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A mem6ria do Luis Miguel de Oliveira.kidrade. 

Salazarismo - ideologia, cultura e educa<;;ao 

Salazar e os salazaristas percorrem um caminho, entre 1926 e 1932, ate alcans:arem a 
hegemonia polftica no interior da ditadura militar e, sobretudo a partir dai, larn;arem as 
bases da institucionalizas:ao do Estado Novo1

• Fernando Rosas assinala, neste percurso, a 
«arte de Salazar» na liderans:a de aglutina<;fu:> das fors:as conservadoras em «torno de um 
programa comum, e de definir e aplicar uma tactica suscepdvel de as colocar e manter 
no controle do aparelho de Estado»2 e, no salazarismo, o compromisso entre as correntes 
polfricas de direita e sectores de interesses das fors:as vivas, polftica e ideologicamente 
liderado, em crescendo, por Ant6nio de Oliveira Salazar. 

Na sua tomada de posse como ministro das Finans:as, a 27 de Abril de 1928, Salazar 
- longe vai o tempo do papagaio de Norberto Lopes3

, sabia ao que vinha, o que queria, 
para onde ia e, nessa longa viagem - «nao se me exija que chegue ao fun em poucos 
meses»4

, a na<;[o saberia obedecer {ou aprende-lo-ia). 0 prindpio de autoridade enforma 
o sistema de valores de um edificio, projecrado a partir de um Estado que, reconheceni 
Salazar em 1930, aquando do manifesto da Uniao Nacional, ser preciso «dar-lhe 
autoridade e fors:a para que mantenha imperturbavel a ordem, sem a qual nenhuma 
sociedade pode manter-se e prosperar»\ sublinhando a necessidade de «organizar a 
Nas:ao de alto a baixo, com as diferentes manifestay6es da vida colectiva»

6
• 

0 quadro axiol6gico que Salazar resumiria, em Braga, por ocasiao das comemoray6es 
do I 0° aniversario do 28 de Maio - «Deus», «Patria», «autoridade», «familia» e 
«trabalh0>/ - constitui-se, em programa de acyao que visava moldar as praticas colectivas 
da forma<;[o social portuguesa e reeducar os{as) portugueses(as) no sentido das «virtudes 
da ra<;a», num quadro de propaganda e inculcas:ao ideol6gica, articulando um sistema de 
enunciarao, que detinha OS poderes de «influencia» e «injun<;ao», isto e, de modelar 
condutas e ode censurar, ameas:ar e punir, assegurados pelo Secretariado de Propaganda 

0 presence trabalho e uma reelabora¢o, par op¢o e par imposi¢o do formato, do que sabre o assunto 
expendi: A Esco/a do Magisterio Prim:frio de Coimbra (1942-1989). Entre Ideologia, lvfem6ria e Hist6ria. 
Disserta¢o de Doutoramento. Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2006. 

1 
Cf. ROSAS, Fernando - "O Esrado Novo (1926-1974)". In: 1v1ATIOSO, Jose (Dir.) - Hist6ria de 

Portugal. Lisboa, 1994, Volume VII, p. 188. Rosas prop6e quatro erapas no percurso de Salazar: "1926-1928 
(o lanc;:amento do «mago das finan<;as»); 1928-1930 (o combate vitorioso contra o republicanismo 
conservador); 1930-1932 (a clarifica¢o politica), e 1932-1934 (a institucionaliza¢o do regime)". Sabre a 
<donga marcha>> de Salazar, vejam-se asp. 151-241. 

2 Idem, ibidem, p. 184-185. 
3 Entrevisra de Norberto Lopes a Salazar. In: Diano de Lisboa. 12-6-1926, p. 8. 
4 SALAZAR, Ant6nio de Oliveira-Discursos. Volume I 1928-1934. Coimbra: Coimbra Edirora, 1939, p. 6. 
5 Idem, ibidem, p. 91. 
6 Idem, ibidem, p. 92. 
7 SALAZAR Am6nio de Oliveira - Discursos e No&s Polidcas. Volume II 1935-1937. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1945, p. 130. 
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Nacional8 (SPN), criado em 1933, e pela Agencia Geral das Col6nias reformada dais 
anos antes par Arminda Monteiro9

, e um sistema de inculca.t;ao ideol6gica, a quern 
competia buscar o consenso e a ordem, com expressao no Ministerio da Educa<;io 
Nacional- secundado pela Mocidade Portuguesa (MP), a Obra das Maes pela Educas:ao 
Nacional (OMEN) ea Mocidade Portuguesa Feminina (MPF) e em todo o aparelho 
corporativo, dos quais se salientam a Funda<;io Nacional para a no Trabalho 
(FNAT) ea Junta Central das Casas do Povo QCCP)1°. 

Na in~uguras:ao do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), Salazar reconhece a 
importancia polltica da propaganda ao _considerar que «politicamente so existe o que o 
publico sabe que existe»

11 
ao que acrescentara, sete anos depois, <<politicamente o que 

parece e»
12

, contudo, que nao se trata «de falsear, de colorir, de disfars:ar a 
verdade. [ ... ] Ele deve cingir-se aos factos» 13

• 0 Secretariado da Propaganda imp6e-se 
uma pol!tica. de verdade. 0 decreto-lei n.0 23054, de 25 de Setembro de 1933, 
considera como «meios indispensaveis a sua ac¢o» a arte, o cinema, a imprensa, a 
literatura, o teatro e a radiodifusao, e comete ao secretariado, entre outras competencias, 
«regular as da imprensa com as poderes do , aspecto tanto mais 
relevante que ja em 1932, Salazar apontava a Antonio Ferro: 

Nao e legitimo, por exemplo, que se deturpem OS factos, par OU por ma fe, para 
fundamenrar ataques injustificados a obra dum Governo, com prejuizo para OS interesses do Pais. 

Seria 0 mesmo que reconhecer 0 direito a cahinia. Os fu.ctos sao OS fu.ctos e nao pode permitir-se 

que se ponham em dUvida os actos ou os nillneros que traduzem a pr6pria vida do Esta.do 15
• 

No quadro da sua ac¢o, o SPN, em Janeiro de 1934, produziu um relat6rio sobre a 
de provfncia 16

, onde rotula as jornais <<situacionistas, neutros, anti-
situacionistas e jornais de classe» 17 

- visando a utilizac;ao dos da sit:ua<_;;iio para promover 
propaganda sobre os «princl'.pios politicos e sociais do Estado Novo»18

, prevendo o envio 
de «esquema dos artigos a publicar»19 ou artigos para publica¢o, a constituic;ao de urn 

Cf. Jorge Ramos do - Os anos de Ferro o Disposidvo Cultural durance a «Polftica do Espirito}>, 
1939-1949. Lisboa, Editorial Esrampa, 1999. Ver rambem: PAULO, Heloisa-EstadoNovo e Propaganda em 

0 SPN e o DIP. Coimbra, Ed. Minerva, 1994. 
Cf. CASTELO, Claudia - "Agencia Geral das Col6nias/Agencia Geraldo Ultramar". In BARRETO, 

Ant6nio; M6NICA, Maria Filomena (Coord.) Dicionirio de Hist6ria de Portugal. Volume II Suplememo 
A/E, Porto, Livraria Figueirinhas, 1996, p. 62-63. 

1° C£ ROSAS, Fernando - "O Salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Esta.do Novo ea quesrao do 
totalitarismo". In AniliseSocial. Lisboa, 2001, n.0 157, p. 1037-1042. 

11 SAIAZAR, Ant6nio de Oliveira - Op. cit., 1939, p. 263: 
12 SALAZAR, Ant6nio de Oliveira - Discursos e Noms Polfticas. Coimbra: Coimbra Editora, s. d., 

Volume III 1938~1943, p. 196. 
13 Idem, ibidem. 
14 Alinea a) do artigo 4°. 

FERRO, Ant6nio - Salazar o homem ea obra. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1933, p. 46. 
16 C( Relatorio sabre o estado actual da imprensa de prov1ncia e piano de a~o para uma propaganda 

met6dica dos prindpios politicos e sociais e realizas;Qes do Esra.do Novo de 1 de Janeiro de 1934. Arquivo 
Salazar, ANTI, AOS/CO/PC - 12, Pasta 3. Citado por VERISSIMO, Helena Angelo - Os ]ornalisGJs nos 

a.nos 30/40. Elite do Esmdo Novo. Coimbra, Minerva Coimbra, 2003, p. 32. 
17 VERfSSIMO, Helena.Angelo- Op. cit., 2003, p. 34. 

Op. cit., 2003, p. 33. rn Relat6rio {. .. ]. Citado por VERfSSIMO, 
19 Relat6rio {. .. ]. Citado por VERfSSIMO, <UCCll<LfUH!<ClU - Op. cit., 2003, P· 33. 
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bloco de jornais situacionistas e a aplicac;ao de sans;6es aos jornais contra a situac;ao, 
atraves da direc<;[o-geral de censura. Como condui Helena Verissimo os jornais contra a 
situac;ao ficavam sob a alc;ada do aparelho repressive - policia politica e censura - sem 
esquecer a segrega<;[o social do meio provincial onde estavam inseridos

20
• A avaliac;ao do 

primeiro anode trabalho do SPN ao nfvel da imprensa de provmcia, realizada atraves de 
relat6rio dos proprios servic;os, permite constatar uma redu<;[o dos jornais «neutros» e 
«anti-situacionistas», na ordem, respectivamente, dos 62 e 69%21

• 

A maquina de propaganda estava articulada com a censura, e nao dispensava estoutra 
de cariz essencialmente repressive, e insere-se na polfrica de informa<;[o do regime. A 
ditadura militar instaurou-a a 22 de Junho de 1926, emergindo como uma medida de 
caracter transit6rio, face a ausencia de suporte legal e nao estar espaldada numa lei de 
imprensa22

• A sua eternizac;ao levou a condenac;ao, em 1931-1932, por directores dos 
principais jornais e pelo Sindicato dos Profissionais da Imprensa - que de resto viria a ser 
extinto no quadro de desarticulac;fo do movimento sindical. Mas o projecto de 
constituic;ao publicado em Maio de 1932 e as entrevistas de Salazar a Antonio Ferro23

, 

no Diario de Notfcias, em Dezembro, dissiparam as duvidas e desde logo deixaram 
perceber o seu caracter (quase) definitive. Em Abril de 1933, e promulgada a 
Constituic;ao Polltica da Republica Portuguesa24

, que no artigo 8° consagra «a liberdade 
de expressao e pensamento», mas o § 2° preve «leis especiais» para «impedir preventiva 
ou repressivamente, a perversfo da opiniao publica na sua func;ao de forc;a social» e, na 
mesma data, o decreto-lei 22469 institui a censura previa. 

A acc;ao do sistema de inculcac;ao ideol6gica, assumida pelo ministerio, primeiro da 
Instruc;ao Publica e ap6s 1936, da Educa¢o Nacional, come<;ou por ser mais 
desarticulada e por denunciar alguma indefinic;ao, sendo que a concretizac;ao da 
mudanc;a de «grande ciclo hist6rico», o que Antonio Novoa define como pragmatismo 
conservador, ocorrerci ap6s 193625

• Apesar disso, ate 1936, afirmam-se alguns contornos 
da ideologia educativa do Estado Novo, sem constituir um quadro coerente, assumindo 
o caracter de contra-reforma, nomeadamente ao nfvel da administra<;ao e formas:ao de 
professores26

• 

Ao nfvel da formac;fo de professores, as medidas adoptadas em 1927 e 1928, tradu
zem e repercutem a instabilidade nacional nas escolas normais. Um relance sobre a ins
tituic;fo e a durac;fo do curse, entre 1928 e 1936, permite constatar, o seu encerraraento 

20 VERISSIMO, Helena Angelo - Op. cit., 2003, p. 35. 
21 

Os jornais rneutros)) e «anti-situacionistas)), entre 1933 e 1934, reduziram o seu nllinero, respectiva
mente, de 69 e 81 para 43 e 56. Cf. Relarorio sabre o estado actual da imprensa da Provincia e piano de acgio 
para uma propaganda metodica dos prindpios poliricos e sociais e realizac;Oes do Estado Novo. In COMISSAO 
DO LIVRO NEGRO SOBRE 0 REGIME FASCISTA - A polftica de informapo no regime fascisGJ. 
Volume I. Lisboa: Presidenc.ia do Conselho de Ministros, 1980, p. 56-63. 

22 Cf. CARVALHO, Alberto Arons de -A censura a imprensa na epoca marce}jsra. Coimbra: Minerva, 
1999 [1973]. 

23 
Cf. FERRO, Antonio - Op. cit., 1933, p. 46-49. 

24 Consdtuipo da Reptfblica Porwguesa de 1933. [Consult. 2004-07-20]. Disponivel na WWW: 
<URL:hrtp:/www.parlamento.pt/livraria/edicoes_digirais/luis_saftextos%20crp/CRP-1933.pdf> 

25 
Cf. N6VOA, Antonio - Evidentemente. Hist6ri:JS da Educapo. Porto, ASA Edirnres, SA, 2005, p. 35. 

26 Cf. N6VOA, Antonio - "Polltica de educa¢o". In: BARRETO, Antonio; MONICA, Maria Filomena 
(Dir.) - Dicion;fno de Hist6ria de Portugal. Volume VII. Sup!emento NE. Porro: Llvraria Figueirinhas, 1999, p. 593. 
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e reabertura no espas:o de quatro meses, a altera<fio da designas:ao dos estabelecimentos 
de ensino e uma ziguezagueante alternancia entre o aumento ea diminuis:ao da duras:ao 
do curso. Como sublinham Filomena M6nica27 e Ant6nio N6voa2

8 
se a redus:ao da 

preparas:ao intelectual e o controlo moral e ideol6gico sao mais ou menos consensuais na 
orienta<fio progressivamente hegem6nica da Ditadura, regista-se alguma hesitas:ao na 

adops:ao das estrategias para perseguir tais objectivos. 
Em 1934 uma acs:ao de amigos alunos e alunos-mestres junta da opiniao publica 

atraves de um jornal «de provincia» criara condis:oes a definitiva inversao do percurso do 
ensino normal. 

A campanha Onde esta a Escola? 

Proleg6menos 

No Rumo29 de 15 de J unho de 1954, Armando Duarte, aluno-mestre da Escola do 
Magisterio Primario de Coimbra, assinava um artigo intitulado A reunifio do curso de 
1934 da Escola Normal Primaria, assinalando: 

Como foi largamente anunciado, realizou-se no passado dia 29 de Maio a reuniiio do 

Curso de 1934 da Escola Normal de Coimbra. Esta reuniao foi levada a efeito nesta Escola 

cujos actuais alunos fizeram uma receps:io aos componentes do Curso reunido. [ ... ] 

De tarde, teve lugar a receps:io propriamente dita, quando por volta das 15 horas entraram 

na Escola, por entre duas filas de actuais alunos, os componentes do Curso de 1934. A sua 

passagem cafram-lhes sobre as cabes:as, lans:adas de todos os lados, petalas de rosas, entre 

vivas de entusiasmo como simbolo de boas-vindas dadas pelos irmaos mais novos aos que 

de novo regressavam a velha casa paterna. Esta primeira manifestas:io deixou todos os que 

chegavam verdadeiramente sensibilizados. [ ... ] 

No dia seguinte, o Curso de 1934 assistiu a consagras:io dos finalistas que se realizou as 1 O 

horas na lgreja das Carmelitas. 

Na cerim6nia de receps:ao, no ginasio da Escola, usaram da palavra, para alem de um 
dos «nOVOS», Bernardo Pimenta, a data director escolar adjunto em Santarem, «ex
-futebolista da Associas:ao Academica vencedor da tas:a de Portugal em 1939», e um dos 

promotores da iniciativa, que na sua intervens:ao agradeceu a presens:a dos «antigos 
mest:res» na pessoa de Alvaro Viana de Lemos30

, que e apresentado por Armando Duarte, 

27 
M6NICA, M.a Filomena - Educa¢o e Sodedade no Portugal de Salazar (A. Esco/a Primaria Salazarista 

1926-1939). Lisboa, Editorial Presen~Gabinete de Investigac;oes Sociais, 1978, p. 210-216. 
28 Cf. N6VOA, Ant6nio - "A Educagio Nacional". In: ROSAS, Fernando (Coard.) - «Portugal e o 

Esrado Novo•" In: SERRAO, Joel; MARQUES, A.H. de OLIVEIRA - Nm'a Hiscoria de Poaugal. Vol. XII. 
Lisboa: Editorial Presencya, 1992. Em especial p. 504-506. 

29 Rumo. Quinzenario dos alunos da Escola do Magisrerio Prirnario de Coimbra. Coimbra. 
30 «um dos mais internacionais educadores portugueses da primeira merade do seculo XX». Veja-se a mero 

titulo de exernplo: N6VOA, Ant6nio - "Alvaro Viana de Lemos: Um Pedagogo da «Edu~o Nova»". 
Separata de Arunce: revisca de divulgarao cultural. Lousa, 1990, 3-4, p. 51-107. N6VOA, Ant6nio - "Alvaro 
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como «distinto pedagogo», bem como «saudou em o seu colega de curso e hoje 
professor da Escola do Magisrerio de Coimbra, senhor Jose Maria Gaspar, salientando a 
posi~o destacada que ocupa, fruto natural do seu espfrito brilhantissimo». Depois do 
«Sr. Alvaro Viana de Lemos», que se mostrou «sensibilizado com o convite que lhe diri

os seus antigos alunos para assistir a esta reuniao comemorativa de vinte anos de 
usou da palavra Francisco de Sousa director da Escola do Magiste-

rio Primario de Coimbra, cuja intervem;ao se pode resumir nas seguintes coordenadas: 

i. vida escolar no ensino normal e igual a que os(as) alunos(as)-mestres(as) deixaram para tras, 

«apesar de algumas aparentes diferens:as, rudo decorre semelhantemente nas coisas essenciais». 

ii. Apresentou os(as) alunos(as)-mestres(as) de 1934 como «um modelo de fors:a de vomade 

ao servis:o da luta pela vida» e uma «prova do dever cumprido», sublinhando que apesar de 

«terem sido deficiemissimas» as condis:Qes de tormaLc;:a<). 

0 texto expllcita, por um lado, a continuidade na vi.cl.a escolar e apela mesmo a que 
os(as) alunos(as)-mestres(as) do passado constituam exemplo para o futuro, por outro, a 
designac;ao de Escola Normal, sublinha, consciente ou inconscientemente, a ruptura 
ret6rica na designac;ao da Escola. Impllcita fica a ideia da melhoria das condis:oes de 
forma¢o, «naturalmente» promovidas pelo Estado Novo, tidas como deficientfssimas, 
vinte anos antes. 

Em 1968, no mesmo jornal, Jose Maria Gaspar31 actor chave na polemica de 1934, 
reclama para a Escola do Magisterio Primario o papel de herdeira da tradis:ao do ensino 
normal em Coimbra: 

A Escola do Magisterio Primario de Coimbra cominuou as (radi<;Qes culturais que o 

Ensino Normal atingiu nesta cidade. 0 sector de tal Ensino revelara excelentes valores no 

pais, ate com projecsao internacional, e o convivio peculiar da Lusa-Atenas, a exigir 

esmerada selecs:iio docente, dado que muitos candidatos ao professorado primario 

frequentavam simulta-neamente esrudos superiores, propiciara relevancia cultural a 

numerosos desses mestres em Coimbra, pois mais diffcil Ihes era enrao a concomirancia de 

outros estudos. 

Passados trinta e quatro anos reelaborou-se a leitura do passado permitindo •nt·prr,.,,,. 

de algum modo, a Escola Normal Primaria, repuhlicana, na mem6ria hist6rica da Escola 
do Magisterio Primario de Coimbra. Longe iam os tempos da diHcil de 
legitimidades no ensino normal, resultante da liquidas:ao da 1 a Republica e da institu
cionaliza¢o do Estado Novo. Na verdade, desde 1930 que a Escola Normal repuhlicana 
tinha dado lugar a Escola do Magisterio Primario, uma mudans:a que nao se pretendia 

Viana de Lemos: 0 Homem e as Vidas". In: CANDEIAS, Ant6nio; NOVOA, Ant6nio; FIGUEIRA, Manuel 
Henrique - Sohre a Edacaf!io Nova. Cart:as de AdolfO Lima a Alvaro Viana de Lemos (l!J23-l!J41). Lisboa, 
Educa, 1995, p. 65-84. Especial referenda, pela intensa participa¢o de Lemos na resis(encia cukural e polltica 
no periodo ap6s o 28 de Maio de 1926 e nomeadamente sobre alguns aspecws que rodearam a sua prisao, 
veja-se: V1LAyA, Alberto - Resiscencias Culturais e PoUdcas nos Prim6rdios do Salazarismo. Porto, Campo 
das Letras, 2003. 

31 GASPAR, Jose Maria da nossa escola". In: Ramo. Orgtio dos alunos da Escola do 
Magiscerio Primfrio de Coimbra. Coimbra, Fevereiro de 1968, p. 1. 
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apenas semantica e que foi acompanhada pela substituic;ao dos actores responsaveis na 
conduc;ao dos destinos da Escola, tendo Ant6nio Candido de Almeida Leitao, professor 
e director da Escola Normal Primaria e do Liceu Central Dr. Jose Falcaa32

, sido substi
tuido no lugar de director por Carlos da Costa Mota, professor efectivo da Escola 
Normal Primaria de Coimbra e assistente de 2a da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra33

• Desde o inicio da decada de trinta e ate 1936 - momenta 
em que o ministro da Educac;ao Nacional, Carneiro Pacheco, suspende as matriculas no 
primeiro ano das escolas do magisterio, as perseguic;6es e os ataques polfrico-ideol6gicos 
atingiram docentes ea Escola. 

A Escola e alvo de duas campanhas, na imprensa «de provincia», a primeira, entre 
Setembro e Outubro de 1932, no Corre10 de Coimbrl4 

e, uma segunda, entre Julho e 
Setembro de 1934, intirulada Onde esti a Esco/a!, nas paginas do Diirio de Coimbra, 
Joma.I Republicano Independente da Manha Defensor dos Interesses das Beiras35

, 

constituindo um ataque a inovac;ao pedag6gica no ensino normal e a uma certa 
pedagogia liberal36

• Campanha visando a Escola do Magisterio Primario de Coimbra, em 
geral, e em que, Ema Vidal Pinheiro, em particular, mas tambem Celeste da Conceic;ao 
Teles, professora das escolas de aplicac;ao, se tornam o alvo preferencial da pena de 
alguns antigos alunos e alunos-mestres, enquanto que, pela mesma altura, Alvaro Viana 
de Lemos e preso e inicia o caminho que o conduziria ao pedido de aposentac;ao em 
Outubro desse mesmo ano. 

N ota te6rico-metodol6gica 

A campanha que mereceu uma anilise exaustiva, exemplifica como nas paginas da 
imprensa escrita, nos diferentes generos jornalisticos, ao longo do seculo XX em Portugal, 
perpassa uma dimensao significativa da hist6ria contemporanea e, se por um lado, as 
etapas essenciais da sua hist6ria coincidem com os principais momentos da hist6ria do 
seculo XX, por outro, elas sao fonte historica, onde o historiador encontra os combates 
«que todos os dias alimentaram a opiniao publica e redefiniram o espac;o publico no 
seculo XX»37

• Como sublinha Isabel Nobre Vargues, na imprensa escrita, compaginam-se 
«O impacto de uma censura institucionalizada e de um controlo de meios de comunicac;io»38 

32 Cf. MOTA, Luis - A Esco/a do Magisa!rio Primirio de Coimbra (1942-1989). Encre Jdeologia, 
J\1em6ria e Hisc6ria. Disserta~o de doutoramento. Coimbra, Faculdade de Letras/Universidade de Coimbra, 
2006, Torno I., p. 260. 

33 Idem, ibidem, p. 273. 
34 0 Correia de Coimbra bem coma um elevado numero de t!tulos de jornais regionais foram alvo da 

minhl pesquisa, exausriva, no periodo de 1930-1936, rendo-se revelado infrutiferas rodas as tentativas de 
localizar esta primeira campanha. 

35 Cf. LEMOS, Mario Matos e - Jornais Portugueses do St!culo XX Um Didonirio. Coimbra: Ariadne 
Edirora/CEIS20, 2006, p. 248-253. 

36 Cf. NOVOA, Antonio - Op. ck., 1995, p. 80. 
37 VARGUES, Isabel Nobre- "Nora de Apresentagio". In: LEMOS, Mario Matos e- Jornais Portugueses 

do Seculo XX. Um Dicionirio. Coimbra, Ariadne Editora/CEIS20, 2006, p. 17. 
38 Idem, ibidem. 
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e «a existencia de uma luta militante, travada par alguns, em name da liberdade de 
imprensa»39

, em particular, e da liberdade, em geral. 
Constituida par trinta e quatro textos, publicados entre 14 de J ulho e 7 de Setembro 

de 1934, sendo que dais deles sao esclarecimentos e os restantes trinta e dais, sao 
assinados par amigos alunos e, ao tempo, alunos-rnestres da Escola do Magisterio 
Primario de Coirnbra

40
• Colocados sob a ep!grafe Onde esti a Escolal, vinte e seis desses 

textos constituem o nucleo do libelo cdtico contra a Escola, o seu ensino e a cornpe
tencia profissional de alguns dos seus professores e, apenas seis, assurnern a defesa da 
Escola do Magisterio Prirnario de Coimbra e dos profissionais que integrarn o seu corpo 
docente. A acc;ao de contra-argurnenta¢o limitada pela censura previa, coma parece 
atestar Alvaro Viana de Lemos ao afumar que «a censura autorizava todos os ataques e 
impedia qualquer defesa»

41
, o que pode ajudar a explicar a ausencia de mais artigos em 

defesa da Escola, bem coma a inexistencia de artigos assinados par professores, nornea
damente as visadas pessoalrnente nos ataques. 

Do ponto de vista dos generos jornalfsticos, de acordo corn a classifica¢o de Rafael 
Yanes Mesa, sao textos que se inserern no quadro de generos anexos ao jornalismo e 
constituern: 

[ ... ] un texto de opini6n, o de interpreraci6n subjeriva. en la que su auror, con total libert:ad, 

expresa sus ideas. Pero nos parece un tanto arriesgado considerarlo un genero periodlstico, ya que 

son textos que escln escritos par peI:Sonas ajenas a la actividad profesional de la informaci6n, y, par 

tanto, no escln sujetos a las normas estilfsticas propias del periodismo 
42

• 

Os textos surgem fruto de uma denlincia que Jose Maria Gaspar, antigo aluno da 
Escola, fez junta de Salil da Cunha e Silva, jomalista e, a data, administrador delegado 
do Diirio de Coimhrl3 , que «lhe contou que na Escola do Magisterio Primario de 
Coimbra se passavam factos e se fazia propaganda contra a actual situac;ao politica e se 
procurava formar mentalidades opostas a orientac;ao desta situa~o»44 • Faz assim mais 
sentido, considerar estes textos «un genera anexo al periodismo, ya que sin este no existirfa»45

• 

Mobilizando os procedimentos de codificac;ao da teoria ancorada, considerando que 
codificar traduz o conjunto de operac;oes onde se conceptualiza sabre os dados e se orga
nizam de nova forrna, permitindo a construc;ao da teoria, ancorada nos dados, articulada 
com as propostas de Teun Van Dijk que se situam no arnbito da analise crltica do 

39 Idem, ibidem. 
40 Assinam artigos na polemica: Antonio Rodrigues Pepino Leonidas - o ilnico que nao era aluno, Durval 

Ferreira da Costa, Durval Ferreira Mergulhao, Joao de Lemos, Joaquim da Costa Salvado, Jose Maria Gaspar, 
Leandro Marques Diniz e Leonel Augusro dos Santos. Em defesa da Escola: Lucio Rosa Dias Coelho e Manuel 
Gonc;alves Martins. 

41 Carta escrira, em 1935, por Alvaro Viana de Lemos a Adolphe Ferriere. Cirada por: N6VOA, Ant6nio 
- Op. dt., 1990, p. 89 e inserra ainda em N6VOA, Ant6nio - Op. dt., 1995, p. 79-80. 

42 YANES MESA, Rafel - Gt!neros periodfsacos y gtfneros anexos. Una propuesta metodol6gica para el 
estudio de las textos publicados en la prensa. Madrid, Editorial Fragua, 2004, p. 251. 

43 Cf. LEMOS, Mario Matos e - Op. dt., 2006, p. 249. 
44 Depoimemo de Saul da Cunha e Silva. In Autos de inqut!Ifro ao iizndonamento da Escola do 

Magistt!rio Primirio de Coimbra, 1935. Dossier no Arquivo Historico do Ministerio da Educac;ao. Cirado por 
N6VOA, Antonio - Op. cit., 1990, p. 90. 

45 YANES MESA, Rafael - Op. cit., 2004, p. 251. 
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discurso (ACD)46
, busca-se captar e elencar os argumentos acrualizados, procurando 

salientar as ideias que os antigos alunos e os alunos-mestres da Escola do Magisterio 
Primario de Coimbra mobilizaram e as que sem deixar de retirar opacidade 
as que permaneceram no olvido. Intenta sublinhar OS silencios, muitos provavelmente 
atribufveis a acs:ao da censura, e as ideias que foram objecto de disputa. 

Onde esta a Escola? 

Quando confronrado, por um interlocutor, Lucio Rosa Dias Coelho47
, sabre os reais 

objectivos da campanha, Jose Maria Gaspar tern coma primeira preocupa<_;:ao afastar 
qualquer motivas:ao pessoal: 

Nao nos demovem 6dios porque sabemos a considerac;:ao que nos merecem os 

mestres, nao nos movem despeitos mesquinhos porque fomos dos segundos dassificados 

na Escola e dos primeiros no Exame de Estado48
• 

E assume coma seu objectivo que das Escolas saiam «professores que, pela sua forma
c;ao tecnica e social, nao envergonhem a classe nobre a que pertencem»49

• 

Na jusrificac;ao dos que criticam a escola surgem argumentos como o cumprimento 
de um dever50

, a assuns:ao de que se trata de uma luta «em prol duma causa justa e 
digna»51 e que se trava um combate em name da «defesa duma dasse que merece bem ser 
elevada e defendidan52

• 

A orientas:ao do moderno Estado Portugues: A hora presente e o direito e o dever de 
intervir na orienta'f3.o educativa da Nas:ao -

No piano nacional, a institucionaliza<;3.o do Estado Novo, e argumento chamado a 
coacs:ao e que Durval Mergulhao traduz desta forma: «A hora presente, hora decisiva e 

efectiva de regeneras:ao nacional e social, tern necessidade de ver ventilados assuntos de 
tao grande alcance»53

• 

Ora no momenta de «radical transforma'f3.o social»54 estes alunos reconhecem-se na 
«sacrossanta obra de social»55 encetada desde a «aurora radiosa do 28 de Maio»56 

Sohre os procedimentos de codificayao e as opc;:oes adopradas: MOTA, Luis Op. dt., 2006, pp. 78-81 
ea bibliografia especializada af indicada. 

47 
COELHO, Lucio Rosa Dias- "Onde esca a Escola?". In: Di:frio de Coimbr;z. 16-7-1934. 

46 GASPAR, Jose Maria- "Onde esca a Escola?". In: Diario de Coimbr;z. 19-7-1934. 
49 GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 19-7-1934. 
5° C£ SALVADO, Joaquim <la Cosra "Onde esca a Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 10-8-1934; 

MERGULHAO, Durval Ferreira- "Onde esca a Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 12-8-1934. 
51 SALVADO, Joaquim <la Costa "Onde esta a Escola?". In: Di:frio de Coimbr;z. 28-8-1934. 
52 DINIZ, Leandro Marques "Onde esca a Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 7-9-19.34. Refere-se 

naruralmente aos Sabre a argumenra<;ao dirimida em torno <la motivar;:ao, objectivos e legitima<;ao 
de ideias, que optamos por nao aprofundar aqui, veja-se MOTA. Luis - Op. dc., 2006, p. 276-277. 

s; MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dr.,12-8-1934. 
54 GASPAR, Jose Maria "Onde esca a Escola?". In: Dimo de Coimbra. 27-7-1934. 
55 SALVADO, J oaquim <la Costa - Op. dt., 28-8-1934. 
56 Idem, ibidem. 
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par um «governo forte» 57 que par isso mesmo detem poder quanta baste para fazer valer 
«O direito e O dever de intervir na orientac;ao educativa da nacrao»58 uma vez que: 

[ ... ] se o Estado se desinreressa pela formac;a'.o flsica, imelecrual e moral da sociedade que 

surge - func;a'.o da Escola - se deixa ao arbftrio pessoal dos mestres a orientac;a'.o geral do 

ensino, prepara com o sacriffcio do seu dinheiro a sua pr6pria destruic;a'.o
59

• 

A Educacrao merece especial aten~ do Estado, face as «imperfeis:6es e defeitos»
60 

do ser 
humano, reclama-se «a verdadeira instrus:ao»

61
, para a sociedade alcans:ar o progresso. 

Imp6e-se a quesrao: «e preciso reformar-se o ensino?»
62 

a resposta para Durval Mergulhao, 
e 6bvia, e premente e e «necessario que se comecem pelos alicerces»63

, 0 que justifica a 
referencia as orientas:oes educacivas do Estado Novo. 

As orientas:Oes do moderno Estado Portugues excluem a escola unica, o pacifismo e a 
coeducacrao e que, no esclarecimento que prestou, Antonio Rodrigues Pepino Leonidas 
vangloria-se deter contribuido para a sua proibis:ao

64 
ea consequente adopcrao do princlpio 

da separacrao dos sexos65
• Torna-se necessario «educar com precisao energetica constante 

e constancia consciente»66
, uma vez que, coma afrrma Mergulhao, «A Famflia, a Patria e 

a Humanidade, precisam de homens fisica, morale intelectualmente desenvolvidos/7
• 

Escola, «rapada oficina das almas» 

Para que a escola cumpra todas as tarefas que a modernidade lhe comete e necessario que 
«se creia na sua missao, que toda a genre veja a eficiencia dos seus resultados»

68
• A «missao da 

escola e essencialmente construtiva/9 
, cumpre uma funcrao social

70
, tanto mais que conscitui 

a Unica formacrao intelectual da esmagadora maioria dos letrados da populacrao portuguesa: 

E preciso niio esquecer que a maior pane das pessoas que sabem ler em Portugal niio tern 

outra formac;a'.o intelectual senao a que receberam na Escola Primaria. E se nem sempre 

essa formac;a'.o preside ao destino completo do homem, fica pelo menos a alumiar os passos 

na perigosa idade em que a crians:a bate medrosa a porta da vida, a pedir a vida um 

confono e um lugar a sociedade71
• 

57 Idem, ibidem. 
58 GASPAR, Jose Maria - "On de esra a Escola?". In: Diario de Coimbra. 16-7-1934. 
59 Idem, ibidem. 
60 

SANTOS, Leonel Augusto dos - "Onde esraa Escola?". In: Diirio de Coimbra. 25-8-1934. 
61 Idem, ibidem. 
62 MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. cit., 12-8-1934. 
6

' Idem, ibidem. 
64 Cf. GASPAR, Jose Maria - Op. cit.,19-7-1934. 
65 Cf. LEONIDAS, Antonio Rodrigues Pepino - "Onde esraa Escola?". In: Diano de Coimbra. 27-7-1934. 
66 GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 27-7-1934. 
67 MERGULHAO, Durval Ferreira - "Onde esra a Escola?". In: Diario de Coimbra. 27-7-1934. 
68 GASP AR, Jose Maria - Op. cit., 16-7-1934. 
69 GASPAR, Jose Maria- Op. cit.,27-7-1934. 
70 Idem, ibidem. 
71 GASPAR, Jose Maria - Op. cit., 16-7-1934. 
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Conscientes do papel da Escola na reproduc;ao social, explicitam-lhe objectivos que 
passam pelo «revigoramento ffsico, a formac;ao de caracter, do valor profissional e de 
todas as virtudes dvicas e o que implica que a escola nao pode nem deve ser 
politicamente neutra73

, cabendo-lhe transrnitir, inculcar prindpios espirituais e morais, 
transformando-se na "rapada o.ficina de almas/4 e evitando revoluc;oes e revolucionarios, 
objectivo que s6 se atinge reformando-se a escola primaria e actuando-se sabre o(a) 
professor( a): 

Deus sabe quam:as bombas rerao esroirado nas revolu¢es cujos rasrilhos comes:aram a 

acender-se em insinua¢es discretas dum mesrre primario! Primeiro incompreendidas, 

mais rarde rememoradas ... 

E pela Escola Primaria que deve comes:ar-se ... e, denrro da Escola, pelo professor75
• 

Professor(a) Primario(a): um(a) funcionario(a) do Estado 

O(A) professor(a) primario(a) e, segundo Jose Maria Gaspar, OU melhor, «a classe do 
professorado primario e em geral olhada com desconfianc;a pelo grande publicrn/6 e, no 
desempenho da sua func;ao, muitos deixam muito a desejar77

• 

Para o desempenho cabal da sua os professores tern de compenetrar-se que 
sfo funcionarios do Estado, pagos Estado, logo nao podem «preparar-lhe 
inimigos/3 e devem colocar-se «ao do progresso espiritual da N ac;aon19

• N as 
palavras de Jose Maria Gaspar, OS sao funcionarios do Estado, estao a soldo 
do Estado e nao tern o direito de contrariar-lhe as intenc;:oes porque quern paga o jornal 
tern direito de ser bem servido»80 e, a prop6sito dos meios didacticos, «cada um segue as 
meios didacticos que melhor se adaptarem ao seu modo de ser, mas todos devem fazer 
convergir os seus esfor<;os para um .fim cornum: o bem da nac;:ao, da patria de todos 
n6s"

81
• A falta de consciencia do seu papel coma funcionario(a) publico(a), a que nao e 

alheia a sua formac;:ao
82

, redundou na proibic;:ao dos seus sindicatos, nao permitindo 
• - • 83 sequer organ1zac;:oes corporatlvas . 

«E preciso viver a hara que passa»s4. e imperativo que o(a) professor(a) se integre no 
e.sp:lrito da epoca. Os(as) professores(as) devem compenetrar-se do seu dever sob a arneac;:a 

Durval Ferreira - «Onde esci a Escola?". In: Diirio de Coimbra. 30-8-1934. 
73 Aqui Jose Maria Gaspar socorre-se de legitimidade incernacional afirmando: «Em muiro poucos paises 

da Europa a escola oficial e hoje neutra em materia polftica>>. GASPAR. Jose Maria- Op. dt.,16-7-1934. 
74 GASPAR, Jose Maria- Op. dc,27-7-1934. 
75 Idem, ibidem. 

GASPAR, Jose Maria- Op. dt.,16-7-1934. 
Cf. GASPAR, Jose Maria - "Onde esci a Escola?". In: Diirio de Coimbra. 20-7-1934. 
GASPAR, Jose Maria- Op. dt.,16-7-1934. 
GASPAR, Jose Maria- Op. dt.,27-7-1934. 
Idem, ibidem. 

81 GASPAR, Jose Maria- Op. dc,16-7-1934. 
82 Cf. GASPAR. Jose Maria- Op. cit.,27-7-1934. 

C( GASPAR. Jose Maria- Op. dt., 19-7-1934. 
GASPAR, Jose Maria- Op. de, 27-7-1934. 
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de limpar da classe do professorado OS que nao sabem OU nao querem faze-lo
85

• Para Jose 
Maria Gaspar estes Ultimas sao uma minoria que tern de ser denunciada porque: 

A classe nobre do professorado primario portugues, a minha, esteve ourrora dividida par 

6dios pelintras nela semeados pelos magarefes duma poHrica ingl6ria e nefasta. 

Hoje nao: o professorado porrugues e das mais abnegadas classes que em Portugal 

trabalham par Portugal e para Portugal. Nao ha um unico professor que se nao revolre 

contra esses voluntarios au inconscientes semeadores de cizinea entre n6s
86

• 

Aas professores competici ensinar o povo a ter orgulho na sua rayi e na sua nacionalidade cuidando 

de saber do desrino de ambas, orienrando as pas.sos das criansas, ajudando-as a romplerarem-se
87

• 

Para o desempenho cabal da func;ao de professor primario e necessaria «uma larga 
forma~o intelectual»88

, nomeadamente com as contributos da «aplica¢o da psicologia 
experimental e da psico-pedologia aos estudos pedag6gicos» 89 tendo coma modelos 
names ilustres coma Ferriere que «utiliza meios nem sempre perfilhaveis»90

, Claparede, 
John Dewey OU Maria de Montessori91

• Apesar disso - e continuando a acompanhar Jose 
Maria Gaspar, em geral, a forma¢o intelectual e tecnica do(a) professor(a) primario(a) e 
bastante incompleta, porque?92 0 curso geral dos liceus oferece a prepara¢o necessaria e 
suficiente para enfrentar as estudos de especializac;ao que, ao longo de tres anos, levam as 
alunos(as)-mestres(as) a tomarem contacto e «conhecimento com todas as teorias 
pedag6gicas e meios didacticos nacionais e estrangeiros»93

, possibilitam que se aprenda 
«canto coral, varias modalidades de desenho»94 e, naverdade, o plano de esrudos contem 
um numero de disciplinas completo95

, o que leva Jose Maria Gaspar a interrogar-se: 

[ ... ] esta pronto a serum born professor? 

Esra.[ ... ] 

Porque e que entao se veem ainda tantos professores cuja acs:io muiro deixa a desejar?96
• 

A resposta, que para Gaspar e simples97
, tern de se procurar na institui~ de forma~o. 

A Escola do Magisterio Primario de Coimbra 

Ha praticas na Escola do Magisterio Primario de Coimbra que nao mudam nunca, 
apesar de orientac;6es e protestos em sentido contrario98

• Das crfricas excluem-se o direc-

85 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt.,12-8-1934. 
86 

GASP AR, Jose Maria - "On de esci a Escola?". In: Dj:frjo de Cojmbra. 15-8-1934. 
87 

Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dc.,27-7-1934. 
88 GASPAR, Jose Maria- Op. dc., 20-7-1934. Veja-se ainda: GASPAR, Jose Maria- Op. dc.,27-7-1934. 
89 GASPAR, Jose Maria- Op. dc., 20-7-1934. 
90 Idem, jbjdem. 
91 Idem, jbjdem. 
92 Idem, jbjdem. 
93 Idem, jhJC/em. 
94 Idem, jbjdem. 
95 Idem, jhJC/em. 
96 Idem, jhJC/em. 
97 Idem, jbidem. 
98 

Cf. GASPAR, Jose Maria- "Onde esra a Escola?". In: Diario de Coimbra. 3-8-1934. 
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tor, Carlos da Costa Mota, «um director no verdadeiro sentido da palavra;/9 e o seu vice
-director, «um nome que toda a cidade de Coimbra conhece»

100
, professor das «cadeiras 

de Higiene e Educa¢o Fisica>> 
101

, considerado pelos alunos como «um modelo de 
educador»102

, trata-se de Armando Augusto Leal Gon~ves103• Reconhece-se, ainda, que 
existem docentes conscientes dos seus deveres profissionais: «Hana Escola do Magisterio 
de Coimbra professores competendssimos, educadores verdadeiramente dignos desse 

104 nome» . 
0 que se espera da ac<rao dos docentes? Qual o seu papel? Espera-se que os professo

res do magisterio criem «na alma dos alunos uma rnistica.>>105 e assim surja na «nossa 
classe um Novo Estado de alma>/o6: 

lmpoe-se a regenera~o, o sacramento das velhas ideologias [ ... ] 

E preciso opor-se as rendencias egoisras do velho individualismo subjectivo o prindpio 

alrrui'sra do corporarivismo objecrivo107
• 

Para que a escola primaria possa constituir-se na «rapada oficina das almas» 108 e 
necessario «mostrar aos futuros pedagogos - condutores de criarn;as os prindpios espiri
tuais e morais que aniquilam ou redimem as patrias, os prindpios que redimirao a nossa 
querida Patria, o Portugal de todos n6s»109

• 

Compete aos(as) professores(as) do magisterio orientar os passos dos(as) alunos(as)
-mestres(as), a semelhan~ do que estes farao aos(as) seus/suas alunos(as) na escola 
primaria

110
• Sao estes os prindpios que devem balizar a ac¢o dos professores da Escola 

do Magisterio Primario de Coimbra para que os(as) alunos(as)-mestres(as) cumpram, 
coma professores(as) do ensino primario, o que deles(as) se espera o que, afinal, s6 
depende «da orieilta<faO inicial que ate agora nao tern existido e que e indispensavel que 
exista>/11

, urna vez que «OS professores do Magisterio nao rem sabido OU nao tern querido 
aceitar com firmeza o papel que nessa cruzada lhes compete»112

• 

99 GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 20-7-1934. 
100 SALVADO, Joaquim da Costa- Op. dt., 21-8-1934. 
101 Idem, ibidem. 
102 Idem, ibidem. 
103 Como Salvado afirma: "Basram os nomes presrigiosos, quer na vida particular, quer na vida publica e 

escolar dos nossos director e sub-director( ... ]". In SALVADO,Joaquim da Costa- Op. dt.,10-8-1934. 
iw SALVADO, Joaquim da Costa- Op. dt., 21-8-1934. 
Vejam-se ainda: GASPAR, Jose Maria - "Onde esra a Escola?". In Diario de Coimbra. 23-7-1934; 

SALVADO, Joaquim da Costa - Op. dt., 28-8-1934. Por ouuo lado, a prop6sito dos incomperenres, Jose 
Maria Gaspar, nao deixa de salientar que ouuos ha, fora da Escola, que auaves do seu aurodidacrismo se 
enconuam hoje em condic;Oes de apoiar a formac;:ao dos alunos-mesues. C£ GASPAR, Jose Maria - "Onde 
esca a Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 3-8-1934. 

105 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 27-7-1934. 
106 Idem, ibidem. 
107 Idem, ibidem. 
103 Idem, ibidem. Ja arras fizemos referencia ao papel atribuido a escola primaria. 
109 Idem, ibidem. 
110 Idem, ibidem. Veja-se o que arras foi dito sobre este assumo para a escola primaria. 
111 Idem, ibidem. 
112 Idem, ibidem. 
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E imperativo agir: «Ha que denunciar a apatia ou mesmo a hostilidade que estas 
quest6es tern merecido dos que hao-de formar os orientadores da sociedade de 
amanha» 113

• Os portadores de «ideias velhas»114 nunca estarao a altura de «dirigir inteli-
" • ll~ , lh • I 1 C talid d d C 116 d genc1as novas» e- es rmposs1ve <uormar as men a es o ruturo» , tornan o-se 

premente a «revisao de valores»117
• E essencial a denuncia de «irregularidades profissionais 

a sombra do er:lrio publico contrariando as intenc;6es do Estad0>/
18

• 

A quesrao do ensino ministrado na Escola do Magisterio Prim:lrio de Coimbra 
mereceu a defesa de Manuel Gonc;alves Martins: 

[ ... ] o ensino quer dogmatico quer tecnico ministrado na escola nao e tao deficiente como 

das suas palavras podemos concluir ... Sera talvez susceptivel de um rendimento maior? ... 

Tern defeitos? ... Ainda ninguem lhe atribuiu uma perfei<;io absoluta ... ainda ninguem 

tentou coloci-lo num piano intangivel... Mas o que nao podemos negar e que o ensino 

como se faz na E. M. P. de Coimbra, e pelo menos tao eficiente como nas outras escolas 

do pals: os exames de estado al estao a confirma-lo ... 119
• 

Se a defesa da Escola do Magisterio Primario de Coimbra mais nao pode conceber, 
os elementos que desencadearam a campanha, tornaram publica uma analise sistematica 
do ensino ali ministrado, aqui e ali, ocasionalmente, questionada pela perspectiva de 
quern esta de acordo com o ensino da Escola. 

E Jose Maria Gaspar que lanc;a a suspeita sob re os criterios de selecc;ao e as 
arbitrariedades das classifica<f6es ao afirmar que sobre elas nem quer falar120

, levando 
Martins a argumentar que nao conhece «estabelecimento de ensino em que os alunos 
nao criticassem as terrfveis injustips dos professores»121

, chegando a sustentar que «Os 
professores nao disp6em de um meio rigorosamente ciendfico para a classificac;ao dos 
alunos»122

, o que, em seu entender, Gaspar ja deveria saber. 
Jose Maria Gaspar considera que o ensino da Escola do Magisterio, em Coimbra, e 

deficiente
123 

e dogmatico. 0 seu dogmatismo e visfvel no facto de OS trabalhos inclufrem 
sempre «as ideias expostas nos apontamentos»

124 
ditados pelo professor e por considerar 

que «ai do que ousar expor ideias pessoais»m. 0 ensino, por outro lado, e deficiente 
devido a «preocupac;ao de liberdade deixada aos alunos»126

, na medida em que a «sua 
maior parte sao inexperientes» 127 torna «O sistema educativo destrutivo» 128

• Martins 

113 Idem, ibidem. 
114 Idem, ibidem. 
115 Idem, ibidem. 
u

6 Idem, ibidem. 
117 Idem, ibidem. 
113 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 15-8-1934. 
119 MARTINS, Manuel Gorn;alves - "Onde esra a Escola?". In: Diario de Coimbra. 5-9-1934. 
120 

Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. cit, 14-7-1934. 
121 MARTINS, Manuel Gonr;alves- Op. cit., 13-8-1934. 
122 Idem, ibidem. 
123 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 3-8-1934. 
124 Idem, ibidem. 
125 Idem, ibidem. 
126 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 19-7-1934. 
121 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 27-7-1934. 
m Idem, ibidem. 
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contr:a:-argumenta o que em seu entender e uma contradis:ao, a do 
dogmatismo e da liberdade: «Ha imposi¢o OU nao ha imposis:ao? ... A liberdade e 
ou aparente?!...» 129

• Para Gaspar a liberdade e «aparente e destrutiva»130 uma vez que «os 
alunos nao poderao jamais realizar-se a si pr6prios se ao lado de uma aberta liberdade de 
agir sentirem uma surda hostilidade de pensar» 131

• 

A liberdade de ensino e considerada «perniciosa» 132 e responsavel por semear «6dios 
na Escola>>133 e por estar associada a uma certa orientas:3.o err6nea «de alguns professores 
da Escola» 134

• Para Manuel Martins a orientas:ao err6nea coloca-se no plano da 
personalidade na medida em que a orientas:ao e re.flexo desta e e percebida como 
«dinamica e evolutiva>>m e variando «de indivfduo para indiv:£duo»136

, o que o leva a 
mterrog<ir Jose Maria Gaspar:· «Pensa que todos est<iriam de acordo com o metodo e 
processos didacticos que V. magistralmente escolhesse?!»137 

A crftica sobe de tom quando na clarifica¢o do seu entendimento de orienra¢o 
erronea, Jose Maria Gaspar aponra a divulgas:ao de ideias contrarias as orienras:6es do 
moderno Estado portugu~s, como a coeducas:ao - que de resto a lei prolbe13

s, a escola 
unica, o naturismo, a emancipas:ao da mulher, a preguis::a.139 e o pacifismo

140 
e refere «a 

circula¢o de frases discretas contra OS dirigentes da Na¢o»141
• No que respeita as frases 

Martins afuma nunca ter ouvido nada de «menos digno a respeito dos dirigentes da 
nas:ao ... »142 enquanto Lucio Coelho interroga: «Onde foi o Sr. Gasp<l! descobrir que 
dentro da nossa Escola se dizem frases depreciativas para os dirigentes da Na¢o?»143

• 

Face a acusa¢o de ideias contririas nomeadamente a coeducas:fo e o pacifismo, 
Coelho refugia-se novamente na interrogativa: <<Acaso a coeducas:ao e o pacifismo, esses 
dois problemas pedag6gico-sociais serao contririos a essa moderna orientas:ao? Acaso, 
tambem, andaremos nos sempre a cira-los a torto ea direito? Olhe que nao [ ... ]»144

• 

No ambito da orientai;ao err6nea esra a acusas:ao de servilismo intelectual, isto e, a 
forma¢o da Escola do Magisrerio Primirio de Coimbra, toma os(as) futuros(as) 
professores(as) «que hao-de forfuar as sociedades do futuro» 145

, do ponto de vista 

MARTINS, Manuel Gorn;alves- Op. dt., 13-8-1934. 
130 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 17-8-1934. 
131 

GASPAR, Jose Maria- "Onde esraa Escola?". In: Di:friode Coimbra. 17-7-1934. 
m GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 15-8-1934. 
133 Idem, ibidem. 
134 

GASPAR, Jose Maria Op. de, 17-8-1934. Veja-se ainda: GASPAR, Jose Maria - "Onde esci a 
Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 8-8-1934. 

m MARTINS, Manuel Gonc;:alves- Op. dt., 13-8-1934. 
136 Idem, ibidem. 
m Idem, ibidem. 
138 Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. de, 19-7-1934. 
139 Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 15-8-1934. 
'"° Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. de, 14-7-1934. 
141 Idem, ibidem. Vejarn-se ainda do mesmo aucor os te:i..'l:os de: 19-7-1934 e 17-8-1934. 
142 

MARTINS, Manuel Gonc;:alves - Op. dt., 13-8-1934. 
14~ COELHO, Lucio Rosa Dias- Op. de, 16-7-1934. 
144 Idem, ibidem. 
145 

GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 19-7-1934. 
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intelectual, servis146
• S6 servilismo justifica a defesa da Escola do Magisterio Primario de 

C . b d c 141 p tal _ M . 148 C lh i4;i l 01m ra e os seus proiessores . erante acusa910, I artms e oe o , esc arec.em 
que a sua posic;:ao nao deve ser confundida com servilismo ate porque «seja de que 
especie for nao e admitido dentro da Escola do Magisterim/50

• 

Plano de estudo e aulas nao sao poupadas as crlticas, se ao ruvel do primeiro, ha dis
ciplinas deficientemente aproveitadas151 e os conteudos de Pedologia merecem ao:rec:1a(;aD 
negativa dada a falta de utilidade152

, estoutras, sao descritas coma um continuum de 
ditado de «apontamentos coligidos no seu [dos professores] 1° ano de Magisterio 
Normal»153 retirados das suas sebentas de alunos154

• 

Ena aprecias:ao dos resultados que Manuel G. Martins investe na sua argumenras:ao 
de defesa da Escola e do ensino a1i ministrado, pois se este nao preparasse efectivamente 
os(as) seus/suas alunos(as)-mestres(as), como se explica que comparando com alunos(as) 
de outras escolas do pals, um(a) aluno(a) de Coimbra se destaque entre os restantes?155 

Ou, coma explicar, par um lado, o facto de os(as) alunos(as) da Escola dominarem «OS 

numerosos problemas que no ensino normal costumam debater-sen156 e, por outro, como 
entender que os(as) alunos(as)-mestres(as) «da nossa escola arranquem nos exames de 
Estado classificac;:6es iguais ou ate superiores» 157 aos das restantes. 

] ose Maria Gaspar na sua crfrica as apreciac;:6es de Martins, por um lado nega a sua 
validade e, por outro, recusa a sua veracidade158

• 

A professora de Didacrica e Pedag6gica do 2° Ano 

Definidas algumas orientac;:6es do Estado sabre Educac;:ao e legitimada a sua inter
venc;:ao, estabelecido o que deve vir a ser a escola primaria, idenrificado o perfil do(a) 
professor(a) primario(a) a formar e articuladas as criticas sobre a orientac;:ao err6nea que 
teima em manter-se no ensino normal, e enunciado e idenrificado o alvo das crfticas e 
que se espera venha a provocar uma ac¢o do Ministerio da tutela, a.final um dos princi
pais objectivos da campanha159

• Com Alvaro Viana de Lemos e Tomas da Fonseca160 a 
caminho da prisao na mira destes alunos-mestres e antigos alunos fica a professora Ema 

146 
Cf. Idem, ibidem. Ainda: SALVADO, Joaquim da Costa "Onde esra a Escola?". In: Diario de 

Coimbra. 19-7-1934. 
1
•
1 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 22-8-1934. 

142 
MARTINS, Manuel Gorn;alves- Op. dt., 13-8-1934. 

149 COELHO, Lucio Rosa Dias- Op. dt., 16-7-1934. 
150 Idem, ibidem. 
isi Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 3-8-1934 e GASPAR, Jose Maria- Op. dt:., 17-8-1934. 

Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 23-7-1934. 
GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 23-7-1934. 
Idem, ibidem. 

iss Cf. MARTINS, Manuel Gonytlves- Op. cit., 1-8-1934. 
Idem, ibidem. 
Idem, ibidem. 

GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 8-8-1934. Verainda: SALVADO,Joaquim daCosta- Op. de., 23-7-1934. 
Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. dt., 22-8-1934. 
Cf. VILA<;A, Alberro Op. dt:., 2003, p. 56-57. 
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Vidal Pinheiro, professora da Escola Normal Primaria desde 1928161 , para quern estes 
assestam baterias, sem esquecer uma referencia - muito ligeira numa comparac;ao das 
crfricas de que e alvo, Celeste da Conceic;ao Teles162, professora efectiva das escolas de 
aplicac;ao anexas a Escola Normal Primaria163, acusada num par de artigos de insultos e 
ameac;as na rua. 

Ema Vidal Pinheiro e objecto de critica em tres vertentes: o metodo de ensino, nas 
relac;6es que estabelece com alunos(as)-mestres(c:is) e na sua competencia profissional. Ao 
nfvel do metodo de ensino dimens6es como a atmosfera que se vive nas suas 
aulas, o acontecer da aula, a linha de conteudos e a pratica pedag6gica. 

A. atmosfera e considerada onde o aluno «nao se sente hem» 165 e dife-
rente, consoante os(as) alunos(as), o que se traduz pela obtern;ao de resultados 
diferenciados 166. 

No acontecer da aula a primeira crftica e dirigida a postura da professora167 e de uma 
anilise das actividades desenvolvidas na aula, 0 metodo da professora e considerado 

. d , . 168 al . c - , d al 169 0 «ant1-pe agog1co» ou, em ternanva, a pro1essora «nao tern meta o. gum» . 
recurso, ao que hoje considerarfamos de tutoria170, conduz a que os crlticos a considerem 

d ' d 171 A l' · - d balh r: - d' in prova e um «mau meta O» . so 1c1tac;ao e tra os que «O pro1essor nao 1scute» , 
conduz a fraude173

, sugestionando a sua encomenda, e contribui para a reproduc;ao das 
'd . d c. 174 I . 115 b, d l . fi . al116 I eias a pro1essora e o axismo , mas tam em prova o es eixo pro ss10n . 

Para Manuel Martins 0 metodo «S6 e anti-pedag6gico para OS alunos que nao sabem 
ou nao querem trabalhaw 177 e entrando numa explicac;lio da tipologia de trabalhos com 
que pretende negar as acusac;6es, acaba par destacar a promoc;ao de habitos de leitura e 
considerar que Gaspar distorce os factos178. 

161 Cf. MOTA, Luis- Op. de., 2006, p. 288-289. 
162 Idem, ibidem. 
163 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. de., 25-7-1934; COSTA, Durval Ferreira da- "Onde esta 

a Escola?". In Diario de Coimbra. 23-7-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira - "Onde esra a Escola?". 
In Diario de Coimbra. 5-8-1934; SALVADO, Joaquim da Costa "Onde esta a Escola?". In Diario de 
Coimbra. 25-7-1934. 

151 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 20-7-1934. 
165 Idem, ibidem. 

Cf. SALVADO,Joaquim da Costa- "Ondeesraa Escola?". In Diano de Coimbra. 8-8-1934. 
167 MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. dt., 25-7-1934. Ver ainda MERGULHAO, Durval Ferreira -

Op. dt.,30-8-1934. 
!<ill MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. cit, 25-7-1934. Veja-seaindaMERGULHAO, Durval Ferreira-

Op. dt., 22-8-1934. 
169 SALVADO, Joaquirn daCosra- Op. dt., 28-8-1934. 
11° Cf. SALVADO,Joaquim da Costa- Op. cit., 28-8-1934. 
111 MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 25-7-1934. 
172 Idem, ibidem. 
m SALVADO, Joaquim da Costa- Op. dt., 28-8-1934. 
174 Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. de., 23-7-1934. 
175 Idem, ibidem. 
116 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 14-7-1934. 
177 MARTINS, Manuel G. - Op. dt., 13-8-1934. 
m Cf. MARTINS, Manuel G. - "Onde esta a Escola?". In: Di£rio de Coimhra. 3-9-1934. 
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As praticas de avaliac;ao sao dassificadas de injustas179 e e ha mesmo 
quern proponha novos exames perante um jilri neutro181

• 

No dominio da pnicica pedag6gica e acusada de nao ter «experiencia pedag6gica»162
, 

de nao assistir as aulas, nao orientar e nao ter aconselhado qualquer «metodo a nenhum 
aluno»m. Jose Maria Gaspar refere a existencia de um div6rcio entre a teoria e a pratica184

• 

A liberdade dada aos alunos-mestres na escolha do metodo, o facto de nao existir 
qualquer imposic;ao e negativa, pois considerando que estes nao tern a «mentalidade 
definitivamente formada»185 e nao possuindo uma «tecnica pedag6gica impecivel»186

, o 
mero conhecimento te6rico dos meios didacticos nao basta187

• 

A abordagem de Martins sublinha as duas divergencias de orientac;3.o que estao 
prc':Se1rrte:s, retirando, de algum modo, a carga personalizadora lan~da sabre Ema Vidal 
Pinheiro. Em primeiro lugar, colocando-se de acordo com Jose Maria Gaspar quanta a 
«um ensino acentuadamente pratico»1

ss, distancia-se dele na medida em que Gaspar, 
parece desejar que «as aulas te6ricas se transformem num laborat6rio de experiencias 
didacticas»189

, para «ensaio de tecnicas didaccicas»190
, o que segundo Martins, 

equivaleria a o aspecto dogmacico e doutrinario» 191 para segundo piano, 
correndo-se o risco de cair num «extrema profissionalismo»192

• Quanta ao div6rcio entre 
a teoria e a pracica, Lucio Coelho considera, por seu lado, que se existe, e «somente para 
aqueles alunos que queiram que ele exista»193 e nunca foi vedado a nenhum aluno(a)
mestre(a) «ensaiar nas escolas de aplicac;ao, metodos e processos aprendidos na teoria;/94

• 

E Martins interroga: 

Mas niio temos a par das aulas te6ricas as aulas praticas, onde vamos aplicar os merodos nos 

primeiros escudos? Nao correm as li¢es praticas sob a vigencia de professores experimentados 

que nos apontam quais as deficiencias por eles reconhecidas? Nao nos aconselham rambem a 

que romemos em conra as anora¢es e crfricas feiras aos pianos e as li¢es pelos varios profes

sores, a que as juntemos as no¢es adquiridas para formarmos um julzo mais seguro sobre os 

meios didacticos, adoptando depois os que nos pare91m mais razoaveis e proflcuos?195
• 

179 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira Op. dt., 25-7-1934; COSTA. Durval Ferreira- "Onde escl a 
Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 31-7-1934; SALVADO, Joaquim da Costa- Op. de., 28-8-1934. 

180 COSTA, Durval Ferreira Op. dt., 31-7-1934. 
181 SALVADO, J oaquim da Costa - Op. dt., 28-8-1934. 
122 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 19-7-1934. Veja-se aind.a: GASPAR, Jose Maria- Op. dt.,3-8-1934. 
183 GASPAR, Jose Maria - Op. cit., 3-8-1934. Veja-se ainda: SALVADO, Joaquim da Costa -

Op. cit.,28-8-1934. 
184 Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 14-7-1934 e 19-7-1934. 
185 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 19-7-1934. 
186 Idem, ibidem. 
187 GASPAR, Jose Maria- "Onde escl a Escola?". In: Di:frio de Coimbra. 3-8-1934. Veja-se SALVADO, 

Joaquim da Costa- Op. de., 28-8-1934. 
188 MARTINS, Manuel G. Op. dt., 5-9-1934. 
189 Idem, ibidem. 
19~ Idem, ibidem. 
191 Idem, ibidem. 
192 Idem, ibidem. 
193 COELHO, Lucio Rosa Dias- Op. dt., 16-7-1934. 
194 Idem, ibidem. 
195 MARTINS, Manuel G. Op. cit., 5-9-1934. 
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Para Manuel Martins a passagem do curso para tres anos, com <mm ano inteiro quasi 
exclusivamente declicado a pratica>/96 e porque considera que a «elevada perfeis:ao das 
tecn1c:as, a sua rigorosa e perfeita aplica~ao» 197 so podem ser depois de varios 
anos de exerdcio da profissao, sendo que mesmo ao fim de 20 anos, «ainda [serem] 
obrigados a consultar os colegas sabre os efeitos deste ou processo e a ler nos 
livros e nas revistas as inova~6es tecnicas introduzidas no mundo pedag6gic0>/

98
, leva-o a 

nao estar de acordo com a redu~ao da teoria em favor da como parecia ser a ideia 
de Jose Maria Gaspar. Remata para conduir que o o dogmatico e o pratico, nao 
e tao deficiente como se poderia ser levado a concluir199

• 

A crfrica a linha de conteudos seguida pela de Didictica e Pedag6gica 
estrutura-se em tres dimens6es: 

i. Privilegia o estrangeiro em vez do nacional200
• Em defesa do trabalho de Ema Pinheiro, 

Manuel G. Martins, que tambem e contra ((essa mesquinha infiltra¢o de estrangeirismos 

incompadveis com as tendencias e caracterlsticas da ra91, incompadveis com o que 

chamamos a alma naciona/.>
201 e o facto de serem as ((figuras nacionais preteridas»2!)2

, 

simplesmente considera que nao 0 foram203
• 

ii. Os assumos polfrico-religiosos sao o alvo de discuss6es em detrimento dos de cacicter 

pedag6gico-didictico 204
• 

iii. A defesa de ideias comrarias as do Esmdo Novo - pan:idaria da 

coeduca<;.10205
, da escola unica, das ideias comunistas e contciria ({a instm¢o ministrada 

nos postos de ensino» 106
• 

A rela¢o que Ema Vidal Pinheiro estabelecia com os/as alunos(as)-mestres(as) foi 
alvo de graves acusa~6es. 0 primeiro aspecto a salienrar e a de que a professora inter
vinha na vida particular dos(as) alunos(as)-mestres(as), <<nomeadamente em questoes de 
namoros» 

201
• A crf tica englobava outros tres aspectos: 

Idem, ibidem. 
197 Idem, ibidem. 
198 Idem, ibidem. 
199 Idem, ibidem. 
20° Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. dt., 8-8-1934 e SALVADO, Joaquim da Costa- Op. cit., 29-8-1934. 
201 MARTINS, Manuel G. "Onde esraa Escola?". In: Diirio de Coimbra. 18-8-1934. 
202 Idem, ibidem. 
203 

Cf. MARTINS, Manuel G. Op. cit., 18-8-1934; 3-9-1934. 
204 Encontramos a acusa9fu em: GASPAR, Jose Maria Op. dt, 14-7-1934. GASPAR, Jose Maria Op. 

dt.,19-7-1934. GASPAR, Jose Maria- Op. dt, 17-8-1934. SALVADO, Joaquim da Costa Op. cit., 28-8-1934. 
SALVADO, Joaquirn da Costa "Onde esta a Escola?". In: Diirio de Coimbra. 29-8-1934. Negando a 
referidaacusasao: COELHO, Lucio Rosa Dias Op. dt., 16-7-1934. MARTINS, Manuel G. Op. cit.,1-8-
1934. MARTINS, Manuel G. "Onde esra a Escola?". In: Diirio de Coifilbra. 18-8-1934. 

ws MERGULHAO, Durval Ferreira - "Onde esra a Escola?". In: Diirio de Coimbra. 20-8-1934. Veja-se 
ainda: MERGULHAO, Durval Ferreira Op. dt., 5-8-1934. MERGULHAO, Durval Ferreira Op. dt., 
22-8-1934. 

106 
GASPAR, Jose Maria Op. cit., 19-7-1934. Criticada ainda por defender esse modelo de sociedade: 

MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 30-8-1934. 
207 

COSTA, Durval Ferreira - Op. dt., 31-7-1934. 
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i. Parcialidade no tratamento dos( as) alnnos(as)-mestres(as) 208 que se traduzia na exis
tencia de alnnos(as) filhos(as) os que parrilhavam das mesmas ideias da professora209 

e que eram agraciados com as melhores classificas:6es210 
- e os alnnos(as) enteados{as) 

com quern era injusta nas classificas:6es211
, nao cumpria os compromissos212 e repro

vava injustamente213
• Simultaneamente, tinha turrnas queridas e turmas odiadas214

, 

discriminando-as com rnetodos215 e conteudos216 diferentes. 
ii. Promover a delaq:ao e entre os/as alunos(as)-mestres(as) 217

, possuindo um grupo 
de espias que lhe prestam as a «entrada e sa!da das aul.as, quer dentro da casa 
da pr6pria/

18
' apelidado de «corpo docente>>219

' cuja «directora» e uma aluna-mestra.2
20

• 

iii. Revelava desrespeito que personalidade e ideias dos(as) alnnos(as)-mestres(as). 
A professora de Didactica e Pedag6gica e acusada de nao as ideias dos 
alunos221

, procurando «formar alunos a sua imagem e e aconselha «os 
alunos ao cinismo, a hlpocrisia, coma base de orienta<;[o para se poder veneer na 
vida/23 e, apesar de Manuel Gon<;alves Martins sustentar que a professora permitia 
«a liberdade de defesa e sem nos impor autoritariamente a sua maneira de vev/24

, 

Jose Maria Gaspar parece apresentar provas irrefuraveis: 

Sabemos s6 que, por vezes, no meio daquelas exposisiJes aparecem ate alus6es mais ou 

menos amaveis ao senhor professor por alunos que, fora das aulas se desdizem, 

justificando a sua condic;:ao pela necessidade de pensarem sob pena de nao 

serem hem classificados. 

203 Cf. COSTA, Durval Ferreira da Op. cit., 31-7-1934; GASPAR, Jose Maria - Op. dt., 17-8-1934; 
GASPAR, Jose Maria Op. dl:,20-7-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira "Onde esra a Escola?". In: 
Diario de Coimbra. 20-7-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira Op. dt., 25-7-1934; SALVADO, 
Joaquim da Costa- "Onde esca a Escola?". In: Di:friode Coimbra. 26-8-1934; SALVADO, Joaquim da Cosra 
- Op. dt., 10-8-1934; SALVADO,Joaquim <la Costa- Op. dt., 28-8-1934 

209 Cf. GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 20-7-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 20-7-1934 
21° Cf.; SALVADO, Joaquim da Costa- Op. dc,10-8-1934; 
211 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. dt., 25-7-1934; COSTA, Durval Ferreira da- Op. cir., 

31-7-1934; SALVADO, Joaquim da Costa- Op. de, 10-8-1934. 
212 Idem, ibidem. 
213 

Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. dt., 25-7-1934; 30-8-1934 e, em particular, a siruac;ao 
relacadanoartigo de 2-9-1934. 

214 MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. cit., 5-8-1934. 0 iralico esta de acordo com o original. Veja-se 
ainda; MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 12-8-1934; SALVADO, Joaquim da Costa- "Onde esra a 
Escola?". In: Diario de Coimbra. 5-8-1934. 

215 Idem, ibidem. Veja-se rambem MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 22-8-1934. 
216 Cf. SALVADO, Joaquim da Costa- Op. cit., 10-8-1934 e MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 

5-8-1934. 
217 MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. dt., 25-7-1934. Ver tambem: MERGULHAO, Durval 

Ferreira - Op. dt., 22-8-1934. SALVADO, Joaquim da Costa Op. at., 5-8-1934 e sobretudo, a descric;ao 
exaustiva em: MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. cit., 30-8-1934. 

m COSTA, Durval Ferreira- Op. cit., 31-7-1934. 
219 Idem, ibidem. 
22° Cf. COSTA, Durval Ferreira- Op. cit., 31-7-1934. 
221 Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. de., 5-8-1934; 20-8-1934. 
222 MERGULHAO, Dun'al Ferreira- Op. dt., 20-8-1934. 
223 MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 30-8-1934. 
224 MARTINS, Manuel Gonr;alves- Op. dc., 3-9-1934. 
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Nao sabemos o que haja nisto de verdade. 

Mas sabemos que, pedindo-nos para fazermos varios trabalhos genero, varios 

alunos e ate alunas. que pelas suas ideias religiosas e naci~nalistas deviam quere-lo, nos 

impunham a defesa dos ideais pregados nas aulas e que estavam em desacordo com o seu 

sentir pessoal
225

• 

Em face da aprecia<;a.o do seu metodo de ensino e das que estabelece com 
alunos(as)-mestres(as), Mergulhao interroga Martins se a professora «merece pisar o 
soalho de uma sala de futuros educativos» 226

• Consideram que «nao tern cultura 
sut1t1en1te para reger estas cadeiras e responder cabalmente as objecs;oes dos alunos»

227
, 

nao possui conhecimentos228 e, alem do mais, nae cumpre os deveres e obrigas;oes de 
funcionario do Estado229

' pois se as den6.ncias nao a verdade pedia uma 
sindidi.ncia aos seus actos230

• 

Em conclusao: 
A polemica tinha como objective que o «Sr. Mirtistro da lnstru<;a.o Publica se 

dignasse .mandar abrir um inquerito»231 dai que a colocada par Mergulhao, o seu 
colega Salvado conclua que «nao ea n6s que nos compete dar a resposta.>>232

• 0 objectivo 
foi alcans;ado, coma se comprova pelo que Alvaro Viana de Lemos escreve a Adolphe 
Ferriere: «Nos primeiros meses de 1935 foi feito um inquerito a Escola Normal, tendo 
sido rigorosamente interrogados os alunos e todo o pessoal/33

• · 

0 inquerito visava descredibilizar a pedagogia de caracter inovador e colocar um 
ponto final nas praticas de ensino normal de tradi<;a.o republican.a. Condena a orienta<;a.o 
err6nea seguida na Escola, ao promover prindpios ligados a Educas;ao Nova, coma a 
coeducas;ao ou a escola Unica, que apelida de «doutrinas falsas que se situam num plano 
anti-nacionali·34

• A denUn.cia da inexistencia de corte entre as tradi<;6es e praticas de 
forma¢o de profess ores da Esco la Normal Primaria para a Escola do Magisterio 
Primario de Coimbra e o segundo aspecto resultante do inquerito, onde o inquiridor 
Pedro de Campos Tavares sublinha que a Escola do Magisterio «vive ainda muito a 

225 GASPAR, Jose Maria- Op. cit., 23-7-1934. 
226 MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. de:., 12-8-1934. 
w SALVA.DO, Joaquim da Costa- "Onde esti a Escola?". In: Diano de Coimhra. 30-8-193.4. 
2

2.ll Cf. SALVADO, Joaquim da Costa Op. de:., 10-8-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira- Op. dt., 
22-8-1934. 

229 Cf. SALVADO, Joaquim da Costa- Op. cit., 10-8-1934; MERGULHAO, Durval Ferreira Op. dt., 
22-8-1934. 

23° Cf. MERGULHAO, Durval Ferreira - "Onde esti a Escola?". In: Di:lrio de Coimhra.. 22-8-1934. 
231 MERGULHAO, Durval Ferreira - Op. cic:., 22-8-1934. 
232 SALVADO, Joaquim da Costa- Op. de:., 28-8-1934. 
233 Carta de Viana de Lemos a Adolphe Ferriere em 1935. In N6VOA, Anrdnio Op. cit., 1990, p. 89. 
234 Relardrio final do processo de inqueriro ao funcioname~ro da Escola do Magisrerio Primario de 

Coimbra, apresenrado a 30 de Junho de 1935 pelo Dr. Pedro de Campos Tavares. In Dossier do Arquivo 
Hisrdrico do Minisrerio de Educa9fo. Cf. N6VOA, Antdnio - Op. cit., 1990, p. 91. Mais umas vez, por um 
lado, por questoes logisticas e, por outro, a coberro da lei, as responsaveis do Arquivo Histdrico do Minisrerio 
da Educas:ao, vedaram-nos o acesso aos inqueritos de que foram alvo a Escola do Magisterio Primario de 
Coimbra e os(as) seus/suas Valeu-nos o apoio do Sr. Professor Doutor Ant6nio N6voa que, 
para alem dos esclarecimentos nos permitiu o acesso a documentat;ao que possui sobre o tema em apre<;o. Aqui 
fica o meu penhorado agradecimento. 
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sombra ·do name» 235 da Escola Normal, tern «a mesma posi¢o na vanguarda de certas 
doutrinas»236 e de que os professores seus herdeiros apresentam-se «perante a Escola 
coma as {micas possuidores de uma cultura pedag6gica/37

, sendo constantes «as refe
rencias as tradii;6es da antiga Escola Normal, de que todos se honram»238

, «sem exclusao 
do director»239

, pelo que esta «deve ser dissolvida, independentemente da aci;ao disci
plinar/40 sabre o Director e os professores Alvaro Viana de Lemos, Ema Vidal Pinheiro e 
Celeste da Conceii;ao Teles. A simples substitui¢o nao seria remedio bastante, «a Escola 
formou-se a sombra de certas doutrinas. A ideia da Escola esta ligada a ideia dessas 
doutrinas. Tudo as recordai/41 . 

A mensagem era clara, varrer da mem6ria da formai;ao de professores as vivencias da 
tradii;ao republicana de ensino no/mal e o espirito da Educa¢o Nova. Ao processo 
estara associado o destino individual dos actores sociais: Carlos da Costa Mota, 
permanecerci coma director ate a data do seu falecimento a 25 de Janeiro de 1940242

; 

Alvaro Viana de Lemos requereu a aposentai;iio durante a sua estadia na prisao243
, Ema 

Vidal Pinheiro foi nomeada professora auxiliar do 2° grupo dos liceus em Janeiro de 
1943 e Celeste da Conceii;ao Teles, permanecera coma professora nas escolas de aplica
i;ao anexas, ocupando o posto de secretaria - o director era o mesmo da Escola do 
Magisterio Primcirio, sendo exonerada, a 17 de Junho de 1943. Nao se eximiram, 
contudo, de nova processo disciplinar em 1940-1941 244

• 

Quando as escolas do magisterio prima.rio (re)abriram as portas em 1942245
, eram 

outras instituii;6es que nao aquelas que foram encerradas par Carneiro Pacheco. Agora 
programas, docentes e director concorriam para o cumprimento dos objectivos ideol6-
gicos e politicos do Estado Nova. A mem6ria do ensino normal, da transiyao do seculo 
XIX para o XX, fora apagada e substitw'da par uma tentativa, na realidade eficaz, de 
recupera¢o do mestre-escola, humilde e bondoso negando-lhe o acesso a ideia do 

. fi - 246 d fc fi . . 247 «ensmo coma pro issao» e os «pro essores coma pro ss10nais» . 

235 Relar6rio final do processo de inquerito ao funcionamento da Escola do Magisrerio Primario de 
Coimbra, apresentado a 30 de Junho de 1935 pelo Dr. Pedro de Campos Tavares. In Dossier do Arquivo 
Hist6rico do Minisrerio de Educa~o. Cf. N6VOA, Anr6nio - Op. cit., 1990, p. 91. 

236 Idem, ibidem. 
237 Idem, ibidem. 
238 Idem, ibidem. 
239 Idem, ibidem. 
240 Idem, ibidem. 
241 Relar6rio final do processo de inqueriro ao funcionamento da Escola do Magisrerio Primario de 

Coimbra, apresentado a 30 de Junho de 1935 pelo Dr. Pedro de Campos Tavares. In Dossier do Arquivo 
Hist6rico do Ministerio de Edu~o. Cf. N6VOA, Anr6nio - Op. cit., 1990, p. 92. 

242 Cf. MOTA, Luis - Op. dt., 2006, p. 300. 
243 Cf. Acta da sessao ordinaria do Conselho Escolar da Escola do Magisrerio Primario de Coimbra, de 7 

de Ourubro de 1934. . 
244 Cf. N6VOA, Ant6nio - Op. de., 1990, pp. 92-94; N6VOA. Ant6nio - Op. de., 1995. 
245 Decreto-lei n.0 32:243, de 5 de Serembro de 1942. In: Di:frio de Governo - mimero 208. I Serie de 

Setembro de 1942. 
246 N6VOA, Ant6nio- Os Professores: [ ... ], 1989, p. 108-109. 
247 Idem, ibidem. 
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