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Nota de Abertura 

A mudanc;:a no paradigma do ensino universitario, com as alterac;:oes ine
rentes a implementac;:ao do Processo de Bolonha, obriga hoje a reflectir sobre a 
problematica da formac;:ao pedag6gica dos professores. 

Com efeito, ha hoje muito a reflectir sobre esta problematica da docencia 
universitaria, submetida a constantes transformac;:oes nos seus fundamentos 
te6rico-metodol6gicos, gerados a partir de estudos sobre o desenvolvimento 
profissional docente e, de modo espedfico, sobre a formac;:ao pedag6gica do 
professor universitario. A formac;:ao do professor universitario tern sido enten
dida, por forc;:a da tradic;:ao, como quase exclusivamente aos saberes do con
teudo do ensino. Espera-se que o professor seja, cada vez mais, urn especialista 
na sua area, tendo-se apropriado do conhecimento legitimado academicamente 
no seu campo especffico. 

Edgar Morin, o fil6sofo e soci6logo frances, que nos visitou este ano, dei
xou-nos uma mensagem de reflexao sobre o actual modelo de docencia univer
sitaria. Nas suas palavras, a excessiva especializac;:ao no ensino e nas profiss6es 
produz urn conhecimento incapaz de gerar uma visao global da realidade, uma 
inteligencia cega. Conhecer apenas fragmentos desagregados da realidade faz 
de n6s cegos e impede-nos de enfrentar e compreender problemas fundamen
tais do nosso mundo enquanto humanos e cidadaos, e isto e uma ameac;:a para a 
nossa sobrevivencia. Esta demonstrado que a capacidade de tratar bern os pro
blemas gerais favorece a resoluc;:ao de problemas espedficos. Urn born cientista 
e alguem que procm·a ideias de outros campos do conhecimento para fecundar 
a sua disciplina. Todos as grandes descobertas se fazem nas fronteiras das disci
plinas, diz Morin. 

A passagem da docencia baseada no ensino para a docencia baseada na 
aprendizagem, recomendada no Processo de Bolonha, implica a revisao das pra
ticas docentes e urn novo perfil do professor universitario. Naturalmente, a 
formac;:ao pedag6gica do professor nao pode abranger todas as dimens6es da 
formac;:ao do professor universitario; mas nao pode dissociar aspectos dessas 
dimensoes do pedag6gico. 0 exerdcio da docencia universitaria, exige compe
tencias que extrapolam a situac;:ao de sala de aula, as quais tambem tern caracter 
educativo. A descentrac;:ao do acto educativo para a aprendizagem do aluno, o 
aprender a aprender e hoje uma questao de formac;:ao, que se manifesta tambem 
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em rela<;ao ao professor universitario, que historicamente exerceu sempre a fun
<;ao docente centrada no ensino. 

A forma<;ao pedag6gica do professor universitario deve orienta-lo para 
uma pratica nao reprodutiva que s6 sera superada pelo exercfcio da investiga
<;ao e da publica<;ao do conhecimento. E a partir da pratica da investiga<;ao que 
o conhecimento cientffico e ampliado, tornando a docencia universitaria mais 
actualizada e socialmente construfda. Ha necessidade de uma nova cultura de 
forma<;ao pedag6gica, cuja centralidade nao pode estar s6 no processo ensino
aprendizagem, mas tambem noutras fun<;6es hoje exercidas pelos professores 
nas universidades, como as de pesquisa e de tut6ria. Isto significa a necessidade 
de urn olhar mais amplo sobre os p6los que possibilitam a organiza<;ao de pro
gramas, projectos ou ac<;6es isoladas de forma<;ao. 

Por outro lado, imp6e-se a no<;ao de voca~ao entre os professores univer
sitarios. A permissibilidade selvagem, a perten<;a a varios estabelecimentos, 
o ensino como hobby de fim-de-semana, estao condenados para sempre. Nao 
se improvisa professor quem quer, quando quer e como quer. 0 seu poder fun
damenta-se em conhecimentos e num comportamento que se imp6e a todos. 
0 papel do professor implica op<;6es carregadas de consequencias: uma carreira 
especffica, urn estilo de vida, respeito pela prioridade, um certo orgulho em for
necer uma contribui<;ao pessoal ao progresso do conhecimento. 

A presente edi<;ao de "Lusiada- Economia & Empresa" reline urn conjunto 
de contribui<;6es multidisciplinares, focando materias especfficas mas comple
mentares entre si, sobretudo no domfnio da gestao das competencias do factor 
humano. Abre esta 9." edi<;ao com tres artigos no campo da economia, com 
tematicas plenas de interesse e oportunidade. Em retrospectiva hist6rica, o 
primeiro texto incide sobre "0 neoliberalismo de regula9iio como interven9iio do 
Estado", abordando o caso da regula~ao e a Constitui<;ao Brasileira de 1988. 
A partir do estudo dos comandos da Constitui~ao Brasileira actual, alterados 
para atender a regula~ao, o autor mostra como aquela imp6e ao Estado o 
poder I clever de agir na vida socioecon6mica. 0 segundo artigo tern como 
tema "0 contagia financeiro entre mercados de ac9oes de pafses desenvolvidos 
durante a crise asiatica", ocorrida em 1997 / 1998, no qual o autor sustenta a 
hip6tese, pelos testes aplicados, de que a autonomia entre mercados dos paf
ses estudados diminuiu nesse perfodo. 

0 terceiro artigo oferece urn tema de grande actualidade e relevancia, com 
o titulo "Senior co-housing in rural areas: is telemedicine the answer? As autoras 
mostram que o "co-housing" - habita~ao em comunidade ou em condomfnio -
pode contribuir para o melhoramento da qualidade de vida dos indivfduos, 
minimizar a desertifica<;ao de areas mais remotas e promover a gentrifica~ao 
nas areas urbanas, pela humaniza<;ao do ambiente construfdo, com o uso de 
novas tecnologias, como a telemedicina. 0 texto seguinte aborda o tema "Um 
novo paradigma na teoria econ6mica: a necessidade de repensar a escassez de recursos". 
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Segundo os autores, a crescente diferen<,;a entre a capitaliza<,;ao bolsista das em
presas (o seu valor de mercado) e o valor expresso nas pe<,;as contabilfsticas 
revela o capital intelectual que lhe esta adstrito. 

0 segundo bloco de artigos, focado na gestao das organiza<,;6es, inicia-se 
com um texto sobre "A importancia da gestao de competencias rzas organizac;?5es". 
Neste artigo, os autores procuram evidenciar as competencias que os indivi
duos possuem ou podem desenvolver no contexto do trabalho, no ambito do 
saber-sabe1~ do saber-.fazer e saber-ser. Analisam as comunidades de pratica, 
onde o conhecimento e criado e partilhado dentro das organiza<,;oes. Em com
plementaridade, o texto seguinte tern como tema "A lideranr:;a e o trabalho em 
equipa", no qual os autores procuram mostrar que os lfderes emergentes tern 
comportamentos especificos para se afirmarem como tal, real<,;ando as dimen
soes "impacto e influencia", "raciocinio analitico" e "direc<,;ao". Segue-se urn 
artigo focado na identidade corporativa, urn ramo da reputa<,;ao organizacional, 
como titulo "Measuring corporate identity: a case study using a corporate personality 
scale". 0 estudo desenvolvido pelos autores procurou medir as perspectivas dos 
empregados na sua propria organiza<,;ao, em varias dimensoes definidas numa 
escala (Corporate Character Scale), mostrando como a componente interna da 
organiza<,;ao molda a reputa<,;ao organizacional. 

0 penultimo artigo centra a investiga<,;ao no mercado do sector do trabalho 
temporario, tema de grande relevancia atendendo sobretudo as reestrutura<,;6es 
empresariais, resultantes de fus6es e aquisi<,;6es. Como titulo "A gestiio da marca 
no ambito dos servir:;os - o trabalho tempordrio", a autora avalia a influencia da 
marca no mercado do sector do trabalho temporario, caracterizando os servi<,;os 
em contraposi<,;ao com os produtos; analisa, numa perspectiva dual, os aspectos 
tangiveis e intangiveis da marca. 

A organiza<,;ao desta edi<,;ao culmina com urn texto subordinado ao tema 
"A Era virtual das TIC- Arte e expressividade em multimedia". A au tara, psic6-
loga clinica, procura desconstruir erros de concep<,;ao entre o virtual e o real nas 
tecnologias de informa<,;ao e comunica<,;ao. Releva, par outro lado, o papel da 
percep<,;ao e da expressividade na linguagem multimedia. 

Uma palavra de elementar justi<,;a para agradecer a colabora<,;ao dos auto
res pelos inestimaveis contributos para a concep<,;ao e produ<,;ao do presente 
n(Imero de "Lusfada- Economia & Empresa", assegurando a qualidade e o inte
resse cientifico dos artigos publicados. 
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