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o brilho que caracterizam a prosa 
deste Catednitico de Direito Publico. 

Registem-se, pois, sem preo
cupac;:oes de exaustao, naquilo que 
poderia constituir uma declarac;:ao 
de intenc;:oes do Autor, em sede de 
compromissos para a melhoria do 
Direito Eleitoral vigente, alguns 
pontos: a soluc;:ao para o regime la
cunar do art. 139.0

, n. 0 3 da al. g) da 
CRP (p. 128), a analise do princfpio 
da maioria («a maioria nao e, natu
ralmente criterio de verdade, e ape
nas criterio de acc;:ao» p. 134), a dis
cussao acerca da actualidade das 
famosas «leis» de Duverger sobre 
as relac;:oes entre sistemas eleitorais 
e sistemas de partidos (p. 142), 
a pontualizac;:ao de algumas di
mens6es do princfpio republicano 

PAULO PULIDO ADRAGAO 

(p. 146), a luta pela codificac;:ao do 
direito eleitoral (pp. 153 e 203), a 
defesa da dignificac;:ao da Cornissao 
Nacional de Eleic;:oes (p. 155) e last 
but not the least a coerencia na de
fesa da nao participac;:ao dos cida
daos portugueses residentes no es
trangeiro, na eleic;:ao presidencial 
(p. 168). 

Em suma, trata-se de uma obra 
actual, rica em pistas de reflexao 
para o estudante ou para o docente 
de Ciencia Polftica ou de Direito 
Constitucional, e que, para alem 
dos aspectos mais marcadamente 
cientfficos, deixa no leitor o rasto 
indelevel da coerencia cfvica e poli
tica do prof. JORGE MIRANDA. 

Ricardo Leite Pinto 

«A Liberdade de Aprender ea Liberdade das Escolas Particulares» 
Universidade Cat6lica Portuguesa, Lisboa, 1995, 276 pp. 

A obra em analise constitui 
uma dissertac;:ao final do Curso de 
Mestrado em Ciencias Jurfdico
-Politicas na Faculdade de Ciencias 
Humanas da Universidade Cat6lica. 
0 Autor, que e tambem assistente 
dessa Universidade, prop6e-se na 
sua tese, «investigar se existe ou 
nao uma particular relac;:ao entre a 
liberdade de aprender ( ... )ea liber
dade das escolas particulares, que 
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fac;:a desta ultima uma garantia es
sencial na tutela jurfdica da pri
meira». Assim, e na expressao do 
Prof. SOUSA FRANCO, que o Autor 
cita, trata-se de averiguar se «O en
sino particular e cooperativo cortsti
tui urn nucleo sem 0 qual nao existe 
liberdade de ensino» (p. 24). 

A obra desenvolve-se em tomo 
de dois grandes nucleos: num pri
meiro carreiam-se elementos hist6-
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ricos e de direito comparado, para 
se discutir as grandes concep~oes 
te6ricas acerca da liberdade de en
sino e a liberdade das escolas parti
culares em varios pafses e momen
tos hist6ricos , num segundo, 
analisa-se a liberdade de ensino 
entre n6s, quer na Constitui~ao, 
quer na lei, quer na jurisprudencia. 

A concluir a disserta~ao, o 
Autor, procura, num remate final, 
dar resposta a questao colocada ini
cialmente, oferecendo pistas de re
flexao para o desenvolvimento do 
ordenamento jurfdico portugues na 
materia. 

Recorrendo ao contributo da 
Hist6ria da Educa~ao, PAULO Pu
LIDO ADRAGAO, come~a par agru
par as grandes concep~6es acerca 
da rela~ao entre liberdade e educa
~ao em tres: sistema do monop6lio 
educativo do Estado, sistema de li
berdade de educa~ao a margem do 
Estado e sistema de liberdade de 
educa~ao protegida pelo Estado 
(p. 36). Ap6s referir, a forma~ao 
das concep~6es estatfstas da educa
~ao, sinalizando historicamente o 
pensamento de PLATAO coma o 
percursor de uma visao totalitaria 
da forma~ao da juventude, o Autor, 
descreve o desenvolvimento destas 
ideias, a sua recep~ao no direito ro
mano, a primeira interven~ao signi
ficativa do Estado na educa~ao, em 
1619 no Grao Ducado de Weirnar, e 
o seu corolario, na estatiza~ao de 
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todo o sistema de ensino na Pnissia, 
em 1794 (p. 44). De destacar, e o 
papel dado pelo autor a Revolu~ao 
Francesa, e nela a ideologia jaco
bina, coma influenciadora do surgi
mento do monop6lio educativo do 
Estado de caracter ideol6gico, na 
primeira metade do seculo XIX 
(p. 48). Tal fen6meno acabara par 
estar associado ao name de NAPO
LEAO, que construiu urn modelo de 
ensino estatizado, acentuadamente 
hierarquizado, de sentido clara
mente politico. Ele proprio se en
carregou de o definir, quando afir
mou: «enquanto nao se aprender 
desde a infil.ncia se e necessaria ser 
republicano ou monarquico, cat6-
lico ou irreligioso, o Estado nao for
mara uma Na~ao» (p. 49). 

Ap6s a estatiza~ao napole6nica 
do ensino em Fran~a, o autor estuda 
as concep~6es totalitanas da educa
~ao no seculo XX, designadamente a 
doutrina de MARX e ENGELS, e, 
mais tarde, o fascismo eo nacional
-socialismo. De acordo corn estas 
concep~6es o Estado era entendido 
coma o professor, e as escolas sim
ples pe~as da maquina estatal 
(p. 54). Em suma, sustenta o Autor, 
na conclusao do seu labor de inves
tiga~ao da corrente estatista do 
pensamento educativo: a assun~ao 
plena do ensino pelo Estado, visa a 
realiza~ao de objectivos politicos e 
ideol6gicos bem claros «impor a 
toda a sociedade urn determinado 
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programa ideol6gico atraves da 
educac;:ao» (p. 55). 

Seguidamente o Autor analisa 
os fundamentos da concepc;:ao libe
ral em relac;:ao ao ensino, con
cluindo que a ideia de liberdade 
passiva de educac;:ao e da escola es
tatal neutra, partem do princfpio de 
que para respeitar a neutralidade, o 
Estado deve organizar urn ensino 
oficial aconfessional ou pluralista, e 
«para respeitar a tolerancia, deve 
consentir que os particulares a mar
gem do ensino oficial, fac;:am fun
cionar as escolas que entendam» 
(p. 61). A concluir a am'ilise das di
versas concepc;:oes te6ricas, o Autor 
da particular relevo ao contribute 
da doutrina social da lgreja, naquilo 
que ela apresenta de mais caracte
rfstico: a defesa dos direitos educa
tivos da farm1ia (p. 74). 

No capftulo seguinte, sao estu
dados, corn bastante pormenor, os 
varios sistemas de Direito em sede 
de Educac;:ao, a saber: sistemas de 
monop6lio educative estatal (totali
tario), sistemas autoritarios basea
dos na liberdade passiva de educa
c;:ao, sistemas pluralistas inspirado 
na liberdade passiva de educac;:ao e 
sistemas pluralistas de liberdade ac
tiva de educac;:ao (p. 86). 

Nao cabendo nesta breve nota 
bibliogr:ifica, a referencia alargada 
a todos esses sistemas tais como o 
Autor os estuda, registe-se, tao s6, 
para o leitor interessado, quais os 
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pafses e as epocas hist6ricas estuda
das. No grupo dos sistemas totalita
rios, analisa-se a ltalia fascista, a 
Alemanha nazi, a Russia sovietica, 
a ex-RDA ea Pol6nia. Nos sistemas 
autoritarios de liberdade passiva de 
educac;:ao, avaliam-se as experien
cias portuguesa (1926-74) e espa
nhola (1939-76). Nos sistemas plu
ralistas de liberdade passiva da 
educac;:ao, estudam-se os quadros 
legislativos e jurisprudenciais ac
tuais, relatives a tres pafses, EUA, 
Gra-Bretanha e Italia. E, finalmente 
no que toca aos sistemas pluralistas 
de liberdade de educac;:ao protegida 
pelo Estado, o Autor opera uma 
sub-distinc;:ao corn base no criterio 
do peso relativo das escolas parti
culares no sistema de ensino global 
(p. 139). Assim, fala em sistema de 
ensino particular rninoritario, corn 
obrigac;:ao constitucional de apoio 
(Alemanha e Espanha) e sem obri
gac;:ao constitucional de apoio 
(Franc;:a), e em sistema de ensino 
particular maioritario (Belgica e 
Holanda). 

A segunda parte do estudo em 
analise, e dedicada, como se escre
veu, a liberdade de ensino no direito 
portugues. Nesta parte compreen
de-se uma analise hist6rica, que de
semboca no estudo da Constituic;:ao 
de 1976 e dos principais documen
tos legislativos. Complementar
mente, ensaia-se uma aproximac;:ao 
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a doutrina e a jurisprudencia mais 
representativas. 

E somos chegados as conclu
s6es. Aqui o Dr. PAULO PULIDO 
ADRAGAo, sustenta que «a liber
dade das escolas particulares esta 
( ... ) ao servi~o da liberdade de 
aprender, comprovando-se, por
tanto, a rela~ao privilegiada entre 
estes dois direitos fundamentais, 
que se queria demonstrar» (p. 249). 
Mas mais: «as escolas nao estatais, 
desempenham ( ... ) uma relevante 
fun~ao de interesse publico», e isso, 
postula «O recurso ao financia
mento publico das escolas privadas, 
sempre que se salvaguarde a sua li
berdade de projecto educativo». 
Todavia, tal concretiza~ao depende 
essencialmente da tutela constitu
cional e legislativa, atenta, de resto, 
a circunstancia das escolas e uni
versidades particulares abrangerem 
hoje, segundo o Autor, 10,4 % da 
popula~ao escolar portuguesa 
(p. 193). E e nesta perspectiva que o 
Autor advoga uma altera~ao ao 
art. 75. 0

, n. 0 1 da CP no sentido de 
estabelecer a «obriga~ao de o Es
tado, no sentido da satisfa~ao do di
reito ao ensino de todos (art. 74.0

) 

criar condi~6es para que a rede 
nacional de estabelecimentos de en
sino publicos, privados e cooperati
ves cubra as necessidades de toda a 
popula~ao, segundo a livre escolha 
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de cada urn» (p. 252). E e nesta 6p
tica que o autor critica a ideia de su
pletividade do ensino particular ao 
ensino publico, que se encontra im
plfcita em muitos pontos do ordena
mento jurfdico portugues (p. 254). 
E e ainda de acordo corn a mesma 
posi~ao de principio que PAULO 
PULIDO ADRAGAO fulmina o re
gime vigente de aprova~ao oficial 
de urn numero lirnitado de manuais 
escolares por disciplina, entre os 
quais cada escola particular escolhe 
urn (Dec.-Lei 57/87), alertando para 
a sua inconstitucionalidade, por 
contradi~ao corn a liberdade das 
escolas particulares (art. 43. 0

, n. 0 4) 
e o principio da democratiza~ao da 
educa~ao (art. 73. 0

, n. 0 2) (p. 256). 
Em resumo, trata-se de uma 

obra construfda corn base em muita 
e variada informa~ao, assente em 
modelos te6ricos firmes, e reflec
tindo uma visao axiol6gica da liber
dade de aprender e das escolas par
ticulares, humanista e liberal. 

Nesse sentido e urn contribute 
valioso, para contrariar o improviso 
e o «positivismo sem referenciais 
eticos» que, segundo o Prof. SOUSA 
FRANCO, no prefacio ao livro, vem 
imperando em Portugal em sede de 
polftica de educa~ao. 

R.L.P. 
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