cxpcrienciais;

'fodOs os protnotores pionciros tlo proccss0 de Rvcc' no 'Alcntejo.

l)()Ssui[m experionciu prdvia no campo da Educagao de t\dultos e, S(r por um

l1rdg. cram caracterizaclos pela sua juventude 0 precariedade laboral' por

outro, revelavam grande entusiasmo pela inovagdo do processo de tlvcc e

Llm ccrto (esp(rito de misslo>, associado a esta nova tbrma de concretiz'ar o

Direito I Educaqdo;

A dimensio relacional e a acqio de tutoriu eram, simultaneamente'

requeridas pela natureza t6cnica tlo processo de RVCC e algo desconhecidas

tlr>s tutrtres (Coordenaclores e Protissionais) e dos tutorudos (Adultos);

I o relevante, porque positivo e estimulador, papel da ANEFA' na fase inicial

de todo o processo de RVCC e o acentuatlo esp(rito de cquipa que existia

cntre os. poucos, Centros de RVCC em actividade;

I r\lguma perturbaqio em todo o processo, no perfodo que mediou entre a

extinq1o tla ANEFA e a criaqdo da ANQ;

o Q papel importante das redes, locais e territorializadas, de qualificaqlo na

potenciaqlo de todos os recursos conducentes I criagio de oportunidades de

qualificaqdo para uma determinada popular;io;

o As dificulclacles geratlas por metas de execuqlo ffsica ndo compat(veis com

as dificulclacles, iniciais, de captaqio de aclultos, a frdgil of'erta formativa que

respondesse Is necessidades de aprendizagem dos mesmos' a forte carga

burocr6tica e as sauddveis preocupaqoes relacionadas com a qualidade do

processo.

8.1.2. Os lmPactos

periodo 2001'2005: a

RVCC (EIXO B)

do Processo de RVCC nos adultos certificados, no

perspectiva clos respons6veis e t6cnicos dos Centros de

Relativamente it perspectiva dos responsdveis e t6cnicos dos Centros de

Reconhecimento. Validaqio e Certificaqlo rle Competencias participantes no estudo'

nio iremos aprofunclar essas conclus6es, visto que, no Capftulo 6' et'ectudmos uma

anilise comparativa, bastante pormenorizada. entre os dois grupos inquiridos
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( I)ircctorcs/Coortlcnudorcs c profissionais

ilsl)cctos rcf'crcntcs a() llfvcl rlos impactos

tlos adultos certilicados:

tle I{VCC). z\inda assim, rctcrircmos alguns

rlo prrrccsso nas virias dimensiies da vida

o os dois grupos valorizaram os impactos do processo em 6 dimensiies
diferentes;

. Os Cttordenadrlres relcvuraln (por rtrclern decrescente tle importincia) as

rl i nren s6es : pessoal ; cornun i tdri a./soc ial/cu l tural l acad6m ica: prof.i ssional ;

cnr presari al/ccono rn ica:

o os Pr,fissi,nais de RVCC relevaram (por urclem decrescente de
irnportincia) as dimensr)es: pessoat; profissit>nal: acatl6mica; lamiliar;
comu n itdri a/soc i al/cu I tural ;

o os Profissionais de RVCC, porque estf,o mais riga<ros ,o
desenvolvimento do processo e i constmqlo tlas hist6rias tle vicla. onde a
firmflia 6 um d.s contextos cte aprendizagem infbrmal mais relevantes
para os indivfduos, destacaram essa dimensio tamiliar. os
Coordenadores, enquanto promotores dos contactos e parcerias com as

instituiq6es da cornunicrade rocar. centraram alguma parte do seu

discurs., nos impactos na dimensio empresariauecondmica,
nomeadamente na ausGncia dos mesmos. Embora seja dif'erenciado o
grau de importincia ao niver do impacto (por climensdo) que o processo
de RVCC pode ter tido na vitla clo atrurto, a an:ilise clesse impacto 6

rnuitcl similar em ambos os grupos;

o Ambos os grupos cre inquiridos referiram outros aspectos, ao nivel do
impacto do processo. os coordenadores referiram a varorizaq6o da
aprendizagem' ao nfver cros diversos contextos em que essa

aprendizagem pode ocorrer, com especial 0ntase nos contextos que veo
senclo abordados no decorrer do processo (os nio fbrmais e infbrmais).
os Profissionais de RVCC destacaram o paper do processo na
construqio da sua prdpria identidade (o aprender com os outros. a
possibilidade de ajudar os outros a concretizar aquela oportuniclade de
qualificagio).
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r\incla na perspectiva clos clltrevistados, il() tlivcl tlo l'uturrl tlg Sistemrr de

Ilecgnheciment6, validaqio e certificagio de compet$ncias' ctltlcluimos o

seguittte :

o llouve consenso no que respeita ao alargamento da rede de Ccntros i

ccrtificaqdo de nivel secutrddrio. No entanto. toram itprescntados alguns

conselhos e preocupaqdes, nonteaclamente a necessidade de estudos

territoriais que suportem o aumento tla rede, na regiio r\lente.io e

em todo o pais, assim como a existencia de centros que implementem'

numa primeira fase, o Referencial de competoncias'chave de Nivel

Secundirio;

o Tambdm importa relevar que, na opinilo dos inquiridos. este sistema

terd de evoluir, necessariamente. Para que isso ocorra, com a garantia de

qualicladeeexig0nciaqueprocessosdestanilturezaexigem.urge

desenvolvermecanismosetlispositivosdeacompanhamentoe

monitorizaqlo da rede. Neste tmbito, foi ret-erido a mais'valia e o

contributo que as estruturas regionais (da educaqio e de tbrmaqlo

protissional)podemtrazeratodoesteprocessodemonitorizaqioda

rede, num nivel regional. A escolarizaqio do processo de RVCC foi

um clos receios trequentemente sentidos nos discursos recolhidos'

Reconheceu-se, simultaneamente, a mudanqa que este sistema est6 (e

continuar6) a trazer aos espaqos educativos formais (escolas) atravis

clo alargamento contfnuo cla rede {e Centros is escolas priblicas do pafs;

o Quanto )r pertinencia tlo Sistema cle RVCC na Educaqf,o e Formaqdo de

Adultos, os inquiridos concorclam que tr processo, sendo inovador,

trouxe a necessidade de rever os conceitos e as perspectivas de

trabalho com os atlultos. Relevou-se, sobretudo' a valorizaqao dos

adquiridos experienciais rlos adultos' que' at6 af' vinham sendo

esquecidos e sem qualquer reconhecimento tormal'
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tl'1.J. Os lrnpactos rlo l'rocesso rle I{VCC nos adultos certiticados, no perfildo
2fi)l-2fl)5: il perspectiva d,s prriprirs ,durtos (Elxo B)

Do t0tul de adultos ccrtificados, no ano 2m3, que responderam ao estutlo, h6
mais mulheres (ll7) que homens (89). N{ais cle metade sio casados e
apresentam idades, maioritariamente, compreendidas entre os J9 e os .15

arros. I)os tdultos certificados em 2003, mais cle g5za estava empregada;

Quanto t\s habilitag6es de ilcesso dos inquiridos,62,4vo tinha um nfvel rle
escolaridade inferior ao 6." rno de escolaridade (inclufdo). Dos 206
inquiridos. aproximadamente 90olo certificou o nivel 83;

Nas lbrmas tle conhecimento do centro cre RVCC e da sua actividade,
nomeadamente o processo de RVCC, a relagdo pessoal/convivial/laboral,

rrssente nas conversas informais - entendidas como o ,rpassa_palayrar, _

ilssumem' no estudo, um papel importante, enquanto meio de acesso ao
conhecimento do processo de RVCC. o estudo permitiu-nos concluir que os
individuos rnais jovens e os individuos empregados t€m um conhecimento
ligeiramente superior, atrav6s das relaq6es pessoais, quando comparados com os

i,divfduos mais velhos e os desempregados, respectivamente;

Como razdes principais para a toma<la cle clecisio para realizar um processo 6e
RVCC' a valorizagfro pessoal tbi a mais importante para os indivfduos, facto
tamb6m referido pelos Coordena<Iores e pelos protissionais de RVCC dos
centros. S5o as mulheres que apresentam mais raz6es de ordem pessoal,
quando comparadas com os homens. Ainda no dmbito das raz6es, se nos

centrarmos na situaEio profissional tlos inquiridos, verificamos que a

valorizaqdo pessoal 6 uma das razdes mais indicacla, quer pelos indivfduos
empregados, quer pelos desempregaclos. os emprega<los esperavam uma
rnelhoria de emprego, enquanto os tlesempregados valorizaram, no infcio do
processo, a possibilidade de encontrarem um emprego. Estes riltimos tamb6m
esperavam ver reconhecidas as competOncias, entretanto adquiridas at€ ai,
eventualmente. conscientes de que o que jii tinham f'eito em terrnos protissionais,
lhes permitiria ter construiclo uma importante mais-valia cle aprendizagem

experiencial. verificamos, ainda, que o processo parece ser mais valorizado,
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pessoal c pr0tissionolmente, por irqucles quc.i:i pgssuern, ii partida' tttaiores

hahilitagilcs cscOlares, lnesnto que cstils se.iam reduzidas;

Quanto ito tra.iecto cle vida prglissional dos adultos. 6l individuos

certiticatlr)s em 2003 mudar,m cle prolissio. Destes, aproximadamcnte 45olo

ret'ere que isso rlecorreu colTlo tlma conscquQncia. directa ou ildirecta' do

processo de RVGC. Para os clue cncontraraln novo emprego, cerca de 4lvo

tarnbim tnunifestgu u opiniio anterior. No entanto, 6 residual o nfmero de

intlivitluos (apenas t5) que referiu esses factr)s' como uma consequancia

directa clas oportunidades que () processo RVCC lhes trouxe;

pura os irclultos certificados no i.rno de 2003, a duraqio mais frequente' para o

processo de RVCC, situa-se no per(odo tle 4-6 meses. A esmagadora maioria

tlos respondcntes concretizou um prooesso de RVCC em menos de um ano:

No tlecorrer do processo, mais ,Je 507o tlos adultos inquiridos nlo necessitou de

ter frlrmaqio complementar. Ain<la assim. aqueles que a receberam, indicam

ter percepcionado e senticlo maiores tlificulclades nas itreas de competencias-

chave de Matemftica para a Vitla (MV) e Tecnologias de [nformaqdo e

Comunica<;Io (TlC), opiniio tanrb6m partilhada pelos clementos das equipas

dos Centros de RVCC entrevistados;

Foram identificadas dificuldades de dimens5o pedagr6gica, pessoal e de

equiparcomvalorizaqflodasduasprimeiras'comoaformagloque
necessitaram de ter, a construEio do Dossier Pessoal e o receio e inseguranqa

sentidos na partilha de itleias e da histriria de vida com outras pessoas'

nomeatlamente com os t6cnicos que acompanham o adulto nesse caminho'

Existem evidOncias que nos permitem dizer que os indivfduos mais velhos e as

mulheres apresentam maiores tliticuldades de dimensfio pedag6gica,

quando comparados com os indivfduos mais novos e os homens,

respectivamentel
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(luttttttr lto itltpitctr> tlo proccsso llo prosseguimento tle estudos . ll,llvo,clos 106
itdulttls tlue participilram, continuou a estudar c il apostar no scr.r pcrcurso cle

lirrrnirgiio c t;ualificaqiro, com um maior nfimero cre murheres a tomar essa
,pqio. Este ,specto i curioso, quantlo comparado com o que se ref'ere no ponto
itttterior' Na verdade, apesar de rcconheceram rnais ditlcultlades, verifica-se que
si-ro as rnulhcres as que nrais apostam na continuitlade dos estudos. Se, por um
Iado. *ma min.ria dos inquiridos prosseguiu cstutl.s, por outro laclo.
vcrificamos que uma maioria perspectivava essa situagio, a m6dio/rongo
prazo, o que demonstra um certo envolvimento e motivagio por parte dos
adultos certificados inquiridos;

No campo dos apoios que os aclultos ref-erem ter recebido, os mais relevantes
situam-se ilo nfvel cla equipa, com destaque para algumas
qualidades/compet6ncias sociais/reracionais, que se reconheceram como
importantes tro decorrer do processo: a di;tponibiliclade, a pro.rimitlctcle e a

rilotir,uqiio, tamb6m ret'eridas pelos pr6prios dirigentes e t6cnicos, quando se
ref'eriram ao pertil tlesejrivel para a equipa de um centro cle RVCC. As
mulheres apontam maiores apoios ao nivel da equipa e dos materiais
disponibilizados;

Quanto aos impactos do processo na perspectiva dos adultos concruimos o
seguinte:

(i) como temos vindo a acentuar, a questfro pessoal 6 aquela que os indivfduos
mais reforqam enquanto motivagio para concretizar a oportunidade de
realizar um pro.iecto que, por vdrios motivos, foi sendo adiado. Foram
considerados os aspectos de natureza intrfnseca como a valorizaqio pessoal e 4e
reconhecimento do seu valor, ao nfvel das compet€ncias e conhecimentos
adquiridos ao longo da vida, o que tamb6m rhes trouxe mais varias no
enriquecimento da sua auto-estima e confianga pessoais, por aquilo que,
cf'ectivamente. descobriram saber e ser capaz <le fazer. Hii uma representag5o
positiva do processo. com relevdncia para a rlimensdo incliviclual e tamb6m
institucional. entendendo o processo cle RVCC como uma oportunicrade de
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dcsenvglvilnclt() rlc 1)cssgits e instituiqt)cs, lorllantltl-as tltais caprlzes clc ltgir c

interv ir;

(ii) () impacto rlo processo a nivcl prrltissional, nottleadamellte ao nfvel da

rnclhoria tla situaqi-ro de cmprego c da possibilidade de ilcesso a nov'ts

tupgrtunitlades de cmprcgo, 6 poucg significativtl' se atenderemos a que mAis de

507o clos intlividuos ret'ere que 0 processo nio teve inUu0ncia nas alteraqdes

prolissionais verificadas. Nas questries de resposta abertit' tbi poss(vel at'erir

que o retorno que os adultos csperavam ter ao nivel protissional, e que n5o

sc verilic6u - na rnaior parte dtls casos. quer a0 n(veI da melhoria dos saliirios'

qucr pela mutlanqa tle categoria profissional - tbi tambdm um dos aspectos

ret'eridos pekts inquiridos clos Centros de Rvcc' c)s respondentes relevaram'

aintla, a necessitlade de um maior envolvimento clas empresas e instituig6es

empregadoras, com () devido retorno que tleve ser dado a quem apostou'

ef'ectivamente, na sua formaqio e qualificaqio. com a realizaqio de processos

de tormaqio/qualifictqlo cstario. certamente, mais capacitados para melhor

responder aos desafios que se coloquem, nlo s6 na vicla profissional' o retorno'

al6m clo pessoal, ter:i tle passar pela dimensf,o profissional, de torma a devolver

aos rtlultos algum beneficio pelo estorqo empreendido' Este campo assume' na

sociedade uctual, marcatla pela competitivitlacle, inclividualidade e l6gicas de

mercado, um papel importante e, f requentemente' diferenciador entre os

indiv(tluos, em termos dils oportunidades. Caso contrdrio' poderemos estar a

construir um sistema que, ao nivel da empregabilidade' nio ter{ o impacto

esperado. Estes aspectos tambdm foram reteridos pelas pr6prias equipas dos

Ccntros tle RVCC:

(iii) Ao nivel da valorizaq5o social pela familia e comunidade' a certificagao

pelo processo de Rvcc tamb6m nflo teve a devida repercussSo, na opiniSo

dos inquiridos. Este tacto, dever-se-d, eventualmente, porque o pr6prio

processo era, ir data, tlesconhecido por muitos. tendo sido apenas, amplamente

divulgaclo junto cla socieclade, a partir de 2005, com a Iniciativa Novas

c)portunidades. Na dimensdo cla tam(lia. alguns atlultos ref-eriram, inclusive (na

fltima questao do questiontirio). a mudanqa que o processo instituiu na rotina

rlos adultos e suas tamilias. Esta, que havia sido uma das dificuldades
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illx)lltitdils ("tkl(tl)tu*lo tt ttovtt.t nttitttt:;/,ge.sttio.fiunilictr") pelos adultgs. havcria
tle scr ltpotltltdo como uma rnais-valia pelos '[dcnicos dos Ccntnrs, cluantl'
itvaliarlttn t) irnpacto do processo nas dimenstles rla vitla tlos utlultos.
Evcntualtnettte, ser:i um tlos ttipicos que rnerecerd um aprofirntlamento em linhas
de investigaqio futuras.

IId' ao longo do estudo, hri dois eixos que nos parecem importantes, cventualmente,
numa perspectivll de se assumirem como objectos tle estudo posteriores: o eixo tlo
feminino e o eixo da vatorizaqio pessoal.

Ntl eixo do feminino, hei viirias eviclOncias que nos apontam para a import6ncia e
envolvimento das mulheres na qualificaqio, atendenclo is seguintes raz6es: (i)
constituem o grupo rnais significativo (o rnaior nrimero tle mulheres, relativamente ao
nfmero de homens); (ii) valorizam mais a dimensdo pessoal; (iii) tendo sentido mais
dificuldades, recorreram, de tbrma mais sistemiitica, i ajuda; (iv) foram quem
prosseguiu mais os estudos.

Podemos considerar que, tenclo o processo de RVCC uma ..matriz menos
masculinizada de aprendizaB€ffi", que as abordagens mais tradicionais e
apresentando-se mais personalizado, rnais pr6ximo, mais relacional, mais qualitativo,
valorizando mais o positivo, menos impositivo, menos tliscriminat6rio e menos
selectivo, seria uma aborclagem peclag6gica com caracter(sticas mais pr6ximas e

compatfveis com as dimens6es f-emininas, o que eventualmente, ser6 uma tlas
justificaqSes para o ndmero cle mulheres envolvidas nestes processos ser superior, em
mais de 5oo/o, face ao homens dado que 6 comprovaclo em diversos estudos desta
natureza jd realizados (Cidec, 2007: ESDIME, ?007:Rico & Lib6rio 2009).

No eixo da dimensio pessoal, os claclos recolhidos no estudo cleixam transparecer a
valorizaqflo da mulher, pelas raz6es jil expostas. A dimensdo pessoal nio s6 6 uma
causa/impulso mas tambdm uma consequencia do processo de RVCC. o nivel de
qualificaqio inicial parece coadjuvante da valorizagdo pessoal <ta qualificagio obtida
e/ou a obter.

O envolvimento e consequente valorizagio da mulher pelo processo, refbrqa o
entendimento do processo de RVCC como instrumento tle auto-determinaqio
assente em princfpios especfficos, que nos remetem para os definidos no dmbito do
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"Pro.jet't0 tltr E,scttltt ('ttltttrtil", scguttdtl () tltltll a ltprcndiz'agctlt dc catlit indivfdtto sr':

sup,rt. c* qutltro pilarcs rirrrtlarnentais: o tlo constrangill'lctlto. o dil liberdatlc tlu auto-

dcterminaqr-ur cducativu. tl tkt cntendirnento c o ccoltigico (Patrfcio. l00l)' Penstttntls

que o proccsso cle t{vCC se irtscreve nuln contexto cle auto-dctennittaqiio' o adulto 6

contluzicltl u rctlcctir nio sti sobre tl que aprenclcu c porqu0 mas tarnbdm a posicionar-se

relntiviunente a projectos tuturos tle aprentlizagem e cle vida pessoal e prtlt'issional' A

senrelhanqa tlo tlue deltntle a Escola cultural. no processo tambdm encontramos a

criatividatle cntentridu como capacitlatle de clar significado (rellectir) iros

lucontecimentos e acqdes ao longo da vida'

O processo, para as lnulheres inquiridas' parece ilpresentar-se' tambdm' cotrlo um

instrumento de emancipagio e de conscientizaqio feminina. Paulo Freire det'endia'

precisamentc, uma cclucagf,o que reunisse cssas carlcter(sticas' ou seja: libertadora e

emancipatlora, no :;entido cle tornar ils pessoas crfticas stlbre si e sobre o tnundo'

problematizaudo a sua pr(rpria condiqf,o em busca tle uma sociedade rnais justa e

igualitiiria.

t1.2. Nivel critico para o investigador

0 objecto deste estutlo esteve, tlesde sempre' relacionado com as nossas

preocupagoes, enquanto investigaclora, eclucaclora e cidad[ no geral' A experi€ncia' em

contextos comunitiirios, onde as aprendizagens sdo de niltureza essencialmente ndo

formal e informal, suscitou em n<is a vontade tle aprotundar as caracter(sticas e aS

potencialiclades que encelTam estes contextos de aprenclizagem menos escolarizados' A

riqueza e cliversidade cle aprendizagens que se adquire pela experiencia de vida

assumem, neste processo tle RVCC, uma nova "roupagem", [O medida que sendo

reconheciclas e valiclaclas, sdo-no em 3 contextos que destacamos: o pessoal, o social e o

comunitdrio.

A nossa activiclade profissional tamb6m se enquadra nesta temdtica da qualif icaEio'

logo, ter a oportunidade de investigar o que transmitimos teoricamente' 6 um meio de

aprot'unclar a realidacle e os t'entimenos sociais, enriquecendo-os e construindo-se' acerca

deles. teorias e conhecimento cient(fico, que ultrapassem o meramente emp(rico. Por

todo o percurso j:i realizado, esta investigaqflo tornou-se' para n6s' um processo de

auto e heteroavaliaqio. Adquirimos novos conhecimentos. construfmos conceitos'
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rcconsltrttrlr()s ()utros c tlunbdrn pudenlos vcrificar,

irtlultos, coln (plcm rros cruziimos ao longo tieste

rudt;uiridas, sem que tcnhamos consci0ncia tle

aprendizagern.

atravis drrs cxperiincias cle vitla clos

projccto, a riclueza tlts experiOncias

que estamos perante situagoes de

liste projccttl i apenas utn contributo, no quatlro cla cclucaqdo de aclultos no
i\lentejo, incidindo em aspectos <Iiversificados que - ndo se resumindo aos impactos clo
processo, jii cstudados por outras entidatles (e cujos resultados srlo semelhantes. conl
valtlrizaqio da dimensiro pessoal. em tletrimento da dimensio profissional e 4os nfveis
tle cmpregabilidade -' se llargam ) perspectiva e opiniio tlos responsdveis e dos
tictticos dos Centros que, em projectos clesta natureza. sio as pessoas que rnelhor
conhecem o sistema, tanto nas suas potencialidades como nos pontos criticos. Assim
sendo, optiimos por "cscutd-los" e conclufmos que os seus testemunhos fbrerm muito
importantes para a melhoria clo trabalho de gestdo e de realizaEio das tarefas que estio
incumbidas aos centros, entretanto denominados Centros Novas oportunidades. A
questio da itinerincia, por exemplo, foi um clos factores referidos e, na regiio
Alentejo' apresenta-se como um factor de inclusao das pessoas, sobretudo porque
pcrmite respostas de qualificaqio cle proximidade temporal e espacial, sobretuclo
naquele perfodo onde se centra o estudo, quando a rede de centros, como hoje a

conhecemos, e a rede de parcerias e protocolos de cooperagio que hoje a suporta, nio
estavam disseminadas.

decorrentes de condigdes especfficas no terreno que nos

opgrjes metodol6gicas e procedimentais.

Face aos resultados obtidos. podemos generalizar os dados A populaceo d.
apesar de algumas reservas

conduziram a determinadas

De qualquer fbrma, consicleramos que os resultados obtidos poderdo constituir-se
como um contributo viilido para o aprofundamento do conhecimento e andlise tlo
objecto de estudo que escorhemos para o nosso trabarho <Ie investigagio.
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tt.J. Nivel crftico rla cstrutura da investigaqirl

No dcscnho da invcstigaqiio, tlcsde o ittfcio. que co1ttctnplitrnos urn duplo

llaradigrna: o qualitativo e o quantitativo..iir que o nosso cstudo pretcndia' por urn lado'

tum estudo tle natureza descritiva e interpretativa da realidade' com a aniilise dos

dados (luatltitativos dos Centros analisados e tlos ltdultos (dados [iogrdficgs'

profissionais) e, por outro lado, um estutlo de natureza biogriifica' dirigido aos adultos

que conclu(rarn () proccsso tle RVCC, analisando-se as respectivus trajecttirias pessoais

e pr6fissionais s itos respollsitveis e ticnicos tlas cquipas dos Centros' Nos primeiros

(adultos), niro firram aplicadas sntrevistas biogrirficas lnas um inqudrito por questionririo

postal que tambim nos permitiu a an:ilise tlas trajectrjrias de vida pessoais e

profissionais, cmbora com um nivel tle prot'untlidade menor' Contudo' esse tacto' foi

atenuado com a itrcluslo de algumas pergulltas de resposta aberta' Nos segundos

(responsdveis e t6cnicos), a abordagem biogriifica centrou-se na realizaqdo de

entrev istas biogrirficas' se m i-estnlturadas'

A cstrutura da nossa investigagao tbi alterada porque consideriimos' por um

latlo, nio ser poss(vel concretizar os objectivos da investigaqio nos seis Centros de

RVCC em tuncionamento entre 2001 e 2005, pois niio haveria tempo suticiente para se

analisarem os inrpactos em individuos que tinham obticlo a sua certificaqf,o hd menos de

um ou tlois anos. da( termos "exclu(do" os dois Centros criados em 2004 e 2005'

A metodologia ndoptada permitiu-nos, na nossa opiniio, o segulnte:

o Realizar as adaptaqdes necess:irias que decorreram de condicionalismos

circunstanciais relacionados com a tlificutdacle em obter os dados dos Centros'

no periodo de 2001-2005, nio por falta de colaboraqdo dos mesmos' mas

porque, na altura, as bases cle claclos ndo se encontravam estruturadas como

hoje. Assim. como nlo conseguimos obter o mesmo tipo de dados em todos os

Centros. tivemos de analisar apenas os dados comuns a todos eles' A nossa

Itenqdo recaiu sobre o grupo dos a{ultos certificados' onde recolhemos e

tratdmos. atravds do SPSS, um conjunto tle infbrmaqdo diversificada:
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(iitrantir ullla divcrsiclade tle tludos c tle percursos analisutlos. pois cstuct:imus

tliitl ltpenas as instituigdes rras ()s individurls que, nclas, cpc()ntrarar.n urna

rcsptlsta de lilrmagiro c qualit'icagt-ul. O pr(lprio inqu6rito por questioniirig sstieu

vririas alteraqt)es ttd I sua versdo final;

O contacto tlirecto entre os indivfduos c a investigadora, permitiu-nos
(re)orientar tl trabalho para os objectivos tletiniclos inicialmente. recolhentlo

infbrmaqr)es viirias, de rcordo com uma matriz de categorias que nio nos

linritaram, rnas apenas tlrienturam nas conversa que desenv6lvemos com os

inquiridos.

Como aspectos menos positivos:

O facto de termos utilizado o inqu6rito por questiondrio, no caso clos adultos

certiflcados, permitiu-nos obter um pertil completo tlo aclulto que procura o

ccntro. em termos de dados pessoais, profissionais, acacl6micos, processuais, de

impacto nas diferentes dimens6es (aincla que de fbrma generaliza<la). No

enti.lnto, limitou-nos no aprofundamento de aspectos que, entretanto, fbram

ret'eridos por alguns adultos nas perguntas de resposta aberta;

O ternpo de recolha dos dados, no 0mbito clo inqudrito por questioniirio postal,

tamb6m firi um aspecto menos positivo, embora nio seja uma variiivel
dependente tle n6s, alterou-nos os calendiirios cla investigaqio. Tornrimo-nos

mais dependentes. o que ndo se verificou nas entrevistas deviclo i proximidade

e cumplicidade que se criou.

tt.4. Nfvel crftico da instrumentalidade da investigagio

Desde 2005 at6 agora. estes Centros tiveram alteragdes significativas no seu

funcionamento e missdo, decorrentes da Iniciativa Novas Oportunidades em que tbram

inclufdos' pelo que se verificou uma "desactualizagio acelerada" dos termos. conceitos

e priiticas vigentes nos centros. No entanto, isso nio nos prejudicou a investigaEio jri
que os objectiv<ls centrais se colocaram sempre na questdo tlo impacto clo processo.
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Scnd., () t.losso ebjccto dc cstutlo urna rcalidirde tiio llrcsctttc lla tlossa stlciedade

ructual, ,s resultrclos obtidos podern tcr utn cotttributtl itrtportlnte na (re)de[iniqiro das

Iungries tlos Ccntros. organizaqito e dcscnvolvimento dos prtlccsstls de RVCC c na

Etlucaqiio c liormaqf,o tle r\dultos a nivcl local e tarnb6tn nacitlnal'

'fcntlo sido csta investigagio rcalizada e m instituiqocs da rede privada e da rede

publica (MTSS), considerarnos que os Centros que iniciaram, recentemente' il sua

activitlade, cnquanto Ccntro Novas Oportunidades, potleriio encontrar' neste trabalho,

alguntas linhas de orientaq[o tlue possam contribuir para promover a rnelhoria da

quulitlade tlo trabalhtl que d tbito nos Centros'

8.5. Sugest6es e recomendaqiies

No iimbito dos sistemas de reconhecimento e validaqio dos adquiridos, como o

Sistema tle RVCC que toi criatlo ern Portugal, em 2000 (nesse ano, ainda a tftulo

experirnental), irnporta apresentar algumas recomendaq6es acerca do Processo de

Reconhecimento, Validaqlo e certificaqlo de competencias:

o As equipas dos Centros de RVCC devem ser equipas mais est6veis'

sobretudo porque trabalhar com adultos implica estabelecer uma

relaqdo que nlo Se Coaduna com "hlruts tle conffctto" ou "horas tle

JrtrmttEdo". A tlisponibilidade do adulto tambdm serii diferente se

sentir um apoio de proximidade, que serd tanto mais dificil por parte

clos t6cnicos, quanto a instabilidade dos vinculos laborais dos mesmos;

o () processo de Reconhecimento, validaqio e certificaq5o de

competoncias (RVCC) 6 apenas uma das vias possiveis para a

qualiticaqio tlos adultos e deve ser orientado apenas para os que jrl

tOm experiCncias tie vicla e profissional significativas' Nlo deve ser

ententliclo como a via mais tiicil e rirpida de obter a qualificaqio. Entre

os aclultos que referiram ter vontade de continuar a estudar, uma

percentagem significativa ref'eriu o processo de RVCC de Nfvel

sccunddrio. E necessdrio desenvolver metodologias que permitam o
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:lde(luado diagnristico e encaminhamento dos atluttos para a rnclS.tr

rcspostu cducativa c lirrmativa:

No infcio clo trabalho dos ccntros rle RVCC, l questiio do

cncaminhamento dos adultos, quase sempre conduzia os mesmos a

processos de RVCC. A rede de of'erta tbrmativa nio cstava construida.

nem se estabeleciam elos de ligaqao entre os dit'erentes operaclores. o
rlargamento tlessa rede de oferta formativa i absolutamente

necess{rio para se clar uma resposta diversificatla adequada aos adultos.

A rede de Ccntros de RVCC, cm 2000/200r, cra uma rcde

essencialmente privada, ndo existindo uma retagiio tbrtalecida com a

rede priblica, que contribufsse para o encaminhamento dos adultos.

Como o processo estava menos tlivulgado, ndo havia uma aflu0ncia tio
significativa. como a que hoje existe, o que significa ter maior
necessidade de respostas para as dif-erentes situaqOes. Ainda na iirea das

of'ertas formativas, tendo em conta as elevadas taxas cle analfhbetismo

literal e funcional, no Alentejo, e no pafs em geral, importa n6o
descurar as necessidades dessas pessoas que necessitam de
aprender a ler e a escrever, adquirindo e/ou actualizando as

competOncias b:isicas essenciais, a qualquer processo cle eclucaqdo e

fbrmaqlo;

E necessiirio entender o RVCC como um processo que pode contribuir
para a reconstrugao da relagao dos indivfduos com as comunidades
onde estfro inseridos, no sentido cle ser um processo tbrmativo que

incentive os indivfduos, a incluir, nos seus percursos cle vicla, processos

de Aprendizagem ao Longo cla Vida;

No seguimento dos dois pontos anteriores, clevemos combater a

perspectiva individualista da oferta formativa/qualificag5o, a qual
deve ser tamb6m percepcionada numa perspectiva comunit6ria.
Tal poderia constituir-se como Llma recuperagio dos ideais da
educaqio comunit6ria, enraizada em tradigOes e culturas locais. sem.

no entanto. deixar de ter em conta a globaliclade em que nos
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cl.tc()ntrarnos. []stits sitttitgtir:s tttitl siitr rcaIiclades ittctlttlpittive is c

,6dcrn scr l)otonciadas utrirvds dr Uducaq'iitt de Adulttls. constrttftla nit<r

lupcllS llos cspilqos tilrnlais lntls cln ttldgs tls ltlcais onde os individugs

cxerccn'l os rnriltiplos papcis (trabalhador, amigo, pai. vtlluntiirio' ctc)'

H, nesta tlivcrsitlade de contcxtos que os itdultos podcm adquirir rnais

contpctoncias o regre ssar, lnais tarde. a um Cctttro Novas

Oportunidades. reconhecentlo c validando essas mesmas competfncias;

O proccsso de RVCC tleve ser entendido como um dispositivo de

valorizagio da aprendizagem x0 longo da vida' nio sc restringindo a

possibilitar apenas urna qualificaqdo, mas enquanto platatbrrna que

rnotive os adultos para a fbrmaqio continua;

0 processo tle RVCC pressup6e um reconhecimento das compet$ncias

que o inclividuo tem, nitquele momento' mas. pelo seu cardcter

tbrmativo, tambim tleve apontar para a identificaqio daquilo que

precisa tle aprencler e realizar. A construqio de proiectos de vida 6

urna lirngio que os centros devem exercer, tornando-se centros de

orientaqflo vocacional clos adultos. fi clessa forma que

percepcionamos os actuais centros Novas Oportunidades, num

futuro, nio muito longfnquo. Atirmamos esta ideia' porque

consicleramos que os Centros sdo as instituiE6es adequadas para a

construqio das respostas aclequadas aos adultos, para a definiqlo de

uma rede fbrmativa que responda irs necessidades das populaqdes

locais (resultaclo {e um consenso entre os dif'erentes operadores e

organizacla em termos da procura e nio da ot-erta) numa l6gica de

cducaglo comunitfria, de base local e territorializada;

A Etlucaqio tle Adultos, onde inscrevemos os Centros Novas

Oportunitlacles, na socie{acle civil, pode a.iudar na minimizageo dos

tlaixos nfveis de participaqeo dos cidadaos em quest6es civicas,

sociais e de cidadania. Paulo Freire tamb6m def'endia a Educaqdo

Popular como meio de promogaio do didlogo, participaqao e

c' ott s c i e nt i l.tt E' 
ti o dos i ndi v iduos :
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r\ rcde de ccntros. no quacrro tros sistemas ecrucativ,s, p,crcrri rrazcr
ruma abertura dos cspagos formais pribricos (escoras rliisicas e
secund:irias) is aprendizagens nflo formais e informais. scn.o
inrportante estar atent. is eventuais mudanqas signiticativas que
possam ocorrer nas escolas, ao nivel cla organizagio, percepgao e
trabalho com diversos pribricos, que ndo apenas os pdbricos jovens;

A especificidade e a mais-valia do processo de RVCC clevem ser
scmpre equacionadas, no indiv(duo, como elemento central (e nas
competencias que o mesmo det6m), o que se opr5e a um pr.cesso
fbrmal de simpres transmissio cre saberes. o Rvcc 6 um processo

'aseado 
naquilo que o adulto 6, no que sabe, no que tem e no que

pode vir a fazer;

A campanha de massificagdo na quarificaEio dos adurtos a que
assistimos, actualmente, merece uma atengao especial, nomeatramente
sobre os (eventuais) ef'eitos menos positivos do sistema, caso aposte,
continuamente. na quantida<Ie, nas metas e nos indicadores
mensurdveis. Este arargamento deve ser percepcionado de forma
racional, a m6dio e a longo prazos, nomeadamente atraves de
mecanismos que possam vir a aferir o grau de melhoria do
desempenho das pessoas nos rocais de trabalho, nas empresas, nos
nfveis de participaqio na comuniaacle, em acE.es de fbrmagro ao longo
da vida, nas possibilidades que isso trouxe no campo protissionar, etc.
Alargar o sistema nro significard, necessariamente, perda tle quaridacre.
Na nossa perspectiva, esse arargamento creve ser suportado numa
estratdgia que potencie, clecisivamente, a aprenclizagem ao longo da
vida' Caso contriirio, podemos estar a construir um sistema nulo em
termos dos resurtados esperacros. que jurgamos ter, entre outros
objectivos mais mensurdveis, o d,e tornctr o.s turnrtos tnuis cupuz's,
conhecedores das suas capacidacles e, tamb6m. mais
"de'rctssosse,qutlos" no que respeita ir eclucaEio e fbrmagio ao rongo cla
vida.
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t1.6. llventuais linhus rle trabalho pilrl o t'uturo

r\() longo tla realiz.aqiio tlcste prtljceto, lbrum surgirtdo dtivitlas c inquietaqdes

quegtrstarfamosdevcrdesenvtllvidascml.uturasinvestigaqdes:

. (Jual 0 percurso itcaddmico tlaqueles adulttls que, nio tendo prosseguidc>

cstudos, lnallitcstaram vontade de o fazer'?

QualirrelirqlocntrelrealizaqitrdoprocessocleRVCCearrrelhoria(ou
niro) tlo tlesempenho profissional'/

Quc alteraqoes se verificaram em cmpresas que tenham no seu cluadro de

pessoal. parte significativa tle adultos que aderiu a estes processos'l

QualotrajectoprofissionaltlosempregadosequetnudangasocolTeramna

profissao (rnutlanqa' melhoria salarial)' apris a certificaqio'?

Qual o irnpacto destas "novas oportunidacles" no contexto das familias e

geraqires de pais e filhos ou de netos/av6s'?

Quat o irnpacto destas "novas oportunidades" no contexto das comunidades

om que os indiv(duos vivem'l

Quealteraqoesocorreramnageometriafamiliardosadultosquefizeramo

processo(setlspap6isdasrnulheresalteraram,sehouvemudanqasno

relacionamento entre os elementos tla fanlflia' qual o nivel do apoio dos

l'arniliares)'/

Dos atlultos que concluiram (ou concluirlo) o nivel secundririo de educaglo'

quantosprosseguiramestudosden(velsuperior.lQuemecanismosdeapoio

existem, neste momento, para que os adultos que pretendem prosseguir

estutlos de nivel superior o possam fazer,! (tipo cle cursos dispon(veis, em

horiirio laboral ou pr5s laboral, cumprimento do estatuto do trabalhador

estuclante e apoio clas entitlades patronais nessa decisdo)'

Consicleramos. agora que estamos a terminar a redacqlo deste documento' que

atingirnos os objectivos operacionais para esta investigaqlo e que respondemos' de

forma satisfat6ria. I questlo que tormulflmos no infcio (cf' Cap(tulo 4)' Apesar deste

sentimento de satistaqlo, its limitaq6es que reconhecemos ao nosso trabalho
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sLlscitaln-ltos a hurnildade de considcrarmos quc tlcvemos continuar csta clminhatlir
dc invcstigaqiio.

r\s pistas tlc trabalho csttio ltpresentadas. .Siio clas que potlem fhzcr a tlit'erenqa

cntre tls scres ittquietos e ()s seres alienados e contbnnados com a realidade.
lnclufmo-nos. no primeiro grupo. eueremos, por isso, dar continuidatle i
invcstigagiio, l'lo imbito das linhas tte trabalho iclentitlcadas, na expectativa tle
podermos' cnquanto investigaclora, construir conhecimento cient(fico, que, colocado
ito serviqo da sociedade, das pessoas e das instituiqdes, possa contribuir para a

renovaqio das pri-iticas e a tomada de decisdes que possam ampliar a quanticlade e a
qualidade do exercicio ao Direito i Educaqio. E irto que nos move c que nos

continuarii a mover.
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t)tltil()tX) DU I82J_2(Xt9

De t823 a 1978

!)ccrrto rle l8 dt l)czenrbro tlc lll23.

l.ci de 2() de Sctenrllro rle [t{.1.

l)cspacho de l9 dt l'evereiro tle 1g63.

l)esprcho de S de l\laio de l1163.

l,ci de 27 tle.lunho de 1866.

l'ei orqantetrtal de 30 rle.lunho rle l9l3: o Parlarnento da Itepirblica clisponibilizou r..crba especilicatlestinada a escolns mtivcis para adultos,

l)ccreto n." 5336/1919. de 2,1 de llargo
llcorgarrizaqio das cscolas nr6r,eis.

Decreto lr"'l6 {tll/lt)29, de tl de Fevereiro regulamentada pelo Decreto n.,, l6li26: c criada a Cornissiir>cle Educagao Popular.

l)ecreto n." 18 724, de 5 tle Agosto de 1930
Criaqiio tltls cursrls r.l()clrlrn()s.

Decreto-Lei n." 38 968 (plano de Educagio popular) e o Decreto n.,,3g 969 (que regularrrenta o anterior).ambos em 27 de Outuhro de 1952.

Decreto-l,ei n." {89i73. tte 2 de C)utubro
criallr-se os cIEPSA'S'-c'ursos Supletivos do Ensin. Prir,drio para Aclultos. Nicl f<lra,r criados ourros.

P<rrtaria n." t143173, de J0 de Novembro
I{esulanrenta<;i. dos cIEPSA's - Cursos Supletil'os do Ensino primdrio para Adultos e de outras rnedidasna 6rea da educaqao de aciultos.

Portaria n." 908/73, de 2l de Dezembro
Resulalnentaqd. dos Exanres <Jo E,sino prirniirio Supretivo para Adultos.

Decreto-[,ei n." 594/74 de 7 de Novembro
Deternrina o direit. a rivre associaqdo (constituigao de associagdes)
Ministerio da Administragio Intema. Gabinete do Ministro.

Decreto-Lei n," 290175. de l.l de.Iunho
Detc'ntlinou unr substancial aumento do vencirnento clos profbssores do Ensino primdrio.

Decreto-l,ei n." 384/76. rle 20 <te NIaio
Facilita-se a criagio de Associaqdes de Educagio popular.
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l)ctrtto-l,ci tt." 373177, de 5 tle Setenrbro

[)ctcrruiua o re tcriclo ('l".rtn..ur.nt,r 4e prolessrlres. l)or sxcrnplo, tl clestacltttctlto de 9 dtlcentes para o

cxercicio tle tittlgt)cs cle coordcnaqao regional'

llegtrlanrerttrrtlasrcl.eritlrtsl}olsasdeactividarlesitprovadoptlrl)espaclrodel2l.TlTsdaSecretirriade
trri iao da Cultura (nao cltegaralll a scr concedidas)'

1979

l,ci n." 3/79, de l0 de.Ianeiro
Atribuiu atl (jovertro a rcspcxrsabilidade de no prazo de 6 nreses. claborar o Plano Nacional de

l)ecreto-lei n." 61/79. de 30 de Marqo

Hstabelece nonllas ..lutrra* ao Plano Nacional cle Alfabetizagio e Educagio de Base dos Adultos'

Despacho n,,, 54/79. de l2 tle Fevereiro do Mirristro da Educagio e Investigagio

Ncsie Minist€rio cxistia a Direcaio-(ieral da Educaqao Permanente'

Despacho n.,, 20/79. de l5 de Janeiro, do Ministro da Educagio e Investigagio Cientiftca'

l)ortltria u."'ll9/76. tlc l3 rle 'lttttlttr
l)e llrrc os "tttvcis tlc ltpt e tttlizltrlcttt ctliit lttltrisigiio r'i lilrtrtalrtrcrttc

a.'i,iuata,rt". pitrit t.tlos.s e lcitirs' lt. tlilllttttlit llrtvist. tt. ct'tsitt.

l)rcrtto-l,ei tt," 7lll17' rle 25 rle l"everciro

Lxtinguc a .lutlio Nlcionill de t:ducaqao'

l)ccrctrrl,ci tr|' 137111 , de 6 de '\bril
i'ri" ,"rrieu:; rcgiottais ntl Millisterio c lnvestigaqao ('ientillco'

1982

Despacho normativo n." 103/82, de 24 de 'lunho
Ctiu o. cursos. a nivel do ciclo preparat6rio' no irnbito

rccorrente de adultos.

1986

Despacho Normativo N." 73lt16, de 25 de Agosto' alterado

.f u,rt.to. estabeleceu a titulo experirner.rtal um plano curricular

rccortltecitla llor tliplorrrit oliciill
(.sc() l:ll"

cle urn proiecto experimental de educaqio
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pelo Despacho Normativo 42188' de l5 de



l)es;laclro tr." -1.1/l.lllS/tt6. tlc l9 rlc Scte rrrbro

I)elirritr-sc unt \istcnlit tle rrnitlutlcs eill)iritIirlrvcis

l.ci rr" J6l116. l)R 217. Sd.rie l. rle 1986_t0_l.l

l.ci dc llascs tlo sistcrna [:clucativo. () Artigo ]0." cstabclccc o pirbliccl-irlvo tlo l.lnsip6 l(cctlrrcnre,

t9E7

l)ortarin n" 95/117. de t0 de F'cvcreiro

('ria (.'ursos de liducar;i)o tle' llase cle Aclulkrs de nil'el correspondente e crluivalcnre aos e,sinos prinrdrio eprcparatririrt. rcspectivanrente.

l)ecreto-l,ei n." 3/87, de J de Novembro

Aprova a lci orgiinica do Ministcrrit.l da fJducagio e Cultura.

1988

Portaria n" 2,13/19E8. DR gl, S6rie I, de lggg_04_19
Ministerio da L_ducaqio
I)assa para a responsabilidade da Direcqio-Geral de Apoio e llxtensio Educati'a todos os cursos de ensi,opreparakirio noctunlo.
(2." C'hB recorrente)

l)espacho normativo n,,Sg/l9gg, DR l6g,S6rie l. de lggg-07-22
Ministerio da Educagicr
Estabelece o lllano curricular <Jos cursos nocturnos do 2" ciclo clo cnsino bfsico. ILevoga as disposigdesre'f'erentes aos cursos nocturnos do ensino preparat6rio constantes clo Despacho Nornrativo n, 73ltJ6. de 25de Agosto.
(2." CEB recorrente)

l9E9

l)ecreto-Lei n." d6l89, de l5 de Fevereiro

I:stabelece as rnatrizes de delimitagao geo-urdfica da Nomenclatura de Unidades Territoriais para tinscstatisticos (NUTS).

Portaria n".132/1989, DR 134, S6rie I, de l9g9_06-14
Ministerio da Educaqio
llegulanlenta os ob.iectivtls. plano curricular e tbrmas de avaliagio dos rriveis de etlucag:io de base paraadultos ao nivel do l" ciclo. Revoga a Portaria n" 95r'ti7. de l0 ie Fevereiro ( 1." cEB recorrente).

Decreto-Lei n." 361/89. tle lg de Outubro

l--stabelece a Lei Orginica das Direcades Regionais de E<iucagio.
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l99l

l)crreto-l.ci u" 7'lll99t.l)lt l{. S{rie l-'\' de l99l-02-ll9

l\1 inistcrio da 1:tlucoqiio

lrst.helccc. tluar.lrrt gcral tla.ruitttizagao c.tlcsctt'.lvittrcttt. da ctlucagiitl dc adultos llas stliis'crtentcs dc

cttsitxr l'cc()rrglltc c de cducar,:ito cxlra-cse:o[ar'

l)tspacho rtorrtrirtivo n{' 193/l99lt Dtl 20't' S6rie I-l}' tle l99l-09-05

Ministcrio tla [idtrcirqatl ..r : , . .r.. .-.-..:-.- r-.i..i,
l:slabclcce disposigr)es s0bre tls curstls cltl eltsino rccorrctltc ao rrivel do J" ciclo do ctrsino brisico e erlslll()

sccurrclario no sisterrla de ettsitto por unidades capitulizrivcis'

1992

l)etrcto-l,ei n." 95/92, DR l l9' S6rie I' de 1992-05-23

[:stabclece o rcgiure da certilicaqao prolissioual baseada eln lilrtnaqiio inserida no nlercado de emprego t)u

cnr cxpcricnci" prnri**iun,,t. lrartinjo tlo tlisposto uos Decretos-lei n"s'10 l19 1 e 405i9 I' ambos de l6 de

( )utubro.

l)espaclto n" 273lNIE/1992, DR 260' S6rie tI' de 1992-l l-10

Mintsterio tla l:tlucaqatl ,r.-:-- ,--..,....,-+^ -.-l^.
[:]stabclece a criagdo. crn rcginle cxperimental, de cursos do ensino secundhricl rec()rTcnte e dos respecttvos

planos curricularcs.

1993

l)ecreto-l,ei n." l"ll/93, de 26 de Abril

Dellne a orga,ica e cor,pet6ncias das Direcq:des Regionais de Educaqao (DRE) e do Ministerio da

liclucagio.

Despacho normativo n" t89/1993, DR 184' S6rie I-B' de 1993-08-07

Ministerio da Educagicr

Ap(tva os planos curriculares do 3" ciclo clo ensino recorrente por unidades capitalizar'eis'

Despacho n" 37/SEEBS/93 DR 217' S6rie ll' de 15 de Setembro de 1993

i..i",u.iu de Esta<Jo <Jos Ensinos []iisico e Secundirrio'

frJr" ir organizaqio dos cursos de educaqio extra escolar'

1994

Portaria n" 79-Bl1994. DR 29, S6rie I -B' de 4 de Fevereiro de 1994

Ministerio das Finangas e da Educaqio

('ria. no ambito de cada f)RE' os Centros de Area Educatil'a (CAE)'

,l8tt



l)t'spacho n" { l/SUltt)/t99.1. t)lt ll5. S(,rie il. rh t99{_06- t.l
Sccrctirriir tle l:st:rdo tla litlucirgtio e rlo l)csportrr
.'\litrgitntcrrto tllr rctle inicial e criuglo rlc etrrsos lt-icnicos - l)()11to -5 tlcterrrrirra ([rc 0 titulitridutle tlo crrsinrlsccurtrliirio rcc()rrcltte e ctluir.itlente ito I1,, ltrro.

l)t'crcto Regulantentlr n,, 66/199.1. l)R 267. S6rie
l\lirristerio tlo linrpregrt c da Sesuranqa Social
lleuularncnta <l e.xcrcicio tla uctividadc, tle fbrntador.
rncrcado tle crnpregtl.

1995

Itcctificaq:io ao Despacho n".lllSlillD/199s. DR {12, s6rie lI. de 1996_04-06
Sccretaria clc ljstado cla Educagio e Inovagao
Itcctifica o anexo ao despachtt n,, -l li SEEI)r 1995.

I)esprcho rr".lllSEED/I995, DR 2.19, S6rie lI, tle 1995-10_27
Secretaria de Estado da Educaqio c do Desporto
I)ellne o regitne de concessit.r de equivalclncias as disciplinas e arcas tlisciplinares do 3.,ciclcl 6o ensinobiisico por unidacles capitaliziiveis.

I-t], t9e.t-l l-18

Ito dornini<l tla lirrrnaqiro prolissional inseritla rro

por Unidades Capitalizdveis e a criagio de nrais

1996

Despacho n." t615EE/96. de 29 de Abril
Defir.re a generalizagio do Ensino Secundiirio Recorrente
7 cursos de clualificagio profissional de nivel III.

1997

Decreto Regulamentar n, 2611997, DR l3g, S6rie l_8. 1997-06_lg
Ministerio para a Qualificagdo e o Emprego
Ahera o Decre'to Regulamentar n.., 66i94. de lg ile Novembro.

Lei n" I1511997, DR 217, S6rie
Assenrbleia da Rep[blica
Alteragio a Lei n" 4611986. de l4

I-A. de 1997-09-tq

de Ourubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).

Despacho n." 10534/97, de l6 de Outubro

Nomeagi. de um Grupo de Missdo para o Desenvolvirnento da Eclucagdo de Adurtos

-t.39



1998

llcsoltrgito tkr ('rtttsellto de Nlinislros n"'92l9tl' de l'l de 'lrrllto
('oustitr.rigirr'r tlo (irupo,,lc N'lissiio pltril o [)csc'tt'"'olvitttcntt'r tla t'idtrcaqao c Fortnagit'r tle Aclultos'

1999

l)espacho nornlttivo n" 36/1999, Dlt 169' S6rie l-li' de 1999-07-22

N{ i rri sttritl tla l :th'rcar,riirr

rntr.truz alteragtics i\,rg.nizaqii. pedag(rgica c ad.ri.istrativa tro errsin. rccorrc,re por u,idadcs capitalizh,cis

no -1" ciclo tlo cnsino bisictt c tlo cttsitlt.l se'cunclario'

Decreto-l.ci n" 3tl7/1999. Dlr.227,S6rie l-'\' de 28 de Seterttbro de 1999

cria a.lgc;rrc, itt Nut'i,nul ule litlrr<tr1'tttt a l',,rnr..tirl,,irt tle 'llulttts' designa.da ANEI-A' como instituto pirbliCo'

sujeito ii tlupla supcrinternlencia e tutela dos Ministros da Educaqio c do'Irabalho e da Solidarieclade'

lurrcionanclo etn regittre de instalaqio. por uln perioilo de dtlis anos' Detlne ainda as suas atribuigtics' a sua

cstrutura c o scu lilncionaurerrto'

Despacho n" 20'l2lll9t)9, DR

M inisterio cla [idr,rcagitr

251. S6rie lI, tle 1999-10-27

["anga a experiencia pedag6gica para o

novos platros curricu lares.

dcserrvolvimento de cursos cle 3" ciclo do ensiuo biisico recorente coln

2000

Despacho conjunto n" 1083/2000, DR 268' S6rie II' de 2000-ll-20

Ministerios da Eclucaqio e do Irabalho e da Solidariedade

ILegularnelta a Criagdo {e Cursgs de Eclucagdo e Formaqdo tle Adultos (cursos EFA)' com dupla certificaqio

escolar e Protissional.

DespaclroConjunton..,l0g2l2000.DR272.S6rieII.de24deNovembrode2000
Milisterigs rlas Finalgas, do.lrabal|o e cla Solitlariedade' cla Educaqio e {a Relbnna do Estado e da

Administraqao Pirblica
(.ria. rro arrrbit. da co,rissio instaladora rla ANEFA. a Equipu de proiec'kt de Rat:onhat'itncttto c L',uliduqtio de

ConTtcl0ncitts.

I)espaclroCrrrrjurrtorr..,lll2/2000'DR276.S6rieII.de29deNovembrodel999
Ministerios das Finangas. do'Irabalho e da solidarieclatle, da Educagdo e da Retbrma do Estado e da

Administragao Pirblica

cria. rro anrbitcl da comissao i,stalacrora da ANEFA. a Et|tipu dc p*tject, da olenu tre Erucuj'tio c Fonnug:iut

tla..ltltrlto,; c d(, si.\ttiltu dc Educ'tr1'tio a Fonnuq'itt tle,ltlultos i tlisttittt'iu'
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l)espilcltrl ('olt.itrltltt rr." !l l.ll2(l(l(1. l)ll.276. s(.ric ll. rtc lg rle \0r.crrrllr0 (k, lggqN'trrrtsli'ri.s tllts l:ittitttfits' tl. 1 111[1;11111', c tlit S.lirllrrictlutlc. tllr Irtlrrclrqi,r c tllr lLelirrrr. rl. I:sr.rl. c tlu
. \tlrrt r rrrstnrq'iro l)rlblit.ir
( r'irr' rrtr iirrr[rrto tla corlissiio instarurrour (ra /\Nr:r-A. tt ritltrilttt trt,rrnrit,<,lo trt,(it.,.sttio.rtrtttitti,trt,tttiytt t,I:ittttttt t'it'tt.

l)t'spacho (iorr.iunto n." l I r{/2000, l)R 276, s6rie ll. rle 29 tle Novenrbro rle lt)99I\{irristfri.s tlits liitlangas. d. Iraballr. c da Solida'ietlnde, .la 1,t,,..i.a., c rla ltetirrruir tl. l:srado e tla.,\(lnli nistrilgiio lrirbl ica
('t'ia' tttr arrrhito tla cotnissiio rttstalatlora da;\NIit'r\. a litlttiltu tle l)xti<,<.to tlt, lrttxlttqit, <,Ge.trtio tlttIttli,t'tttttIio c tlo ('ottltt.i,ttt,ntt).
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l)espacho con.iunto n'26212lllll, DR 69. S6rie Il, de 2001_03_22
l\'lirristclrios do I'rabalho e da Solidaricdadc c cla l:ducagao
Aprova o llcgulantento-que ilel'ine o reginte de accsso aos apoi.s concedidos pela intc,n.engig .peracional dacdltcagiitl - l)R()DIlP III - ,o anlbito ,ta trlcaiaa n" 4. acaao ,r".1. I "R...,,rhcci,re,to. validagio e ccrtificaqiio .ecorrhecirnentos e conrpet€ncias adquiridos ao longo da vida,,.

Despacho conjunto n'261/2001, DR 69. S6rie II. de 2001_03-22
IVlinisterios do l"rabalho e da Soli<larieclade e da Educagao
Aprova o Regulanrento quc' clefine o resinre de acesso aos apcli0s concediclos no iinrbito da nredida n., 4. acaiort" 'l'l' "of'ertas divcrsificitiias tle curta cluragao". integradas no eixo n.2. ,,A,.i. i transigio para a vida acti'ae prontogiit) da entpregabilidade da inrerv'c-ng.io olreracional da educagiio - pl{oDEI, Ill" (Acades de c.urraDuragio: Stql bHlt r).

,,ir"ri,r#ffiIn.iunto 
n" e621)t2001, tra presidenre cI da i\NEFA, prrbricado no DR 106, s6rie II, de

Ministerios da'Edrrcaqio e do l'rabalho e da solidariedade. Agencia Nacional da L-ducagio e Fonragao deAcfi'rltos' Aprova o Re-qulamento que estabelece o processo de acreditaqio das potenciais entidades aconsti tuirc-rn-se cotno C'entros RVCC.

l)espacho n." l3 783/2001. DR 152, S6rie II. de 03/07i2001

Ministeri.s da Educaqio e do Trabalho e da Soli<lariedade. Nomeia as individualiclades para constituirem acon.rissiio prevista no Despacho 9629i2001, cle 23.04.200 r. ..rpnrrau"i pela apreciagio das candidaturas eacreditaqio das entidades promotoras a Centros de Reconheci,r.n,o,'voIaugao e certificagio deCornpetrSncias.

Despacho con.iunto n" 650i2001, DR 167, S6rie Ir, de 2001-07-20
I\'linisterios da Educaqao e clo Trabalho e da Solidariedade
Aprova o rnodelo de certiticado a atribuir na conclusdo dos cursos de Erlucagio e Formagio de Adultos -anexo 'l - de acordo corn o determinado no n., l7 do_ despacho .oniuri*., 1033/2000. Simultaneamente.introduz algurnas alteraqdes relativanlente ao clesenho curricular e'as dreas de fbnnagio profissionalizante.

Portaria n" I (lB2-N2001. DR 206, S6rie I_8, de 2001_09_05
Ministerios da Educagio e do Trabalho e da Solidariedade
Cria utrra Rede Nacional de Centros de Rec.nhecir.nro. vutlaagao e Certiticagdo de Cornpetencias (centrosRVC'C)' a partir da qual se prolllove o Sistema de Reconheci,rr.n,o. vntiaocao e ccrtilicagio de Cornpet€ncias.Aprova c'r regulatnento do processo de acreditaqio das entidada* pro*o,orus dos Centros.
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l)cspacho n" l9 (195/2ll(ll.l)lL 2l2' S(rit ll' dc 201)l-(19-12

lrli,rtt,-'ri,,l; tlit l:tltrclrgito e tlil I rabirlho c da Solidarictlade

l)rrblic. a lisra tlas c,tldir(lcs putrlicus c pri\,irdas le reditatlas c()r'r'r() p()tcllciltis Pr.nt.toras dc cctltr.s l{v('(l'

lt:lcrerrtc il() c()llcllrso rcitlizadtl cnr l(X) l '

llettificar;rlo n" 2 l{5/20(}t. l)R 220' Serie lI' de 2001-09-21

Vtinirrcri,,* da liclucaqiro c do Irabalho e da Solidariedade

igCn.iu Naciorlul tlc l:cltrcaqio c l;ornraqlio tlc Adultos

l{ectillcaarrtltil(tl).1.,a,-,e*urr.,].DescnhrlC]ttrricular-dtrtlespachtlcottIurrton.,65()120()l.de2(X)l-()7-]()'
rrltcriu*..r para,,t.i tlesc.ja'cl rrue u corllponcnte.e r.nrragii.,roirssio.arizante incrua firrnragiio c,r coutexto real

rlc trabirllto".

Desprtcho conittlrto n" 919-'\/2001, DR 233' S6rie II' de 2001-1(F08

lulinirt.trio, ila L,'lucaqiio e do I rabalho e da Solidariedade

(.r.ia .s cc.tr.s .c Rectlnrrcciruento. Valieragiro e Ccrtiticagao crc co,rpetencias (ccntr.s RVCC)' a tutrci.tlar

crn l(X)l c 1002 (6 t l2 | l4)'

DeclaraqitotleRectiticaqiton"20-llD/2001'DR26l'S6riel-B'de2001-ll-10
Presiriencia do Conselho de Ministros

ltecrilica a l)ortaria n." itxl-nr:t)0 l, clos Ministerios da Educagic"r e do Trabalho e da Solidariedade' que cria

unra l{cde Nacional de (.entros cle Reconheci-."ir, v.riaaqdo e certificaqdo de compet€ncias' publicada no

I)rario tla Rcpublica, l" sdrie. n" 206 (suplenlento' de 5 de Sctembro de 200 l)'

2002

Rectilicaqiro n" 7912002, DR l0' S6rie II' de 2002-01-12

Wtini*t.ri,r, da llducaqio e do'l-rabalho e da Solidariedade

ltcctitjcatlDespachorr., 1909512()01'irrsertonoonrr.,2l2'2"s6rie.de l2deSeternbrode200l.em

rel'ererrcia r\ de..r,i,a9iio s.cial de enticlades acretJitadas cottltt potenciais promcltoras de centros RVCC'

ret'erente a() collcurso realizado em 200 l '

Portaria n." 106/2002, DR 27. S6rie I-B' de 2002-02-01

,\prtlva tl llegulamento clo Eranre Extraclrdir-r6rio de Avaliagdo cla Capaci<lade para Acesso ao Ensitro Superior'

Portaria n" 286-A/2002, DtL 63, S6rie l-l]' de 2002-03-15

Ministerios da Educagao e clo-[rabalho e da Solidariedade

Ilectitlca a Portaria n.' itltZ-Ar:00 l, de 5 de Seternbro que cria uma Rede Naoional de Centros de

ri."ont 
".irr,,"nto, 

validagao e certilicagio de Compet6ncias.

,\viso n" 131112002, DR 72, S6rie II, de 2002-03-26

N4irirt..i,,* da Educaqao e do'Irabalho e da Solidariedade

lrublica a abertura do concurso ,acio.al pu'o o 
"i"aitaqio 

de entidacles promotoras de Centros de

ite.orh.cin].nto, validaqio e certiticaqio de Compet€ncias.
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l)t'sp.ch, rr." 1.1 56J/2002. l)tt l-l(r. S('rie il. rle 1002-06-rS
Nlinistr.rios tllr litltrclrq.:io c St,gunutr,tr Sot,i1ll r. rlo I nrhirllto
,\provir rr rcgtrlirnrcnl() (llt(j (lclinc lr lre l.ctliltrl.tio tle itrtrlitrtlorcs c\lcfll()s rlos (.cnlros l{V(,(.

l)cspnch. rr" ltl 527/2t)02, t)ll 193. 56rir ll. rk, 2(X)2_ll8_22
N4inistiri.s tla lrducagiio c Scuu*rnqu S.cial c rlo l'rubulho
["istagcnr tlas cntidacles acrcditadas c()nl() l)()tcllciais prorrroloras tle (,cntros I{V(.C crn ]00f .

,\r,iso n." 9 53{/2002. Dlt 202, S6rie II, de 21102_09-02
I\4inisteri.s tla l:rlucagir. c Scgu*rrrga Sociar e tr<l I r.[rarho
'\bertura dtl Concurso Nacional plra a Acretlitaqiio de Avaliatlores [.].rte.rnos que intcgnrrn o .lfrri cle Validagiotl()s ('cntros tle I{eco[hecitnento. Validai:itl c ('crtificagiio tle C'ornpetclrrcias (Ccntros ItVC'C').

l)ecrcto-l,r:i n" 20tl/2002, DR 2J0, s6rie t-,\. de r7 de outubro cre 2002
Mirristcrio da l:ducagiitl. Aprova a nctual organica do Ministerio cla E4ucr4iio. lj criarla a lXiliV.

Despacho co,.iunto n,,804/2002, DR 2"19, S6rie lI, de 2002_10-2g
Ministerios cla l:ducagio e da Seguranqa Social c do lrabalho('ria os C'cntros cle llectllrhecilllento. Valiclagao e Ccrtificagao de Cornpcterncias (Centros RVCC). a tuncionarcm 1001. 200.1 c 1005

2003

Portaria n" 302/2003. DR tt7, S6rie I-I!, de 2003_0.1-12
Nlinisterios da Educar,:io e da Ci6ncia e ckr Ensino Superior
l:stabelece as norlrlas gerais para o cttsitto recorrente por unidades capitalizivcis e accsso ao clsino superior.

l)espacho n" 9 77012003, DR I 13, S6rie II, de 2003-05-16
Ministerio da f:ducaqio
I-istagem dos candidatcls acreclitados como avaliadores extenros clos ccntros ltvcc. orclenados p.r ordemalfabetica e por NUT IIL

Oficio-Circular n"'72/2003, de l3 de outubro, Direcqio Regional de Educaqio do Alentejo.

Deflne as atribuigcies do coordenador concelhio.

Itesolugio tlo Conselho de Nlinistros n." lgs/2003, DR N." 279, S6rie I-Ii, de 3 de Dezembro

Aprova o Plano Nacional de Emprego 2003-2006.
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2004

l)cspaclto n" I 050/2110'1, l)ll 13, Si'rie ll, de 200'l-()l-16

Nlirlisterio dit lldtrcaqiitlnrilrli,':rs 
{' r1ri.,rr(llrs ocrc ; [)r()ll1()t()l'as cle (]e tttros l{V('c'

Listagcnr tlas ctttidltdcs p[rtrlicas e priradas acrcditadas c()nlo p()tcllclals

rclcrcntc iro collcurso rcitlizado cnr 200'-)'

l)ecrc'to-l,ci n" 7'112004. l)Il 73. S6rie l-;\' de 2004-03-26

lvl inisterio tla liducirqittt
listabe lecc os principios orientatlorcs da organizaqao e dir gcstio do curriculo' bcttl contt'r da avaliaQllo clas

aprendi z-a gens rc tcrctl tes ao trive I sec uttditrio clc ctlucaqito'

l)espaclto crtnjtrnto u " g '19'l/2004, DR 113' S6rie ll' de 2004-05-l'l

I)irccqacl-Geral de l' tlrnurqao Vtlcacional

I_ista Naciorul cle candicl.t.s acrcditados. no irmbiro do concurso de Acreclitaqao de Avaliadores Extcrnos'

Portaria n" 550-tl/2004, DR I 19, S6rie I-B' de 2004-05-21

M inisterio da [--tlucaqlirr

cria cliversos cursos do cnsino recorrente cle nivel secun,Jario e aprovA os respectivos planos de estudos'

Aprova o rcgime .le organizageo a<lministrativa e petlag(lgioa e de avaliaqio aphcivel Aos cursos cientitico-

5u,ra,istic.s. iros curs()s tecnol6gicos * u.r. .u.ru. artiitilos especializados' tros d.minios das artes 
'isuais 

e

dos irudio-visuais. de ertsitlo recorrellte de nivel secunditrio'

Despaclro tt" 22 512121104, DR 259, S6rie II' de 2004-ll-04

Direcaio-(ieral de Fonnaqio Vocacional 
..

T.,rna'publicaaIistaclaserrtida<lescujaacreditaQdolbirenovada.

2005

Despacho conjunto n" 2'll2005, DR 6' S6rie Il' de 2005-01-10

tn'tirirt"riu clas Actividattes Econ6tnicas e do Trabalho e da Educaqio

llegirrre de acesst'r oo, oiii* u';;J;. ,r; irnbito da medida n'" 4" acaio n'" 4' l ' "lleconhecitne,to' validaqio

c certiticaqio de conhecimentos e c.rnpet€ncras atlquiridos ao longo_da vida", <Jo eixo n." 2. "Apclio ir transigio

para a vida activa e p.,r,rrufao da emprlgabili<tade"' da lnten'enqio Operacional da Educagio' PRODEP lll'

Despacho conjunto n" 83/2005, DR 18, S6rie Il de 2005-01-26

Minir,".iu, dai Activi<lades Econ6tnicas e do l-rabalho e da Educaqao

c'ria para tuncirtnar a partir de 2005, ern regime de auto-tlnanciamento e em acrdsciruo ir rede nacional de

Centros RVCC, co-trnanciada e autotrnanclatJa, o Centro de Reco.hecimento' Validagio e Certificaqio de

ior"p"te".ius pronrol'ido pela Associaqio de Agricultores do Oeste'

Portaria n" 256/2005, DR 53, S6rie I-8, de 2005-03-16

Ministerio das Actividades Econotnicas e do Trabalho

Aprova a actualizaqeo da Classitlcagio Nacional das Areas de Educaqdo e Formaqio (CNAEF)' Revoga a

t'ortaria rf' 3l6r'200 l. de 2 de Abril'
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,\r,iso lt" 9 173/2005, l)lt 202. S6rie ll. de 200S_10_20
Ministerio tlu l:ducagio
I)ublica a ahcrtura d0 concurso rracional para a acrctlitugi-ro clc crrtitlaclcs pr.()nlotorl{ tle (.c,tr.s tlcllcc.rr heci nrcnto. V.l idaqiio s c'crt i trcaqao rre (.'.rrrpettrnc i.s.

2006

l)espacho n" 206/2006. DII 3. S6rie Il, de 2006_01_04
I)i recr,:i'io-( iera I de F onnagtro Vocuc iona I

Nottleaqiicl tla cotttissio de apreciagiio da Rc'novaqio de Acrctlitagiio das [:ntitlades l)ronlotoras cle c,cntftrs delleconhecirrcnto- Validagii. e ('ertif icagio tre C.nrpet€ncias.

Despacho t" 2 U97/211116, Dll 27. Si.rie ll. de 21106_112-07
Ministerio da Educagiio
[-istagenr dos avaliadores cxtenl()s tlos ('entros RVCC. cuia acreditagiio foi rcnovada, pel. peri.clo.e doisanos. ordenados por ordenr alfirbetica e por NU.I. III.

Despacho n" 3 .l5t)/2006, DR 32, S6rie It, de 2006_02_l.t
Ministerio da I:ducagio
Notneaqio da comissio de apreciaqic-r do Concurso Nacional para Acreclitaqir> tle Enticlades l)r.rn.toras dec'entr.s de I(eco.hecirrento. Vari<Jagao e certiticagio .r" c","f.ie,*-r.r.

Decreto-I-ei n" 64121106, DR 57, S6rie I_A, tle 2006-03_21
N,linisterio da Ciencia. lccnolclgia e Ensino Superior
Regularnenta as provas especialntente a<tequadas tlestinadas a avaliar a capacidade para a fieclu€ncia do ensinosuperior dos maiores de 23 anos. previstas io n" 5 do artigo I 2" da Lei n,, 46i g6, de I 4 dc outubro ( Lei deBases do Sistema Educativo).

f-gsRacho conjunto n'277/2006, DR 5g, S6rie lI, tle 2006_03_22
N{inisterios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Eclucagao-
Determina que os centros de Reconhecimento. Validagio e Certiticagio cle c'ornpetencias promovi6os pela

:J'jX,X1iffil,l,i,li',Xlt"tia 
e pelo Instituto tlo I'.rrrprcso e lionnaq'io t,r.f i55,i1,px1'1tEFp). rirncionenr crn regirne

Despacho conjunto n'27612006, DR 5g, S6rie ll, de 2006_03-22
Ministerios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educagdo
clria' no ambito da recle nacional de centros RVCC.iii e.xistente. para funcionarenl crn resinre de co-financiamento' oito novos centros de reconhecirnento. r,alidagao e certilicagao de competencias.

l.ei n" {()/21)t15. l)ll l(16. S(,rie l-,\. rlc 2005_0ll_-10
.\sserrrblcia tlir I(epriblit.rr
Scgutttlit ltltcrltgiitl ii [.ci tle l]irscs tkl Sisturra Iitluclrtil.o c pr.irncirir ultcritqlip l,r Lei rlc l]1scs rl. lrirrlr,e i;rr,crrl.tlr l:11ti111; Srrpcri.r.
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l)espaclro n" I I {l'l/20(16. l)l{ l0l' Seric ll' tle 2(Xl6-05-25

I ) i re:c g iio-( icra I (lc I 
:( )rnli'l9 ito Voc ae iottul

Listirgcnr r"las cntidilclcs pirblicils c privatlas prolll()toras de Cclttros Itvcc' cuia acrcditagao 6 renovada'

l)cspaclto n" I I 'll3i20l)6, DR l0l, S6rie ll' dc 2006-()5-25

I)irecqio-( ieraI tlc Irornragiio Vocacioltal

l-istngerutlasctrtit]atlcspilbliclseprir,aclascluesaoacrcditadasconrocnticlaclesl]r()ln()torasdeCentrosRVCC
rclcretltc ll() c()rlcurso de l(X)5'

Dcspacho conjtrrlto n" {{9/2006, DII 108' S6ric tl' de 2006-06-05

Minist.tri,,s tlo Iraballrc c tla Solidariedade Social e da l':tlucaqio

Silr crildos. pitra tuttciptrareln cll't 1006. ctrr acrtscitlo a recle ja existcllte" os scggittles centros de

reconhecimerlro, validaq.i(l c certilicagao de conlpet8ncias'

l)espacho rr" l5 ltlT/2006, DR 135' Si'rie ll' de 2006-07-l'l

Secreraria de Estaclo da l'iducaqio

Aplica as oriontagdes cla rede tlaciorlal tlc Centros Novas ()portunidades t\s escolas e agrupalnentos de escolas'

Ser6 rev.gaclo pclo t)espaclto 
^" 

7 7g4l2OO7 ,.1" :Z a" Abrij. a partir <1o i,icio do ano lectiv. de 2007-20()ti '

Despacho tt" l7 312121106, DR 165, S6rie II' de 2006-08-28

Minist6rio da liducagao

I)cspacho clue estabelece as c.ndig<)es para a atribuigiio de urn credito horario ds escolas' relativtl irs fun';<)es de

prolirri.,,rai cle II'VC e mediaclor dos Cursos I:-FA'

l)csltacho c0rr.irrrrlo rr"{25/2(106 c {26/2(lll6, l)ll l(12, S6rie ll. tlc 2(l(16-05-26

H,ti'u,ti',,.,'. tltl l'rltlritlltrl e tlir Strlirlirrictlatlc S.rcilrl c tla l:tlucir(lto

l]tttrcitrttitttt. il l]artiI tlc ]()()(r. tls scguitttcs (.elltroS l(\/('('lrrr,ttttlv,itlos llcltr lIil:1,

Despacho n" l7 518/2006, DR 166, S6rie It' de 2006-08-29

tllni*t.riu* <Io I'rabalho e cla Soliclariedade Social e da EducaQao

,\[tera o estabelecido no n" l clo Despacho conjunto n"'149/2006. DR n "108' 2" serie' de 5 de 'lunho de ]006'

Despacho n" 11 644t21106. DR 167, S6rie II' de 2006-08-30

Ministerios do I rabalho e da Solidariedade Social e da Educaqdo

[:rtingue o celltro cle Rec.nhecirneutcl. validagdo e certiticagao de cornpetencias promovido pela Associaqio

de Agricultores,lo tlerte,..luAu p.to despacho conjunto n" 8ji20U5' DR n" l8' 2'serie' de 16 de Janeiro'

Despacho n" l7 71712006, DR 168, S6rie II' de 2006-08-31

Direcaao-Geral cle Fonnagio Vtlcacional

I-tlrna pfblica a lista das enti<lades pfiblicas e privailas Clue, em acrescimo aque'l.as que resultarrr do Despacho n,,

I I -l 1312006. publicatlo no DR n " iO t iZOOO. 2' serie. de 25 de Maio' sdo acreditadas corno entidades

pronlotoras t.le ccntro I{VCC. ret'erente ao concurso de 2005'

Despacho tt" lt) 041t2006, DR l8l. S6rie lI' de 2006-09-19

I)irecqao-Geral de Formaqdo Vocacional

[-istagern dos ayaliadores c.\temos dos Centros RVCC, cuia acre<litaqio toi renovada' pelo periodo de dois

anos. ordenados por ordem alfabetica e por NUT llI'
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lkt'til'icirr;rio rr" I -l6tl/2006. l)lt l(){. S(.rie ll. rlt, l006_10-0r)
I )i rccAlio-( ierr I t[: I 

:or.111;1q'1i., 
Vo1.111. i1.111., 1

l(cctille..l)cspirclr. rr' l() 0-17 100(r. rlc l() rlc st,tcrrrhr..

l)cspacho n" 20 tl.l6l2(|t)6. t)R tr)8. Sd.rie ll. dc 2006_10_lJ
N'linistclrios tl. lrab.lh. c tlu s.lirraricrlarlc Srcial c da l:tlucaq.rio
Si'io criados' Pilra lLllciollareln il Partir tlc 1006. crn acri,scirno lr rcdc ji cxistcltc. -5^l (.crrtr.s tlcl(ccollltccitncnto. Vlrlidaqio c ('ertilicaqao rle (i.,rPettnci.s pru,r,,r,i.,ln* p.r cntitlades pr.c'ilrrrcntc
lucreditarlas.

!)ecreto-l,ei n" 2 l J/2006.
lll inisterio da [:ducaqiio
,\prova a I-ci ()rgarrica do

l)R 20t1. S6'rie I, rte 2006-t0-27

NI inisterio da I:'ducagiio.

llcctilicnqrin n" I 931/2006, DR 2JS. Sd.rie ll, de 2$06_12_22
[)ilccaiio-( ieral tle l.'onnaqio Vocacional
Ilectilica o Despacho n,, l9 0.17,'10()6. de l9 clc Sercnrbro.

l)espacho n" 2610112006, DR 2.19, S6rie ll, rte 2006_12_29
N{inrsterios d. lrabalho c tla Soliclariedade S.cial c cla l:ducag:itr
lntr()duz alteragries no funcionanre.nto <Jos cursos HFA_

2007

Portaria n" 86121107, DR 9. S6rie II. de 2007_01_12
lllinisterios do'lrabarho e da Soridariedade Social e cra Ecrucaqi.
Altera a Portaria n" I 082-4/200 l. de 5 de Setembro. clue cria unra rede naci6lal de Centros cleReco,hecimento. validagiio e Certificagi. cre c.,rpctencias (centros Itvcc).

Despacho n" I 073/2007, DR 15. S6rie II, de 20117_lll_22
Ministerios do -l-rabalho 

e da Solidariedade Social e cra Erlucagdo
[:xtingue o Cerrtro de Reconhecimento. validagio e Certificaqio de Cornpet€ncias prornovido pela ADLAssoc iaqdo de Desenvo lvi nrento do Litoral A lc-rr te.j ano.

Despacho n" 4 300/2007, DR 49, S6rie lI, de 2007_03-09
Presid€ncia do conselho de Ministnrs e Ministerios do 'r'rabalho 

e
Nonleagdo de dirigentes da A-q€ncia Nacional para a eualilicaqio.

da Solidariedade Social e da Educagio
I.P.

Decreto-Regulamentar n.,, 3112007,de 29 de NIargo
Aprova a nova lei orginica das direcgdes regionais de educagio.

Despacho n" 7 79112007, DR 82, S6rie II, de 2007-04-27
Secretaria de Estado da Educaqdo
Aplica as orientaqcies da recle nacional de Centros Novas oportunidacres as escolas e agrupamentos de esc.rasRevosa o despacho n,, l-5 187/1006. de 1"1 de Junho.
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l)cspitclro u" () ()-171201)7. l)ll l(l'1. Si'ric ll' tlc 2(ll)7-ll5-29

Nlirristcrirrs tltr l,ritb:tllttl c tla Strliclitrletlirdc Strcial c tla l:duca.,:iio

(tcrtilicuqlio tlc contltcttncias. tlcscttvolvitlo nos (lcll(ros No!as ( )portunitladcs'

l)cspacho n" I I 203/2007, DR I ll)' S6rie lI' de 2007-06-()lt

n'li,,irt"riur tlo lrlttralho c da Solitlarictlatle socinl e cla ljtlucaQijtt

l)ellne.s.ric,ta\:tlcr.pr,.'*ai.r.,rs cc,tr.s N.vas ()porttr'idadcs e t\s c,tidades lirrtttadtlras dtls cursos liH'A'

rr.nrcirda,e'tc .() (rrc respeita .s c.rrpctcrrcras d.s ,rrern[rr.',* das ccltripas tccnic.-pcclag(lgicas dos c'cntros

N.r..s ( )portunidatles c as traullitagt)csllara a doccncia clos Iirruraclores clrre irltcuralll us ctlttipas tercnico-

pctlagrigicas tlos (.crrrros Novas oporturridacles (nivel basico c sccundirrio)e iJos lilrmadorcs (lttc assegtlralll a

ii,rrnlrqil.l dc llitsc tltts cursos [-'FA'

llesoluqito tto Crlnselho tle }linistros u.,8612007, DR 126' S6rie l' de 2007-07-03

l)rcsitltncia tlo (.'onsclho dc Mir.ustros

,\prova o (.)uadro cle ttclcrSncia llstrate'gictl Nacional para o periodo de 2007-10 l3'

l)espncho n." n" l'l019/2007' DR 126' Serie lI' de 2007-07-03

c,ria . c.nselho cre gesti. do sistc,ra de inrbr,raqio e gestao <Ja .t'erta educativa e lbr,rativa (SrG()). cr.r a

rurissao tle gerir as condiqr-res cle desenvolvinlcnto desta platatbnna'

l{esoluqiio do Corrsellro <le Nlinistros n.,{16i2007. DR 126. Serie I. de 2007-07-03,

Portaria n" 817/2007, DII l{4. S6rie I' de2001-01'21

IVirristerit'rs clo'[rabalho e cla SolicJariedade Social e da EducaQdo

I)efine o regin,e.iuridico clos cursos de.,tu.oiao t tt"''naqeo de aclultos (EFA) <le nivel bisico e secund6rio e

de rriveis : i : Oc fbrmagiio profissional'

I)ecreto-Lei n" 276'C12007, DR l'16' S6rie I' de 2007-07-31

M inist6rio da Educagutr

,tproro a orginica cla Ag6ncia Nacional para a Qualilicagdo' I' P'

Despaclto normativo n" 28l2ll1l7 ' DR 149' S6rie II' de 2007-08-03

Ser.:retaria de l:stado da Educagao

Determinacrrnotlodecilculodaclassiticagioflnalnasdisciplinasemqueosalunclsdoensintlbitsico
rccorrente. os firrmantlos dos cursos I..FA e os adultos certiflcados pelo Sisterna RVCC realizamexames

.acirnais para prosscg.irem estudos de nir.el secund6rio crn cursos cie,tiflc,-hun.ranistic.s' .a modalidade de

cnsino regular.

Portaria n" 959/2007. DR 160' S6rie I' de 2007-08-21

N,linistericls das Firlangas e da Adrrrinistragio P[rblica, ilo.frabalho e <Ja Solidariedade Social e da EducaQio

;\prova os Estatutos tla Ag6ncia Nacional para a Qualificagio' l'P'

Decreto-l,ei n" 31212007,DR 179, S6rie I' de 2007-09-17

lv,linistirio do Anlbicrlte, clo Ortlcnamento dcl 
'ferrit6rio e clo Desenvolvirnento Regional

Delrne. u*r.elo cle governaqdo ao eua<lro de Ret'erencia Estrategico Nacional 2007-2013 e dos respectivrs

llr()uramas operac ionais'
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l{csrlul':i, rkr ('.rrst'ilr. rtc }tirrisrrrs rr" r.}7/2(x)7. r}R.
l'rcsitlinc il tkr ('onsc 

I lr<.r rlc Nt irristros
r\llnrltr o l)lrrro Iccnohigico tla Ltlrrcrrgiio.

Itlll. Si.ric l. rlc 2t107-0r)-t8

l)t'spacho norr.ati'o n" 36/2007. r)R r 93. s6rie r I. de 20r)7- l0-08
N,l inisti.rio cla lirlucaquo
Il'egulitrncnta tl llrttccsso.cle rcrlricntagiio tlo pcrcurso lirrnrativo rkrs alunos. iltravis tlos reuirnes tlepcr'rcabiliilade e equi'alercia crrtre tlisciplinas. (cnsin. sccurrdiiri.)

l)ecreto-l,ei n" J57/2007. I)R 20g, S6rie l. de 2007_10_29
I\,I inistcrio rla l:ducagi)o
lLegulamcnta () pr()ccsso dL'co,clus.io e cerlificagi)r)" por l)arte de ocrultos c()rlr percrlrs.s rbrrnati,r,osincoltlpletos. do niVel secuncldrio de cducagacl rclativo. jl.nn* dc cstutlo.iri c.\tintos.

Despacho tr" 2917612007. DR 246. S6rie ll, de 2007_12_21
Mi.isteric'rs do lrabalho e da Solidariedade Social e da ErJucng:i.r
lLegula o Acesso de pessoas con.r defici6ncias ou incapacidacle ao proccsso tle recon6eciplcnto. validaqao eccrtilicagio dc corrlpetincias (RVCC) aclc;uiridas por'ia lbnnal.,rao tonnat e infbrrnal e a outras otbrtas clecducaqio e lbrnraqiio cle adultrx.suportadas pelos ilef'erenciais de cornpet€ncias-Chave em 

'ig.r. c.,ducentes,crttanlbosoScaS()s,aunlahabilitagiioesctrlar.

Despacho n" 29 tl56/2007, DR 2.19. S6rie ll, de 2ll01'_12-27
Ministeri.s do'trabarho e da Solicrariedade S.ciar e da Educagio
E aprovado o regulanrento <.lo proceclirnento de acreditagiio de avaliadores exlernos no imbitrl dos centrosNovas Oportuniclades.

l)eclaraq:io de ltecrificag,o n" I 1712007, DR 250, s6rie I, <re 2007-rz-zg
l'resid6ncia do Conselho de Ministros
Itectitica o Decreto-l-ei n" -l-57i1007' clo Ministerio da Eilucagio. clue regularncnta o processo 6e conclusio ecertit)cagio' por parte de adultos conl percursos tbrmativos i,i.o*ii.to.r. .lo ni'el secuncl6rio de e6ucagiorelativoaplanosdeestudo.ide.\tintos.publicadonoDi6riodaRc.priblica, 

l.,,sdrie,n,'f0g.de2gdeoutubrode
2007 (r,ias conclusio do nivel secund6iio cle educaqao).

Decreto-Lei n." 39612007. DR 2Sl. S6rie I, de 2007-12_Jl
Ministerio do 'frabalho 

e da Solidarietlacle Social

h][H::il,e'gime -iuridico do Sisterna Nacional de Qualiticagt-res e define as esrrururas clue regulam o seu

200E

Despacho n" 143/2008, DR 2, S6rie II. de 200g_01-03
lV,I inisterio da Educagio
Aprova o nrodelo organico e t'rperacional relativo ii execugio, no inrbito do Ministerio da Educaqdo. .o planoIecnologico da Educagio.

Despacho normarivo n.,, l/200g. DR 5. S6rie lI de 200g_01-0g
Ministerio da Educagio - Gabinete do Secreiirio de Estado da Educagao
Despacho Normativo clue regularrrenta a concessdo de equival6ncias clntre disciplinas e iireas de fbrrrragio
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irrtcg'.tlirs c.r,lirrrrls rlc cstrrtkr tle curs.s tlc rrircl sccr,rlirio tle crlucu,,:li,r e tliscrPliltlrs c iitcits c lirrtttltqii, tltt

t'nsitto :ce tttttlltrio rcc()rrclltc ;ror tttotlttlos cirllitlrl izavcis'

l)cspaclto n." 227512(l0tl. l)ll l7' S('ric ll' dc 20011-l)l-2{

l\linistcrio tla l:tlueirr,:iio. (ialrirletc tlo Sccretltritr tle l:]stadtl tla l:tlucirgiio

('alcrrtlilrio tlc rcaliz0gito tlas pror'as tlc cxittttc' incluirldo os cxAl.llcs ttitcionitis' dc l(x)lt'

,\viso tt" 2{73/20(18. I)R 22, S6rie lI, de 2008-01-31

N'linisttrio tla litlucagiio - Ag0ncia Nacior.ral para a Qtralilicaqiio' l' P'

,,\ltertura tlo proccdi.tcnto tic .crcclitaqii. dc avaliaclores cxtcmos tro itrtrbiltl d.s cetltr.s tttlvas

6p6rtuliclatles para iltegrl,r.rti* A" plocessos tle rcconhecirncnt0' !alidaqicl c e crtilicaqao de

cirrnpet0ncias ittvt:c:t .le niue it biisico c secutrdiirio de cducaQito'

Dt'sp:tcho n." 378'l/2()08' DR 32' S6rie tl' de 2008-02-14

[fini*t.r,u* do l.raballro c da Soliclariedacle Sociul e da l-ducaqa<r

[)espacho tlue Visn n,r,rr.or, cnl comissic'r a. ,.r.'ico. Para o exercicio do cargo dc Vice-presidcntc da Agcncia

il.i-tllr; para a Qualiticaqao, l' P" a trtestre Maria do Carnro (iontes'

Desprtclto (extrlcto) n" {l)36/20011. DR 33' S6rie Il' de 200E-02-15

Ministerio tla Educaqiio - Agencia Nacional para a Qualilicagao' l'P'

lixti.qi. rJo Ce,tr. No'as ()portunitlades cla Esct,la Secunddria cor.tl J" ciclo tro nodo e c()nsequente criar;iio do

Ccntro Novas ()lrortunidades a prolrl()ver pcla Escola Secunclaria cottl J" ciclo Dr' 'lotjo ele Araujo correia'

l)espacho (extracto) n" 4035/2008, Dll 33' S6rie Il' de 200tt-02-15

Ministerio da [iducagio - AgSncia Nacional para a Quallficaq:do, l'P'

Fixtinqaodo(,cntroNtlvas()pclrtuniclaclespronrovidopelaCorrrurridadeUrbarradoMedio.I.e'1o.

Despacho n" 6260/2008, DR'16, S6rie lI' de 2008-03-05

yil;:ifiJ: I"fi:::il," cre exames a,iver<re escora para a conclusdo e certificaeao do,iver secuncldrio de

.-a*ot,ao a.', ab.-igo clo Decreto-l-ci n" 357i2007' de 29 de Outubro'

Portaria n" 230/2008. DR'18. S6'rie I, de 2008-03-()7

fr4i,lirt"rio. clo'[rabalho e da Solidariedade Social e da EducaQio

Detlrreoreginrejuridicotloscursclsdeetlucaqicletbrrrragiodeadultos(cursosEFA)edasfilrmar;ties
modulares previstos no Decreto-Lei n" l6i)/2007, de ll de Dezembro' e revoga a Portaria n" 817/2007' de 27

de Julho.

Despacho n" 6950/200{1. DR'19, S6rie II' de 2008-03-10

Ministerio da Educaqao - Agencia Nacional para a Qualificaqio' l'l''

Autoriza a criagdcl a" c.ni.i, Novas oportunidadesern e,ticlades e co,celhos icrentitrcados, em acrescimo a

rede de centros.i6 existente'
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l)cs;r:lclto tlt':ltllot'iz:lgiirt rlit cri:trgii0 rlr ('t,rrl[os ]lor':rs ()Porlurrirlilrles. rlc 2lll)tt-ll5-2ll.\u['trcia N:rciorrirl plrt.lr ir (.)ulrlili(.lt\.it()

'\trtoriza a r'r'iltr,:iro tlc ('errrros Norlrs ( )r)()r'tuni(rir(rcs !.n.r (.nll(rll(rcs c .()nc(,ilr(){ (rcrcnninr(r()\.

l'ortaria rr" 370/2008. l)ll, ()lt, Si.rie !. rlr 20()ll_05-2I
Nliniste'rios tlo lrirballro c. ira Strritr.ricrriurc S.t:irrl c rra r:tlucagiitl
llcgula a criaqio e o lunciorrirnrcllt() (l()s ('cntros Nor..us ()porturrirlatlcs.

l)espacho n" lJ3t0/200tt. t)R e9. Si,rie It. de 2001t-05_2J
N4 ini sterio tla l:-ducaglio

l'"t'f'ffi:.t"tentaqt)es 
para o luttciollatlrent() <krs ('cntros Noras ()Portunitlatles nos estabclccirrrcnt.s piblic.s

l)espacho n." t-1753/2008, DR 102. S6rie ll, de 2t)(]8_05-28
I)residclncia do ('onsellro de Ministros e Mirristcrio tlirs l;irranl.as e tla r\tlnrinistragiio p,blica
I)escongelanretrlo - Ccnrro Novas ( )portuniclatlcs.

Despacho n'rnrativo n." 29l200g. DR r0g, s6rie rI, de 200g-06-05
Minist['rio da Educagiio - (i.binete do Secrctriri. de r_:stad.,ra r,,lucaqao
Altera o despacho tt.rr,ati't'r n." 3611007- de ll cle ourubro.,',.1u,,i.".grtrr.r"lellta o proccss() tle reorientaqao dclpercurso fbnnativo dos alunos cjo cnsino sccunrliirio.

Despacho n." 1561212008, DR l0g, S6rie ll, rle 20011_06_05
Ministerio da Educagdo - Gabi,ere do Sc-cretdrio de tistado da F-ducagiio
I\4odelos de diplonras e certiticagitt cle ctlnclusao do ni'el secundiirio de eclucaqio. ao abrigo do Decreto-[_ein." 357i2007. rle 29 de ()urubro.

Deliberaqio n', 1650/2008, DR I13. S6rie lI, rte 200g_06_13
Clornissao Nacional de Acesso ao [:nsino Superior
Delibera sobre a fbnrlula de ciilculo para cfbitos tle obtengiio cle unra classilicag;io final 6o ensirro sc.cuntliirio aatribuir aos candidatos cuio cliplonra, nos ternros da lei. niio inclua essa classificaqiio.

Despacho (extracto) n.,' lgl22l200g, DR t29, S6rie II.,e 200g-07_07
Ministerios do Trabalho e da S.lidarietlade S.cial e. da educagao -ngin.iu Nacional para a eualiticaqao, I. p.E.rtinqao do Centro Novas oportunidades prornovido pelo cE'NFtMl c'cntro de FormaQio prof.issional daIndtstria Metalur_qica e [Vletalomecinica. io concelho tle Mafia.

Despacho n" 182271200g, DR 130, S6rie ll, de 200g_07_0g
Ministerio do Trabalho e da Solidariedade Social
Aprovagio do regularnenlo especifico que define o regime de acesso aos apoios conce<Jidos no dmbito datipologia de interven<''tio n" r.1. "Cursoi <le Educagiio e Fonuagio de Adurtos,,, do eixo,,,).

Despacho 18223/2008, DR 130, S6rie lI, de 2008_07_08
Ministerio do Trabalho e da Solidariedade Social
Aprovagdo do reuulanrento especifico que detine o regime de acesso aos apoios corrcediclos no ar,bito datipologia de interv'enqio n" 2.3. "Forrnsgssr Modulares Certifrcadas,,. clo eixo n,, 2.
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l)cspitclto rr" ltt22()/2(llllt. l)l{ 130' Scrie ll' tle 2(lOtl-07-0tt

N4inrsti:rit.r th l rlthirllrtt 'i tla SoIitlrtl'icihdc $ot:iul

.\,r..r,lrr,:tit.r|\lo,cgtrl,,r',errt,, crllCcitiC,' tluc tlclirtc. tegiltte tlc ltcelss. lt.s ltp.i.s t'ttttcctlit'rt rl. irrtt'il. ilA

tiptrl.grir tlc i,tcr'c'gao rl'l.i. "llct.rtitccirrtc,lt,' Vitlidaq:lro c ('crtilicaqiio tlc L'.rttpctirtciits"'

,\niurcio u" 5l5l/20lltt. Dtl l52, Srlrie ll' tlt'20011-0tt-07

t*,tiniSt.',in, tltl l.rlrbltllto c t|ir Stlliclarierladc Social e da lir'lucagiltl

Arrrinci. tlas listas 1c cu*tli6atos a atlnritir e a excluir ao proccdinrento de acreditaqiio dc avaliadtlres cxtcrn()s

no irurbito clos L'cntros Novas Oporlunidacles. aherttl pelJ Aviso n'" 2'17-1ll(X)l{" clc I I tlc 'littlciro'

l)ecreto-l-ci n" l6{/2008, l)R 153' S6rie I' de 2008-0ll-0tt

Nfl::-Jl;|,lll:;:li::lrr,o ao r)ecrcro-r ci n.,, l l li 2006. de 27 cle ourubro. (ruc aprov. a l.ci organica ilcr

Nlinistcrio dl litlucaqitt.

Despacho tt" 21737l2lll)8, DR 156' S6'rie ll' de 2008-08-13

tvti,ii*te.lo clo l'rabalho e da Solidaricdade Social

r\pr.vagir. clas con<Iigries Je t'inancia,iento ptblico para as enticlacles'abiritatlas. no anrbit. clo siste,ra ltvcc

Despacho n" 23430/2008. Dll 179, S6r'ie.ll'.de 2008-09-16

frlini*t.rio, clo l'rabalho e tla Soliclariedade Social e da Educacio

Autoriza a criagao de um Centro Nor,as Oport".,a,a"1 up..,,,o,.., pelo Centro cle Forrr-raqticl l)rcltjssiclnal das

pescas e do Mar (FORMAIt) ern virtude cla extingio do c-entro Nor;as ()portunidades prourtlvido lrelo extinto

[oRpIISCAS _ C.c,tr. de Fonrragio lrr.tlssional para . Sector das Pescas.

Oficio-Circtrlar 615/GD/2008, ANQ, I'P'' de 2008-09-19

Deterrnina o prosseguimento de estu<Jos em caso de certilicaqio do nil'el secunddrio de educaqao pela

conclusicl de curso [:FA" lormaqdes modulares-e processo de RVCC ou pela realizagio. acl abrigo do Decreto-

I .ei n.,, 35i l2ooi ,cle 29 Js outubro. cle ,rodulos de tirrmaqao constantes dos ret'erenciais de tbr,raQio

integrados no Catilogo Nacional de Qualiticagoes'

2009

An(rncio n." 867/2009. DR 22, S6rie Il' de 2009-02-02

IVini.r,e.iut do frabalho e da Solidariedade Social e da Educar;ao

l-istas(portlrdemaltabe.i.""p".NUTIIe\UTIII)dosar,alia<loresextemosrtoalrrbitodosCentrcrsNovas
oportu,i6atle. ut rungi,to..; f.tJa.*pu.t1o n." 2897i2006 (2'" serie)' de 7 6e Fevereiro' cuja acredita'io tbi

renovada.

,\nirncio n." 868/2009. DR 22, S6rie II' cle 2009-02-02

l,Iini*t..io. do 
.trabalho 

e da Solidariedade Social e da Educaqao

t-istas(porordemalfabeti*.po.NUTIleNr]TIII)dosar'aliadoresextemosrroinrbittldosCentrtlsNclr,as
oporturriila<.ler rurongij.r..., p.t.', a.rpu.l.,o n." l9 047/2006' cle l9 de Setembro' cuia acreditaqao tbi renovada'
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,\rrrincio n." I5ll7/2t)09.t)ll 16. Si,rit, I !. rlt llXtq_{t2_20
l\linist['rios th l-raltallro .: tla Solitltrrietllrtlc Soe iirl c: tllr Irtluclr(liu
N.lilicaqii. (l(ls ilttct'cssil(krs tlil rlclib..irqii. tle urlrrrissri. e cx.llu.,i,l d,s clrrtlirlatrts.. p*rr:ctli,lc,t() (lc

dccotltrreiittcitrs(ltv('(')tlcItivcisbiisicociectrrrtlilriotlccrlrrcnr;1i0.irbcr11l 
11";,,il\.is()n.,, l.l7lil(x)8.rlc-lItle.lituciro.

l)cspach' n." l5(t5.1/2009, l)li t27. S6ric ll. rle 2t)09-07_0-1
l\{inisterit'r do I rabalho c da Solidarietlatlc Social
i\ltcritqiitl do llcgr-rlarnento l:specilico tla l'ipokrgia rle Irrtcn.elqiio 2.1. ,rllccopSeciprerrt6. rirliclaq::io eccrtilicagiitl de cottrpctcrnc iils,. tltt l'( )Pl l. lrprov ltlo llelo .lcspaclul rr" I ll2 29i l(x)ll. tlc l0 cle .lurrlro.

Portaria n." l262l2llllt). Dll 2l)0. S6rie l. de 21109- l0_ lS
ivlinistcrios drl lrlbalh. c tla s.ridarictlatlc S.cial e da litlucagi.
cria.os cursos tle l)ortttstt0s para lralantcs tlc- ()rrtras l.irruuas. assinl conro as rr.uras a cpre.bedece a sualeccionaqiio e ccrti licaQao
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ANEXOS
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ANEXO I
Indicadores estatisticos da populagfro residente no Alentejo
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NIVF]IS DE Q[J.\t,II'IC,\E-,10 DA POPUI,,\(]AO TTESIDENTE NO,\I,EN'[E.'O

I:trttie: lNll (20()2). (i'rr.sos )00 l.llesultarlos Dctinitivos: .\lV Rcccnscatilcnto Ccrul da populagiio: lv Rcccnsearncnto
(lcral tla llahitar;rio. Lisboa: INE
*'ftr1x1 .1, p()pulil$io residcnte

Scm
n{vel de
ensino

l.'c.E.B.
(completo)

2.',C.E.B.
(completo)

3.'C.E.B.
(completo)

Ensino
Secundfrio
(comnleto)

Ensino
Superior

(comoleto)
ALENTEJO
(776 585) *

140 469 lE6 708 52 747 34 032 46794 60890

,\le ntc' jcr

I.itoral
(99 t)161 *

I I '132 21 377 6417 4620 -i804 3296

,,\lto Alentcio
(127026)*

24 732 31 t71 877 I _s598 7 534 1864

Alente.jo
L'entral

( 173 (146) *

l9 _s9.1 -t0 65_s t I .t07 7281 ll 396 It223

Baixo Alentejo
( l 3,s 105) *

267t7 32 076 97 14 5780 6570 5 l0l
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r,oPl.[..\(]io ttEsl Dr.l'{:!! !:1)l!. !^!},1!1.1',1,!L9! .q-1i1t!1111! !:J,:!!l-ryu
NU'T III Ilomens

67.11

Alentejo Litornl

t)tlcruirit
,\1.,'*;;.ili1
( irirndola
Surttiitutr tlrr ('ltcttn

*.-* *-7! ll------
7501

____1lM
6lJ_l-l

Srrh-tntpl 50037 49939

1807 198 I

Alto Alentejo

Altt'r rkr ('ltitt ltr67 107 I

Arrortches l 6u6 1 703

:frff+Avrs r5l1
lV'l li -1099 ;l]lilJ

-:-i::::I--::-(lastelo de Vide I1376 I 996

(' rilt() 20'77 227 1

I:llvas I I l9rl I l96l

l:rturtc ira l 7q0 1942

l33q l5.llt

Man'licr l9s-l 201 5

Ir'lonforte I 55e Ir,B4

Nisa -l I ()-l .1,+ tt I

l)onte de Sor 87tt9 el5 I

Portalcgre I 1604 t3376

Sub-Totsl (tlL(t 65564
1378

Alentejo Central

Alandroal -tJo I

Arraioltts 3679 3937

Borba 1869 l9l3

llstrenrtlz 7.s 3 -s
8137

Etrora 2'.10t2 29507

Monte utor-cr-ttcrvo I 9l 15 9463

Mourio 1724 1 506

)orte I l.l7s I :n:+

lledorrdo 158 I 3707

Iteguengos de Monsaraz 55_17 -5845

Vendas Novas 51 t2 5907

Viana do Alente'fo 7727 1888

Vila Vicosa .1159 .15 l2

Sousel 2'714 3066

Sub-total *L2^6 89400
5290

Baixo Alentejo

Aliustrel
Almodortr .11 60 1985

Alvito l32l 1367

Barrancos 942 982

Bcia t7 194 l 8568

Castro Vcrde l8l3 1"190

Cuba 2425 1569

Ferreira do Alenteio -1403 1607

Mertola 1334 4378

Moura 8345 8245

Ourique 3r33 3066

Serpa 8272 845 I

Vidisueira 3032 I156

Sub-total 66651 68454

262396 273 357Total

Fonte: INE (2002). x Nio cotnprccntle a NUT lll Leziria do Tclo
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ANEXO 3
EvolugSo dos principais indicadores de actividade dos

centros de Reconhecimento, varidagfro e Certificag5o de
compet6ncias, entre 2000 e 2006,e dos Centros Novas oportunidades,
em 2007 e 2008, em portugal e na regiio Alentejo (NUT II e NUT III)
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liylllrtglio rlos prilrciPais inrlicrtrkrrt's tla lclivirt:rrle rlos Crntros rle llcc,rhccirrento, \,alidaqri, c('trtilicar;:irl rle cor[;rcl6rtci:ls clttre 20lxl e 2(xl6 e rlos ('entros Novas ()p.rtunidades rrn 2007 e 2(x)ll, ern
l'ortugal t nl regi:'io rlo..\tcnte.io (NU,t ll e Nt.l.I llI)

RegiIo / Indlcadores de
actlvidadc

Centros de Reconhecimento, Vallc
Compet6ncia

lagio e Certilicagno de
3

-

| 2004 I 2oos I zooo

(ir Escolar

Centros Novrs
Oportunidades

2000 I Zoor 2oo2 I 2003 2007 tl 2008 r,

Portugel

N." dc Irrscriqr)cs
N." de
[:ncanrinharncntos pitra
Ofbrtas

l6 7 ()l{8 l4 06t l0 I02 ,17 -sOO 5.1 9-52 77 246 l8 I 153 I80 657

I8-5 ..]2 t I /r0') 2 7t36 I 854 .l ri83 ll 2.10 62 686N." de Entradas err.r

I)rocesstl cle RVCC ll I 990 12 )49 10 Jlo 25 789 l5 .106 5l 456 I l3 197 1.57 t00N." de Certilicagt)es
I'otais 0 477 1 )lh ri 6.57 t2 372 19 410 25 079 54 906 195

Alentejo
N." tle Inscriqdes 0 728 | .s90 1ql I 3 96',7 .l 145 6 781 29 92',7 22 280N." de

Encaminhanrentos para
OI'ertas 0 0 63

I 004

306

76 108 t28 272 826 75ltN." de Entradas ern
l)rocesso de RVCC 0 236 2 371 I 029 l t17 I 667 l1 065 l3 860N." de Certificagdes

Totais 0 0 I 0'17 r 708 r 895 2M8 7 086 7 565

(Rclat<iri.s rttcrrsais cnvi,drx p"t.,..c"nt..l. l" ;:l}fl;J ,L"Lll]l'il ,,urroo e c.crtiricasiio de competencias iiANEFA - Agcncia Nrtci.nul tle Etlucagrio c F.rtnagi. rlc Atlult.s... olr".ie., ccral dc Fonnagio vocacionar (2g(x)a 2(x)6) c darlos rcgistados pclos centros Novas oporturrida<lcs na platafbrrna SlGo, dcstle 2(x)7).





ANEXO 4
Ficha de inscrigio dos adurtos nos Centros de RVCC

(Modelo n.,, 1709, exclusivo da INCM, S.A.)
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R@nhacrmrtbt$tc&
oCaUb*&

cbCmp*rda

centro de Reconhecimento, validagio e certificageo de compet€ncias

Entidade Promolora do Centro

FrcHA DE tNSCRtgAo

Preencha o lormuldrio, recoriendo, sempre qu€ necessario, aos prolissionais do C€ntro

Dados Pessoais:

Nome_==---__

ffiiii
L--"1
L__l

_t_/__

Emitido em ---- / _ /_ passado por

Nacionalidade _*_-,-,_,_ _._N.o de Titulo de Resid6ncia/outro(preencher apenas no caso de ser Cioaoao-esriaigei;;)''-

Resid€ncia

Data de Nascimento

Bilhete de tdentidade

Localidade

Contaclo Telel6nico

C6digo

Situagio Profissional Actual:
(preencha o quadro ulilizando X)

(A)Comptere

I

fllidade Empregadora

I Sector Prolissionat

I Fungio Desempenhada

Posrar tll-n_l_J_[l

;-jl'1":alo (A) | ,o".",r,"n"0o l-;i Trabatho I Trabatho lOlO ",1 N6o DLD I A pro"rra Oo I (B) i

i""EePryjsma34'9f i',*"f l'1'*, 1,.'"** I fL_---___llli

Observag6ec:

O Proflssloaal de Ft\rCC

(B) Especilique

,rl Numero do Bithete de ldentiJade.
'. oessmgegado de Longa ouraqio.



-:

-
=EA*
-*,-<O
:,<

-
:(\I

-I:-r
F

De uma lorma breve, mencione tr6s experi€ncias signilicativas que vlveu ao longo da sua vida' Assim' indique

outras situaq6es de emprego, iituagOes de trabalhdvolunlArio na comunidade, lrabalho na sua propria casa e

actividades resultantes ioa"a"rr intlresses e lazeres. (Exemplo: trabalho voluntario em clubes desporlivos, em

colectividades, em associag6es"")

EstedocumenloconslituioprimeiropassoparaacederaosservigosdesteCentro.
Aolongodoprocessoser-lhe.6osolicitadasinlormaq6esmaisdetalhadas.
Solicite,semprequenecessdrio,apoioaosprolissionaisdoCentrodeRVCC'

Assinalura do CandidatoLI

@

2_

oo
F

i

o
a

Data

t._l-

PBOJECTO CO.FINANCIAOO
PELA UNIAO EUFOPEIA

Prolissionalde RVCC
Certificados e DiPlomas

vP EdueffQ'eti

Ar-
prddepxy



ANEXO 5

Gui6o da entrevista semi-estruturada aos

Directores/Coordenadores dos Centros de RVCC
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I' Tcntn: ('ctttros 1'riolteiros tkr processo de ltcconlrccimento, Valiclaqrio e Certificaqio de

CornpctCncits ( ('l{V(l('), no Alcnte.io

Elltrevista scmi-estruturada I

II. Ohjectivos

r Cottlpreentler tl itparecitnenlo tlos ('enlros cle llVC'C no arnbito das rneclidas politicas cle

l:clucagiio e l.'onnaqdo cle Adultos cm l)ortugal;

o ('onhecer a perlin0ncia do processo de lleconhecimento, Validagio e Ce(ificaqio de
cor,peti'cias, c, Portugal, em geral, e no Alentejo, em particurar;

o ckrnhecer o hist.rial de cada ccntro tle RVCC investigado;

o Clonhecer o proccsso e as estrategias utilizaclas na irnplementagio das activitJades de RVCC,
ruo centro e no territorio;

o Caracterizar o priblico-alvo do Centro de RVCC;

o caracterizar as actividades estruturantes do ce,tro de RVCC.
o Identihcar as dillculdades sentidas pelo Centro de RVCC;

' conhecer o impacto do proccsso de RVCC desenvolvido pelo centro;
o Conhecer as perspectivas dos entrevistatJos fhce ao luturo do processo de RVCC.

#
(;tJrAo/pLANTFTCACiO DA ENTREVIS'rA

rAplicada 
a um grupo constituido por 4 individuos que desempenharam fungdes de Director/coordenador

nos Centros de RVCC em luncionamento ern 200j. no Aleniejo: Portalegre f rrrpl. r"rra lnunoagaoAlentejo). santiago do cac6m (ADL) e Ferreira do Alentejo ipsoime).

Entrcvista ao (-txrrdcnador do Centro tle RVCC
Lt r nl e.s P nt t u.s i\; i c.o



lll. Guiiio dl Entrcvistl

I)orrttt ;rr0vitr : l.egitimaqdo
- lrrlirnuur subre o tsnlac os objectivos tla ittvcstigaqt'io tluc sc cstit it rcalizitr

- Solicitar c agritdeccr a cttlabtlraqiio tta investigaqiio

- Assegurar conlrclencialiclacle das itltonttaqties prestadas

- Consiruir um lnrbicnte em (lue g eutrevistaclo se sirtta tlesipibiclo e i\ vtltrtitde

- I)isponibtlizar ao entre vistaclo. cus() se llt()stre intcressadtl, utna ctipia tla etttrcvista e Poslcriores'

rr,sullados rla invcsl i gaqio'

Sol icitar autorizaqiio I rla entrevista

L ('clrno

caracteriza o

c()ntcxto
gcogr{lico e

social cle

intervenqiio el<l

Centro
RVCC, sob o

ponto de vista:
. cclucativo
. social
. economico
. cultural

- Itlentit'icar e locnlizitr
gcograltcattlellte o ccntro cle

RV('C
- Descrcvcr o c()lltexto
cclucativtt, social. econ(rtrlico,

cu ltural

- l.ocalizaqiitl geogritica
- ('otttcxttl eln (ltls se

inse re

I.

Locolir.agdo ilo
Ccntro

2.O que fbi
necess6rio
fhzer para criar
aqui o Centro?
. Fontes de

intbrmaq:iio
. Candidatura
l'rnanceira
. Sessdes de

esclarecitnento
(...)
3. Corno surgiu
a ideia de se

constituirem
Centro RVCIC?

4.Qual a data

de inicio da

actividade do

centro?

5. Que tipo de

apolo
t'inanceiro fbi
solicitado e

obtido'/

- Cbnhecer o Processo tle

acreditaq:6o/criagiio do C l{VCIC

- ('onhecer o esPaq:o lisico
- ldentiticar o inicio da

actividade

- Identitrcar o aPoio financeiro

- Processo de

acrcditaqao/criaqio do

CRVCC

- Inicio cla actividacle

- Espaqo l'isico

- Apoio financeir<>

il
IilentiJicagfro/

CuractcriT,ugfro do

Centro de RVCC

[:ntrcvis{a att ('oottlcttador dtl Ccntro dc IIVCC

I tt nlc.s [' nt ttt.: t\' i L r t



lil
liquipu lo ('anto

ilc RI"CC

- lrstrtrtrrrt c
( )rgunizlqiio rlas lirlLripa
. r'ccrutiltllent()
.lrrnq:ircs
. itcgircs tlc firnnaqliu

- ltlcrrlilicar o rrrinrcro rlc

l)css()ls trIL'ctlrs li ctlrripir
I ccnico-ltcthgogica tkt ceutro
- ('onhecer as lungr)cs rle catla
trnr rkls clcrncnkls tla etpripa
- ltlcrrtilicar a(s) lorrna(s) tle
recrulitrnento dos clcrnentos tla
equipa
- Identil'icar cvcntuuis acgr)es rle
lirnnagio tlirigitlas a crluipa
- Clonheccr os pcrfis
pnrfissionais tlos elementos das
ctlu ipas

(r. (.)trlnlas

l)ess()ils
cslilvarn alcctas
ito ('cntro'/
7. Quais as

lungrics tlessas

l)essoas llo
Centro'/
8. Corno se

procerleu ao
recrutamento
das pessoas/
9. l'louve
necessidade de
fbnnagio para
o exercicio
dessas fungdes?
10. Na sua
opiniio qual e
o pertil
desejdvel para
o corTecto
exercicio clas

funqdes de
profissional de
RVCC e de
fbrmador? E ]

porqu6? 
|

I l. Na altura, 
Isentru I

rtiticulclades em 
I

recrutar as I

pessoas? 
I

Porque? 
I

IV
,.lctividades do

Ccntro de RVCC

- Diagn6stico local
- Parcerias
- Estrat6gias de
divulgaqio/captaqAo
pIblico-alvo
cstabelecida

de

- Conhecer os rneios de
diagn6stico local utilizados pela
entidade promotora do Centro
- ldentilicar as parcerias
estabelecidas e sua importincia
na concretizagdo dos objectivos
do centro
- Identilicar as estrategias de
dirulgaqdo do centro junto do
priblico-alvo
- Clonhecer o impacto dessas
estratdgias
- Veritlcar da relagio entre o
nfmero de estrat6gias utilizadas
e o ntmero de adultos inscritos

l2.Qual fbi o
imbito
territorial de
divulgagio do
Centro?
13. Como fbi
f'eita a
divulgagdo do
processo de
RVCC?
l4.Que
avaliagio fez
do irnpacte
dessas

estrat6gias ao
nivel da
diwlgagdo do
processo de
RVCC?
I5. Como fbz

F,r)trcvista ao Corrrdcnadr)r do Ccntro de RVCC
Lt r nl t'.s P ro I u.s :\: i t t t



cssil r.l vil I iilqi-l()'l

I (r. ('tlttsiclcra
pcrlincnlc tl
ustl clc rlutrcl
tipo tlc
cstratdgias'/ Se

sinr. quais e

porrlu0'?

17.()ue
sugestties tlaria
il urlta crrtitlade
prornotora tlc
('cntro tle
I(VCCI para a

captaq:itt tle
pirblico-alvo'/

[--ntrcr ista ao ( rxtrtlcnadr)r (l() Ce l]tl'() dc RVCC

h t nlc'.s P ru Iu.s,\' i t r t

I li.()uais lirrarn
as principais
tlificuldades
scntidas Pclcr
centro ao nivel
cle

- captaqio
p[rblico'/
- aclaptagao ao

trabalho?
- arliculaqio
coltl ()s

elementos cla

cquipa e meio
envolvente'/
- nrecanisntos
de
acompanhatnen
to.
monitorizaqdo
e avaliaqio do
processo?
- aspectos
linanceiros?
- legislagio'?

l9.De que

fbrma
const;guiu
superar essas

diflculdades no

t6picos
retbridos?

- Iclentilicar as clificuldades

- C'aractcrizar as dificulclades

-l{ccolhcr cxetnplos de boas

priiticas na superagio clas

diticuldades

- Captaqiio do Pfrblico-
alvo
- ('otttlir,:ircs dc trirhalho
- Itede de rchqdes e
parccrias
- Modelo tle
ll nciottatnctrto ( esPaqt'rs'

ccluipatnentos,
itinerancia.
- llecrutatt"lento da

cquipa tdctticcl-
peda96gica
- Mctas cle l{ef-er0ncia
(certillcag6es)

Acontpanlta ttrcutoi M t'rn i t

orizar;iio/Aval iaqio Pelos
servigos regiotrais e

ceutrais
- Questdes
adnr inistrat ivasi littanceir
AS

- Encluadramento lcgal

Diflculiladcs
sentidus



tlirs nrctliths
ctrrrnciatlas'J

VI
.ltaliugio do
Proccsso de

RVCC

- ('onlributos tkl
llroccss() na vitla do
ldulto

. uivel profissional

. rrivcl acatldrnico

. nivel pessoal

. nivcl farniliar

. nivel
cornunitario/social
- Contributo na alteragiio
dos niveis de habilitagdo
cla populagio rcsitlcntes
na zona de influincia do
ccntro
- Actividades de
acousel harnento/acompa
nhamento clos aclultos
apos a certificagio

- Conheccr o irnpacte do
processo de RVCC nos viirios
iirnbitos da vida clo adulto
- Idcntilicar as actividades de
aconsel hamento/acompanhame
nto clos adultos ap6s
ccrlif icaqio

20.'lant<r
(luanto tem
conhecimento,
clual ti a sua
opinido accrca
dos contributos
clo processo de
RVCC na vida
dos adultos que
o
liecluentaram?
21. Como
identificou
ESSCS

contributos?
22. De que
fbrma o
processo de
RVCC
contribuiu para
a alteraqio dos
niveis
estatisticos
relativos aos
niveis de
habilitagdes da
populagio
residentes na
zona de
influ€ncia do
centro'/
23. Que
relevincia
atribui ao
processo de
RVCC sob o
ponto de vista:
* social
* politico
* econ6mico
* cultural

VII
Perspectivas face

ao Jfuturo ilo
Proccsso de

Reconhecimento,

- Futuro do processo de
RVCC em Portugal
- Alargamento da Rede
regional e nacional de
Clentros RVCIC

ao futuro alargamento da rede
de centros

- C'onhecer as perspectivas face

- Conhecer as perspectivas face

24. Estando
previsto a

criaqio de mais
centros de
RVVC (500 ate

Entrcvista ao ('txrrdcnador <lo Ccntro tle RVCC
I t r nl c.s P ru tu.s,\, i t r t



|'uliluqio a

Cartilicul'io ile
(ompattncius

- r\lrtrgittttcttto tltr

l)roccsstl l(V('(l iltt
Secutrtllit'itr

lro ltlitrgittttcttttl tlo l'l'ttccsstr

l{V('(' lto ttivcl scctttttlitritl siio, ctt.t sctt

etrtcntlcr, lts

vantilgctrs
tIcsse
lrlargatncnto dit

rcde'/
25. [: as

desvantagens?
26.Corno
percepciona a

extensdo tlo
processo t1e

rcconhccinrent
o, valiclaqiio c
certilicaqio cle

c0rnpetencias
ao nivel clo 12."

ano, ji a partir
de Janeircl de

2oo7''!
27. Na sua

opiniSo, que

alteraq6es sio
necess6rias
para a melhoria
clo prclcesso de

reconhecimenl
o e validar;do
de

compet€ncias?

[:ntre vista ao ('txrrtlenatlor do Ccntrtl de RVCC

L.tr nlt'.s Prutus .\ it'rt

20I0). tluiris

28.Quais sio as

suas linhas
orientadoras no

imbito da

Educaqio e
Formagdo de

Adultos?
29. De que

fbrma o
processo de
RVCC
contribuiu Para
a promogao e

concretizaqio
dessas linhas
orientadoras?

- Conhecer a oPiniio do

c'ntrevistado acerca das suas

linhas orientadoras na Educagio
e Fonnagio de Adultos em

Porlugal
- ('onhccer a imPortancia cltte tr

entrevistado atribui ao Processo
de I{VCC no imbito da

Educaqdo e Formaqdo de

Adultos etn Portugal
- Confiontar os PrinciPios
te6ricos existentes coll-l a

prdtica dos Centros

- Principios cla Educaqio
c Formaqio de Adultos
- Integragtio do Processo
de RVCCI na lrducaq:do e

F'ormar;io de Adultos

VIII
Educaqdo e

l'ormugdo de

Aclultos enr

Portugal

ft*po tneOio cle cluraqio cla entrevista: 1li30m

Embora exista um guiio cla entrevista, conl a inclicagdo cle t6picos, a ordem pela clual serio

aborclaclos pocler6 ser dif'erente. dependenclo das respostas do entrevistado;



I)c lcortkr corrr tilriuliilri." [r,ii,ili,iif it)0j1,, 
-

li .. l{c;rrcscrrtl tr lirla rlo cntrcvislltklr
L:_L{-gp,.l!grlt:r l liilu tkr e ntr.cvistlrlo

t ctttct-loNE. R. & MATALON. B. ( rgg2). O rnquer.ir, - tc.riu c ltrtitic,a.(r.,, Edigio). oeiras: CertaEditora.

Errtrcr ista uo ('rxrrdcrrutkrr tlo ('errtro tlc ITVCC
Lttnlcs Pnrtu.s .\it.o





,41\rEXO 6

Gui6o da entrevista semi-estruturada aos

Profissionais de RVCC
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m
GUIAO/PLANI FICACAO DA ENTREVISTA

l. 'fenta: Centros pioneiros tlo proccsso de ltcconhecimcnto, Valittagao c Certiticaqao cle

ConrpctCncias (CtRVCC), no Alentejo

Entrevista semi-estrutu rada I

I I. Ohjectivos

Conheccr o percurso de vida protissional dos Protissionais de RVCC uos Centros;
('tuhecer a constituigiio da [:quipa 'l'dcnico-pedagogica dos Centros l{VC]cl;

Conltecer o processo de recrutatnento dos elernentos cla Ecluipa 'ficnico-pedag6gica dos

C'entros RVCC;

Conhecer o perfil profissional e acacl6mico definido para os profissionais de RVCC;

Compreender a funqdo clos -fecnicos cle RVCC no clesenvolvimento do processo de
Reconhecimento, Validagio e Certificagio de cornpetdncias;

Caracterizar a metodologia utilizada pelos Proflssionais cle RVCC no processo de

reconhecimento e validagdo de competdncias tlos adultos;

ldentillcar os constrangimentos sentidos pelos Profissionais cle I(vCC no decorrer da sua

experiencia no Centro;

Conhecer o irnpacto do processo de RVCC desenvolvido pelo Centro na perspectiva dos
t6cnicos envolvidos no processo;

o Conlrecer as perspectivas dos entrevistados face ao futuro do processo de RVCC.

a

a

a

a

rAplicada 
a um grupo constituido por 4 individuos que desempenharam fungdes de protissional de RVCC.os clentros de RVCC em funcionamento em 2003, no Alentejo: portaregre (rEFp), svoia (funaaqao

Alenteio). Santiago do cac6m (ADL) e Ferreira do Alenteio fEsdime).
Entrcvista ao Pnrtissional de RVCC

Lt t rdc.\ P ril I 0.\ !\' i c.o



lll. (iuirio tlit Entrcvista

l)onttt lrrcvit'r'. l-egiti m a qdo

- lilfirriilar sobrc 0 tcntilc <'ls ol'{cctivos da itt"'csligaqiio clue sc cstii a rcalizar

- Solicitar e agratleccr a colabtlraqiio rta investigaqito

- Asseg,urar contldctlcialidade das intbnnaqties prestadas

- ('ottstruir ttttr ittttbietltc cln quc o e tttrcvistado se sittta desinitriclo c :\ vontacle

- I)ispggibilizur att eltrevistatlo. caso qucira, urla c(lpia cla cntrcvista e postcriores, resultadgs tla

invcstigagittl.
(,.lir.itrrr:rrrf ra rrravacio cla entrevtstlt

'l'6picos 0bjcctivos EsPecificos Quest6es/
C)rientacOes

t.

Localii,uqdo ilo
Ccnto

- [-ocalizaguo geogrA lica
- Contexto cln quc se

insere

- Idcntificar e localizar
gctlgraticantente 0 cetrtro de

I{VCC
- Dcscrevcr t-l contexto
eclucativo, social, econ6mico,

cultural

l.Ctlnro
caracteriza o

contexto
geogriitico e

social de

intervengio do

Centrt'l
RVCC, sob o
ponto de vista:
. cducativo
. social
. economico
. cultural

II

Percurso
Prulissional dos
ProJissionais de

RVCC nos
Ccntros

Recrutatneuto

Motivaqilo

- Conhecer o percurso

profissional do t6cnico de

RVC]C
- Clonhecer as razties clue o

levaram a aceitar o desatto

Processo de RVCC

2.Como tomou
conltecitnento
da exist0ncia
do Centro de

RVCC?
3. Etn termos
profissionais,
clue tunqdes
desempenhou
ate iniciar
f'ung6es no

Centro?
4. Como fbi
et'ectuado o
processo de
recrutamento
para o
desempenho de

lunqdes de

Profissional de

RVCC no

Centro?
5. Quando
iniciou a

tungio de

ProtissionaI de

RVCC?

do

Entrevista ao Protissional tlc RVCC
I tr nl c'; P rur kts,\i i t'rt



(r. ,,\etrurlrnerrtc.
rrtirtttint a

rt)csnla lirrrgirrt
llt) ('c111r()

Irvc("1
7.()ue razocs
(pcssoais c

;rrofission:lis) o
levarar.tt a

luceitar o
tlesalio rlo
l)rocesso tle
|(VC'C'( na
:rltura. um

l)roccsso coltl
rupenas tlois
lrnos cle

litttciotra nrenlr-r)
| - Ustrutura cIIII

Equipu tlo Ccntro I organizaqirrr
le RVCC I

do Ccntro

- Identillcar rt ntrnero de

l)cssoas all'clas i\ crluipa
t dcn ico-peclagrigica cltl centro
- ('onhecer as fhnqties de catla
rurn dos elcrnentos da ccluipa
-ldentiflcar cvcntuais acqdes de
lirnnaqio tlirigitl:rs a cquipa
- (lonhecer o perl'il profissional
e acad6mictt delinido para 0s
Proflssionais cle I{VCC

ll. Quantas
pessoas

estavam af'ectas
ao Centro'/
9. Quais as

firnqdes dessas
pcssoits l-to

Clentro?
10. Houve
necessiclade de
lbnnagdo para
o e.rercicio
dessas lunq6es?
ILNasua
opiniio qual d

o perfil
desej:ivel para
o correcto
exercicio das
funqoes cle
profissional de
RVCC e de
lbnnador? E
porqu6?
l2.Corno fbi a
sua integragdo
na equipa?

IV
Funqdes do

Pro.fissional de
RVCC

- Actividades
desenvolvidas pelo
Profissional de RVCC
- Articulaqdo com outros
elementos da Equipa
'fdcnico-Peda96gica

- Meios rnateriais e
legais de suporte ao

- Conhecer as fungdes
clesempenhadas pelo
Profissional de RVCC
- Identificar os mecanisrnos de
articulagdo corn outros
elementos da Equipa'l6cnico-
Pedag6gica
- C<lnhecer os meios rnateriais e

13. Que
fungdes
desempenha
um Profissional
cle RVCC?
14. Que tipo de
articulaqio
existe entre o

Entrevista uo I)rollssional tle RVCC
ltrnlt,.s Pnrtrt.s .\it rt



cxcrcicio tlas litrlgtics
- Mctodologia utilizada o

no prclccsso de

rccouhecitneuto e

validagio tle
coutpct0ncias

lcgais tlc sul]ol1c ittl c.lcrcicttt
tlc lirrtgircs tcctttclts
-('aractcrizar it ttlcttltltllogia
utilizada pelos l)rotissiottais ds

I{VC'C tt() proccsso tle
rccoultecitncnto e valithqiio tle
compet0ncias cltts aclultos;

- Couheccr tl imPacto da

ut i I izaqao tla tttctotlologia
Lrtilizada

I)xll-tssiottitI clc

ItV('(' c otllros
clctucntos tla
[')quipa
'l'ccnico-

Peclag(rgica'l
l5.Quais sito os

rneios tnateriais
([le supofliurl o
excrcicio clas

lutrqdcs clos

e lententos da

I:quipa
'l'ccnictt-

Pcdag(rgica?
l6.Quais sifo os

nteios legais
clue supoftam o

cxercicio clas

fungdes clos

clernentos da
Ecluipa
'l"6cnico-

Peda96gica /

17. Os meios
que identificou,
na sua opiniio,
estdo ajustados
is necessidades
operacionais do
processo cle

reconheciment
o e validagio
de
competencias?
PorquA?
18. Que tipo de

metodologia e

utilizada no

processo de

reconheciment
o e validagdo
de
competencias'?
19. A
metodologia
identificada, na

sua opinido,
est6 ajustada irs
necessidades
operacionais do

processo de
reconheciment
o e validaqdo

Entrcvista ao Protissional dc IlVCC
I trnlas Pnrlus ,\'i<'rt



Diliculiludes
suttidas

- ('trplaqiul tkr 1tr'tblico-
irlvo
- C'onrliqrics rle trabalho
- Iterlc rlc rclugt)cs c
parcerias
- lVlorlckr de
lirrrcionatncnto (cspaqos,
ccluipante ntos,
itine raucia.
- I{ccrutarncnto rlir
crluipa tdcnico-
pcdauogica
- l)csenvolvimcnto clo
processo de ltV('(-

. reconhecirnento

. valitlagio
. ccrtificag^iio

- Mctas de llef'er0ncia
(cerlificagdes)

Acornpanhamcnto/ M()n it
orizagio/Ava I iaqio pelos
serviqos regi<lnais e
ccntrais
- Questties
adrninistrativas/fl nancei r
AS

- linquadrarnento legal

- Itlcrrti liclr as tlil'icultladcs

- ('irr:rctcrizar as tli llculdades

- Ilccolhcr cxcrnplos tle boas
pnitic;ts na prcplrragiur das
rliticulcladcs

tlc
corrrpe tcrrrc ias'/
l'orqu0?

20.()uais lirranr
as principais
dillcultladcs
scntidas pelo
cclllro:ro nivel
tle:
- ca;rtagio
ptiblico?
- atlaptag;io ao
trabalho ?

- articulagdo
c0tn os
elenrentos da
cquipa e nreio
cnvolvente?
- aplicagdo tla
rnetodologia
utilizada no
reconhecirnent
o e validaqio
de

competdncias
dos adultos
( Hist6rias de
Vida.
abordagens
triogrdficas))
- nrecarrisrnos
de
acompanhamen
to.
monitorizagdo
e avaliagio do
processo?
- aspectos
llnanceiros?
- legislagdo?

21. De que
fbrma
conseguiu
superar essas
dificuldades no
tripicos
refbridos?

22. Quais as
consequ€ncias
das medidas

Enlrcvista ao Protlssional de RVCC
Lunlc.s prurtu.r; ,yiut



VI
,lvuliul'do lo
Prousso dc

RI,,CC

-'a',*tdb,,t-t.1r'.l 
-

l)roccsso na vitla clcl

adulto
. nivel prttltssional
. uivcl acaclimico
. nivel pesstlal

. nivcI lirmiliar

. nivcl
conrunith rio/social
- Contributo ua alteraqicl

clos nivcis cle habilitaqiio
rla populaqiro residentes

lua zotta tle inlluencia tlo

ccntr0
- Actividacles cle

aconsel hamento/actlnrPa

nhalnento dos adultos

ap6s a cerlificaqltr

ci.,,rtr"..-*, irrritt" J,i- 
*- --

roccsso dc ltV('(l tros vlirios

rnbitos rla vida do atlulttl
Itlcrtti licar as ttctivitlatlcs tlc

crxselltamentolaconlpatthatlte
to dos adultos aPos

ertiticacao

cnrt rtc ilttlas'?

ii ijil"i,*,"
os ctltttributtls
tlo proccsstt tle
ItV('(' tta vitla
tlos itdultos que
()

li'eclucntaram'l
(crn nivcis
virrios)
2-1.De clue

Itrrtua o
proccsso tle
Itvccl

I contribuiu Para
I a altcritciio clos
I

I nlvcrs
I cstatisticos

I rclatiuos a,rs

I nivcis de

i habilitaqties cla

I populagao
I resitlentes ua

| ,..,na ..le

I influ€ncia do

I ccntro'/
I :s. <)ue

I relevancia
I arribui atr

I proccrso ..1"

I ttvc'C sob o

I p.',,rto de vista:
I * social

I * politicc.,

| * economico
I * cultural

VII
Perspectivas Jace

ao Jitturo do

Processo de

Re conhecimettto,
Validagdo e

Ccrtilicacdo de

Compeftncias

- Futuro do Processo de

RVCC em Portugal
- Alargatnetlto da Rede

regional e nacional de

Ceutros RVCC

- Conhecer as PersPectivas
luturas fhce ao alargamento da

rede cle centros e do sistema de

RVCC ao nivel secundArio

26. Estando
previsto a

criagio de rnais

centros tle
RVVC (500 ate

2010), quais
szlo, ent seu

entender. as

vantagens
clesse

alargatnento da

rede?
27.Eas
desvantagens'/
28.Como
percepciona a

extensio do

Drclcesso de

l]-ntrcvista ao Protissional dc IlVCC
l.trnle s [)ntlus t\ictt



ii'.,, ; il, 
" "* 

i ;ii; ;,i
o, vulithqlitl c
ccrl ilicagiirl rlc
eornpct0ncias
irrl nivcl tlt) I )."
ano, jii a pafiir
tlc.laneinl rle
2007't
19. Na sua
opiniio, rlue
alteraqdes sio
neccssdrias
para il rnelhoria
rlo processo cle

rcconheciment
o e validaqio

t <;HtGLt<tNE. R. &
Editora.

de

C ncias?

IvIAtALON. B. (1991). O Inqucrito _ tcoril e priric,u.(l .,,Ediqio). Oeiras: Celta

Entrevista ao Protissional dc RVCC
Ltrnle.s prutu.s ltito

VIII
Eilucaqiio a

t-ormaqdo de
Adultos cnr

Portugal

- l)rincipios da [ducaqio
c l"orrnagiio rle Aclultos
- lntcgraglio tlo proccsso
cle ITVCC na Educrqiio c
I:'onnaqio de Adultos

Conhecer a opiniio do
entrsvistado acerca das suas
linhas rlricntadoras na liducagio
e lrormagio cle Adultos ern
Porlugal
- Conlrcccr a inrprlrlancia rlue o
entrevistado atribui ao processo
tle RVCC no irnbito da
llducaqio e Fomtaqdo de
Adultos ern Portugal
- Conliontar os principios
teriricos existentes coln a
prdtica clos Centros

30.()uais sio as

suas linhas
orientad<lras no
intbito cla

Educaqio e
Formaqio de
Adultos ?

31. De clue
fbrma o
processo de
RVC'C
contribuiu para
a promogdo e
concretizaq6o
dessas linhas
orientadoras?

o Tempo medio de duragio cla entrevista: lh30m

nta a lirla do entrevistado

..!':l'?:i:I:']i:.,;,guiiodaentrevista,com@,aordempelaqualsio
ilborda(ras podera ser clifbrente, dependendo das respostas do entrevistado;o Legenda

De acordo corn (ihiglione e Matalon ( 1992)r:
E - Representa a fala do entrevistador
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Prt6-teste do questiondrio
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PRE-TESTE Do euESTroNAnro

Estc questioniirio tem por objectivo recolher infbrmagdo acerca do
Processo de Reconhecimento, Varidagio e Certificagio de Cornpet€ncias
vicla dos adultos a viirios niveis: pessoal, profissional e acatlemico.

impacto

(RVCC)

do

na

O cluestioniirio serii aplicado a todos os individuos certiflcaclos no ano de 2003.
na Rcgiio Alenrejo.

Sabemos que fiequentou, tamb6m, um processo de RVCC. por isso, solicitamos
a sua colaboragiio, no sentido de apert'eigoamento do question:irio.

Comece por ler atentamente o questiondrio. Ap6s uma leitura atenta solicitamos
a sua opinifio, respondendo ds seguintes quest6es:

l' 'l-anclo.fi"equcntaelo 
um Prrtcesso de ttvCC, c'onsiderct u,\ perguntas upre.sentaclus

tlc.fitrmu cluru e prec.isa?

2' Existam cttrtccittts (puluvrus) ou expresti\as que lhe tenha.suscitackt dilvitlas?

J. A.s perguntas estdo.fortnnlucla.s cle.fbrma obiectiva?



1. O (.\p(tet) l)(tr(t ra.\l'o'tltt i 'sttf i<'it'ttlc'!

5. lli u.;pactos qLrc sariu itttpttrtttnla incluir'/

6. Otlrtts sttgestdcs/tthscn'oqdcs

Ano de Certificaqfio:

Nivel Certificado:

Bl - l."Ciclo tr Fj2- 2."Ciclo [] 83 -3'"Ciclo D

OBRIGADO PELA COLABORACAO!



ANEXO 8

Questionfrio enviado aos adultos certificados no ano 2003
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INQUERITO .IOS ,IDIJLTOS CERTIFIC,,IDOS PELO PROCESSO DE
R E CO N T I E C I fuI E N TO, V,4 L I D,.I C,i O r C E RT I F I CA g,,i O O E CO U P giE XC IA S

l. G6nero: Masculino ! f;ernininoE

2. Ano de Nascimento:

3. Estado Civil:

Solteiro(a)D Casado(a) fI

4. Local de resid6ncia:
l'reguesia de

Divorciado(a) E Virivo(a)fI Uniio de Facto E

Concelho de

5. Situagfio face ao emprego:

5.1. Na altura em que iniciou o processo estava:

Ernpregado D
Desempregado n
5.2. Actividade Profissional no momento em que iniciou o processo de RVCc:

5.3. Actividade profissional actual:

A rnesma fl Outra tr
euul?

5'4' Em caso de ter mudado de Actividade Profissional, tal deveu-se ao processo
RVCC?

Sim tr Nio fI Em parte fl
5.5. caso tenha encontrado emprego, tar deveu-se ao processo RVCC?

N5o E Em parte n
lnquerito aos atlultos certiijcados pelos CRVCC rlo Alcnte,io (200-l)

Lrr nlc.s pnt t.:s .,\i t,o

l:stc questiottiirio dcstina-sc a obte.gii, de inlbrrnagio relariva aos percursos pessoais, o.nnrilnlfiloilil
tlt' lodos os adultos certilicados peto Processo de Reconhecinrento, validagfro e Certificaqio de compet6ncias e
c.nhecitncntos atlquirid.s acl ltlngo da'ida (RVCC), no ano de 2003. procurando avaliar-se o impacto tlo processo
rtus rcspeclivas viclas.

( )s tladtls obtidos destinant-se i realizagio cle unra investigagiio de doutorarnento em Ci€ncias da Educaqio na
[Jrliversidade de Evora' Sio garantidos o anonimato e a confidencialidade das infbrmagdes disponibilizadas.

I, CA RACTERIZAQ^O G ERAL

Sim n



(r. llabilitrrgt-les cscolilrcs lltltcs

c ('crtiticagao dc ('otnpctCncias
tkl ittgrcsstl tttt l)rttccsstr
(RV('('):

tls ll ccttn ltcci Ittcttttt. Val itlaqiro

r.'' Classt:

J." Clltsse

(r." Ano

a" ,AI-

(inconrplcto )

II. CARACTERIZAQilO DO PERCURSO INDIVIDUAL DO ADULTO NO

PROCESSO DE RVCC

T.QualoCentrodeRVCCtlncleobteveaSuacerlificagio./

8. Data de inscriqflo no Centro de RVCC: " I 

-
I lrtcs) (irno)

9. Que razdes o(a) levaram a procurar

Certificaglo de ComPet0ncias'l

Possibilidade de melhoria lro emprcgo D
Possibilidade de encontrar um enrprego n
(atlultos tlcsctttplcgados c'/ttu a procum do l '" cnrprcgol

Valorizagio profissional n

Valorizagio das compet6ncias adquiridas I

Valorizag6o Pessoal

um Centro de Reconhecimento, Validaqio e

Desafio e novidade do Processo

I'lor6rios tlo Centro RVCC e do emprego cornpativeis

Ocupaqio do temPo livre

lncenrivo dc lamiliarcs e atuigos

Obtenqio de diPloma oticial

()utra(s)

Quul (uis)'?

D
n

u
n
n
nD

2
I rrtl utri to aos rtlu I tos ccrt i licados pclos (' IIV C(' 

;1] )l: H,f I]:l



1

i

I

I

I

10. l)e t;uc lirrnrts tonrou

Scsstics du csclarccinrcrrttr

l'cle visrio

llirdio

Ir'e irasr N,lercados

Irnprensa (.jonrais. revistas .... )

c0nhccimctrto

n
n
tr
tr
n

I l. Data de infcio do pr.cesso de Reconhecirnento de RVCC:

tlo l)roccsso tlc l{V('C 'l

Iiolhcklsr ('artazcs

lnlcrnet

l:.rposiqr)es

Contersas inftrrrrrais conr anrigos ou lamiliares
( )utra ( s)

Qtrul(ui,t1

( rn(1s )

n
tr
D
tr
!

12. Data do Jriri de Validaqflo (Ccrtificageo): _l_
1 rnes) ( ano )

13. Nivel de certificaqf,o escorar obtido pero processo de RVCC?

Nivel Il I ( l." Ciclo do Ensino l3iisico) !
Nivel 82 (2." Ciclo do Ensino B6sico) n
Nivel 83 (3." Ciclo do Ensino Brisico) fl

I4. Durante o processo de RVCC necessitou de formagflo comprementar?

Sim tr Nio n
Se sim, em que Areas de Compet€ncia-Chave,/

l-ingua_qem e Comunicagdo (LC) tr
Matem6rica para a Vida (MV) n
Cidadania e Enrpregabilidade (CE) n'fecnologias 

de Infbnrragio e Conrunicagao (TIC)[

15. Quais fbram as principais dificurdades sentidas ao longo do processo?

lnt;uerrito aos adultos ccrtificados pclos CRVCC tlo Alente jo (J(X)-j )

ltr nle.s Pru ltr.s,\'it.o



l(r. ()uilis lirr:rrn os prittcip1|is aprlitls tlisporrillilizados lleltt ('ctttrtl'l

17. Indiquo a irnportfincia qut; atribui

lncncionadosl {coloquc ultra X tra suit rtsposta)

ao processo de RVCC nos aspectos em baixo

l. Valorizagiio das nrinhas cornpet6ncias e

conhecirnetrttrs pcssoais

2. Melhoria do conhecimetrtcl das nlinhas capacidades

J.Aumento da conlianga em ntitlt pr6prio(a)

.1. Prosseguiurento de cstudos

5. Motivagio para llovos pro.icctos e desatios

profissionais

6. Possibilidade de accsso a novas oportunidades de

empregoitnudanQa para unr elnprego rnelhor

7. Melhoria <Ja rninha capacidade de resposta e

adaptagao a novas situagdes

8. Melhona da minha situagao no emprego

9. Valorizaqio social pela comunidade onde

estou integrado

10. Valorizagio das minhas

capacidadesicourpetencias pela minha lamilia

Nada Pouco ImPortante Muito

importante Importaflte importante

nnnu
u

n

D

n

tr

tr

tr

D

tr

u

tr

n

tr

n

n

n

tr

n

u

n

tr

tr

n

n

D

n

tr

u

n

n

tr

tr

tr

n

n

tr

III. IMPACTO DO PROCESSO DE RVCC NOS ADT\LTOS CERTIFICADOS

I nrl ueri to a.s irtlu ltos certi ti catl.s ncl.s c Il V cC 
i;lil:'ffi,f lll;]l



I ll' ('aso tr:nha prossegrritto estutlos, cm quc situagio se cncontra actualprcrrte:

l:rctlucnto o l:nsirro lliisico t]
('onclui o l:nsirro l}isictl t]
l;rcrluento o [:nsino Secundiirio n
Conclui o l:nsino Sccundiirio n
[recluento urn ('ursr.l proflssional f]
Conclui urrr ('urso l)rollssional D

lrrctlucnto urn Curso dc f:d. lfomragiio Atlultos I
Conclui urn Curso de t:d. c l-'orrnagio e Adultos n
lrrequento o [:nsino Superior

C'()nclui o Ensino Superirrr

()utra(s) situagio( dcs)'/

Quul(ui.s)'!

!
!
n

I9. Caso nio tenha prosseguido estudos, pensa vir a taz0_lo:

SinrD Qtrc tilto da astutlo,t/

()uutulo l
Nr]o fl

20. Indique a inrportincia que atribui ao processo

consequenoias do rnesmo nas dimens6es seguintes.

de RVCC ao nivel das

l. Dimensio Profissional

2. Diurensio Academica (Escolar)

3. Dirnensdo Pessoal

.1. Dimensdo Familiar

-5. Dimensdo Comunitiiriaisocial

Nada

importante

tr
n
tr
n
tr

Pouco

Importante

tr
tr
t]
n
D

Importante

tr
tr
tr
n
tr

Muito

importantc

D

tr
D

!
D

21. Sugeriu

RVCC?

ou recomendou a amigos,

Sim D

conhecidos ou farniliares que procurassem

Nno fl

Porqu0?

Inqucirito aos adultos ccrriticados pclos (.RVCC tlo Alente.io (2(X).1 )

I t r nl cs p nt I u.t .\, i c. r t



12. ('as0 rlcsujc. cxplicite ott descnvolva, no espa9o seguinte' alguns aspectos rclericlos

rucsto tlucstioriirrio t'ru gutros quc entcnda serelll impotlantes rcfbrir no sou caso'

Muito obrigatlo pelu sua colaboragfro!

lntluerito aos atlultos ccrriticados pclos ('RVCCi;)i:'Iill;l{]:l 6
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Carta a acompanhar o question{rio
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Evora, 06 de.Irrnho de 2llll7

, ls:,^ttttto: Irntcesso de Rec,ott ltecinrento,

(RVCC)
Validaqiio e Certilicaqdo tle Comperlncias

E.wuo. (a) Senhor(o):

No imbito de um Projccto de Doutoramento cm cioncias tla Educagio na
[Jniversidade tle Ev.''ra, ondo prctcntlo avaliar os irnpactos dos processos tle
Reconhccitnento, Validagro e ccrtiticagdo cle competencias (RVCC) nos aclult.s,
encontro-me, neste lnolnenttl, a aplicar um questioniirio. Esse cluestioniirio <Jestina-se i)
obtenqro de infbrmagro relativa aos percursos pessoais, profissionais e acad6micos
de todos os adultos certificados, enl 2003, pelo processo de Reconhecimento,
validaqf,o e certificaqfro de conrpet6ncias e conhecimentos adquiridos ao longo <ia
vida (RVCC).

Sendo V. Exa. urn(a) dos(as) adultos(as) que fiequentou o processo de
Reconhecilnento. validaglo e Certiflcagio de Competencias, obtendo a certificagio no
ano de 2003' gostaria de contar com o seu contributo, o qual serii fundamental para a
realizagio do estudo.

Os testemunhos dos processos na primeira pessoa! dando voz,
a quem viveu e decidiu, um cria, aceitar o desafio cre uma n.va
respectiva vida, e fundamental para este estudo.

O inquerito e constituiclo por 22 quest6es, a

resposta(s), para que dispense o menor tempo possivel

atrav6s da escrita,

oportunidade na

malor parte para assinalar a(s)

no preenchimento do inqu6rito.

lnquirito aos adultos ccrtiticatkrs pekrs (.RVCC tlo Alcnte.lo (2(X)3)
I t r nles p n r t t t.s,\, i r.t t



l)cstir lilrtnt. s p()rque sitbctlt)s cla ltcnqiitr tlue V'

solicitatttos a rlcvolttQflo tlo itrqtt6rito' tto cnvclopc RSF'

l'-xa. tlitr:i a cstit tlucstio.

quc jtrttta sc envia, ltt6 ito

pr6xirno dia l6 tte.lulho de 2007' Nfro e

l{clemhro-lhe que a irltbrrnaglo ctlntida neste qucstioniiritl c an6ntma ()

contidcncial, tlcstinando-se apenas para o frm mencionatlo e que o scu contributo e

irnprescintlivel para o succsso deste estudo e a viabilizaglo do projectg dc dgutoramcnto

cln curso.

Em c:rso de drivida, poderir contactar-me para 0 sesuinte nfmsro: 26(t 7(r8 050

()u parir tl c-tnail: lurcles'nico(ldrealentejo'

Pela clisponibilirJade e atenglo, o nosso agradecimento pela colabclragio no

estudo.

Itu"tles Prutus Nic'rt

I nqucri to aos adu Itos ccrti ticados pelos C RV CC 
,|l#:'Iilliliil
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Grade de Registo da andlise de conterido das entrevistas

( ca tegoria s/indicadores)
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(Jlt,\t)E D0 t{t!(;Is.t.() t),\ ,\N,it,ISl,t t)E C()N,t.FttJD()
Iltttrevi.sltrs settti-cstrttluruilus I)ire<'tores/(\ntnlenudorct- iltts (-ttntr(rs ile llL/CC

___ __qqtsggl.u _
,\ - (_'oN't'Ex'r0
'l'Et{til't'oRt,\t,

Inclicadores(..l.l-7-()sprincipitrst.tlltissiurlrlicatirrii.l.,.*ffi
escolrrritlirrlc tla populaqrio illr rrossa rcgii'io
('l . I .lt - irrlc'lizrrrcrrrc urrra rcuillo c.nl baixtls nivcis tlc csc.lariclatle('-l l l - C'llrro tluc c()lltitltl'l it ltrtvcr uttr l'raixo pln()rilnra rlc qualilicagr-res ntr
,\le rrtcjo l.itorul.
('l..l.l - [Jrn baixo rrive l t'scolar.
C''l'1.'l - nxrs.iii sc rerilir;ltva a neccssitlutlc de certilicagio cscolar tle acjullps
( ''1.'1.6 - c()lll tlllla tttitioria tlc pcssoas c()rn u (luulilicaqlio dp 1.,, cic16 tlcrrtr.
ikrs aclultos acliv()s enrprcgatlos.
c'. 1.1.9. - o nilo satrer ler e cscrever lrinda acontecc rnuitt-r e isso ter.n que ter
()utt.r) tip() tlc rcsllosta.
C-I.-1.-5 - l-5 '16 rle taxa de anallabetismo
("1 'l:-i - urlil 

'cz rFre' rinharrrtls .iir ncssa altura. tarnbinl, unla taxa de
ilrralthbctisrrro ittlptlrtatrte para itlinr (lcssa laxa urn nivel cscolar muito baixcl
C'.1.1.7 I'antbem hii rrruitas pc\s()as clue cst:io nacluele perlil adeclr.rado para
ir ccrtilicas:j0
('-1.2.9 - e lc'ar.s ni'cis de qualiticagiio e-sc.lar e prorissi.nal clas pessoas.
c-I.{.7 - co,l A c.nstataqii. tle clue haveria r,uitas cr),rpcter;cias .esta
populagiio e rlue podcrianr scr rcconhcciclas.
c-1.'1.8 - cxistiranr e c.ntinuam a existir pessoas coln esras competincias.
[tllta parte da populagao cspecialnrente desenl,olvitla crn tc]rnros tle
conlpctencias devido ao conrplc,xtl industrial de Sines
(l'1.'1.9 - tiveranr periodos c,l (lue sairar, e e,r que flzeranr rnuita tbrrnaqi.
iltd no estrangeiro.
c''1 12.9 -,as ernpres.s porexc.lplo, (..)ah..sobretudo as nricro clue 6 a,.ssa
realidade.

t:1 3l - ao nfvel geral claro clue eristent problentas de ernprego(...)
C_ | I 9 - ei unta cidade que fbi unra cidade industrial do nlentl.io.
c. l.2. l - tcm gente corn percurs.s cre v'icra muito ric.s a nivel industriar.
c.l.l.2 - rcc.nlrecer c.nrpetdnci.s de pess.as que ti'ha,r desenvolvido ur,
trabalho co,r tlualidade clue lhes permitiu ,bter conrpet€ncias que pudessenr
ser certiticadas.
C 1.2. l5 - () te'cido inclustrial e nruito inlportante.

!'1 3 3 - unra p.pulaqio c.velhecida s.bretr.rdo ,as tieguesias ,rais rurais.
C'4.4. l() - (...)pessoas que tinharn urn baixo rrivel cscolar Inas unta
experi€.cia protissi.nal e pessoal muito rica especial'rente por r.,ia da
profissional.
c'{.4.1 I - E tanrb6m h6 pessoas coln urna experidncia de ,icla riquissima
nrcsnlo que nio tenha de passar pela indrjstria
c1.4 12 - que os adultos com rnais co'rpetdncias erarn pessoas que estavarn a
trabalhar nestas empresas porque tinhanr um passado de trabalho ern
A tirca.. . .

Cl.l."l - Isto ern 100 1...'fendo em conta que estatnos numa regiio
geosraflcamerlte nluito dispersa.
C2.l-1.7 - N6s temos urna dispersio muito grande!
C4.1.4 - Grande dispersio da populaq:io.
C2. 13.3 - [Id menor densidade..e tudo rnais complicaclo.
C2 3 5 - temos pouquissinra populag.ao e so por via da divulgagio
institucional nio iriamos conseguir ter as l0il0 inscriqoes!
c4. l.'l - te,tando le'ar servigos ao ,reio rural: escolas. tazendo apoio a
crianqas e .jove,s em risco. .cupagao tre tcrnpos livres, varoriragao ae
conrpetdncias tanto ao nivel das criangas ejovens conlo ao nivel cle outras
fhixas etiirias.
C',1.3.8 - 'fambem 

a ndo _uarantirem um conjunto de cclndigdes que permrtam
as pessoas tlxarem-se no interior
c-I.1.9 - ate pela inexistCncia tle krtearne,tos para tixagio de populagoes no
meio rural...



t-,f:*i-l ,i i,.i.rriit,,.'i" ..irii,t,, \eln (iir littltir ,l;ts Ilc()ttrl)rl\'itL's () (lc

intcrvcttqito tla lttrrltllqlio,
(':1.1.6 - c u lt:N l ll)r\l)trl iii tirrlril ttttta Priiticrt tlc rtctttltq:ao. itttcnet'tgiitr

territorial signi licativt.
('3.2.7 - firrlta unt Clrraiz,atltcttttl e itlargatttctlt() (lit stlil resposl'r lo ttivcl tttais

tlo clue urn distrito.
C4. i .2 - o desertr olvinrento coniunto tlo I'itoral Ale ntciarlo'

t',1.1 .3 - a pr()ruogirrt r.l() tle*ctlvolv itlte rtto ,kr l.itoral Alcnte.iarto.

C4.l.l0 - ii pcrspcctira dc utlr grandc rlcscttl'olvitttellto ttlrislic() sobrctudo no

local.
Cl.l.3 - l:stive scnlpre ligatlo r\ /trca cle cducaqao dc aclultos'

Cl.l..t - C.nhego hcnr qircrn,a rrltura cstilvil tra;\NEFA c rllc lcz rl dcsltlj.

de trabalhar no ccntro que tili o Dr. Albcrto Mclo'

C I .1.5 - tem a vcr c()ltl o nleu e ttvolvitrrctrto tla itrea cle l:ducagiio dc z\dultos

tlesde os anos 7() e o couhecinteltto (luc tinha ilas pcssoas e tlo prtr.iccto.

c'3.1.1 - [:stive ligada a virrios proiectos tllas c()rll nlaior incidorrcia no

gabirrete cle apoio e ()riciltaqlio l'ttcitciortal do cmprego

L.. f .l.Z - tias tanrbeln por inseg,rattga dos tdcnicos. [,r.r.sidade dos

prilneiros processosl

t t.+. t , equipa tambenr rra altura tinha ,tuit.s recei.s [ret'eria-se a adcsao

das pessoas ao processol

Cl.i.5 - porque tambe,r da parte dos tecnic.s lavi. alguma inscgurauqa.

Cl..t.8 - E a inseguranga que estcs proccssos no inicio tamb6m ohrigarn'

cl.l0.l I - a outra e a "desescolarizagio" ilo processo ou nao escolarizasao

C3.l .7 - Foi com rnuita inscguranqa qu€ collleqarnos'

C3.2.1 - ls11$1o-rne cla nossa inscgtrrarrga cln rela9iio iis cntrevistas"'porque

de f acto tbi tudo t.t'tuitcl ntlvo para n(ls" '

c3.4.10 - Enrborir eu ache rluc llos (]tn terlnos de ecluipa tenhanros dado unr

salto ern determinada lltura
C4.14.10 - fim termos pedag6gicos cliticuldades que tivemos pois as

orientar;des nenl sempre eraln concordalltes,

C2.'7 .l * Nacluele momcnto a ccluipa cra equipa cra Inttito.iovctn'

C2.7 .2 - A equipa era muito jovem e estava tnuitcl nrotivada!

rl- CAII,\C'I'llRIZAq,(o DA

EQUIPA

@lidaile te,r de haver,os lilrntadores.

c1.10.15 - como diz o Dr. Jose Albcrto Leitio cluern nicl ar':redita tros

processos nio ptlde cstar llos processos'

t't. t t.O - Eu penso que c lnais lhcil dar aulas do que t'azer estes processos'

cl.1l.7 - Exigern mais das pessoas. quer eln tcrmos profissionais, quer social

e pessoal.

Ci.f t.S - portanto isto.briga a (lue as pessoas ou gostam daquilo ou 'i' se

embora
C2.4.1 I - De facto foram pessoas muito empenhaclas. fequipa pedagogica]

C3'6.l3.Porqueeuachoqueistotemdeserulrltrabalhtrderuuitaentrega.
C3.6.14 - acho que or p.*roor aqui que acotrrpanham os adultos tern de scr

lnodelos....
c3.6.15 - tem de alguma fbm]a rlue estar collvictas daquilo que estao a fazer.

c3.6.16 - Nio pode ser um trabalho dc fbra para dentro tnas de dentro para

tbra.
C3.7.1 - Tem tle se envolver com o adulto'

C3.7.5 - So com o contributo de todas as pessoas 6 que nos podemos evoluir'

c3.g.l2- de tutJo eu acho que tem de l.raver muita humildade de todas as

pessoasIcaracteristicas equipasl

t'+.S.0 - l.ravia uma grancle articulagio entre a equipa pedagcigica'

C3.22.6 - Gosto muito deste trabalho com a equipa'

C3.9.14 - Depois o estar com as pessoas"'eu acho que as trocas entre as

pessoa sio rrluito importantes.

C2.7.14 - Era realmente inovadora. [equipa pedagogical

C2.8.5 - havia bastante articulaQio entre as equipas'

c2.8.6 - Depois mais para o t'inal houve muitc) trabalho elltre as equipas ate

nara tentarmos criar alguns instrumentos qug lbssetn comuns'



( l') lo l'rrltltle r) lllll)illll().1,t r',.'111J',, tittltlt ,lc \ul \r\l() (.()til() uill trltllltllt0
::lolritl.
( 1.().1 I - l'ltrit rrtirtt lotllls lrs l)(,\s()lts tiltluttrt rle rlontirtlrr () l)r()ccs\().( l S. |"l - c ltcultil tlc trrtkr nil() lcr nlctkr tlc itrriscar.
('.1 lt.I{ - l crrr tle lurrcr rnuitu trbcrtunr tle espirilo.( l.lt.l5 - Na() ln)(lc ltavcr vcrtltrdcs irbsolrrtirs.
('.].ll lfr - l:- pcrrrranctrtcnrente tlucstiorrarnrtts sotrrc tl t[rc podcnros rncllrorar.
irrl rtrtluzir para lrgi lizar pnrcctlinrcrrros.
( l.S.l9 - ( )lhc turlos (lc scr lx)siti\,()s n() tr()ss() trablllho
('--l.lt.l0 - ...c ucrc(lltar (luc cstant()s a thzer o rDclhor.
('--1 9 I ' I)ortlue cstalll()s l)crtllanclrlunlcntc a rcllcctir s()brc g (lu.] cstilllos a
I lzcr.
('1. l0.l l-.rrrtrr:rn csrilr,()s rtrd.s .iuntos c '.rros rhzendo csse
ltcortrptrttltitrttcnto.
('--1. I 1.7 - Sinto-nre rnais conlianle c luols
nl()tnent(). I trahalho cquipa I

('-1.1s I - Ach. (lue c,luito irrportarrte (...)c g'starros (lc sabercorno c quc
os ()utros lirzern. se pode rnos ildoptilr...
('1.2:.1 - O lrabirlho (}tc sc laz. a aplicaqio tla rnctodolosin 1cn1 rnuito que
\ cr c()nt 0s l)cssoas que csliio c()lrl ()s itdtrltrts. os ticrticos.('-l.l2.l - l:u acho t;uo.i tenr r,re lra'er trabarh. cre'rurta abertura.
('3.12.-5 -.\ch. que as pcssoas quc csta..) neste proccsso tcrn de sentir ()
cspaQo todo para colocar as suas dlr,idas, angfstias

crluilibrado neste

Cl..5,.5lipronltr...cortheciapc''.,.i
('1.-5.6 E no inicio llzenros urna escolha nrais personalizada.('-1.s.2 Paril .s lirrmadores tive,r.s r,uit. e, ate,gio aquela experi6ncia
cttt tirrttta$i-tp de lrdrrltos.
('1.7 '1 "li tinham trabalhado co.rigo artes ,outros pro.jectos. Iprofissional
RVCCI
Cl.ll. I l-icenciarura na iirea das Ci€ncias
profissionais, de pret'erencia cont experi€,ncia errr
aclu Itos.
cl.l.tl e cu estiv'e c,vor'ida,o processo de recrutanrento e selecl:io tre
outros tdcnicos.

!.1 O I -- I:izemos divulgagdo nos.jornais. Irecrutamentolc1.6.'l ' arraves da ,ossa pagina de r,ternet a dizer que era preciso um
clcternrinado n." cle condigdes. Irecrutamentol
c'2.6.-5 - Depois lrav'ia,r .rientag0es tecnicas por parte da ANEFA sobre
cluais os rc-cluisitos das pessoas.
cl.l l.l - 'f inharnos grerrras cle andrise e tinhamos um processo cre
rL'crutamento conr cri tdrios prev iamente detinidos.
c'2.1 1.3 -... ccllocdvarnos ,rra serie de situaqdes-problerna e confiont6vamos
as pessoas. (...) Erarn situagoes clue poderiarn acontecer corn os adultos. E
dcpois viamos o que a pessoa taria.
c'2'll 'l - Sim...porque aqueras pessoas rnantiverarn-se co,rigo ate que eu
sal.

fresultou a selecgio clue lbz clas pessoasl
C3.7.7 - Foram cntrevistados e os tbrnradores a mcsrna coisa.

l-lurnanas, isto para os
educagdo e fbrmaqao de



f i .ri.li r ittt"ii"tl. tottl)ece r 11111111r lrt'tll il lt'slil()
('l.6.ll e tcr rlisporribilitlirtlc 1tilra ltttrlltr tlc ttttt llttlo l)ilril () ()tltr().

( l.(r.() ('ottltcccr tt tcr.:itlo ctttptctlrriltl soltrettttltl ttl itrcit tltts t'ccttll'sos

Itttrttattos
(, 1 .(r. 10 -. lrirzcr ltcrcr:lter l\s cltctlits ,r tluc c t[tc lrotle ttr lttcritr ctlttt t

clualiticagao drts sctts lttncitxtiirios
it.O.l5 - l)rrlctrrar,l scllprc expliclr 11111111r l-rcttt ()s pr()ccssos c scr lllttlt()

c ri{e rit"rso..
('l .t{.II ' e tt cottltcciit os itrstrtttttcltlos' its tlttcstt)cs' " '

(. 1.7.1 , coortlerraclor (luc tcllr rle scr ult"t tlitrarttizedor de ctlui1:ras

Cl.7 .2 '. tem quc collse gttir c()llg,re gill' lts ctlttipits

C1.7.]cpofgenteclucetleirrcastlilcrcrrtesalirlar.111gs11l11g1li:it.
Cl.tt.l2 -'Sc i, cooide,a.l,.rr tertr dc.lttltlr pcqas llras llo., cstii lttcnt..' its

quesltics dcpois tilnrbenr e diticil .iunti-lus c a.iudi-los'

Cl.l 1.3 .tlcvc ser nluilo tlialogado e (ltlem tlevc scr o oxigdnio desta

conrbustiio 6 o coorclenad()r. lpr()cesso ltvC'Cl

C2. 1 ..1 - Iiu lgarrci csse pro.it'cto cott.t tttrtitit t olttitdc'

(.3.g.2 -' Olhe cstar atcnitt is pcssoas. lcuractcristicas coordenirdorl

c1.9.3 , eu siuro tlue ha llluit0 tleccssidade das pc\soils terelrl espa9o. tcrcll'l

Itutrrnorilia C resPrrttsatliliZarcttl-sc C ittlui txrs cottscgttillttrs'

C3.9.4 -'fanrbirn e itnportaute ils pcss()as scntirctlr cspago' para ptltlcrenr

partilhar as suas diliculdades, ttl'to setrtiretn t1ed6. ueut corlstrallglllleltto elll

partilhar as suas dificuldades.
L-:.s.S : Eu tento que tudo sc'ia partilhado pela ctluipa

c.3.g.6 ., ...c que qiral.1uer,,,n 1.,i)r*" dar. scu contributo cm cl,alqucr coisa...

C3.9.7 -- Irago cotrl que as coisas acollte9illll porque h6 utna razio' tttna

logica.
cl;.g.10 _ que haia cspaqo para partilhar, criticar positiva ou tlegatlvarnente

(r'cr) ulna pratica que. entretanto. ia fbi crrsaiada'

i.f .9.f f .- eln termos cle l'uncionairc,to da ccluipa prezo trtuito cada utna das

pcssoas e o que cada ulna pode dar e clue isso sc'la posto eln colllultl'

L.:.q.f S - Aiornpanha os prot'issi.,ais, os tbrttadores, r'.i questio.ando

CI.8.9 - tenr de conhecer bent tt proccsstl

C1.tl.l0 - o rel-erencial [conhecer bem]

C 1 .8.1 I - conhccer bent toda a tnetodologia e toda a lllosolra do processo'

c2.6.13 - cla capaciclude em se tlistanciarem dacluilo clue sio stl nretodos de

aprendizageln . . .

C1.7.6-'Todaselas(...)jitinharnexperi0nciadetrabalhoaoniveldas
lristorias de vida
C1.7,7-.j6tinhamerperi€nciacolnatrretcldt.rl<rgiasdashistoriasdevida.
Cl,T.l0.urrrProtlssiorralcleRVCCtemdeSerumborrrottvinte.urrrapessoa
que saiba ouvir
Cl.S.8."femnraisaverco[lacapacidadeeaenrpatiadegerarconlianga
com o utente

c2.6.14 - terem tambem nruita scnsibiliilade para trabalhar collt os adultos'

Cl. l0.2 - ter muita sensibilidade.

C2.l0.3.tertrruitorespeitoporacluilocluesic.lasvir,€nciasdoadulto.
C2. 10.5 - para ja conseguir nlanter uma relaQao lnuito pr6xima'

C2.10.6 - Se o Pr.lissilnal fbr t,uito distante o adulto poderi retrair-se e 5d

uu.r coniunto cle coisas que nAo I'erbaliza'

c2.10.7- hd nruitas 
",)iru. 

qu" e o pr6prio pr<ltissional como adulto que se

vai apercebendo de detenninadas colllpetencias que o adulto vai

denronstrando.
i'Z.to.ri - Esse protissional tem de ser alguem que tenha essa capacidade para

t-azer conr que o adulto Vdr ret'erintJo as cluestoes e va valorizando aquilcl que

.i6fez.
cz.to,g.PorqueSenaohirestarelagaocleprorirrridadelraiumconjuntode
coisas que se perde.

CL7.1L - q tenha algunra experiCncia de vida

C1.7.12 - de utna nraturidade para saber ouvir

C I .7.13 - aquilo tem muita partilha"

Cl.1 .11- implica muita disponibilidade

C1.8.1 - Era experi6ncia de vida e rnaturidade



( I .S. I t' - I ('nt (le tt.r' :rlr:run:r rlrsptrrrrhrlirllrrlc.
('l'9 I ' Illi ltt.tttt'tttos tlc tlcs.t'rtllrtglio rlrrc ir('()nrce cnr rrrt;rre lc 1l()1lcpr() e sc
( ()l'litrltt()\ isstt jlt rtii6 it(:()1lcce (lylfit \ r.1.( 1.9.1 - etrrrscuuiu uil([lclil lrltura irltrir () livro tlc coisirs rlc tltc rrurtcir
lirlorr...
(':.I1.5 - lc([lcr rrruitlr eupucitlarlc rlc trlballro e tlc tlar rnuis ulf,n.r tlo t..rc c. rr
rross. lr.riri. tlc lr.h.llro. ir(rr.ril() quc c il .r()ssil rcarrr.c*rqii..
('1.(r.7 - pilrit.iii rrruilo soslo pcla iirca,
('l.6.lJ - llluit() urlsto 1te lo tr:rbalho c()nl ()s ldultos.
('1.6. l(). - L.lrn tlos eriteri()s cra paril ulcnr tla lorrrragao tle 5ase, qgc tivcsscnr
rrlqurrra cxpcri0ncia dc tilrnragiin eorn adultos.('l'6'I I - l i.haru tle tcrcrpcricncia tlc t.rr,agio c.rrr -clurt's.
('1.6. ll - l)ara ulinr tll gosto rlo trabalho.
('1. I (). I - tcr traballuldtl conl atlultos.lpcrfil lrrot. I(VCCI
c-l.l'l.l - I)Ara os I)r.tissional de ltvc'c'cro Lulla licenciatura na iirea social.(-''l'll'-l - Na lbrnraqao lirrattt indicadas coruo lrabilirlrgt)es nrais aclequa.la. a,.
tla l)sicrllogia l)urA ()s l)rolissional tle ItV(.C. .

C-l'll 'l - l)ara a lirrntagiio crartl pcss()as corrr habiliragiicl para a tl9c61cia nas .l
rireas rlc c(),rpct0rcias-chave. l,.ra a c'id.dania p.dia ier qualquer u,ra rlas
lire as.

(' 1 .-5.-l - lllcs utci lirrarn li ti-,rnragitffi
C'2.8.8 - Inicialntente havia nruito! [fbrnragiio etluipasl
('2.It.9 - Asora o lxxtttt rle lbnnagio lili todo corn a ANEFA.
C'2.t1. l0 - Muitissinra lormagiio n() ano de 200 1.
C2.8. I I - tl assinr... houvc rnuita fbrmagio cxpositiva...('2.ll.ll -,rcs,lo alsunras das pess.as que rizeranr o ret'erencial acabaranr
tanrbinr p()r nos dar alguntas lirrrnagires.
c'1.8.l3 - tarnbenr hou,e muita formagi. em (lue as pessoas cram
ilcli\.iltnellle conr idadas il participar.
('2.9.2 - -509(, lbi clbctivanrente prorlutiva c outros -50,11, nio foi.('2.9.3 - Mas cu acho rlue houve unr esrirrqo por parte da ANEFA a esse
nivel.
C1.9.-l - Sim, rrras tuteladas pela ANEFA..
(12.9.-5 - llavia senlpre unra ligaqdo directa corrr a ANEFA..
c'2.9.7 - t)epois.utras fbnnag<ies nrais tlinamicas. erarn pequenos grupos de
trabalho que iam rodando.

! i 9 8 - Havia tbrnragdes em que haviam grupos nristos
c2.9.9 - o que eles procuravarn tazer c'ra 

'reunir 
os coordenadores todos

.iuntos, os tbrnradores e.s pr.fissionais todos juntos o que por x acabava por
ndo resultar.Imodelo da fbrmaqdol
C3.8.3 - Na altura. a ANEF-A lirzia baslante fbrrnagio
c').1 6 - Acluilo tlue eles pronro'iam cra,r ,rais sessdes de trabalho, acades
de tornraqdo. trtrkshop,s TANEFA]
cl.9'16 - llouve um en'.rvirnento muito grande por parte das pessoas da,\NEFA
C:2.9.17 - e creio que tentaram tambdrn dar o seu melhor!

!-1 | 1 
- e depois um pouco menos conr a DGFV. [fbrnragao]

C{.6.7 - Nio houve nruitas.. [fbrmagao apos ANEFA]
C,l.6.8 - Houve mais no prirneiro ano.Iformagio.l
c'l'6'9 - as que houve tbram nruito esforidicas..comeqararn a escassear.
C I .6.3 - as tonnagdes eraln relativamente regulares
c2.9. I - alguma preocupagio enr dar-se tbrnragio.[para os rlovos erementos

iam inte!.rrando as eoui



i'+.fr. LiJ-- i i.fi,c c,,,rtirru,ru it ltrtrcr liri rt: lrttcottlrt': lieuiotrrtir tlc ( l(\'( ('
('"l.h.l I - I:ra ir l)(il V ll)l'(tlll()t()r (lL: cllc()lltt'()sl . ,, ,1,,,( 1.().ll - l,riurciro ([rc trt(l() itlcrrtillcirr tlttitis siitl ils l)lc()cl'll]it((](

llL:ssoos' 
tlc it prrtllria n Nlllr'\ itcitba'it('2.q.ll - . lvluitas \czes () (ltlc ile()lltce lll cril (l 

lcs tlapor lirzer:rs lornlirg0cs lr rrrctlida tlirtltrilo (ltle crillll ils [)re()etlpaQ(

prtipria ANt-:FA.
i..:.9.t+ - tlucr dizcr uruitas tlas rczcs ttlt. rc perccbia tlual crit a tleccssitl::de

colr'r o que aconteccu ptlsteriortrrettte. Lacotttpanlutnlelttol
(.4.8.9-Nn.,.,u,,nr.isitacleilc(}lllpallhillllctlt()ll()s.]lltttls.Iregularidadc
ilcontpanhatllelltos I

C+.ff .lO - u.ra 
'isit^ 

dc ac.,rpa,ltar)rctlto tlit c.ttrp.nctlte lina,ceiril
(12.1{.1I - Sinr ltavia ttt'u tccttico llor('ctrtro'[;\NI]1'Al
C2.14. l2 - tinfia un intcrl()cutnr ,iu" ..u g tal tecl.tico da r\N t:FA cottt t6do tr

tiptl de (lucsli() ! t..
Cll .-l.S - aquelas sess6es cle ac.,tpattltalllt.ltto. lirr,raqdcs regtrlares...dcixott

de haver cluando tbi a DGFV.

C4.8.8 - Ilavia o ltctlttrpatthatttento pcla lXifrV '

c3.l 1.9 - Agora corll a cntracla da ANQ sclltiu-se urna lutada cle ar fiesco.

c3.l l.l0 - c lambcur nos sentirtr()s ulll Pouco ruais anintados nessc scntido e

nrais cclntiantes.

C'l.l l.l I - Agora elltrou il ANQ c ltouve ulna l'iragetn'

C4.l.l.t I - aiho que cleve hal'cr tttrt acotnpattltitnrento rnais sistetllatico (lue

nio houvel
ffi ser fcitas com parcerias cr;'tsistentes.

C2.1.5 - por ser unla agencia de tlesenvolvittrctlto local tl clue fazia cra

trabalhar em parceria cotn as vitrias autartluias'

C3.l'12-EmDezentbrotilicllcolltrarcr,cntuaisparcerias.ellc()ntrarcanals
de ligagao. fazer a divulgaqiio'
Cl.l.l2 - Nonlalnrelte las tieguesias rurais eslabelecetnos ligaqao com as

.juntas de tieguesia' cluando hi conr as ilssttciltqdes locais'

L.:.2. r: - I.cmos ticlo bous cxpericncias coln as associaqdes de

desenvc'rlvimcnto'
C3.2.14 - E que tem uln conhecitncnto trruito prtixinro das pesscttts"

c3.2.15 - urn contacto muito personalizado e isso Iunciolla muitcl benr'

C3.3.1 - h6,rais centros a inier-vir e ttio se justitlca a nossa deslocagdo onde

h6 centros a illtervir.
C1.2.2 - tinlramtls parceria ct'rm clivcrsas eutidades que nos cedialn os

espaQoseecluipamentostln<letlstecnicossecleslocar,atnparalazerassessdes
cle reconhecitllellto e de ttlnnaqio
C1.2.4 - titthalnos parceria cotu diversas entidades

(.-1.2.6 - a ntedicla das necessidades e de acorclo conl as pessoas que tinhatlos

interessadas iarnos estabelecettdtr cssas parcerias

C1.2.7 - lbratu urn grande a.iudal [parccriasl'
C.l.5..{.Claroquenasitinerdnciastinlramosparceriascolnoutrasentidades
que nos disponibilizavanr cspaqos e etluiparnentos

C4.10.3 - E algurlu, dcstas enti<Jacles sio socias da AD["[parcerias]

C,1.12.6-Eclepoishaoutrotipodeirrstituiqt)escre'ches.lar'...essase
nruitas ve-zes clispoenr cle instalaqries e ate de recursos humanos que

necessitatn de certilicagao escolar'

c,t.l I.9 - erll relagio ao pirblico desempregado e importante trabalhar com os

institutosclecnrpregoelbrrrraqaoprolissionaletambenlcomaSeguranga
Social
C4.l0.l-tir'emosse,nlpreumarcdecleapoitls.seniotbsseatlossaredede

rceiros nio seria Ptlssivel.

c - DM-ll,G,\CiO lNlclAl,
DO PROCI]SSO



( I i ll) (\litlt(.1(.((.ilt()\ ililtit l)ilt(.(.t.tit (.(,ul (t l.:rlttttC Plil.lt ilrlr:lltflillltf:llirIrttltq:i() lilllil \ (',/ (lu(: ilit() (,lllnt()s ulllit (,nli(lit(le ltcl.t.tlitittltt.('1 1..) - ccrlittrtt ()s c\l)it\.()s (t (,(lurl)iunenlos orrtlc os li.cntcos sc tlcslocarlrrrr
1'lrra llrzt'r lts sL:ssdcs tlc rccorrhecirr.tcnt() c tle lirnrlrglio.
('-1..5.1 - llrzcr turrit parcer.il c()nt untit crrtitlirtlc (lue ll()s silr:ll)lisse instalaqr)cs
Prlril () cct)lr()
('-t.5..1 - c li.z-sc ullla l)ilrccria conl l cscoltl sccur)diiria Nlurtuel rla Fonscclr(luc ll()ic llttnhcrrr tcllt uD.l cclltr() ir lirrrcionar
('{- I 1.7 - l'ara lts lollas rul.ilts c \cntprc lll.tp()rtrnte trirbalhar corn unra rede
tlc plrreciros
('-l' Il'lJ - ...lts.lttttlits tlc l:rcgttesia do nrcio rural si'io rnuito inrportautes('-l.l.l.rr - rronnllrncntc csli-lo_clisporrir.eis para ussulrrir ccrros uquipalltent()s
lrar:t litzcr il Pollte (rcccpqiio dc intcngrics tie ipscrir;tics, errcarr.rinlra,tent. <las
r)css()ils l)irfa ()s cu.tros. porrcrn trisptlnibirizar os cspagos,...)[.luntas
I:rcgucsiirs 

I

('4'l'l - l:tzianros itirrcrincia descle rlue tiveissL-nr()s unr rr[rr1er6 signilicativo
rlc pessoas tluc_justil'ieasse l dcslocagii,r.l.r. ldcnicos a csrc c.,ncclh'o.('1.2.1 I - A gcnrc lazil trruitrt itincrAncia
('l.l 1.6 - Altlr, tlas scsstles dc tlivulgagiio iniciais depois conreqiinrtls nrcsrno
lu luzer r)roccss()s de rcc.rrrecir',r"nt,, ,r" c.nrpct0nciai crn iti,erancia
('.1.2.11 - .lii tcve pirlos rros concelhos lora tlo distrito.

!:1 | O - tl l 0 pessoas. ltekr rncnos. para consriruir unr srupo.
C-I. l6.ll - lirzianros rrruiras deslocaqdes.
C-I.16.9 - Se calhar -50(Zo era cm reginre clc irinerilncia.('--l.l.l0 - Niio c possivcl quc us r)cssoas. l5 krrr tle distancia percanl unr dia
trabalho para vir iis sessries.
C"l'l' l I Ntls estantos conscientc's tlessa realidade e comegiiuros desde ceticr
lu trabalhar e nr rcginre de itinerincia.
("1.-5.5 - r)()rque a noss.r ideia ttli senrpre levar ao nrii.rirnr-l o sen,iqo ju.to clas
pcssoas itrtcressadas.
('-1.9. I I - Era laboral e pris laboral. Ihordrio funcionarncntoj
c'4.9.12 - As manrris eram as ,renos reclueridas porque a n.,uio. parte dos
n()ss()s ldultos crall.l ilcti\ ()s crnpreuatlos.
c''1.9. l3 - llouve cslilrqo.por parte da cquipa fhzer outr.s horhrios para arenr
darlueles (luc cslavam estipulados.
c'1'9. l'1 - As disponibiridades e ram sernerhanres ..rrm de tarde...principio de
noite.
c'I.1,5.4 - lravia fle.xibiliclade nesse sc,tido [hor6rios de tunci.narnentol mas
isso porclue a equipa estava a tenrpo inteiro
c'2.3.9 - [: sc lizdssemos unra sessio <Ie divulgagiio em hordrio laboral nio
teriamos li ninguem.
c l.l.'l -- ,a altura fbi rhzer ur,a brochura que divurgiimos macigamente.cl'3.5 - lizer sesscies de fbrmagio corn eipeciar incid€ncia nas camaras, nas
liegr.resias e nos bonrbeiros.

!'I 3 3 - [: as prinreiras pessoas que ,6s tivelnos erarn <Ja cimara, doshonrbeiros...ern 2002
c l'l.l I - Normalmente aquelas pessoas crue estavam i,teressadas
precisavarn cle unra segunda explicitaqio...
C'I .-1.9 - Nio houve grande adesio
cl'6'7 -- As .luntas de F-re-euesias. as escoras. todas as instituigdes. as
irssociaqires culturais. desportivas...
C 1.9.3 - Optdnros rnuito pelas.juntas. bornbeiros. camaras

_C-] ? 
5 - Sess6es coniuntas. [estrat6gia de clivulgagao]

!.1 ? 
6 - 'linhamos 

aquele papelinho da divul_uagdo
C'l.9.tl Rarantente faziarnos sessdes cle divilgaqao (...). que nuln nrds n6o
pudessernos ir Ii lhzer as entrevistas e as primciras sessrles.
c1.9.9 -- Mas tinhanlos corlo preocupagio maior responder as pessoas e isto
nutn proccsso inicial e rnuito irnportante.
cl'3.1 - flzerncls os contactos institucionais. pelas carnaras. por argumas
esc.las. pel.s centros de fbrrragdo. eenrr()s de ernprego rla zona clo Baixo
Alente.jo.
( 1.3.7 - lbi lazer sessrles de tlirulgaqio especirieas para os aclultos iniciarem
os processos de RVC



(.1..1 ll Irt.il cu (luc lirzia irs \css()es,lt: tli\'ttlqlt\'ll() r'll(ltlillll() Ptrrtissiottlrl'
('1.-l.l N{lls tirctttos stlsstlcs cottt '10. 'l() llcssolts \tlllcl'lllt(lt} lll' ils ll()sslls

e \pcctiltivas. r ,.
('1.-l.l - Nas sessocs tle tlir' trlg;tgito a ttossit l)rc()ctll)11$i'l(r cl'il crplicltr lts

pessoas tluc ist6 cll tllll 1l16icct9 tlo l\lipisteli6 clit l:tlttcar,irtl' uttl cpttittttttr

c()nl () lllinistt-iritr tltt trabalho.
(l-'1.,1. l'l - I'itrltittttos os tlcsckrhrltr cis ltlil'ulgaqrio I

c-I.6. I Nils [lzeDros a tlivulgitgiio.itrrtlo dc todtts os ll()ss()s tllclltcs" sc ltssllll

se podc clizer.
(11.6.-l - l:oi tlivttlgatlo iurtto dirs irtstituiqtics krcais (" )

c.4.1().6 - l)cpois*pilrticipirrrros rlus lciras totlas dos cotlcelhos lettutttcra as

lL'iras I

C-l.l(i.7 ,\s sessircs dc inlbrnrirqiro nl*ro surliatrt grittrtle clcito lrte l)()rquc

pafle clessas scsstlcs cranr tlirigidils ll pcssoils dcscnrprcgadas'

C4.l l.l - urrr estu6. ,1,,. ,rnJlizct,tis tlc le'atttattren(o das rtcccssidadcs tle

lirrnraq:iio tlc activos no litoral ltlcutciatto'

C-l.l I..1 - l:sttr estudo tirrha c()lll() objectivo principal dctcctar ils

neccssidadcs tle ccrliticugiio cscolar llitru etrcittltittltar pessttas para o ccntro

l{VCC. [i upr.r.eita,los ,ara lirzci ,, lc'il,tall"lellto cle llcccssiclades tle

lilnrraqio c ccrtiljca(iio pl'olissiollitl'
('l.-1.7 - l:ratn quase age lltes locais las pe ssoas clue divulgavalll os

proccssosl
Ct.O.t t - O passa palalra e' a nrclhor divrrlgagito'

Cl.l0.5 -"f.i, uquilo quc se cltatt.tit ntentriria tle contt'rto. c.t, relbrettcias

para as pessoas licarem a sitber clue e possivel'

ct.ro.r'-()exenrplodepesstlascluelizeratrrenruitoitlrportanteparaas
rnrrtivar.
C2.4.5 - cratn os centros tlue prottrovianr a divr'rlgaqiio localtrlente' [pergutttct

se a ANLFA thzia cssa divulgaqiol
C3.r1.15 '- o contacto p(r rsonalizado e ssct.tciirltnente'

c13.4.20 - passados estes anos c'r que rtrelhora lunciotra .i o boca a orelha.

C3.-5.1 - Sirrl...pessoas que.i6 l'izeraltr c tl'azeln outras Ipitssa palavral

C4.6.2 - toram enviadas cartas de intirrrrraqitl

C4.6.3 -..(..) tbram cllviadas cartas de intorrtraqio e conl'ocat(rrias para

sessdes tle inlbrntaqio para todos os atlult11s que tinham csc6laridade int'erior

a 9 anos.

Cl.l0'7-quandosealargatllequeteriit.lelraveroutrotipodeestrat6gias
colllo as rlovas oportunidades tra (clevisao'

C L 10.8 - l ern que scr situaqdes ruais massitlcaclas' [divulgagiiol

c1.10.9, o porta a porta potle tuncionar Illas tcrir cle ter outros envolvidtts

clue laga divuigagio e neo podem ser s6 as pessoas (lue thzem os processos...

Cl.l].1-aquelacampanlradastltlvasttpclrtur.ri<lades6certoquelevoulnais

divulgagicl atravds clas rddios locais, dos jornars

coisa cluc f'osse iguahnente atractiva' que

clue de tilcto (lespcrte a atenqeo [carnpanha

pessoas

C2.4.3 '- Ilzetnos rnuita

regionais. . .

C2.l9.l I - 'tinha de ser unra

chegue, coln ulna terminologia
divulgaqiol
C3.3.1 - e na altura conseguimtls lazer um peclucno fihne caseiro' clue ndo e

t,*go . e apelativ<t e utilizirnos clesdc o inicio esse suporte de divulgagao.

Cf ..+.te - anfncios na r6dio, yrrll'r na riidio'

C3.,1.17 - nos jornais

C3.rl.l8 - tros vidros dos autocarrcls ca atris,
('3..1. l9 - coisas escritas...itrtigos

C3.1.22 - E rarissit.t.to dizerern clue foi por um an[ncio'

C4.6.5 - saiu nos.itlt'nais. etc...

C.l.l0.,l - "lambern fizenros utn programa de radio'

C.l.10.5 - r6<tio Inais irnportaryg iqgl-49-l=fl9l4 4
c2.3.2 _ i'iciahuente ,,ri.ntro.i ti,rlratn rnetas muitissinros elevadas.

C2.1.3 - Pediam-nos 1000 inscriqt-res'

C2.13.5 - as lnetas pois as meta'\ para nos era o nfinrero de reconhecinrento

cle cotnpet€ncias e os cerllfiegqes'

D - DIF'ICULDADES
SEN'TIDAS



( ]. | 1 t, - (l (lu('(.r:t tr.itlillcnlc itttl)()1.q11111g ., ,,.;,,a llt(rsllit tr;thitllto. rrii() sl.t() irs
lllst'rl\'()es. llllls ()s t'ct'ottltct'ittletlt()s (lc c()nll)etincilrs e os ecrtilic;rtlos c lt
L.ssc llt\(,1 rtris gsl1i111s1111s rrtrrilo hctn.
('J.10.() - N(l pr!kr ()l)()sl(). ctt l)unha
Prccisit tlc lcrnpo.
( '.1. l(). ll - Nisto () tclllpo t ulll

:ls nlctos lx)r(lue c Urn proccsso

lirctrlr cstrutrtranlc 0 rsso rrtis nij() lcnlos

('-1.1-5.1 - tenros tcntado ilpostar . crprilil.rrar cnrr.c () (luc i l]()ssiyel c 6 rpre d
exigido ncstc trilbillll().
( '--l 

' I -5 ' I - NI.s .s c.is.s cstiitl cr.rtra 
'e 

z .r'r,is padr.nizacras r)ara ,os
cottscgrrirntos ganhar tclltp(), I essa a lt()ssa grande dillculclade('{.11.7 - .s ll(x) i,scrit.s cxiuidos ,. irltura e i00 certiricados por..o (... )('l.ll.7 - tendo cllt c()nta lt r.cgii)o onde cstalrros! l)orr[rc se cstiverrnos ntrN.rtc d'c().ll)lctarlclltc tlilcrc,te. Isto tc,1 clc ser tid. cnr c()11ta t.n1b..rn.
I rrrelas inrposttrs ilos ccntr()sl
('l'll'lt - ruio lhgo iclcia clas ttlclas ag()ra..ruas devcrrr scr colocatlas tcntlo ern
c()ntA 'r lcgiiio orrde () ccntro csti errquiltlraclo.
Cl.ll.9 - As nretas cranr iguais para qualquer urr.r tlos ccntros.
cl.l--).1 - scria r,uit. r,ais sirnples chcgar a cssils pcss()as. (...). com rnais
rletrsidade popu lac ional conro tarnbrirn a prox i nritladc: gcogra fica.
c'1.-5.t( - Icrn.s aqui u,r ()utro c()nstranuirrrcntt) que c a inexistencia cle
carreiras.
L'1.-5.9 - iss. prov.ca ,ruita instabiridade. Iinexist€ncia de carreiras I('3.17.6 - l: as pcssoas tcrelr...a cluestdo clas carreiras..sobretudo as rrais
.iorcns (lrrcrcnr l'uzer unra carre ira prtitissir.,nal e niio tcrn.
C] 14 l0 - [quipas llxas...a rnobiliciacle e rnuito pre.judicial.
(-2.7.9 - e rle cada vez que fhzianros i,tegragio de unra pcssoa era quase tcr
rlue..perder entre aspas algunr tenrpo.
('2.5.tt - Unra ecluipa para ir cvoluiniro te,l que llassar por uma serie de
pr'occssos.

c2.7.1 - Sc hii ser,pre argumas pessoas rundarne,tais na equipa enl compreta
rotatividade e impossivel es(abilizar este trabalho.
c2.6.2 - Ilra nruikr dilicir! [,] t.nrrad.res e'nr hor6rio pos-laboral]
('2.5.5 , Scrn drivida os firmradores a tentpo inteiro.
c'3.4.12 - iis vezes ter rnuita expericincia i limitati'o porquc os,rotlelos estd.
rnuito enraizados.
c'3.'1. 13 - N(rs querenros a nossa seguranga. nos nossos modelos e nao e f6cil
desccrrtrarnr.-nos urn boca<iinho e airiscarnros um bocadinho.
('1.6. ll - N, Matcrrdtica ser,pre c.xistiu r,as,ao r.ianros grande alrernativa
.Ialta de articulagio e.tre protrssionais de RVCC e Fornradirres]
c3.ll.4 - as r)essoas tambem tem ritmos e velocidacles dif'erentes [articulaqdcrentre os rnembros equipal
c3' l 1.5 - acho que a equipa de profissionais e eu pr6pria comeg6mos a sentire a cncontrar urn canri,ho alternativo mais cedo que os fbrmadores
cncontraram.
cl'll'6 - Mais ou rnenos 3 aros para isso acontecer.[articuraqao entre
rnernbros equipal
c'l- 14. l2 - Ao ni'el da articulaqdo intema a equipa articulava rnuito benr,
c4' 10'8 - E ti'emos sempre ditrculdade cm rnobirizar o pubrico
desernpregado. . .

c4. I0'9 - uma p.pulaq:io rnuito depentiente..muito depe,dente dos sistemas
de seguranqa social e pouco lrabituada rnuitas \.,ezes a lutar e a desenvolver
competencias a ndo ser com interesse flnanceiro.
c4. 10. l0 - dependente dos sistemas de seguranqa social e pouco rrabituada
rnuitas vezes a lutar e a desenvolver cornpei6ncias
Cl.2.l0 - E fbi um processo qr.re ndo teve uma adesdo rnuito grande no
principio porque e uln processo clificil de explicar...
cl.3.l0 - i,icialnrente rravia urna grande descontianqa enr relagdo a isto.
c2.13.4 - Nio sentimos rnuita difrcur<tade (ref-ere-se a captagao de plbrico)
porque houve muito estbrgo da nossa parte.
c'4' I l '8 - A equipa soricitou ...que houvesse urna rnaior divurgagio deste
slstema por parte da DGFV porque na altura nio era di'urgado.Iiistema
RVCCI



('1. i l . L0 .\clto ,ptte ltltr irt rtccessitllttlu tlu

r'iilllIilllllil tlc st'trsrlli I izltl iro.

( -1. Il. I - Ntrtrctt vi rtttta te lctlor clrt a tritlltr tlisltr

tclcttorcla c ttttta coisa irttporlatttissitttit'
('+.f l.l - Na ullura eln quc ti'utlltos ll lirzcr lr tlirtrlulrgio.lo cctttro ttitt ltaVtlt

tlivtrlgaqiio ncDhuIla n0s lne ios tlc cottttttticitqi1rr sociitl...

C'+. ll.l - As cscollts dcscotlhcciittll cstc pr()ccss()

c'-l.ll.4 - As cscolas dcsconhcciitnl cstc pr()ce\\t) c (luitlld(i tltcgavartt lit

IrlUlgs c(11 cstg dipltlnra ltltra fitZCr 6 llrtlsscgttitttcttttt tle cstttdOs tlitp sil[iltttl

rluc esscs .lipltrtults ex istillln.
C'-1.12.-5 - tto inicio scnlinros essc dcscrtldito!

cl l().1() - I.Jrna c a crcdibiliztgiro tlo process() [dilictrltlaclesl
(:1.10. l7 - l,orque csta prsocupagio tla crctlibilizaqiio cslcve sctltpre tt.lttittr

l)resclllc. Ieseolarizagitritlcscscolat izagiio I

c:. t l.o lnicialtuente liri diiicil. conrplicado crcdibilizar cstes pr()ccss()s

('3.1.1.12 - Aintla apirrL'ce Iu ideia scr lhcill tlrus lti'itl titnto' 'llt tivcmos uttt

1'rico tnais elevaclo. laccrca tla idcia de lircilitismol

L'l.f t.ll - ainda ,iio co'seguinr.s e ttiio i' por decrct.. criar a rtcccssidade

nils pcss()os. .

C.i.il.l5 - As pcss()as que cstao a lrilbillhar. ctttprcuadas. com baix.s nil'ets

de cscollrridade a uraior parte tlclas irirtda rtijo sctttitt cssa ncccssiclade'

('l . I 1.2 - As pe ssoils scntclll (ltlc o pais e ()l'tlra coisa' tlue ni(l 
''

dclas...IrnobiIizagrio das pessoirs paril il llcccssicllrdc de qualiticitgliol

c3.19.5 - As pessoas tcnl sc rcntir.lue atluiltl lhe vai trazcr unr bencflcio

cpralquer ou ctltiitl a retltlgiio de algcl llesati\'()'

C.1.19.9 - 0 problerrra nio 6 ter lilta de pcssoas, o problema 6 as pessoas

r nircl ttitci,rttltl ltltlcr tttl

.lnllltr utlt tctttlt tlcstc ttuttta

(lucrercnl.
C,l.10.2 - urua grirncle pane da populagio clesentpregada de longa duraqiio t-r

urna populaqao que ttao sc rnobiliza ltlcilnrerrte para o processo

c.l.10.1I - As pessoas rrio thziarn firrnragao para clesenvolver contpetoucias'

ou na perspectiva da enlprcgabilidxde'
c.+.10.12 - porque peltsavarn que era urn processo que tinha ttma retribuiqio

llnanceira e c1d percebiatn clue niitl tinhanl niio ll'res iute'ressava

('4.1 I . I - Nio cralll pcssoas que pensasscttr a longo prazo'

C4.l1.2 - Claro (luc havia aluutnas pessoas que aderialtl nras poucas'

c-l.l1.5 - ()s claclos.lu" ,,n, apuritnos corrcspolrdem a un.ra clitrculdade e a

unra aus6ncia ntuitas vczes dr.r sentitllcllto tle uecessidade cle tbrmaqiicl'

clualiticu9io...
c.l.l1.6 - A rnaior parte das pessoas natl identificava cssas rtecessidades fde

clualiticagio e lbrmagio t.tuln estudo realizado pclo Centro]

c.+.rr.z - necessidades e quando identit'icavanl e cranl encaminhadas para as

respectivas respostas nruiias delas tlir.l fical'atrl p()r(lue tti. se mttbilizayaltt

para l'azer os Processos!
t'+. t t . t I - Continua a llaver essa igtroranc ia por parte das pess<las I

Inecessiclade de se clualilicarl
C4.I l. I I - r'tlesnlo cluando se nrobiliza[populaqio desempregadal

..rrnalnrente tem uul .leilce de conlpcterlcias e nito t'efinem pertil para o

processo.
c.l.1l_ l5 - Isso tetn a ver corn urn proce sso, ut-ua cultura que se ttli

constntindo ao longo dos anos.

c4.13.17 - o desenvolv.imento do cnlpreetrdedorisnlo, capacidade cle

resolugio de problenras. clesenvolvinrento de competencias das crian!'as

nurlra tenra idade no sentido de seretn autcinontas'

C.t.l4.l.oempreetrdetlorisnrotcmaVerColll()serproactivoecssa
fr.activi<Iade e que tbi se,do cada vez lllenos 'isivel 

na nossa p.pulagatl'

C+. t+.: - Mas isto e um problerna elr todo o pais neo e so no Alenteiol

I lalta de enlpreendedoristno]

C.l. l4.rl - cnquanto se verilicou um estbrgo grande para o uso das

tecnologias. (..i ao nivel 6a cicladania, tlo eurpreeded.risuro eu acho clue nio

e uruitt.t itllportantel
Crl.l4.5 - a.ho que airrda rrio ti'u'eratn uma aposta no desenvolvimento dcl

en.rpreendedorismo e cidadania ltas pessoasl

C2.2.3 - nern ltavia verbas para alugugllg : ago tisictls



( i i.f rr -tiul(l(, ((ln\lriulglu(.ll() (i:t ruirr q,lr,,l1llilitl:ttle tl;r t.(.tt(llt (lits
irtslirl:r\'rlcs.
( .1 I() .5 - n()s nll() tittlriuuos ljrtlrrtr.iltrrtcrrl() Pilr.il c(lutltilnte nl()\('-l I().10 - l:rlr tllttit qritntle lacuntr tlir l)ill'lc (l() lrll()l)l:1, c tl:r l)(ilrV rrilo tlirr
ItPoirl 

11111;1 c(lu il)lultt: nt()s.
( ,1 5..5 - I)r'1toi1; tcrr)()s it t;ucstiio tl1 lilrpcza..tiylll)Lillt 1ii6 c clcgircl.( l .i.6 - As coistrs agont tttellltrr.ilranl etll tcnn()s tle rccrtttrrllso.
('-1..i.7 - No rnir,:io cr:r e lrilico. ludrt rrrtrito alnrsarlo.(''l'l-l l{ - () toPtt tle totlas us dilicultlatles de gcstiio c lirrrcionanlcnto li)i
scnrprc o llr.hlenra llnanceiro () ilrmso ila aprovagiio tlos l.rctlidos rlc
tinarrcitrrrre rrlo.
('-l.l{.9 - () irtrilso ll()s rccnlbolsos das dcspcsits e ()s saldos linais.('{.16. I I - Nrts lir.errros tle contrair errrltrdstinrtt..ulltit conta c()rrcnle
t'ltrrciotraclit l)ilrit nlantcr () ccntro a luncionar c l)ogar salirrios!
('1.-1.9 - As vcrbas crlnt uln bocuclirrlro curtas.
('.1..5.1 - ,u'tc. ti'cr,.s rnuitos corrstra.gi,rctltos cotn tt t;ue 6
pedido. I lirranc ianrcn(o I
('-'1.5.1 - r*kr r,c lcnrbr. de tcr licatlo algur,a c.isa p.r rhzer porque <l
tl irrlrc.i ro niio cllcgnya.
C.] !0 lfi - ntis conscguirn.ros ()s instruntetrtos ltliticuldadc-sl
('2.-5.6 - I:ssc Kit nii. rcsprrrrdia cle r,aneira rre,huura iis.ecessidaclesc quc
rrtis nos conliontiivanros.
cl.7.l-l - A. rri'el da lvlatemiitica havia algumas quesk)es que tambdm nos
pareciarn (lue cranl exageradas.
('l 1.3 - N<is cheLliivillll()s it() flrrr dos clossicrs seln nclrhtrrrras cornpet€ncias
de ltvlV validadas.
('3.1.4 - a. rri,,'cl da Nlatemiitica era rnuit. cornplicacio e ainda coutinua a ser.('l''l l - Ainda hii duas setrtanas cleciclinros lazc'r urna nruclanga relativamente
a firrnra corno lhzetuos o balango de competdncias.
cl.'l.l - l-. ao l'irn de 5 an,s aincla estarn.s a rctbrnrular...ril construqdo rio
tlossier c rro halarrr,:o de conrpetSrtcia,i.
c3.8 8 - Mater,itica porque co.ti.ua a scr a drea que nos d6 rnais dor de
cabega.
Cl. l-5.-l - O grande calcanhar de Arluiles e a ntatenritica
cl3'1,5.4 n<ls tern.s rrruita cliticuldacle crn "retirar" competcncias de nrate
das histtirias de vida porque aquilo e ntuito escolarizado.
c3.20.1 - Este .ia e f ret-erencial de nratem6tica. Mas ,ao respclnde e
condiciona rrruito. muito...
c2.7.10 - Nrio. rri....rinha de ser rnuito trabalhado![se o refbrencial da'a
resp0sta necess idades.l
C3.2.: - O retcrencial era um bico de obra
c'l.7. l l - Ao ,i'el das u,idacles e das e'id6ncias genericanrente estava bem
construidcl.
c2.7 .12 - Ila'ia determirradas c;uestdes bastante exigentes ao .il.el da
Cidaclania.
C2.lJ.l - Unra base de trabalho.IRef'erencial]
C'] fl I - Unra orientagio apenas. IRefbrencial]
c'l.li.3 - Era fundarnental porque se,io tii,essemos um rer'erencial ainda
rtrais perdid<ls a,darianros e cada cenlro teria os seus crit6rios.
c'1. 1.8 - ao niv'el das.r-rc . unra das:ireas em que rnuitas pessoas adultas nio
ilrrharn quaistluer corrrpet0ncias

c2.18'-s - o ntmero de horas de tb'nagdo complementar ndo era suflciente
para as validar.
[quando as pessoas .io ti,ham as compet€ncias todas a luz do ref'erencial]

9? 6 2 - E toda a gente rinha fbrmagio de Linguagem e Comunicagio e
I\,laterndtica para a Vida
c3'6.3 - Quando iniciarrros conregiinros a percebermo-rlos que 959./u das
pessoas ndo tinham tido contacto coln os conrputadores
c1.6.4 - ti,hamos as 25 horas de tbrma<;io lcomplementar(...) rnesrno assinr
nio chegaria..
c'3 6'9 - Depois c.rn o dossier pessoal as pessoas seguiarn todas para
trxmagao de Linguagem e de 'IIC.



('.1.17.S - ,\,jLrl t(xlll ll rlL'lllc tettt lottttltglit) (lc llllttcllli'lll(ll e l!lll()s tlc lltzer o

\'( )nt11 )l(t rltt lt1'tt t:tttl i zlt g,ct ll ttit li rt'tttit', litt'
('-l. l 5.l - littltttttt tttitis ,rtt ttletlos tlispotrrllilitlirtlc tl()s lllcslll()s ltot'iit'ios lto

lirn rle tirrtle ott i ttoitc l)()t'(ltlc rritltl l)oss()irs rltlc lrltl)illllilrllllr'
('l.l9.l - ()s cctttrrts ttlttt potlettt tlltr resPtlstll ll lll(l(). tettt tlC llrlicttlltr cottl

lttluilo tluc sllo lts olcrtits lirrrttittir ils' il ()tltrils etrtitllttlcs tlo erterit'r
('1.I9.1 - c os atlullos lcltl (le scr cttv,rll'itlt)s llcslc proccsso lttctlociaq:iio tluc

glrrulla uttt ttlclllor cttcittttittltltttte ttlo tlo irtlultol

i':.f9.: - ['cr.-,os trlgurrs llrohlcrttrts tlcsscs srthrctttcltt pltrlt atlttltos itctitos

crrtprcgadr-rs. I cncitlninltitnterllo I

C-f.t.fi - c,,rn ,erias diliculrladcs ertt l'azcr () crtlzill'llcllltt etttrc a .lcrtu c

procuro de cntprcgo.
Cl.l9.l - ()s (lursos llliA lrtuitos sit<l laborais c ()s (ltlc siio ll(rs-laborais

xmilstltl)l-sc trtais tle ultl :ttttl e tltl..

C-].19.4 - lrtis laboral hir algtrns lllas tlep()is coisas tttuittl prollrnuadas as

pessoits n.io qucrettr.

L+.rS.; - [,rrr tcrnros tle ccrtilicagi. csc.litr cltt tcrttt()s tle curs.s ljFA nio

terrho rttuita rxrqiio llclo lllcll()s clll l00l"havra llouoa ol'crta lla n()ssil regiao'

(l-l.ltt.lJ - []u irclto rluc c()rllg!()tt a lta!cr tltaior olcrta cle educaqio e lirrrnaq:itr

tle aclultos a partir tlo alro l(X)5.

cl.2l.l - A dupla ccrtilicagtio..()s cetltr()s tttio tcln cirpacitlade para litzcr

ccrtilicagao prolissional. l-erir rJe scr outros orgattisttros a lhzer.

Cl.ll.l - nio po.le scr o ll:l"l' u tlizcr rlue 'ai 
lirzcr ccrtilicitgittl pr.lissional

clrl termos de tocl0s us protissocs p()rqttc talrtbint nio dcvc ter cssil

capacidade dc reslrtrsta'

C2.2 1.3 - Agora s() se del'inir cluc o lliFP Pode scr entidacle certiticadora

articglandq coll ()ptrils crttitlades ai l1 nre parecc que se.ia possivel'

C'2.21 ..+ - Agora ull) irnico ccntr() cotlgrcgar ce rtil'tcagio g1;g<rlar c

prol'issional trao nte parecc viitvcl.
L':.:t.S - deve sirrr havcr rrttta articulaglro tlirecta clltre a certificagio cscolar

L' ils c()tupctencias prttlissiottais cntrc os vltrit'rs ilgelttcs e dellrrindo clual a

entidade que vai hzer a certiticaqao et-ectiva'

(:2.21 .7 - ha jn prolissries enr (lue lrir esse recotrhecitrtento de cotnpetoncias,

()utras otlde rrtro hi....
C2.21.8 - l)ortantc] cstli tudo tttttito desorganizado a csse nivel.Irelaqio clltre

as cntidadesl
L'2.22.2 - E portallto tcntiivatnos cstar a par dc tudo por fclrma a dar uttla

resposta o trtais lrolistica possivcl aquele adulto"

c2.22.3 - Mas pronto unr ccntro lazcr tudo..ttrdo. ttrdo...ci tnuittl dil'icil'

aa HJ - At clt".t6es lrurocliiticas eratrl llluilas, tnuitas" '

C3.lt.l7 - Nos tentos ulna cargir horrivel burocratica. adnrinistrativa horrivcl'

C3.8.18 - De registos etn colnputador' [l diabtilico'

C3.9.9 - O tempo t! um lirctor nruito inrporlante'

C.l. l -5.13 - era ttttta burocracia brutall

c4. 15.l4 - Unra ditrculdade que sentitnos era o nulllero de in.rpressos que

tinhamos de Preencher.
C2.14.6 - O SIIFSE inicialrnente rrao cxistia'

C2.11.7 - N5o lravia utna base de dados"'
c4. l5.l-5 - Erarn irnpressos da casa da Moeda c tnuitas vezes llitl estavaln

disponiveis.
c,1. l6.l - seln c.les nao poderiamos clespachar para a DGFV as actas de juri.

os certiticaclos, as cafieiras.... Italta de impressosl

c4.16.2 - llouve certilicados clue clelntlrou um allo a serell.l devolvidos o clue

ern terntos de proiccto cle vida da pcssoa 6 rnuittl linlitador!

c2.13.2 - sem haver urna rccle de trausportes que pudesse lacilitar a vinda

dessas pessttas ao Cetltro.
C3.l3.i - a rluestao do cstatuto {e trabalhatlor estudante'(.")o polque de nio

ser conceclido o estatuto cle trabalhaclor estudante para as pessoas t-azerem o

proccsso. Ina Pratical
L.:.rr.u - ie a qualiticaqio e absolutamente fundamental para o pais. laqa-se

tlualquer cclisa para levar as pL'ss()as a aderirem'

ii.i]. i rra Jihcutaade ern clisp.,ibilizar as pessoas e,r hortirio laboral'



( l.I t..l irs l.('\\r'ir\:lrc \e p(!(l('ilt tlirpottrlrtlizllr nlil\ rlt.ppi: il\ r.l111r.csit\ c
irrst rlrtir,t)cs Irrblietts (... ) tcnr tlilicrrltlirtlc cnt tlisPorrihilizrrr ,,s rcrrs l,.,crric.rs
Prrllr lirzcr lirrrrrirqao crrt lror:iritl l:rhonrl
( -l. lrr'rr - ( lrcu.rr il ircorrtccrr tcrar.s tlc rrrtrrlar .,1 qrup() tla s:rla rrrrlc lrirr i:r
() r'ec()nltecitnL:nto (lc eorrrpctinciirs ou ir lorrrra\.tio t;uautl1r ir lrttentet rtao
eslil\ il it lirtte:ionttr
('+. 1().7 (.)uuntkr cra ncccssiirio utilizur () c(Flipanlcnto irrtirrrniitic() c ([re
cril nle snr() rrriris eonrplicirdo!
(-''1. l() + - hlrvia urna diliculdildc c()nl lr scstiio r,los eslragos e equipa6rgrt6s
rtas parcfrias cnt itincrancia
('1.1.1.1 - scm lraver ulua rcde rlc rransP.rtcs quc pudessc lacilitar a virrda
tlussas ltessoas ao ('e rrtro.
(.l.l"l.l - a ilucstuo d() cstatuto cle trabalhador estudante(...) o porrlu0 de niio
scr cottccditlo o cslatul() de trabalhador estudattte para os pcssoas t'azercrl 9
l)t'()ccss(). Ina pritrcal
(l-.1.1-1.2 - Sc a quulificaqli. e absolutanrente tirndanrental para o pais. thga-sc
tlulltlue r coisa plra levar as pe ss()as a adurirern.
(''1. l-1. I - hi diliculdade e rn disponrbilizar as pcss()as onr h.ririo laboral.(''l'l-'l.l - ils l)css()as rtti sc potlertt clisponibilizar nlas clcpgis as glpresas e
irrstiluiqircs public:as (...) tern diflculdatle ern tlisponitriliz:rr os reus 1ecnic.r,
pirra I'uzcr lirrnragao on horiirio laboral
('-1.16.6 - ('hcgou a acontcccr term()s cle rrrudar uln srupo da sala onde havia
o rccorrlrecinlcllto de c()nlpctoucias rlu a lbrmagio quando a lnternet niicl
cstava a funcionar
c'I.16.7 Quando cra necessiirio utilizar () c(ruipamento infbrnriitico c! que
cra nteslllo ntais conrplicado!
c''1.16.'l - lravia uma diliculdade conr a sestio dos espagos e equipanrentcls
rras parce rias crn itine rancia

E - ES't'R,\'t'L,(;L\s
Irl Pt, IiNt EN'l';\ D,\S

Cl.7..l.Ctlnvcrsa.discusstjo''edi'"utia,-,oJ@
c()ngregar a cquipa]
C 1.6.5- rluando havia um problenta discutianros os contefclos.
c | . 10. l2 - Para isto concorre o trabalho de equipa e o acornpanhamento pela
cntidade Iultrapassar as diticuldadesl
Cl.ll.l - Fl conversdvanros rnuito urtsc()nl os outros.
C'l.l 1.2 - Apesar da dirnensdo ...cleve ser rnuito clialogaclo
C I . 10. lJ - l)rovocar a discussio cluer <Jo ponto de vista fbnnal.
de vista inlbrnral.
c'1.10. l4 - P.rque nio vale a pena thzer urornentos rnuito fbnnais para
discutir as coisas..
c1.6. l2 - Eu tenho unra lbrnra de trabalhar. cle gerir estas coisas rnuito
partilhada.
L'3.7 .2 - Eu sempre tenho tentado que as pessoas sintam como r,erdadeiro
aquilo que fazenr.
c3.7.3 - Que trabalhem interionnerte aquilo que pedem as pessoas para que
as pessoas sintam isso como verdade percebe,/
c3.7.6 - nos conseguimos de t'acto que os tbrrnaclores tbssem fbzendo aquela
l)()nle lllais devagar do que eu gostaria
Cl 1.6..1 -'[elefbndvanlos ulls aos outros. Conversdvarrros...
c'3.17.-5 - os tecnicr.rs que entrarrl nas ecluipas estarem unra senlana noutras
equipas...
c''1. I5.6 - Faziamcls reunides corrr a equipa total serrranal ou quinzenalmente.
ris sextas-f'eiras.
C'3 .17 A - O estar no centro mais tempo. [tempo afbctacio l

quer do porrtcr

Cl.l.1.ti - Fornos ,os proprios qu" cu,,,eg,imffi
c'1.15.9 - '[i'emos 

selnpre uma base ire daclos pr6pria para haver um controlo
c()recto dos dados dos adultos.
c'1. 15. l0 - olhe criar u,ra base de dados eu acho que e fu,damental em
tenllos de tuncionanlento! [culstruiram urna base pr6pria]
C3.l l.l - Depois apareceu o SIGO.
c3.ll.2 - Neste momento nicl lacilita...nacla..rrada e bastava que lbssern
irrtroduzidas alguntas coisas.
C'l.l l.l - Com o Sigo fbi nos dito que desapareciam os papeis mas



C.,rttrrttlitttt,,, il lt.t.([tC IltZer lrs.l((lts (lC iirrrs e ir lCr (ltlc tttttt,.lttzit ,,s ititls tto

rigo.
('"1. l6 .l - ,\ itttrodtt,,:lto rltrs itttl-rtt'ss()s ()ll-lille lircrlitotr.
('1.6.6 - ('ottscgtrttuos resolr ct' isstl (:()lll Lllllil silla tlc itllortrtlrlica.
('1.6.7 - llzitttos ttttt ttlatlttltl tlc ittlirrtttliticit-
C1.7.-l I:ste Kit tlttc tttis cliillll()s. cottl llltsc llo 1111s l ANIiIA I)os tlctt" ctttll

ruuis itlgttlts itlslftllltctltos (lttc ti)llx)s irttrotlttzitttlo'
('1.7.6 - () tttesrtttt Itlsll'ullrcllto e l)cq(lu it tcr rlirilts ltlterirqtics

('1"-1.-l - ,\daptitqiio r.los tttlttct'titis rltl Kl'l'.'
('1.7.6 - ('riiilros ()qtr()s ilstruluclll()s c pcrtsr) (luc aill(la ltoie utilizanr algtrns

rlcsses i ttstrtttttcttttls.
('l.ltt.tt - ntis crianlrs lt,go rro inicio uut ittstrutttcttttt,.le lrnilise de perlil tlue

n1rs lterrlitia rliris orr rncrlos pcre cl)cr sr: il(lue le a,.lttlto possuia tttt tti-tg as

cornpct0tlcios lteccssiirias
Cl.l-5.9 - ('riiitrtos trtrta grcllta otttlc

Itle registo tlc ctltnpet0nciasl para as

o sctttido tlo Proccsso.
(.1.7.5 - lirrnos criando vilriildi:isitnos instruntcntos e llllnitndo...

C).7.1 - [)ias irrte iros a lrabalhar ltl(ltlcles instrttttletttos ttor"tts

('1.7.1{ - t)cpois aplicitvalltos (J avaliatvanlos. Isto cra scl.llpre teittl a par tkl

l(e Icrencial.
C-l.tg.-5 - rlis introduzilrrts no processo unra coisa simplcs tllas illrportallte

cluc € o lj6lfia elt-t [Jt'anCo. (]nde a pessoa diz 9 tluc lirt tr proct'sst) l'tllra si.

t'3.10.6 - Lj u,t., iustrunentg para ils pcss()as dizercur o qtlc lhc vui na

alnra. flirlha ctn branco I

C2.6. I - Porclue no lundo d pensar ctrr instrutrrentos que nos possibilitern tlnla

nlaior lransposigao das contpetCncias e quc agilizerll talnbtm p prtiprio

processo inlcrno.
L+.t:.S - Claro (*rc convociivil,los As pcssoas que tillhaln lncnos cle 9 anos

tlc escolaridade.
C'2.12.1 - ti,v,enros a preocupaqito de lazcr uln panlleto acessivcl e liicil de

colnpreender
c2.18.6 - A soluQrio era collsciencializar as pcssoas sobre cluais craln as

coulpet6ncias tltt ret'erencial lras quais clas tinhan-r lacunas

C2.18.7 - Sirn. porque nos thziamos unla recolha scntatral e tnensal tamb6ln

de tudo 0 que craln ctlbrtas lirrntatil,as lla zolla para pclder disponibilizar

lbnnaqlo para os llossos adultos.

C3.6.5 - e collregiiuros a lazcr urn lcvantarnento de cursos de fbrrnagio que

existisseur dc l"lC para aconselhal'nlos as

siio irlentiflcadas tttclas as c()lllpclellcias
pessoas (... ) vcr sc collseguellr pcrccber

C l-1J - ., *lrrl.,..," iinha quc scr um proccsso cotrstruido de uma relaqao

r-llult0 proxlllla.
C 1 .4.6 - e na altura discutia tluitg tlrais 6 linite entre a tbrmalizaglo do

processo e a nAo tormalizagao do processo.

Lr.S.g - nos cliscutiamos os dossiers..discutiarnos as razoes e os instrumentos

que usavamos..

C I .6.1 - ... penso que hoje talta utn bocado essa discussio'

c 1.7.8 - Niio e sti adnrinistrativo. E administrativo e e andrag(rgico e e

mekrdol(rgico porque as peqas tlio ettcaixatn logo nruito certo'

Cl 1.7.9 - Il urua boa relaq:io cot't1 lts pessoils isso 6 urtra coisa que tem de

exist ir.
C'l.S.: - Porque isto 6 urn processo cluase de oslllose.

C Ltt.3 - E c.,,.tnencer-n'le a mim daquilo que tu sabes'

C 1.8.4 - Nem sempre e f'acil as pessoas demonstrarem o que sabeln'

C1.8.6 - Cria muitos porques...e precisa de algunra maturidade para isto ser

entendido.
c3.23.1 - Justiqa, eutrega e amor.Iconceitos que caracterizatn o proeessol

c. 1.1.8 - loclas as pessoas ttm o rnodelo escolar cottro ret'er€ncia

C 1.3.9 - 'franslbrmar o modelo escolar tlunr tnodelo de certiticaqitl de

competencias nio e thcil.'
Cl.j. l0 - . saber tazer e r,ais i,rportante do que os saberes te(rricos

[relativaruente ao thcto das pessoas se avaliareur mais pelos saberes do que

pelas corttpet6nciasl
('2.10.13 - este processo ao nivel das habilita ; acad6micas e ao nivel da

F-,\V,\LIAQ,\O lX)
PROCESSO DI] RVCC



\'('lllli( il\'tt() ptolis:ioltrl liri tlc l:te l6 lllrlis\1ll() lpl)()tli,tlc.
('.1.-l.lt - (.)trirrrtltr r crr. r irrr rrruit. rrrirrcirtr.s Pcr. csc()r:r.
('"1.1 q - [ tlr.rsecnlranll()-tr()s tlcssc rntrtlelo rlltl t rrtrtll liit.il..('l .-1.6 - ( )s ltrilttcirrts l')r()ces:\()s erant lrlgrr nl()r()s()s l.rcla ittscgttftrrtr;a das
l)(]ss()lts tlttc irticiitr'tttil ()s l)roccss()s('l.-l.l - c rrirtlue la irltura ()s l)roccss()\ tlcrnorilvllrr.t lluit() lclltp()('l.'l -l - lla'ia r)css()irs tluc rcvlr'ar, .5. 6. 7 .lcscs . I.zer o pr()ccss().('l.ll.7 - I\las is(o erilt.n [)r()ccssos nruito ll()r()s()s.
Cl.lt. l+ - l'ortluc siio prtlccssos tle lircto rrruiltt ntorosos.

_t, I f tt - l)or ss1s111 processo rtruito rnais cvoltrtivos.
('1.6. l-l - fcrn de scr sc,rpre ser transparc,tcs. lir,pid's e clar,s para rotla a
senle. para t;uc se.ja credircl lace ii socicrlade c lace a pcssoa.
c1.6. ll - ,\ crcdibilrdade ni'io i sti thzer. c'lirzcr p()r cssa via e cncanrinhar
t;uitrttlrt terrt tlc ir l)ilril ()utrus \.tils.
('l.l:.1 - Se o proccsso f.rcretlivcl luncio,a. se rriio lbrcrcclivel i lixo!('l.ll I - cril ,,1 processo rlue rrio esta'a crctlibilizado.iurto da p.pulaqiio.('2.17.Ii - Ncste llr()nlcrlto parecc-rle r;uc cstd na l-nse urn b.caclinho de
dcscredibi I izagiio do processo.
('1. I 1.9 - A uuto-cstitna tlas pessoas e rnuito inlporrante.
('1.15.2 - kri assint unta coisa lhntistica na vida tlos adultos
c2.l-5.9 - l)ara algunras pessoas este processo de-sporetou unra varorizagiio
pessoal muito grande.
t'2'l-5.10 - clue nilo'alorizav'am nada daquilo (rue era o seu pcrcurso de vida
c tque dep.is de passarenr por este processo viam clue nio tinha,r tio poucas
cornpetincias assinr!
C3.lt.l I - Sentenr-se mais valorizaclos.
c3.l l.l'l - por cluestdes pesso.is. tcr urn s.nho ,ras iss. e residual.

91 17 I - Na ,rinha opiniio o processo para quem o taz e nruito importante
lr.]qr'r 9o 

ponto de vista pessoal para a rrrair.,r parte clas pessoas.
c4.17'4 - senti senrpre de u.ra nraneira gerar unra grande ernogio por parre
tlestas pessoas clue tinhanr c.,seguido peiccber qu. d" fhcto houve urna stirie
de coisas que nio sabiam que sabianr
C1'17 6 - a. nivel da auto-c'stirna em que a pessoa aprende a 'er o seu
percurso de 

'ida 
e a identiflcar cornpetdncias que c ulna coisa que as pessoils

normalmente nio fazern
C'1.17.1-5 - o efbito imediato para as pessoas eu acho que e a
pessoal clue tambem 6 muito ilnportante
CI.l2.3 - as pessoas conlegam a reconhecer_se e 6 um
introspecado.
cl.l2.'1 - Aprende a valorizar-se e isto acaba por transfirnnar a'ida cras
pessoas..

!f l? 5 - a postura perante os ourros e a exigdncia consigo nlesma.
C 1.12.6 - eu ndo valorizo o papel ,rurl o pupil valoriza_me .

C l.ll.7 - Falo da viv6ncia em grupo.

!. I | ? 8 - do respeito pelo outro estes processos ao serenl parti lhados.
C I . 12.9 - a partilha dos saberes d6 um saber rnuito melhoi.
l1 17.2 - e,rbora haja tambdnr pessoas que f'aqam este processo co,r algu,r
distanciamento.
c l. I l. I 2 - Nas sessdes de jfri v6-se a aregria e moti'agdo que as pessoas terr
em t'azer aqueles processos.
cl.l -5.1 1 - acabavarn por sair rruito ,rais ,u'alorizaclos e muito motivados para
prosseguirem.
c l. 12. I - E um mornento que considero muito importante. € a e'idencia para
a sociedade dos seus saberes. [ifri de validagiol
c-3 14 I - Acho que s.ciarurente e muito irnportante para muitas pessoas.
c3.14.2 - Havia rnuitas pessoas que diziam ier'ergonha da sua e.scolaridade.
C3.14.3 - E para elas e um engrandecimento dizer que tern o 9.,, ano.
c3.l'1.4 - Em comunidades,rais pequenas acho clue tem nraior inrpacto do
que nas cidades.
C3.14.5 - As TIC conferem urn estatuto as pessoas rnuito imponante.
c3.14.6 - E das coisas que as pessoas ret'erem com maior varorizagio fuso do

valorizagio

trabalho de

c0nlputador



( j.l ,\.j - l:st,.,rr (.tll crcr,gu,:,r 
'rilri,',r 

plritc.las l)c\\()its (ltlc \ilulll tllttltli tlctttrrr

r[r sctr cirettl6 srrcial tllilis rc\tIit() l)lll'till]itlll cstits ctllct'itrttciits '

('1. I-1.9 - Ningtte rtl litziit ttrtt trabalho sozitllto lpirrtilha I

(2.17 ) - Sc cirlhar itlgtlllla luili()l' c()llscierrcillizaqip l)()r pillte tlits llcssolts

r.llrtltril0 tlttc potlc scr it sllil ittlcrr ctlrr'lttr et'ttlo eitllttll-to'

('l.l7.l I ll,lie p,,,lcnl scr ci(ladilos unt p()tlco lllrris illtcrvcll(i\'()s.

(2.17.-l - () 1"lt'occsso ilcilba por tlcspglctar isso...a tltcll$iio ell.l I'claqilo llcltlilo

cptc us roclcia..

tll. tl.-t - ()llre cu espcro...tcrrho csta cstrclirtlta espcro (lue .,stits ,cssoas ilo

litzerctn () pr()ccss() cricnl ll()vas lirrqas para lhzcr ottlras ctrisas'

C'--].13..1 - niio posso c()llc(][)cr tluc as pcss()as ve llhanl aqui lllzer cstc pr()cess()

c sai0tn nluit0 colltcnlcs p()r lcr o ccrtillcado tle 9." ltl10. Isso llalo chcga"'

('--].1-1.5 - I)trra urint cstc prttccsst) tclll (lc scrvir para as pcsst)As \'()ltar(:lll il

ircreditar llcl.ts.
('3.13.6 - Isto a'uul pouc() culttlral" idiossincriitico. para acreditarcnl trelas c

Pcrccbcr (ltlc l)o(lclll Iitzcr rrtitis crtisils'

L::. t -t.z - Sc chcgararn rrtt ali podcrao che gar nlais longe'

cl'l-l l{ - Qttcro colltilluar it acrcditar cltte i' [111x a lllilioria' lllas e ulna

convicqito bascada llos lcstctllullhrts ilue lcio das pcssoils'

1.15.5 - liv,enros r,irrios atlultos (lue se cantlidataram llt) proccsstt dc AD-

llOC' e ingrcssaram llo cnstn() superlor.

C,2.1.5,6 - Nlrritas r.lcstas pesstlas tillhallr tr 5' (l..,anos (j tlito cotrsegutattt

conciliar:r sua yida pessgal e profissigrtal cttttl t'r etrsiu6 recorrellte e cra

c.\ trcnlatttc lltc,.lcsLtltstante para e les'

Cl.l5.7 - p()r ul.ll laclcl a adaptaqiio da

ruruito cotnpl icadtl. Iensino recolrcllte l

vida pessoal e prollssiollal as aulas era

C2.15.8 - por outro iarlt aprender urna s[rie de

luncionais e clespropositados I'ace i crperiencia de

conte(tdos clue tlio erarn

vida que tinham. [ensirltr

rccorrente l

c2.15.12 - r.rutros lbran.r lazer a cr'rntinuidade de estudos ao niVel dcl

sccundiricl j6 no ensino recorrellte porclue ai tambem i6 se sentiarn lllais

vaklrizados.
C2.l6.l - Era unr esfirrgo enonlle. os conte0dos eratn despropositados e s6

iaur ohtc"r o 9." ano! [aincla sobre tl Ensiuo ltccorrente)'

C2. 16.9 - prosscuuir cstudos
('2.16.1 0 - Se calhar esse ilnpacto vai ser lnais a longo prazo"'ate junto das

lhrnilias (...)por valorizar mais as questdes escolares"'

c2.l7.l - II6 aqui a valorizagao das habilitaqdcs literiiria atrav6s do processo

'ras.io as iiclcluiriu atrav6s ila escttla..aclcluiriu-as atravds da vida e

reconheceu-as atra\,es cle utn proccsso do Minist6rio da Educagio e

octualtnente do l'rabalho...
C].18.8-eraraapessoaquenioretbreclueescrevernelhor,quegostavade
ler e nio lia...
c14..1.14 - fj0ram rnuitos encamilthados para prosseguimento de estudos ou

at6 para exames AD-tlOC' na altura. para tetrtar o ensino superior'

C4.lT.l0.Enrten.tlosesctrlarespernritiuaalgutnasdessaspesscras
prosseguir cstudos.
C1.l7.ll - F-rn tcrmos cle prosseguinlento dc'estudos nio tbi assirn um ef'eito

tdo visivel.
C'.1. 17.l4 - Para o etrsiuo supertor potlcos..

c.1.18.6 - E cu acho que csse nulnero 6 signiticativo se n6s colnpararmos

com as cerlificagdes escolares decorrentes do ensino recorrente.

Cll.l,l.9 - O 9.o ano neste ptolnento e basilar. (...) E inlportante teretn o 9."

ano at6 para obter clualilicagao prtltissional'

c I . 10.2 - potle r.d ev0luir tnais rapidalnente 11a sua carreira(. '. )ter a

correspo|ldente rnelhtlria salarial e isto nellr senrpre...bate a bota coln a

pertligota.
cl.l5.3 - este processo permitiu a nruitos deles ir progressdo nas carrelras.

c,l.l5..l - e cste proccsso pernritiu-lhes a recotrversio niio das ttrngoes que j6

a5 cxecutavalu tnas tla categoria

c3. I l. I - Porqr.re a maior parte delas nao esta a espera de subir na carrelra

C1.l'/.ll - Aquilo que lbi o ct'eito mats visivel por pa



ll'lr'[ilD () l]r()u('\\(),,r,111.r..:-, ltrt:1 1',,11.1'1;11L'llCtll (.Dl ret.tttos tlc Itir1,1.a...ir,,,.,cirrrcirit (... )

( -l ll{.1 - I;rrr lcllrgiio li ltrrgrcsstio nit ctt.re irit e Pnrssc!,11js1tcnl() (le cstu(l()s
siio tlittlos a l)ilrtir dtl ltcornprnhilnlcllto (luc lizcln()s irs llcssoas c.3rtillcit(las.('+ I7.ll - inrplica naturilltncl)tc nliti()r rcndintcnt() u isso larrrbcnl cr rrrtrito
irnporlunlc pilra a tlualitllrdc dc r itla is ltcsstras.('l . l0 I - r\ qucstii. tla ,relh.ria tlus c.rrdigt)cs dc r,irla c,l tcrnos
grro liss iorra is.
('l . I l. l() - N{as as tlr.rcsttics prolissiorrais tanrbcru tcrn nruita ilrpprrancia('l'll'll-i)srezesascoisaspodcrnllaloc()rrcrbcrrrcdcsrrr..,triurlindarlais
nras isso d urn problcnla do lltercado rlc rraballro.
('-1. I I .lJ - u rnaior parte por r;ucstt)es pxrlissionais. subir rra carre ira. obtcr
urrprego...lnrotivos para procurar o (ie ntrol('l'll'll -natttttdangadaspessoasp()rquctprandorrabalharc()1r()s()urr()s
c]9 r1i ter a nlcsllta poslura p()r(lue a gc,rte aprentle por nrirnica.
c I . ll.ll - ate a dc'dicar;ao ,. trabarho. att! a resp.nsabiricratre.
('-1.12.7 - l:u ach. (lre cr0 i,rporralrte havcr nreclidas... e tirrhar, (luc scr
rncdidas lloventantentais. I cnvolvimenlo L,nlpresas I('l.ll.'l - A nrais'alia para os.npresiiriirs prova'elnre.te serd rlua,clo se
crrnfiontarenr co|ll unr proiecto para o qual nilo tcm a cscolaridatle necesshria('-l ll.-5 - O lhcto dos ctrtpresitrios litzcrenr tambeur p6deria scr urn prohilc
para ()s ernpregados fhzerem.
C.l.l2.ll - es(e arro cairanr -5 cursos de tbrrnagao porquc niio Iilranr cladas as
rrut.rizaqties as pessoas irern fazer a tbnrragio que c em lrordrio laboral.
(''1. ll.ll - A nraior parte dos c,rpreuacros na. rlal.riza as tlualificagocs e isso
tem (rue'er sobretudo corn os baix.s nir,eis de quariticar;io dos noss.s
cnrpreslrios
c'l.ll.3 - cu peuso que e p.ssivel fazer unra grande aborcragern as grancres
enlpresas
c'4.13.'1 -...norr,alrrente r-steo receptivas a essa questao porque ate lhes
interessa ter uma boa qualificagio dos seus lunciondrios.
c'1.13.-5 - e a nivel das grandes empresas acho que e perfbitarnente p.ssivel
tazer essa aproximaqio, rras nricro L.ntpresas rrio nre parece
cl.l0.3 - As e'mpresas gostarn,ruito que as pessoas derrronstrern as suas
conrpctcncias e tenhanr nrelhoria das suas conrpet6ncias mas clepois nio hii o
li,<,d ltut.k dessa situagio.
c'1 . 10.'1 - Um individuo que fez unra ricenciatura para a enrpresa nem sempre
consegue subir na carreira.
c3.ll'6 - 'fambem temos ai unra experi,3ncia interessallte: u,ra empresa que
cstd a ca,didatar-se i certiticagtio (...) e por isso rcrn vantagerrr.lu. n,

lgfflfq4 mais escolaridade e esteiam em de ti
C1 n I6 - e a promogdo
c4.l7.l 7 - independenternente deras ja terem um ionirrtole compet6ncias
que identificaram e fbram reconhecidas no processo tanrbem peiceberanr
clue tinham algunras lacunas e que tinrram que se esrbrqar para as colmatar.
c4'18'3 - Em relaqdo a'arorizagio da aprendizag.irr,. e,rpiric., e pera
obsen,aqio.
C"1.18.9 - selnpre que alguem aprencle a
autorrtrnria. estd a valorizar-sc e a contribuir.
pessoas o possam fhzer.

valorizar-se e a aprender corn
indirectan.rente. para que outras

c4.17.7 - atribuir importdncia aquilo que e aprendido fbra da escola ou ilos
sistemas lbrrnais de ensino.

94 lll - Tudo aquilo que esrava fbra da escola parecia ser pouco varorizadc-r
c1'17 '9 - e eu acho rlue as pessoas aprenderam a 

'arorizar t.das as
aprendizagens que tizeram tbra da escola.
C3.8.5 - A rede de centros no Alentejo tamb6m era boa.
c3.8.6 - E tlcdmos a co,hecer-nos e isso lbi born [ligagao coul os outros
Centrosl
c3.8.7 - C.ntinuamos a sentrr gssa necessidade. [encontros entre centros(; -PERSPEC'TIVAS FACE

,\O FUTURO DO PROCESSO
DE R\/CC

9l l3 5 - eu nio me oponho ao
cl'14.'l - Que o alargamento corresponda a uma necessidade do pribrico a



( l.llt.l - (',,irrr.l"r., tprc.sirn.ltre t irrrp,irttriit.',rr,rt tllio re potle Iet ..c str

l)erlsilr cllt tlittllcr()s.
i':.tS.-t - llg()1t t1t1r lcittl ctrnr eriti'rios urlsIrltos ltrovattdo clcctivalllcllte (ltlc

Ix)ssgctlt,,i1u"l,r, cotttpetcrttciits c, se ttl\tt.,litr-lltcs l possibilidatlc tlc its

rrrltlu irircrtt.
('l.l0.l - ootu bitsc ltlts cll'ctivas llccessi(la(lcs rlas pcssoas ('

estatistica naci0rrirl. ([lc \c crietll ttteCltttislll()S l)llrA (lue aS

essit trcccssidade. litlteraqt)cs pilra rnclhorarl
( 1.20. I - [rcrcebo o 1tort1tto dtl alargatrtettttl its escolas. llteslllo elll

prriprio puis (... ) i ttltrit tttais valia llo rltctlida cll"l (lue

irprrtvcitatrrertto tlc todos cstcs rccurs()s.

('4. l9.l - As Yunlagetts tlesle alltrsantcnto sao tlaturalttrente a prollloqiro dos

nivcis de protttrtgio da ccrtilicagiio cscolar'

C-l.l9.l - lsso e uruito ilttporlantc cllr teml()s da ctluiparaqito tlc l)trrtttgal atr

rcstcl da [:uropa, ncsse senticltl totlos tls centros st]tt p<-rucos para lhzCr esse

trabalho.
C l.lJ.li - l)crrso tlue 6 ruais dillcil controlar c lllonitorizar Iautncttttl

cxponetrc ial ectrtros I

c'j.to.+ - E unra ntalha trio delicada. tijo cxigentc. um cquilibrio tao dificil tle

lllanter . ..
('-1.19.6 - Pirrecc-ute (lue tlao ltir capacidacle tcctrica das estruturas para lttzer

o ac()rnpanhal'llcllto e nrotritorizaqi'to desses cctltros'

Cl.l.3.l3-r\gorapclrsoque()sl)rocessosr'leacreditaqiotemsescrrttuittl
cuidados. Ialargumento recle]

Cl.l4. I - nras (rs nleus ntcdos siio corn f0 cottto stit'r coln 500 [alargamento

rcdel
('1.1.1.2 - clualidade 6 a clucstio de t.rase!

Cl.l4.l - ilualclucr crcsciment. tcnl que scr cotll base na clualiclade e na

credibilizal:ao do Processo
('].iI7.5-euachtlclueistoptldescrtlnlbocadirlhopert,erso..este
alargament()..
C:.iS.l -.1'cnr que haver unr maior grau de exige,cia, uma tbrma de provar

cll'ctit,arnente as conrpet€trcias clue as pessoas tem' Ialargamento

redeisistemal
C2.20.2 - Getrericarrlente ndo sei se 6 nruito benel'ict'r'

c3.l7.l - Pelas itir.rerancias. Eu acho clue aclui no Alente.io coln os ceutros

([le cxistialn [e norneia os nonres] (...) ndo se justificam tnais centros e n(rs

dirvanros resposta.

c.4. lg.5 - As cicsvantagells clue eu ve'io uesta urassilicaqio e a perda de

clualidade do Processo.
c2.20.3 - lror outro lado. tenho feceio na r.nedida eln que se pode novamellte

tentar escolarizar este Processo
c2.20.5 - no cntanto depende clas pessoas que estao a trabalhar e do que e o

processo ile reconhecirnento de contpet€ncias

L,:.:o.o _ [rorclue eu conheci pessoas que eraln prot'essores e que se

aclaptaratn perf'eitamente, p"r..i'",ot''"' o processo e conseguem aquela

lranspr:rsigdo directa das compet6ncias

C2.lb.4 - e con6eqo outras pessoas q nao co,seguiram dista.ciar-se daquilo

(lue e o mctodo de ensino tradicitxal.
cl.l7.2 - [:u acho que eles vio certiflcar..lazer unt trabalho rigoroso. nras

acho que vio escolarizar.

Cl.l].9-Porquetamb6mh6situag6esqueirrrplicarrrfinanciamentoseos
llnanciamentos toldam as vontades das pessoas'

C4'19'7-[]6umatendenciaparalraverumacertacompetitir,idadenos
teritcirios porque a abertura dos centros nao fbi f-eita corn base no territ6rio

(.+. lg.g _ b.pol* h6 a questao cla capacidade de nrobilizagao de publico para

os celltros.
c.4.19.9 - E que couro nio houve um estudo elll termos geogr6llcos nem

auscultaqio as entidades que estavam no terreno relativamente a isto e um

riscr.r clue se corre e as tairtas os cerltros esteo a entrar em cornpetigio uns

.. ) I') sc tirr pcllt
pcss()ils siulant

tcrtntls drl
tcntos o

coln os outros.
Cl.l-1.9 - E Portanto

:a no Secunclirrlo

acho que tbi uur processo ganho no Bisico e ndo se



i I.: tI I 
- I u lcllr,t,,"..,,,irirr,iiili,lri,riiiil u[.,.,,rt,rsc,ri.

I 
( I ll'i I - ,\t'lro (luc () r'r'li'rcnciirl cstli rrrcrros csetrlarizlrtltr
('1. Il{ 5 - crigc tlirs grcssoils rutrilrr rrutorrorniir.
( l.ll'1.6 - r\ c.pacitlacrc tlc scrire.r clas prriprias utlre rc l)crcurs().("] lll'7 - () relcrerrcilrl tlo lriisico cstii rnuittl nrais colado ii eseola tkr tluc rr
secrrrrtliirio ltrirrcipllrrrerrte na Malenlitica...('l'l-l'6 - l:stc e o Ittrllltct.tltl ccrto. Niur sci sc lraverii ()urro ti'lo ccr-l() c()al()
cstc. I alargaurcnto secundririo 

I('l l"l.7 - l:u acho que dcstle quc csrs l)r()cess() sc'ja cretli,,,el totll clc rlcye irlti ao rrir,el superirtr.
('l.lli.-l - Ilal'entlo cstc rcc.nheci.rcrrto de crlrrrpetclrci.s a. ,i'cl d.secundiirio c cvcntualnrente uo nivcl do ensino supcrior. l)()r(luL, etrrrcordo
absolutanrcnte conr cle.
c'l.ll.l Ao ll." a.o cl inrprrrtarrte [o ararga,re*tol (...) e. existcincia rro
sislcrua rle reconhecinlento para oulros rriveis.
t'l.lfl.l - Eu acho cluc thz todo o scnticlo e tern t()do o cspag() para porler
cx istir.

--C-] l8 I - [:u acho tluc 6 outra dimensi]o na aborclagenr.
C'1. lll.4 - Acho que o refcrencial estii nrenos cscolarizado
C'1.18.-5 - erige das pcsst.ras nruita autonornia.
Cl. llt.6 - A capacidade cle gcrirenr elas pr<iprias aquele psrcurso.
c:l.llt.7 - () refbrencial do bisic, cstii i.uit. mais c.rarJo ii cscora do qre o
secunddrio prirrcipalntente na Matenriitica...
c'I.23.1 - Inrp.rtaute tazer o processo corn qualidacre e credibilidade.
C'.1.13.3 -lerii 

clue scr ulll processo acreditado e qualilicado.
c4 

?3 I 
_. Parece que ()s C'RVCC estdo a scntir ditrcurdacre crn arrancar c()rl

o RV('C' Nivel sccundlirio
c I ' ll' l0 - [{a'er u,r acornpanhanrento nrais proximo, cada 'ez rnaisproxirno muito assertivo.
Cl.l3.l I - Agora isso irnplica utna estrutura de acornpanhanrento (...) e
rnuita disponibilidade tamb6m
c l' 15'9 - Sou url.l bocadi,ho critico enr reragao i etluipa rre
aconrparrhamento.

!'l- !-l-] 0 - Nao e possivel pensar clue seria f'eito da ,les,la r,a,eira
IANI:f A] porclue 6 muira gente.[aconrpanhamentol
C'l. l 5. l I - Fazer reunides com totla a gente.
cl.l'1.5 - conr os co.rdenadorer r..irhu, um acompanhanrento nruito maisprriximo.
cl.l3.l2 - ..as coisas conregam a c.nrplexificar-se e e mais dit'icir articurar.
C2. 19..1 - pois..se calhar avaliagio de desenrpenho r'l; prOpri,,
centro.Inrelhorar o RVCCI
C2.19.-5 - so auto-avaliagao nio chega.
c2 19 6 - Tern que ser as pr6prias entidades a querer credibirizar o sistema
!-1 ?3 

5 - Ilsse acornpanhamento e importante para a qualidade.
C.1. 19..1 - dirilogo e auscultagio de quem est6 no terreno
Cl.l4. ll - H6 uma coisa que tent de ser tbito de irrrediato e.iulgo que e unla
das intengcies da agdncia que e o nlmero de avaliadores externos*
C I . l.l. I 2 - Po-los a falar uns coln os outros. [avaliadores externos l
C I .l 5. I - Aumentar o seu recrutarnento [avaliadores externosl
c l. I5.2 - e dar cada vez rnais... visibiridade a questio cros rnornentos de.iuri.cl.l-5.3 - Acho que i nredicra que vai aunrentando o numero e corno as

pessoas sio dif-erentes ddo-lhe um cunho mais pessoal.
Cl l. I 5.4 - Mas gostaria de rerirar dele [processolulgr,, f-acilitismo.cl l5'5 - penso que i um dos nromentos nrais irnportantes tr. processo em
termos da e.rteriorizaqio dele.[momentos <te jtri]
9l l3 7 - Eu acho que e um rnomento de grande reler.,incia.
[ifri de validagao]
c3.l0.l - Alterar o ref'erencial de matem6tica. Era r,uito importante.
c3.20'4 - Ndo nos fhz sentido que se.ia trabalhada conro 6rea autonoma. para
nos a cidadania e transversal ds outras iireas todas.
C3.20.5 - As 'IIC tambem estio a tornar_se uma drea transversal.
C3.20.6 - E que a Cidadania cai rnuito na 6rea dos valores.
CJ.l7.3 - H6 um refbrencial mas o ret'erencial f'elizmente ite muitas



le iturits.
( {.1-1.5 Ilti e ritcrios tlc cYitlcilciir ([lc c()lltilltltttll il cstilr tttttilo liuatkrs itt's

rttorlckrs csc()lilrcs.
('-1.1,1.-t l)cycriu lruvcr irrycstigitqii() a \cri(). ll()lllcrltlatttctttc. ttit lirrttta 'le
tonrar clitlcttte s its e ()tllpctcrrcias cltls irtltrllos'
('l.l6.l - [:u se nrpre t'i coltl lllclhores trlllos tlttc as cclLliPas Iosse ltt

relirr\:trdirs rltl tltlC criltdits It0r lts ctlttillits.
('3.16.5 - scriii tllais scguro el)l vcz cle 3 prolissiollais illargar a cqull)a pilr

scis. enr vcz dc I lirrnirdorcs (por ciltla iirea) screllr'1. lira lttais segrtr() o

alarguntcttto das equtPas.

C4.i3.4 lira prcciso t1r'te as ccluipas t6cnicas fbsse trt relirrgadas

C-l.ll.7 ' 
" 

upi,ttu na li)rmaqil() tlos agctrtcs dtl tcrrit(rrio

C4.23.8-()rqantcntaqirttcuidarlatl<tsrccurstrsltutttattrlsdasetluipas
lirzent acr.ltnpattltauteltto e dirs cquipas tlas cntidades prollx)toras'

(,3.1g.g - i)cpois a (lue stio da tcrritrlrialidade cm te rnlos de area

(lue

de

tntenrcnqao.
(.1.11.6 - cu dcf'cndo c isto (jra ideal clue cu achtl tlue tlcveria e'ristir: cacla

cclltro coluprolllcter-se coltl utl] Cort-iunto cle llletas e ser ac()tllpanhado llclo

curnprilrtctlt(l dessas ttrclas cle tlllra ti)l llla cluitlitativlt'

c,r.:'t.; - I:ra o iclcal: eilr lungao rla rnetodcllogia de trabalho que este centro

tct,. clll lplgiig cla tirrlra eonlo concrctiza tts seus tlb.jectivtls i .iusto' laz

sentido (lue esta nlcta se.ia assilll.

L.3.|7.7-z\goraoque.rrostetrrosdelhzerectlnsensualizarur]rpatalllarClc
illten,enqioque,ejac()tllullleclcpclisclaro.cotttalgun-rascspecificiclades'
i.i.::.0' N,-, .rrhit., do QREN teri que ser pensad. uttr vercladeir. rc'firrqo

linanceiro
Cl.l3.l - eu acho tlue os l8 anos € uma iclade rnuito baixa'

Cl.l]..1 - Eu rrao thzia prtlcessos <lcstes a pessoas quc ti\'esscln rttetttls de ]5

all()s.
Cl.l3.6 - deve haver (...) ulra atitude nriris pro-activa (,") das pessoas clue

recorreln aos centros.
C l .14.l0 - norneadaluente a questao da iclade ernbora possa haver casos enl

c 1.15.6 -- Depois eu melhoraria nruito os sistelrras de recolha de irrtbrlnagao'

Cl.I5'7-OSIG()paraserpartedaSo|uQaoerriodoproblerr-ra.[necessidade
de nrelhorar para ctttrtprir objectivos para o clual tbi criadol

cr.ts.8 - Porranto, tudo que scja tircilitar a questao da logistica para que se

possam libertar disso e tratar dos processos que e irrlportante'

C:.t2.: - por exenrplo as etnpresas que enlpregarem pessoas sem o 9'" ano

nio tinham <Iireitcl i'r isengio do pagamento da seguranga social

Ienvolvimento erlrPresas]

L':. ro.l - tira lundamental criar a llecessidade nas pessoas'

c3.l6.l - nos t-alatilos muito sobre as coisas e ainda gostaria que f'alassemos

nrais.
C3.19.7 - pronlover ellcontros entre os Centros que actuam num.territorio' no

senticlo de conrpatibilizar. nio e unitbrmizar. han.uouizar procedinrentos'

C3.Ig.l.eraunlaanelisetnaiscuidada<lascarrdidaturasdeadultosque
tazem ssos do biisico e se vio inscrever no secundirio

C't.t6.l - A gente sabe que aprendemos !ll1s col-ll os outros'

Cl.l6.6 - a valorizagio-ao longo da vida 6 uma coisa clue nio vale a pena

voltar a discutir.Idada a sua importancia]

Cl.l6.l4-EssahistoriadaetlucagiopelTnanente.educaqdoparaavidaisso
est6 ai e j6 ndo vale a pena discutirl E thzerl

cl.l6.,l - tjnlo coisa c1 cu aprendi coln essas vir'€ncias fbi a valorizar sel.npre

o conhecitnento do outro.

Cl.l6.5 - q 6 tentar por-rne no papel do outro para \1er o que o outro me quer

dizer.
C1.16.1 - Cada vez tnais processos destes ou outros"circulos de estudo'

C I . 16.8 - Outras tbrrnas de aproximaqio do cor.rhecilnento

sio todas inlportantes e valoradas "
Cl.l7.l - E osaber tazer. o saberestare o saber ser. [educaqdo de adultosl

Cl1.10.2 -.i/r passei por Iirrias experi€ncias e digo sem sombra de dfivida que

detodasasexper,i6nciasprotlssionaisporcluepasjei.esteeoquemef.az

H - EDLlci\qAo E

r.'()RNIACAO DE ADUL'I-OS
ENI PORTUCAL



tllitts st'tllitltr.
( l lO I - Nltrilo sclr\i\ r.l e i:onl lotllr it \ul)lccli\ irllrrlc t[tc i\l() lctu. il n()\.il()
tle jtrstiqu.
( -1.lO.7 - l: nttrittt scllti(l() e ctr ernocion()-nlc c()tll istrl. lst0 t()c{l_nlc illutl()( I l(l S - \ coistr ntcllr()r L' () \l\le ntit.
('-1.I0. I0 - r\s l)ess()irs ,li() tcrl c(),scic,cia (lc (l'., \ilhc.l c()isils
('--1.10. 1I - c tltrtrntk) l:lzcnt cstc l)roccsso csllul a rley6lycr ttrl l)rrllissi.r'rl .
rluc lcnl tle rrrclhor.
Cl.: L-l - lt estc proccss() lcnl Inc itjudado it c()llcrctirilr. Iral.rcs tla l:Ir,\|
(l-l.l-1. I - O siste nrit liri unra irrovlrgiip lt() l)illr()ra1la tla l:rluclgao c lr6rrpagltr
,lc adultos.
( 4.1+.1 l: utn processo tltre litz c()nt (Fte nrio sc r.ollc trlriis.
( -l.l-1.3 ,\ rnais valia do sistcrna c lralxrlho de rlcscnvoll.irncnto locul
It'irbirIlro intcgratlo.
('-l.l-1.6 z\ etlrrcaqJo c lj,rrnuqilo tle Atlurt.s c; c.r,plc'r,. tliticil (... )('I . 16.9 - l'cnros de recupcrar o alrasado.
('l . 16. l() - cu tc,ho tluc lcr ar ao siti. aclucrcs tluc ,iio chesararn rii.(ll.l6.ll - l:ste sislcrlra parcce-nle tlue c' funrJanrental rnas nao deve ser
cxc lusir,o.
c'1.10.9 --Sinr. eu aclr. tlue csrc proccsso lili crlrcnranrente inrpor(a,rcl..
('2.10. 10 - c d assinr...c nruito na lr:rse tlarluilo ([uc cu considcrava (luc cra
rrnllortante lhzer ao nivel da cducagiio tle udulkls.
( 1.10. I I - lj acho que cste pr()ccsso e cxtrcnlamcnte bcnefico
('1.:0.12 - e poder dar resposta a rruitas ,ccessidades daquilo que siio as
ttecessitlades dos adultos hoie ern tlia.





(;R,\DI..l DE I{Fl(;ts'[o t),\ ,,\N,(l.tsu t)t] c()N't.E[tD()
Iintravistus semi-estruturudus utts l'rolissiorrttis le Rl'('C ilos Centros le p)'C('

Categorias lndicadores

,\ - ('oN'IIiX't()
'l'EIIRI't'()RL\t,

I'1.1.-l - lj ur,a iire. p.hrc cr, tcrru()s srlciais. ...,,r,i,rri**. .urtr.ai.lfiili-
Pr,tblcrna tle todo rr ,\lcrrtc.io.
l'1. 1.4 - o cn,uclhecinrcrrto ei urna realidade.
l'1.l.-5 - () liaco tcciclo cnrprcsariul tj urna rculidatle
l'2.1 .7 - Nlio sil. cx1'rcri0ncias nlen()s ricas ao nilcr cra intrtstria rnas
c()nl'crerrr nlclr()s conlpctcrrcias rlue vio de cncontro ao l{clbrencial de
('()ulpet0ncias-('have e isso e unra rcalitlade !

l'}l. l.6 c r)or c()nse(r[rcl,cia ,a r,ai.r parte tlos .durt.s quc nos procuranr as
expcriincias ccntraln-se ou no colltcircio. ou rra auricultura
Pl.l.l - r\rticuliivnrtr<)s c()ltr os ( l{V('C'llilra as pcss()ils obtcrenr a
qualiticagiio e assin.r carrtlitlatarcnr-se i) lirrnraqao que prr'tcndiarn (antes de
scrcm ('cntro IIVC'C)
l'4.6.2 - Na zorra de Santiar{o...Sines.s pessoas rnuitas delas tlo sector
terciiirio.jii rrecessitarrr das lrabilitagties para liecluentar as acaries intenras das
cnrprL-sAs oncle cstio para progrcdir na carreira
l'2.1.1- A do centro e tlue liri dinrinuindo pcla abertura de novos centr()s e
aclrdr'amos rlue' nio dcviamos cstar a concorrer conl esses nov(.)s centros.
Iiirca de inten,enqiol
P2. l.ll - E o nosso trabalho tenr sido rnuito no senticlo de nrotivar as pessoas
para proccssos de fbrrnagio. escolarizagio.
P2. l. l() - a llossa iirea de intervorgiin lbi dinrinuindo
P4.-5.1 I - tanrb6m tinha rnuitos adultos a procurar o I{VCC porque corno flca
perto de Sines hii ali urn polo industrial que rrecessitava <Jo 9.,,ano.
I'4.-1.8 -- () Cc'ntro lbchou ern Dezerubro e cu sai ern Novembro.
P4.-5.1 - Fechou por <1ucst<ies l'inattce iras praticanlente e nris conrpreelderlos
que ltouve ltlraso.
P1.5.2 - [:ra unra associaqdo e cla ni'io tinha meir-rs dc- continuar conl o centro.
1'}4.5.12 - Nunca tbi por lalta de adultos. [*,e senrpre rnuita procura [causa
do enccrrarnentol

B _ I'IIRCURSO
PROI.'ISSIONAL DOS
PROI,-ISSIONT\IS DE RVCC

P I .1. I - Para I'rotissi.nal de RVCC o criterio (... ) era te.-* conrelh.i- d.
()ricntagijo Prollssional e continua a se r.
P1.3.2 - rnais iireas cidncias Sociais e Hurnanas, de pretbrdncia soci6logos e
psic6logos.
P2.2.9 - Na altura para os Profissional de RVCC era exigido tbrmagdo na
iirea das Ci€ncias Sociais e l{urnanas. experiEncia ern educagio e tbrmagdo
de adultos e CAP.
P2.6.1 - Fornragio na 6rea das ci8ncias Sociais e Hunranas principahnente na
irea de Psicologia Educacional, eventualmente Sociologia. ii6ncias tla
Educagio
I'2.6.2 - pela fbrnragio de base. pela sensibilidade ao ni'er de trabalharem
historias de vida. nrais despertos para essa realidacle..
P1.6.3 - A propria lbrnragio de base...ndo estdo lbrrnatados (...)co,r as
nretodologias escolares.
P2.6.1 -...por terem tido um conjunto de terniiticas durante a sua fb.nag0o
academica sobre o desenvolvimento de competdncias. da auto-estirna .
sobretudo os de Psicologia Educacional.
P3..1.3 Gente da iirea das Ci€ncias Sociais e l{umanas.
P3.6. I - Eram nrais os psiccilogos. sociologos. das 6reas das Ciencias Sociais
e llunranas e tinharn alguma tanriliaridade conl os processos de
reconhecintento nio sendo un"l processo escolar mas in<Jividual.
Pl.l0. I - A fbrrnaqio parece-r'nc irnporrante na iirea das ('iencias Sociais e
Humanas.
P4r 1.3 - ,,\o nivel dos criterios era o facto de ser psicologa (Ci6ncias Sociais



c lluntanas).
lr:.2..1 - [rui chanrada para cntrevista. apaixtlnei-rrre pela clltrcvista tlissc cltre

ia colaborar ttttt cottto tdcnicit a tenlpo inteirO, cttntccci por ir irs acaoes tlc

I'rrrtnagio da ANI-,['A.
1r2.2.8 - l;oranr ll'itas cntrevistas, analisadas essils crltrevislas c sclcccionarjos

os oan{idatos tlao s6 ao nivcl da lrabilitaqties lllas talllbem cxperi0ncia cttt

ctlucagdo e tbrmagio de adultos, enrpatia estabelecida,

P4. L6 - Vi publicitadt.r c conheci pessoas que lnc irttilrtr.raranr.

P4.l .7 - ManrJei curriculo para candidatura para scr chamada para cntrtvista

e fui seleccionada.
P I .2. I - teletbnaram nle a dizer que precisavam cle um Protlssiorlal dc l{vcc
aqui no Ccntro de Fornraqao.
p1 .2.7 - cle [o currdeuadorl seleccionou as pess()as clue achava ntais

indicadas.
P1.2.8 - Davarn lirrntaqi1l aclui no centro [enrprego] e tlue tiufianr experi|ncia

em fbnnaqAo cle adultos.
P3.4.2 - na altura privilegiava gente da terra ("')' tlu getlte trova' irrevererrte

que pudesse pegar ncsse pro.iecto. lrecrutanrentol
P3..1.5 -- Os colegas tecnicos que vieram a seguir talnbern tbi gcnte nova,

com uarTa e lrreverencla e a construir o que e o Centrcr

P19.{ - E" ".t ,1r" 
"rtu. 

conrpetencias pessoais nio lazern parte de

ttrngdes tecnicas mas rrlais de uma vocagao, da predisposigio cla pessoa.

P3.9.5 - Por isso del'endo que tlem toda a gente pode ser t6cnico de RVC'

P3.9.6 - Para dizer que estas cornpetencias t6cnicas nio tazem sentido se nitl
tiver eco numa pqstura pessoal e llulna perstxalidade com determinadas

caracteristicas clue sirvam de Ancora a nossa bagagern tecrlica e cielrtifica.

P3.10.2 -Jd as questoes ligadas d irrea pessoal (...)e tio inrportante quanto a

parte tecnica.
p3.g.2 - A componente tecnica (lbrmagio academica, cielttiflca c

experiencial) e as competencias pessoais. [pertil deseirivell
p3.9.3 - Eu n6o sou urn bom tecnico (...) se eu nao tiver a disponibilidade de

ouvir o outro e dar siunificado a<luilo que o outro diz.

P1.1.3 - Fazparle do projecto de vida '

Pl.l.4 - Mas o meu sonho tbi ter sempre uura experiencia de vida trct

Alenteio,
p3.l.l - A prioridade era vir estagiar para Evora, para a rninha cidade.

Soubemos que (..) iria ser uma entidade a avanqar com esse projecto'
p3.5.1 - Daexperiencia (...) apercebi-me que rne poderia dedicar a uma irea

nrais ligada ao trabalho e educagio de adultos.

P2.2.5 - Apaixonei-me pelo projecto e tiquei!

P2.3.1 - o .ser inovador, ser um processo em t'ase de itnplementaqdo, trabalho

com as pessoas,
p4.1 .2 - O que me levclu tbi ser uma coisa nova, eu gosto de estar colll

pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas.
p4.1.8 - Conhecer uma nova realidade...e achei que seria interessante.

P L3.3 - quan<Io j6 tenho mais conhecimento de determinado processo e vejo

que pouco mais h6 a aprender gosto de mudar para nio se cair na rotina.

P 1.3.4 - Quando caimos na rotina f'az-se sempre da mesma forma, ...deixa-

se para amanhd... c eu procuro contrariar isso.

Pl 3.5 - Aceitar novos desafios para aprender utn pouco Inais.

P1.3.6 - como nos cNO em que h6 metas e a pressdo das mesmas, tanlbem

havia no instituto. J6 estava habituada a essa pressdo.

P2.2.2 - E tomei conhecimento do centro porque eu estava a estagiar llo lneu

riltimo ano de curso Psicologia Educacional
p3.5.2 - comecei a ter conversas intbnnais, tertulias na Universidade e

percebi que e isto que eu quero!

P2.3.2 - h6 resultados imediatos e que esses resultados podem despoletar

outros resultados e talvez tbsse esta caracteristica do processo'

P2.3.3 - O estar a trabalhar hist6rias de vida e poder introduzir certas

mudanqas naquela fonna de viver



l'Il.l-l'u jririrh.,rtgrriii,iiir.,".ri,,i"'ii.,ii,i.,,:.."i.,iirt't'ti1.,,i,.1i,..,i,,-'
cerrtr. rlc vila lrntncu rr.s t'rrcanrinlliiviurr.s rlrtrtri'nr l)irra ()s r I{\r;c.(.
l'1.1.7 -.lli tirllta itltrtrttit crperiirrcia lo nircl tla lirrrnaqiio tlc lrtlulttrs.
I)r.(r.9 - l:tn.lrrrrlto tlc 100 l.linicio lirngircs corrro l,rollssirlral p6 ecptr()l
l'1.6. l() - l:rrr .lurrho rlc l(X)-l conlo r:oortlenatlrnr.
l'1.1.6 - .lii tinha nrrritas lrorts rle lirrnrtr,:ao tlarla
l'.1. l. I - r\ rnirrha lorrnagiio (:ril (le I)sicoloqia, luntbern tirrlra cxperi0nciit
corrttt lilrrnadora.
1']4. l.-5 - conr irdulros tirrha cxpcricncia lrtravis tla lbrrnaqao n() ccntro (le
lirnnacatr

c - c,\R,\cl'illllz,\q.,io l)A
t,tQUIP,\ tX) ('EN'I'RO t)tt
R}'CC

l'l.l.: - errtio l-rtanr,ri-1 lfirrirtl,ra*1t.1"d *" para sua iirca tlc('ontpcttrrc ias-c havc.
I'l.l-1. I - Aclui cxiste un.t
lirngrics e luce ii situugi)rr
( )ltortunidades.. llzia scrrtido
tcrrivel..

ctxrrrlcrrackrr tlue alenr do ('entro tcnr outras
lrctual rla intportitrrcia dos Ccrrtros Novas

tttlt cortrdcn1dor c url adrlinistrativo pprrlue d

I'}1.3. l'l - rrilssar a rcr ,rla equipa a tcrnpo inteiro cra irlrp()rtante.
P2.-1.15 - n tc l)cz l(x)2 . nossa crluip. cra consriruida 1r.r .l firrnradorcs a
Itrlras.

I'l.l.l6 - e enr 2(x)3 chcgiirnos:i concrusijo que nio queriapros lqrnraclrres:r
Iroras.
l'2' I 1.6 - a ecluipa cra c.,stiruitla p.r pess.as r,uito.i.vens e se issr-r e nruito
positivu lo rrivel da inovaqiio. da detlicagiio ao trabalho. nio temos outro tipo
de responsabilidade Acabanros por rraballrar de sol a sol,

P l .l. l.l - Quancftt cu e.trei cstava a l
forrnagio
l' I .'1. I - As ,.vas tirrnragdes clue surgia.r eu tui a cssa rbrnragt)es.
l'} I .4.2 - todos os colltactos directos era colll a ANEFA..
Pl''1.'l - cu estava ruuito aberta para receber tudo cl quc era no'idacle encarei-
a sctnpre como unta rnais valia.
P l .'1.9 - [, terrn.s de fbrnragio a l.mragiio clue recebi atraves da ANEF A
achci quc fbi basta,te importante ate participei nunra acaio de fbnnagio
sohre histtirias rle vida...
I'] I '4'3 - N6s quando tinhanros cluvidas contactdvarnos directamente com a
Ancfb.

lj : 1 
- C'omo eramos poucos centros tivenros muita ftrnnagio.

P2.5.5 --l'odos os rneses. Ern 1003 abranclou...Ifbrmagdo]
P2.5.6 - Era mesmo a ANEFA ou a DGFV.
P3.14.3 - Houve algurna tbnnagdo.

nrars valia em temros de

t-:').t - Lranl um pouco vlslta suiada por portugal. [riu-se] em virios
lugares. (modelo de tbnnagio)
P:'5'9 - Errtio cada centro disponibilizava-se para dinamizar uma otlcina de
tbrmaqdo.
I'}2.5.l0 - Erarnos no mii.rirrro ?5 pessoas numa sala.
P3.14..1 - E na altura os senrindrios erarn dois dias.
1'}4.2.1 - Sim as primeiras tbrntagdes iladas pela DGFV.
P4'1.3 - Era muito a partir da nossa erperidncia, das nossas dfvidas.
l'1.2.1 - questoes reais c;ue tinhamos l1o conte.\to de trabalho.
P2.5.ll - llavia u,r clima muito taruiliar e entre nos fal6vamos muito e
esclareciamos duvidas. Ern 2003 isso verificou-se ainda...
P3.14.5 - A ANEFA decidiu trelegar-- e eu achei bem - em alguns centros.
pelos menos aqueles que estavanl a trabalhar nrelhor. .,, ,.r.ri fbrmadores
dos outros.
P3.l-5.1 - lam tambem os avaliarJores externos. [forrnagio]
P3.15.2 - E havia esses ,romentos rnuito i,npor-rantes ...os contactos
irrfbrrnais nos intervalos das fbnnagdes.
P 1.4'5 - A partir do ano passado o i,stituto tem desenvolvido tbmraqdes e
selllrnanooclueebom!
Pl.l2.l0 - ao nil,el do instituto temos unla



eram as ()ljcinas dc [-citrrra c l.:scrita. clue sito cl.ll's()s c()lll cercA tle -50 lloras

')l!-!lldr::' -*--
p Lq.l - Nio vrio ,rpr.n[i*.1.,J,,pt"*J.'r'err; ; rilgi, re si.lual 19 pivcl tla

lirrnragatt conlPlelllcntar.
pl.l l.l - Supc:ra isso....cotn ltlrrnaqio cottlplctltcttlilr ittdo lnesttttl atl lit

clas horas.Icleflce de colllpctellciasl
pl.l2.9 - cu perccbtt que t urn pr()ccss() ttruittr baseatlo rtas cxpericncias tlc

r.,ida nras pelo ntcnos aqui na populaqiio que nos atendetnos aqui tto Alctrt,.'io'

se nao houvcsse ul1 aurt1eltto das h6ras . ()u scia. cstg auu)cnt() das ltoras. tez-

nos licar nrelhor coln a nossil conscicncia.

I, l.ll.l - irchhr,unros que o proccs{() de recollhecer c()n1pet01gi111;51i c:otrl a

forrnaqiio cotnplcnrentar de l0 ltoras cra insullcicrltc'

112.4.2 - A volta tlas 6 horas clue sti iarn ao ccl)lro para a l'ornlaqiio

complementar porcluc o ()utro tipo dc traballro acabava p()r scr utll pL)uc()

voh"urtariado do prripritl firrrttaclor
p1.5.15 ,'Icr ria lonrragicl c(),1plcn]cntar 5i6 pessoas para aquclas lttlras

serctn aproveitaclas e ilircccionaclas para as rtecessiclades de cada adrrlto c niitl

tipo pacote de tbrmaqio...
p2.'.:'.3 - Na tomagdo complellcntar o lornrador yai clauclo infbrrlagio rtrr

l)rotlssional sobre tl progress() do adulto

l>2.7.4 ,- Durante as sessdes de lbnrragao colllplcmentar o Prolissional nlio

esta.
p4.2.18 - Se em alguns itens trio tinham couhecitnento poderiam ir aprender

ntas fbra do centro.
p4.3.2 - Adquiriaur conrpet€ncias ute para voltar urais tarde ao cenlro.

p4.3.10 - havia sessoes em que era inrpclrtaute eles estarem nas sesstles cottt

o protissional e ndo podianr porque tinham de ir tazer as sessdes de tilnnaSicl

c o rnp lementar. I fornrado re s ]

Ir4.i.4 - Nessas clil'iculdacles que tinhan.r denrollstrado iaur para ttrrnragiitl

cornplementar.
P4.q.8 - Poderiarn ir 16 tbra fhzer un.r curso tle inlirrrlriitica, r'oltar e veritlcar-

se se ainda necessitava de fbrmagio ctlt.nplementar'

Pl'10'5-eaScluerrdtrconseguiratnedelineanrosclplanodelbrnragatl
complementar c;ue ndo e igual para todos'
pl.t'0. O - Embora se inicie ullra turma de firmlaqio. hd pessoas clue poderio

ter 2 ou i ern t-c. outras 6....outras l0 etc e por ai adiante. consoante o quc

aconteceu na f'ase do reconhecilllento'
112.5.14 - E tentar agrupar esses aclultos, criando turmas em fungio clas

necessidades.
P2J.12 - Pclr exemplo se a pessoa vai ter 6 h de MV' entdo' clue aquelas 6

horas sejam [teis. Itbrmaqio cornplementarl
pl.t3.l - l)ura aquele uilulto e tcntatrl()s organizar rrs adultos por plattos ntais

()u rnenos similares.
p2.5.13 - ()s tbrn.ratlores al6rn cla anilise do portef'6lio conl os lrrotissionais

rinham de deflnir os planos tbnnativos dos adultos'

P2.5.16 --'f amb6rn h6 urna parte do relatorio de avaliagio llnal do adulto tlue

6 feita pelos lbrmadores,

ffi ajucla os adultos a construir o dossier.

Irl.8.5 - fazer conr que o adulto explicite e cvidcncie tlo dclssier as

compet6ncias adcluiridas.
p I.g.5 - N6s vantos dar apoio no sentido de desocultarem aquilo que

aprenderatt.t
pl .10.4 - cada um analisa previamcnte os dossiers e nessa reuniao f'alamos

sobre as competencias que as pcssoas conseguiram el'idenciar

P4.l3.l_N6saliL'stamosalinraralgutrrasctrisas.arcvcrcoisasclue

P2.4.13 - o Prolissional e o tutor. a )a c()nl n tem mais confianga.



tlt'srlc . irriei. rrrc r,, tirr,ri i' ,iliiii-ii;i,;i. -

l'-1.;t) .5 (.)r'.rrrdo l gcnte :rcrcrlita c pcrccbc tluc lirz senti(l(). rrrlis liicil c
l)llra its pess()its pcrcclrcfcnt c trlbtrlltarctrt lcsse s!:1tid().
l'}{.l-1.I Nris irli cstirll()s a li*ar ulgurrurs crrisas. lr r.c\rcr c.isas truc
luprcndcnrrrr.
l''1.16.6 - Nris prolissiorriris sornos o rcllcxo tlaquilo t;ue o ldulto vai uchar.
l'1.+'l'1 - As pcssoas tcnr uur c[rrnplicc e t urn ctnrplice positivo rrue.
iruxiliou lr atingir urlucla rnela.
l'"1.16.7 - Sc a crluipa lransnritir csscs r.,l.res. acreditar ncsse pro.jecto c
irrte rpretii-lo e()nlo ral . aclult. r,ai r,'cr tl tlue rcalrnente ci aquilcl.
l''l' I6.ll - l'crrr a'cr c()1, a l.rnragiio tla pcssoa. u rrareira de estar.
l').1.7 - . l)rot'issional dc lLvcC rnarca'a os .iuris. contactos com os
avaliadorcs c\tcrn()s. inscriqt)cs dos adultos no processo .

l'l.4.lt -,\inda htr.je nlillltcnr()s (...) tr c:icrxlccirnento e as intbrrnagrics siio
tladas pr:lo l)rotlssional....
I) I .14. ll - irtrertura i mudanqa
P l.l-l.l.l - I: saber trabalhar ctn ccluipa.
P Ll-5. I - strbcr ouvir o outro.
l' l.l5.l - sabcr aceitar a opiniiio do otrtro.
P l.l-5.1 - se r itsscrtivo.
l' 1 .9.9 - I)orclue isto e preciso ter utn
questionarne.nto.. . nos proprios
l''1. 16.8 -'[crn a !'cr coll.l a lirnrragiio cra pessoa, a nraneira cle estar.
I'4.17.1 - (,iostar do tlue se faz. lentar gostar do que se laz ...
P{.17.2 - .o cilso do prolissional te,r de gostar de estar co* pessoas,
l'4.17.3 - tlisponibilidade para entender aquela pessoa e perceber o tlue ela
tcm para ol'erecer.
I'4. 17.'l - disponibilidade para c.nhecer aquela pessoa . para \.er realmente se
aquela pessoa se enquadra neste processo ou nio e que altemativas h6.
P I .24. I I - f:u acho que urn protissi.nal de RVCC tem de ser criativo porque
ah..portlue sendo crialivo est6 sentpre a interrogar_se.
l'}Lf4. l2 - tcr capacidade de iniciariva

espirito abefto. .. e de constante

Pl.l4.4.()crlordenadortelnIt-tuitasrarei'
I'}2.'1.,5 - Na altura o director/ct.rordeuador ti,ha .s funqdes de realizagio da
candidatura. relat6rios de avaliagio...em 2003 apareceu o SIIFSE, o
preenchinrento da base. as planificag<ies do trabalho. angariar novos
parceiros. sessties de divulgagio, articulagio entre o centro e a Esdirne (..).
P2.6. I I - [:nquanto pessoa c..rdenadora do centro fhr;o parte da equipa da
Esdinre clue .rganiza e fhz os planos de fbrmagio anuais, levantamento de
necessidades, acreditagio ao IeF (DE 3 EM E ANOS)
I'}3. 10.3 - lentei setnpre manter essa postura crftica (... ) era um projecto
novo. sentia que tinha algo de rrrim.
P4.l-5. 8 - Porque o director e o porta voz da equipa.

D- FUNCIONANIENTO DOS
CENTROS DE RVCC

r- r.-j.o - ru conlecel logo em ltlnerancia.
Pl.-5.9 - assirn que n.s tivisser,os um grupo de urna determi.ada localidadeai l-5/20 fichas de inscrigio, plane6vamos a ida a essa locaridade e
convocanl-se as pessoas para ulna sessdo de infbrrrragio colectiva. onde se
cxplicava conto tuncionava o processo.
P2.12.12 - Desde 2004 que as nossas itinerdncias sdo muito pontuais!
P{.2.14 - N6s faziarnos itinerdncia(...)
P1.2.19 - Mais tarde abrimos um protocoro com o centro de fbrmagio na drea
das 'rlc ate a pr6pria ADL ter urn centro de TIC - infbrmdtica e as pessoas
serern encatninhadas para esse centro.
P4.5.5 - Entio nos procur6,r.s criar a itinerdncia tendo em atengio as
frlrnradoras e as profissionais eram dil,ididas consoante a resid€ncia ist. para
rriei se perder ntuito tenrpo em viagelts.
I'4.-5.8 - o local para decorrer as sessdes, o ,tmero de participantes que
.iustilicasse essa deslocagio.[o necessdrio para a itinerincia]
P'l.8.9 - Eu acho que cra tentar reunir com algudm que tiveise conhecimentos
reais dos conhecinrentos e aprendizagens dos adultos lna seleccio dos locais



()ndc rr'oli/ilI'irtut ir it irtcrltrtc ilt I

lr-l.l{. l0 - ['er cotrhccilnLltl() (la(lucla

conlurll a todos.

leirlitlutlc e () rltlc c possivcl itlterar c scr

pTr. I - ,ilr l',r" ire.inu,.* dc cquipa seulpre r\s scgttttdas-ltiras, dcstle

(luc eu cstol,t cil,
ti-].:O.O -, linr rcuniiio de cquipa potlcnrros rlizer o (lttc cstcvc tttcttos bctn c

tlue poderiamos ttrudar.
1,.1.4. I - Nos tinhanrls sclllanalrrrentc ti)nllollrlcnlc tlllla rcutriilo utn que ils

coisas erant disctrtidas.
P4.5.4 - Nris tinltanros ctltrto o['r.iecti\'0 (luc os adultos atingissern cl objcctirtr

deles clue era ter a celtilicagiio c rcrillclirnos rlue ttlio tinhatn tncios 1laril se

deslocar.
P4.-5.6 - E cnlait) 1'rrocurivarnos c()ln a disponibilidade das pessoas c a

localizagao das pcss<las clual cra a lirntra dc couscguir chc'gar as pessoas c lbi

asslm u a ltlnerarlcla.

fl A l0 -,q*lir e ntreYista clue sc trascia na hist(rria de vida individual e

depois inicia logo o processo .

Pl. 5.1 - Nr'rs aprettdclllos a lazcr a ctttrevista.

l, l.-5.2 - [:az a prirrreira entrevista que dura urna ltora. nos ensinalnos urn

pouco a pcssoa il v()ar.

irt.S.: - iepois volta. nrostra aquilo clue e .apaz de tazer. ao l'im ao cabo e a

continuagao claquilo clue liri te ito na entrcvista.

P1.5.4 - A pessoa vai cscrever a sua hist6ria de vida.

P1.9.1 - A [ist<]ria tlc vida da pessoa para pellsar que pode ftaver ali u1l

indicio a e.\trair. rtao c'l
p I .9.2 - As pessoas uao \,ao deixar a vida ii porta . r,io cutrar collr ela .

P1.9.4 - Nio vio aprender. l'l1o dizcr aquilo clue aprenderam'

l>1.g.7 - 6 utn processo conlpletalnente dif'crsnte tlo da cscola'
p1.9.8 - Enquanto ua escola aprendem e depois vdo praticar, aqui e ao

cor.rtrirrio.
P2.10.6 - Eu c6ncorclo plenallente L:oln esta tnetodglo-Uia lnas teln que se ter

nruito cuidado colll o ttstl desta metodologia .

P2.10.7 - Esta nrctodologia niio resulta se tivenrros nretas llsicas rnuito altas'

p2.l l.l - eu concortlo tanto, tallto corn esta uretodologia que deveria scr

utilizada noutras hreas: n9 ilcesso ag ensinp superitlr. sobretudo cm ircas

corno a medicina. a psicologia, o direito.

P4.l.l0 - O obiectiv6 cra converter aclueles c:onltecinrentos adquiridos pela

ftist6ria {e vida...ctn cscolariclade e equiparii-lo para poder ter habilitsgdo

quer escolar quer protissional.
P4.6.8 - Para nos... fazia sentido aquela rnett'rdologia'
p3.19.3 - A nretodokrgia das historias de vida eu jii conhecia alguma coisa

quando colnecei.
p r.z.: - conseguiruos thzer sentir que o dossier e o principal do processo

p1.7.8 - E retlectir sobre acluilo [nrateriais postos llos dossiers). clue

competencias adquirianr com aquela experi6lcia. fbrmagao, copr a leitura do

livro.. . .

Pl.7.g - e llluito cliticil fazerem cssa passagenr. (situagoes se vida nas quais

se adquiriu cornpet6ncias) [construqio do dossierl
p I .S.i - Olhar de urna fbnna dit'ererrte se aquela situagi. pode ser indicio de

alguma competCncias com que o adulto explicite e el'idencie no dossier.
p i. f O. t - As t,ezes ate h:i ali situagcies de Vida e tlos nunca olh6mos para ela!

Pl.l0.l I - . sdo obrigadas a tazcr todo um rctrocesso das aprendizagens que

lizerarn e passar para o PaPel.
p 1.13.2 - () balanqo de cornpetcncias e p<ir nulna balanga as llossas

experiencias e ver o clue i que pesa rnais ao litn ao cabo e a detenrrinada

altura da rninha vida eu vou lazer unr balango.
p1.13.3 - E rellectir um pouco sobre a nossa 

"'ida. 
o que e que eu jri adquiri,

j6 aprendi ate hoje
to final de umPl.q.8 - Utn prtrcesso tle :o de contpet6ncias 6 tl

E - CAR.,\CTERIZAC^O DO

PROCESSO DE RVCC



1i,:i,.r"i-,,,t" a;iiii,;,ii;;.;,,l,r[;;i. ---
l)l'9'9 - li t'ccottlteccr rttlttilo tluc .jii lprcntlcu cnr 15. l0 rnos tlu suirlitla....rrrirs rriio ci irPerr:rs Iirzcr urrra dcscrig:)o ()q rcrato.t",irll,',air*. u,,,
hal:rnq:o tle.conrltctcrrcias ei ruuitrl rnais clo r;uc. issol
I'}1.9. l() - l: tcr c()rlscicaci'r tkr tluc 'i'i. dtl t;uc riz. tkr tluc aprentli. po*1uc Iqtrc tirci .qtrclc .urso,..() t;ue nprcrrdi posrc'r'i.r a iss.. isro ci. haiang.,rc
cornpct0ncias.
l"l. I .+ - A lristtirias tle virla rle le. . . u. longo d. processo ele t.,avac.rrlrccir,crrt<l rlos sabcrcs t;ue rcal,rc.te iinh, 

" cle r;ue ,ii. ti,ha
ctlnsci0ncia.
l']1.10,9 - l: unra histriria de vicla viva. E unr rclato ao r.ivt.r.l'l.l'l l o lhcto cle l.larmos,a histtiria de'ida das pessoas niio signirica
t;ue que iranrus sabcr da intinridade cla pessoa.
I'>"l' 17.-l l:'rr u,ra nrekrrrorogia nruito rle paradignra rrunra,ista.
I)-'].17.'l - [Jrrr. nrctodtllogia crlr (lue ie privilcgiava o co,tacto cc)m aspessoas.

l)l.l7.lJ - Se hii c.isa tlue ni. se lrertla e. patrirnrlnio lrurnano. a.()ssil
histtiria de vicla.
I'-].17.9 -. ()s outr.s p.denr renrbrar-se de arguns ,lome,tos mas quenr lrres
tleu scntido tbnros ntis.
l'}l'I''l - Ntis temos clue aprender a dar varor a iss.. flao que fizemos aolongo da vidal
l'1-7.6 - A ..ssa rretod.r.gia liri se,rpre as pessoits se identificassern corn
aquela situagio.
Pl.ll.6 - C.m csse rec.nhecinrento co.r.6 que isso tunciona para o nleu
luturo. os projectos para o futuro.
P2.9. I I - Porclue a nrerhor fbrrna de refrectir sobre argo nio e raz6-ro
sozinho. c faz6-lo conr alguem que despolete er, mir, a curiosidacle de tertarperccber porquc e que tiz. por que e que aprendi, o clue sei e o qu. .1u".o
fhzer do futuro.
P2'10. 1 - Porque o barango de conrpetencias imprica tambem trabarhar
projectos de vida.
l'2.10.2 - Fazer o carninho e'ntre o que tenho e aquiro que desejo pode ser
mais curto do clue acluilo que eu pensava.
P2-10-8 - P.rque o processo rje reconrrecirnento de c.mpet6ncias implica
lrlbalho ern grupo e tambem um trabalh' mais individuar com o adurto-
f1 I J 5 - Privilegiava a parrilha enrre o _erupo de pessoas. 1nr.toalogllP3.17.6 - E era urrra rnetodologia rnuib bu.lu,la na motivaqao.
l'3'17'7 - Motivar os aclurtos nio s6 para a aprendizagem ndo fbrmal,itfqrlna! e tb,rmal. para darem valor is experi€ncias que tinlim tido.
P2-10-10 - E a transpor,rl
trabalho t.uoroso por parte da equipa tecnica.
P2'l0'II - E rnuito,roroso porque eu tenho pessoas con, percursos
cliferentes e para eu conhecer bem o adulto d um processo nruito rnoroso!Pl.2'5 -...cada elernento que ia chegancro tinhirrros a tarefa de o erucidar,le'ar a compreender a cornprexidade Jo processo. que ndo era pior ou nrelhor
do que a escola mas difbrente
P3'6'3 - A rrrinha tungio e a dos fbrmadores acabou com o tempo por se ir
complementando.
P3,'7 - comeg,mos por funcionar de fbnna estanque e depois tbmos
aproximando os fbrmadores da lirgica do processo.
P3'8. I - N6s identiflc6vamos as conrpet€ncias r,as os fbrmadores tinham deter a certeza absoluta que aquilo estava 16 atrav6s cla fbrmagdo . nao utruu...de .u,ra uretodologia de contionto entre o que estava no Dossier e r-r
Rctbrencial de CC.
P3.8.2 - Foi um caminho que foi desrnistificado.
P3.8.3 - l{ouve aqui. progressivanrente. um encontro entre o trabalho doprofissional e o trabarho de validar aquilo que o adulto demonstrou no
oosster.
P3.12.2 - Ver o resullado das nossas evo s e a humildade em reconhecer



tltrt' rtirr-t':tlit tt'itt't 'i ltrzcr' 'rt ( ol\il\ l)L'tll

I'-l.tt.7 l'itssiitttos tlc utlla lase cstitttclttc llitrit ttttlit litsc elll (ltlc it\ (t]l\lls \c

sufloientcs

c()l|llllrnlclltil\ illll.
lr-1..f..1 l,oi liie il lx)r(Ilc talvez. rringutttl livcsse rr:tbitlltaclo tllttlttcla it'cit e

prlr isstt tliio ltitl'itt licios
i,t.s.S llii unra liglgiio rluc t! tnrrrsvcrsal ao lottgo tlo l)r()ccsso. lrclirqiirr

pro tissiorrul, lbrnratlor I

ir+.+.+ - l)t.rr causa tlcssa 1'rrrstura r.lc parrrlhit. dc Inzcr tlnl bolll tratralh. c

lirrtciottiittttts c()lll() c(ltlllxl.
lr.l.l.5 - ( )s tlossrcrs cranr irnalisados e otrt tttdos: os prtrtissiotrais c os

[irlrtradorcs.
l)-1.-1.6 , Se,rpre (luc os lbrnradores tivesscnr tltrritlas ttitcluclit pttrtc cltl

rcc()ilhccitrle ltto [)ergulrtava i\ protissi()nal c luttcitttrou tttuit() llctrt e ssa

ilrtiL:u lagiltr
tr-+.4.7 - () grupo lirnuou-se n:rtluclc tlloulcnt() c a lirixa ct/rrit titrlrtrcrrl ltiuda

il rlUC terihartros ()s tncsn.t()s inte resscs. tnotiva((les. .. c a

rlisporribilidatlc.l cortstituigiro da ecluipa I

lr-1.+.tt - l urntrc,r ti'haurris rnuita.lisp,,rrihilidadc parir cstar cttttt. itdultt:t t"

pr.curiivittnos \ cl'o qtlc cra llcccs*rrio para o pggg-tg-!tt1clto19L---.-...-..--._..--_.-

l, l.l0.ll - os instrur.,r",rt,riI tro*,r*'drr u,t pouco as situagr)cs de 
'ida 

e a

r al iclaqao (lue Prctelldcll.l
l'Ll().tl - scrveltl tllll pouco para as pcss()as pcns'Irelll a sua vida

l, l.l l.l - cluantlo cscrcvcut .,.,trre a tira I itla ir nrais ali'lrt c tcr rt irtie iativa tle

rel.lectirsoLrreilquilocluecstiitlaescrcvcreirtrtaisalenttlaqueles
ilrst rulDcll l()s

I)3.15.g -,o llct'erencial tatnbe'nr cra outro nlatcrial clue utilizivalllos ltlals A

tlocurtretttagiio (ltlc il pcssoa trilzia para () [)r(]ccsso'

l'4.2.1 - tinhamos uni lbrntulirio de sclccairo dadtl pcla DCI;V

1,1.7.3 . N(ls csttivanros atelrtos a r,cr onde o adulb tirrha diljculdade.

Anotdvantos nil llossil ticha de obscrvaqio c transtnitiamos ao tirrtrlador'

l)4.9.3 . 0 l{ef'erencial era a base'
pl.-5.5 - c..csscs instrufirentos de nrediagao crallt c sio os prolissionais de

l{VC clue aplicatn'
P I .6.1 - I''rttntts alterando os itrstrunrentos de ruediaqio'
pl.l0.2 Sirn. o ltef'erencial. os ittstrutnetttos de nrediagiio da ANEFA que

ntis lirt.uos tazenclo aIguuras alteraqdes

|,2.7.().utilizarnostrtuitoosinstrutrrenttlsclenrediagiocluealterartrcrs,
Ir.l.8. I I - O (iuiio de cntrevista... aclaptdrvanros os illstrulllelltos de

reconhecirnento para alcrm da elaboragitl cltl dossier que era f'acultada pela

DCFV.
p I .6.2 - Os instruurentos de nrediar;io cratn todos f'eitos na nossa presenqa

P1.9.6 - passar as experi€ncias de vida para um dossier vao ter alguns

instrtunerrtos de ntediagao clue vlio aiudar a isso tttas tlue ndo vio ser

Pl.l0.l - tts lbrnlaclores eriaraln os scus

nas sessdes de reconhecinrento para

c()nsesue tn vcr rro portefiilio o dtlssier

pr6prit'rs instrutttentos para aplicar

aqueles cu.ias cortlpetencias nio

Pl.].8 - Alguuras.on:i.u*-.1.n,..,,,,t*r as cclnrpetencias nutn detern-rinado

perioclo de tenrpo. outras nio c()llscguem e nos datnos o cspaQo de tempo

para demonstrar essas colrlpetenclas'

Pl.l3.8-Enrnrecliasiodvtlltade6nresesetrrbclraaS\,ezesej6tivenros
alguns adultos c1ue.i6 fbranr a juri ao tlnr de 4 lllescs'

Pl.24.t{ - urlt ou outro que teiros ai tbi possivel leva-los a'ltri sem tbrrnaQio

conrplementar.
Ir2.lb. 12 - balanqo de compettincias em nr6dia demora as J5 htlras por

adulto.
P2.10.13 - tltn tneses ronda entre cls'4 e os 6 tneses' se nio ltouver problenra

naecluipa...elltradasousaidas...Senitlltouvertleltlrutrlctlnstrattgintentoque
implicluc a paragem do processo'[inscrigio at6 a validagdol

p:.tO.t+ - Etn horas pode rl.lq{9!A65.[
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n'tcscs. . .

l'.1.ltl.9 ,,\tt ir ao.luri .i'6 nlcscs cnl rtrcdia.

tud. rrais lacilrncnte chcgava este nronlento de conclusao de iuri

l']l.llt.l0 - .'.tlcp,rrlia tla capacicrade rre trabarhtl. tra riqucza trus
crpcricncias, necessidade tarntr6rn . Itluragiio do proccssol
l'-1.q.6 - I rneses c nreio... ltor volta de -l rneses. (ate i valiclagiio)
l''1.9.7 - l)cpois dcpendia dos conhecinrentos (luc cle tinha..se depr.lsrrassc

nlcscs c nlclo- I

F'- DIFICT]I,D,\DES
SEN'IIDAS NO DECORRT]R
DO PROCI.]SSO DT] RVCC

Pl.l().7-()sinstrumcntosderrrecliag.i.roi,'@
rcpelenl nruito. achanr que.ii disserarn aquiln noutros instrunrenkrs atras.
P2.ll..l - rnateriais teln sido unra lacuna ao krnuo tlos anos.
l'}l.ti.-5 - Niio c.xistem instruntentos de suporte as fases...nao hri.
l'2.8.7 - L c,rustrangedor ,ras ndo e poi nos lirnitar i p.r rros fazer sentir a
rtcccssidade de criar cada vez nrais coisinhas dessas. tlocunrentos tle rcgisto
para csrannos rnais seguros clas deciscies e das avaliagdes que f?rzenros.
P2.8.8 - I-ii est6 ntio havia os rais docuntentos de registo.
l'1.19.6- Do ltel'cre,cial houve dilrcurcrades. na altura. n.nreadanlente.as r
iire irs criticas diuaruos assinr.
l'1. I 9 '7 Fiu sei rlue o Re|erencial j:i s.lic-u alreragde s desde 200010 | .

Pl.20.l - Ele era nruito escolarizado sobretudo nestas 2 iireas. IRefbrencial de
CC - tvIV e'l'lCl
l'1.7.7 'nos leviirnos rnais algunr ternpo...lbi encontrar actividades. inraginar
p()r(lue era desgastante..porque lravia pessoas que tinhanr muitos
conhccirnentos.
P4.8.2 - Depois tambem ao nivel <Jo retbrencial as 

'ezes 
nio se adequava a

rcalidade e tarnbern...e nos tlnharnos de ver que a realidade no pais, a
dit'erenga de outras zonas .

P4.tl.l - e acho que fbi rnuito baseado ern tenllos escolares e para os grandes
centros
P4.8.'l - a parte das TIC para a zona que era e nem toda a gente rinha
conrputadorl
P'l.9. I - Tentiivamos senrpre articurar tendo senrpre em conta as
caracteristicas daquele grupo. daquele estilo de ,i<Ia com o referencial.
P'1.9.2- Tent6var,os levar o refbrencial de encontro aquela experi€ncia de
r.'ida.

PL8.2 - o referencial de nratern6tica aponta rnuito..6 nruito escolarizado.
P1.8.3 - Por exernplo, se a pessoa ndo tem nenhuma situaqio de'ida ern quc
tenha aplicado o teorelna de pitiigoras, tem de ver em sala se sabe ou ,do
sabe.

P2.11.6 - O do Biisico rnudou-se o LC, MV, Ingl€s e ndo se rnuda o cle
Cidadania.
P2.14.7 - Aquele refbrencial exige que a pessoa quase que seja perfbita ao
rrivel das suas competdncias de cidadania .

P2. l'1.8 - Por isso eu acho que esse referencial deveria ser arteradol
P2.14.9 - E de'eria ser centrado muito mais e* questoes tle cida<Jania
relacionadas coln a .rganizagdo politicas dos estados liberais porque
irrtblizrnente de politica..e ha um deflce de competencias llessa
iireaIreferencial]

l? lf | - Na LC acho que esr6 muiro bem consrruido esse referencial.
P2.15.2 - o da matem6tica nio me parece nrar mas em algumas questdes aclro
que est6 urn bocadinho desajustado
P2.15.3 - o de TlC... acho que a exig6ncia do porver point ...ah..ndo faz
,tuito sentido porque a pessoa pode saber trabalhar com outros programas .(...)
P3'20. I I{avia uns criterios de evid6ncia que ncis tinha,ros diflculdade em
trabalhar isso com as pessoas.
P3'20.3 - Havia muito termo cientifico-matenr6tico que nruitas vezes nern
era perceptivel para os fbrmadores das 6reas quanto rnais para os adultos.
P3.10.4 - a situagio.l6 evoluiu. IRef'erencial]
P3 .20.7 - era complicado desconstruir o Ret'erencial ser acessivel ds



llc:is()ils. ( ... )

i,+.:.: No inicio o llcll.renciul trilzia-nrrs thividits. tlcsctrtlillcii-lo.

l,.l.7.tl - l:u itcho clue o rclcretreial..cra l pritncira \r:z c tilllla lirllras.'tinlta

ullla linquallgnl tltUito lirrnral. lllcslll() ttos litlltattros ditjctrldudes ctlt percctrcr

i;il).l -;ii,lil; ui.iit.t.iiiir.-:ssa Persp..'crira c tlcpois rrtttitos tlelcs acatrava

p()r (lcsistir c te n1()s uttta grattdc pcrccntagcln de tlesistCncias.liclcia de

lacilitisnro I

lr2.ll.5 - [: cu cxplico (lue nudou ]0..10 allos il trubalhar. adquirindo

c()nlpctttrciils c ho.ic lirz provas tlclas.

lrl.ll.7 - l{cquer rtruito tle nirs. N4uitas ltoras cxtras. Muito.jogo (le cintura'

p4.l0.l - Scnti rrrais clificuldacle n0 senlid() de Vercm cluc

aprcncler I tli licrrldade I

t'+. ttl.: - ou ctttiio clesnristitlcar que vinham truscar rtnt

ldiliculdade I

ir+.t0.+ - l:trrluanto cles nlio dctttotrstrirsscrrt..c explicaviittros clue se llilo

collscguc litzer unr tc\to no worcl rrao c()llsegue l'azer tl 9." ano!

P-I.10.5 - ll entio liri nrais alterar csta lttuclanqa que levotl ternpo'

lr.t.l0.7 - Acabou p()r screln os pr6prios adultos a ver que elaslprot'RVCCI

ruio dio nada!

l)4.l().tt - lirdas as sessr)e s lttls

reconhecer o que exista.."
cltatnavatnos a atenqlio."l:u sti ptlsstl

p4. 10.9 - [:rrr ternros cle conrunidacle lel,r'ru nlais telnpo d<t que os

irclultos.[desntistiticar a ideia de l'acilitisnro]

lr4.l0.l0 - e diziauros rlue nao sonlos prolbssoras porque estalllos para

reconlrecer c' niicl para eusiuar uada'

P4. I l. I - Alterar nrcntalidacles,
p4.l1.2 - illglrrporar os proprit'rs conceitos por parte das pessoas que iam ac)

cclltro
pl.l6.4 - Porque eln tcrnlos do secunddrio tiluitas instituiqdes nio estao a

lazer divulgaqao nenhurna e do birsico iarnos as cnlpresas. deixavamos

pantletos aclui , ali. Ndo tern havido adesio'

ir:.t:.t - A parrir d. ano cle 2005 c:orneqantos a sentir ditlculdades e tbi

Irleslllo pela abertura cle trovgs cclltros porque uos tinhat1ros publico de virios

cotlcelh0s.
Pl.l3.2 - ntio inscreviamos pessoas que sabiarnos que s6 iamos trabalhar com

elasdaqui aTmeses.
p3.lg.l - Na captar;io <le publico ndo llavia problerr.ra. fditiculdadesl
P2.11.2 - No atro de 2003 tinltarnos um grande problema que era a

cretlibilizar;do deste processo noutras entidades '

p2.ll.3 - Aconteceu com muita tiequSncia termos certiflcado adultos que se

ianr inscrever ng elsino recorTente secundiiri6 e a escola ndo aceitava porque

os certiflcados eraln ilegais!
p2.l 1.7 - acabamos p.,i t"r outras desvarltagens etn relagio ir credibilizaEio

do nosso processo.[pelo tacto da equipa serjovernl

Pl.l8.6 - as pessoas aumentassem as suas clualilicagdes porque poderiam ser

rlais reivintjicativas ou achavaur que llao era importaute para a entidade ou

para a elnpresa..

iexplica a nio adesi<l das empresas nunla l '" tase]

iif .i S.Z - E como nas empresas. fI6 unt produto tlovo e tern de ser criado essa

necessidarJe para as pessoas sentiretn llgcessidade de comp

niio vitrhatn

e crtificado!

proprlos

@a havido uma visita de ac.mpanhamento e

clescle ai nunca mais houve visita de acornpanhamento'
p2. l4.l - N6s gostamos de ter a certeza se estamos a fazer bem' algu6m com

a visio exterior para nos dizer se estamos a fazet bern' ' '("')
l']3.l.l - ...e livelnos o aconlpanhalnento devido cla ANEFA na altura'
pl.2l.l Em tenlros cle avaliagio extema tinhamos alguns documentos para

a ANEFA



l'}l.l l.+ lcrrrl.rro-rne tla t)ra. l.uc.ilii l\,1.- ,tr;;;i ,; i,"i;; .l;;ircornparrhava ()s ccl.llr()s sti clo Alcrrtc,jo.
I rtcorrrparrhantellto Aos ccntros l
l'l'21 -5 - Nao para resttlvcr trldtts tts nossos prohlcnras nlas para rtos l.jtrrlara
cnco,trar soluqr)es. [r.i u111 trunlb da n Nt]F/\ rra .ltura. lac.nrpa,hanrcrt.l

l'-1.10.-5 - i,tenralnen,. ,rr.t* r,rr,u,i
civil.

o (luc ll()s tlitva rrr.rrA rctcrCnciit.

P 1.1.7 - li <'r que n6s sentiamor ..a@
P l."l.ll - Iioi ai clue lallrou um pouco ao longo desres fltintos anos.
Pl.l-5.1 - e ac.rnpanharnento...eu ai tarnbern ..sinto c;ue ainda ni.io e'nuit.
visivcl.
l'l.l-1.10 -.li nio tenho ningui,r como relbrdncia. I'i'em.s duraute 2 artls a
Dra. I-ucilia Pinho. Era cluenr f'azia todo 1'1 uao,rroanharnepto do n6sso ccrrtro
e (oda a ponte e de outros centros.
Pl.l-5.3 A partir do rn.rnent. c, clue a r\NEFA tcr,rin.u esv.zi.u-sc
quase por completo esse acolnpanlranrenro
Pl.ll.l lconrpanhar. rnonitorizar. a.f ucrando a cnc()ntrar sorugries para ()s
problemas. Foi o clue ndo se sentiu corn a extinqio da ANEFA.
I')3'12'2'- Julgo que se est6 a tentar L'nrergir. ag.ra. corrr as Nclvas
0portunidades.
P't. 15.2 - Senti...havia interesse..ld estii com era rnuita novidade nio tinharn
tcr.rpo aenr disponibilidade para poder l'azer L.sse aconrpanhanrento.
P4. 10. I - As diticuldades que senti foi r,ais a nivel rle ac.'rpanhanrento a

P2.12.3 - vio porque leln ulra .u
I'}2' 12.'1 - os profbssores nos centros tem deter as lnesnras regalias dos
prol'esstrres nas escolas.
P3.16.3 outra coisa tinha a ver com as carreiras dos 'recnicos 

de RVC.Pl-ll.l i cxtrcmarne.te irnportante criar carreiras para us l-ccnicos tle
RVCC.
Pl.3 1.3 - pessoas que.i6 estdo h6 anos nas equipas e nio terrr carreira: estdo a
recibo verde!
P3.l l.'l - E funclamental comegar a pensar tanrbem por ai o sistema RVcc.
Pl.3 1.5 - E uma questio de sustentabilidade das equipas e cJa vida das
pessoas.
P2.l l.l0 - H6 um outro problema que ainda hoje se sente que e a integragao
de novos elementos na equipa.
P2, I I ..1 I E complicado integrar novas pessoas neste processo (.. . ),ormalr,ente du'idam do pr6prio processo e tem nruitas insegurangas.
P2'12.5 - A instabilidade das equipas e o que vai acabar .u,, 

-o. 
centros.

P4.7 .2 - c)s tbrrnadores . . . havia aquele handicap de so haver 2 fbrrnadores.
Pl.l5.5 - os tbrmadores estavam a tenpo parciar. E isso causava grandes
transtornos.

ll l5 6 - Eu acho que era fundamental haver I conrrato a tenrpo inteiro I
P1.6.3 - Na altura parecia haver uma divisio: as profissio,ais de RVCC
estavam con1..o..]. insrrumentos de mediagio, os tbrmadores enrbora algu,s
tivessem sensibilidade para aniilise do dossier. extraindo de rri con
P 1 .6.4 - preferiam tir.. r.r.o
reconhecimento, em que queriam \er a pessoa em sala a denronstrar
determinada competencia, em especial ao nivel das TIC
P 1 6.5 - Foi sempre uma batalha que prorissionais de RVCC e fbrmadores
sentpre tiveraml
P.\ .7.1 - Foi este ano j6. que eu estil,e com um tbrmador de Matemdtica e lhe
disse que o que estava a tbzer era reconhecer co.hecimentos ern sala.
Pl .7.5 - e estava a reconhecer conhecimentos e ndo cornpetencias.
Pl'7.6 - Como tbrmaclor praneiam urna activicrade em sara para ver ...e isso
na minha opinido nio est6 dentro da trlosofia do processo.



iT.li ).(, - ; l",,iii";i,'r.; i*"it,i. i,i.'rrii;1i;;;'*" tirrtl.qit. Irtz pirrtc (l()

llr()ccsso c trito cstiio 1l feslstlr lallt().

i,t.::.q - ()uantlo c()nlccei scntia Ilruit() a tteccssidittlc dos ittstrrtttletttos tlc

rncrliagiro pitla nrc colrst1lurr oricrrtut'e ltlrrriitr. Agrlra iii rliro'..

l)-1.6.-l - I1 havia lirrnxtdores l)arlr rluctlr cra conrplicado validar as

contpetCncias.
lrl.ll.l .-A grandc diljculdade. ua altura. cra cxtrair daquilo tluc a pcss()a

cstava . tliz-:r. .quil. clue realr'c,te irlttrcssava para t.r pr.cess. de

rec()llhec itncllto de conlpctcncias.
pl.l2.7 - Serrtinros tuuiio isso no birsico Ineccssidade de trabalhar tnuittl para

(luc a pessc)il tletnotrstre o tnaior n" colnpctencias possil'ell

ti f .:O.Z - Sti c..r a l.rnragao c.,rplcrrcntar uiio cra sulicicnte.
p,3.16.2 - as lrorls de lirrrnagio courpleulentirr. as 15 horas. para as 'l irrelrs

para cacla adulto n(rs trchavanlos rluc cra lllaltit'cstamellte pouco para o tipo

(luc llcssoas que I1OS pAssaranl a procurar'

ti+.S.S - N(rs c.rno centro niio podia,r.s cnsinar..cluem nunca pegou nunl

cottrputadttr nao iria ct
pl.l6 I .1v).**lr..qui nao tetnos c()nseguido atingir as l'llct.ls porquc nao

tcrnos titlo...a ptpulaqiio aqui nio cstil llluito nlotivada para rectltrhecer as

!:onrpetencias do biisico.
pz.t,s.: - Sio clemasiaclo elevaclas. corn equipas reduzidas tendo etn collta o

nilrnero de centros que existe. Irnetasl
P3.16.4,- a ()utra questiitl talvcz rtrais l'inauceira a questdo das ntetas lisicas c

clos nutnertts. Nitl tenr tallto a ver cotn lcgislaqao'

112.9.6 - o projecto nio tlnancia aluguer de espagos, colnpra de n.raterial

infirrmdtico, cluandtl utn das 6reas 6 'l IC'

P2. l2. l I - O atraso sucessivo r1o pagamento por parte do PRODEP obriga a

Esdinte a utilizar colltas cauciolladas.
llludado a legislagdo sem sondar ()s

ccntros.
p2.tt.l2 - E cle um tlia para o outro passamos a luncionar de outra manelra.

P2.9.1 -- Sabernos que ha deterrninadas ireas de tbrrnagio"'e h6 ulnas clue

t€m rnais sensibilidade pitra essas cluestdes'

l'2.g.2 *Nio, sobretudo ao nivel da constituigdo das equipas'

as alteraQdes tenham sido treneticasl

l)1.14.3 - Existe unl conjunto de taret'as burocr6ticas clue

fnio acha clue

se llos tecnicos

tbssemos libertos delas ..era uma mais 
"alia 

nio e'/

gio alguns atd deixamos de utilizar'

P I . 10.9 - outros tbmos alterando.finstnrmentos de rnediagio I

P1.10.10 - os outros clue fazern parte do clossier tecnico pedagogico tern sido

nlterados pela equiPa...

P2.6.8 - i6 ern 200 I tinhanlos aclaptado"' (") ach5mos que o kit nio se

adaptava.
p:.is.s - O de Cidadania e aquele que eu acho que deveria levar uma boa

volta!l
Prt.l l.rl - Depois fbi retbrmulaclo [ret'erencial]. Retbrmularam alguns itens de

competencia que eles tinharn de dcmonstrar'

P2.&.3 - Uns documelltos que nos cridmos [planos fbrmativos]

P2.8.6 - Entio lclmos construindo tudo isso ao longo do telnpo'

P2.8.9 - Cri6rnos porque tivemcls necessidacle de ter provas (") criado por

Irtis' 
.r:^ -,-.. .,i^. .,.L"tirrrir nto deP2.tl.l0 - Quem um dia nos vier substituir tem de ter um conJul

intirrn.raq6es sobre o passado(.. )

p2.14.5 - Nos so temos a certeza que uma coisa nio t'unciona depois de a

testarmos!
Pl.l5.6 - Na altura tinhamos os tais itlstrumentos de rnediaqio que eraln um

ponto de particla (... ) e outros que nos optavarnos por construir para

conlplementar os instrumentos.
p4.7.8 - Foi criar instrumentos para que a pessoa se identitlcasse coln

eles..essa fbi a diflculdade.

G - US'I'RATTiCI,,TS PARA
UI,TIIAI'ASSAR AS
DIFICUI,DADES



t'Cs() lve r.

I' l. l-i.-l - [istarn.s a c()arcqar au()ra il tcr.lc(),tacto c()ll.r ()r,ltros ccrrtrosl
l'} l . 1,5.-l - Stl nas acqr)es dc tirrnragi)o.. S,i! [l.lcais rlc e ncontrc, .]ntre ,,s
ce trtros I

Pl -1' l I - l)ritneiro firi tl consolitlar I anos tle cxpcricncia. o criar irs tais hascs
stil i<las

Pl -l.ll - I'cstar tud. e r,ais alguuras coisa tre firrnra a af.:rir. clue pr.rluzia
rnais rc'sultados.
I)'l l--l'l - (lorn a cxpcri0ncia. conl o tlia-a-dia li.ri scrrtlo tlifl'rerrte. Irui
-!.lun 

lrando seguranqa.
P3- I'1. I [: yrronto conl il expericncia (... ) selccci.nando rnclhor ainlilrnraqao que nos illtercssa.
l).1.J.(l - Nris estiivatnt)s scnlpre atclttos. l)rocurar ()utr()s eclllros e cheqdtrrrls acanrunicar c tentnr scnrpre c.,rbater essus lirllras atra'cis da tioca de
conhecinrc-ntos quer elltre centros (luer lta equipa.
P'I.'1.2 - iarros esclarecencro argurnas duvidas clue ia,n surgin<Jo.Itrabalho enr
equipal
P'I. I I .-5 - f:slas rcurrit)es... cra i,rporlante rraver ,rais lrorque trazia,r,s
intbrmagio de carnpo que rarnbcrrn a-iudava a cple rnelhorasse ...
1'}4.1 1.6 - rllornentos de reflexao pari antbos Icentros e DGFV].
I sessi)es lbrnrativas I

Pl.l2.u - o grancte iffi
irnportante.
P2'7'10 - na lbrnraqdo cornprerne.tar (...) Niio ternos frchas tipo . ...varnos
criando a medida que hri necessidade.
l>2.7.11- Fonnula,r.s um conjunt<l de situag^des que poderio desporctar o
reconhecinrento de conrpet€ncias
l'a'\7- Foi a ADL que lbz rbrnragio.[para resolv'er det'ice de conrper6,cias

lbnnaqiio lbi rnuito

Pl.l6.l - E nrais " b

Idivulgagdo I
P4. ll.-5 - e.xplicar clue isto ndo era um l'acilitisrno.
Pl'l l.'l - lllarcando algumas , r,uitas . reu,it]es com respo.s6l.eis do errsin.
recorrente . instituiqdes de ensino. c-ntidades e,rpregadoras [para conquisrar
a credibilidadel
P2'll'8 - flnal de 2oo4 j6 ndo roi urn probrema. Deixou de ser problenra.
Foram as reunides que tizernos, o, ."rulrudo. que tivemos, fbi ao 

'resrnotempo o alargamento dos centros.
Pl.l4.2 - E cada'ez ten)os nrais arru€ncia er, termos de pubrico. [resurtadoda estrategial
Pl.l7. I - Nio sei se rbi a cornunicag-ao social. as novas oportunidatJes n.raspode ter sido. E do secund6rio nio fizemos qualquer divulgagio.
P3..1.4 -.lonrais de Evora. [estrat6gias de dir;ulgagaol
P l. 16.5 - com o secu,d6rio comeqdmos a 

'eriflcar mais procura clo b6sico.P2.l1.9 - Have,do ,rais ce,tros era rnais conrrecido o p.o..rro e menos
duvidoso .



l'1 (). I -f fi,iii ,qi,"-.:ri,,t ir \':rrrcilil .lc- l i.lrrre,i ,t.' t< i t p,',,;,," .:,1,,

nrlva iirca (ltlc cstilva il cnlcr!.lr'
l,l.l-l.l - i,u acho quc ha urtta e.isa p.sitiva l)crlllllllclltclllcllte (luc c

inclusa6 tlas l)llllducltqiio ncstc pr()ccss() clc ltc()ttlpattllllllellto dos c.etttrps'

l,].1.1.].saocslrulttr.astttaisllrti-rintastlcntisclllcstll0tluettlitltCnhallr
lgrptrstasacrllattttrsP()rn()ssentirnraisacorttlrattltadtts.(.tr|lltrultrltpttitt.
,\cltbit llrtr se r positir tr.

I'l.l5.i 6 urrt desallo il AN() nio cleixar cair () sistellla" '

ll-,\V,\l,L\q.\O Do
PROCIISSOI)Ii RVCC N,\
V'IDA DoS ADT]I-'IOS
CI]R'I'I}'IC,,\DOS

@qucpelolllelloSscn.iul-laraclelarasua
ilt,l t()-e\t I Illa.
l, I . 17. ll - ... nrais o pessoal que cstd uli eln cbrrliqi'io, a auto-csttlna.

l, I .17.l.l - Ao llm tle seis n',.i"...jit nao ltpontitnl lallto cssc filcto' [] rttais tt

cxtcri0r.
Pl.ll.6 - NIais auronotuia. tttais auto-contianga e nlais auto-cstirlla'

p.l. I I .13 - lrara as pess()as nrais l.runrildes aclto tlue ati acabou por ser ttrais

irnportante a qucstio pessoal.
pt.t;.:.Quarrcltlenafirralrlascssiclde.jtrriaspess()aslicanrrtlttito
cnrocionadas conl il passagell.l por este processo-

pl.l7.l2 - 0 dia clo.iurl..re.te,t se tuuit...tinha.r estluecidtl cle scr elas

proprias e o processo lerrrbra-lhe' que afinal aquilo clue aprenderanl liri

inrportante,
Pl.l8.4 .-Eranr novas pessoas. fisicamente iguais' tnas a vida agora tinha

outro selltido.
P3.ltt..5_-lloul,ealgttcrnqueasalertouqueacluilcltirrhavalorealgumas
pessoas cottle\:araln u scr egoistas no bom sentido'

i'-1.:l.S - E houvc c()lltributos sobretudo a nivel pessoal'

114.6.7 - Eles tomavan.r consci€ncia que a nivel pessoal tanrbeln cra ullla

grande satistar;ao'
l'4.12.2 - [:ur termos pessoais. se bem que nio era a prioridade' acabou por

ser valorizaute para eles porque lhes trouxe maior seguranqa pessoal'

p4.l l.g _ Entre .rs a,luitor. i meclida que o processo ia dccorrendo ianl

iuteriorizanclo cle clue tinharn de traballrar. Icorrsequeucias das ruedidas

ton'radasl Iresponsabilidade e autonomial

P4.ll'l0.....aquele'clueniotirrhanrtantclsconlrecitrrentosll,litsC.lllc
interiorizararn que os tinham <le deuronstrar por si proprios'

1']4.12.9 - nquito cotrlegou a clesencadear neles Inais perspectiVas de

futuro...e nunca tinham posto essa questao'

P4. 12.10 - Eles pr6prios comeqaranl a ser lnais exigentes"'

P4. I l. l2 - E em termos pessoais sentiam-se nrais contiantes'

P4. 12.5 - Porque .1.. ptoptio. iut' butcut '
I'323J - e tfi"e r'rs tLiilP. guiram progredir na carreira'-- 

^
1r3.22.5 -A nivel pessoal h6 pessoas que fizeraln o processo RVCC que trio

tbrarrr protnoviclas ( ... ) lror.rve algurnas f'elizntente qtle o consegulraln.

P4.6'4.Pocleretnprcrgredirarrir'elprotlssional.nlasdepoisacabavaporSer
trrna realizaq:io Pessoal
p4.6.5 - ntas acl.ro que o incelltivo inrediato era o protissional e tbi isstr

tarnbem...
P4.(t.6 - Eu acho que era Inais pela questao protissional"'

P4.l l.l I - a nivel prollssional tbi o que mais se destacou porque j6 vinham

com esse objectivo.
p4.12.3 - . d.u,rlu melhor qualidade para a vicla deles porque subiam. podiaru

llcar ccltn contrato a 
"r1taura,, 

no quadro e ter ulua rnaior garantia em tennos

Inrniliares. tatnbeln cra uma mais valia'

P3 .23. I - l{ouve outros que mudaram de etnprego

P3.23.2 - outros criaratn o proprio emprego

P4,|2.12-oavalia<lorexternoalertou-crseissodesencadeoutalrrbemque
algumas pessoas pudessetn criar o seu pr6prio entprego ( " ' )

l'i.ll .l - E ulgunlos; delas e ulna forna de ter ac



l'I l0 I ;xrrlc rntlrrzii ,iiii,i ri,i,,, ,itir,,,i.' ,iir'"i.r,r.:. ,i,,ri, 1,,,*iiin,i ",ii 
rr,,rqi ,

tlits itltrctttlizauclts - rriio tltt cscolu tlas c,rrnpeli,trci,rr.Irc sc lrrk[rtrinttrt irrr
Ions(),1., r,itla. I ltitutlc 

I

I').1.1.1.7 lj cln ntuitos cilsos. irtluikr qtrc cu clritrtrrti. rra altura. c()nl() ()
lltllllcllto tltl "llttx0 ctttoe itlttal tta aprcntlizitrlcnl". ()u sc'jlt. lri trrrur n]lirlr
prcdisl-rosigi'ro tlos atlultos (lr.lc l)1lssiln1 pckr [rroecsso Itvc(.....l'l l-'! t'l na sua tttaioria. lta uttr autnenlo nrotivagiio para a lprcndizagcrn
irrlorrtral c lirrrrralutcnte
l'l.ll. ll [. lircto tlc cristircrr r)css()irs true. rec.rhecirre,to de
c()nlpetincias tle nivcl bhsico liri itnportflnte ltara si prtiprios (... ) e ltnssadosJ ou -5 arrtls, linda o estao a c()n\tntir. latitude Il'-l.lll.-l"rranrinhaFollraernllrarrconotinrcrairrrportarrtevcracyoluq:i.dn
l)css()a.
l'}l.l-1.9 - c depois hd uns cxcrrrplos hons. rr:lizrrrcrrte. tle prcssqas t;ue rizeralr
() pr()ccsso livc'(' lrara incentiVarenl ()s lilhos nos cstados adultos.
P3.13.l()- tarnberrnserviuparairccntivar,srllhosacontinuarlraescola(...)
Irtruve illguns adultos r;ue chegararu a rclatar nas sesst)es (lue csta!.anr ali por
si prtiprios c pclos lilhos.
I'-l.ll..l - . l:nr tcrmrls thnriliarcs j:i potliam a.judar os nrais pecluerros no
crtrnDutador ...

P l . lq.l - hav ia pess()as qr" u i,llro.
diziarn a ninguinr (ruc o estavanr a thzer. E c.nro 6 tlue nos cl-esc.brin*rs
r ssrl'/

l']l.l9.l - hii nruitas pessoas de dilbre.tes loc.lidades quc (luerenl fhzer.
processo aqui porque nio cluerern no silio onde resiclenl.
I'1.19.4 - Ili aclui u,ra,ruda'qa cultural e social de atitude dos adultos tace
as aprendizarens porque se lhrarnr.s crn esc.ra lrara adultos e cor'plica.lo(...)
P4.ll.9 '- A nivel curturar/sociar ( ..) ci. lhcto das pessoas que passaram
pelo pr.cessc'r Itvcc transnritirenr as .utras o (rue e o proccsso. po.iu. . .1u.
6 inrportante e o que possibilita
P4.12.l - flur tcrnros dc conrunidade acabou
por(lue alguns ton.laranr-se rnais participativos
conlegararn a participar rnais nas actividades.

tanrbem por ser imporlante
, rnais conflantes e entao

I - AVALL,IQ,\O oa
EXPERIENCIA NA VIDA
DOS ENTREVISTADOS

I' 1. 1 2.5 - porque se n.s as .r.on
Iorn.ragio as pessoas nio esti'io ntuito motivadas .

Pl'12.6 - Algu,ras estdo a trabalhar e ndo poclian-t fazer fbrmagio durante.
ilia.
Pl.l6.2 - As pessoas sio rnuito limitadas c,rn termos de projecto. Vivern

corneqou a ser cada vez rnais

muitoodiaadia.
Pl.l8..t - portanto se calhar ...o processo
conhecido. Ienvolvimento pessoas, ... 1

Pl'19'l - pessoa adere porque tem conhecinrento que aquiro pode ser urna
rnais valia.
Pl.l'1.10 - E assim se sio pess.as, conr i,iciativa. cr)rn u,ra historia cre'ida
bastante rica conseguern fazer este rrabalho em casa e so com o nosso apoio.
l)ortanto este processo e o inclicado para essas pessoas.
P4 l2'15 - Acho que o processo em si e inrportante clesde que a equipa e aspessoasolevernaserio
P1.13.2 - a tbrmar ali urn pequeno ponto de partida..para sonhos que ndo
til'eram oportunidade de conseguir enquanto.jovem.
P4'13'3 - ()ue era urn ponto tle parrida...'nras que nio parassern porque
atrav6s deste processo poderiam atingir o 12.,, ano
P4. Il.4 - l{avia lii rniudos que rne apareciarn corn rg anos...corn insucess.
que nio co'seguiam c.ncruir..tenta'a-se'er que co,digdes 6 que eres
tinharn. ' 'quais as causas do insucesso escorar e tentar que concruissern ...
P4.13.7 - Para jovens 6 o contexto escolar.
P4.13.8 - l)ara o adurto era uma urais'alia porque os conhecimentos.i6
estavam adquiridos!



l'lJ 7 - N.'-t.'l*rr,".t..r tl{V('('l ll(is cslillll()s c()lll il l)ess()ll ()

rucccssltrio. trubalhatttos ao ritnro da pcssoa'

Pl.-1.9 - Ptlrlatrto existc rttn acolltpatthatttcnto (lesdc o inicio'

I'1.14.6 - lsto para diz-cr clartl clue itcrcdito ltcste pr()ccsso!

pl.2rl.7 - Ilir ionrpetSncias clue podcnr ser rccorllteciclas c sercttt virlitladas c

scrern cclui,u,alentes a unra ccrti[icagiit.l cscolar c niio podia cslar sc ttitr

acreditasse
l'}l.l.4 - Podetrros aiuclar a pess()a a valorizar-se rnais

P2.1.5 - () partindo clc uura rnaior valorizaqiio 1;essoal ha o atingir ()utros

resultados.
l'3.13.1 - Apercebi-r.ne que

pcssoils que t6m exPeriencias

nris nio sot'llos o ccntro do rnuttdo e que ltii

de vida extraordinririas. (auto-etttthcciurcttto r"kr

pr(rprio pro.lissional de n'cl
i'r.:t.:l- E u,.,, cami,ho rttuito pr6prio que exigc,tuit. das pcssoas' que lls

)ssoas se envtllvant.
iffifantlstiritrt1uedctttorouapcrceberCStL,proceSS0.
P3.10.5 - Agtlra...o percurso toi sendo desgastallte nos 3 alros que cu cstlvc

no CIlVCC... liri ati .lulho de 100'1.
p-1.1i.9 - E muito inrportante o trabalho de calnpo...basicarnente o.que lnc

dcu urais experiCncia ioi . qna".u 
"pt"ntti 

t"ul

P I .l I .l - Que sempre houve unra certa cxlgenc'

exercicios ,

pl.23.l - se as pcssoas pcrcebereur que cstanx)s a dar valor atluilo qtte elas

escreveram..isso i muito itnportante!

P4.16.4-Eeuaclroqueocentrorvcctevesemprecon]obasecssaexig0ncia
pela clualidade porque era bom para todos e as pessoas conrpreendiatn isso

ue as pessoas acabam por compreender'

ffie tratanrcnto dos questittniirios clue nrls

fazeurosaposos6tneses,rnuitaspessoasquesiloactivasequeconsegueln
subir na carreira.
1r3.22.3 - Ha2 fbrmas de ver esse contributo: uma urais tbnt:al que era o tal

question6riocluen6sfaziarnosescenviavaparatladultorespcltrderap6s6
rncses/ I ano.

P4,12'll-...noflnal<lecadaanotinlramosunrinqueritoquetinharnosde
responder para a Direcqdo. Era contacto telef'onico corn o adulto...de 6 eln 6

llleses.
P4.12.14 - apos a sessio de iriri eles tinham responder a urn inquerito de

avaliagio processo e clncle.n,,uuu uma questio da perspectiva tutura' se ia

continuar a estudar
P2.4.15-Errtioap6satingiraquelarnetamuitosdosadultoscorrtinuama
contar com o Profissional para as duvidas,

P3.22.4 - Outra atraves do contacto infbrrnal' Exemplo disso lbi a tbira' ' '

P4.12.13-..elespr6priossetrtianrvontadecler'ircorrtaroquellrestinlra

clue as elnpresas estAo a.olhar para

este processo de uma fbrma dif'erente, que pode ser uma tnais valia para cts

lirncion6rios. Ireconversio profissional]

Pl.l8.3 - Havendo este envglvimento da cmpresa, as pessoas sentem a

propria responsabilidade.
P I .i 8.5 - Outros beneticios se tiver quadros

nrais qualiticados..[refere-se as empresas]

l'3.2".2 - O RVCC era urla coisa nova na altura'

P4.5.3 - Foi rnuito importante.[itinerincial 
cle

P I . 19.5 - Cotno em termos politicos houl'e um envolvimento' os nlelos

cornunicaqio social tambem houl'e um envolvimento'

i tnPatl'amentos no local

lneslno aos proPrios centros.

Pl.ll.6 - Eu acho que era l)leslno irnportante ir ao local' r'er como se faz'

lhlar com as equipas' aquela equipal

P I .21 .8 - Em termos de ..curto* humanot nio tei te



., - l,llltsl,l:("1'l\,,\s l.'.\(.li .\()
FU'l'tiRo lx) t,Roclisso t)u
ITvCC

l' I I I .I - , \e ho ,1r,. .iij, *i,,iri.,; ,itr,ai,i;.li,iiit.i ,, i ,;,; .;,r ui ,,t"r-rrir",ti,,r"i 
"rllrs rtlrril'xrs tlc rrcornparrluln)cnt().

I'}l' l9 '5 cril illlp()rlilllie tt ttvltlirtqiio e o lcornparrhllucrrt() (l()s ccrrtr()s .l'1.19.(r - () itlcirl e'. .al c.rriurrr. rle ce,t^rs rcr ur' tc,cnicrl tlc
irerrrrtpitttltittttr,'trlo c ...ssc ri'crrictl cftl r.cspotrsiir.cl [)()r lazcr ()
itctttttpattltittttcttlo lis scsst'lcs rlc recorrhccinte nt() .it()s ltortctrllios. ()rg0nizagil()
tlos tlossiers tccrricos-ltctlagtigicos...
I'1.19.7 - Narl lri aintla Possibilitratle porque hi nruitos ccptros c p()l.rc()s
t['crt icos.
l'}l l'5') lcnt tle ltat'cr ttttra nrcllr<lria tlo acornpanhanl!'nto lhce us cluc irI)(itrv ll'z ai isso rcrn!
l''l.l-5.6 - (ltlrrhcccr a re.alitlade. ()rrvir...tcr ternpo para ouvir realrnente as
ctluipas.
l'-1. 1,5.7 - [)irecaiio ils()rA lqcncia. torn de ir ao cncrlrrlro ...tlos
tl irectorcsicoortlcnatlorcs. 

I rrron i torizarI
P'l.l-5--5 - l:u acho que r'(),cor,pa,lranre.to por equipas a ,ivel rja Direcqiio.
[J'e tifia-se ,jnda ii DCIjV e nrretanto.iii exrinta e substiruitra pela .,\Nel
I'l.ll.9 - I: t1uand. ,l,tt
itcclerada nitl tenros tcnlpo para rros auto-criticitrrn()s.
l'}l.l-l.l - Eu acho que a crcdibiliclacle srlcial nullca a tlcverianros es(rueccr c
por issr-r e quc (]u terrho o receio ...rnencionando esta questiio tlas rnetas..
l'] l.2l.l - Unra irnage,r s.ciar c.rs.ridada e cu acho que 

'enr tucro p.r
acriscirno!
Pl'13'-l - Sc acrcditareln ,to ,tosso trabalho. aceitanr as nretodokrgias, aceitam
() quL" (cln cle firzer, ntesln() a evolugiio no tlecorer clo processo.
P I .11.6 - Para o b:isico eu acho cpue estil Icredibilicladel
P:.18'-l - os ccntros de rirnnagiio fhziarn a dupra ceitificaga. p.rque t€nr
co,lpctencias para rl l'irzcr . os privatlos o rc'conhecir,euto de conrpetencia. .
as csc.las fariam as certilicagr)es e as fbrnragdes complernentares. ou as
fb*ragties de curta duraqi. que se.ja,r identiticadas 

'o* 
adurtos.

I'2.18.'l : .s profissi.nais rhziam r> rec,..heciurento de conrpet€ncias ,.
ccntro c artictrlavarn corn a cscola (... )
I'3.16.5 - llavia que criar um artig. rra legislagicl que vinculasse urna reragdcr
c-rrtre quantidade e qualidade dos Centr.s. [refbr€nc:ia aos rreios legais]
P3.26'3 * Nio e de unr dia para o outro que'ai i,reriorizar urna fu"ngao que
'ai c.ntra aquilo rrue f'ez t.da a vida e esiudou na uni'c-rsidade!

;-i
!.'; I

,i.;

P2.20.1 - cu acho que unla araliog
P1.11.7 - Acho que os ccntros deviarn ter...o trabarno aevia.e. uigia,to no
sentido de ter alguern que tcnha conheciurento clo trabalho a desenr].h.er. .
:llo.9"...lodologia que aquc-le centro uriliza. [garantir a qualidade]
P4.l5.l - E mais unl acolnpanharnento corn um certo rigoi.
I'4. l-5.3 - De'e ha'er capacidade de resposta. um aconlpanhamento cuiclado.
ver o que se passa collt a nretodologia.
P4.15.'l - e. prriprio cclrtro enr si ser exigente, ver se.s ob.jectivos esti. a
ser alcanqados' tcnrar rv'er que c.m c;ualidacre tambdm ." .o,-rra_ouarn atingir
as ntetas. Iauto-avaliagiol
P4'l6'-5-- Por iss. d que_eu ach, clue e irnportante a pessoa ser rigorosa.(...)
Isso rellecte-se no RVCC'corno nas facurdacres. escoras secu,cl6ria--s.
P2.. 19.8 - Eu aclro que enquanto tut.
pelo pais e uma das tbrnras 6.proveitaras estruturas regionais que j6 esrio
criadas.
P2.19'9 - Agora as estruturas regionais necessitardo de nrais t6c,icos para
fhzer este acompanhantento. Illas era 'eitar unra rede id eristente.
Pl.lu. lr - A*ora...o rneu r..eiule*llir *n pouco corn a erperien..ia que
eu.j6 tenlro: quando h6 muita exig€ncia enr rernos das.retas e porque rrruitas
c-ntidades s(r conseguem sobreviver se tiverem apoios.
Pl.ll.4 - agora corn esta e.rig€ncia. cor'r os tbcos todos corocados ern nos...
cnr tennos politicos, de concretizagao de .retas. <Je ,umeros. de aunrentar attll0 l0...nio ha.ja..as coisas se-iarn l'eitas cre unra fbrma.ruito acelerada c-.ao



i,r. a,,J - Ni;*;]il*r,ii;;iiii,t"; ,i ii r.,"':ii'ii,ii.:r i,,,ii:,i ri1,.i,ti' ,:".:,,i',,* .1,i"

rtos lcvgttt it tttrta ttlltior eltralitlirtlc tltts prttcesstts'

lrl.l(.r.I - Nlas a nrttlio prllzo. pellso (lue its resrtllados (lLlc cstcs Cclltr()s

obtivercttt sittl tletcrnltttitntcs.
I)-1.16.-t Ii trnra tttudattq'a sociltl c
opiniiio. lotcltllcllte colltrapr()ducclltc

alnta s(r

eultrtral tlc lrtittlcle tltre ['. rla rttilllta

[)irro ()s t'csttltitdos tluc llretctttlcttl rttl

tltrrttit'tio dos ('N( ).

lr3.lfr.6 - ...tcnlr0 nledo (lue ls cstalisticils se t()rllclll lllilis illlportillltes (ltlc ()

cspirito dos CN(). norncircL q!.-_---
P I -f I -' - it-rlxl rcceiel tltlc liclue ntuito e scolarizatlo'

lr.l.l5.g - se n<!s llcnsannos s6 nas trlctas acreditrl cluc clll lrlgutls celltr()s sc.lal

nruito corttpIicaclo petlsarnlos l-l()s plincillios!
p4.l6. l - se llzcnllos urn tratralho sdrio cortt cxigcncia I ttttra trtais valia paril

1od<'rs, para o cctltro c para o lttlulto'
lrrl.I6.i - e vi rluc u.1uil., 

" 
crctliVcl e lllereco atlucle crtruo llclo trilbalho tlcle!

. .lcpoir re ,ra.,,'fbr cicclivel vao arraujar outros critcri()s..s tcr 0 9 atttt ttllo Vai

valcr dc nada!

P4.16.-l - cln tgdo lti bolts prol'issiottais c ll'tilus llrolissiottais Iltas acllo tlttc sc

nos lbnnos cxigcntcs t unra ntais vali-a pltra tockrsl --:-- -'-
pa I8-5 - Or, ,"d-n nl.ir., nu 

",rtru 
.1,,t a p,tttibilidade tle optar llelo nivc'l cle

clualiticaqio clue quercln lazer. Isolugircsl
P2.18.6- Ate era rllelhor para ils ccluipas porque se declicavanr tle ctllprl c

f't : t.; - Agora t'r alargatlento lcho <iptimo'

Pl.-5.1 -,urit,',ri clos ccrtitlcados cm 1002, l0()3 cstiio a voltar para titzer o

sccurld6rio. Icontianga social]

P4. l.l.l - Oi ce.tros sao inlptlrtarttcs. deve lra'cr e 5ri populaqricl para este

tipo de centro. da rcsposta que requer. lu.'las rlio vanros banalizar sctD ltaver

rurn cuidado previo.
p4. 1.1.3 - Se ele lor cuidailoso hl vanta{.rens: e possibilitar is llessoas ter ulrla

alternativa de atingir o seu ob.iectivo rlue de outra firrt'ua ltio lcriarn.

1r4.14.6- Ve.io da rnesrna fb.ita. l)esr.le que firr c,ttr cuidaclo (...) Se firr ltittr

conr crit6rios ri

ffi,,.zer qu.r.rmos ,rais dcl que acluilo cluc

podenros ter n<l lllolnento.
irZ.tZ.f 3 - Com a abenura de novos cerltros ltcdrtros senr publico! ("'diz trs

nirnreros)
lr2.l'7.1 - As desvantageus prendem-se claraulente col11 o lacto dc n(rs uit'r

termosenrPortugalpublicosuticienteparaestesccnlrostodos.istose
levamros d risca a metodologia e ljlclsotia do prttcesso'

p1.25.6 _ L_u penscl q,r"l.., ilurguurento clo nirmero de cetltros,ruito ripido

como est6 a ser, pode tlao ser benelico,r' ' '(lxitnos de quern trecessita e
P2.17 .1 - As vantagens e o estarntt'rs mals pI

sabetnos que hd pessoas que tcl"n poucos recursos c nao teln fbrlna de se

deslocar.
p2.17.5 - Mais centros existe urna maior probabilidade de haver um cetltro

pr(rxinro da minha residdncia.

P2.17.6-conhccerollossopublicoeosrecursosquetenlos,joutravantagerll
(...)

Pl.2l.l - E e preciso amadurecer um pouco colll a propria experi€ncia e

aplender lnuito sobre estc' processo.

P2.20.2 - Se calhar o ideal cra haver urna avaliaqao externa que fosse

cotllplementada por uma a\,aliaQeo itrtema. Estatrros Senlpre a lhlar ntl ideal.

P4'14.1-Euachoclue...cleviaclehavertllnesttlclo.ulnbalangoselnprepara
sc ver a necessiclade conl callna.'para nao banaliz'ar "'
ffiseado. sustentado das equipas do terrello

p1.26.5 - E sir h6 un.ra nraneira dcsse alargatrlellto resultar: ou esses 170

ccntros sdo acompanhados por Llma comissio. eventuallllente' criada

esDecillcatnente para o efbito (...t ou entio, estaretnos daclui a i antls a thlar



rlc ('r'nl11)\ (lu(,irtL.tlrrli;rlh:trrr 
'i,.o,i.r.,.i,i,i ,,l,i..t,,Ji,,,ti.l*t,.,q,",r..fr"t"i,,.1".

I'1. I l.{ - l'crguntarrr-u.1i,,,,,,t.i...,"i. ;iirte rm
()ricltor rnlrs natl hii cstluc.rrtus scnao contcgn a tlcar iutlo unilirrnre,,u,rlar,rr.,
cs(prcrna do lriisict.r.
l'l Il'-5 - l)or isstt i'tlttc tros Iti'io estatrtos a criar, de lllollrc-r'rto, instrurttentos
l)ilra () sccundirrio. l)ara a pessoa scntir a responsatrilidade cte fazer alg.
rirrico.

l'l.ll.6 - l: decidirnos que irianros thzer unla cntrevista o rrrais aprotundada
ptlssivel pirra (ruc a pessoa a.s explicassc toclas as expericncias tie 

'itla clucIili ,dquirirtlo. ils passauclls. () (luc e que lbi aprende,do e,r cacla siti. que
e stc\;c.
l'l'l 1.7 - a.ut.biosrarla c o pri,reiro pass. tle c..strugio tlo p.rtettilio.
P l. I I .l'l - Qua.d. estii a razer a aut.bi.srafra perguntar se,lpre porqu€,?
Pl.ll.9 - depois a partir dari rer a sua aut.biogratia e,,", qr.'po,.,,os r.rtes
c'iderrcia crn tcrlx)s de c..rpct6ncias para .lepJis c.nstruir o porret'olio.
l' l. I l. l0 - lazer a passagcnr da autobiografia para o portefiilitr
l'l.ll.ll - l: quand' rri. sabe : consurtar c.'sultar iurbrrrragio. ir ii
biblioteca. pesquisar na lnternet isto porc;ue o adulto tern de denronstrar
c.rnpet€.cias,. nivel pri'ado. profissional.,racro-estrutural,...
Pl.l2.l - Porranto c.ntextualizar e tluesti.nar-se r;uando estd a f'azer .
porte Itilio.
I)1.12'l - A construgio da autobiogral'ia 6 a prirrreira etapa para a construqacr
porte lillio.
l'I'11.3 - Enr termos do secun<Jiirio pela experiencia que estou a ter ainda cr
cedo para cstar a lhlar.

lll ]l 5 -. t: um ponro tbrte * o sr:r t'lexi,u.el. IRefbrencial de CC _NS]
l'3.27,7 - a pcssoa,ao tenl de demonstrar as lrg conrpet6ncias do Ref'erencial
nras se situar entre -l-l e 88, o que permite tlexibilizar, indo de encontro aos
tenras lbrtes da pessoa.
P1.27.8 -'ra r.i,ha .piniio 6 urn elenrento que motiva o adulto neste

:csso.

l'] 1. 17.8 - al-uurnas teriio ... nao
ni'u'c'l secunddrio ,ras n.s tambem jii eitarnos a preparar as pessoa para na
altura da entrevista no sentido de que este processo nruito diflcilmente s6
corn () eixo de reconhecirnento a pessoa consegue a certiticagio clo nivel
sccundirio.
P I ' 17.9 - Portanto r"ai haver necessariamente uma fase de tbrrnagio.
Pl'17. l0 - E aponlamos.i6 para os cursos EFA. Ficam sensibirizadas que
p.derio ter estes dois mornentos: o de reconhecimento e o de ro.mugao. e
Pl.17. II -Poderioira.iriri'alidaralgurnasco,rpetdnciasrrrasdepoisteriide
cnveredar por unl curso EFA e.jd nio precisa de validar aquelas.
Pl.l8.2 -'Iemos ai mais inscrigties para os secund6rio o que e bom.
Pl.ll-10 - Tenr sido inrple,rentado de fbmra faseada.u..r, intervalos ndo
ti'nr sido rnuito qrandes.

Pl.2 l.ll - o que eu acho ao ni,el do secuncl6rio: 6 um ret'erencial basta,te
ctlntplexo
Pl.ll'8 - os outros centros IrEFp]construiram muitos instrumentos de
rnediaqdo e olhe nruito sinceramente nio sei o que d o melhor.
[rvcc nsl

ll ]] l0 Sern eles as pessoas conseguem dar rnais Iinstrumentos rnediagdo]
P2.12. I Em relaqdo ao ietbrencial de iecundario esr6 rnuiro bem consrruido!
P2.22.2 - Estd muito bom aquele retbrencial.
P-1.]] I - com um srau de cornprexidade,rais exigente. [Ref'erencial de CC

NS]
P3.27.1 - Uma cstrutura de refbrencial dit'erente. mais complexa. mais
tlc.rivel.
l.>) 27.! - u,r dos requisitos para a pessoa entrar neste processo e saber
identiflcar esses nicleos geracloresr'tenras fbrtes que possam ser associados a



surr c\[)criettciit tlc vitlit.
l,-l.ll.,l .o sfttrKle ,t"r,,tin tlos tfcnicos rlc l(v('e tle otttrtrs i'tlrtrlui a rtrls

i.1.r()s sClll()s cltplrcs tlC trllIirlltar ps tlrris ttiyeis. ps ] rclcrerrCiiris C()lll

e(luipils t-rxas, tijcniCos r[re siio citpll/-cs tlc triltrlrlltar os ] ttiYeis ll() lllcstllo

te lnpo. cotls()ill)tc o ltdulto (luc chcgtlc'
p-].27.1 i\ ertcnsao uo sccuuckiri(). no tllillha pcrspectiva pcrlso (luc cra

Itigrco.
l'3.27.2 ()
[)()rtugueses c

s()as.

P I .10.-l -
sobressair
alirmott.

Pl.2ti.6 - Sio sistctnas dilerentes siiol [cscolairvcc

sccuntlitrio apilrecs para clgvitr o rtil'cl tle tlualilicaqio dos

tarubtnr tenl cco tl0 \'()tltildc cltls llortttgttcscs. dos pr6prias

li-* d ,, fi,r,1;.1.",tj,., ,k .iistclna I{VC'C ttt'rs llrtixit..s allos:. ll1o

do sisterita cscolar, cxistir cotu cle c ltlirntar-sc colllo a cscola se

I'1.19.4 - O sistenla ltvcc tctba por estllr dcntro tla cscola ilgora c()lll o

C'N(). Acredit6 rluc rlit'r scia liicil rls Pcss().ls assitnilarcttr isto tle trtu clia parir

o outro. ltlils pctlso que e possivc[!
pl.l5.5 , 1.. precis..1ue,i pais cvolua cln tcnllos cle clualilicagio das pcssoas

parir nos clcgarr.s .i lic,te cnl lerll()s tlc ltclotlio da Urriio l:ur.peial

irf.:S.: (j sisterrra crrr si..,cu itclt. tltre hii ttttta coisa qtlc telll tle ser

ur3entemct)te l'eita por clucnr cle dircito (...) a tt<lssa cultura estd rltLlit0

,ita,la para a csctrla c' eu ai,da na. r,i. .u vi nruittl pouco. dcbates.

conf'er€ncias. noticias sobre o sistema RVCC!

l'1.18.3 'Acltt'r que passa por tlivulgltr atnplanrcrrte o :\istL'lna'

P3.28..1 - agora collrc9a-se a pensar a translbrlnaqio da esctlla' o papel da

escola conlo CNO (... )
p1.28.5 - h6 clue corr.lc\:ar a pcusitr qUe o sistcuta RVCC cabe coma f'unqatl

cla escola. cabetrl os dois llo lt-lcslllo tl"tunclo'

ffi;ffia scr t'eita por 3o ou 4o

cer.rtros a nivel nacional tlc tbrrna a que c equrpa que criou () Ilive I secund6rio

pudesse tbzer utu Ittelltor acotnpauhatncllto.a essas ecluipas' a es.ses ccl'ltK)s'

ir:.fS.Z - Daqui ,or.,ra ano avangariatn os otltros centros....la colll

materiais, pesso.rs certi licadas,.

P2.19.]-]"alequaltlscclrtrosexperirnerrtais,.edepoisrrafasede
alargameuto (..) dar a cscolher aos centros sc qucrem trabalhar cclm urn nivel

()u com outro. Ou a,rtr, <.15' dtlis.

P3.2S.l - No entanto. o processo de rv'cc do secunclario cstd muito verde'

cstii tto arraltquc,
P3.29.1 - I,'azer ref'ertncia aO f'aCto dOs relerenciais terem llecessarlamente

que evoluir. Nio podern ser docuurentos acabados'

P4.12.12 - Mas isto evoluir6 para um sistema RVCC que se alargar6 irs

licenciaturas. por exemplo. aos Mestrados' poder6 ir por ai'

P4.11.9 - Poderir po.*o. p.''. integrar o sistema RVCC nas avaliaQdes de

nho ou nas forn rtissionais das

idade clue cu Penso que Pode ser boa

que rao as lbrlnaqoes ie curta cluraqio' As 25 horas"'50 horas mais as 100

no tnaximo.
P3.|7,2'_Utrraianeladetlporturridadequerparaosadultos.querparaaS
equipas resultantlo ellr percursos tbrmativos de curta duraqao que podem

.iuau., em muit.. a ctncrctizagao 6e prLrcessos de reconheci,rento de

conrpetencias, corn qualiclade e exigencia... [aunlento das horas de tbrnlaqdo

i ca<lo] e auto-conhecinlento!

p2.20.5 - As linhas que eu delini lbi sernpre unr trabalho individualizado no

sentido cle respeitar as caraeteristicas do adulto. as suas necessidades e as

suas especitlcidades.
P2.20.6-Caclapessoa€urnapessoa.cadasituagitl6trrnasituagioen6s
temos de ,.s habituar o .rru 

'ituugijo 
e criar o lllelhor percurso dentro do

processo consoante a situagao que a pessoa nos.apresellta'

P2.20.7 - O balanqo de conlpelencias"'rtunc

L - EDUC,\CAO E

I.ORI\IAqAO DE ADULTOS
ENI POR'I'UGAL



- ..--: -..'-.---- ---
lllcslll()s lll\lrunlent()s pilro ils lllcst'nils llcss()its!l'l.ll(.rr lroi urna nretorlolosia rnuito pcrrsacla rra rrrolit.irQllo. rro tal clickl
(...) ettt grtlpo gcravt-se csta dinanrica c un individual tarnlrenr. bascutJo rra
nlcsllla rnotir irqiio. rro tlar sentitltl. tlar r.alor.

atlulto que estri a sua licnte. lprincirrios da E ao tirrnragio adultos
l,.1,.]0.l()sistclllae()pr()cesSoItVCC',,oniiffi
rratluikr tlue csrii estipulado na [:ducaguo c Forrnar;iio tle Adultos.
l'}-]'-l().-i - .. rec,nhecer conlpetdncias pressupt)e clue n(rs cste'jar.'os a
trabalhar conr adultos a partir claquilo que as pessoas sabem.
I'1.10.6 l'.rrtluanto se firlar do recorrhecimcnto de conrpet€ncias no sentido
de dar 

'alor l\s aprendizarens infbnrrais e nio lirrnrais que d isso cluc i rr
pr()ccs(o l{VCC.
P3.-10.-l No pr.cesso Itvcc cabenr totahnente os pressupostos da
[:ducagio c Fonnagio de Adultos.
P4.l-1.6 .. I)ara pesso.ts quc tinhanr trtuitos conhecirnent()s uras nio tinhanr o
rccorrhecirrrc,to rri'el de habilitagdL's porque por detenninadas circunstancras
tla ,,'icla niio tir.eranr.
P3.30.7 .Ate aqui havia o ensino.ec,rrr@
com o sistema R.vcc e que se veio dar valor is aprendizagens infbrmais e

l)1..j0..1 llcspeita os litmos e ()s tenrpos cle catla arlulto c- ()s r'spagos tle cada
irtlulto partindo de unr principio dc [:FA que d uquilo qr" u p"*r.,n iii sabt:.
P'l.l-5.11 -"A tlualidade. o rcspeito. o protissionar tem rle sere.xigcntect)r111,,-,

c()nr () srsrcrna KvLL e que se vero dar valor as aprendizagens infbrmais e
rtito lbrnrais que decorreranr ao longo da vida tlas pessoas.
P3.l l. l ' o adulto sabe c.isas e e disso que te,ros de partir para desenhar o
plaro de rcconhecinrento ou cle tbrmagio em tirngio daquilo que e a
retrospecti'a da pessoa. Nesse sentido acho que cabe completamente na
Itigica da EFA.
P3'-10.: A Eclucagio e Formaqio de Adultos abrange rodo o tipo rre
processos. nreios de aprendizagerrr lbrmal. inlbrmal e ndo tbrmai e tr
l)r()ccss() RVCC' dd r oz a isso.

P2.20.3 - Este processo contribuiu sobretudo para eu construir e*ra-s Iintrr^..
p()r(luc conlo cu disse quando eu eslava a terminar o curso nunca pensei ent
l'ir trabalhar na :irea de educagio e fbrmagio de adultos.
P2:20.1 - E .ji nao lne imagino a trabalhar noutra 6rea

fl l2 I - Numa conrpet6ncia..tao ire..nt@
P2. l2'l- Por isso, o que n6s reco,hecemos sio con.rpetencias nio sio
aprendizagens.

P,l.l-t.4 - Muitas vezes os adultos dizem que@
[retbrirrdo-se ao discurso dos adultos]"e rnuito cornplicado eu traballiar por
tumos e 6 muito complicado eu sair ds 6 do trabalho, sair ds 7 da manhd e
estar atd a meia noite nurna sala de aula".
P4. 14.5 - E acho que de'e de haver, e mais uma oferta. unra alternativa cia
pessoa concluir a sua escolaridade e demonstrar o seu conhecimento.
Sistema de RVCC





ANEXO I I
Matriz de codificagio das entrevistas

(categorias/su bcategorias/contef do dos indicadores)
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i\t,\'tRtz DI,l CODt FlC,\C,lO D,\s ENTREVtS.t,\s
(c,\' I. FlGolt l,\/s u B-c,\'rECo It I i\s /coN'r' E u Do Dos I N D I c,\ Do RES)

Directores/Coordenadores dos Centr.os de R t/CC

Categorla

('oN'rEXTo rERRtToRt/\1.

lluixos ni,'cis rlc cscolaridlrdc
[:lcr.lr os nivcis dc qualilicagiio dos
atlultos conr potcncial tlc
cor.nnct0ncias
[:lcr atla taxa tlc atraltabctisrno

(':rrlrclcristicits cc()n(1illieils c .ocirris P()lenciitl thr tccido crllnrcsariill
[]aixa tlerrsidadc
popu lacionalltlispersio tla

\1 cio prcdornirrlntcrlentc runrl
[)iliculdadcs de cr

I listtirico dl activitlatlc tla instituigiio Dar continuiditdc iis Iinhas tle
intervcnqio da instituici
Dcscnvolvirnenkr rcqional

B

(].\R,\C'TERIZACAO

ITQUtPA

l)crcurso I)rofissiotral drl
Dircctop (''oorrlcnador tkr (lentro

Experiincia como T('cnico de
Dcscnvolvimento Local
ExpcriCncia no Apoio c Oricntagrio
Vocacional tle arnbito rrrofissional

Canrcturislicas tla Equipa (ntonrcnto
in icia l)

('ritcrios dc Rccrutatnento
Prcstar;iio dc lrrovas

Pcrtil dcse.jiivel do Dirccrorr
Crxrrdenador

Adcquada gestiio tlc

Conhccedor da rcsii()

Pcrlil dcsejrivel do Protissional de
RVCC

ColnpetCnc as rclacionuis

Conhcccclor do processo/

Costo/cxperi€ncia Educagio e

Fomracio de Adultos
Area Ci6ncias Sricias e Hurnanas

Fornragio Tccnica da Equipa
Elcvada firrmag-io inicial. por parte
da ANEFA

extincio da ANEFA
Desthsarnento entre a firrmagio c
as necessidades

Rcgu laridade dos clrcontros

Acornpanhalrentor M on itori zaqilo Rcgulal Freouente

Rcduqio apos cxtinr;io da ANEFA



Sub-Catcgorlo Contetdos dos lndlcadores

\lirtt:riitis c scssrles tlc

.l!-!lssvn-
l'lrrccriits ili cr Itlctttcs
('orttrttticitq:irl sociitl

Itincrarrcia
('()r)tirctos t)css()als

I rstrrrt('gils tle rl i vtr I gltqiitr

l(cprcscntlgiio sociitl tlo l)l'oecss()

('

t)lYUl.(;,\(',io lN l('1,\1. l)o

PRO('l;:sso

t)

DIT IC]ULDADES SENTIDAS

I loriirit,s pris-lithorrtis

I:irltu tlc condiqrics

1 incurnpritncnto (l() [astiltut() dc

trabr lhudor-cstutlatttc. rctlc tlc

llrnsll()rtcs dclicitiirin. gcstiio tlc

u\l)il\:()s c et;ttipittttctlltrs tt() rcgitllc

[)esntoti vuqtitt publ ico

Escolarizar;iio tlo Retcrcncial dc

ivl atcllriltica ir Vitla (l\'lV)i\ avaliaqi'io do llrttecssrt tdctttcrl
l(ctcrerrcill rlc ('orttpr:t0ttctits-
('huvc dc Nivcl lliisico
N." lrrlras dc Fonnrtgi)o

:ntar tttsulicicntc

[:ulta dc ittstruttrcntos dc rncdiaqio
(rlcs) EscolarizilQii() do proccss()

Ncccssitladc dc urticulltgiio clltrc ils

Articular;io tlo l'roccsso tlc RVCC corn

lus rl i tl'rcrttcs tl itttcttsitcs tlo sislcttta

ctlucittivo
Olcrta tirrrnativa dcsadcquada os

rrccessidadcs do pirblico atlulto
(icsti'io tlo horirio laboral cotn o tle

outrils otcrtus tirrnlativas

I nstabil idadc ( at'cctaSi'io parciul'

rotati vidadc tlas pcssoas)lnstabilitlatlc tlas ccluipas tccnicas
Diticil rrticulur
I nex istCncia tlc carrciras

Atraso na aDr<lv

F ittuttciat ttctttrr

Montante das vcrtras

Nr'io clceibilidadc al

Nrio clcgibi I itladc do ecluipan'rcnto

irrtirrnritico
Niur clcgibilidatle dos servigos dc

Exiqerrcia dos nitnerosMctas vs ('ontcxttr
Aus€ncia de " trcgoc iuqdo

tcrritorial
Exccsso tlc docutncnt
AusCncia dc Basc de Dados

Denxrra dos itnprcssos do INCN4

Atrasu na dcvoluqio docunlcntos
Acorunirnlratncntrrl)rotttovcr () trahalh() tle ctluipa

E

ESTRATEGIAS
I I\I PLEI\,I EN'TADAS

adaotacio de instrutncntos
Criar rnellrorcs contliqircs de trabalho

Mais csnacos de trabalho

Controkr tltr proccsstl
Aparccirrento de bases de tlados

Iurpressos on-linc



('ategoria

l

\\,,\t-t,\("i() Do PROCESSO
l)t R\,(i(l

Sub-.Categoria Conteidos dos lndicadorcr

O prriPrio l)roccsso rlc Il\/('(' ( crtr
gcra I )

Nor o llllittlignra
Ittot'irdor
\4 oroso
Ncccssitllrlc rle erctlihi lirlldc

\lctrxkrlogiir rkr []lrlarrqtl rle
('olrrpe tCncias

I 
tr:rson 

it I i zltri'l't9 tla i tt tCrr ertCl-tr I

[)istlrnciirrrrcrrtr) tlas- Prlitic.rs
cscr llares

l'listtirias tle lirla
(irupos pc(lucn()s

lnrl)ltct()s rlo proccsso de ItV('C rra
tlirrrcnsib pcssoal
(opiniiio rlos Dircctorcs/
( 't xrrtlcnirrklrcs )

Ilclirrqo rla
iluto-csti nra

Rccorrhccinrcnto si prttprio c i|tr.s
outr()s

Partilha cot't'l ()s outros
,/\urncnto tll ntotir aqiio

Inrl)itct()s tlo proccsso rlc RVCC rrl
tlirrrgrsilo corltrrr itiriar socillrcu lt ural
1 opitr itio tkrs Dircctorcs,,
('txlrrlcn ldrlrcs )

/\utncnto do cstltuto sociitl ;
c()tllun itirio
llcfirrgo tla cidadania
Novos pnl.jcckls

Inrpactos tlo proccsst.r tlc RVCC na
tlintcrrsi'io acatlurr ica
1opin iiro dos Directorcsz
Ctxrrrlcn lrlorcs )

Continuar os cstudos
Obter a qualificaqio Drotissionul

lnrpactos do processo dc IiVCC na
clirncnstio pnrtissional
1 opiniiio tkrs Directorcsi
('rxlrtlenatlurcs 

)

l'nrgrcssiio rra carreira
Expcctativa tle novo ..*r.u.,
N4udanqa tlc atiturle

Irnpactos do processo dc RVCC r:a
ditncnsiio cnrpresariitl cconirrrrica
( opin irio dos Directores/
(-rx rrrlcrr atlrrcs )

Ditlculdade on disponihilizar tx
crnpregados
Ausdncia tle bcncticio pilra ()s
cnrpregados

Aurnento dos nivcis qualiticagio
d<ls t;uadnrs

Valorizagio da aprcndiztgcnt Aubnornia na aprendizagcm
Irnportincia dos conte.xtos ni'io
firnnais c infirrmais tlc
aDrendizasern

llcde de Centnrs RVCC

(;

I'I'RSPECTIYAS FACE AO
I.UTI.]RO DO PROCESSO DE
RYC]C

x)pcraqa() cntre ()s Lcntros

Alargarncnto da rctlc de Ccntros tle
RVCC - POTENCIALIDADES

llesposta iis nccessidades r:t'ectivas
Prornogio dos ;f "aa .-I.
ccrtiticaqio escolar do Dais
Rentabi lizar recursos existentes

Alargantcnto da rcrle dc Ccntros dc
RVCC. RECEIOS

Massificaglo
Escolarizagio do processo RVC-
Assimctria nos tcrrit(irios
Mjrnitorizagio

,\largarnent<l tkr Proccsso dc RVCC ao
N i,'cl Sccundirrio
- POTENCIAT.IDADES

Ex igC'ncia e complcxidade

Pcrtinencia do alargarnento atd ao
cnsino superior

Alargarncnto do Pnrcesso ac RVCC- a<r
Nivel Secuntlirio
. CONSI'RANCIMENTOS

Carantir a qualidade dos Dnrcessos

Diticuldadcs na implernentagdo
RCC.NS

Altcragires a irnplcrncntar n() proccsso
de RVCC

Frcqudncia do acolnpanlrarnentol
ar. al iagio
Aunrento do n." de avaliadores
cxtcrnos
Alteragt)cs nas iircas dc
Compet€ncias-Chave do N ir,cl
Bdsico



Catcgoria Sub-Cattgoril

('ont,

,,\ I ltr:tgircs it i tltlllctttettl ar ll() l)l"oecss()
rlc l{ V ('( '

('ontcridos dos I ndicadores

llelirr,*o rllrs ctlu ipits lccll lc()-

itgl,ir$!ts!9s --
('r'iitr;io tlc grlttltttlltrcs tIc

llltitttciittttcttltl
\trrtttnto tlit irlirtlc tttittittta tlc

titli:L':lu.ln!-':n'l!s
I 
i.trltti'tlitts tlc ttlrrtir ;t$ilo tlits

r)c:\r),ls Dilt lt ;t tlultlillelt\llr

!,{tLt!utlc-9i}l9u:l'! .

\1 cl lroriir tro tl iagtt(lsticor tt'iltgcttr

rrrctas rlc

tktr.ttlultos
() .(i.t",tr,r tlc l{V( (' tl() c()lltcxl() (la Virlorizitsito tltr c()llhuci tllcllt()

l:tluu;t,,ii6 c [r6r'trlrgiip tlc ,\tlullos .1.!.tttl t!g---
llcsposlit ltrlct;ttlttlit lttt. lttlullos

t,lDLl(l,\(,\o
r)8,\DUl. I'os

il

t. t'oRM,\('io
!-i\l l,()R'IU(;,\L



Nti\.tRIZ DE CODIFtCi\QiO D;\S ENTREVISTAS
(C;\'[EGO RIA/S u B-CATEGORIAS /coNTE u Do Dos IN DrcADo RES)

Prolissionuis de R I,'CC

Categoria Sub.Categoria Conteidos doc Indlcadores

A

coN'tExTO'rERRt',toRt,\t.

Cltrlclcrislicls ccorrrtrrricas c sociuis Frrco tccitlo crnprcsarial
Pof1g73
Envcl hecinrcrrto

Motivos de criagrio do Ccntro RVCC Qualificar as pessoas

.Aucsstt u itcr;r'rcs tlc lirrrllct'ip
Ccrtificaqio tlc colnpe tencias
adquiritlas no p<!lo industrial

B

PERCURSO
PROF'ISSIONAL DOS
PROFISSIONAIS DE

RVCC

Critcrios dc rccrutalnento dos
Profissionais de RVCC

Qual ificaa'io csrreci tjca
Prestar;iro de nrovus
Expcriencia crn Educagio e
Fonnagio dc Adultos
Juventudei lrrevcrdncia

Pcrtil dctinido para os Protissionais dc

RVCC

ConrpctCncius pcssoais (sociais)

Cornpet6ncias tccnicas

Disponihilidadc

Raz<ies para aceitar o projecto

(pcrspcctiva dos tccnicos)

Projecto de vitla
Cariicter inovador
,Abandonar a rotina
Conversas infbnnais na taculdade
Costo crn trabalhar corn adultos

Pcrcurso Protissional
Experi6ncia corn adultos

ExperiGncia corno fbrrnador(a)

C

CARAC'IERIZAqAO DA

EQUIPA DO CENTRO DE

R\'CC

Caractcristicas da cquipa
(rnorncnto inicial)

Mobilidadc

Juvcntudc

Acgties de firnlagio tc.cnica dirigidas a
equipa

Extcrna
I ntcrna

Fungircs dos tbnnadorcs
Organ izar a tirnnagio
complementar
Dcfinir planos fbnnirtir os
Anrilise do Porteti'rlior
Avaliaqio tinal

Funqircs drr Prolissiorral dc RVCC
Desocultar conlpetencias
Tubria
Ccrador contianca
Contactos cx tcriores.r J riri s

Pcrtil desejiivel do Profissional de
RVCC

Abertura
Gosttl pela iirea
Disponihilidatle
('riatividatle
I n iciatir a

Fune6es do Coordenadrlr
E.xecutivo

Postura critica



t)

t.'u N('loN AI\l liN l'() l)os
('uN rRos

tl

('ARAC'I'l.Rlz,\cio Do

PRO('llsso Dli

RE('ONHU(llNlEN r().

vA1,lD.\cio E

('t-R'nF'l("\(lio De

('()Nl Ptl'IEN(llAS

lrillslxd:rtrY:t
| :tt vol vitttultlo ttrt cottcrctizitr;iitl tlos

qrrojcctos rlc qualiliclrgtio tlos

rrrlrr Ilos

l)r'incipios tlc litttciortittltcttttt

I I istririi.r tlc V itla

l{ccot tlltrjlio rcllcxao
llcspcito pclo titttro clo ldulkl

I ntlividualitlarlc
l\'tctotkrlogia tlo []trlrrngo tlc
('onrpetinciirs ( l)(' )

..\rticulaqiro cntrc ()s l)rrlf issionais tlc

ItV('(" e os Forlllittlorcs

l)roicclltr tt littttro
I-rrrllalho tlc gruDtr

l\l otir aqirr

I riutsr crsitlidittlc
lllctliagiro crltrc ls lprcndizitgcns c

.ts et'rnpulittcius iltscritits ll()

!lcirrs utilizrtlos
Altcrugiio dos instrulnelltos
cxi5tcnt(js

Criuvio dc ittstrutttcntos

Duntq:lio do l)rtlccssrl tlc l{VCC
da irrscriciirt i sc.sitt, tlc.ltiri)

Rcpct iglo/uusinc ia in st ru lncnt()s

Dificuldadcs itrcrcntes aos

cxistentcs

DIFICULDADES SEN'TIDAS

NO DECORRER DO

PROCESSO DE RVCC

Escolarizagio do Rcftrcncial dc

Descoditicar o Rctcrcncial
Mudanca tle mcntalidadc

.\titudc tlits pcssolts c dus ctnprcslts f)esconlrcc itncnto tl<r

Fraco cnurlvitncnto inicial das

Prox iutitladcAcompatthatttento lAvaliagrio/

Monitorizar;iio dos CITVCC
(o Posll-lvo

Ar aliagiio intcrna

Ilcdugio ap<is cxtingio da AN EFA
Acotnpanhltnento /Ar.'al iagioi
Monitorizaqiio dos (' RV('C
(o NECA-rlVO)

Aus0ncia dc carrciras

Equipa tccn ico-pcdagtigicu

Diliculdade dc integral:io dos

Divisiro inicial
Nocio tlc conItccrlnlteccr c validar cotltpcttncias aos

Neccssidade dc rnaior n." de horas

('onstrungitttctttos tlas ttletasi

linuncialrlcnto

Ni-io elcgibilidade de algutnas

Adaplarconstruir itlstrulltcntos

M udanqa sclrl auscultaqiio aos

Controlo administrativo-burocriitico Ncccssidatle dc libcrtar os

I)rotissiotrais dc tarcfas

l'lurocraticas



('atcgorla Sub-Catcgorla Contcridos dos lndlcadorcs

(;

t..s I R,\'[[](;t,\s P..\R.,\

l..r l. l'RAP,\SS,\R .\s
l)tI t('t]t_D,\DUS

( rilrr ttrelltrlrcs er)ll(l i!.(')c\

,\ tli111ar, ctns[U]I.LLUtr1111]l!1I
l)artillrlr r: rliscutir itlciirs
Aurtrcntar ir irrfirr.tntr$io e o ilcess()
tlirs Itcsso,rs

l(ctirrgirr rlo rr." tlc horus rl.
[irrrnlqiio cornplcnrcrrllr
(-rirrr clrrrcirirs cstrcciticas
l)nrntotcr o cnrrllr,ittrettto tltts
estruturas lcgiorrais n()s
tlispositir,os ircotnpurrhurncnto c
rIl()t)iiorizil$i'io rl0s ('cntrrls

!!

i\\/At.tAqIo Do PRO(.ESSO

DE R\'('(]NA VIDA DOS

ADU L OS CERTI FIC,\DOS

Irrrpactos <lo processo <le I{VCC na
tlirnensilo pcssoll do ltlulkr
(opitriiio tlos l)roljssionais dc llV('(-)

\uto-r ir krizaqaor sltistaci-ro
Rctirrgo tla uuto-csti nrtr
r\trltrnonliir c rcsporrsirhi I itlltlc
l\'tai.s conlianga

Inrpirctos rkr processo rlc RVCC rra
tlirnensi'ur profissional rkr adulto
(opirriio tkrs Proljssiorrais tlc ItVCC)

I'}ossitilidarlc tlc pr.ogrcssijo n;
carrct ril
\'l utlanr;iucriaqiio dc crnrrreeo
.\ccsso a lirrtlttqiirt prptissi,rtitl

Irrrpactos do proccsso de l{V('C na
tlirrrcnsiio lcldcrnica do adulto (opiniiio
rlos Profissionais dc ttVCC)

Crlniinuar os csturLrs
Autnct'tto tlls habi Iittrqircs cscolurcs

Irttpackrs do proccsso de RVCC na
tlirnensio fiuniIiar do ldulto (opiniio
rlos Protissionlis dc ITVCC)

I nccnti rrr ii aprcnd izauem
lnccntivo a.rs crtud.r. .1,,. filhil

lrnpactos do proccsso dc RVCC ntr
rl inrcnsi'io cornunitiiriarsocialrcul tural
tkr ltlulto lopinii)o tlos protissionais de
RVCC)

IVlutlanga dc itriru(lc (fircc ,i
rcalidade c ii aprcndizarern)
Mlis participativos

!
A!"\LtAC.iO DA

I1XPERITN(]t,\ NA \/ID,\ DO

EN'TRE\/ISTADO

lrttpactos do Processo de RVCC nos
ticn icos cnr,,olvitlos

Cuntprir utna lr1 issiio
Rcspcitar os outros
Adquirir sabcrcs
Exigir qualidadc
Apoiur os adultos na construqio
dos projcctos no ptis-ccr.tificagio
( firrrnal/intirrmal)

I

PERSPECTIV,\S F'ACE AO

F U-tURO DO PROCESSO DE

R\1(]C

Acom panlrurncnto,l
Nl on ikrrizagtiot
Avuliagio dos Ccntros RVCC

Rclorgo das cquipas tlc.
ucotnpan harncnt<l

Credibilidade social
Avaliaqio institucional
I ncl usi'io das estruturas r.oi,r*i:i

Altcragiio das rnctas
Rcduqio das rnctas fisicas

j$osta na c.rigencia e qualidadc
Op9&r pclo nivcl ccrtificacio

Perspcctivas acerca do alarganrcnto da
Rcde rcgional e naciurral dc Ccntros de

RVCC (POTENCIALTDADES)

()portunitlade Dara os adultos
Proxirn idade geogrifica



Contcidos dos lndicadorcs

,,\litrgutttuttto liscado c

, re. rttl pltt t lt lttl t,

l:lcxibilitlrrtlc tlo r,:lcrcnciul tlc

('ornplcxrtlldc tlo rctcrcrrcial tlc
( 'orrr nctCttc i its-('ltitvc
,\llcrucijo tlo pitllcl dit cscola

\eucs.irliulc tlc etlutlos 1lt i'r ios

( 'ort t Dctcttc ias-('hitYc

it*f*t i,l,,t itecrcit tltt lt I argitrttctt to tlit

llcrlc rcgiorrrtl c ttaci.tttltl tlc ('entros tlc

l(V('( (St l(ilrS l.( )l:S)

Al,,rga,r'r",,1,, tkr l'roccsso tlc llV('C' rttr

rri r el secutttliit'io: rllirtiircs
( EVol-t J('AO l'OSl [lVA)

lil"r'.r,r. trivcis tlc (luillitic:lqii() ao

nirel scctttttlttrt<r

icar;l-ttl troutrtls tlotninitls
,\llrilgrrrrcnto tlo l)roccsstt rle llV(-(' ltr
rr i r cl scctttttlt'trio: opirtit)cs
(sU(;ES la)t:s Dli
()Pl- IlA(-I()N At-l7-.'\CAo )

[:orrttaqt-res (lu curtil tluraqio ctltlro

iartelits tle ()l)()rtunidudes

I-rirbalho irrdir itluirlizatlo c

Irnprrrtinciit tlo processo tlc [lVCC. nrr

irmbito da litlucagiio c l:'onnar;rio tlc

,\d u ltos

l.

uDLlC,\('Ao t. FORl\l A('io
DE ADUI-'I()S ENI PORT'UC,\[,

Iuttrortlittcilt th,s iltl<;uiritlrrs

Valorizaqiul tlos contextos lltlo

(rc)('onstru$ao ilas linhas

oricntitdorits
tirnrprccnsii., tlo conccito ilc

rlos rittnos dos adultos



ANEXO 12

Classificag6o Nacional das profiss6es (2001)
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CLASSIFICACAO NACIONAL DAS PROFTSS6ES (2001)

Fontc: IEFP (200t). Classi/icuqtio Nue.ir.tnul le proli.s.s6es l'ersdo 1994.2." Edigio. Lisboa: lEFp.

(Juadros Superiores d, Ad,rrir[t.rgao pGliG. Dirigentes e Quadros Superiores de

Especialistas das prof@
T6cnicos e Profissionai, ae NiuEt lnGr.eaG
Pessoal Administrativo e Similares

Pessoal dos Servigos e Vendedores

Agricultores e Trabalhadores

Operii rios, Arti fi cies . Trubull*dor", S imilor..
Operadores de lnstalagd"
'Irabalhadores 

ndo eualiticidos





ANEXO 13
Contactos institucionais com os responsdveis dos centros de RVCC
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Ii.rnto. (u) Sanhor(u) Direc,tot.(u) tlo

Canlro tle lleutnhcc,imcnkt, I,'uliduq,io a

C a rt i li cugio rl e C o m pe ti nc,i u:; tl c

SIo Miguel de Machede, l0 de Seternbro de 2005

Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico, doutorancla em Cioncias de Educagio da

Ljniversidade de Euora, com Projecto cle Investigagio no imbito clo processo de

Reconhecilnento. Validagio e Cerlificagdo de Cornpetencias (RVCC), orienta6a pelo
Professor Doutor Jose Lopes Coftes verdasca, vem por este meio solicitar a V. Exa. a

disponibilizaqio de infonnagio que possa ser relevante para 6 estudo em causa, bem
colllo a possibilidade de visitar as vossas instalag6es e estabelecer cpntacto com os
tecnicos rcspons6veis pelo processo na vossa instituigio.

Certa da atengdo que dispensar6 a este pedido, aproveito a oportunicla6e de
enderegar os lneus rnelhores cumprimentos.

(Lurdes Pratas Nico)



li.rmo. (u) Sa n futr(tt ) D i ra cl or( u ) tlo

Ccntro dc llactnhacimento, l''uliduqdo e

C a rt i licug ito tl a (' r t m pe t A nc ius tla

Siio Miguel cle Machede, 8 de Novcmbro de 2006

Como V. Exa. sertamente se recordara, ern Setembro de 2005 solicitei algumas

infbnnagOes acerca do centro, assim como uma eventual visita is vossas instalaqSes, no

sentido cto contactar coln os tecnicos responsdveis pelo processo RVCC'

Recentemente fbi estabelecido o contacto telefiinico com V' Exa' e' no sentido

de melhor poder caracterizar a realidade da vossa instituiglo' solicito a vossa

colaboragdo na clisponibilizagio da intbrmaglo solicitada no documento anexo (periodo

de 2001 a 2005)'

posteriormente, voltarei ao vosso contacto para averiguar da possibilidade de

uma visita as vossas instalagSes e para a disponibilizagdo de entrevistas ao Director do

Centro e a um Profissional de RVCC'

Grata pela atenglo que, certamente, dispensar6 a este meu pedido, aproveito para

endereqar os melhores cumprimentos'

(Lurdes Pratas Nico)



ANEXO 14

Andlise comparativa das opinides dos responsdveis

e dos t6cnicos dos Centros de RVCC
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,\N,\I,IST] CONII';\RA'fIVA DI\S OPINIOES DOS ITESPONS,,.T'OIS E OS
.TECNICOS 

DOS CENTROS DE RVCC

Tdcnicos (Profissionais de

(lonterto (erritorial

- Neccssidatle de clualilicagio
- I--raco tecitlo cnrpresarial
- Bai.xa clensidade populacional
( nreitl essencialmente rural )

- Nccessiclade cle qualilicaqiio e
de lbrrnagio
- Frirco tecirlo ernprcsarial

'l'crritirrio 
pobre e cnvelhec iclo

l)crcurso Profissional

- Expcritncia em l:ducaqio de
.,\dultos
- lixperierncia conto'ldcnico cle
I)esenvolvinten(o Local
- E.rperiincia no Apoio c
Orientagtio Vrlcacional de arnbit<.r

rfissional

- l:.rperi0ncia de trabalho corn
adultos

- [:xperiencia corno lbrntadrtr(a)

Caracterizagtio d:r
equipa

- Abertura
- Disponibilidade
- Inseguranga
- .luventude

- l\4obilidade (af'ecragio parcial)
- Juvcntude
- I)ivisio inicial entre os
lbrrnadores e os l)rofissi<,rnais de
I{VCC
- Ausencia de carreiras

Crit6rios de
recrutamento

nas difbrentes dreas de
conrpet€ncia-chave
- E.rperi€ncia ern Educaqio e
Fornragao de Adultos
- l)restagao de provas

- Qual iticagao espec ifica ex i_qida

exigida nas diferentes rireas de
competerncia-chave
- E.xperidncia eln Educaqio e
Iror111ng5o cle Adultos
- Prestagio de provas
- Ju.,'entude,, Irrever6ncia

Qual i tieaq.ao r-spec i tica

F'u nq<ies dos diferentes
elementos na equipa

[-uncries do Profissional de
RVCC:
- Tutoria
- Gerador de contianr;a
- Desocultagio de compet6ncias
- Contactos exteriores/Jriris
Funcdes do
Director/Coordenador
- Tarefhs de execugio
- Postura critica
Funcdes dos formadores
- Apresentagio do Refbrencial
de Conrpetencias-Chave
- An6lise dcr

Portef-ci I io/ava I iagdo final
- Dc'tinigac-r dos planos
lirrrnativos
- Organizar a tbrmagio
complententar
- Relatorio final de avaliaqio do
adulto



Cntegoria

'fdcnicos (Profissionais de

Co mpct0ncias pessoais/socilis
- l)orta-voz da llquiPa
- l)()sturir critic0

Contpet0ncias ti'cnicas
- 

-l 
arslits de execugao

- [-evantalncnto de

neccssidades.
- Acrcclitaqio ao IQF

- Execugio dos Relattirios cle

Avaliagio
- ,\ttgariar ttovos Parccirt'rs
- Organizar sessdes de

divulgagacr
- Articulaqio entre o Ccntro e a

entidade firrmadora

- Conltccer a regiiicr

- [cr disptrnibilidacle plva "LtnLlilr

tle tttn lutkt PurLt o ()lttr()"

- (lonheccr o tecido cnrpresarial

- I)inamizadtlr e congregador de

equipas
- listar atcnltr is ncss()as
- Prclmotor da Partilha cntre a

equipa
- Acompatrhar a ecluipa (ctlnltecer o

que e realizado)
- Ser criteri<.rso tlas decis6es

- l-ideranga

l'erlil
adeq uatlo/dcsciiivel

p:lril o l)irector /
Coordcnador

Compet6ncias pessoais/stlciitis

-Ser criativcr
- -[er iniciativa
- Disponibilidade
- I nterro gar-se perlnanentelnente

- Abertura a mudanga

- Saber trabalhar ern equiPa

- Gosto pelo trabalho com
adultos
- Saber ouvir o outro
- Saber aceitar a oPinido do

outto
- Ser assertivo
- A pessoa que esta nrais

proxirna do adulto
- Ajudar os adultos a organizar
a sua hist6ria de vida
- Orientar o adulto Para
evidcnciar as cotnPet€ncias

adquiridas ao longo da vida
- Ajudar as Pessoas a auto

conhecer-se

Compet6ncias t6cnicas
- Inscrever/acolher os adultos

- Realizar as entrevistas aos

adultos
- Desocultar as colnpetencias do

adulto
- Orientar a construqdo do

Dossier Pessoal

- Marcar e contactar os

Avaliadores Externos Para as

Sesscles de Jriri de Validagdo

- Bonr ouvinte
- Alguma exPeri6ncia de vida

- rnaturidade Para sahcr ouvir
- Muita disponibilidade
- Cerador de contianqa com o

"'utente"

- Conhecer bem o Processo e a

ruretoclologia que lhe est6 associada

(recurso irs I{ist6rias de Vida)

-Gosto pelo trabalho com adultos

- Experi€ncia de fbrmaqdo de

adultos
- Sensibilidade/gosto Para o

traballto colll os adultos

- Respeito pelas viv6ncias do adulto

- Relaqdo de Proxintidade com os

adultos
- Muita caPacidade de trabalho,

alim clo hordrio "nortnal" de

trabalho
- Capacidade de distanciamento dos

rn6todos tradicionais de ctrsino

- "Pret'er6ncia" Pela area das

Ci€ncias Sociais e Llumanas no

recrutalnento dos Protissionais de

RVCC

l'erfil
adequado/desejivel

para o Profissional de

RVCC



('ategoria

ll:rzilcs para accitar o
pro.jeclrr

liornr:rqiio para :l equipa

'l'd.cnicos 
( lrrofissionai.s de

__ _ *.-_B!,_c_c)*
- ( 'rrriie lcr irrovlttkrr
- l)rrricct. tlc r idlr
-,,\burrtlrrIrr. a rotinir
- ('o111g1si1s irtlirnttais trir
lhcu ltlatlc
- (iosto crrt trabitllurr conr
adultos
- tl"rriqil. Ii",rran*
. ll.\trrna ( inrprtrtante.
lictluente. ollcinas rlc tirrrnagao
c serrrriniiritls c crn anrtriente

Interna (continua. sob a
tle oficinas de ti io)

l:lct,ada li,rmagac, ,x, rnici,, .uuil
.,\NI:FA
- I(eduqiio cla lurrnagio conr a
cxtingiio da ANHrA
- Ilegularidade dos encorrtros
- [)sslirsanlento clltre as lirrrrragr)es
e as necessicladcs

,\c0ntpanhanlento 
e

Ilonitorizaqrio

- Rc.gular ctlnr a .,\NI-.FA
- Proxinridade atraves de I'crcnicos
tla ANEFA
- l{cdugao lptis a crtinqio tla
,\NEFZ\
- Il.cnovagiio corn a ANe. I.p.

l)rox inridade
- llcdugio aptis e.rtinr;io tla
r\NEFA
- Neccssidacle dc. nraior
crtvolvi rtren(o tlas cstrtrturas
rcgionais
- lle lorqo tla ilr,itliirqio intcnta
rlos C'entros de RVCC

Divulgaq:io inicial do

- IVlateriais . r.*.,iir; .1. ,lirrl,;.-i;
- Parccrias.jii e.xistentes
- Comunicagio social
- ltinerincia

Principios de
funcionamento do

Centro

- Parcerias
- Itinerincia
- lgualdade de oportunidades

ualilicagao dos adultos

- ltinerincia (polos de
tuncionarnento)
- AvaliaQit.r colectit,a
- L-nvolvimento na
concretizag:io dos projectos de

Dificuldades
(constrangimentos)

e

respectivas estrat6gias
de resoluqiio (E)

Divis:io inicial entre formadores e
profissionais de RVCC
E: Aconrpanhamento regular
E: Cclntacto colll outras L-qui

Divis:io inicial entre
f<rrnradores e profissionais de
RVCC
E: Partilha e discussio de ideiasl\Ietas de execuglo ffsica muito

elevadas
E: Sobrevalorizagdo cla nteta de
reconhecimentos e certi fiu^ag6es
realizadas (e ndo a rneta cle
inscritos )
E: Ecluilibrio entre o que e possivel
eoqueeexisido

i\'Ietas de execuqiio fisica
nruito exageradas

,\us6ncia da necessidade de
q ualilicaq6o/fraco
enrpreendedorisrno/desconliaan ga
inicial/fraca adesfro no inicio por
parte de pessoas e empresas
E: Campanha de sensibilizagio de
nraior intpacto (inexistente na
altura)
E: Flexibilidade nos hordrios cle
funcionamento do Centro
E: Divulgagio do Centro de RVCC
por vias diversi fi cadas:
institucional. pessoal. nte<Iia

(atitude)/ Nludanqa de
mentalidade/Desconhecimen to
do processo/Fraco
envolvimeuto inicial das
empresas
E: Divulgagdo'.boca a boca..
pelos proprios adultos
E: Divulgagio do RVCC de
Nivel Secunddrio captou
pessoas para o B6sico
E: Meios de comunicagdo
social
E: lniciativa Novas
Oportunidades
E: Alar-samento da rede e do
nivel de certiflcacdo

Ilobilizagio das pessoas



Ctttcgoria Dircctores/Coorden adores
'f6."ia"t (P.ontsffi it,te

RVCC)

ffi .t.V*tal ivid:rde tlas

cquipls/ Inexist0ncia tlc cirrrciras
p:rril (|s t6cnicos/
li: l;ixaqao das cquiPas

- t)cfinigitl de carreira prolissit'rnal

pora os ttenicos

Di'tice de cornPet6ncias nos

rudultos
E: l-cvirntatncnto das of'crtas

lormativas ex istetrtes

lrtlcgraqiio tlc tttlvtls
r:lcntettttts/ I ncxist0nciit tlc

carreirits Pilril os

t6crticos/AfcctaCrio Parcial
Il: Criar carrcirits
cspeci ticas/cstabi I izar as

cttuiDas

Coltt.
l)iticuldades

(constrangimcntos)
e

respectivas estrat69ias
rle rcsoluclo (E)

tnsrtficieute tl." de horas de

formaq ito co nlPlt' nrentar
l): Forn.ragao cxtemu Por

cntidades tilnnadoras
E: Relbrgar do tr." tle horas cle

lbnnaq:ao conrPlemcntar

tlfetti lirrmativa desadequada e

insuticiente face as necessidades

do p[rblico adulto
O: Aumento da ot'crta fbrnrativa

I:t'A a Partrr de 100-5/ aposta

Iorrrrativa do IEIjP

lixcesso de burocrircia
FJ: Aparecinrento de Bases de

l)adtts , lntrodu\:io dos inlprcsstts

on-line

lixcesso de tarefas
burocriticas junto dos

Prolissionais de RVCC
E: Libertar os Prollssiouais das

taretas burocrdrticas

Escassez/rePetiqf, o/aus6ncia

de instrumentos de mediaqf,o

no momento do RVC
E : Alteraqio/adaPtaqio dos

instrumentos existeutes

E: Construgio de novos

instrumentos (a medida das

necessidades)

Descodifi car o Referencial
(noq6o de comPet6ncia)
E: Partilha de inforn-raqdes

dentro e fora da equiPa

-Adequada construqio do

Ret'erencial de ComPet€ncias-

Chave de Nivel Bdsico

- Escolarizagao do Ret'erencial de

Conrpet6ncias-Chave de

Maternirtica Para a Vida (MV)

- lnsuticiente n." de horas Para a

lbrrnagao contPlementar
I - I-^lt" rle instrutnentos de mediaqio

I nnro o, equipas

I - Nece.ti,Iode de adaptaqio dtrs

I nrateriais existcntcs e criaq'do de

I uutros

- Alteragdo e/ou criagio dos

rnateriais j6 existentes

- Fungio de mediaqio entre as

aprendizagens c as

colnpetencias inscritas no

Retbrencial (instrunrentos de

rnediaQio)

l;l ,\valiaqiio do Processo
t6cnico

- Exagero das tnetas

- Nao elegibilidade de algumas

despesas
- Atraso nos Pagamentos

t5 NIetas e Financiamento

- Montante de verbas insutlciente

- Atraso na apresentaqao dos

pedidos



trlctorlologia do llalanqo
rle ('onrpet6ncias ( llC)

- l)crsortaliz:trr:tio tkr l)r()cL.ss() (lc
t n tcrt'ct'trrlit-l
- l)istancialtrento tlas llnitic:irs
cscolares

- Recurso iis IIisttir.tas tle Vicla

[-ornragio dc' grupos l)c(lucn()s

Inrpactos do processo
uos itdultos (diferentes

dimens6es)

1," I)inrensi-to l)essoal
- Ilcfirrgo da auttt-estinra
- r\urnento da rnotivagdo
- Ilecorrhe.cimento tle si prtiprio e
clos outrtts
- Partilha c()nl os ()utr()s

1." Dinrensiio pcssoal
- z\uto-valorizagio/satis lhgio
- llctirrqo da auto-estinta
-,,\utonornia c- responsabil iclade
- Mais contianga

2." l)intensi-ro
conru ni tiiria/social/cul tu ral
- Aurncnto do estatuto social e
coruunil:irio
- Relbrgo da cidadania
- Novos pro.jectos

2." Dimenslo profissional
- l)ossibilidadc' de pro_uressiio na
carretra
- Muclanga,icriagiio de L,nrprego

3." Dinrensio acad6mica
C'ontiuuar os estudos 3." Dinrensiio acad6mica

- C'ontinuar os cstudos

{." Dinrensiio profissional
- Progressio na carreira
- Expectativa de novo emprego
- Mudanga de atitude

.1." Dimensio Familiar
- Incentivo ii aprendizagem dct
propno
- lncentivo aos estudos dos
lllhos

E nrpresarial/econ6mica
- Pousn disponibilidade das
enlpresas
- Ausencia de beneficios para os
empregados (carreiras, vinculos.
rr.tnuneragoes.... )

5." Dimensiio
corn u n it,iria/socia l/c u I tural
- Mudanga de atitude (face a
realidade e i aprendizagem)
- Maior nivel de participagdo

Perspectivas face ao
futuro

do Sistema de R!'CC

- Promogio dos niveis de
certiticagio escolar do pais
- Risco de ntassiticaqio
- Risct'r de escolarizagao clo
Processo de RVCC
- Alargarnento que corresponda is
necessidades el'ectit as
- Assinretria tlos tcrritorios
- Flexibilidade e Conrplexidade do
RCC-NS
- Pre.ocupagio pela qualidade dos
processos

Urna trportunidade&
qualif'icaqao para os adultos
- Carantia de unra nraior
prox irnidade geog16 fica
- Itapidez do alargamento
- Necessidade de estuclos
territoriais previos
- tjlexibilidade e Conrplexidade
do RCC-NS
-Eler,ar os niveis de
clualiticagio da populaqio ao
ni,'el secundiirio
- Centros erperinrentais. na
prirneira fase de irnplernentagicr
do RCC-NS

Categoria Dircctores/Coorden adores l'(,cnicos 1 Profissioltais de
RV

- llcspcito pcltr rilrno tlo ltlulto
(Indir itluirlidatlc)
- llccorrllqiioirellcxllo
- l)ro jcctar o lLturo
- lvlotivugiio
- llccurso ii nrctodologia do
llalango tle Conrpelclncias corn
rccurso iis lliskiria tlc Vida
- 'l'raballrtt 

tle grupo
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Cltegoria Directores/Coordenadores
T6cnicos (Profi ssionuis de

RVCC)

- t{ctorgo tlas cquiPas tle

aconrpanhatne nto

- (lredibilidade social

- Avaliagiro itrslitucional
- Inclusio das cstruturas

rcgionais ao nivel do

aconrpanhantenlo
- t(cduqio das nrctas lisicas

- Aposta na exigencia e
qualidade
- Opgao pelo nivel certilicagao

- Alargantento da rede e

Centros PercePcionado cofilo

uma oportutridade Para os

adultos
- Alargamento da rede

suportadcr etn estudos Previos
L territtrriais
I - Alt..o,;oo do paPel da escola

| - nptlcagao do recotthecitnetrto

I e ralidaqiio de ctrlttPetdncias

l routro* dottlitrit.rs
| - P.unln,.t () env()lvimcllto das

I .',*,uras t'egitltlais nos

I .lisp.,rititr.,s acotttpatlltatnetrto e

I rnonitorizaQio dos Centros

i\postas no Sistenta de

R.VCC

AC

()s

('r
Ur

T

a(

R

d,

ilr

a

\unlcnto da idadc lllitllllla de

Jsso ao Processo dc I{VCC Para
?-5 anos

\ltcrar o I{et'erencial tle

rntpcttnc ias-Chavc' cle N ivel

isico (Matematica Para a Vida e

c)
\nalise cuidadosa do Pertil clos

lultos candidatos a Processos d€

V('C
Aposta ua fbrmagiio dos agentes

r territorio
,\titucle ntais Pr6-activa dos

Jultos clue Procuratll o Centrt:r

Autrrento do n(rnlero de

valiadores externos

i\r,aliagio cxtenla dos (lentrcls

( ontproluisstr de tttctas a alillgir
e lbmra resPonsaveI Por cada

entro
Detiniqio da drrea de irrten'enQio

los Centros
Desburocratizagio do procc'sso de

{VCC
Dialogo e auscultaqio dos agentes

:lue operam no ter-ritorio

' Estrutura de acomPanhamentc)

rr6xima e disPonivel
- Inceutivos is elnPresas Para
aderirem a medidas de qualiticaqio

dos seus quadros

- Investigaqio na erea do

recclulrecimento e validaqio de

compet6ncias dos adultos

-lvlaior visibilidade dos tnotnetrtos

de Jirri
- Melhoria dos sistemas de recolha

cle infbrmagdo
- Promoqdo de encontros entre

centros que actuam no n]esfilo

territcirio
- Refbrqo do nrimero de eleurentos

das equipas
- Retbrgo financeiro aos Centros
//\D rNl .)n {l?-1n I 1\

-Trabalho indivi<Iualizado e

exigente
- Valorizagdo dos adquiridos
- (re) Cortstrugio das linhas

orientadoras
- Cernrpreensio do conceito cle

" L'.ompet0nciu "

- Respeito Pelos ritnros dos

adultos
- Valorizagio dos contextos nao

torrnais
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Contributo do Sistema

de RVCC na Educaqio
e F-ormagio de.\dultos

enr Portugal

- Valorizaqio dos adquiridos

- Prornoqio da autonornia na

aprendizagem

- Resposta adequada aos adultos

- Valorizaqio de outros contextos

de aprendizagem

Legcttda: E - F\tliltt'giiI


