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AB raizes do ensino profissional mergulham em epocas distantes, encontram-se, por 
exemplo, ligadas as corporac;:6es de artes e oficios ou mesmo a algumas congregac;:6es 
religiosas. Na epoca pombalina, com a criac;:ao em Lisboa, em 1759, da Aula de Comercio 
e no Porto, em 1764, da Aula de Nautica e com a concretizac;:ao de Aulas de desenho, 
nascia, entre n6s, o ensino profissional. A Aula de Desenho de Lisboa, oficializada em 
1771, a Aula de Gravura Artistica, anexa a Imprensa Regia (1768), a Aula de Debuxo e 
Desenho do Porto (1775), a Aula de Desenho e Figura (1781) sao outros exemplos que 
revelam que o ensino profissional crescia em numero e importancia. 

Tambem na Casa Pia, em 1781, era ministrada uma Aula de Desenho, sendo 
tambem introduzida por Pina Manique, o trabalho manual e o ensino da industria. 

Por iniciativa da Associac;:fo Industrial Portuense era criada, em 1854, a primeira 
Escola Industrial, que passou a ser conhecida por Escola Industrial do Porto. 

Quando observamos a marcha do nosso ensino tecnico, sentimos que se trata de 
um tipo de ensino fortemente ligado ao pulsar de uma sociedade que se agita e 
questiona qual o projecto para o homem, para o cidadao, para o tecnico, para o traba
lhador que pretende formar e preparar. 

No seculo XIX, alguns mentores da revoluc;:fo liberal ao tomarem conhecimento das 
transformac;:6es que a revoluc;:ao industrial ia operando nalguns paises europeus, tenta
ram encontrar novos rumos para a economia portuguesa, predominantemente agriria, 
tradicional, pouco aberta a inovac;:ao. A educac;:ao tornara-se o centro de gravidade da vida 
social, a visfo do trabalho mudara, tornara-se um elemento fundamental. 

Agora, era preciso encontrar formas para a sua racionalizac;:ao, para a sua produ
tividade. Redesenharam-se os perfis profissionais, a escola passava a ter um papel 
crescente na formac;:ao, ainda que para tal tivesse de alterar curriculos, metodos. 
"Aprender a fazer", passava a ocupar um espac;:o maior ainda que a custa das disci
plinas de cultura geral. A escola para responder as novas exigencias, tinha de se tornar 
mais funcional, mais organizada e, sobretudo, mais empenhada em modelos culturais 
ajustados as exigencias de uma economia dinamica e de um modelo social inquieto 
e menos fechado. 

A Constituic;:fo de 1822, no seu artigo 237, exprimindo a ideologia burguesa, 
afirmava q ue a rentabilidade do trabalho estava ligada ao dominio de mecanismos 
fundamentais, designadamente, o dominio da leitura, da linguagem, da escrita, das 
operac;:6es aritmericas de base. 

Os Setembristas no curto periodo em que estiveram no poder, criaram um "ensino 
tecnico profissional" e introduziram nos liceus, criados por Passos Manuel, pelo decreto 
de 17 de Novembro de 1836, disciplinas que pelas suas caracteristicas, como Prind
pios de Fisica, de Quimica e de Mecanica, podiam ser aplicados as Artes e Oficios. 

0 decreto da criac;:fo dos Liceus apresentava no seu Preambulo uma. importante 
reflexao sobre a necessidade de alterar os conteudos ensinados nas poucas escolas 
secundarias existentes. 

No Preambulo afirmava-se: 

A instruc;:ao secundaria e de codas as partes da instruc;:ao publica aquela que carece 
mais de reforma, porquanto o sistema actual consta na maior parte de alguns ramos 
de erudic;:ao esteril, quase inutil para a "cultura das ciencias" e sem nenhum 
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elemento que possa produzir o aperfeic;oamento das "Anes" e os progressos da civi
lizac;ao material. 

Tentava-se imprimir uma nova orientac;ao ao ensino secund:irio, introduzindo-se 
novas disciplinas, particularmente, as que mais favorecessem o desenvolvimento das 
artes e oficios, por isso, deveriam os liceus ter uma biblioteca, um laborat6rio de 
Quimica, gabinetes de Fisica, de Mecanica e de Hist6ria Natural, bem como um 
Jardim Botanico. Pretendia-se dar aos estudos um caricter intuitivo-experimental. 
Boas intenc;6es mas de dificil concretizac;ao, o pr6prio Conselho Geral do Ensino 
Primario e Secundario, num Relat6rio de 1839, chamava a atenc;ao nesse sentido. 
Passos Manuel projectava a criac;ao de um Conservat6rio de Artes e Oficios para 
preparar os artistas e mo,strar as aplicac;6es das Ciencias as Artes. Seria, no seu enten
dimento, a forma de melhorar a produc;ao industrial. 

Do mesmo modo, os Setembristas criaram, em Lisboa e no Porto, os Conserva
t6rios de Artes e Oficios que, ao lado de um ensino mais espedfico, tinham um 
verdadeiro museu vivo onde os alunos contactavam com maquinas, modelos, uten
silios, desenhos e livros relativos as diferentes artes e oficios. 

Na Academia Politecnica do Porto, criada em 1837, eram dados cursos para 
agricultores, directores de fabricas e artistas. Projectava formar engenheiros, oficiais 
da Marinha e pilotos. 

Da reconversao do Colegio dos Nobres e da extinc;ao da Academia Real da 
Marinha era criada em Lisboa, em 1837, a Escola Politecnica que tinha no seu plano 
de estudos as seguintes disciplinas: Mec:lnica e suas principais aplicac;6es as maquinas, 
com especialidade as de vapor (3. 0 cadeira); Quimica Geral e noc;6es das suas prin
cipais aplicac;6es as Artes (6.a cadeira); Economia Politica e Prindpios de Direito 
Administrativo e Comercial (10. 0 cadeira); o ensino do Desenho Linear convenien
temente desenvolvido de prindpios gerais de Desenho de figura, de plantas, de 
animais e de quaisquer outros produtos da natureza e o da representac;ao de instru
mentos, maquinas e aparelhos. 

Na reforma da instruc;ao publica de 1844, de Costa Cabral, o ensino das disci
plinas de Desenho Linear e de Aritmetica e Geometria com aplicac;ao a industria era 
professado no 2. 0 grau de Instruc;ao Primaria e nas Escolas Normais para a formac;ao 
de professores de lnstruc;ao Prim:iria. 

A Aula de Comercio passaria a estar anexa ao Liceu de Lisboa com a designac;ao 
de Escola de Comercio ou Secc;ao Comercial. 0 Governo podia, ainda, criar fora dos 
Liceus "cursos bienais" de Aritmetica e Geometria com aplicac;ao as industrias. 

Os Conservat6rios de Artes e Oficios de Lisboa e Porto, pela legislac;ao de 28 de 
Setembro de 1844, eram integrados na Escola Politecnica e na Academia Politecnica. 

Alexandre Herculano em 1838, bem enquadrado na ideologia burguesa que 
exaltava o trabalho, a rentabilidade e o lucro, sublinhava a necessidade de formar o 
trabalhador que sem instruc;ao levaria as empresas comerciais, fabris e todo o genero 
de progresso material a desbaratar-se e morrer. 

Com a Regenerac;ao (1851-1868) comec;ou, na expressao de Cesar de Oliveira, o 
Portugal Moderno. Conseguida a estabilidade politica atraves do entendimento par
tidario, o Estado tentou aproximar o Pais da Europa mais avanc;ada. Lanc;ou-se na 
reorganizac;ao e lanc;amento de novas infraestruturas essenciais para a dinamizac;ao 
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da economia e unificac;ao do mercado interno, tradicionalmente compartimentado. 
A construc;fo de estradas, de pontes, a melhoria dos portos, o lanc;amento do caminho 
de ferro ligando 0 interior ao litoral e Portugal a Europa, 0 telegrafo, OS cabos sub
marinos sao alguns dos mais importantes exemplos da viragem que se ia operando 
na vida portuguesa. 

Mas, a transformac;fo s6 poderia ser consistente quando se processasse no campo 
educativo, combatendo a enorme mancha de analfabetismo e preparando os jovens 
a enfrentar os enormes avanc;os da tecnologia ou a prepara-los para se enquadrarem 
nas exigencias de uma maquina administrativa que se ia complexificando. 

0 fontismo ao produzir uma enorme transformac;fo na sociedade portuguesa gerou 
novas exigencias e ambic;6es e um outro despertar de ensino. 

Um decreto de 30 de Dezembro de 1852 passava a regulamentar o ensino tecnico 
e o relat6rio ministerial que o acompanhava chamava a atenc;ao para os progressos 
tecnol6gicos que se iam produzindo na Europa e nele escrevia-se: 

Os progressos da industria fabril sao recentes na Europa, apesar de serem os factos 
mais portentosos que se tern registado nos anais das invenc;6es e aperfeic;oamentos 
do espfrito humano; e se Portugal nao tern sido estranho no aproveitamento desses 
progressos - se o trabalho fabril aumentou consideravelmente, dando evidentes 
provas de adiantamento, e tempo de cuidar do ensino que deve dotar a industria 
de uma protecc;ao real e esclarecida 1• 

Lisboa e Porto, conforme o artigo 1. 0 , passaram a ter nos seus institutos ensino 
generico para todas as artes e ofi'cios e que seria dividido em tres escal6es: elementar, 
secundario e c_omplementar. 

0 "ensino elementar" era entendido como preparat6rio do ensino· industrial, 
compreendia as disciplinas de Aritmetica Elementar - primeiras noc;6es de algebra, 
geometria elementar e Desenho Linear e de ornatos industriais. 

0 "ensino secundario" compreendia as disciplinas de Elementos de Geometria 
Descritiva aplicada as Artes, Noc;6es elementares de Fisica e Quimica e Desenho de 
modelos e maquinas. 

0 "ensino complementar" tinha como disciplinas essenciais: Mecanica Industrial; 
Quimica aplicada as Artes; Economia e legislac;ao industrial e Desenho de modelos 
e maquinas. 

De acordo com a legislac;ao, o lnstituto Industrial de Lisboa que preparava nos 
tres graus era equipado com Museu da lndustria, Biblioteca Industrial e Oficinas. 
0 corpo docente era constituido por professores e mestres de oficinas. 

A Escola Industrial do Porto preparava o ensino elementar e o ensino secundario 
e, tambem, ministrava a disciplina de Quimica aplicada as Artes, do ensino 
complementar. 

Nenhum operirio podia ser admitido nas fabricas do Estado, a partir de 1855, 
sem aprovac;fo no lnstituto de Lisboa ou da Escola Industrial do Porto. 

1 COSTA, Mario Nunes - 0 Ensino nu<111..1t1uii em Portugal de 1852 a 1900. Lisboa: Ed. Academia Por
tuguesa de Hisr6ria, 1990. 
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Reconhecida a importancia do ensino tecnico para a evolw;:ao da economia, era 
criado o Conselho Director do Ensino Industrial a quern competia superintender 
nesta area da educa<;:fo, definir programas e adoptar os compendios. 

0 decreto de 20 de Dezembro de 1864 de Abreu e Sousa procurou regulamentar o 
que considerava os principais tra<;:os do ensino industrial e criava as escolas industriais de 
Guimaraes, Covilha e Portalegre, integradas nos importantes centros de actividade fabril. 

No relat6rio da reforma de Abreu e Sousa pode ler-se: 

Ninguem o oculta, ninguem o desconhece; a questao do ensino e uma das mais graves, 
mais dificeis e mais delicados que os poderes publicos tern a seu cargo resolver. 
Conciliar a instrw;:ao geral com a tecnica OU proflssional, problema e este, cujas 
diflculdades sfo sentidas pelos melhores engenhos, pelos mais esclarecidos espfri
tos ( ... ). 0 flm deste ensino deve consistir em habilitar um grande numero de 
homens para a pritica das diferentes artes industriais tendo em vista que esta nunca 
seri proficua senao quando for guiada par certas e determinadas regras e par conhe
cimentos positivos, que e necess:irio vulgarizar par meio do ensino industrial, ensino 
este que deve restringir-se ao que for praticamente util. 

0 diploma de 1864 divide o ensino industrial em "ensino geral" (comum a todas 
as artes e oficios e profiss6es industriais); "ensino especial" (para as diferentes artes 
e oficios) e, qualquer destes grupos era composto de uma parte te6rica e outra pratica. 

0 "ensino te6rico" era dado nos lnstitutos de Lisboa e Porto e nas escolas indus
triais, o "ensino pritico" em oficinas e estabelecimentos do Estado ou particulares. 

0 diploma de 1864 teve enorme influencia na marcha do nosso ensino tecnico, 
embora algumas das suas medidas, coma as da cria<;:fo das escolas te~nicas de Gui
maraes, Covilha e Portalegre, s6 se concretizassem, mais tarde, com a legisla<;:fo de 
Antonio Augusto de Aguiar. 

0 decreto de 9 de Outubro de 1866 aprovou, par seu turno, o Regulamento da 
Escola de Comercio de Lisboa, cujo curso tinha a dura<;:fo de dais anos compreen
dendo as seguintes disciplinas - Aritmetica Comercial e Industrial; Hist6ria Geral 
do Comercio e Industria; Hist6ria dos produtos comerciais, naturais e manufac
turados; Escritura<;:ao, cambios, letras, seguros e pratica comercial; Elementos de 
Economia Politica e estadstica comercial; Legisla<;:fo aduaneira; Elementos de direito 
comercial e rriadtimo e Linguas vivas (frances, ingles e alemao). 

Rebelo da Silva, em 1874, escrevia: 

Temos liceus e aulas onde estudar as letras gregas e romanas, a orat6ria e a poetica 
de uma civiliza<;:ao morta, de um imperio extinto, nao ha compendios e mestres 
que nos eduquem para as obriga<;:6es da civiliza<fto viva, para lavor das artes e indus
trias que enriquecem o pa.ls e aperfei<;:oam o estado social? Que importa Cicero e 
Quintiliano ao oper:irio que estampa chitas ou fabrica panos. Que tern com Varrao 
e Columela OS lavradores do seculo XIX?2 • 

2 FERREIRA, Alberto, (Coord.) -Antologia de textos pedagogicos do Sec. XIX portugues. Lisboa: Funda
<;::io Calouste Gulbenkian, 1971, volume III. 
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0 Inquerito industrial de 1881 da coma de alguns progressos na maquina indus
trial portuguesa, mas, ainda, muito distante da realidade dos industrializados 
europeus, a viver a 2.a revoluc;ao industrial. Industriais e doutrinadores como Ferreira 
Deusdado, professor liceal e vogal do Conselho Superior de Instruc;ao Publica, 
defendiam a separac;ao do ensino liceal e do ensino tecnico, ate por raz6es da expansao 
e dinamica que este revelava. 

Antonio Augusto de Aguiar, professor do Instituto Industrial de Lisboa, deputado 
do Partido Regenerador e Ministro das Obras Publicas, em 1883, no ultimo governo 
de Fontes Pereira de Melo, sendo um conhecedor da realidade inglesa e dos seus avam;os 
na area tecnol6gica, tornou-se, entre n6s, um impulsionador do ensino tecnico. 

Entendia que para haver uma mudanp qualitativa e fundamental para veneer a 
rotina e criar dinamica nos agentes econ6micos era preciso apostar, sem reservas, neste 
ramo de ensino. 

Por decreto de 24 de Dezembro de 1883 criava museus industriais e comerciais, 
em Lisboa e no Porto, visando dar conhecimento de produtos e materias primas das 
suas origens, fabricante ou comerciante, prec;os, etc. Entendia que estes museus eram 
um complemento das escolas industriais e de desenho industrial. Em cada um destes 
museus funcionava uma escola de desenho industrial. 

Em 3 de Janeiro de 1884 era criada a Escola Industrial da Covilha que ministraria 
o ensino apropriado as industrias predominantes na regifo devendo ter uma forma 
essencialmente pratica. 0 ensino nesta escola compreendia as seguintes disciplinas: 
Aritmetica, Geometria Elementar, Contabilidade Industrial, Desenho IIldustrial, 
Quimica Industrial Aplicada a tinturaria. 

0 mesmo diploma criava, ainda, oito escolas de desenho industrial, entre as quais 
a de Coimbra. Nestas escolas era ministrado o Desenho Industrial com aplicac;ao as 
industrias da 

Os professores das disciplinas das escolas industriais ou de desenho industrial eram 
nomeados pelo Governo mediante concurso e tinham os mesmos direitos dos profes
sores liceais. No caso de nao haver pessoas habilitadas para estas func;6es em Portugal 
o Governo podia contratar estrangeiros. A legislac;ao criava a Inspecc;ao 
Escolar para, atraves de relat6rios, dar a conhecer a situac;ao real das escolas. 

Um diploma de 6 de Marc;o de 1884 estabelecia o plano de organizac;ao do Curso 
de Comercio do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. 

0 ensino comercial estava dividido em "curso elementar" e "curso superior". 0 "curso 
elementar" era de um ano onde se ensinava Conrabilidade Geral, operac;6es comerciais, 
ensino pr:itico da cadeira de tecnologia rural e trabalhos praticos de escrit6rio. 

0 "curso superior" era de quatro anos e compreendia as seguintes disciplinas: 
Contabilidade Geral e operac;6es comerdais; Operac;6es Financeiras; Fisica Geral e 
suas aplicac;6es; Quimica Industrial; Rural, Geografia Comercial e His
t6ria do Comercio; Economia Polltica, Direito Comercial e Maritimo. 0 ensino 
pratico das cadeiras de Contabilidade Geral e Operac;6es Financeiras era dado no 
Escrit6rio Comercial, o de Qu.lmica Industrial no Laborat6rio Qu.lmico e o de 
Tecnologia Rural no Museu de Mercadorias. 

A portaria de 6 de Maio de 1884 definia o "O Regulamento Geral das Escolas 
Industriais, das Escolas de Desenho Industrial e dos Museus Industriais e Comerciais" 
e, no seu artigo 1. 0 , mostrava a ligac;ao entre todas estas instituic;6es pretendendo, 
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assim, criar uma instituiyao aniloga ao Museu Austrfaco de Arte e Indtistria de Viena 
e ao Museu Ingles de South Kensington. 

0 ensino do desenho compreendia do is graus: o "elementar" e o "industrial". 0 
"elementar" era destinado as criarn;as ate aos 12 anos, antes da sua entrada no mundo 
fabril e, o ensino "industrial" destinava-se a adultos que trabalhavam nas varias 
industrias. Cada grau deste ensino tinha a durayfo de dois anos. 

A portaria determinava, ainda, que na Escola da Covilha e noutras a criar, deve
riam ser introduzidas a cadeira de Geografia Comercial e Demogdfica, de Geometria 
aplicada a industria e Cursos Pdticos de tecnologia industrial. 

Nas escolas industriais os programas dos cursos eram elaborados pelo Conselho 
,_,,,. .... "',.cu., apresentados pelos inspectores a direcs:ao do Museu e submetidos a aprovas:ao 
do Governo. As escolas de desenho que funcionavam junto dos Museus de Lisboa e 
Porto deveriam ser transformadas em Escolas Normais de ensino do desenho e artes 
industriais e preparar os futuros professores. 

Antonio Augusto de Aguiar promoveu uma certa descentralizayfo do ensino tecnico 
tentando liga-lo as indlistrias locais. A tentativa nao resultou e viriam a ser tomadas 
medidas mais centralistas, coma as que definiam metodos e processos de ensino. 

Emidio Navarro, membro do Partido Ministro das Obras Publicas 
de 1886 a 1889, foi, entre nos, um dos grandes impulsionadores do ensino tecnico. 
Pelo decreto de 30 de Dezembro de 1886 estabeleceu o "Plano de organiza<.;:fo do 
ensino tt~cnico industrial e comercial" relativo aos Institutos de Lisboa e Porto e 
ampliava, significativamente, a rede de escolas industriais e de desenho industrial. 

Com a portaria de 22 de Outubro de 1886 era legislado, pela primeira vez em 
Portugal, o "ensino feminino profissional" que se dividia em duas sec<.;:6es: uma 
abrangendo costura, carte de roupa branca ou de cor, bordados de todos os tipos, rendas 
simples e aplicadas, ponto de Veneza, etc.; a outra destinada a aprendizagem da pintura. 

0 ensino ministrado nas escolas industriais estava dividido em varios graus: o 
"elementar" destinado a melhorar a prepara<.;:iio dos trabalhadores; o "preparat6rio" 
proporcionava as bases dos que pretendiam, em seguida, frequenrar os "cursos espe
ciais", estes destinados a preparar os tecnicos que poderiam vir a exercer actividades 
na industria e no Estado. 

0 ensino comercial tambem estava dividido em escal6es com objectivos seme
lhantes. 0 ensino pratico, neste ramo de ensino, era feito nos escrit6rios, salas de 
estudo, laborat6rios e nos museus dos Institutos. Todos os cursos tecnicos 
ministravam uma componente te6rica e uma pratica oficinal. 

Emidio Navarro, pelo decreto de 23 de Fevereiro de 1888, promulga o "Regulamento 
das Escolas lndustriais e das Escolas de Desenho Industrial" e aponta para prindpios 
pedag6gicos que deveriam orientar as suas actividades. Quanto aos professores do ensino 
tecnico mantinha-se a equipara<.;:iio aos dos liceus. Na falta de professores portugueses 
qualificados, o Govemo podia recruta-los nos grandes centros europeus. 

Os museus dos lnstitutos de Lisboa e Porto passavam a ter o caracter de exposi<.;:6es 
permanenres destinados a apoiar o comercio e a industria e, era lan<.;:ada uma publi
ca<.;:ao designada o "Boletim dos Museus Industriais e Comerciais". 

Emidio Navarro niio descurou o ensino agrkola e veterinario projectando um 
plano de estudos e criando nove escolas praticas dedicadas a agricultura em e, 
em certas regi6es, escolas visando o ensino da viticultura e dos lactidnios. 
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0 decreto de 8 de Outubro de 1891, de Joao Franco de Castelo Branco, reorga
nizava o ensino tecnico e procurava diminuir as despesas do Estado, a viver uma crise 
financeira complexa. Posteriormente, o decreto de 5 de Outubro de 1893, igualmente, 
de Joao Franco, conjugado com o de 1891, regulamenta os diferentes cursos, define 
programas revelando uma tendencia, cada vez maior, para a centraliza9ao. Os cursos 
elementares que funcionavam nos lnstitutos eram suprimidos, por terem pouca 
frequencia, e a portaria de 18 de Janeiro de 1893 definfa as fun96es da inspec9ao 
geral comercial e industrial, formando, o conjunto destes diplomas, um todo coerente 
e indissociavel. 

0 decreto de 24 de Novembro de 1898 saido no Governo liderado por Jose 
Luciano de Castro reconhece no seu pr6logo que o ensino tecnico ainda estava longe 
de corresponder as necessidades do Pais. Na verdade, as constantes altera96es da 
legisla9ao conforme os governos que se iam sucedendo, acabaram por provocar hesi
ta96es e contradi96es que em nada contribuiram para a estabilidade de uma area 
educativa fundamental para o progresso do Pais. Reconhecia-se a necessidade de 
preparar o pessoal docente, o recurso no recrutamento de professores nos grandes 
centros europeus ficava dispendioso e insuportavel para as finans;as publicas, sempre 
em grandes dificuldades. Tambem, por deficiencia do sistema, nao se soube aproveitar 
a qualidade e a experiencia de alguns desses mestres estrangeiros para formar o nosso 
pessoal docente. 

No final do seculo XIX, a agita9fo politica e as enormes dificuldades provocadas 
pela situa9fo calamitosa do eririo publico, levou a abertura do ensino tecnico a ini
ciativa particular, as Camaras Municipais e as associa96es comerciais e industriais. 
Criaram-se novas expectativas, mas os resultados nao foram animadores. 

Joao Franco, por diploma de 29 de Maio de 1907, estabelecia "pens6es de estudo" 
no estrangeiro, abertas a individuos habilitadqs com os cursos dos Institutos Industriais 
ou das Escolas Comerciais, lndustriais e Agricolas. Figuras, como Antonio Arroyo, 
engenheiro pelo lnstituto Politecnico do Porto e critico de Arte, um estudioso do nosso 
ensino tecnico, embora reconhecendo a justeza do diploma, em termos de prindpio, 
entendia que o mesmo nao assentava num estudo criterioso sobre o auxilio cientifico, 
artistico ou especial a prestar a industrias espedficas. Tambem se interrogava sobre quais 
as escolas que melhor se adaptariam para ajudar a solucionar os problemas. 

Com a implanta9ao da Republica, em 5 de Outubro de 1910, mudava o regime 
mas, nas suas linhas gerais, muitos dos valores do nosso liberalismo constitucional 
foram mantidos, como a defesa da liberdade individual, a livre expressfo do pensa
mento, a soberania popular, a igualdade de todos os cidadaos perante a lei, a divisfo 
tripartida dos poderes do Estado, a laiciza9fo separando o Estado da lgreja. Conti
nuou-se a entender a educa9ao como estrutura geradora de uma nova mentalidade 
essencial a dinamiza9fo do espirito de mudan9a. Mas, a Republica sentiu enormes 
dificuldades em por em ac9ao os seus projectos educativos. Um Pais com uma eco
nomia pouco produtiva, com um defice or9amental cr6nico e grave, com uma insta
bilidade politica que se pode expressar nos 45 ministerios em 16 anos, com uma 
obstru9ao frequente do Parlamento as iniciativas governativas, com for9as armadas 
envolvidas em constantes insurrei96es, com um enorme desnivel cultural entre a 
popula9ao urbana e rural, nao tinha terreno fecundo para fazer vingar as grandes 
reformas projectadas, bem idealizadas, mas de dificil realiza9fo. 
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As reformas do ensino de 1911 comes;aram por dar enorme ao ensino 
das primeiras letras, visando enfrentar a enorme mancha de analfabetismo que 
impedia o progresso da sociedade e travava as alteras;oes a operar numa economia 
predominantemente agr:iria e rotineira. Voltou-se, tambem, e de forma deddida na 
transformas;ao do ensino superior, criando as universidades de Lisboa e Porto, visando 
o progresso da ciencia e das suas aplicas;oes tecnol6gicas e preparar um escol capaz 
de contribuir e fomentar as alteras;oes necessarias a modernizas;ao da sociedade. 

Ao ensino secund:irio liceal nao foi possivel dar tanta atens;iio. As grandes reformas 
de Jaime Moniz, com os ajustamentos de Eduardo Coelho, foram mantidas na sua 
estrutura curricular. 

Em ao ensino tecnico, desde a primeira hara ate 1919, saiu importante 
legisla<;fo. Logo, em 13 de Dezembro de 1910, o Governo Provis6rio, sendo Ministro 
do Fomento Manuel Brito Camacho, desmembrou o Instituto de Agronomia e Veteri
naria em duas escolas: o Instituto Superior de Agronomia, onde se professavam os 
cursos de agronomia e de silvicultura e a Escola ·de Medidna Veterinaria onde se 
professaria o curso de veterin:iria. Em 1918, um decreto de 14 de Setembro estabe
lecia, em escolas m6veis, o ensino popular agricola, que seria mais pratico do que 
te6rico. Os professores eram recrutados entre engenheiros agr6nomos, regentes 
agricolas ou agricultores diplomados. 

As reformas do ensino secundario tecnico resultam sobretudo da aq:ao de Brito 
Camacho, medico, jornalista, difusor dos ideais republicanos. 

No relat6rio do decreto de 23 de Maio de 1911 que o nosso atraso no 
desenvolvimento industrial estava na insuficiencia do nosso ensino tecnico, na falta de 

· qualidade de muitos dos edificios escolares e da necessidade de repensar as metodologias. 
Uma portaria de 1912, de Aurelio da Costa medico, antrop6logo, 

pedagogo reformulou o ensino comercial, na cidade do Porto. 
Joiio de Barros que desempenhou um papel fundamental na elaboras;ao da reforma 

do ensino primario, reconhecia a necessidade de ser mais implantado o ensino 
profissional coma factor de enorme importanda para o progresso econ6mico e social. 

Tornava-se urgente regulamentar o decreto de 24 de Dezembro de 1901 que 
estabelecia o ensino elementar industrial e comercial. Podia ser ministrado em diferen
tes tipos de escolas: "Desenho Industrial" onde era ensinado o desenho elementar, 
alguns ramos de desenho industrial e excepcionalmente o ensino profissional; "Escolas 
Industriais" que, para alem do desenho, transmitiam os conhecimentos te6ricos neces
sarios a operarios, aprendizes e o ensino profissional; "Escolas Preparat6rias" visando 
o ensino geral e aplicado e destinadas aos que seguiam carreira na industria ou no 
comfrcio e "Escolas de Arte Aplicada' com um ensino especializado de algumas artes 
industriais. 

As escolas tecnicas deveriam estar equipadas com laborat6rios para investigas;ao 
industrial e oficinas para aprendizagem da pratica. Os cursos poderiam ter uma 
duras;ao entre dois a cinco anos. 

0 Conselho do Ensino Comercial e Industrial era instituido pelo Ministro da 
Instru<;ao Publica Sobral Cid, em 22 de Outubro de 1914, cujo objectivo era estudar 
e dar pareceres sobre o ensino tecnico. 

0 decreto 5029, de 1 de Dezembro de 1918, que expressa o pensamento do 
Inspector Antonio Arroyo, salienta a importancia do ensino diurno, no qual se 
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pretende um novo olhar sob a forma de ensinar, mais motivadora e activa, partindo 
da observac;fo, para que a aprendizagem seja mais eficaz e aliciante. 

No Relat6rio do diploma sugere-se: 

0 ensino deve fazer-se na escola, no laborat6rio e na oficina recorrendo a lic;ao, a 
demonstrac;ao e ao exerdcio, no museu para o aluno comparar os seus ensaios apro
ximando-os do exemplar perfeito, desenvolver o espfrito no estudo da genese de 
um processo, firmar o aprendido pelo confronto dos modelos isolados e sua con
gregac;fo no trabalho, na execuc;ao, assistir ao desenvolvimento hist6rico de um 
metodo, dum aparelho, dum processo mecanico; na biblioteca, para a leitura dos 
mestres e dos dassicos; nas visitas e miss6es de estudo, examinando as obras de arte 
na sua realizac;ao utilitaria e na sua func;ao social, vendo e praticando em oficina 
cujo fim e produzir 0 objecto util, 0 objecto que deve engrenar com outros e ver a 
sua ligac;ao, o modo porque se utiliza; em viagens aprendendo diversos modos de 
resolver o mesmo problema conhecendo metodos de ensino, processos de realizac;ao 
pd.tica, para que no cerebra do aluno desperte a sua individualidade pr6pria, e a 
noc;ao do modo mais perfeito por que pode utilizar-se, sao estes os meios a que se 
deve recorrer para ensinar, fazendo aprender. 

Sid6nio Pais que foi Director da Escola Industrial de Avelar Brotero, em Coimbra, 
em 1918, por Decreto de 1 de Dezembro, revelador do conhecimento da realidade do 
nosso ensino industrial procurou reestrutura-lo, criando as "Escolas de Artes e Oficios" 
que visavam preparar os jovens a partir dos 13 anos e a dar tambem uma melhor for
mac;fo aos que ja estavam no mundo do trabalho. Os que pretendiam uma maior 
especializac;fo teriam de frequentar as "Escolas Industriais". As "Escolas Preparat6rias" 
ministravam cursos de quatro anos para auxiliares de engenheiros, chefes de industria 
e condutores de trabalho. 0 lnstituto Superior Tecnico preparava engenheiros. 

Em relac;ao ao ensino comercial este seria dado em "Aulas Comerciais", "Escolas 
Comerciais", "Institutos Comerciais" e "Instituto Superior de Comercio". 

As constantes mudanc;as de Governo nfo permitiram defrnir com rigor uma linha 
geral de estudos. Em 1923, o entfo Ministro da lnstruc;ao Publica, Joao Camoesas, 
elaborou um importante documento o "Estatuto da Educac;fo Publica", depois de ter 
ouvido 0 professorado e algumas das mais importantes individualidades da area da 
cultura pedag6gica, como Faria de Vasconcelos. 0 documento se tivesse sido aprovado 
representaria um enorme passo em frente na reformulac;ao do nosso sistema de ensino. 

Camoesas chamava a atenc;ao para o que se passava nesta area na Europa saida da 
Guerra 1914-1918, em que muitos paises forc;ados pelas circunstancias e pela ansia 
de progresso mudaram o seu sistema de instruc;fo publica. 0 diploma que nao chegou 
a ser aprovado na Camara dos Deputados, estabelecia, em relac;ao a educac;ao especial, 
o Curso Especial de Ensino Secundario, o Ensino Tecnico Elementar, o Ensino Tecnico 

Complementar e o Ensino Profissional. 
0 Ensino Tecnico Elementar que seria de quatro anos, poderia ser agricola, comer

cial, domestico, industrial e marfrimo. Os alunos eram preparados para a vida pr:itica 
ou podiam seguir para as Escolas Tecnicas Complementares. 0 ensino maritimo nfo 
tinha curso complementar. 
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0 Ensino Tecnico Complementar tinha a durac;ao de quatro anos e d,estinava-se 
a alunos entre os dezasseis e os vinte anos. 0 Ensino Profissional seria dado em 
Escolas Industriais que funcionassem junto de unidades fabris. 

0 movimento escolar, no ensino tecnico, era em 1910 de 7153 alunos, passando 
no final da Republica, em 1926, para 1417 4, o que significa que a frequencia dupli
cou. 0 numero de alunas foi reduzido, embora aumentasse com o decorrer dos anos, 
de 838 em 1910, passou para 2262 em 1926. 

Em 28 de Maio de 1926, um movimento militar punha fim a 1. a Republica e 
impunha uma Ditadura Militar que iria dar origem ao Estado Novo, institucio
nalizado pela Constituic;ao de 1933. 

Portugal que vivera, desde as primeiras decadas do seculo em grave 
desiquilibrio financeiro conjugado com uma economia debil, viu a sua situac;ao agra
vada com a participac;ao na i.a Guerra Mundial (1914-1918). Anos mais tarde, a 
grande depressao do sistema capitalista, iniciada em 1929, nos Estados Unidos, tal 
como onda devastadora, lanc;ou as economias mundiais numa crise sem precedentes. 

0 Estado Novo, tal como outros Estados, vai jogar com a situac;ao, com a ansia 
de estabilidade e de progresso, para provocar uma ruptura com a visao liberal, 
impondo um regime autoritario, conservador, dirigista e corporativo. 

Naturalmente, o sistema educativo ia reflectindo os prindpios da ideologia domi
nante e do seu autoritarismo. A organizac;:~fo educativa tornava-se mais rigida, a 
inculcac;ao dos valores mais evidente, a administrac;:ao central era cada vez mais autori
raria e fortemente hierarquizada. 

As disctissoes a volta da reforma escolar e do papel da escola, apesar do regime 
ditatorial, foram polemicas. Procurando conseguir um maior equil.fbrio das financ;:as 
publicas o regime nao hesitou em reduzir os custos do ensino publico, sendo o ensino 
primario o mais atingido. Num povo em que a actividade agricola continuava a 
ocupar uma grande parte da populac;:ao, muitos responsaveis poHticos entendiam ser 
suficiente saber ler, escrever e contar. Nesta linha, nao admira que a escritora Virginia 
de Castro Almeida no jornal "O Seculo", de 5 de Fevereiro de 1927, chamasse a 
atenc;::io para a "inutilidade" da escola republicana escrevendo: 

Sabendo ler e escrever, nascem-lhes ambic;oes: querem ir para as ser 
man;:anos, caixeiros, senhores, querem ir para o Brasil. Aprendem a ler! Que leem? 
Relac;oes de crimes, noc;oes erradas de polftica; livros maus; folhetos de propaganda 
subversiva. Largam a enxada, desinteressam-se da terra e s6 tern uma ambi<;:ao: serem 
empregados publicos. Que vantagens foram buscar a escola? Nenhumas. Nada 
ganharam. Perderam tudo. Felizes OS que esquecem as letras e voltam a enxada. A 
parte mais linda, mais forte, mais saudavel da alma porruguesa reside nesses 75% 
de analfabetos. 

Dentro desta vis:io, no perfodo da Ditadura Militar, o decreto n. 0 13619, de 17 
de Maio de 1927, num perfodo de conflito em aberto, numa primeira tentativa 
reduzia a escolaridade obrigat6ria para quatro anos, dos 7 aos 11 anos, um retrocesso 
em relac;:ao ao decreto de 10 de Maio de 1919 que estabelecia um ensino obrigat6rio 
de 5 anos que na expressao do legislador "tenderia a habilitar o homem para a lura 
da vida e formar a consciencia do cidadao". Um outro diploma, o decreto n. 0 14900, 
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de 28 de Maio reduzia o ensino primano, a base onde assenta qualquer sistema 
educativo, a uma aprendizagem minima - ler, escrever e contar. Mas, logo a seguir, 
pelo decreto de 13 de Maio de 1939, o Ministro da Instruc;ao Publica Gustavo 
Cordeiro Ramos, um acerrimo defensor do poder ditatorial e que tentou dar corpo 
ao pensamento pedag6gico de Salazar, abriu o carninho a escola nacionalista, defen
sora dos valores patri6ticos com grande t6nica na ruralidade. 0 ministro, dentro da 
sua posic;ao ideol6gica fascizante, rejeitou o sistema escolar herdado da 1. a Republica, 
recusou a escola unica, considerada perigosa por projectar um espac;o de mobilidade 
social. 

Um decreto de 22 de Marero de 1930 dividia o ensino prim:irio em dois graus: o 
"elementar" de 3 anos com exame final e o "complementar" de um ano, apenas para 
as crianc;as que prosseguiam estudos. Para alem destas medidas gravosas que acaba
riam por atingir todos os ramos de ensino, foram fechadas muitas escolas primarias 
e extintas as escolas m6veis de alfabetizac;ao. 

Em relac;ao ao ensino tecnico, ainda no periodo da Ditadura Militar, eram regula
mentadas as escolas superiores de Lisboa e integradas na recem criada Universidade 
Tecnica de Lisboa, em 2 de Dezembro de 1930. 

Desde o Governo de Sid6nio Pais o ensino tecnico profissional estava ligado aos 
Ministerios do Comercio e Comunicac;6es e da Agricultura. A Ditadura Militar, por 
decreto de 13 de Abril de 1929, transferiu todas essas escolas para a jurisdic;ao do 
Ministerio da Instruc;ao Publica, criando a Direcc;ao Geral do Ensino Tecnico. 

Os decretos de 4 de Junho de 1930 e 20 de Novembro de 1931 procuraram 
uniformizar as escolas existentes: "Artes e Oficios", "Aulas Comerciais", "Escolas 
Preparat6rias" e "Escolas Industriais e Comerciais". 

0 decreto n. 0 18420, de 4 de Junho de 1930, procurava enquadrar o ensino 
tecnico num todo coerente, sistematizando a legislac;ao. 0 ensino vai ser orientado 
numa linha mais proflssionalizante e destinado a ambos os sexos. Os cursos nocturnos 
visavam a educac;ao plastica, geral e proflssional, a ser ministrada a alunos que nao 
haviam completado a escolaridade. As aulas eram te6ricas e praticas. 

Os alunos que concluiam os cursos das Escolas Marques de Pombal, em Lisboa; 
Infante D. Henrique, no Porto e Avelar Brotero, em Coimbra podiam matricular-se 
nos Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto. 0 lnstituto de Coimbra 
era extinto. 

0 lnstituto Superior de Comercio de Lisboa, depois de remodelado, passou a 
Instituto de Ciencias Econ6micas e Financeiras. 

Um relat6rio de 1932, do Director Geraldo Ensino Tecnico lamenta que o ensino 
tecnico ainda nao tenha despertado a verdadeira atenc;ao dos poderes instituidos, per
mitindo a sua degradac;ao. Os edificios escolares, na sua maior parte, precisam de obras 
ou, o ideal, seria a construc;ao de raiz, com laborat6rios e oflcinas, gabinetes, bibliote
ca e ginasio. Tambem era chamada a atenc;ao para o problema do recrutamento do 
pessoal docente por processos que nao garantiam qualidade. Tambem, nesta materia, 
foi legislado, passando-se a exigir diploma proflssional e um estagio pedag6gico de 2 
anos, seguido de "Exame de Estado", como acontecia com os professores liceais. 

Em 1933, realizava-se, em Lisboa o 1.° Congresso da Industria Portuguesa em 
que se apontava para uma industrializac;ao mais ordenada, capaz de nao deixar a 
economia cair nas crises que afectavam os mercados mundiais. Portugal precisava de 
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preparar tecnicos para responder as exigencias de uma economia, cada vez mais com
plexa e racionalizada. 

A Lei de Reconstituic;ao Econ6mica de 1935 programada ate 1950, numa anteci
pac;ao aos Planos de Fomento, tentava apontar novos rumos para a economia. 

0 Governo, em relac;ao ao Ensino Tecnico Profissional Agricola, reformulou o 
ensino nas tres Escolas de Regentes Agricolas, existentes em Coimbra, Santarem e 

Evora, unificando os seus curriculos. Os cursos de sete anos compreendiam dois 
ciclos, o primeiro de cinco anos, semelhante ao Curso Geral dos Liceus e o segundo 
de dois anos, virado para o ensino profissional. 

Gustavo Cordeiro Ramos, uma vez mais, nomeado, por Salazar, Ministro da Ins
truc;ao Publica, criava, no Porto, dois Institutos, um industrial e outro comercial, 
nascidos do extinto Instituto Industrial e Comercial. Em 18 de Julho de 1933 era 
publicado o Estatuto do Ensino Particular. 

Carneiro Pacheco, nomeado Ministro em 1936, logo em Abril desse ano, procedeu 
a remodelac;ao do Ministerio da Instruc;ao Publica que passou a designar-se por 
Ministerio da Educac;ao Nacional, apontando privilegiar a educac;ao ea formac;ao do 
espirito nacional. Haveria livros unicos para certas disciplinas como a Historia, Filo
sofia e Educac;ao Morale Civica. Em Dezembro de 1936 era regulamentada a organi
zac;ao nacional da. Mocidade Portuguesa masculina e, no ano seguinte, a feminina. 

De acordo com a Base IX, da Lei de 11 de Abril de 1936, foram revistos os 
curriculos e os programas de todos os graus de ensino. 

Entre 1926 e 1940 subiu, significativamente, o numero de alunos no ensino 
tecnico elementar e medio. 

Entre 1936-1947, na opinifo de Antonio Novoa, vamos ass1stu a um ensino 
marcadamente ideol6gico; a instrw;:ao dilui-se para exaltar a educac;ao. 0 mestre 
aparece como modelador de alunos. 

Na decada de quarenta, o regime forc;ado pelo aumento da massa escolar, comec;a 
a prestar mais atenc;ao ao ensino tecnico. 

Caeiro da Mata, Ministro da Educac;ao Nacional, apresentou em 7 de Agosto de 
1946, um projecto para o ensino tecnico, frequentado por mais de quarenta e tres 
mil alunos, prevendo a criac;ao de um ciclo de 2 anos pre-profissional, vestibular, de 
orientac;ao para os jovens saidos da instruc;ao primaria. Este projecto inovador foi 
fortemente, criticado na Camara Corporativa que nao entendia ser essencial, num 
plano de ensino tecnico, dar cultura geral, literaria e cientifica. 

No "Boletim das Escolas Tecnicas"3 defendia-se a ideia que este Ciclo Preparatorio 
se deveria estender a todas as escolas secundarias. 0 relator do parecer da Camara 
Corporativa entendia que este ciclo ao preparar culturalmente os alunos, levaria a 
que no futuro os alunos das escolas industriais nao aceitassem a situac;ao de opera
rios, ambicionavam lugares de maior proteo;:ao. Na Assembleia Nacional, o debate 
do Projecto Caeiro da Mata foi vivo, acabando por veneer a tese dos que concebiam 
a escola como um centro de cultura e nao reduzindo o ensino a tarefas mecanizadas. 

Mario de Figueiredo, Ministro da Educac;ao Nacional, criava, em 1941, a Comis
sao de Reforma que haveria de preparar o Ciclo Preparat6rio, entendido como uma 

3 Boletim das Esco/as Tecnicas, n° 6 e 7. Lisboa: Direcc;:ao Geraldo Ensino Tecnico, volume II. 
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fase de observac;::ao, diagn6stico e orientas;ao dos alunos e seus familiares na escolha 
do seu curso. Seria, todavia, com o Ministro Pires de Lima, atraves do decreto-lei 
n. 0 36049, de 14 de Julho de 1947, que, finalmente, era lanc;::ada uma profunda e 
estruturante reforma do ensino tecnico que aproximava o sistema educativo do mundo 
europeu do p6s-guerra (1939-1944), com transformac;::6es significativas na economia, 
nas financ;::as e no mundo do trabalho. 

A politica educativa comec;::ava a libertar-se da rigidez das suas estruturas, valori
zava mais o capital escolar que iria proporcionar a promm;:ao social. 0 Estado vai 
investir na educac;::ao nfo s6 liceal, mas tambem tecnica. Muitas construc;::oes escolares 
com qualidade e que pretendiam ser o espelho do regime eram erguidas por todo o 
Pais. As novas escolas tecnicas, pela sua dimensao, marcavam a arquitectura das cida
des de provincia, apresentavam-se devidamente apetrechadas com os seus laborat6-
rios, oficinas e bibliotecas. 

0 Ministerio, dado o crescente aumento da massa estudantil procurou desvia-la 
dos liceus (um ensino de elite) para o ensino tecnico mais popularizado. 0 ensino 
tecnico passou a estar estruturado em dais patamares, o 1. 0 constituido pelo Ciclo 
Preparat6rio Elementar e o 2.0 pelos Cursos Comerciais e lndustriais Complementares 
de Aprendizagem; Cursos Industriais de Mestranc;::a e Cursos Especiais de Ingresso aos 
lnstitutos Industriais e Comerciais e Cursos de Pintura e Escultura das Escolas de 
Belas Artes e, finalmente, Cursos em Regime de Aperfeic;::oamento. 

0 Ciclo Preparat6rio de dois anos, em regime diurno, compreendia as disciplinas 
de Lingua e Hist6ria Patria, Ciencias Geogrifico Naturais, Matematica, Desenho, 
Trabalhos Manuais, Religiao e Moral, Educac;::ao Fisica e Canto Coral. 

Curiosamente, este ciclo primou pela utilizac;::fo de metodos activos ultrapassando 
processos, muito usados, nas metodologias tradicionais. Neste ciclo eram estudadas 
as manifestac;::oes, as tendencias e as aptid6es dos alunos, procuravam-se perceber quais 
as suas vocac;::6es, na perspectiva de uma orientac;::ao profissional. Concluido o Cicio 
Preparat6rio os alunos podiam frequentar os Cursos Complementares, mas a Lei exigia 
aproveitamento nas disciplinas de Matematica e Trabalhos Manuais. 

Os cursos Industriais e Comerciais de Formac;::ao eram dados, em regime diurno, 
ao longo de tres ou quatro anos, englobando disciplinas de cultura geral e dentifica 
a par das disciplinas profissionais. 

Os Cursos em Regime de Aperfeic;oamento eram destinados aos alunos ja inseridos 
no mundo do trabalho. Os curdculos nao eram rfgidos, os Conselhos Escolares goza
vam de uma certa autonomia que lhes permitia ir ao encontro dos interesses de uma 
regiao. 

Nas Escolas Tecnicas existia o Ensino Complementar de Aprendizagem, curso 
destinado aos que ja exerciam uma profissao e pretendiam melhorar os seus conhe
cimentos e ascender na hierarquia profissional. Os cursos de Mestranc;::a preparavam 
os operarios para as func;::oes de contramestres, mestres e chefes de oficina. Havia, 
ainda, em algumas escolas tecnicas, cursos de especializac;::ao. 

Se os anos de 1947-1948 sfo marcados pelas importantes reformas dos ensinos 
liceais e tecnicos, o Ministro Pires de Lima lanc;ava, em 1952, o Plano Educac;ao 
Popular e a Campanha Nacional de Educac;::ao de Adultos procurando motivar as 
instituic;::6es e a sociedade para o problema do analfabetismo que, ainda, abrangia 44% 
da populac;::ao, dando nfo s6 uma triste imagem do regime de um estado europeu, 
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como tambem, era um obstaculo ao progresso. A taxa de escolarizac;ao mantinha-se 
muito baixa, na decada de cinquenta, andava pelos 45%, o que nos colocava na cauda 
da Europa. No perfodo de 30 anos, entre 1930 e 1960, a populas:ao escolar, no ensino 
tecnico liceal, passou de 18375 para 98227 alunos. Ja nada era como dantes, a socie
dade rural dos primeiros tempos do Estado Novo, pouco virada a mudanc;a dava lugar, 
a uma sociedade mais urbana e industrializada. 

0 1.0 Plano de Fomento (1953-1959) ea expressao dos novos tempos e exigencias, 
o Estado vai apostar na melhoria das infra-estruturas portuarias, rodoviarias, ferro
viarias, hidroelectricas, comunica<_;:6es para poder dinamizar a economia. A tese 
industrialista ganhava terreno e a projecc;ao e importincia do ensino tecnico acen
tuava-se cada vez ma.is .. Os Planos de Fornento nao deixaram de reconhecer que era 
preciso apostar, cada vez mais, nesta modalidade de ensino, as novas exigencias da 
tecnologia nao eram compativeis com operarios sem prepara<_;:ao. 

0 Professor e Engenheiro Leite Pinto, ministro da Educac;ao entre 1955-1961 
teve consciencia que para acelerar a economia era preciso repensar o ensino, melhorar 
os conteudos de certas disciplinas. 0 Plano de Fomento Cultural, projectado em 
1959, vai ter o apoio de organismos internacionais, designadamente, da Organiza<_;:ao 
de Coopera<_;:ao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE}. Nascia, assirn, o Projecto 
Regional do Mediterraneo e com reconhecia-se a urgenda de mudar o sistema 
escolar portugues incapaz de, nas actuais circunstincias, de dar uma resposta a dina
mica econ6mica cada vez mais e ao enorme crescimento da massa escolar. 
0 diagn6stico do projecto revelava que, em 1950-1951, os alunos que frequentayam 
a instru<_;:ao primaria 70% passaram no exame da 4.a classe, 18% entravam no ensino 
secundario, 5% conclufram o secundario e apenas 2% conseguiram licenciar-se. A 
nossa realidade educativa, como mostra este exemplo estatistico, estava muito dis
tante da Europa industrializada. 

0 2. 0 Plano de Fomento (1953-1958) tentou acelerar a taxa de crescimento do 
PIB, reduzir o defice da balanc;a de pagamentos e assegurar 12000 novas empregos. 
0 Plano lntercalar de Fomento (1965-1967) tentou ajustar a economia as novas 
exigencias nascidas com a Guerra Colonial. Os Planos de Fomento permitiram uma 
maior racionalizas:ao dos investimentos publicos, uma maior interven~o do Estado 
na economia e urna aposta mais realista na importancia do ensino tecnico para as 
mudarn;:as inevitaveis que o crescimento econ6mico ia produzir. 

0 Professor Leite Pinto reconhecendo que o Pais s6 podia avanc;ar apostando na 
educa<_;:ao, em dois despachos de 21 de Novembro de 1959 e 21 de Outubro de 1960, 
escrevia: 

Uma na<;ao vale mais pelos seus homens do que suas riquezas naturais. Ora, nao 
e passive! qualquer nac;:lo ser considerada culta se a sua massa produtiva river apenas 
quatro anos de escolaridade obrigat6ria. E de fucto impossivel enveredar pela industria
liza<;ao e mecaniza<;ao agrfcola com operarios que sabem apenas ler, escrever e 
contar. Como pode essa gente manusear - operar com maquinas complexas4? 

4 Projecto Regional do Mediterraneo, 1964, p. XIII e XIX. 
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Leite Pinto ampliou a rede escolar, aumentou o numero de cursos e tentou atender 
as pretens6es dos concelhos. Criou novas escolas tecnicas e, em colaborac;:ao, com o 
Ministerio das Obras Publicas e com dinheiros dos Planas de Fomento foram 
construidos novos edificios escolares. 

No plano de estudos Leite Pinto avarn;ou para a necessidade de fundir num ciclo 

unico OS ciclos iniciais das escolas tecnicas e dos liceus (1° ciclo dos Liceus). 

Nao conseguiu concretizar a ideia e, seria o Professor Inocencio Galvao Teles, novo 
Ministro da Educac;:ao, em 1968, a criar o Ciclo Preparat6rio do Ensino Secundario, 
com um plano de estudos de dois anos. 

A crescente procura da educac;:ao que se vinha sentindo em Portugal estava, assim, 
intimamente ligada ao desenvolvimento industrial e urbano, a expansao do sector 
terciario na economia e ao crescimento da "classe media". 

A respeito das relac;:6es entre a educac;:ao e a economia escrevia o Professor e 
Ministro Galvao Tel~s: 

A educac;:ao esti na base do progresso moral, que e sem duvida mais importante, mas 
do pr6prio progresso material, que acompanhado e condicionado pelo primeiro -
- constitui tambem, obviamente, um fim a atingir, uma meta a alcanc;:ar. lnsiste-se, 
hoje, e muito justificadamente, no bin6mio educac;:ao-economia. 

E acrescentava: 

As despesas feitas com a educac;:ao, abstraindo mesmo o seu alto valor moral ou 
espiritual, e falando a linguagem dos economistas, nao sao meras despesas impro
dutivas, constituem um verdadeiro investimento; quando criteriosamente efectuadas, 
representam mesmo o mais rentivel dos investimentos. Nao se pode esperar que a 
economia se desenvolva para so entao fazer progredir a educac;:ao: a inversa e que e 
verdadeira, pois, sem elevado nivel educacional a economia esti condenada a 
estagnar, a mingua de capital humano, 0 mais valioso dos capitais, nao podendo a 
economia expandir-se onde escasseiam cerebros, inteligencias, competencias, pessoal 
qualificado, gente devidamente instruida, preparada para conhecer, planear, exe
cutar, numa palavra para produzir e criar riqueza. Sao hoje os economistas os 
primeiros a reconhece-lo. Bern significativa a atitude da OCDE que, tendo-se cons
tituido para promover e auxiliar o fortalecimento econ6mico do Ocidente, como 
forma de resistencia a propagac;:ao das ideias dissolventes, logo reconheceu a ampla 
atenc;:ao que tinha de consagrar a investigac;:ao e ao ensino, sem cujo real progresso 
o desenvolvimento econ6mico seri uma palavra va. 5 

Em 1964, o Professor Galvao Teles alarga para 6 anos a escolaridade obrigat6-
ria6, reconhecendo que a medida era comummente aceite e desejada tanto nos sectores 
oficiais como particulares e que uma escolaridade reduzida a quatro classes ( ... ) ja 
era pouco para os tempos que correm.7 

5 TELES, Inocencio Galvao - Para um Estatuto da Educafiio Nacional, Lisboa: M.E.N., 1966, p. 10-11. 
6 Decreto-Lei n.0 45810, de 9 de Julho de 1964. In: Didrio do Governo, i.a Serie, n.0 160, de 9 de Julho de 1964. 
7 TELES, Inocencio Galvao - Temas de Educafiio, Lisboa: M.E.N., 1966, p. 185-186. 
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E acrescentava: 

Com as transformas:6es operadas, no mundo material, no mundo econ6mico, no 
mundo social, torna-se dia a dia necessaria uma instrus:ao mais desenvolvida e mais 
difundida, e assim o seu valor aparece mais patente aos olhos de todos. 8 

Para prolongamento da escolaridade, foi criado um ciclo complementar - 5.a e 

6.a classes - do ensino primario, visando dar uma prepara~ao directa para a vida, 
evitando um ensino puramente livresco. 0 ensino deveria ser, tanto quanta possivel, 
vivo e concreto, destinado a desenvolver a personalidade dos alunos nos varios sen
tidos, mas ao mesmo tempo a predispo-los, desde logo, para o exerdcio de actividades 
liteis e se adaptarem a novas tarefas, se as circunstincias vierem a impor-lhes a 
mudan~a de ocupa~ao. 

Tratava-se de adoptar uma pedagogia adequada as crian~as de meios economica
mente debeis, crian~as que, a partir dos 14 anos, ingressavam em trabalhos 
indiferenciados, mas ja preparadas para uma reconversao posterior ou para uma 
moderniza~ao tecnol6gica. 

Ao lado de uma forma~ao geral ou te6rica conviria adquirir, dentro de certos 
limites, uma forma~ao pr:itica, baseada no contacto com o trabalho efectivo, mediante 
colabora~ao com entidades oficiais e/ou particulares. 

No entanto, nem a "fun~ao pr:itica" nem a adapta~ao as "necessidades locais" teve 
concretiza~ao, uma vez que a procura da educa~ao p6s-primaria se orientava para os 
ciclos iniciais do ensino tecnico e liceal, que acabaram por se fundir num ciclo {mico 
com a cria~ao do Ciclo Preparat6rio do Ensino Secundario.9 

A crias:ao do Cido Preparat6rio tinha como objectivo, entre outros, diferir da 4.a 
para a 6.a classe de escolaridade a escolha dos estudos sequenciais e evitar, senao 
anular, "a acentuada diferens:a do merodo e do espirito", assumindo car:icter mais 
cultural o ensino feito nos liceus e mais pratico o ministrado nas escolas tecnicas. 
0 Ciclo Preparat6rio destinava-se, assim, a proporcionar nao s6 a forma~ao geral 
adequada ao prosseguimento dos estudos, mas tambem a observa~ao individual dos 
alunos em ordem a sua orienta~ao na escolha dos mesmos estudos. 

Na pratica continuavam a manter-se factores relacionados com a rede escolar e 
as estruturas do ensino, com reflexos no estatuto socioecon6mico e cultural das fami
lias dos alunos. Como reflexo desta situa~ao, o Professor Galva.a Teles manteve a 5.a 
e a 6. a classes do Ciclo Complementar do Ensino Primario e criou o. ensino 
preparat6rio indirecto (Telescola). 

Veiga Simao que ocupou, a partir de 1970, o cargo de Ministro da Educa~fo no 
Governo de Marcelo Caetano, prolongou a escolaridade obrigat6ria para 8 anos, 
quatro de ensino primario e 4 do ensino preparat6rio. Diluiu a dualidade dos ensinos 
liceal e tecnico, substituiu os Cursos de Forma<;fo Profissional por um Curso Geral 
de 3 anos, semelhante ao que era dado nos Liceus. De qualquer forma neste Curso 

8 TELES, Inocencio Galvao - Para um Estatuto da Educardo Naciona!. Lisboa: M.E.N., 1966, p. 14-15. 
9 Decreto-Lei n. 0 48541, de 23 de Agosto de 1968. In: Didrio do Governo, I.a Serie, n. 0 199, de 23 

de Agosto de 1968. 
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era dada uma formas;ao tecnol6gica basica e nao, como ate entao, uma especializas;ao 
profissionalizante. Os diferentes cursos tecnicos foram reduzidos a nove cursos gerais: 
agricultura, mecanica, electricidade, quimica, construs;ao civil, textil, administras;ao 
e comercio, formas;ao feminina e artes visuais 10• 0 ensino tecnico era frequentado, 
nesta altura, por 120000 alunos. 

Embora em teoria fosse possivel, os alunos do ensino tecnico nao tiveram acesso 
ao Curso Complementar dos Liceus e as equivalencias, para efeito de emprego, eram 
resolvidas caso a caso. 

Depois do 25 de Abril era criado, em 1975, o Ensino Secundario Unificado que 
visava fomentar nos alunos um equipamento mental e cultural a mobilizar nos dife
rentes estudos escolares ou a ajudar a escolher o rumo profissional. 

Com as medidas tomadas por Veiga Simao e com a lei de 1975 criando o Ensino 
Secundario Unificado 11 era dada uma sentens;a de morte no ensino tecnico. Hoje, 
passados mais de 30 anos sobre esta medida e, sem par em causa a necessidade 
urgente que havia de reformular as estruturas do ensino tecnico, desde o plano 
curricular aos conteudos programaticos interrogamo-nos se o Pais, nos planos cultural, 
social e econ6mico, saiu verdadeiramente beneficiado? 
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