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Resumo: Num recente levantamento de dados referentes ao ensino superior em
Portugal, depanimos com a crescente expansao, por um lado, do numero de licencia-
turas e areas cientfficas - nas Universidades - e, por outro, do numero de cursos
profissionalizantes - nos Institutos Politecnicos. Peninte esta transforma~ao morfo-
16gica, e nosso prop6sito apresentar uma reflexao sobre os efeitos da referida
expansao no Ensino Superior Politecnico. A discussao ensaiada na comunjca~ao
desenvolve-se em torno de dois parametros previamente estabelecidos: por urn lado,
o principio de autonomia relati va que rege a evolu~ao interna do sistema escolar; por
outro, as multiplas tentativas de interferencia realizadas por grupos sociais organiza-
dos, cujos resultados podem eventual mente proporcionar uma redefini~ao do signifi-
cado daquele principio.

Urn dos consensos mais generalizado nos discursos cientfficos sobre a evolu~ao
das ciencias parece ser 0 desenvolvimento de urn sentimento comum, partilhado
pelos saberes qualificados (designadamente os mais avan~ados), da necessidade
de se criarem espa~os plurais e convergentes. Encontrado 0 lugar comum, ha que
procurar 0 sentido do trabalho de investiga~ao realizado por cada uma das ciencias,
porque 0 sentido das praticas cientfficas revela-se importante na conjuga~ao dos
esfor~os para 0 estabelecimento de uma real comunidade cientffica.

Comprometidos em alcan~ar 0 bem comum, os cientistas esfor~am-se por
ultrapassar as velhas querelas e antinomias, substituindo a luta pel a "verdade dos
seus interesses" por uma luta pelos "interesses da verdade" , isto e, pelo progresso
da ciencia e da razao.

Este artigo baseia-se numa comunica~ao apresentada pelos autores na "Conferencia Nacional
Novos Rumos para a Educa~ao Tecnol6gica e Profissional", realizada no Porto nos dias 20-23
de Fevereiro de 1991.
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Ocultando as lutas simb6licas entre cientistas ocupando posi<;:oesdiferentes
no campo cientifico, a perspectiva referida visa romper com a percep<;:aosociolo-
gica que enfatiza a importancia da conflitualidade nas rupturas epistemologicas e
metodologicas no decurso da historia da ciencia (Bourdieu: 1975).

Contudo, a defesa da pluralidade em consonancia com a convergencia na
constru<;:aode mapas problematicos comuns nao impede a remincia da preserva<;:ao
da identidade de cada uma das ciencias.

No dominio da ciencia sociologica, assiste-se a este duplo movimento. A
sociologia constitui-se historicamente na defesa do seu proprio centro de interesse,
sem impedir que no seu interior se desenvolvam ramos do saber sociologico
especializado.

A sociologia da educa<;:ao, enquanto dominio do conhecimento sociologico
particular, nao escapa a esta regra. A sua consagra<;:ao como saber indispensavel
desenvolve-se em tome da defesa do principio de autonomia relativa herdado do
pensamento durkheimiano, "segundo 0 qual nao so 0 sistema de ensino e irredu-
tivel a outras instancias sociais, mas a sua compreensao e explica<;:aonao derivam,
em ultima analise, de variaveis exogenas" (Cherkaoui, 1987: 11).

A autonomia epistemologica mencionada permitiu 0 estabelecimento dos
tra<;:osmais significativos do pensamento sociologico centrado nos fenomenos
escolares. Contudo, 0 reconhecimento conseguido no interior da propria sociologia
nao foi suficiente para a sua consagra<;:ao no interior das ciencias da educa<;:ao.

Neste dominio do conhecimento a sociologia da educa<;:aotem-se deparado
com algumas dificuldades, designadamente em Portugal. No nosso pais s6 gradual-
mente a sociologia da educa<;:aoapareceu integrada nos curriculos de deterrninados
cursos, nomeadamente naqueles destinados a analisar as questoes escolares e as
rela<;:oesentre a escola e outras institui<;:oessociais (Resende, Vieira, 1990).

Se 0 principio de autonomia relativa do conhecimento sociologico apoiou a
forma<;:aodesta disciplina vocacionada para a apropria<;:aode urn saber especifico,
omesmo principio foi integrado nas analises sobre as rela<;:oesentre 0 sistema de
ensino e outras instancias sociais.

Constituido 0 campo escolar enquanto espa<;:oparticular de pesquisa, 0 refor<;:o
no reconhecimento da capacidade explicativa do principio referido contribuiu para
que alguns sociologos analisassem os processos escolares e as respectivas conse-
quencias, como resultantes de deterrninadas propriedades incorporadas no sistema
de ensino (Bourdieu, et al.,1970).

No caso portugues, qual e 0 sentido (ou quais sac os sentidos) do principio da
autonomia relativa do sistema escolar? Como e que ele se manifesta no interior de
cada urn dos niveis escolares? Estara 0 sistema de ensino superior politecnico mais
dependente das deterrnina<;:oes sociais exteriores ao campo escolar?

Estas sac algumas das questoes em tome das quais desenvolveremos a nossa
reflexao. Ela constitui, porem, urn primeiro levantamento de urn conjunto de
problemas, 0 principio de uma pesquisa que se pretende continuada num futuro
proximo.



1. Alegam estudos sobre a realidade complex a dos sistemas escolares nas
sociedades avan~adas (Grignon,1971) (Baudelot, Establet,1971) que a via de
en sino profissionalizante ocupa urn lugar secundario em compara~ao com a via
liceal, e que e destinada a uma popula~ao escolar maioritariamente originaria das
classes populares.

A desvaloriza~ao institucional e social do ensino tecnico e profissional e
agravada pel a natureza das suas fun~6es sociais intemas. Segundo Grignon, este
tipo de ensino tende a perder 0 seu caracter profissional, estabelece uma hierarqui-
za~ao intema dos saberes transmitidos, desempenha urn papel selectivo fraccio-
nando as classes mais desfavorecidas e evita 0 desenvolvimento de atitudes de
resistencia as imposi~6es culturais da responsabilidade da institui~ao escolar.

No nosso pais, os estudos realizados sobre 0 ensino tecnico, parecem chegar
a resultados semelhantes (Cruzeiro, Antunes,1978; Gracio, 1986). Durante 0 Esta-
do Novo, a constitui~ao do ensino tecnico a partir da reforma de 1948, correspon-
deu a uma meritocracia mitigada em que a frequencia das escolas tecnicas
funcionava como urn meio de moderada ascensao social para certas franjas das
classes populares, tudo se passando como se se tratasse aqui do maximo de
concessao que 0 ethos dirigente podia fazer no dornfnio da polftica educativa num
contexto marcado pelo ascenso da procura popular de educa~ao" (Gra-
cio,1986:97).

As orienta~6es polfticas no dornfnio educativo no perfodo imediatamente a
seguir ao 25 de Abril, mas em especial entre 1976-83, foram realizadas com vista
a tradu~ao, em medidas inequivocas, da fidelidade govemamental para com os
preceitos constitucionais. A unifica~ao do ensino secundario visou a altera~ao das
principais fun~6es sociais conservadoras do sistema escolar, designadamente 0 seu
papel na preserva~ao da ordem social desigualitaria e na profunda divisao entre a
cultura escolar te6rica e a vida pr<itica.

Se esta medida nao se inseriu exclusivamente na l6gica do principio da
igualdade das oportunidades educativas, os discursos elaborados para a defender
acabaram por criar uma confusao entre os seus objectivos e os prop6sitos referentes
ao principio mencionado.

Vma das consequencias da unifica~ao foi 0 aumento da procura social de
educa~ao como retradu~ao dos apelos democratizadores incluidos nos discursos
liberais e socializantes deste perfodo. Apelando para as potencialidades de uma
escolariza~ao mais prolongada, a unifica~ao do secundario promoveu 0 desenvol-
vimento de aspira~6es sociais.

As modifica~6es na estrutura social (Ferrao,1985) resultantes de diversos
factores ocorridos neste periodo, trouxeram consigo 0 crescimento das classes
medias, em especial as originarias dos centros urban os. Sentidas em todas as classes
sociais,as aspira~6es sociais passam a adquirir a for~a de uma norma nas classes
medias urbanas, designadamente nas suas frac~6es tecnica e de enquadramento (os
grupos domesticos mais pr6ximos do universo cultural da escola). 0 "assalto" a
escola parece ser a palavra de ordem.



Imbuidas do desejo de uma escolarizas;ao cada vez mais prolongada, as
farrulias da classe media apostam agora decisivamente na educas;ao. Embalados
pelos incitamentos dos pais, os estudantes empenham-se afanosamente em con-
qui star urn lugar nas Universidades. Porem, sem investir no alargamento das
infraestruturas e equipamentos educativos universitirios, 0 Estado nao teve outra
altemativa senao aplicar 0 "numerus clausus" para resfriar as aspiras;6es sociais
produzidas. Mesmo a gradual institucionalizas;ao da rede universitfuia regional nao
reduziu 0 sentimento de desencanto provocado pela medida referida (Gra-
cio,1986).

Contudo, 0 desencanto referido nao apaga a crens;a geral sobre 0 papel da
instituis;ao escolar nos destinos pessoais dos seus utilizadores. A fidelidade a
indispensabilidade do trajecto escolar assume propors;6es mais vincadas no interior
das classes de enquadramento, designadamente as que vivem em meio urbano.

Tudo parece indicar que 0 diploma escolar universitfuio em Portugal confere
aos seus detentores a possibilidade de se projectarem na manutens;ao ou no acesso
a traject6rias tfpicas das classes medias. 0 discurso meritocratico oficial traduzido
numa intensa competis;ao nos ultimos anos do ensino secundario, entre os estudan-
tes' que visam ocupar os lugares escassos nas universidades, refors;a, em especial
nas classes medias urbanas, 0 interesse pela posse de urn titulo ainda socialmente
valorizado.

Munidos dos recursos apropriados a percursos escolares bem sucedidos, os
estudantes das classes de enquadramento assumem a passagem pela escola eo seu
respectivo diploma como instrumentos de identidade, entre os seus membros, e de
distins;ao, para com os desprovidos daquela titularidade.

A instancia escolar contribui, neste caso, para incrementar a separas;ao entre
as classes de enquadramento e as classes de execus;ao, mesmo quando proporciona
aos primeiros recolher no seu interior uma relativa percentagem dos filhos das
farrulias operarias da industria e da agricultura. A distins;ao referida tern sobretudo
uma dimensao ideol6gica e cultural ou, se pretendermos ser mais claros, uma
dimensao simb6lica:" tudo se passa como se uma placa de vidro impedisse os filhos
de quadros e de professores de se tomarem operfuios"(Bertaux, 1977:241).

Estas tendencias parecem revelar-se actualmente nas dinfunicas escolares e
nas suas relas;6es com 0 espas;o social portugues. Alguns destes estudos, pronun-
ciando-se sobre a persistencia da natureza selectiva do sistema universitario,
encaram-na como menos restritiva, comparando os seus resultados sobre 0 perfil
da composis;ao social dos estudantes com outros referentes aos anos sessenta
(Almeida et al,1988; Resende,1988; Ferreira, 1989).

As transformas;6es morfol6gicas do ensino secundario comes;aram a tomar-se
num verdadeiro problema social para as classes dirigentes. Na impossibilidade de
oferecer a todos urn lugar no ensino superior universitario, 0 governo, em 1983,
resolveu tomar urn conjunto de medidas tendentes e atenuar 0 afluxo de alunos
aquele myel de ensino.

A partir daquela data assistimos ao desenvolvimento de uma nova reforma do
ensino. Os responsaveis pelas politicas educativas resolveram reformular 0 secun-



dario unificado, reintroduzindo no nivel complementar do mesmo uma via tecnica
e outra profissionalizante.

Esta versao revista do ensino tecnico-profissional vigente no Estado Novo
pretendeu dignificar 0 novo percurso escolar, aliciando os jovens com novos cursos
destinados a uma profissionaliza<;ao precoce e garantida. Por outro lado, nao foi
impedido 0 acesso ao ensino superior aos estudantes que fossem conduzidos aquela
nova via, atraves da rede de institutos politecnicos a criar em todas as sedes de
distrito no continente e nas ilhas dos A<;ores e da Madeira.

A redefini<;ao dos lugares atribufdos, quer ao ensino tecnico-profissional, quer
ao ensino politecnico, nao pressup6s a forma<;ao de uma nova via escolar. Apro-
veitando a rede escolar existente, os dirigentes politicos preocuparam-se em
revalorizar simb6lica e materialmente os cursos e respectivos diplomas. Neste
sentido, a implanta<;ao dos cursos superiores de curta dura<;ao visou, por urn lado,
corresponder aos anseios politicos e econ6rnicos das clientelas partidarias regio-
nais e, por outro lado, perrnitir que segmentos das classes medias e outros grupos
sociais rurais pudessem prolongar por mais alguns anos a sua escolariza<;ao e obter
urn diploma mais qualificado (valorizado).

o discurso regionalista, na defesa da promo<;ao econ6mica e do bem-estar
social das zonas afastadas dos grandes centros desenvolvidos, precisava de uma
rede de escolas vocacionadas para formar os quadros qualificados indispensaveis
a concretiza<;ao daqueles desejos. A rede dos institutos politecnicos veio preencher
esta lacuna, aparecendo como 0 meio adequado a articula<;ao entre as solicita<;6es
dos agentes econ6rnicos e 0 esfor<;o profissionalizante da responsabilidade da
escola.

A cultura tecnica parecia substituir a cultura de rosto humano e de natureza
mais diletante, dorninante no ensino secundario unificado e superior universitario.

A doutrina ou a ideologia subjacente as politicas educativas reforrnistas
surgidas a partir de 83 parecem indiciar duas tendencias particulares: por urn lado,
o comprometimento do significado integral do principio da autonornia relativa-
dependencia do en sino face as solicita<;6es exteriores de natureza econ6rnica - e,
por outro, 0 renascimento da velha teoria do capital humano, atribuindo a escola a
responsabilidade de garantir urn crescimento econ6rnico sustentado - 0 produto
escolar como for<;amotriz para 0 urgente desenvolvimento regional.

A correla<;ao pretendida entre 0 ensino e 0 desenvolvimento econ6rnico virtual
deterrninou 0 aparecimento da ideologia tecnocr<itica, que apela a eleva<;ao dos
nfveis de produtividade atraves do crescimento do llIimero de estudantes habilita-
dos com diplomas qualificados, independentemente das condi<;6es particulares de
cada urn dos estabelecimentos de ensino superior (designadamente, no universita-
rio). Estas pretens6es estatais (govemamentais) visavam aparentemente correspon-
der a solicita<;6es de varia ordem, principalmente as originadas no interior das
classes medias urbanas.

Apesar destas tendencias, 0 recuo na defesa do principio de autonornia relativa
do sistema escolar parece ser apenas aparente. De facto, os responsaveis cientfficos
dos estabelecimentos escolares tern defendido a introdu<;ao, nos currfculos dos



cursos oferecidos, de urn conjunto de disciplinas de raiz humanista, evitando 0

recurso exclusivo a uma cultura de natureza tecnica. Deste modo, os cumculos
estabelecidos parecem apostar, por urn lado, na transmissao de conhecimentos
tecnicos concretos (mais ou menos abrangentes) e, por outro, na divulga~ao de
outros saberes relacionados com as ciencias sociais e as humanidades (Resende,
Vieira,1990), ainda que 0 peso relativo dos saberes diletantes seja menor do que
no ensino superior universitano.

2. Qual tern sido a evolu~ao da rede de escolas do ensino politecnico, desde a
sua cria~ao em 1977? Que compara~oes e possivel estabelecer entre a procura
social ocorrida no politecnico e na universidade desde 0 ana lectivo de 1982/83
ate ao ana lectivo de 1987/88?

As informa~oes recolhidas parecem indicar que 0 desenvolvimento actual da
rede escolar politecnica tern estado dependente das decisoes politicas sobre este
assunto. Esta comprova~ao retirada dos quadros 1 e 2 refere-se ao lento arranque
deste grau de ensino desde a anunciada reforma de 1983. Embora a qualidade dos
dados fomecidos pelo Ministerio de Educa~ao e pelo Instituto Nacional de Esta-
tfstica nao ofere~am garantias porque estao muito incompletos, pareceu-nos im-
portante assinalar as principais tendencias evolutivas, quer do ensino superior
universitano, quer do ensino superior politecnico (em ambos os casos consideran-
do a rede publica e privada).

Tal como aconteceu no passado recente (a reforma de Veiga Simao), a rede
do politecnico visava cobrir todo 0 pais de escolas destinadas a produzir tecnicos
habilitados com uma forma~ao te6rica e uma verdadeira forma~ao pnitica (Lour-
tie,l989:234). Na impossibilidade de 0 recriar a partir do antigo ensino medio -
decisao politicamente indesejavel - os dirigentes politicos nao tiveram outra
altemativa senao integra-lo no ensino superior.

Elevando 0 valor social e simb6lico dos cursos e respectivos titulos academi-
cos, que passavam a conferir 0 bacharelato e, em alguns casos, 0 grau de licencia-
tura, os responsaveis pelo sector educativo pretendiam desviar 0 trajecto escolar
dos estudantes que, nao conseguindo matricular-se nas universidades, aspiravam
a uma escolariza~ao mais prolongada. Simultaneamente desejavam proporcionar
a abertura do ensino superior a grupos de alunos que residiam no interior do pais,
distantes dos principais complexos universitarios.

Alargando a rede escolar do superior em todas as regioes do continente e ilhas,
atraves das escolas politecnicas, 0 govemo apostava , por urn lado, na eleva~ao dos
niveis de instru~ao da popula~ao em idade escolar e, por outro, na concretiza~ao
de uma politica liberalizadora proporcionando a apregoada democratiza~ao deste
grau de ensino. Assim, ao mesmo tempo que reduzia os desniveis das habilita~oes
escolares regionais, acelerava as transforma~oes na composi~ao social estudantil
deste nivel de ensino.

A referida lentidao na implanta~ao das escolas politecnicas pode ser apreciada
pelo reduzido crescimento de alunos matriculados neste grau de ensino entre
1982/83 e 1986/87 (respectivamente 8822 e 13159)(Quadro 2). Pelo contrano, no



ana lectivo de 1987/88 parece notoria uma forte expansao - sustentada por uma
rede de escolas publicas e privadas - responsavel pelo aumento do numero de cursos
e de lugares oferecidos aos seus potenciais clientes.

Simultaneamente, e no periodo de tempo considerado (1982-1987), 0 cresci-
mento da procura social dos estudantes do ensino superior universitano - publico
e privado - parece manter-se constante. Restringido 0 aces so as faculdades e
institutos universitarios publicos pela imposi<;:aodo "numerus clausus" , 0 aumen-
to quantitativo do numero de alunos a estudar nas universidades esta relacionado
com 0 alargamento da rede privada deste grau de ensino.

Comparando a evolu<;:ao das taxas de varia<;:ao (T.V.) bianuais e entre 0

primeiro e 0 ultimo ana lectivo (1982/83 e 1987/88) verificamos, porum 1ado, uma
elevada oscila<;:aodos seus valores numericos ( devido a ma qualidade dos dados)
e, por outro, a urn maior crescimento relativo da rede do politecnico. Assim, por
exemplo, entre 1982/83 a 1987/88,0 numero de alunos matriculados nas univer-
sidades aumentou 42% enquanto que 0 numero de candidatos ao ensino politecnico
cresceu 64%.

A analise destes dados quantitativos comprova 0 empenhamento governamen-
tal no alargamento da rede escolar, designadamente na sua expressao regional. Mas
de onde vem os alunos que se candidatam aos cursos do polltecnico? Quais saDos
seus perfis sociologicos?

Vocacionado a ser urn ensino atento as caracteristicas de cad a uma das regi6es
do pais, 0 politecnico parece estar destinado a ser procurado por candidatos que
residem nas areas de influencia de cada urn dos institutos, normalmente localizados
nas respectivas sedes distritais.

Por outro lado, a popula<;:aoestudantil do politecnico apresenta provavelmente
urn perfil sociologico bastante distinto dos seus colegas que se encontram matri-
culados nas universidades. Enquanto que no primeiro grau de ensino os estudantes
saD provavelmente oriundos das classes medias regionais menos possidentes
(urbanas e nao urban as) e de outros grupos sociais tradicionalmente afastados da
cultura escolar, no segundo caso os alunos apresentam provavelmente uma origem
social tambem diversificada, mas com forte expressao nos cfrculos sociais das
grandes cidades e das regi6es detentoras de urn maior numero de recursos econo-
micos e culturais acumulados.

Ao comprovar-se noutros estudos futuros esta distin<;:ao sociologic a, nao e
absurdo afirmar que estamos perante duas vias (cada qual por sua vez internamente
hierarquizada), que acolhem alunos de meios sociais diferentes consolidando, deste
modo, 0 valor simbolico atribuido ao espa<;:ouniversitano comparativamente ao
menor credito reconhecido ao politecnico.

Parecendo estar 0 en sino politecnico - sobretudo 0 do interior - mais depen-
dente do mercado de trabalho regional, sera de esperar que os virtuais destinos
sociais dos estudantes, apos a conclusao dos seus cursos, se circunscrevam aos
postos de trabalho existentes nas respectivas regi6es. Neste sentido, a regionaliza-
<;:aodo ensino politecnico conseguira evitar a fuga dos quadros formados por estas
escolas para outras regi6es mais atracti vas? Por outro lado, qual sera a rela<;:aoentre



o titulo obtido e 0 futuro posta de trabalho ocupado, dentro ou fora da regiao onde
funciona a escola? Todos os diplomados encontrarao emprego e integrar-se-ao
numa profissao correspondente as aspira<;6es produzidas?

Este ensino de curta dura<;ao promoveni uma rela<;ao mais optimizada entre
os investimentos realizados pelas fanulias e os beneffcios posteriormente recolhi-
dos, ap6s a inser<;ao dos estudantes na vida activa? Se a rela~ao referida se
estabelecer, estara este grau de ensino a promover 0 desenvolvimento de efeitos
nao esperados produzindo, nao s6 uma melhor adequa~ao entre os diplomas e 0

emprego, mas tambem a eleva<;ao do grau de satisfa~ao profissional dos seus
utilizadores?(Boudon,1980).

Quais serao as principais fun~6es sociais desempenhadas pelo ensino politec-
nico? Conhecendo a existencia de uma hierarquia dos saberes superiores (e
respectivos publicos), classifica~ao relacionada com os lugares da sua pr6pria
produ~ao, 0 saber transmitido no politecnico apresenta-se mais desvalorizado em
virtude da sua natureza deminantemente tecnico-pratica. Neste sentido, poderemos
afirmar com seguran~a que a desvaloriza<;ao simb6lica dos saberes e dos respecti-
vos titulos academicos acentuara a hierarquiza~ao estabelecida na divisao social
dos trabalho, e com esta contribuira para a manuten~ao da reprodu~ao social e
cultural?

3. Uma das express6es da autonomia relativa do sistema de ensino manifesta-
se na existencia de diferencia~6es intemas, nomeadamente no desenvolvimento de
duas redes paralelas de ensino superior politecnico com espa~os de actua~ao e
perfis de recrutamento porventura distintos: 0 ensino superior politecnico publico
e pri vado. Com efeito, ao contrario do que se passa relati vamente ao ensino superior
universitario (Resende,Vieira,1990), nao se verifica, no caso do politecnico, urn
claro mimetismo do ensino privado relativamente as ofertas do en sino publico.

As diferen~as observadas entre urn e outro sector registam-se, alias, a varios
niveis:

a) Distribui({ao espacial : Urn contraste que sobressai de imediato e a quase
exclusiva concentra~ao espacial (89,7% do total dos cursos oferecidos)da rede
privada do politecnico nos dois maiores p6los urbanos do litoral norte e do litoral
centro/suI, por oposi~ao a uma maior distribui~ao regional das ofertas do poIitec-
nico publico, com uma diminui~ao do valor da concentra~ao atras obtida para
39,5% (Quadro 4). Pode-se de facto afirmar que fora do grande Porto ou da grande
Lisboa, 0 politecnico privado praticamente nao existe, porventura dada a ausencia
de potenciais candidatos que, quer em numero, quer em capacidade econ6mica,
possam corresponder aos padr6es de rentabilidade exigidos por este tipo de ensino.

o politecnico publico, pelo contrario, decorrente de uma clara interven~ao de
polftica educativa "como tecnologia social" (Gracio, 1986), ja que resulta de uma
prioridade explfcita de alargamento da oferta do ensino superior atraves de uma
maior diversifica~ao regional (Braga,Grilo,1981), apresenta uma rede naciona1 de
estabe1ecimentos de ensino cobrindo todas as capitais de distrito (a excep~ao de
Braga, Aveiro e Evora, onde funcionam universidades que 0 substituem).



b) Areas do saber oferecidas: 0 ensino superior politecnico parece revelar,
nas suas vers6es publica e privada, uma certa independencia mutua no tipo de
cursos oferecidos, cuja origem se pode encontrar no contexto que serviu de palco
a implanta<;:ao destes dois tipos de ensino.

Se, para entendermos os mecanismos que estiveram na base da recente
prolifera<;:ao das universidades privadas e do rnimetismo que estas demonstram
face as publicas, temos de fazer apelo aos constrangimentos decorrentes de uma
situa<;:aode restri~ao de acesso a um en sino - 0 universitario - fortemente concor-
rido, assim tambem a compreensao da aparente complementaridade de curs os que
o politecnico publico e 0 politecnico privado oferecem tem de levar em conta os
condicionalismos associados ao surgimento deste tipo de ensino.

o actual ensino politecnico, nas suas vers6es publica e privada e, como vimos,
herdeiro do antigo ensino medio existente ate 1974 e avulsamente constitufdo, quer
pelos antigos Institutos Comerciais e Industriais, Escolas do Magisterio Primario
e Escolas de Regentes Agrfcolas, quer por um conjunto de institui~6es privadas
que, sobretudo desde 0 final da decada de 50, tinham surgido com novas propostas
educativas inexistentes na rede publica.

Num contexto de ausencia de restri~6es formais de acesso ao ensino, 0
surgimento de institutos e escolas privadas parece revelar, pelo menos ate meados
dos anos 70, uma aposta aparentemente lucrativa nas lacunas ou disfun~6es da rede
publica de ensino medio, ou seja, em certas areas profissionais tecnicas que 0
processo de urbaniza~ao e terciariza~ao desencadeado nos p610s mais modernos
do pafs (Nunes, 1964) parecia abrir. As areas contempladas tinham essencialmente
a ver com 0 ensino pre-primario (e 0 caso das escolas Joao de Deus e de Maria
Ulrich( 1959)(Vieira, 1988: 139) ), as artes decorativas (nomeadamente a Escola de
Artes Decorativas, fundada em 1953 em Lisboa (Baptista, 1988) ), secretariado e
turismo (particularmente 0 LS.L.A. (1962) e 0 LN.P.(1964».

A reconversao do ensino medio em ensino superior de curta dura~ao (1977) e,
posteriormente, em ensino superior politecnico (1979) (Lourtie,1989) realizada,
quer por contigencias de press6es sociais e lutas desenvolvidas no interior do
campo escolar no p6s-25 de Abril, com vista a uma equipara~ao simb6lica deste
ensino com 0 prestigiado ensino universitario, quer por corresponder a uma
explfcita estrategia polftica de expansao regional do en sino superior a custa de um
ensino medio reestruturado, nao vem alterar substancialmente a matriz dos saberes
anteriormente oferecidos pela rede publica e pelas escolas privadas.

Com efeito, 0 politecnico privado continua hoje a apresentar uma oferta
relativamente diversificada em areas profissionais quase exclusivamente associa-
das ao sector terciario - nomeadamente cursos de gestao, educa<;:ao, artfsticos,
hotelarialturismo e secretariado (Quadro 5) - com elevada probabilidade de em-
pre go, assegurada pelas maiores oportunidades oferecidas por um mercado de
trabalho diversificado, como 0 e aquele onde se encontra instalado maioritariamen-
te este ensino.

Desta forma, quer pela abundancia de potenciais candidatos com recursos
econ6micos suficientes, quer pelas perspectivas de safdas profissionais locais, quer



pela relativa inexistencia de ofertas concorrenciais por parte do ensino publico,
quer ainda pelo diminuto investimento em equipamentos e infraestruturas que os
cursos propostos exigem, pode-se afmnar que 0 politecnico privado goza, na sua
generalidade, de uma elevada rentabilidade a varios niveis.

o ensino politecnico publico, por sua vez, apresenta hoje basicamente ame sma
estrutura que possuia no passado: areas do ensino, da engenharia, de tecnologia
agraria e de finan<;as, contabilidade e administra<;ao (Quadro 5). Contudo, parece
ter-se especializado na tarefa de "reproduyao simples" do sistema de ensino, dado
o elevado peso que os cursos de formayao de professores detem no conjunto dos
cursos disponiveis (40,8% do total). A data da recolha dos dados (ano lectivo de
1989/90), certos institutos politecnicos como os de Portalegre, Viana do Castelo,
Vila Real e Madeira existiam exclusivamente grayas ao funcionamento das suas
Escolas Superiores de Educayao. Esta excessiva concentrayao na reproduyao
simples do sistema parece alias contrariar os objectivos politicos inicialmente
atribuidos a este nivel de ensino, ou seja, a "forma<;ao de tecnicos qualificados de
nivel superior intermedio" com vista a "satisfazer necessidades prementes em
varios sectores s6cio-econ6micos (D.L.427-BI77 citado por Lourtie, ob. cit.:233).

E curiosa notar, numa aproximayao mais cuidada aos cursos propostos
(Quadro 6), que se 0 politecnico publico foi recentemente alvo de uma indubitavel
extensao quantitativa da sua rede a todo 0 espa<;o nacional, tal nao significa uma
real igualizayao regional das areas oferecidas. A excepyao da formayao de profes-
sores, as zonas perifericas levam-se cursos que reproduzem globalmente as carac-
teristicas econ6rnicas tradicionais da regiao - agricultura no interior, tecnologia
industrial e gestao nos p6los urbanizados do litoral e no "enclave" industrial da
CovilhiilGuarda, ao passo que nas duas zonas escolarmente mais privilegiadas do
pais (Lisboa/Porto) concentram-se, para alem das tecnologias, as formayoes mais
"descomprometidas", associadas a urn certo diletantismo e, por isso, simbolica-
mente avaliadas por potenciais candidatos de forma distinta. Estao neste caso os
dominios da musica, teatro, cinema, danya e publicidade.

Esta grande diversidade que se esconde sob a designayao generica de en sino
superior politecnico, produto de hist6rias e tempos distintos de implanta<;ao,do
espayo geogratico e social onde se encontra instalada cada instituiyao, da caracte-
ristica dos saberes explicitos e implicitos a que fazem apelo e as potenciais areas
profissionais a que dao acesso, das relayoes estabelecidas com outros niveis do
sistema de ensino e da cumplicidade ou distanciayao que cada instituiyao estabe-
lece com as varias classes sociais ou outros agentes sociais (patronato, classe
empresarial, etc.), condiciona certamente as representayoes que dele tern os varios
actores sociais.

Deste modo, a avalia<;ao da adequabilidade ou nao de cada curso a condi<;ao
social e sexual possuida ou a representayao do destino virtual, construida por cada
candidato, decorre certamente da composiyao local deste feixe complexo de
factores, composi<;ao essa simultaneamente produto e produtora de hierarquias de
prestigio social e de credibilidade das varias institui<;oes inseridas no campo do
superior politecnico.



4. Inspirados num conjunto de hip6teses sobre a aparente rela<;aoentre 0 mapa
do xadrez polftico nacional e a configura<;ao dos cUrrIculos dos cursos oferecidos
por cad a uma das universidades do pafs, que uma recente analise sobre 0 en sino
superior universitario parecia ter confirmado (Resende,Vieira,1990), decidimos
estender estas reflex6es ao ensino superior politecnico.

Pensavamos ir constatar, atraves de uma analise dos cUrrIculos dos varios
cursos e da denornina<;ao das respectivas cadeiras, uma rela<;ao identica a encon-
trada para as universidades, ou seja, por urn lado, uma preocupa<;ao de integra<;ao
de disciplinas cuja designa<;ao fazem apelo a saberes associados a uma certa crftica
social, nos cursos das universidades localizadas em regioes com tradi<;ao de
vota<;ao em partidos situados a esquerda do xadrez polftico nacional; por outro, urn
cUrrIculo revelador de uma aparente maior preocupa<;ao com a eficacia tecnica e
a objectividade dos saberes a transrnitir e urn maior descomprometimento social,
em universidades situadas em areas de tradi<;ao polftica conotadas com partidos
mais reformistas.

Este conjunto de hip6teses veio surpreendentemente a revelar-se inconsistente
para 0 ensino superior politecnico. Neste caso, parece existir uma relativa padro-
niza<;ao curricular em termos das disciplinas potencialmente conferindo instru-
mentos de crftica social, ou seja, as oriundas das areas das ciencias sociais e
human as, para curs os identicos oferecidos em cada instituto politecnico, inde-
pendentemente da area polftico-social onde se encontra inserido.

Pode-se legitimamente interrogar 0 porque desta aparente uniformidade, quan-
do ela nao parece existir ao nfvel da universidade. Sera que ela nao constitui senao
a demonstra<;ao e a confirma<;ao de uma maior subrnissao do politecnico aos
poderes polfticos, por contraste com urn ensino universitario possuidor de uma
maior autonornia relativa face a ideologia dorninante do momenta e, por isso
mesmo, dispondo de urn maior poder social e simb6lico que the garante uma maior
cota<;ao no mercado das ofertas escolares?

Sera, pelo contrario, que sob a capa de uma aparente uniforrniza<;ao curricular
e de designa<;ao disciplinar, cada instituto politecnico nao escondera conteudos
porventura distintos, mais adaptados as sensibilidades locais e as expectativas dos
potenciais publicos que os frequentarao? A autonornia relativa que 0 sistema
educativo em geral, e que 0 politecnico em particular, possuem, podera, alias,
perrnitir que, sob currlculos aparentemente padronizados, se possam operar mul-
tiplos rearranjos e combina<;oes atraves de mecanismos tao subtis como, por
exemplo, conferindo ou retirando importancia relativa a deterrninados saberes,
atraves da passagem a anuidade, ou pelo contrario, a semestralidade de certas
cadeiras?

Sera que, apesar da aparente existencia de alguns favoritismos polfticos na
escolha das comiss6es instaladoras das varias escolas integradas na rede do
politecnico, como sugerem alguns autores (Lourtie,1989:245), ou de jogos de
poder mais ou menos encobertos entre govemo central e clientelismos locais no
que conceme a defini<;ao das prioridades educativas regionais (Braga, Gri-
10,1981:237;Gracio,1986:151), a articula<;ao de press6es locais e a interpreta<;ao



autonoma dos saberes propostos, por parte dos agentes educativos (particularmente
os docentes deste ensino), nao podera fazer inflectir com uma certa amplitude as
coordenadas curriculares inicialmente impostas? Sabe-se a este respeito, gravas
aos contributos da sociologia da educavao, que os saberes a transmitir nunca sac
neutros, sendo consequentemente susceptiveis de uma apropriavao diferenciada e
uma valorizavao desigual por parte dos varios actores sociais.

Com este levantamento de quest6es quisemos ensaiar uma primeira reflexao
sociologica sobre 0 actual ensino superior politecnico.

Tomamos como eixo estruturante 0 conceito de autonomia relativa do sistema
escolar. Com ele concretizamos uma abordagem a urn tempo:

- relacional, porque 0 enquadramos no contexto do ensino superior, no qual
ele adquire 0 seu pleno sentido, sobretudo pela relavao, ainda que assime-
trica, que estabelece com 0 ensino superior universitario; comparativa
porque, ainda que integrado no ensino superior enquanto espavo de perten-
va, tera de ser equacionado nos seus esforvos de se assemelhar simbolica-
mente com 0 universitario tornado como ponto de referencia.

- distintiva, porque nao nos limitamos a considerav6es generic as sobre a
evoluvao do politecnico, mas tomamos em consideravao as distinv6es
intemas - geograficas (litoral/interior), estatutarias (publico/privado) - que
o decomp6em.
historica, porque a compreensao global deste fenomeno so tern senti do se
enquadrado na evoluvao historica do sistema de ensino, designadamente da
propria historia do ensino tecnico-profissional em Portugal.

Quadra 1 Alunos matriculados no ensino superior segundo tipo de ensino e os anos lec-
tivos (Jados fornecidos pelo INE)

Tipos de Anos Leetivos

Ensino 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88

Universit. 74.675 (a)74.147 (b) 84.979 (e) 75.155 (d) 77.417 (e) 76.146

Politeenieo (f) 8.822 (g) 12.256 (h) 12.782 (i) 12.470 0) 13.159 (1)17.514

Fonte: Estatistieas de Eduea9ao, I.N.E.

(a) Nao foram inelufdos os alunos matrieulados no I.S.T., por auseneia de
informavao estatfstiea.

(b) Nao foram inclufdos os alunos matrieulados no I.S.PA, por auseneia de
informagao estatfstiea.

(e) Nao foram inelufdos os alunos matrieulados na Univ. do Porto, por auseneia
de informagao estatfstiea.

(d) Nao foram inclufdos os alunos matrieulados nas Univ.do Algarve,
Internaeional,Livre,Lusfada e I.S.PA, por auseneia de informagao



estatfstica. As informagoes estatisticas sobre os alunos matriculados nas
Univ. Cat61ica e do Porto esUio incompletas.

(e) Nao foram incluidos os alunos matriculados nas Univ.Luis de Camoes,
Livre, Lusiada e I.S.PA As informagoes estatfsticas sobre os alunos
matriculados nas Univ.Cat6Iica,Coimbra e do Porto, estao incompletas.

(f) Nao se encontram incluidos oa alunos matriculados nas Escolas Sup. de
Belas-Artes de Lisboa e do Porto porque a informagao estatfstica nao figura
desagregada. 0 mesmo acontece com 0 I.N.P.e 0 I.S.L.A. .

(g) Nao foram incluidos os alunos matriculados no I.N.P. e no I.S.L.A., por
identicos motivos.

(h) Idem.
(i) Idem.
0) Idem.
(I) Idem. Valores incompletos, dada a ausencia de informagao relativa a alguns

institutos publicos de ensino politecnico.
Nota: Dados referentes exclusivamente a cursos sob a algada do Ministerio

da Educagao.

Quadro 2: Alunos matriculados no ensino superior, segundo 0 tipo e os anos lectivos
(dados fornecidos pelo ME.)

(a)68.643 (b)71.173

(9) 10.851 (h) 11.751

(c) 74.292 (d) 76.575 (e) 94.300 (f) 97.241

(i)11.917 0)12.044 (1)15.368 (m)17.868

Fonte: Estatfsticas do Ministerio de Educagao, Direcgao-Geral do Ensino Superior,
Documento de Trabalho nQ 20, 1988.

(a) Inclui somente os alunos matriculados no ensino superior universitario
publico

(b) Idem
(c) Idem
(d) Idem
(e) Inclui todos os alunos matriculados no ensino superior universitario publico

e privado
(f) Idem
(g) Nao inclui os alunos matriculados na rede privada doensino politecnico.
(h) Idem
(i) Idem
(j) Idem
(I) Inclui todos os alunos matriculados no ensino superior politecnico, publico

e privado
(m) Idem. A informagao estatistica dos alunos matriculados nos I.S.C.A.s

encontra-se incompleta.
Nota: Dados referentes exclusivamente a cursos sob algada do M.E.



Quadro 3: Taxa de variayao da proeura social dos alunos matrieulados no ensino supe-
rior, segundo 0 tipo de ensino e os anos leetivos

Tipos de Anos Leetivos

Ensino 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1982/83
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1987/88

Universit. 3.69 4.38 3.07 23.1 3.12 41.66

Politeenieo 8.3 1.41 1.07 27.5 16.27 64.6

Fonte: Eslatistieas do Ministerio de Edueay8.o, Direey8.o-Geral do Ensino
Superior, Doeumento de Trabalho nQ 20, 1988.

Quadro 4: Numero de eursos, segundo a tipo de ensino politeenico e a sua distribuj-
yao regional

Regi6es Instituiy6es NQ % Institui~6es NQ %

Litoral

N I.S.L.A. • Gaia 4

Ese. Sup. Ed. Areozelo 1

Viana Inst. Pol. Viana 4 Ese. Sup. Art. Porto 7

Ese. Sup. Jam. Porto 1

0 Univ. Minho 2 20.1 Ese.Sup. Ed. S. Maria 1 49.2
Braga

Ese. Sup. Ed. P. Frassin. 1

Porto Ins. Pol. Porto 26 I.SAI. 4

R I.S.C.I.E. 11

I.SAG. 1

E.Sup.Artes Design 2

T E. Sup. Ed. Fafe 1

Interior

Vila Real Ins. Pol. V. Real 2

E Braganya Ins. Pol. Brag. 10 7.5 I.S.LA - Braganya 2 2.8



Regioes Instituiyoes N° % Instituiyoes N° %

C Litoral

E N Aveiro Univ. Aveiro 3

N 0 Coimbra Ins. Pol. Coimbra 13 15.0 Ese. Teen. Artistieas 1 1.4

T R Leiria Ins. Pol.Leiria 8

R T Interior

0 E Viseu Ins. Pol. Viseu 7

Guarda Ins. Pol. Guarda 7 14.4

C. Branco Ins. Pol. C. B. 9

L Clitoral

I.N.P. 3

I I.S. Hum. Teen. 2

I.S.L.A. 3

S I. S. Mat. Gestao 3

S Lisboa Ins. Pol. Lisboa 25 I. S. Tomas Aleaide 1

B I.S.P. Internae. 5 40.5

Ese. Sup. Ed.J.Deus 2

0 U Ese. Sup. Ed. M. Ulrich 1

19.4 Ins. Sup. C. Edue. 4

A Ins. Sup. Tee. Avany. 1

L Ese. Sup. Artes Decor. 1

Setubal Inst. Pol. Set. 6 Ese. Sup. J. Piaget 2

Interior

Santarem Inst. Pol. Sant. 11 6.9 I.S.L.A. Sant. 3

Ese. Sup. Ed. T.Novas 1 5.7

S Litoral

U Faro Ins!. Pol. Faro 9 5.6

L Interior



Regioes Institui90es NQ % Institu igoes NQ %

S Portaleg. Ins. Pol. Portal 4

U Evora Univ. Evora 2 8.8

L Beja Inst. Pol. Beja 8

I Madeira Ins. Pol. Madeira 3 1.8 Ins. Sup. Adm. Lfnguas 2 2.8

Quadro 5: Numero de cursos oferecidos pelo Ensino Politecnico, Publico e Privado,
par tipos de cursos e regioes

Regioes Grande Grande Coimbra Norte Mondego Sui IIhas
Lisboa Porto Mondego - Tejo

Tip.Curso Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri.

Gestao - 6 - 5 1 - 4 - 3 1 2 - - -

Artfstico 10 2 5 8 - - - 1 - - - . -
Secretar. - 4 1 2 - - - - 1 - - - -

Tur./Hotel - 3 - 3 - · - . - . - - 2

Educagao 2 6 5 4 3 - 22 1 14 1 19 - 3 -
Informati. - 1 1 . - - 1 1 1 1 . - - -

Jor. - - - - - - - - -
Com.Soc. . - - 1

Engenha. 10 - 9 4 5 - 4 - 2 - - - - -
Tec.Agri. - 1 - - 2 - 3 - 6 - 2 - - -
Tec.lndu. - 1 - 1 - · 1 - 1 - 5 - - .

S.Social - 1 - . - · - - - - - - - -

Anim.Cul. - 1 - 1 - - - - - - - . - -
ReI.P.lnt. 1 - - 4 - - - - - - - - - -

Marketing

Econ.Fina 2 - 5 4 2 - 3 - - - 1 - - -
Cont.Adm

Fonte: Dados recolhidos junto do C.I.R.E.P. do Ministerio de Educagao, relativos ao ana
lectivo de 1989/90.



Grande Lisboa: Lisboa, Almada
Grande Porto: Porto, Gaia, Fafe, Arcozelo, Matosinhos
Coimbra: Coimbra
Norte Mondego: Braganga, Aveiro, Viseu, Guarda, Viana Castelo, V"Real, Braga
Mondego-Tejo: Leiria, Santarem, CQBranco, Torres Novas
Sui: Setubal, Beja, Faro, Portalegre, Evora
Ilhas: Funchal

Local Instituicao Curso NQ
Lisboa Inst. Sup. Cont. Administrayao Auditoria 1

Controle Financeiro 1
Ese. Sup. Comunic. Social Publ. e Marketing 1
Ese. Superior de Musica Canto 1

Clarinete 1
Composiyao 1
Cravo 1

Fagote 1

Flauta 1
Oboe 1
Piano 1

Ese. Sup. Teatro e Cinema Teatro e cinema 1

Ese. Sup. de Danya Danya 1
Inst. Sup. Engenharia Engenharia Civil 1

Eng. Civil, Gestao, Exec. Obr. 1
Eng. de Energia e Sistemas 1
Eng. Electrot. e de Comun. 1
Eng. Elect., Autom., Elect. Ind. 1
Eng. Electrot. Sist. Comunica. 1
Eng. Maquinas 1
Eng. MecanicaiFrio, CI., Vent. 1
Eng. Qufmica 1
Eng. Qufmica Industrial 1

Ese. Sup. Educayao Ed. de Infancia 1
Prof. Ens. Primario 1

Porto Inst. Sup. Cont. Administ. Administrayao, Tecnicas Adu. 1
Aduaneiro 1

Auditoria 1

Contabilidade e Administra. 1
Controle Financeiro 1

Linguas e Secretariado 1
Ese. Sup. Educayao Prof. Ens. Basico 3

Administrayao Escolar 1
Animayao Comun. Ed. Adultos 1

Ese. Sup. de Musica Canto 1



Local Instituicao Curso NQ
Composi<;:ao 1
Flauta 1
Piano 1
Piano de Acompanhamento 1

Inst. Sup. Engenharia Eng. Civil 1
Eng. Electrot., EI. Ind. Sis. E. 1
Eng. Electro., Sist. Energia 1

Eng. Electrotecnica 1
Eng. Geotecnica 1
Eng. Mecanica 1
Eng. Mec., Gestao de Produ. 1
Eng. Quimica 1
Eng. Quimica.,Gestao de Ener. 1
Informatica 1

Coimbra Inst. Sup. Adm. e Contabil. Auditoria 1
Contabilidade e Administ. 1
Controlo e Gestao 1

Ese. Sup. Educa<;:ao Prof. Ensino Basico 2
Ed. Infancia 1

Inst. Sup. Engenharia Eng. Civil 1
Eng. Electr6nica 1
Eng. Inform. de Sistemas 1
Eng. Mecanica 1
Eng. Quimica 1

Ese. Sup. Agraria Produ<;:aoAgricola 1
Produ<;:ao Animal 1

Bragan<;:a Inst. Sup. Administ. Contabilidade e Administ. 1
Ese. Sup. Agraria Produ<;:ao Agricola 1

Gestao de Empresa Agricola 1
Melhoramentos Rurais 1
Gestao de Recursos Florest. 1

Produ<;:ao Animal 1

Ese. Sup. Educa<;:ao Prof. Ens. Basico 2
Ed. Infancia 1
Prof. Ens. Primario 1

Setubal Inst. Sup. Cont. Administ. Contabilidade e Administ. 1
Ese. Sup. Educa<;:ao Gestao Pedag6gica Educac. 1

Ed. Infancia 1

Prof. Ens. primario 1
Inst. Sup. Teen. Industrial Electricidade Industrial 1

Equipamentos Termicos 1
Aveiro Univ. de Aveiro Contabilidade e Administ. 1

Prof. Ens. Primario 1

Ed.lnfancia 1



Local Instituicao Curso NQ

Beja Ese. Sup. Agraria Gestao 1
Produ9ao Agricola 1
Produ9ao Animal 1

Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 3
Ed. Infaneia 1
Prof. Ens. Primario 1

Faro Ese. Sup. Gestao Hot.Turismo Gestao 1
Ese. Sup. Educa9ao Prof. Ens. Basieo 3

Ed.lnfaneia 1
Prof. Ens. Basieo 1

Ese. Sup. Teenolog. e Gestao Constru9ao Civil 1
Eleetrieidade Industrial 1
Equipamentos Termieos 1

Viseu Ese. Sup. Teenologia Gestao 1
Eleetrieidade Eleetr6niea 1

Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 3
Ed. Infaneia 1
Prof. Ens. Primario 1

Leiria Ese. Sup. Teenolog. e Gestao Gestao Comereial e Marketing 1
Eng. Eleetr6n.-Manut.lndust. 1
Eng. Meeaniea-Moldes e Plas. 1

Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 3
Ed.lntaneia 1
Prof. Ens. Primario 1

Santarem Ese. Sup. Teenolog. e Gestao Gestao de Empresas 2
Informatica de Gestao 1
Constru9ao Civil 1

Ese Sup. Eduea9ao Estudos Afrieanos 1
Arte, Arqueologia, Restauro 1
Com. Edueaeional Multimedia 1
Prof. Ens. Primario 1

Ese. Sup. Agraria Eng. Multipliea9ao de Plantas 1
Produ9ao Agricola 1
Produ9ao Animal 1

Guarda Ese. Sup. Teenolog.e Gestao Cont.,lnf. de Gest. e Gest. Em. 1
Cieneias da Computa9ao 1
Eng. da Constru9ao Civil 1
Eng. de Manuten9ao Industrial 1

Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 1
Ed.lnfaneia 1
Prof. Ens. Primario 1

CQBranco Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 4
Prof. Ens. Primario 1
Ed. Infaneia 1



Local Instituieao Curso NQ

Ese. Sup. Agniria Produ9ao Agricola 1

Produ9ao Animal 1

Produ9ao Florestal 1
Portalegre Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 3

Prof. Ens. Primario 1
Viana do Cas!. Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 3

Ed.lnfaneia 1
V§ Real Ese. Sup. Eduea9ao Ed. Infaneia 1

Prof Ens. Primario 1
Braga Univ. Minho Prof. Ens. primario 1

Ed. Infaneia 1

Evora Univ. Evora Ed. Infaneia 1

Prof. Ens. Primario 1
Funehal Ese. Sup. Eduea9ao Prof. Ens. Basieo 2

Prof. Ens. Primario 1

Fonte: Dados recolhidos junto do C.I.R.E.P. do Ministerio de Educac;:ao, relativos
ao ana leetivo de 1989/90.

Local
Lisboa

Instituic6es
Ins!. Novas profiss6es

Ins!. Sup. Tomas Aleaide
Ins!. Sup. Pol. Internaeional

Ese. Sup. Ed. M§ Ulrich
Ins!. SUD. C. Edueativas

Curso
Assistentes de Administr.
Seeretariado de Diree9ao
Superior de Turismo
Bioteenologia

Produ9ao Industrial
Seeretariado
Teen. de Linguas e Turismo
Tradutores e Interpretes

Gestao Agricola
Gestao de Reeur.Humanos
Gestao de Emp.Turis.Hotel.
Canto
Gestao Banearia
Gestao Hoteleira

Gestao Seguradora
Seeretariado Internaeional

Seguran9a Social
Ed.lnfancia

Prof. Ens. Basieo
Ed. Infaneia
Ed. Infaneia



Local Instituicoes Curso NQ
Prof. Ens. Basico 1
Anima(:ao Cultural 1
Educa(:ao Social 1

Esc.Sup. Tecn.Avan(:adas Informatica 1
Esc. Sup. Artes Decorativas Artes Decorativas 1

Porto Esc. Sup. Artistica Porto Anima(:ao Cultural 1
Cine-Video 1
Desenho 1
Fotografia 1
Manualidade Artistica 1
Pintura 1
Teatro 1

Esc. Sup. Jornalismo Comunica(:ao Social 1
I.SAI. Assistente de Direc(:ao 1

Gestao 1
T radutora-I nterprete 1
Turismo 1

I.S.C.I.E. Eng. das Constru(:oes Civis 1
Eng.de Manuten. Eq. Elect. 1
Eng.de Manuten. Eq.lnform. 1
Enq .Manuten. Eq. MM. Hosp 1
Eng.Manuten. Eq. Texteis 1
Eng. Publicitaria 1
Gestao de Produ(:ao 1
Gestao dos Transportes 1
Marketing 1
Rela(:oes Coop. Internac. 1
Rela(:oes Publicas 1

I.SAG. Gestao 1
Esc. Sup. Ed. St~ Maria Ed. Infancia 1
Esc. Sup. Ed. Paula Frassin. Ed. Infancia 1

Matosinhos Esc. Sup. Artes Design Artes 1
Design 1

Funchal I.SAL. Org. e Gestao do Turismo 1
Tecnicas de Turismo 1

Bragan(:a I.S.L.A. Secretariado 1
Informatica de Gestao 1

Santarem 1.5.L.A. Gestao 1
Informatica e Gestao 1
Secretariado 1

Gaia I.S.L.A Tradutores 1
Secretariado 1
Gest.Rec.Hum. e Psic.Trab. 1

Fafe Esc.Sup. Educacao Ed. Infancia 1



Loeal
Almada

Instituivoes
Ese. Sup. Ed. Jean Piaget

Curso
Ed. Infaneia
Animadores Soeio-Culturais
Ed. Infaneia
Prof. Ens. Basieo
Teenoloaias Artfstieas

Areozelo
T. Novas

Coimbra

Ese. Sup. Ed. Jean Piaget

Ese. Sup. Eduea9ao
Ese. Teeno!. Artfstieas

Fonte: Dados recolhidos junto do C.I.R.E.P. do Ministerio de Educa9ao, relativos ao ana
lectivo de 1989/90.
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