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Introdução 

�5�))*�,�éã)5*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)5��5�),./!�&5�)'5�#'),57��-.�65()5�)'ù(#)5
da educação de nível secundário, desenvolvida a partir de 2010, tem sido referida 
em trabalhos anteriores. Em particular destacam -se dois textos publicados em 2013 
sobre a reestruturação curricular do ensino secundário geral levada a cabo por uma 
�+/#*�5'/&.#�#-�#*&#(�,5��5�-*��#�&#-.�-65-��#���5(�5�(#0�,-#����5��5�0�#,)5B�,.#(-65
hfgi:5�,.#(-5;5��,,�#,�65hfgiC85�)5*,#'�#,)5.�2.)5�*,�-�(.�'57-�5�5�# �,�(�#�'57-�5
�)(��#.)-5��5̂ ��/��éã)5*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)_65̂ �))*�,�éã)5*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)_5
�5^�))*�,�éã)5.ï�(#��_5�65-�!/(�)5�-5,� �,ð(�#�-5/-���-65)5*,)$�.)5��5,��-.,/./,�éã)5
curricular desenvolvido é classificado como de cooperação para o desenvolvimento 
����5�5ŀ(�&#����5�)5'�-')5*�,�5��*��#.�éã)5�)5#(#-.ï,#)5��5��/��éã)5��5�#'),7
7��-.�5()5��-�(0)&0#'�(.)5�/,,#�/&�,5�)5�(-#()5���/(�á,#)5��,�&5B���C85��,�5#--)5
foi elaborado o Plano Curricular e, de forma inter e intra articulada, os programas 
de 14 disciplinas. Este trabalho foi complementado com a elaboração de recursos 
�#�á.#�)-5*�,�5�&/()-5B�(/�&5�)5�&/()C5�5*�,�5*,) �--),�-5B�/#�5�)5*,) �--),C65
para todas as disciplinas e para cada ano de escolaridade do ciclo de estudos – 10.º, 
11.º e 12.º ano. 

�)5.�2.)5��5�,.#(-5�5��,,�#,�5BhfgiC5�2*&#�#.�'57-�5�-5),#�(.�éċ�-5-�!/#��-5
na conceção e elaboração do Plano Curricular no que respeita a princípios 
orientadores e finalidades gerais e específicas por grandes áreas curriculares. 

Ensinar e Aprender em Português  
em Timor -Leste: O caso do 

Ensino Secundário Geral
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Defende-se que o ensino secundário geral deverá assumir um caráter de pré-
-especialização, por oposição a uma formação de cariz generalista, pelo que 
-�5�)(����5)5��-�)�,�'�(.)5*),5�/�-5á,��-95�#ð(�#�-5�5���()&)!#�-5B�;�C5�5
�#ð(�#�-5�)�#�#-5�5�/'�(#����-5B��;�C85�)'/'5�5�'��-5�-5á,��-5�2#-.�5�5
Componente Geral através da qual se pretende que os alunos alcancem saberes 
e competências importantes a nível pessoal e social, independentemente do 
domínio de saberes específicos por que optem.

O presente texto pretende clarificar os referenciais do quadro de cooperação 
*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)5�),./!�&575��ù-�-5��5����65��'5�)')5�5#'*),.â(�#�5
de opções tomadas na conceção do currículo para o ESG, tendo em vista o 
desenvolvimento e autonomia da sociedade timorense. 

Cooperação para o desenvolvimento

�5*)&ù.#��5��5�))*�,�éã)5*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)5��5�),./!�&5�)'5�#'),57��-.�5
tem assumido na Educação um domínio privilegiado para a sua intervenção. De 
acordo com o Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014 -2020 (Governo 
��5�),./!�&65hfgjC65�--/'#�)5*�&)5�	�5�)0�,()5�)(-.#./�#)(�&65�5*)&ù.#��5��5
cooperação apostará no desenvolvimento humano e de bens públicos globais: 
educação e ciência; saúde; ambiente, crescimento verde e energia; desenvolvimento 
rural e mar; setor privado; proteção e inclusão social e emprego. Serão também 
consideradas áreas como: governação, estado de direito e direitos humanos; 
capacitação institucional e ligação paz, segurança e desenvolvimento. Segundo este 
documento existe atualização de conceções teórica e política sobre cooperação, 
reposicionando os países envolvidos, quer quanto a princípios e prioridades estra-
tégicas, quer quanto a responsabilidades no domínio da partilha de capacidades e 
,��/,-)-65#(�&/#(�)5 )(.�-5��5ŀ(�(�#�'�(.)85�#-65�5�))*�,�éã)5̂ ��0�5-�,5*�(-���5
�5�2��/.���5�)')5/'5#(0�-.#'�(.)5(��#)(�&5�5��5,�-*)(-��#&#����5!&)��&_65)5
debate sobre o tema deve ser de âmbito internacional envolvendo os Objetivos 
��5��-�(0)&0#'�(.)5�)5#&ï(#)5B��C65�5�!�(��5*�,�5�5/��(é�5��5�(#ã)5
Europeia, a Parceria Global para uma Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz 
�5)5�)0)5��),�)5*�,�5)5�(0)&0#'�(.)5	(.�,(��#)(�&5�'5�-.��)-5�,á!�#-85�-5
�����5�5�#'),57��-.�5�)(.#(/�'5�5-�,65�'5.�,')-5!�)!,áŀ�)-65�-5*,#),#����-5
de Portugal na sua política de cooperação para o desenvolvimento. 

Em termos de grandes objetivos da cooperação portuguesa o documento 
�2*&#�#.�5�5#(.�(éã)5��5^�)(.,#�/#,5*�,�5�5�,,��#��éã)5��5*)�,�4�5�5*�,�5)5
��-�(0)&0#'�(.)5-/-.�(.á0�&_85�&ï'5�#--)65�5*),0�(./,�5��5'�#),5#'*),.â(�#�65
há que registar a mudança de paradigma que o documento encerra, ao consi-
��,�,5+/�5^�5�))*�,�éã)5��0�5-�,5�(.�(�#��5�)')5/'5#(0�-.#'�(.)5�5(ã)5/'�5



P E L O S  M A R E S  D A  L Í N G U A  P O R T U G U E S A  2

397ENSINAR E APRENDER EM PORTUGUÊS EM TIMOR-LESTE: O CASO DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL

despesa, como desenvolvimento e não como ajuda, que deve complementar e 
reforçar outras vertentes da política externa com vantagens mútuas, tais como 
�5�#*&)'��#�5��)(ĉ'#��5�5�5�éã)5�/&./,�&5�2.�,(�_8

Timor -Leste no quadro das opções da CPLP 

�5#'*),.â(�#�5��5�ù(!/�5�),./!/�-�5B��C5�)')5&ù(!/�5��5#()0�éã)5�5��5
conhecimento científico, com repercussão na economia criativa, tem sido um 
tema discutido em fóruns específicos, a nível mundial, em particular no contexto 
��5*�ù-�-5��5����85��-.���57-�5�5“II Conferência Internacional sobre o Futuro da 
Língua Portuguesa no Sistema Mundial”65,��&#4���5�'5�#-�)�5()5ŀ(�&5��5)/./�,)5
de 2013, da qual surgiu um importante documento – o Plano de Ação de Lisboa 
B���#-C1. Trata -se de um documento de princípios e estratégias de promoção da 
��5�'5�#(�)5-�.),�-95�#ð(�#�5�5#()0�éã)65��)()'#�5�,#�.#0�65�))*�,�éã)5�(.,�5)-5
*�ù-�-5��5����5�5(�-5�#á-*),�-65),!�(#4�éċ�-5#(.�,(��#)(�#-5�5�(-#()5�5 �&�(.�-5��5
outras línguas. No contexto do presente estudo importa fazer uma reflexão, ainda 
que breve, sobre cada um destes sectores, de modo a enquadrar a pertinência do 
#(0�-.#'�(.)5 �#.)5(�5��5(�5,��-.,/./,�éã)5�/,,#�/&�,5�)5���5��5�#'),57��-.�85
(i) Ciência e inovação

�50#-ã)5��5����5,� �,�(.�5à5�))*�,�éã)5'/&.#&�.�,�&5()5�)'ù(#)5��5�#ð(�#�5�5
Tecnologia considera que a construção de conhecimento científico deve guiar -se por 
princípios de desenvolvimento sustentável e de inclusão social, redução da pobreza 
e melhoria da qualidade de vida. A formação avançada de recursos humanos é 
 /(��'�(.�&5*�,�5�5#(.�!,�éã)5��5�#���ã)-5��5����5(�5�)'/(#����5�#�(.ùŀ��5#(.�,-
(��#)(�&85��(�)5.)'��)5�)')5),#�(.�éã)5̂ )5*,)��--)5��5�)(-)&#��éã)5��5��*��#����5
�#�(.ùŀ��5�5.��()&ĉ!#��5�)5�-*�é)5��5��65�5'ï�#)5�5&)(!)5*,�4)_65�)(-#��,�57-�5-�,5
fundamental que a preparação dos cidadãos se inicie desde cedo, logo nos primeiros 
anos de escolaridade, e possa ser consolidada no ensino secundário. 

Ora, a preparação científica em todos os domínios deverá ter como orienta-
ção a formação nas áreas específicas mas, também, o domínio de vocabulário 
técnico e lexical próprio da epistemologia do saber de cada área. Adequar textos 
às competências linguísticas dos alunos, não pode significar torná -los pobres 
no seu significado semântico. Exige, sim, uma atenção redobrada para com 
significados diversos da terminologia específica em contextos culturais e sociais 
�#-.#(.)-85�,�.�57-�5��5/'�5��),��!�'5#(�#-*�(-á0�&5*�,�5̂ �5*,)�/éã)5��5&#.�,�./,�5
1 �5���#-5,�-/&.)/5��5.,���&")5�)($/(.)5��5#(0�-.#!��),�-5�5�)��(.�-5��50á,#)-5*�ù-�-65#(�&/#(�)5��5����85

�)#5�*,)0��)5(�5�		5��/(#ã)5�2.,�),�#(á,#�5�)5�)(-�&")5��5#(#-.,)-5��5����65,��&#4���5�'5hf5��5
 �0�,�#,)5��5hfgj65�'5�*/.)65�5��).��)5*�&)-5*�ù-�-5��5����5(�5�5�)( �,ð(�#�5��5�"� �-5��5�-.��)5�5
��5�)0�,()5��5����65�'5�ù&#65�'5$/&")5��5hfgj85
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�#�(.ùŀ��5�-*��#�&#4���5�'5��_65�5 ),'�éã)5��5^()0�-5!�,�éċ�-5��5�#�(.#-.�-5�5
#(0�-.#!��),�-5��5����_65��'5�)')5*�,�5��-�(0)&0�,5̂ *,)$�.)-5��5')�#&#����5
�5*�,��,#�-5*�,�5�5#(0�-.#!�éã)5�(.,�5)-5*�ù-�-5��5����_85�)(-#��,�57-�5+/�5�5
��5-�,á65*)#-65/'50�ù�/&)5*,#'),�#�&5*�,�5�5�)(�,�.#4�éã)5��-.�-5*,)*ĉ-#.)-85
(ii) Economia criativa

A economia é um setor -chave das sociedades, não apenas na perspetiva de 
subsistência, o que é um facto, mas como via de desenvolvimento que se deseja 
�,#�.#0)85�5��5ï5/'50�&),5�)'/'5�)-5*�ù-�-5��5����65�5+/�&5*�,'#.�5̂ �5�# /-ã)5
das culturas nacionais que a tomam como veículo para internacionalização da 
��)()'#�_85�,�5�-5��)()'#�-5�)-5*�ù-�-5��5����5�*,�-�(.�'5/'�5*)-#éã)5��5
��-.�+/�5(�-5��)()'#�-5'/(�#�#-65�-.#'���-5�'5��,��5��5jz5�)5�	�5'/(�#�&65
-�(�)5�5*,ĉ*,#�5��5�)(-#��,���5/'50�&),5�'5-#5�)')5*,)�/.)5��5�,#�éã)5
�,.ù-.#��65�/&./,�&5�5&#.�,á,#�85�5*,)')éã)5�)5*�.,#'ĉ(#)5�/&./,�&5��5��5�.,�0ï-5
��5�#0/&!�éã)5�5�*,) /(��'�(.)5��-5#(�Ě-.,#�-5�/&./,�#-5�5�,#�.#0�-5�'5��5
,�*,�-�(.�5/'5*).�(�#�&5��5��-�(0)&0#'�(.)5*�,�5)-5*�ù-�-5��5����85�5��5
enquanto mediadora deste desenvolvimento pode ser avaliada como facilitadora 
de contactos e oportunidades de negócio, seja como língua oficial e veicular, seja 
como língua estrangeira nos países geograficamente próximos. Assume -se que 
)5�(-#()5��5��5��-��5)-5*,#'�#,)-5�()-5�65'�#-5�#(��65)5�/,,ù�/&)5 ),'�&5-�,5
�)(�/4#�)5�'5��5ï5�50#�5'�#-5�ŀ�#�(.�5*�,�5�)(�,�.#4�,5.�&5)�$�.#0)85
B###C5�))*�,�éã)5�(.,�5*�ù-�-5��5����5

�5�(),'�5�)'/(#����5��5�#���ã)-5+/�5�)'*ċ�'5)-5*�ù-�-5��5����5�5-/�-5
�#á-*),�-5̂ ,�*,�-�(.�5/'5 �.),5�#(â'#�)5*�,�5�5*,)$�éã)5��5��_85�'5*�,.#�/&�,5
��-.���57-�5)5*).�(�#�&5�)5�-.�./.)5�/,,#�/&�,5��5��5()-5-#-.�'�-5��5�(-#()5��5
cada país membro, bem como nas comunidades das diásporas. Assume grande 
#'*),.â(�#�5)5^#(.�,�â'�#)5��5�2*�,#ð(�#�-5-)�,�5')��&)-5��5�(-#()_65^�5 ),-
'�éã)5��5*,) �--),�-5��5��65�--#'5�)')5��5*,) �--),�-5+/�5�(-#(�'5)/.,�-5
�#-�#*&#(�-5�'5��_5�5̂ ��-�(0)&0�,5'�.)�)&)!#�-5��5�(-#()65'ï.)�)-5*���!ĉ!#�)-5
e material didático específicos ao ensino do português como língua de herança 
�5&ù(!/�5-�!/(��_85
B#0C5�ù(!/�5�),./!/�-�5(�-5�,!�(#4�éċ�-5#(.�,(��#)(�#-5

��0)!�57-�5�5��)éã)5��5^��5�)')5&ù(!/�5��5.,���&")5��5/'5'�#),5(Ě'�,)5
��5),!�(#4�éċ�-5�5�!ð(�#�-5#(.�,(��#)(�#-_65*�&)5+/�5)-5,�*,�-�(.�(.�-5�)-5
�-.��)-5'�'�,)-5��5����5��0�,ã)5�-.�,5*,�*�,��)-5*�,�5^�5/.#&#4�éã)5��5��5
(�-5#(.�,0�(éċ�-5*Ě�&#��-5#(.�,(��#)(�#-_85�&#á-65�5��5$á5ï5&ù(!/�5��5.,���&")5�'5
),!�(#-')-5��5�(#ã)5�/,)*�#�65��5�,!�(#4�éã)5�)-5�-.��)-5	��,)57�'�,#��()-65
da União Africana, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 



P E L O S  M A R E S  D A  L Í N G U A  P O R T U G U E S A  2

399ENSINAR E APRENDER EM PORTUGUÊS EM TIMOR-LESTE: O CASO DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL

e da União das Nações Sul -Americanas. Ora, o uso fluente de uma língua 
implica a sua aprendizagem de forma sistemática desde muito cedo e segundo 
metodologias de ensino adequadas aos destinatários e contexto. 
B0C5�(-#()5��5��5�5 �&�(.�-5��5)/.,�-5&ù(!/�-

A expansão de uma língua passa pelo seu ensino a falantes de outras línguas, 
com vista ao alargamento de mercados e à interacção entre povos e culturas. 
�5��5.�'5.#�)5*,)�/,�5�,�-��(.�5�5(ù0�&5'/(�#�&65�)')5&ù(!/�5�/,,#�/&�,5
opcional nos ensinos básico, secundário e superior. Para que esta tendência se 
�*,) /(��5ï5(���--á,#)5.�,5 ),'�éã)5��,.#ŀ����5��5*,) �--),�-5��5��5�)')5
língua estrangeira. Será também conveniente a divulgação alargada de obras 
��5�/.),�-5��5����65#(�&/#(�)5�/.),�-5�)(.�'*),â(�)-85�5�#,�/&�éã)5��-.�-5
*),5*�ù-�-5��5����5�5��5�)'/(#����-5��-5�#á-*),�-65�5�5-/�5*�,.#�#*�éã)5�'5
eventos culturais específicos, será muito útil para alertar e motivar para o uso e, 
*),.�(.)65�5�*,�(�#4�!�'5��5��85

�5*,)�/,�5�,�-��(.�5*�&�5�*,�(�#4�!�'5��5��5��)(.���5�'50á,#)-5*)(.)-5
do mundo. Por exemplo, segundo um estudo do British Council5B�#(-&�35;5
�)�,�65hfgiC65�5��5 )#5�)(-#��,���5�)')5/'5�)-5��45#�#)'�-5�-.,�(!�#,)-5'�#-5
importantes nos próximos vinte anos no Reino Unido, tendo por base fatores 
económicos, geopolíticos, culturais e educacionais. Com efeito, no Reino Unido 
�5��5�--/'�57-�5�)')5/'5��*#.�&5��50�&),5*�,�5'/#.�-5�'*,�-�-5�)'5(�!ĉ�#)-5
no estrangeiro, para relações diplomáticas, por razões de segurança e dada a 
posição de quinto idioma usado na internet. 

Educação, formação e desenvolvimento 

A educação é um direito fundamental de todos os cidadãos e uma área de 
grande importância para a erradicação da pobreza, para alcançar desenvolvimento 
sustentável e com efeitos multiplicadores em outros domínios, senão todos, da 
atividade humana. 

Embora as intervenções no âmbito da educação nos países objeto de coo-
peração possam ser definidas conforme as necessidades reais, poderá dizer -se 
que, em termos gerais, será sempre necessário alguma intervenção na definição e 
clarificação de políticas e estratégias para desenvolvimento dos sistemas educa-
tivos, desenvolvimento curricular, formação de professores e de quadros técnicos, 
apoio à conceção de recursos didáticos, avaliação, gestão e administração escolar. 

�)5��&�.ĉ,#)5�)5����5hfgj65-/�),�#(��)5�)5.�'�5̂ �/-.�(.�,5)5�,)!,�--)5
�/'�()95���/4#,5�-5�/&(�,��#&#����-5�5�� ),é�,5�5��-#&#ð(�#�_65*/�&#���)5�'5
�!)-.)5��5hfgj65�#'),57��-.�5 )#5�)(-#��,��)65-�!/(�)5)-5���)-5,� �,�(.�-5�5
2013, como tendo alcançado progressos substanciais que levaram a que este jovem 
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*�ù-5-�$�5�&�--#ŀ���)5(�5��.�!),#�5��5��-�(0)&0#'�(.)5ï�#)65)�/*�(�)5�5ghn8̌5
*)-#éã)5��5	��65�'5gnm5*�ù-�-5�&�--#ŀ���)-5*�&)5����85�'5hfgh5�#'),57��-.�5
ocupava a posição 134 e em 2011 a posição 147. Conforme os princípios inerentes 
à elaboração destes relatórios, publicados regularmente desde 1990, trata -se de 
^/'�5�(á&#-�5#(.�&��./�&'�(.�5#(��*�(��(.�5�5�'*#,#��'�(.�5 /(��'�(.���5
��-5*,#(�#*�#-5+/�-.ċ�-65.�(�ð(�#�-5�5*)&ù.#��-5�)5��-�(0)&0#'�(.)_5B����65
2014, p. 21). Conforme é destacado no prefácio deste relatório, a investigação 
sobre vulnerabilidade tradicionalmente tem em conta a exposição das pessoas a 
determinados riscos. No documento citado adotou -se uma abordagem holística 
de vulnerabilidade considerando não só os fatores que comportam riscos para 
o desenvolvimento humano, mas também formas de aumentar a resiliência à 
sua exposição, numa sociedade caraterizada pela globalização. 

	(.,)�/457-�5)5�)(��#.)5��5vulnerabilidade humana *�,�5^��-�,�0�,5�-5*�,--
*�.#0�-5��5��.�,#),�éã)5��-5��*��#����-5�5�-�)&"�-5��-5*�--)�-_65�# �,�(�#�(�)5
entre quem é vulnerável, a quê e porquê. Defende -se ainda que o progresso tem 
de implicar um desenvolvimento humano resiliente sustentado nas capacidades 
dos indivíduos e das sociedades em resistir a vulnerabilidades persistentes, 
muitas delas com causas que lhes são exteriores. Dispor de competências sólidas 
adquiridas em contexto de educação formal será, porventura, um instrumento 
valioso. As políticas estatais são, portanto, fundamentais. A cooperação mundial 
capaz de reduzir vulnerabilidades persistentes e sistémicas é de importância 
crucial na preparação da agenda pós -2015 e na definição de objetivos de 
desenvolvimento sustentável. 

��(�)5��,.)5+/�5)-5��5�$/��,�'5�5,��/4#,5�5*)�,�4�5�5�5'�&"),�,5�50#��5
��5'/#.�-5*�--)�-65�-.�')-5&)(!�5��5̂ *)�,�4�54�,)_5*�&)5+/�5-�5��0)!�5+/�5*�,�5
garantir a continuação do progresso é necessário definir intervenções para a 
redução de vulnerabilidades, cada vez mais globais na sua origem e impacto. 
��ù5-�5 �&�,5(/'5^�)(.,�.)5-)�#�&5!&)��&_5�5(/'�5^!)0�,(�éã)5!&)��&_85

�-5��&�.ĉ,#)-5�)5����5�0#��(�#�'5+/�5�#'),57��-.�50�'5�*,�-�(.�(�)5/'5
desenvolvimento humano crescente em diversos domínios, nalguns dos quais 
a cooperação internacional terá tido impacte. É bem sabido que a redução da 
vulnerabilidade de qualquer sociedade passará sempre pela maior qualificação 
académica e profissional. 

Educação em Timor -Leste 

�-5#(�#���),�-5�#-*)(ù0�#-5-)�,�5�5��/��éã)5�'5�#'),57��-.�5,�0�&�'5/'5
país frágil, com muitas carências, mas com progressos notáveis já alcançados. Os 
�- ),é)-5��-�(0)&0#�)-5*�&�5��*Ě�&#��5��')�,á.#��5��5�#'),57��-.�65���#-),�-5
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e estruturas administrativas, com o apoio da cooperação internacional para o 
desenvolvimento, a nível regulador, analítico e planificador para a consolidação 
�)5�#-.�'�5��/��.#0)5��5�#'),57��-.�5�-.ã)5��'5�2*&�(��)-5(�5)�,�5��5��')-5
e Teles (2012), mas há um longo caminho a prosseguir, o qual necessita de 
muita persistência. 

A ocupação colonial de Timor por Portugal (1514 -1975) e, posteriormente, a 
ocupação indonésia (1975 -1999) trouxeram pouco desenvolvimento no domínio 
��5��/��éã)65"�0�(�)5()5Ě&.#')5*�,ù)�)5�5*,)#�#éã)5�)5/-)5��5��5�65�--#'65'�#-5
,á*#��5�--#'#&�éã)5��5�/&./,�5#(�)(ï-#�5*�&)-5$)0�(-5.#'),�(-�-85�-5 )#5�/,�(.�5
a ocupação indonésia que houve expansão do setor da educação, sucessivamente 
no ensino primário, pré -secundário, secundário e técnico profissional A acul-
./,�éã)5à5	(�)(ï-#�5 )#5/'5*,)��--)5,� ),é��)5�'5�/�-50�,.�(.�-95�5�/,,#�/&�,65
�-.�(��(�)5�5.)�)5)5.�,,#.ĉ,#)5��5�#'),57��-.�5)-5�/,,ù�/&)-5�'50#!),5�'5
.)��-5�-5*,)0ù(�#�-5��5	(�)(ï-#�65�5�5��5&ù(!/�5)ŀ�#�&5��5�(-#()5�5�)'/(#��éã)65
o bahasa indonésio. Pode dizer -se que quem não completou a escolaridade 
básica de 4 anos até 1975 tem, ainda, grandes dificuldades na expressão, oral e 
�-�,#.�65�'5��85�&#á-65()-5Ě&.#')-5�()-5��5�)&)(#4�éã)5*),./!/�-�5'�#-5��5ofz5
da população timorense era analfabeta (Thomaz, 1994). Foi também durante 
a ocupação indonésia que foi lançado e tornado obrigatório o ensino básico 
de nove anos de escolaridade2 e foi instituída a formação inicial e contínua de 
professores. No entanto, dadas as carências verificadas, a maioria dos professores 
�'5�#'),57��-.�5�,�5*,)0�(#�(.�5��5)/.,�-5*,)0ù(�#�-5��5	(�)(ï-#�65)-5+/�#-5
\!�,�(.#,�']5�5�)(.#(/#����5��5�/&./,�5#(�)(ï-#�5�'5�#'),57��-.�85�*�-�,5��5
expansão do sistema educativo, a qualidade da educação era muito baixa mesmo 
+/�(�)5�)'*�,���5�)'5)50�,#ŀ���)5(�-5,�-.�(.�-5*,)0ù(�#�-5��5	(�)(ï-#�85
Com o referendo de 30 de agosto de 1999, em que os timorenses recusaram a 
#(.�!,�éã)5(�5	(�)(ï-#�65)5-#-.�'�5��5�(-#()5�)&�*-)/95��,��5��5nfz5��-5�-�)&�-5
foram destruídas e os professores, maioritariamente indonésios mas também 
timorenses pró -integracionistas, abandonaram o território. 

A tarefa hercúlea com que se confrontou a UNTAET – United Nations Transa-
tional Administration in East Timor (1999 -2002), de reorganizar o sistema educativo 
a partir do zero, envolvendo reconstrução de escolas, recrutamento de professores e 
�)(��éã)5��5/'5�/,,ù�/&)5'�#-5�)(-)(�(.�5�)'5)-5)�$�.#0)-5��5�#'),57��-.�65(ã)5
foi plenamente concretizada tal era a dimensão da tragédia e a falta de recursos 
*�,�5)5 �4�,85�5�$/��5�)-5�)��),�-5#(.�,(��#)(�#-5 )#5�,/�#�&5*�,�5*Ċ,5�&!/'�-5
escolas primárias a funcionar em 2000/2001. Os planos curriculares resumiram-
-se a pequenas adaptações dos currículos indonésios. A falta de preparação, na 

25 ��#5(8̍5hIgono5�5��5(8̍5hnIgoof
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especialidade e didática, dos professores continuou a ser uma barreira enorme 
para a implementação do sistema educativo. A formação de professores e outros 
+/��,)-5�'5��5 )#5/'�5�*)-.�5��5�))*�,�éã)5�)-5!)0�,()-5��5�),./!�&5�5�)5
Brasil, através de programas específicos desenhados para o território. 

�/�(�)5�#'),57��-.�5ï5,��)("��#�)5�)')5�-.��)5-)��,�()65�'5'�#)5��5hffh65
era claro para todos os responsáveis e observadores internacionais o enorme 
investimento que era necessário fazer em recursos humanos. No domínio da 
educação destacava -se a formação de professores, a generalização da escolaridade 
primária, o aumento da frequência escolar, a modernização do currículo e a 
melhoria da gestão escolar. 

A determinação política dos sucessivos governos, a consciencialização social 
sobre o valor da educação e o apoio internacional da cooperação para o desen-
0)&0#'�(.)65*�,'#.#,�'5+/�5�5-#./�éã)5�./�&5��5�#'),57��-.�5-�$�5��'5�#-.#(.�5
��5��5�(.ã)85�5��#5��5��-�-5��5��/��éã)5�)'�é)/5�5-�,5�*&#����5�'5)/./�,)5��5
hffn65-�(�)5�5��5*,)!,�--#0�'�(.�5#(.,)�/4#��5�)')5&ù(!/�5��5�(-#()85��,�5#--)5
 )#5 �#.)5/'5�- ),é)5�(),'�5(�5 ),'�éã)5�'5��5�)-5*,) �--),�-5�'5�2�,�ù�#)65
�)'5)5�*)#)5��5*,) �--),�-5�))*�,�(.�-5��5�),./!�&5�5�)5�,�-#&85�-5)-5!)0�,()-5
��5�#'),57��-.�5�'*�("�,�'57-�5.�'�ï'5�'5�,#�,5�5��)'*�("�,5*,)!,�'�-5
de formação inicial e contínua de professores em várias áreas disciplinares. 
Os resultados já alcançados na formação de professores revelam, no entanto, 
tratar -se de um domínio que necessita de atenção continuada e investimento 
nos conteúdos dos programas de formação, nas metodologias de ensino e de 
�*,�(�#4�!�'5��).���-65��'5�)')5()5�*�, �#é)�'�(.)5��5�)'*�.ð(�#�-5�'5��5
e de criação de recursos didáticos e infraestruturas de apoio ( Jerónimo, 2011). 

�#-5�#(��65�5�-�)&�5��5")$�5�#,#!#��5�5.)�)-5)-5�&/()-5�2#!�5�)-5*,) �--),�-5
�)'*�.ð(�#�-5��5�-*�.,)5�&�,!��)5�5�#'),57��-.�5'�,���5.�'�ï'5.�,5*,) �--),�-5
que se responsabilizem pelas aprendizagens, o que implica competências profis-
sionais para além do domínio dos conteúdos respetivos. Professores que sejam 
capazes de formar cidadãos, isto é, de promover o desenvolvimento dos alunos, 
de gerir a sala de aula, de lidar com a diversidade sociocultural, de trabalhar 
em equipas de professores e outros profissionais, de construir pontes com as 
famílias e com o meio, de organizar o currículo, de refletir sobre a sua prática, 
investigar, estudar e atualizar -se (Bettencourt, 2014). Todas estas competências 
exigem programas de formação estruturados e com formadores de professores 
qualificados. Eis aqui um enorme desafio para as instituições de formação inicial 
�5�)(.ù(/�5��5*,) �--),�-5��5�#'),57��-.�85

O tema da formação de professores continua a ser um assunto da agenda 
internacional da educação, reforçado pela visibilidade conferida pela OCDE e 
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UNESCO. A cimeira internacional sobre a profissão docente de 20143, realizada na 
Nova Zelândia, envolveu altos responsáveis educativos de várias regiões do mundo 
na discussão de respostas a questões que visam minimizar efeitos, a nível educativo, 
de diferenças nos sistemas educativos, nas condições das escolas e nas capacidades 
de aprendizagem de crianças e jovens. Nenhuma destas questões tem resposta 
única mas é consensual que a formação pessoal e profissional permanente dos 
professores é essencial para proporcionar melhores resultados nas aprendizagens. 

Importância da formação secundária 

O ensino secundário, situado entre a escolaridade básica e a formação 
superior, tem ocupado atenção crescente nos países de maior desenvolvimento. 
Com efeito, a relação positiva entre formação e emprego, permite concluir 
que mesmo em períodos de crise, quem tem melhor qualificação académica 
tem maior probabilidade de arranjar melhor trabalho. A procura crescente 
pela formação de nível superior aponta para a necessidade de prestar atenção 
redobrada ao ensino secundário, o qual cumpre funções educativas e missões 
sociais, quer para a continuidade de estudos, quer para ingresso na vida ativa. 
Por exemplo, a taxa de escolarização do ensino secundário em muitos países 
��5�/,)*�5�2����5nf57ofz85

�5*)*/&�éã)5$)0�'5�'5'/#.)-5*�ù-�-5�)5'/(�)65�)')5�#'),57��-.�4, tem vindo a 
aumentar, sendo necessário incrementar a atenção sobre esta faixa etária, quer através 
da formação académica, quer nas oportunidades de trabalho. Ora, a qualificação 
académica é, ela mesma, indutora da criação de trabalho em novas áreas de inter-
venção social. Por isso, responsáveis políticos de alguns países tendem a transformar 
os problemas da escassez de lugares no mercado de emprego em novas políticas 
de ensino e formação, sendo o ensino secundário um alvo de particular atenção.

A matriz seguida em muitos países para o Ensino Secundário, seja em cursos 
de formação geral, de formação tecnológica ou de formação profissional, con-
templa sempre uma componente geral / sociocultural cuja finalidade educativa é 
fomentar o desenvolvimento de aptidões, capacidades e saberes que promovam 
adequada preparação para o desempenho de uma diversidade de papéis sociais, 
entre eles o trabalho. Tratando -se de uma formação pós ensino básico, onde, 
portanto, as competências e saberes gerais, comuns a todos cidadãos, deverão 
ter sido alcançadas, o ensino de nível secundário deverá orientar -se para o 
35 "..*9II1118#-.*hfgj8),!I
45 ��!/(�)5)5��-�,0�.ĉ,#)5��5�ù(!/�5�),./!/�-�5�5�0)&/éã)5��')!,áŀ��5��5�#'),57��-.�5()5-ï�/&)5��	5

deverá triplicar, pelo que o potencial de intervenção a nível da formação e qualificação académica será, 
também, muito exigente. 

 http://observatorio -lp.sapo.pt/pt/ligacoes/paises -cplp1/evolucao -demografica -de -timor -leste
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aprofundamento da reflexão crítica, da curiosidade científica e cultural, de comu-
nicação e cooperação, de hábitos de trabalho individual e em grupo, de iniciativa 
�5-�(.#�)5��5,�-*)(-��#&#����5�5��5��*��#����5��5�'*,��(�#'�(.)85�#-65.)��-5
as áreas disciplinares de formação devem contribuir para o desenvolvimento 
de consciência crítica e de apreço por valores de liberdade, de tolerância, de 
democracia, de solidariedade e de gosto pelo trabalho persistente e criativo. 

�,�65�5 �#2�5�.á,#�5gl57gn5�()-5ï5*�,.#�/&�,'�(.�5�,/�#�&5*�,�5)5��-�(0)&0#'�(.)5
destas competências com repercussão indiscutível nas opções futuras, quer em 
termos de prosseguimento de estudos, quer de atividade profissional. 

Com efeito, trata -se de um segmento do sistema educativo onde se revelam 
talentos e uma enorme diversidade de personalidades. Daí a necessidade de o 
ensino e a formação praticada deverem permitir a cada jovem (re)conhecer -se 
como sujeito social, com elevado sentido crítico sobre mensagens que proliferam 
nos meios de comunicação, de forma continuada e provenientes de contextos 
sociais diversos. O ensino secundário deverá ser um percurso motivador, estimu-
lante e exigente, ancorado em perspetivas de desenvolvimento de competências 
e não de mero armazenamento de informação. Para isso é da maior importância 
a natureza dos planos curriculares e a qualidade e perspetivas subjacentes aos 
programas das disciplinas que os integram. 

O Ensino Secundário Geral em Timor -Leste 

�)( ),'�5$á5�)�/'�(.��)5�'5.,���&")-5�(.�,#),�-5B�,.#(-65hfgi:5�,.#(-5
;5��,,�#,�65hfgiC65)5*,)$�.)5Falar Português: Reestruturação curricular do ensino 
secundário geral de Timor -Leste foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar 
que concebeu o Plano Curricular e, para 14 disciplinas, os respetivos Progra-
'�-65�(/�#-5*�,�5�&/()-5�5�/#�-5*�,�5*,) �--),�-65*�,�5����5/'5�)-5�()-5
de escolaridade, 10.º, 11.º e 12.º ano5. Embora o projeto seja designado como 
^,��-.,/./,�éã)5�/,,#�/&�,_65"á5+/�5�(.�(��,5)5/-)5�)5.�,')5*),5$á5�2#-.#,65�(.�,#),-
'�(.�65/'5�(-#()5-��/(�á,#)5�'5 /(�#)(�'�(.)5�'5�#'),57��-.�85�)5�(.�(.)65
e também como já referido, o plano para o ciclo de estudos e os programas das 
�#-�#*&#(�-5(ã)5.�("�'5-#�)5�)(���#�)-5��5,�#45*�,�5�#'),57��-.�85��'�ï'5)5
plano curricular, enquanto documento que define o quadro de competências 
a atingir pelos alunos e os saberes que o devem integrar, não existia enquanto 
.�&85��5̂ "�,�(é�_5��5#(.�,0�(éã)5#(�)(ï-#�5�5*)-.�,#),5̂ ���*.�éã)_5ŀ�)/5�*�(�-5
um conjunto de disciplinas curriculares, cujos programas não iam além de 
listagens de temas disciplinares específicos. Ora, foi neste quadro que o desafio 
foi colocado à equipa do projeto. Era necessário conceber o Plano Curricular e 
55 "..*9II1118/�8*.I�-!.#'),I
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,�-*�.#0)-5-/*),.�-5B�,)!,�'�-65�(/�#-5�5�/#�-C5+/�5*�,'#.#--�'5�)(�,�.#4�,5
)-5)�$�.#0)-5*�,�5)5�(-#()5-��/(�á,#)5�(/(�#��)-5(�5��#5��5��-�-5�)5�#-.�'�5
Educativo (artigos 15.º e 35.º). Tratava -se, portanto, de um plano a conceber 
*�,�5�#'),57��-.�65���+/��)5à5,��&#����5-)�#)�/&./,�&5.#'),�(-�5'�-5!/#��)5*),5
orientações de ensino secundário de cariz transnacional. A negociação de pontos 
de vista e de perspetivas entre a equipa de autores portugueses, responsáveis 
*)&ù.#�)-5�5*,) �--),�-5��5�#'),57��-.�5 )#5'�(.#��5�)5&)(!)5��5.)�)5)5*,)��--)5
de conceção e desenvolvimento do projeto, tendo sido realizadas seis missões 
de trabalho que permitiram a 40 membros da equipa contactar e conhecer a 
realidade timorense, em vários distritos, com maior incidência em Díli. 

�-.�(�)5-/�$���(.�65*),5��.�,'#(�éã)5*)&ù.#��65�5��5�)')5&ù(!/�5)ŀ�#�&5�5
como língua veicular de ensino, todos os documentos deveriam ser redigidos em 
Português. Esta decisão representa uma visão dos responsáveis políticos sobre 
o potencial da escola nas intervenções na esfera social, seja a nível pessoal, seja 
nas competências para continuação de estudos e para a atividade profissional. 
Cedo se colocou a questão sobre o nível de complexidade dos textos escritos. 
Por um lado deveriam ser acessíveis aos destinatários, a maioria com lacunas na 
�)'*,��(-ã)5�5�2*,�--ã)5),�&5�5�-�,#.�5�'5��85�),5)/.,)5&��)5��0�,#�'5,�-*�#.�,5
o nível de expressão própria do ensino secundário. Procurou -se, assim, em geral, 
equilibrar as duas perspetivas. A nível disciplinar introduziram -se glossários 
específicos com a intenção de apoiar a compreensão. Não basta disponibilizar 
textos em português para poder concluir que as competências linguísticas dos 
destinatários vão melhorar, mas será indispensável promover o exercício de leitura 
e comunicação nessa língua para que as competências progridam. 

A decisão política de iniciar a implementação do novo currículo em 2012, com 
�5#(.,)�/éã)5�)5gf8̍5�()5B�,.#(-5;5��,,�#,�65hfgiC65 )#5�,,#-����5����5�5 �&.�5��5
condições institucionais (formação de professores), logísticas e organizacionais que 
para a equipa de projeto eram essenciais, mas tornou -se uma decisão importante 
dadas as mudanças que a breve trecho iriam ocorrer a nível da equipa governativa. 
Simultaneamente no mesmo ano de 2012, com atraso de cerca de meio ano, teve 
início o Programa de Formação de Formadores timorenses, os quais seriam os 
 /./,)-5 ),'��),�-65�'5�#'),57��-.�65�)-5*,) �--),�-5�)5���85�5Projeto For-
mação Inicial e Contínua de Professores5B��	��C65�)),��(��)5*�&)5	��������5
B	(-.#./.)5���#)(�&5��5�),'�éã)5��5�)��(.�-5�5�,)ŀ--#)(�#-5��5��/��éã)C65ï5/'5
*,)!,�'�5��5�))*�,�éã)5�,#��)5*),5*,).)�)&)5�(.,�5)5#(#-.ï,#)5��5��/��éã)5��5
��*Ě�&#��5��')�,á.#��5��5�#'),57��-.�5�5)5#(#-.ï,#)5�)-5��!ĉ�#)-5�-.,�(!�#-
ros de Portugal. Nas atividades referentes ao ESGl, em curso, com formadores 

l5 "..*9II1118*ŀ�*57�-!57�-.08�)'I
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supervisores para as 14 disciplinas, tem feito, no terreno, um trabalho de grande 
relevância, quer na formação disciplinar específica e didática, quer no reforço de 
�)'*�.ð(�#�-5�)-5 ),'�(�)-5�'5��85��,�&�&�'�(.�5à5*,�*�,�éã)5�#�(.ùŀ��5�)-5
 /./,)-5 ),'��),�-5)5��	��5.�'5,��&#4��)5�#0�,-)-5�0�(.)-5*�,�5*,)')éã)5��5
��5(�5�)'/(#����5�-�)&�,65���,.)-5�5)/.,)-5*Ě�&#�)-5B*),5�2�'*&)65�2*)-#éċ�-5
temáticas, encontros e conferências com autores da lusofonia). 

Considerações finais 

O desenvolvimento da Educação excede hoje, largamente, aquilo que é 
inerente a cada Estado -nação. Cada vez mais há que ultrapassar as fronteiras 
e conceber a educação formal de âmbito escolar numa perspetiva de globali-
zação crescente que aponta para um sistema educativo mundial, consciente de 
particularidades ou circunstâncias nacionais, regionais e até locais (Azevedo, 
2007). O mesmo autor, invocando outros estudos, realça o caminho percorrido 
nos últimos dois séculos sobre o desenvolvimento de um modelo de escola, nos 
vários níveis de ensino, transnacional e universalmente aplicável. 

Se a educação hoje, sobretudo nos países democráticos, persegue ideais de 
desenvolvimento pessoal e de cidadania informada, é justo que o conhecimento 
baseado em investigação possa ser usado em diversos contextos sociais, desde 
que sejam projetáveis os limites da sua aplicação. A cooperação para o desen-
volvimento no domínio da educação procura situar -se nesta perspetiva.

É também consensual que a economia global depende da qualificação dos 
cidadãos, a qual lhes conferirá competências para os diversos papéis societais. Só 
com formação avançada de recursos humanos será possível criar inovação, um 
elemento imprescindível para a afirmação e autonomia dos povos. Uma das priori-
����-5��5/'5$)0�'5*�ù-5�)')5�#'),57��-.�5.�,á5��5-�,5-�'*,�5(�5��/��éã)5�)')65
aliás, está bem espelhado no Plano Estratégico Nacional da Educação 2011 -2030, 
publicado em 2011. Para alcançar as metas pretendidas há que trilhar um caminho 
de muita exigência, em todos os níveis de ensino, e aprofundar competências no 
/-)5��5��85�#-65)5��-�(0)&0#'�(.)5"/'�()5(ã)5-�5,��/45�)5��-�(0)&0#'�(.)5
económico, vulgarmente conotado com taxa de crescimento económico, mas terá 
de ser um desenvolvimento integrado. É por isso que se refere a importância do 
desenvolvimento social, no qual se incluem direitos humanos básicos, o acesso a 
um sistema jurídico justo, a literacia, a educação, a saúde e a segurança. A educação 
é decisiva e fundamental nos processos de crescimento e desenvolvimento e, por 
isso, mesmo em contextos de crise e de dificuldades, não será nunca legítimo do 
ponto de vista moral e ético, desistir da Educação. 
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Não existem currículos que permaneçam adequados para sempre. As socie-
dades evoluem e, portanto, as necessidades de formação dos cidadãos também. 
Além disso, as ferramentas disponíveis para acesso à informação são alvo de 
inovação a ritmos quase inimagináveis há uma década atrás. A Escola nunca 
poderá alhear -se desse efeito. Conscientes desta situação, defende -se que o novo 
�/,,ù�/&)5�)5�(-#()5���/(�á,#)5��,�&5��5�#'),57��-.�5(���--#.�,á5��5�./�&#4�éã)5
��(.,)5��5�&!/(-5�()-85�-65*�,�5+/�5.�&5-�$�5 �#.)5ï5(���--á,#)5�5*�,.#�#*�éã)5
ativa dos professores. Ora, para isso acontecer será necessário que atinjam um 
nível de formação sobre o atual currículo que os habilite a envolverem -se no 
questionamento das propostas atuais e sua reformulação. 

Concluímos, portanto, que o sucesso do processo educativo depende de muitos 
fatores mas os professores e a qualidade da sua formação serão sempre cruciais. 
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