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Se os produtos da investiga9ao sociol6gica que se pratica em Portugal
come9am a adquirir visibilidade gra9as a urn certo florescimento dos meca-
nismos da sua difusao (publica90es de obras, revistas da especialidade, comu-
nica90es em congressos, encontros, etc.), 0 mesmo nao se passa do lado da
transmissao do saber sociol6gico, ou seja, do seu ensino. .

A excep9ao da publica9ao de uma breve cronologia da cria9ao das vanas
licenciaturas em sociologia (Neves, 1989), tern primado pela ausencia estu-
dos consagrados ao conhecimento do que se pratica em termos do ensino da
sociologia em Portugal.

Que sociologia se ensina'? Em que cursos'? Onde'? Quais os motivos que
levam a sua inclusao nos varios pIanos de estudo'?

Estas sao algumas questoes em tomo das quais desenvolvemos 0 nosso
trabalho. Ele constitui, porem, urn mero levantamento preliminar, 0 inicio de
uma reflexao que se deseja futuramente continuada.

1. Apontam os varios manuais classicos de inicia9ao a clencia e a
investiga9ao cientffica para 0 facto de que a regra de ouro na constitui9ao da
ciencia modema assenta na opera9ao de ruptura com 0 senso comum.

(*) ComunicaiYao apresentada no encontro ,,0 ensino da sociologia», organizado pela SeciYao de
Sociologia da EducaiYao da AssociaiYao Portuguesa de Sociologia, no dia 17 de Abril de 1990.
(**) Departamento de Sociologia, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa.
(***) Departamento de EducaiYao, Faculdade de Ciencias, Universidade de Lisboa.



Fonte de significa~6es indispensaveis ao reconhecimento do quotidiano
por parte dos indivfduos, 0 senso comum apresenta contudo, a urn saber que
se deseja construfdo e, por isso, cientffico, sobejos motivos para tentadores
enviezamentos que contaminam irremediavelmente, para muitos, os produtos
da investiga~ao.

Na nossa reflexao iremos porem tomar como ponto de partida esse pecado
original: para abordar 0 lugar, 0 sentido e a importancia da sociologia no ter-
rit6rio mais vasto das disciplinas e dos saberes, inspiramo-nos num senso
comum que, apesar de ja gasto, se viria a revelar, no decurso da nossa inves-
tiga~ao, surpreendentemente estimulante.

Referimo-nos concretamente a ideia da existencia de uma forte dicotbmia
entre as chamadas ciencias «duras» e ciencias «moles».

Com efeito, porventura todos teremos sido socializados na representa~ao
de urn patrim6nio cientffico global que, gra~as a extrema especializa~ao dos
saberes ocorrida com particular intensidade a partir do seculo passado, seria
caracterizado no presentt?por uma quase absoluta ausencia de dialogo entre as
vlirias areas do conhecimento, particularmente evidente no que diz respeito as
rela~6es entre as ciencias exactas e naturais, por urn lado, e as ciencias sociais
e humanas, por outro.

Teremos igualmente aprendido, ao longo do nosso processo de alfabeti-
za~ao socio16gica, que na partilha destas duas potencias pela hegemonia cien-
tffica, 0 bloco constitufdo pelas ciencias sociais e humanas saia invariavel-
mente perdedor ja que, como vlirios autores reconhecem, as ciencias sociais e
humanas se situariam num «estado de subdesenvolvimento cientffico» (Nunes,
1977 :53) 0 que justificaria 0 seu «atraso (...) em rela~ao as ciencias naturais»
(Santos, 1987: 21).

No que conceme especificamente a sociologia, esta possuiria, segundo
alguns, «0 caracter de uma ciencia ainda em transe de gesta~ao (...)>> 0 que
teria sido ja ultrapassado pelo conjunto das ciencias exactas e naturais (Nunes,
1977:53).

Uma das raz6es justificativas desta situ'a~aode «incipiencia cientffica» na
sociologia e atribufda a ausencia de urn «corpo geral de teoria unanimemente
aceite» por todas as «correntes portadoras de conceptualiza~6es e teoriza~6es
discrepantes» (Nunes, 1977:56). Curiosamente este ponto de vista tern sido
igualmente partilhado pelos fil6sofos das ciencias. Segundo eles, «as realiza~6es
e as consequencias das ciencias da natureza sao incomparavelmente mais
espectaculares que as conquistas das ciencias humanas (incluindo a sociologia).
As primeiras dao a impressao de urn desenvolvimento continuo (...). Pelo
contrlirio, das ciencias humanas (e da sociologia) depreende-se uma impressao
de contingencia (Boudon, 1971:181).
. 0 estatuto de menoridade cientffica imputado a ciencia socio16gica, como



causa da sua conflitualidade intema, leva muitos autores a acentuar como
aspecto essencial da sua hist6ria, a evidente situa9ao de «crise latente» per-
manente (Boudon, 1971:9). Segundo Boudon, duas causas sao apontadas para
explicar a conserva9ao desta crise latente na sociologia:

A primeira causa exprime claramente a «dependencia da sociologia rela-
tivamente a sociedade». A inevitabilidade desta dependencia faz com que
se deduza a existencia de «uma especificidade epistemo16gica irredutivel».
A segunda causa, pelo contnirio, afirma que a dependencia social e perma-
nente crise latente se deve ao facto da sociologia ser uma ciencia que sofre
de «debilidades epistemo16gicas que a caracterizam hie et nue» (Boudon,
1971:9).

Se outros traumas nao adquirimos no decorrer da nossa socializa9ao em
sociologia, pelo menos este - 0 do complexo da nossa inferioridade cientifica
- foi certamente interiorizado. A tomada de consciencia desta situa9ao de
inferioridade cientffica, tomada realidade, desenvolve-se no campo das ciencias
sociais como expressao da significativa dependencia modelar destas rela-
tivamente as ciencias exactas e naturais.

Distancia9ao estatutaria aparentemente grande, portanto, entre ciencias
«duras» e «moles», a que correspondem, como a propria conota9ao sugere,
cota90es diferenciadas no mercado do prestfgio cientffico.

E interessante verificar que actualmente alguns autores comecem a tratar
desta rela9ao - ciencias exactas e naturais versus ciencias sociais - no
ambito de uma reflexao que «tern como eixo privilegiado as ciencias sociais,
sendo a partir desse eixo que se reflecte sobre as ciencias no seu conjunto e a
sociedade em geral» (Santos, 1989:12). Sem haver, neste ponto de vista, uma
perfeita distin9ao entre as caracteristicas «epistemo16gicas» das ciencias
«moles» e das ciencias «duras», afirma-se a autonomia e 0 primado das carac-
teristicas modelares e especfficas das ciencias sociais e e a partir delas que
se parte para uma generaliza9ao, isto e, para a procura «do perfil te6rico e
socio16gico da forma de conhecimento que, nesta fase, transporta os sentidos
emergentes do paradigma da ciencia p6s-modema» (Santos,1989:9).

o senso comum de que partimos para esta incursao reflexiva refere-se
obviamente a saberes sancionados e reconhecidos como cientfficos, ou seja, ao
saber cientffico por excelencia e, enquanto tal, ainda que cotado diferencial-
mente, profundamente ancorado numa hist6ria da produ9ao social do saber
legftimo com uma sede muito especial - a universidade.

Deste modo, previamente a uma analise do lugar que detem actualmente a
sociologia nos vanos pIanos de estudo inseridos no sistema de ensino, pensamos
ser necessaria uma breve referencia a hist6ria da produ9ao e sedimenta9ao dos
saberes no seio da institui9ao universitaria para que possamos compreender a
especificidade que cada urn detem no presente.



Na base de toda a estrutura do conhecimento que se desenvolve a partir das
universidades medievais esta uma primeira divisao fundamental no conjunto
das «septem artes liberales» que compunham 0 saber considerado superior: 0

«trivium», por urn lado, englobando a Gram<itica,a Ret6rica e a Dialectica, e
o «quadrivium», por outro, constitufdo pela Geometria, a Aritmetica, a Astro-
nomia e a Musica (Durkheim,1969:58-59).

Se as primeiras, mais valorizadas ate ao [mal do seculo XVIII, estavam
orientadas para 0 homem, visando 0 cultivo do espfrito, as segundas, possuindo
entao urn lugar subaltemo no contexto universitario, eram vistas como um
corpo de conhecimentos relativos as coisas e, por isso, abertas para 0 mundo.

o saber humanfstico consubstanciado, desde as origens medievais da ins-
titui9ao universitaria, nas Faculdades de Teologia, de Direito e de Medicina-
esta ultima entao fortemente subsidiaria de urn ensino livresco e filos6fico -
detem urn lugar preponderante ao nfvel do conhecimento e adquire, assim,
uma conota9ao de saber superior, desinteressado, «puro».

o Seculo das Luzes ira proporcionar 0 interesse e 0 reconhecimento dos
conhecimentos cientfficos oriundos das ciencias exactas e naturais e ira incluf-
-los, em regime de plena convivencia, com 0 conjunto dos saberes universitarios.

Herdeiros dos ideais autonomistas do seculo XVII, os fil6sofos das Luzes
e os pensadores do seculo XVIII desenvolvem uma serie de postulados que
acabam por influenciar a evolu9ao dos saberes te6ricos e empfricos das ciencias
nascentes. Entre os postulados herdados destacamos: a importancia da ela-
bora9ao de leis gerais, a elimina9ao, no pensamento cientffico, dos elementos
de natureza mfstica e sagrada, a existencia de leis naturais constantes, imutaveis
e dependentes da razao e, por ultimo, a afirma9ao inequfvoca de que as leis
devem ser confirmadas pela experiencia.

Este patrim6nio acumulado e difundido por estes pensadores permite-lhes
sublinhar a autonomia do indivfduo e da razao, assim como 0 seu combate
contra a religiao, a tirania e 0 despotismo. Sobrevalorizando a presen9a da
razao - e do pensamento racional - e 0 primado da experiencia sensorial
como garantia da autenticidade do conhecimento, estes combatentes da liberdade
exprimem os princfpios fundamentais que consagram a burguesia, classe
social em plena forma9ao (Goldman, 1967).

Neste contexto, nao e de admirar que, em Portugal, a reforma pombalina
dos estudos superiores acrescente, em Coimbra, as tradicionais Faculdades de
Teologia, Canones, Leis e Medicina, as novas Faculdades de Matematica e de
Filosofia, esta ultima contendo as disciplinas de Ffsica Experimental, de
Qufmica e de Hist6ria Natural (Carvalho,1986:466-469).

Saberes que, eminentemente te6ricos e sancionados universitariamente,
passam tambem a adquirir 0 estatuto de pureza cientffica e de desinteresse
superior.



Na historia arqueologica do saber e costume fazer seguir, apos a idade da
escolastica e a idade humanfstica, uma terceira era, ainda nao baptizada mas
fruto de uma patemidade reconhecida nas modificac;6esgeradas pelas revoluc;6es
francesa e industrial. Ambas vem proporcionar as condic;6espara que 0 seculo
XIX seja dominado pela «profundidade e autonomia do social» (Claval,
1980:89-102) e pelo progresso do metoda racionalista aplicado as ciencias
naturais e tecnologicas. Esta autonomia permite 0 aparecimento de questio-
namentos sociais crescentes que iraQdesembocar no nascimento e consagrac;ao
de algumas ciencias do homem e da sociedade - como e 0 caso da sociologia
- mas tambem proporcionar urn forte impulso ao saber aplicado as tecnicas
e, assim, ao florescimento das ciencias tecnologicas.

As ciencias sociais e humanas reconhecem-se como herdeiras das revoluc;6es
setecentistas e do progresso derivado da industrializac;ao. Ao deixar de ser
vista «como passiva» produzindo «a respeito de si propria uma imagem
colectiva» (...) «activa, criadora e historica» (Duvignaud, 1966:8-19),0 termo
sociedade transforma-se num objecto do conhecimento racionalmente assumido.
Mas esta transmutac;ao ou apropriac;ao cientffica da noc;aovaga de sociedade,
so e possfvel devido as consequencias do processo de industrializac;ao,
nomeadamente a «dessacralizac;ao» e a «desnaturalizac;ao» da «ordem social»
(Dahrendorf, 1966:25-28).

A ambic;aoautonomica das ciencias sociais e humanas e, em particular, da
sociologia, faz com que elas desenvolvam urn corpus de saberes e metodos
organizados de modo a serem reconhecidos, como pares, pelas outras ciencias
ja consagradas pelas universidades.

Para legitimar esse reconhecimento a sociologia aposta numa dupla
estrategia: por urn lado, disp6e a partida das garantias de recomendabilidade
universitaria conferida pela pratica reflexiva da filosofia social que a inspirou
(Berger,1988 :40-41); por outro, transforma-se numa ciencia «adoptiva» das
ciencias exactas e naturais, ao aproveitar os modelos de analise desenvolvidos
pelas ciencias «duras». As interpretac;6es positivistas e organicistas do social
e da sociedade sac exemplos paradigmaticos da dependencia da «jovem»
sociologia relativamente as ciencias ja tradicionais.

As ciencias tecnologicas, ao contrario, nao se limitam a partilhar, com as
ciencias sociais e humanas, urn estatuto de juventude, mas ostentam desde a
sua criac;ao0 estigma da aplicac;aoe, nessa medida, 0 caracter utilitario, ja nao
desinteressado, do seu saber.

2. Ao nfvel do senso comum «esclarecido» parece, como vimos, perma-
necer a ideia de uma real compartimentac;ao estatutaria e pragmatica dos
saberes cientfficos construfdos, quer pelas ciencias «duras», quer pelas ciencias
«moles».



Prestigiando a reconhecida legitimidade da autoridade e competencia supe-
riores dos saberes desinteressados das ciencias exactas e naturais e utilitarios
das ciencias tecnol6gicas, aquele sector da opiniao publica aplaude as rela~oes
«endogamicas» desenvolvidas por este corpo de saberes.

Ao inves, 0 mesmo senso comum «esclarecido» continua a procurar res-
postas relativamente a validade e operacionalidade dos saberes resultantes da
reflexao efectuada pelas ciencias sociais e humanas, condenadas a fazer suas
virtudes as potencialidades te6rico-metodol6gicas demonstradas pelos seus
pares.

Este senso comum adoptado como ponto de partida fez-nos indagar sobre
a constitui~ao e 0 percurso hist6rico seguido, quer pelas ciencias exactas e
naturais quer pelas ciencias sociais e humanas, no campo dos saberes e da
institui~ao universitaria.

Iremos agora testa-Io no contexto do actual sistema educativo portugues
para melhor captarmos 0 lugar das ciencias sociais e humanas e, em particular,
da sociologia no conjunto dos cursos presentemente oferecidos.

Tendo em conta 0 lugar estrategico ocupado pelo ensino superior na defi-
ni~ao das articula~oes disciplinares, ou seja, na determina~ao do fazer e des-
fazer dos la<;osque, em cada epoca, unem os saberes de uma forma singular,
limitamos a nossa analise do ensino das ciencias sociais e humanas e da socio-
logia ao conjunto dos pIanos curriculares dos cursos inseridos no denominado
ensino superior.

Este mercado de bens escolares abrange actualmente, em Portugal, tres
grandes dominios: 0 ensino superior universitario publico, 0 ensino superior
politecnico publico e, ainda, 0 ensino superior privado.

Socorremo-nos, para esta analise, de toda a informa<;aocurricular inerente
a cada curso disponivel nos dossiers organizados pelo CIREP do Ministerio
de Educa<;aopara consulta do publico e em vigor para 0 ano lectivo de 1989-
-90. Neles se incluem, por tipo de ensino superior, as designa~oes dos varios
cursos, as institui<;oes onde eles sao ministrados e, de uma forma mais ou
menos exaustiva, os pIanos curriculares ano a ano, 0 caracter obrigat6rio ou
optativo, anual ou semestral, das varias cadeiras, os respectivos creditos e 0

grau academico - bacharelato ou licenciatura - conferido.
Retivemos exclusivamente informa~ao sobre todos os cursos outorgados

pelo Ministerio de Educa<;aonao contando, para efeitos da nossa analise, com
todos aqueles que se encontram sob a al<;adade outros ministerios ou entidades
(caso dos ramos militar, nautico, enfermagem, teologia, entre outros).

As interroga<;oes que a teoria e a «imagina<;ao sociol6gica» nos colocam
determinam, como sabemos, os caminhos, ou seja, a metodologia e as tecnicas
a seguir na investiga<;ao.

o desbravar do caminho a que as nossas questoes nos conduziram - no



caso, a amilisedos dossiers sobre 0 ensino superior - foi deste modo estruturado
em tomo de duas principais inquieta~6es decorrentes do nosso senso comum:

- a patrim6nio cientffico actual, na sua operacionaliza~iio em termos de
conjuga~iio de saberes a transmitir em cada curso e em cada area do ensino
superior, caracterizar-se-a efectivamente por uma extrema especializa~iio e
compartimenta~iio disciplinar?

- Em que medida teriio as ciencias sociais e humanas, e em particular a
sociologia, urn estatuto secundario e residual no conjunto dos saberes supe-
riores?

De uma primeira analise global dos dados recolhidos observamos algumas
tendencias que consideramos importante registar, embora posteriormente elas
venham a ser aprofundadas no confronto com a interpreta~iio de quadros rela-
tivos a uma organiza~iio mais parcelar da informa~iio relativa ao ensino
superior.

Aprendemos a conviver na sociologia da educa~ao com 0 inquestionavel
principio da autonornia relativa do sistema escolar. Desenvolvido por Durkheim,
este princfpio garante a autonomia disciplinar deste ramo da sociologia e legi-
tima as analises te6ricas realizadas sobre a institui~iio escolar.

A justifica~iio dada a importancia atribufda a este princfpio deve-se ao
facto de ele tomar irredutfveis os processos escolares relativamente a outros
e de niio tomar a sua compreensiio e explica~iio dependentes, «em ultima ana-
lise, de variaveis ex6genas» a escola (Cherkaoui, 1987:11).

Contudo, as observa~6es gerais retiradas da analise dos dados parecem vir
contrariar 0 significado deste principio. Com efeito, numa primeira tendencia
constatamos uma extrema diversificar;;iio dos cursos oferecidos. Este pano-
rama diversificado parece indiciar, a primeira vista, uma forte deterrnina~iio
das transforma~6es sociais nos sistemas de ensino superior universitario e
politecnico. Na verdade, a crescente divisiio social do trabalho, decorrente
fundamentalmente das mudan~as tecnicas e tecRo16gicas de ponta ocorridas
nos sectores secundario e terciario, parece sugerir a inevitabilidade de uma
maior especializa~iio dos saberes superiores.

Na tentativa de explica~iio desta primeira tendencia e necessario acres-
centar tambem urn outro factor que tera contribufdo fortemente para deter-
minar 0 crescimento exponencial de ofertas educativas a este nfvel. Referimo-
-nos as interferencias do Estado e das for~as polfticas no. sistema escolar, no
ambito das reformas desenvolvidas a partir de 1976, centradas no princfpio da
igualdade de oportunidades educativas consubstanciadas pela unifica~iio do
secundario.

«Licealizado» na pratica e dilufda a sua componente tecnica, 0 ensino
secundario unificado veio gerar a indetermina~iio posicional e estatutaria dos



cursos medios anteriormente outorgados pelos Institutos Industriais e Comer-
ciais.

A partir da reforma de 1983, e para dar resposta aos efeitos da reintro-
du~ao do ensino tecnico-profissional no secundario, 0 Ministerio da Educa~ao
aposta decisivamente no desenvolvimento da rede e do funcionamento dos
institutos politecnicos.

A promo~ao dos cursos medios a ensino superior politecnico determinada,
porventura, entre outros motivos, pela inten~ao de conferir maior credibilidade
formal aos titulos dispensados, esteve na origem do forte alargamento da
oferta de cursos a este nivel de ensino. Esta promo~ao arrastou consigo, alias,
nao apenas as forma~5es de indole comercial ou industrial, mas os restantes
cursos outrora integrantes do ensino medio.

Vma segunda tendencia observada diz respeito a diferente natureza e as
distfmcias que, a despeito de urn discurso politico fortemente igualitario, sepa-
ram os varios tipos de ensino superior publico.

Continua a ser nos tres grandes complexos universitarios tradicionais do
litoral (Lisboa, Porto e Coimbra) que se regista 0 maior leque de ofertas de
cursos representativos de todas as areas do saber. A natureza das forma~5es
oferecidas parece apontar, em certa medida, para 0 privilegiar do saber desin-
teressado, heteroclito e porventura diletante traduzido, nao apenas na compo-
si~ao singular e culturalmente abrangente dos pIanos curriculares respecti-
vos, mas na propria oferta de certas licenciaturas mais descomprometidas de
press5es economicas ou de condicionalismos politicos (artes, ciencias huma-
nas, ciencias «puras»).

Esta caracterfstica e indissociavel, pensamos nos, da propria historia em
que assenta a constitui~ao destes tres polos de ensino superior e da incorpora~ao
duradoura do peso da tradi~ao autonomica que enforma, desde as suas origens,
a institui~ao universitaria.

Pelo contrario, e nas universidades e institutos regionais, com ausencia de
antecedentes historicos dado que a sua recente cria~ao resultou de uma clara
interven~ao de politica educativa direccionada no sentido de uma resposta
directa as condi~5es socio-economicas regionais, que encontramos urn leque
de ofertas mais estreito e mais submisso aos condicionalismos das realidades
da estrutura social e do rnercado de trabalho local.

Ressalta deste modo a ausencia praticamente total, nestes institutos e uni-
versidades perifericas, da natureza aparentemente diletante que envolve as
forma~5es conferidas pelas institui~5es universitarias centrais.

Curiosamente, 0 ensino superior privado recolhe, dependendo de cada
estabelecimento, influencias ora de urn ora de outro dos cursos superiores
atras referidos. Neste caso especffico, pode-se dizer que 0 ensino privado
pratica 0 simples mimetismo do ensino publico: nas denominadas universi-



dades privadas (curiosamente situadas tambem em Lisboa e no Porto),
parece imperar 0 modelo universitario tradicional; os restantes institutos
superiores ou cooperativas de ensino inspiram-se claramente no modelo
politecnico, com liga~oes mais 6bvias com as solicita~oes do mundo do
trabalho.

Finalmente destaca-se uma terceira tendencia associada a diferenfa de
16gicas que regula 0 ensino superior publico e 0 ensino superior privado.
Se 0 primeiro denota uma tentativa de interven~ao politic a com 0 intuito
de alcan~ar uma democratiza~ao das oportunidades e ofertas educativas -
consubstanciada no esfor~o de regionaliza~ao e na multiplica~ao das ofertas,
envolvido de urn discurso liberal - 0 segundo revela claramente uma l6gica
puramente econ6mica nas propostas que coloca a disposi~ao do publico.

De facto, os cursos oferecidos parecem ser determinados pela conjuga~ao
entre baixos custos de instala~ao e manuten~ao e as apetencias conjunturais do
mercado. Nota-se tambem, com particular evidencia, uma implanta~ao forte-
mente concentrada nos grandes centros urbanos e ainda nas regioes passfveis
de uma maior procura educativa.

A interpreta~ao dos varios quadros de resultados veio a revelar-se surpre-
endentemente mais rica e rigorosa e, desse modo, chamou-nos a aten9ao para
o perigo das conclusoes apressadas e generalizantes.

o quadro 1- 0 numero de cursos (exceptuando 0 de sociologia) das varias
areas do conhecimento que possuem pelo menos uma disciplina de ciencias
sociais e humanas, em geral, e da sociologia, em particular - come9a por dispor
de informa90es que poem em causa 0 significado generalizado edeterminante da
rela9ao entre 0 ensino superior e os campos econ6mico e politico.

A ausencia de cursos profissionalizantes no ensino superior universitario
publico surge como 0 primeiro sinal de existencia do princfpio da autonomia
relativa do sistema escolar. 0 caracter «universit:irio» das licenciaturas minis-
tradas nas faculdades e a organiza~ao e transmissao dos saberes de natureza
generalizante ou mais aplicada surgem, julgamos, como formas da escola
retraduzir, sem por em causa 0 princfpio referido, as solicita90es vindas do
exterior, nomeadamente da esfera econ6mica.

o elevado numero de cursos das areas das ciencias sociais e humanas e da
area das ciencias aplicadas e tecno16gicas no ensino superior universitario e
politecnico resultam da crescente expansao das licenciaturas e bacharelatos
de economia e gestao e das engenharias, 0 que pode pressupor uma relativa
adequa9ao entre 0 desenvolvimento econ6mico e as transforma90es mor-
fo16gicas do ensino superior. Pelo contrario, 0 elevado numero de cursos de
forma9ao de professores no ensino superior politecnico - pre-escolar, primario
e ensino basico - demonstra a tendencia a «reprodu~ao simples» muito
vincada neste sector. 0 monop6lio da forma9ao dos seus pr6prios agentes



QUADRO 1
Numero de cursos, das varias areas do conhecimento, que possuem cadeiras de Ciencias Socia is e Humanas,

em geral, e de Sociologia, em particular

~

Ensino Sup. Univ. Publico Ensino Sup. Politecnico Pub. Ensino Superior Particular
e Sociologia

Arcas/cursos Recensea/ C. S. H.- % Sociol. % Recenseal C.S.H.- % Sociol. % Recenseal C.S.H.- % Sociol. %

Cursos de C. Soc. Human. 58 58 100 36 62 27 27 100 14 51,8 45 45 100 33 73
Bach{Liccn. em ensino 8 8 100 8 100 2 2 100 2 100 2 2 100 2 100

Cursos de LetTaS 26 24 92 16 62 16 16 100 II 68,7 I I 100 - 0
Bach/Licen. em ensino 15 14(1) 93 12 80 15 15 100 11 73,3 - - 0 - 0

Cursos de Artes 21 18 86 18 86 40 40 100 19 47,5 II II 100 7 64
Bach/Licen. em ensino 3 2 (I) 63 2 (1) 63 24 24 \00 19 79,2 - - 0 - 0

Cursos de C. Ex. Natur. 83 63 76 33 40 10 10 100 7 70 4 I 25 - 0
Bach/Licen. em ensino 39 34(2) 87 25 (2) 64 '''' "" '''' '"I '''' - - 0 - 0

Cursos de C. Apli. e Teenol. 94 75 80 34 36 38 28 36 2 3 16 16 100 4 25
Bach/Licen. em ensino 1 I 100 I 100 - - 0 - 0 - - 0 - 0

Cursos Profissionaliz.
0 0e de fonn. prof. ens. ba.

- - - 47 47 100 34 72,3 37 37 100 24 65

Bach{Licen. em ensino - - 0 - 0 31 31 100 29 93,5 11 iI 100 10 91

TOTAL 282 238 84 137 49 178 167 94 87 49 114 ill 97 68 60

>I< Ex-dufu-se, da contagcm tOlal, os cursos de sociologia.
(I) I curso nao cspecifica 0 plano de curso em detalhe, dat que DaD 0 lenhamos inclufdo nesla conlagem.
(2) 4 cursos nao especificam 0 plano de estudos em detaJhe, dar que as nao tenhamos inclufdo nesta conlagem.



formadores das gera~6es futuras determina a natureza da sua fun~ao reprodutora
(Bourdieu, 1970:231 a 234).

A separa~ao mais nitida entre os saberes escolares superiores e as movi-
menta~6es originarias do mercado de trabalho e mais visivel nas areas subsi-
dimas das septem artes liberales - areas das letras, por urn lado, e das cien-
cias exactas e naturais, por outro. 0 caracter mais aut6nomo relativamente as
solicita~6esexteriores esta expresso na representa~ao de uma liberdade cientifica
desinteressada ate ha pouco tempo 0 sinal de marca registada destes cursos e
licenciaturas.

Recentemente, nota-se uma certa «rendi~ao» a 16gica do utilitarismo
atraves da verifica~ao da necessidade de uma forma~ao centrada na «repro-
du~ao simples», ja nao «alargada» dos seus saberes pela via da «licenciatura
em ensino». Todavia, a invasao exterior esta limit ada pela capacidade de
retradu~ao que os pr6prios protagonistas dos processos escolares conse-
guem efectuar no interior da escola, dissimulando a efectiva «pressao
exterior», dando aos conteudos das pr:iticas 0 sentido neutral e de indepen-
dencia.

Se no ensino superior universitario se observa uma ausencia absoluta de
cursos profissionalizantes, no politecnico nao funcionam cursos que zelam
pelos saberes puros (diletantismo, reflexao flios6fica, produ~ao cientifica e
literaria - areas II e IV), do homem e das sociedades (na area I os cursos
dominantes sao os de contabilidade e administra~ao e similares, assim como
os de gestao).

No ensino particular, e devido as caracteristicas intrinsecas deste sector do
ensino superior, a 16gicade oferta de cursos e licenciaturas apresenta-se muito
mais dependente da 16gicado pr6prio mercado de bens escolares e do trabalho.
Esta aproxima~ao nao exige, porem, grandes investimentos em equipamentos
e laborat6rios porque no ensino superior particular ha urn numero reduzido de
licenciaturas e cursos da area das ciencias aplicadas e tecnol6gicas sendo,
nestes casos, cursos ligados ao sector de informatica.

Outra questao a responder por este quadro 1 e saber 0 numero de cursos e
de licenciaturas do ensino superior que tinham no seu plano de estudos pelo
menos uma disciplina de ciencias sociais e humanas.

Ao nivel do ensino superior universitario publico e privado e politecnico
(efeito de rnimetismo relativamente a fonte consagradora dos saberes - as
universidades) verifica-se urn elevado numero de disciplinas de gestao e de
econornia - incluidas no universo das ciencias do homem e das sociedades -
nas licenciaturas e cursos de engenharia e tecnologia, de gestao e contabilidade.
Nos cursos de forma~ao de professores dominam as areas disciplinares da
psicologia e das ciencias da educa~ao, incluindo a hist6ria e a filosofia da
educac;ao. Noscursos de musica e das artes a disciplina fundamental e a



hist6ria, enquanto que nas licenciaturas na area das letras e ciencias exactas
e naturais sao a hist6ria e a filosofia.

Nos cursos profissionalizantes do politecnico e do ensino superior particu-
lar, onde a liga~ao com 0 mundo do trabalho e do operario e mais vincado, as
disciplinas de natureza social e humana respondem fundamentalmente as
caracteristicas dos postos de trabalho a assumir virtualmente pelos estudantes
(destacam-se, por exemplo, as disciplinas de «introdu~ao a profissao», «higiene
e seguran~a no trabalho» e «rela~6es humanas e comunica~ao»).

Quanto aos domfnios do conhecimento sociol6gico, eles sao predominantes
nos cursos e licenciaturas em ensino, quer para os nfveis pre-escolar, primario
e basico, quer para 0 nfvel do ensino secundano.

o convite dado aos professores para incorporar no seu olhar e discurso uma
reflexao sobre 0 social e, nomeadamente, as caracteristicas sociais das suas
praticas profissionais e-Ihes feito sobretudo pela sociologia da educa~ao -
disciplina quase sempre semestral- e com menor expressao pelas disciplinas
de sociologia e introdu~ao as ciencias sociais.

Nas licenciaturas e cursos das areas das ciencias exactas e naturais e das
ciencias aplicadas e tecnol6gicas, a sociologia ja nao e muito requisitada ou
e-o em reduzida percentagem. A menor importancia das sociologias nestas
areas deve-se ao domfnio crescente dos saberes vinculados as disciplinas de
economia e de gestao, de hist6ria e de filosofia.

Contudo, no Politecnico, quer nos cursos de gestao e de economia (e admi-
nistra~ao), por urn lado, quer nos cursos profissionalizantes, por outro, por-
ventura pelas implica~6es sociais decorrentes da natureza das fun~6es a desem-
penhar profissionalmente, ainda ha urn relativo recurso a cadeiras de sociologia,
sobretudo de sociologias especializadas com uma vertente mais «utilitaria»
(psicossociologia das organiza~6es, sociologia do trabalho e industrial, socio-
logia rural).

No ensino superior universitario, publico e privado, 0 mesmo se passa nas
licenciaturas de gestao e economia embora acrescido, em muitos casos, de
uma componente sociol6gica mais abrangente (associa~ao entre cadeiras de
sociologia geral, metodos e introdu~ao as ciencias sociais, anuais e obrigat6rias,
e cadeiras do conhecimento sociol6gico mais especializado, de pendor mais
utilitario, e semestrais).

No quadro 2 tentamos averiguar que sociologia tern sido solicitada nos
cursos e licenciaturas do ensino superior, a excep~ao do de sociologia.

As tendencias registadas anteriormente mostram confirmar-se plenamente,
atraves da leitura efectuada aos dados contidos no quadro 2. No ensino poli-
tecnico ha urn maior recurso as cadeiras de sociologia de cariz pragmatico.
Com a excep~ao da maioria dos cursos de gestao e de engenharia, os restantes
incluem no seu plano de estudo cadeiras de sociologia de ambito mais



especializado - 94 vezes num total de 178 cursos recenseados - e nao
consideravam importante as sociologias de natureza introdut6ria e geral e te6-
rico-metodo16gica, como sao 0 caso das disciplinas que apelam a reflexao
epistemo16gica e ao uso das metodologias e tecnicas.

No ensino superior universitario, apesar de uma grande frequencia de
cadeiras especializadas, nao s6 existe uma maior quantidade de «sociologias»

QUADR02
Que sociologia e solicitada nos cursos superiores, a excep~ao do de sociologia?

Ensino Sup. Ensino Sup. Ensino Sup.
Areas do conhecimento Univ. PUblico Politecn. Publico Particular

sociol6gico

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

Sociologia Geral 6 88 3 31 4 51

Epistemologia, metodos 33 19 - - 2 8e tecnicas

Sociologia aplicada I 33 137 18 94 32 69I especializada

(I) Numero de cadeiras diferentes em cada area do conhecimento sociol6gico
(2) Numero total de vezes em que se encontram representadas as diferentes cadeiras no total
dos cursos.

a oferecer aos estudantes neste dominio, como 0 numero de vezes com que
sao «reclamadas» as cadeiras de ambito epistemo16gico e sobretudo te6rico-
-metodo16gico contraria a imagem de «desertificac;:ao»assinalada no politec-
nico.

No ensino superior privado, dado 0 peso primordial em que assenta a oferta
de licenciaturas e cursos ser relativo a area de ciencias sociais e humanas, e
mais not6rio encontrar uma maior frequencia de cadeiras de sociologia incluidas
no grupo das «sociologias» gerais, epistemologia, metodos e tecnicas.

Uma leitura mais atenta incidindo sobre cada urn dos tres dominios socio-
16gicosseleccionados permite-nos salientar outras caracteristicas interessantes
relativamente as suas preferencias nas licenciaturas e cursos do ensino supe-
rior.

No politecnico, no ambito da sociologia geral, das 31 vezes em que sao
solicitadas as cadeiras deste grupo, 22 incluem-se na disciplina «Introduc;:aoas



ciencias sociais». A preferencia demonstrada a esta cadeira coloca 0 problema
da sua determina<;aoa uma realliga<;ao com a reflexao sociol6gica, devido a
natureza mais ambfgua e abrangente da mesma.

Pelo contnirio, quer no ensino superior universitario, quer no privado, e
a componente explicitamente de sociologia geral que surge com uma expres-
sao mais significativa (no ensino superior universitario publico, por exemplo,
encontramos 59 vezes em 88 a inclusao de cadeiras de sociologia geral nos
pIanos de curso, e no ensino superior privado 34 vezes em 51). Neste caso,
a disciplina «Introdu<;ao as ciencias sociais» surge com uma percentagem
menos significativa.

No conjunto das «sociologias» especializadas, sobressai a maior nomea<;ao
da sociologia da educa<;aocomo disciplina mais frequentemente requerida em
todo 0 ensino superior, embora ja nao apresentando a mesma importancia no
superior privado. (Quadro 2.1.)

Co'ntudo, ha uma dependencia muito maior no ensino superior politec-
nico relativamente as disciplinas da area da sociologia de educa<;aodo que no
superior universitario. A este nfvel, nota-se uma distribui<;ao mais equi-
librada pelos vanos domfnios do conhecimento sociol6gico especializado,

QUADR02.1.
Representatividade das disciplinas especializadas, agrupadas em areas tematicas,

por tipo de ensino superior.

~

Ensino Superior Ensino Superior Ensino Superior

Areas Tematicas
Universitario Publico Politecnico Publico Privado

Sociologia da Educa,ao 37 65 10

Sociologia industrial, do trabalho
28 11 24

e das organiza~oes

Sociologia da comunica,ao, da cultura
28 9 8

e dos tempos livres

Sociologia rural e urbana 19 3 -

Sociologia politica, do direito, das
15 - 9

institui~5es e do desenvolvimento

Sociologi.a da familia, das classes
5 - I

e da estratific3\=3o social

S6cio-antropologia - 9 8

Outras 4 - 4



nomeadamente com uma componente mais representativa das disciplinas de
ambito mais cultural e, por isso, menos dependente de uma aplicabilidade
imediata.

Atraves do quadro 3 desejamos averiguar a distribuic;;aoregional dos tres
tipos de ensino superior considerados e, para cada urn, 0 numero total de
cursos oferecidos por cada instituic;;aoe, de entre estes, 0 numero daqueles
que possuem no minima uma disciplina de sociologia (obrigat6ria ou opta-
tiva).

Adoptamos, na constituic;;aodas regi6es, a tipologia utilizada por Joao
Ferreira de Almeida no seu livro Classes sociais nos campos - camponeses
parciais numa regiiio do noroeste (1986: anexo). Acrescentamos apenas uma
ultima categoria referente as ilhas - por sua vez desdobrada em Madeira e
Ac;;ores- adequando deste modo a referida tipologia aos dados existentes no
nosso estudo.

Da analise deste quadro sobressai claramente a elevada sobrerrepresen-
tatividade dos cursos existentes nas regi6es do litoral relativamente aos exis-
tentes nas zonas do interior.

Se, no que conceme 0 ensino privado, dependente da 16gica estrita de
mercado (ou seja, da lei da oferta e da procura), a expressao da concentrac;;ao
no litoral e extrema (88.6% dos cursos contra 11.4% instalados nas regi6es
do interior), seria de esperar uma resposta por parte do Estado que contra-
riasse essa provavel tendencia do ensino superior particular, de modo a pro-
porcionar maiores igualdades nas oportunidades de acesso ao ensino supe-
rior universitario e politecnico aos alunos de origens regionais do interior e
ilhas.

Tal nao sucede, porem. No ensino superior universitario publico, 75.9%
das licenciaturas sao oferecidas pelas universidades situadas nas regi6es litorais,
ao passo que 0 ensino superior politecnico acompanhado, na sua criac;;ao,de
urn discurso politico empenhadamente regionalista e descentralizador, apresenta
igualmente uma forte concentrac;;aode cursos que oferece nas zonas do litoral
(61.8% contra 38.2% no interior), indo curiosamente ao encontro das tendencias
tradicionais do processo hist6rico universitano nacional.

Contam-nos as sucessivas reformas recentes do sistema de ensino que uma
das principais apostas das politicas educativas assenta no desenvolvimento do
ensino superior universitario e politecnico e, em particular, a da sua expansao
regional, com 0 duplo objectivo de reduzir as assimetrias tradicionalmente
verificadas no nosso sistema de ensino e de combater a nossa carencia estru-
tural em diplomados do ensino medio e superior.

Ja verificamos que, quanta ao primeiro objectivo, ele encontra-se longe de
ser alcanc;;ado;quanto ao segundo, ainda que esteja a ser concretizado, ele far-
-se-a certamente a custa da manutenc;;aoda desertificac;;aodo interior.



QUADR03
Que instituif;iies de ensino superior acolhem cadeiras obrigat6rias ou de opf;ao de Sociologia nos seus cursos?

"

~

Ensino Sup. Univ. Publico Ensino Sup. Politec. Publico Ensino Sup. Privado

Regiiies Institui~o Nil cursos * % Institui~io N!!cursos * % Institui~ao Nil cursos * %

Litoral Univ. Minha 22il) II 50 Univ. Minha 2 2 lDO Universidadc 7 2 29
N Viana Complexo Univ. 43(1) 18 42 l,P. Viana Castelo 8 I 12,5 Ins!. Superior 21 13 62

Braga 31 4 12,9 13 II 85
0 Porto Total: 6S 29 45 I.P. Pono Escolas Super.

Porto Total: 41 7 17 Total: 41 26 63
R
T Interior Univ. T.M. e J.P. Vila Real 2 2 lDO Inst. Superior 2 0 0
E V. Real AltoDouro 12 8 67 J.P. Bragan~ 10 6 60

Bragan~a Total: 12 8 67 Total: 12 8 67 Total: 2 0 0

Litoral Univ. Coimbra 37(1) 8 22 J.P. Coimbra 15 7 47 lost. Superior I I lDO
C Aveiro Univ. Aveiro 23 13 57 Univ. Aveiro 3 3 lDO Escolas Super. I - 0
E Coimbra I.P.Leiria 10 8 80
N "Leiria Total: 60 21 35 Total: 28 18 64 Total: 2 1 50

T Interior Univ. Beira Interior 12il) 3' 25 LP. Guard. 8 4 50
R Viseu LP. Viseu 9 7 78 - - - -
0 Guarda J.P. C. Branco 12 9 75

C. Branco Total: 12 3 2S Total: 29 20 69

LlSBOA Litoral Complexo Univ. J.P. Lisboa 25 6 24 Universidade 18 (l) 10 56

Lisboa de Lisboa 86(2) 45 52 I,P, Set.bal 6 4 67 Inst. Superior 29 18 62
C S II 9 82
'E U

Setubal Total: 86 45 52 Total: 31 10 32 Escolas Super. Total: 58 37 64
N L I.P, Santarem 12 3 25 lost. Superior 3 J 33T Interior
R Santarern - - - - Escolas Super. I I lDO
0 Total: 12 3 2S Total: 4 2 50

Litoral Universidade
3 3 100 I.P. Faro 10 6 60 - - - -

S
Faro do Algarve

U
L Interior Universidade 13 lDO Univ. EVOTa 2 2 lDO

Portalegre EVOTa 13 ill I.P. Ponalegre 5 5 lDO - - - -
EVOTa 8 6 75
Beja Total: 13 13 100 I.P. Bej. Total: 15 13 87

* Possuem no minimo uma disciplina de Sociologia (obrigat6ria ou optativa).
(I) Para aMm deste numero, M a acrescentar urn curso de sociologia
(2) Para alem deste numero, ha a acrescentar tres cursos de sociologia



superior politecnico, quer no que conceme a crias;aoem todas as sedes distritais
de institutos politecnicos, quer elevando 0 prestigio simb6lico conferido aos
diplomados deste tipo de ensino, outrora inseridos no ensino medio nao
superior.

Nao apenas 0 litoral se encontra sobrerrepresentado como, no seu seio,
Lisboa, Porto e Coimbra permanecem como centros aglutinadores da oferta
de cursos e licenciaturas, quer dos ensinos superior universitario e politecnico,
quer do ensino superior privado.

Esta permanencia reflecte sem duvida 0 peso estrutural da inercia do sis-
tema de ensino superior, ja analisada nos artigos de Sedas Nunes sobre 0 sis-
tema universitario.

Contrastando com a diversidade de ofertas de cursos do ensino universitario
e politecnico existentes nesses centros tradicionais, surge a limitas;ao dos
cursos e licenciaturas oferecidas pelas universidades e institutos politecnicos
do interior, muito mais dependentes do peso estrutural dos sectores econ6micos:
o sector primario contemplado em cursos existentes em Vila Real, Bragans;a,
Castelo Branco, Santarem, Evora, Beja, Faro e As;ores; 0 sector secundario
que determina certos cursos nesta area existentes em Braga, Guarda, Viseu,
CovilM, Aveiro, Leiria, Santarem, Setubal e Faro; 0 terciario representado
num leque regional mais alargado: Bragans;a, Braga, Guarda, Viseu, CovilM,
Aveiro, Leiria, Santarem, Setubal, Evora, Faro, Madeira e As;ores.

Deste modo, se os distritos geograficamente pr6ximos dos grandes comple-
xos universitarios e politecnicos nao se podem caracterizar como estando em
posis;aoparticularmente desfavorecida, dado que a sua proximidade proporciona
uma maior probabilidade de acesso aos cursos e licenciaturas ai oferecidos,
o mesmo ja nao se pode dizer dos distritos do interior, visto que a abertura das
universidades e dos politecnicos nao preenche a totalidade dos cursos dispo-
niveis nos «mercados» centrais de bens escolares.

No que se refere em particular a representatividade da sociologia nos diver-
sos cursos, ha a destacar que, ao myel do ensino superior universitario, se nota,
nos tres complexos universitarios de Coimbra, Porto e Lisboa, uma percentagem
crescente de «aderencia» a introdus;ao da sociologia no plano curricular das
varias licenciaturas.Se considerarmosque a integras;aoda perspectiva sociol6gica,
por ser uma ciencia modema e desrnistificadora (Berger,1988) pressup5e da
parte das instituis;5es que a solicitam uma maior disposis;ao a inovas;ao, enta~
vemos curiosamente mantida a hierarquizas;ao ja detectada nos anos 60 por
Sedas Nunes (Nunes, 1968), relativamente ao caracter do mais tradicionalista ao
mais inovador (medido nessa altura segundo outros criterios) que possuiriam
respectivamente as universidades de Coimbra, Porto e Lisboa.

Contudo, para 0 complexo universitario lisboeta, esta gradas;ao parece
tambem acompanhar os tres tipos de universidades que historicamente aqui



se foram implantando, determinando 0 canicter mais tradicional possuido
pela Universidade Chissica (demonstrando uma menor inclusao de cadeiras
de sociologia nos seus cursos, a excep9ao das licenciaturas em ensino), por
contraste, respectivamente, com a Universidade Tecnica e, sobretudo, com
a recente Universidade Nova, porventura a mais receptiva a disciplinas de
matriz sociol6gica.

Relativamente as universidade~ «perifericas» parecem, a este respeito,
conjugar-se dois factores que podem influenciar a representatividade do
ensino de sociologia no seu interior:

-Por urn lado, 0 peso variavel de licenciaturas em ensino - particular-
mente solicitadoras de cadeiras de sociologia da educa9ao - que cada uni-
versidade possui.

- Por outro, uma maior ou menor sensibilidade a sociologia determinada
porventura pela composi9ao politico-ideol6gica dos membros dos 6rgaos
directivos dos institutos e universidades e pela inser9ao geografica de· cada
estabelecimento no xadrez do espa90 politico nacional (a grande conversao da
Universidade de Evora e do Algarve a disciplinas de sociologia por oposi9ao
as do Minho, Aveiro e Tnis-os-Montes, por exemplo).

Quanto ao politecnico e ao superior privado parecem confirmar-se as
mesmas tendencias.

No quadro 4, destaca-se uma tendencia comum aos tres tipos de ensino
superior: a forte componente obrigat6ria das disciplinas de sociologia, quando
se encontram incluidas nos pIanos de estudo. Relativamente ao ensino superior
universitano publico, verifica-se alguma excep9ao a esta regra na area das
ciencias exactas e naturais (25 obrigat6rias/18 optativas) e na area das ciencias
aplicadas e tecnol6gicas (36 obrigat6rias/21 optativas). Quanto ao ensino
superior politecnico, a elevada componente de obrigatoriedade e dada pelos
cursos de forma9ao de professores, quer atraves da integra9ao da disciplina
de sociologia de educa9ao, quer atraves de outras disciplinas especializadas
(sociologia da arte e socioantropologia).

3. as dados analisados confirmam haver uma extensa solicita9ao das
ciencias sociais e humanas e, em especial, da sociologia, na globalidade dos
cursos do ensino superior. Esta indica9ao contraria 0 senso comum (nomea-
damente 0 mais esclarecido) de que partimos.

As tentativas de aproxima9ao entre diferentes corpos de saberes, realizadas
nas universidades e escolas politecnicas, parecem por em causa 0 caracter
excessivamente compartimentado das ciencias na academia portuguesa.

Todavia esta manifesta9ao de coexistencia tomada norma no campo cien-



QUADR04
Caracter obrigatorio ou optativo das cadeiras de sociologia nas diversas

Iicenciaturas e cursos, por areas e tipos de ensino superior

~

N" de disciplinas N' de disciplinas
Areas
Tipos de ensino superior

obrigatorias optativas

Area das Ciencias
Ensino Sup. Universitario 71 28

Sociais/Humanas Ensino Sup. Politecnico 21 2
Ensino Sup. Particular 78 9

Ensino Sup. Universitario . 12 7
Area das Letras Ensino Sup. Politecnico 19 -

Ensino Sup. Particular - -

Ensino Sup. Universitario 18 3
Area das Artes Ensino Sup. Politecnico 32 -

Ensino Sup. Particular 7 -

Area das Ciencias
Ensino Sup. Universitario 25 18

Exactas/Naturais
Ensino Sup. Politecnico 13 -
Ensino Sup. Particular - -

Area das Ciencias
Ensino Sup. Universilario 36 21

Tecnol6gicas
Ensino Sup. Politecnico 2 -
Ensino Sup. Particular 4 -

Ensino Sup. Universitario
.

Area
- -

Profissionalizante
Ensino Sup. Politecnico 45 -
Ensino Sup. Particular 39 -

tifico nao interfere, nem na manutenc;ao da hierarquizac;ao dos saberes, nem
nos diferentes valores sociais dos titulos academicos correspondentes.

o desigual valor atribuido por instiincias sociais (empresas, administra-
c;aopublica, etc.) aos diplomas, e urn sinal exteriorizado dos diferentes niveis
de prestigio social dos cursos e simultaneamente dos saberes que eles trans-
mitem.

A desigualdade referida revela-se de diversos modos, quer no mercado de
trabalho, quer no mercado de bens simb6licos. 0 modo mais significativo e,
porventura, a acc;aodos seus efeitos nos potenciais (esperados) destinos sociais
~os seus portadores.



A valoriza~ao e, inversamente, a desvaloriza~ao mencionadas dependem
de varios factores. Vns decorrem directamente da hist6ria dos cursos e das res-
pectivas universidades e escolas politecnicas. Outros resultam dos la~os esta-
belecidos entre alguns responsaveis das academias e das associa~6es patronais.

Salvaguardando 0 principio da autonomia relativa, os campos cientifico
e academico nao conseguem eliminar as lutas sociais e simb6licas resultantes
da concorrencia dos cursos pela sua consagra~ao no espa~o social, com reflexos
nos conflitos entre as classes sociais pela posse dos diplomas mais presti-
giados.

Em termos de prestigio social, os cursos menos bem colocados naquela
hierarquia produzida pelo senso comum parecem ser os das ciencias sociais e
humanas. Com 0 estigma da ausencia de pragmatismo e do caracter exces-
sivamente te6rico, estas ciencias mostram-se desamparadas e inferiorizadas
no mercado de trabalho.

Pelo contrario, as ciencias exactas e naturais e, em particular 0 seu ramo
tecnol6gico, encontram-se melhor colocadas na hierarquia citada. Apontadas
como pragmaticas e de pendor tecnico, elas ocupam uma posi~ao destacada no
mercado de trabalho, tentando a todo 0 custo manter esta situa~ao invejada.

Parecendo ultrapassar a separa~ao entre as ciencias com 0 intuito de nao
perder de vista 0 principio da autonomia relativa citado, a academia portuguesa
pretende reduzir a compartimenta~ao entre os saberes. Vma das apostas e a
integra~ao da sociologia e de outras disciplinas das ciencias sociais e humanas
em muitos programas curriculares.

Dois factos relacionados com a sociologia levam-nos a interrogar sobre
as raz6es da sua constante solicita~ao, sobretudo em cursos historicamente
pouco habituados a uma rela~ao directa com as ciencias sociais e humanas.

o primeiro e a natureza recente deste saber no nosso pais (Nunes,1988),
(Almeida, 1990), quer como oficio de pesquisa, quer como meio de transmissao
de urn dado conhecimento da realidade social.

o segundo e 0 seu caracter de ciencia desmistificadora dos processos
sociais - ou seja, a aplica~ao da racionalidade a analise dos fen6menos
sociais, fomecendo 0 suporte para 0 controle e interven~ao eficaz dos actores
nos processos de que sao protagonistas - que habitualmente the e atribuida.
Esta caracteristica implica, evidentemente, confrontos e desafios entre a Socio-
logia e os poderes institucionalizados.

Independentemente destas particularidades, urn facto e indiscutivel: as
ciencias exactas e naturais, e principalmente os cursos tecnol6gicos, consideram
importante a colabora~ao da sociologia. Porque?

A resposta nao e facil, nem e imediatamente acessivel. As informa~6es
recolhidas s6 nos permitem avan~ar com algumas possiveis pistas de inter-
preta~ao.



Actualmente em Portugal, 0 pragmatismo cientifico e a eficacia tecnica pa-
recem constituir dois valores fundamentais e em yoga, pois sao defendidos por
responsaveis politicos e por certos academicos. A relativa expansao da recep-
tividade destes valores nos meios academicos reflecte, certamente, tentativas
estrategicas de intromissao na academia, sentindo-se esta fon;ada a adequar os
seus interesses aos pIanos de intervenc;;aodos responsaveis politicos e empre-
sariais.

o reconhecirnento, por certas autoridades academicas, do valor social e
simb6lico do pragrnatismo e da eficacia tecnica, como procedimentos a incluir
nos programas com vista a preparar os diplomados as exigencias do mercado
de trabalho (concorrencia e competitividade), pode eventualmente estar indi-
rectamente a produzir tanto uma inversao nas func;;6essociais do ensino supe-
rior, como urn conflito (latente) na defesa do principio de autonomia relativa
referido.

Esta inversao nao implica necessariamente 0 rompimento por parte de toda
a academia do principio da autonomia relativa, mas indicia a sua adequac;;ao
aos valores referidos.

o crescimento numerico deste nfvel de ensino, atraves da expansao das
escolas politecnicas e das universidades regionais, pode visar a atenuac;;aoda
selecc;;aosocial, ao permitir a entrada de jovens oriundos de meios sociais mais
desfavorecidos. Mas a reduc;;aoda selectividade social nao e certamente urn
facto generalizado para toda a academia portuguesa.

A manter-se a hierarquizac;;aodos saberes e respectivos ptiblicos (efeito da
probabilidade condicional de acesso aos cursos mais prestigiados via numerus
clausus) 0 sistema de ensino superior parece nao conseguir ultrapassar as suas
func;;6estradicionais, embora possa haver transferencia ou mesmo inversao na
importiincia de cada uma delas.

o ieforc;;oda «func;;aotecnica de produc;;ao,de selecc;;aoe da hierarquizac;;ao
dos estudantes a ocupar urn lugar na divisao do trabalho» (Bourdieu,1969),
nao determinando a rentincia a outras func;;6essociais intemas do ensino
superior, exprime uma dependencia relativa deste grau de ensino em relac;;aoas
solicitac;;6esextemas.

A importiincia da func;;aoacima referida surge provavelmente mais vincada
nos cursos de pendor mais tecnico, econ6mico, em suma naqueles que apostam
num perfil mais profissionalizante, quer no ensino universitario, quer no
ensino politecnico.

Actualmente os soci610gos parecem tambem estar a debater-se com os
problemas citados, particularmente quando se coloca a questao da sua profis-
sionalizac;;ao(Costa, 1990), (Ruivo, 1990). Ainda num tom problematico, a
sociologia discute 0 seu lugar entre aqueles dois valores (aparentemente)
divergentes: a eficacia tecnica com 0 seu potencial pragmatismo e a inter-



ven9ao da postura cientifica no quadro do saber pnitico e da capacidade
tecnica.

A crescente incorpora9ao de soci610gos nas empresas e a solicita9ao da
sociologia em cursos predominantemente tecnicos ou profissionalizantes
determinam 0 aprofundamento destas questoes.

No ensino superior universitano e politecnico, a sociologia e frequentemente
solicitada. Mas a integra9ao da sociologia varia em mimero de disciplinas
(gerais ou especializadas), em mimero de horas e nos seus objectivos, quer nas
licenciaturas universitarias quer nos cursos politecnicos.

Nas universidades parece prevalecer urn mimero mais significativo de
disciplinas sociol6gicas de ambito mais geral e te6rico, adequadas ao tipo de
publico escolar, aos seus objectivos e as suas fun90es. Na maioria dos casos
sao disciplinas anuais. Pelo contrano, no ensino politecnico a grande maioria
das disciplinas relacionadas com a sociologia sao de ambito mais especializado
e pratico, correspondendo aos objectivos e fun90es sociais deste ramo de
ensino superior, satisfazendo condignamente 0 seu publico estudantil. Nos
pIanos curriculares estas cadeiras tern a dura9ao de urn ou mais semestres.

Para alem das caracteristicas acima mencionadas, muitas cadeiras de
sociologia apresentam, no politecnico, uma relativa indefini9ao no enqua-
dramento disciplinar, surgindo a perspectiva sociol6gica escondida ou subs-
tituida por anaIises sociais de ambito utilitario, generalista ou eminentemente
empmco.

Esta dupla realidade contradit6ria do ensino da sociologia nas universidades
e escolas politecnicas reflecte, porventura, a ideia de ainda estarmos perante
urn ensino superior hierarquizado e tradicional, isto e, urn ensino, no politec-
nico e nas universidades tecnicas, de gestiio e economia, apostado em defender
fun90es sociais relacionadas com as determina90es dos espa90s econ6mico e
politico, e interessado, ao inves, nas faculdades de letras, ciencias juridicas e
ciencias sociais e humanas, na conserva9ao social do patrirn6nio hist6rico das
classes dominantes.

No entanto, a correspondencia entre os interesses econ6micos e escolares
referida nunca e perfeita. 0 principio da autonomia relativa do campo academico
toma sempre possivel a retradu9ao, noseu interior, dos interesses e solicita90es
vindas do exterior.

Perante este quadro complexo, interrogamo-nos: que sociologia deve ser
integrada nos cursos nao sociol6gicos do ensino superior? Deve-se insistir
numa sociologia como cultura geral, visao abrangente, critica e interdisciplinar?
Ou, pelo contrario, a sociologia deve ser tomada «utilitariamente» como forma
mais eficaz (dada a consciencia da complexidade resultante do pr6prio irniscuir,
por parte do «tecnico», num dado meio social, ao aplicar a sua tecnologia) de
concretizar a aplica9ao tecnol6gica, interferindo num espa90 inevitavelmente



atravessado par rela<;6es sociais, ou seja, a apropria<;ao eminentemente «tec-
nica» e «produtiva» do saber socio16gico?

Futuras analises e estudos irao certamente dar continuidade a esta reflexao.

I) A indefini~ao disciplinar de muitas cadeiras obrigat6rias ou optativas pr6ximas do universo
sociol6gico determinou a adop~ao de urn criterio unico para 0 seu correcto enquadramento clas-
sificat6rio. Oeste modo, todas as disciplinas com a componente «socia!», «socioI6gico» ou
«s6cio» foram consideradas como cadeiras sociol6gicas.

2) Todas as disciplinas semestrais sequenciais incluidas nos programas curriculares foram
contabilizadas uma unica vez. Por exemplo: havendo duas cadeiras de sociologia geral, num
dado programa curricular, uma referente ao 19 semestre e outra ao 29 semestre, considenimo-Ias
como uma unica cadeira.

Pelo contrano, as cadeiras anuais sequenciais foram contabilizadas em separado, uma a uma.
Exemplificando: se num programa apareceu uma mesma cadeira - sociologia geral desdobrada
em dois anos seguidos - sociologia geral I e sociologia geral II- para efeitos de contagem
foram consideradas como duas disciplinas aut6nomas.

3) Os cursos das areas que, quer pela sua natureza especifica nao cientifica, quer pelo seu
pendor e designa~ao claramente associ ados a uma profissao, foram incluidos numa categoria
denominada «curso profissionalizante». Foram, por isso, construidas as seguintes categorias:
12) cursos da area das ciencias sociais e humanas; 22) cursos da area das letras; 32) cursos da area
das artes; 42) cursos da area das ciencias exactas e naturais; SO) cursos da area das ciencias
aplicadas e tecnol6gicas; 62) cursos profissionalizantes

4) A designa~ao de «seminario» ou «op~ao», nao discriminada em termos de conteudo e em
termos disciplinar, determinou a sua nao integra~ao, nem no grupo das ciencias sociais e huma-
nas, nem no subgrupo da sociologia.

5) As disciplinas metodol6gicas e didacticas dos cursos de forma~ao de professores nao
foram contabilizadas nao sendo, por isso, consideradas, nem no grupo das ciencias sociais e
humanas, nem no subgrupo de sociologia.

6) Todas as disciplinas que se reclamam do cultural, devido ao seu caracter ambiguo e
demasiadamente abrangente, nao saDintegradas no subgrupo da soclologia. Relativamente a sua
inclusao ou nao no grupo das ciencias sociais e humanas, depende do contexto dos cursos em que
elas saD solicitadas e das virtuais fun~6es que exercem. Sempre que apare~am sob forma
equivalente a seminano - cadeira aberta e de aplica~ao pratica - nao saDconsideradas como
parte integrante do nucleo das ciencias sociais e humanas.

7) A cria~ao de variantes em alguns cursos deterrninou que se contabilizasse uma unica vez
as disciplinas que SaDcomuns a todas elas, quer as incluidas nas ciencias sociais e humanas, quer



as integradas nos diversos tipos de cadeiras sociol6gicas. No caso de existirem disciplinas
especfficas em cada variante, a sua contagem foi realizada uma a uma. Nos casos onde surgiram
cadeiras de ciencias sociais e humanas e de sociologia comuns a parte, mas nao a totalidade, das
variantes de urn determinado curso, utilizou-se 0 mesmo criterio acima definido, isto e,
contabilizou-se uma vez.

8) Na determina~ao do caracter profissionalizante ou cientifico dos cursos, entrou-se em
linha de conta com a designa~ao do mesmo e 0 correspondente apelo a urn saber mais pratico e
profissionalizante, ou a urn saber mais te6rico e problematizante.

9) Nos cursos da area das ciencias sociais e humanas nao contabilizamos as disciplinas
incluidas na mesma area, ja que todas obrigatoriamente possuem, com caracter dominante,
cadeiras deste mesmo espa~o cientifico.

10) E de notar as dificuldades que surgiram no decurso da recolha de dados relativamente a
certos cursos do ensino universitario oficiaI:' com efeito, foi impossivel a obten~ao de uma
informa~ao rigorosa quanto ao numero, designa~ao e caracter de anualidade/semestralidade de
cadeiras de sociologia incluidas em algumas (ainda que em numero reduzido) licenciaturas,
particularmente as oferecidas por certas universidades regionais.

Tais deficiencias de informa~ao estao curiosamente ausentes, quer no ensino superior privado,
quer no ensino superior politecnico oficial.

11) A elabora~ao do quadro 1 exigiu a explicita~ao da 16gica que presidiu a constru~ao da
tipologia dos varios cursos do ensino superior. Exclufram-se, para efeitos de contagem, os varios
ramos em que se subdividem os cursos e as licenciaturas.

Na forma~ao da tipologia das areas dos cursos, adoptamos a 16gica seguida pelo Ministerio
da Educa~ao no agrupamento das areas disciplinares em vigor no curso complementar do ensino
secundario (10Q, 1F, 12Qanos). Para alem das cinco areas contempladas, 0 caracter profis-
sionalizante de alguns cursos gerou a necessidade de abrirmos uma 6' categoria denominada
«area profissionalizante» como atras designarnos.

Administra~ao publica regional e local
Administra~ao e tecnicas aduaneiras
Aduaneiro
Antropologia
Auditoria
Ciencias do desenvolvimento e coopera~ao
Ciencias da educa~ao
Comunica~ao social
Contabilidade e administra~ao
Controlo financeiro
Controlo e gestao
Direito
Economia'
Filosofia
Geografia
Gestao
Gestao agraria
Gestao bancaria
Gestao comercial e marketing
Gestao de empresas

Gestao de empresa agricola
Gestao hoteleira
Gestao informatica
Gestao pedag6gica e educacional
Gestao e planeamento em turismo
Gestao de produ~ao
Gestao dos recursos florestais
Gestao dos recursos humanos
Gestao de seguradora
Gestao dos transportes
Hist6ria
Hist6ria de arte
Hist6ria das ideias
Marketing
Planeamento regional
Psicologia
Publicidade e marketing
Rela~5es internacionais
Rela~5es publicas e publicidade
Servi~o social



Estudos africanos e ensino da lingua portuguesa
Lfnguas e cultura portuguesa
Lfnguas e literaturas chissicas

Lfnguas e literaturas modemas
Lingufstica

Actores
Artes
Artes decorativas
Artes phisticas - escultura
Artes phisticas - pintura
Arte, arqueologia e restauro
Canto
Cenografia
Ciencias musicais
Cine-vfdeo
Clarinete
Composi'rao
Cravo
Dan'ra

Design
Design de equipamento
Design de comunica'rao
Design de projec'rao gnifica
Educa'rao especial e reabilita'rao
Educa'rao ffsica (e desporto)
Ergonomia
Fagote
Flauta
Fotografia
Oboe
Piano
Piano de acompanhamento
Tecnologia artfstica

Biologia
Biologia marinha e pescas
Biologia vegetal aplicada
Bioqufmica
Ciencias geoffsicas
Ciencias do meio aquatico
Estatfstica e investiga'rao operacional
Ffsica
Ffsica / Matematica aplicada
Ffsica tecnol6gica

Geologia
Geologia e economia aplicada

. Informatica
Matematica
Matematica aplicada
Matematica / informatica
Qufmica
Qufmica aplicada
Recursos faunfsticos e ambiente

Arquitectura
Arquitectura paisagfstica
Biotecnologia
Ciencias da computa'rao
Ciencias farmaceuticas
Ciencias da nutri'rao
Ecologia
Engenharia agricola
Engenharia agro-alimentar
Engenharia agron6mica
Engenharia do ambiente

Engenharia bioffsica
Engenharia biol6gica
Engenharia de ceramica e do vidro
Engenharia civil
Engenharia electromecanica
Engenharia electr6nica industrial
Engenharia electr6nica e de computadores
Engenharia electr6nica e telecomunica'roes
Engenharia electrotecnica
Engenharia de energias e sistemas
Engenharia energetica



Engenharia ffsica
Engenharia florestal
Engenharia geografica
Engenharia geologica
Engenharia geotecnica
Engenharia de gestao industrial
Engenharia informatica
Engenharia informatica e de computadores
Engenharia de maquinas
Engenharia de multiplicayao de plantas
Engenharia meciinica
Engenharia metalurgica
Engenharia de minas
Engenharia naval
Engenharia do papel
Engenharia de polfmeros
Engenharia de produyao
Engenharia de produ9ao animal

Engenharia de produ9ao florestal
Engenharia de produ9ao industrial
Engenharia qufmica
Engenharia de sistemas decisionais
Engenharia de sistemas e informatica
Engenharia textil
Engenharia zootecnica
Hortofruticultura
Informatica
Informatica e gestao de empresas
Medicina
Medicina dentiiria
Medicina veteriniiria
Nutricionismo
Produyao agricola
Qufmica industrial
Qufmica tecnologica
Silvicultura

Administra9ao escolar
Animayao comunitiiria e educa9ao de adultos
Animayao cultural / animadores socio-culturais
Assistente de direc9ao
Comunica9ao educacional
Construyao civil
Educador de infancia
Educa9ao social
Electricidade e electronica
Electricidade industrial
Engenharia das construyoes civis
Engenharia electrotecnica de manuten9ao

industrial
Engenharia de manutenyao e equipamentos

electricos
Engenharia de manuten9ao e equipamentos

infomlaticos

Engenharia de manuten9ao e equipamentos
medico-hospital ares

Eng. de manutenyao e equipamentos texteis
Engenharia de manuten9ao industrial
Engenharia mecanica
Engenharia publicitiiria
Equipamentos termicos
Lfnguas e secretariado
Moldes e plasticos
Melhoramentos rurais
Professor do ensino primiirio (I Q cicio)
Secretariado
Secretariado de direc9ao
Secretariado intemacional
Seguranya social
Tradutores e interpretes
Turismo
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