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PRÓLOGO

El siglo XXI se define por la competitividad global, en un contexto lleno de 

desafíos urgentes, la sobrepoblación, la voracidad en el consumo de los recursos 

naturales, los problemas ecológicos, el desempleo, la exclusión social, etc. Algunas 

apuestas de solución se decantan por la calidad de la educación, por la generación 

de conocimientos científicos y la generación de valores éticos. Una población educada 

tiene mayor nivel de bienestar, tanto económico como en términos de salud. Por esta 

razón, nos preguntamos cuales son los avances que se han logrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje, que nos permitan abatir los rezagos en la educación en las 

zonas más pobres del planeta. Las respuestas nos deben llegar de diferentes partes 

del mundo, de múltiples autores, universidades y centros de educación. Tal es el 

objetivo que nos planteamos al lanzar la obra “Educação no século XXI: Perspectivas 

Contemporâneas sobre Ensino-Aprendizagem”, reunir muestras de todo el caudal de 

sabiduría que se desarrolla en estos momentos sobre este importante tópico, de forma 

que pueda tener mayor utilidad. 

Ya no se trata de construir más y más escuelas, de contratar más y más profesores, 

sino buscar como transformar el escenario educativo para lograr mejores resultados. No 

hablamos solo de las tecnologías, sino de otros factores que trataremos aquí.

Estructuramos la obra en cinco apartados, el primero: “Reflexiones sobre el 

docente y la investigación educativa”, con seis trabajos teóricos sobre la necesidad de 

incluir valores desde la primera infancia; sobre el estado en que quedó el docente en 

la pandemia; la reflexión sobre lo que significa ser docente; sobre redefinir el papel del 

investigador educativo; un texto historiográfico sobre los principios ideológicos con los 

que se inició la educación en México; y un replanteamiento curricular en las escuelas de 

educación superior para un nuevo tipo de formación disciplinar que se requiere en los 

tiempos modernos.

La segunda sección denominada “La nueva práctica en Pedagogía” contiene 

cuatro trabajos, sobre el papel que desempeñan los pedagogos fuera de los contextos 

escolarizados; el papel de la coordinación pedagógica como referente en el contexto 

escolar; un estudio descriptivo sobre las habilidades comunicativas de los profesores 

en formación; y un estudio que insta a los educadores a incorporar la afectividad, la 

comunicación y la personalización para fomentar un futuro autónomo y democrático para 

los estudiantes.

El tercer componente “Uso de las Tecnologías en Educación” cubre también 

cuatro trabajos, uno analiza las habilidades tecnológicas, así como académicas, de los 



“nativos digitales”. Los resultados muestran que, si se usan para el ocio, sus habilidades 

son excelentes, pero no así para su propio aprendizaje. El siguiente trabajo muestra 

la utilización de fenómenos de la vida real y las TIC para conectar con conceptos 

matemáticos complejos. Seguimos con una revisión sistemática sobre la Modelación 

Matemática en entornos de Realidad Virtual. El cuarto estudio demuestra que el uso de 

la inteligencia artificial generó dificultades en términos de originalidad que no tuvieron los 

alumnos que no usaron ninguna tecnología.

La cuarta sección la nombramos “Educación en contextos inciertos o 

empobrecidos” con cuatro estudios. Uno evidencia, a decir de los autores, “el racismo 

estructural presente en la sociedad”. El segundo presenta un intento por llevar la 

educación a las zonas rurales, se ensayó una especie de servicio social de una universidad 

pedagógica de Angola, para que instruyeran tanto a los niños sin escuela, como a 

los adultos analfabetas. El tercero demuestra que la baja pronunciada de la matrícula 

estudiantil a nivel universitario en Venezuela no debe ser atribuida como efecto exclusivo 

de la pandemia de COVID19, sino a cuestiones sociales y económicas. El último indaga 

sobre la presencia de los derechos humanos en el proceso de reclutamiento de personal.

Nuestra sección final “Formación docente en Bachillerato y Educación Superior” 

contiene siete trabajos, el primero analiza la comunicación intercultural, que logró 

beneficios varios, entre ellos aprendizaje constructivo y cooperativo, pensamiento crítico, 

y una mejora en sus habilidades lingüísticas. El segundo presenta el diagnóstico de 

necesidades de formación docente, como cursos sobre sobre la salud emocional y física 

del docente de Ciencias y Humanidades. Continuamos con los resultados de los cursos 

de formación continua para los docentes sobre educación ambiental; luego tenemos un 

estudio sobre la investigación formativa, la que se lleva a cabo desde su preparación 

profesional buscando alcanzar autonomía y pensamiento crítico. En quinto lugar se discute 

la Open Science, que promueve el acceso libre a toda la información científica. También 

intenta saber si las universidades se añaden a esta propuesta y cómo lo muestran en 

sus páginas web. El siguiente estudio aplicó un cuestionario cuyas respuestas mostraron 

que muchas de las competencias en licenciatura se adquirieron durante la realización del 

trabajo de investigación. Finalizamos con una investigación que se realizó con el objetivo 

de analizar los hábitos de estudio que tienen las y los estudiantes de bachillerato para 

apropiarse del aprendizaje y su relación con los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

Esperamos que esta organización los lleve a disfrutar mejor la lectura sobre estas 

perspectivas contemporáneas.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMO: A investigação científica é um 
dos factores estratégicos a considerar em 
Timor-Leste para que as Instituições de 
Ensino Superior (IES) do país não fiquem 
descaracterizadas e distanciadas das 
universidades de outros países, na medida em 
que esta dimensão é intrínseca ao conceito e à 
missão do ensino superior. A grande finalidade 
deste estudo é provocar o debate em torno 
dos desafios inerentes ao desenvolvimento de 
competências, imprescindíveis à investigação 
científica, à valorização da Ciência Aberta 
e à promoção da cultura de avaliação da 
investigação, firmada no mérito, entre pares, 
em cooperação com a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). Em 
termos metodológicos recorreu-se a um 
breve diagnóstico para identificação dos 
principais pontos fracos do ambiente interno 
de algumas IES e observaram-se os websites 
de todas as universidades e institutos 
superiores do país. A revisão bibliográfica 
incidiu fundamentalmente sobre documentos 

internacionais de importância estratégica, tais 
como, a Iniciativa de Budapeste sobre Acesso 
Aberto (BOAI), a Recomendação da UNESCO 
sobre Ciência Aberta, a Declaração de São 
Francisco sobre Avaliação da Investigação 
(DORA), entre outros, invocando-se como 
fundamental neste processo de optimização 
da investigação em Timor-Leste, a cooperação 
em rede com a CPLP. A análise dos dados 
recolhidos mostrou que na maior parte das 
IES, para além do ensino não ser ministrado 
em língua portuguesa, o que dificulta a 
cooperação com a CPLP, há muitos pontos 
fracos ligados ao ambiente interno de grande 
parte das IES observadas. As consultas aos 
websites suscitaram incertezas em relação 
à prática da Ciência Aberta e à cultura de 
avaliação da investigação, parecendo haver 
um desconhecimento generalizado nas IES 
em relação às recomendações internacionais 
sobre Ciência Aberta e sobre avaliação da 
qualidade da investigação.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento de 
competências; ciência aberta; UNESCO; 
avaliação da investigação; cooperação com a 
CPLP.

THE CHALLENGES OF SCIENTIFIC 

RESEARCH IN TIMOR-LESTE: OPEN 

SCIENCE, RESEARCH EVALUATION AND 

COOPERATION WITH THE CPLP

ABSTRACT: Scientific research is one of the 
strategic factors to be considered in Timor-
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Leste so that the country’s higher education institutions do not become out of character 
and distanced from universities in other countries, as this dimension is intrinsic to the 
concept and mission of higher education. The main purpose of this study is to provoke 
debate around the challenges inherent to the development of skills, essential for scientific 
research, the valorization of Open Science and the promotion of the culture of evaluation 
of scientific research, based on merit, between peers, namely, in cooperation with CPLP.
In methodological terms, a brief diagnosis was used to identify the main weaknesses 
of the internal environment of some Higher Education Institutions and the websites of 
all universities and higher institutes in the country were observed. The bibliographical 
research focused on guiding documents of strategic importance for addressing this issue, 
which include the Budapest Initiative on Open Access, the UNESCO Recommendation 
on Open Science, the Declaration of San Francisco on Research Assessment, among 
others, invoking network cooperation with the Community of Portuguese Language 
Countries (CPLP) as fundamental in this process of optimizing the quality of scientific 
research in Timor-Leste. The analysis of the data collected showed that in most of the 
Higher Education Institutions, apart from the fact that teaching is not in Portuguese, 
which makes cooperation with the CPLP difficult, there are many weaknesses linked 
to the internal environment of most of the HEIs observed. Consultation of the websites 
gave rise to uncertainties regarding the practice of Open Science and the culture of 
research evaluation, and there seems to be a general lack of knowledge at HEIs regarding 
international recommendations on Open Science and research quality evaluation.
KEYWORDS: skills development; open science; UNESCO; research assessment; 
cooperation with CPLP.

1 INTRODUÇÃO

Em Timor-Leste, em 2023, conforme se observa pela Tabela 1, havia 19 

Instituições de Ensino Superior (IES) reconhecidas pelo Ministério do Ensino Superior, 

Ciência e Cultura. Sabe-se que há solicitações para abertura de novas IES e nesse ano 

foi aprovado o funcionamento do Instituto Universitário Naroman Esperansa, no Município 

de Ermera, pelo que, há algumas instituições (muito poucas) não incluídas no estudo. Ao 

nível da ciência e investigação, compete ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

(INCT), criado ao abrigo do Decreto-Lei nº 23/2014 de 3 de Setembro, “promover 

continuadamente o avanço do conhecimento científico e tecnológico em Timor-Leste” 

(artigo 4º).

O processo de reconhecimento das IES timorenses, actualmente, fundamenta-

se no Decreto-Lei nº 26/2017 de 26 de Julho, um normativo que foi especialmente 

criado para estabelecer o regime de avaliação e acreditação das instituições do ensino 

universitário e técnico, e também dos seus ciclos de estudo (artigo1º). Segundo o 

Decreto-Lei nº 26/2017 de 26 de Julho incumbe à Agência Nacional para a Avaliação e 
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Acreditação Académica (ANAAA) responsabilizar-se pela avaliação externa necessária 

ao processo de implementação de acreditação das IES e dos cursos ministrados. 

Tabela 1 - Instituições de Ensino Superior (IES) de Timor-Leste acreditadas.

Nº Universidades/Institutos

1 Universidade Católica Timorense (UCT)

2 Universidade de Díli (UNDIL)

3 Universidade Nacional de Timor Lorosa´e (UNTL)

4 Universidade Nacional de Timor Oriental (UNITAL)

5 Universidade da Paz (UNPAZ)

6 Instituto Politécnico de Betano (IPB)

7 Instituto São João de Brito (ISJB)

8 Instituto Superior Cristal (ISC)

9 Instituto Boaventura Timor-Leste (IBTL)

10 Instituto de Ciência Religiosa (ICR)

11 Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

12 Instituto Superior de Filosofia e Teologia (ISFT) 

13 Instituto Católico de Formação dos Professores (ICFP)

14 Instituto Filosófico São Francisco de Sales (IFSFS) 

15 Instituto Profissional de Canossa (IPDC)

16 Institute of Bussiness (IOB)

17 East Timor Coffee Institute (ETCI) 

18 Dili Institute of Technology (DIT)

19 João Saldanha Institute (JSI)

Fonte: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (2023).

Mais recentemente, foi promulgado o Decreto-Lei nº 3/2022 de 12 de Janeiro 

que estabelece o regime jurídico do currículo padrão nacional do ensino superior, o 

reconhecimento dos graus e diplomas e o sistema de créditos, entre outras vertentes.

Em Julho de 2023, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2023 de 28 de Julho foi 

aprovada a estrutura orgânica do IX Governo Constitucional e, em conformidade com o 

artigo 22º deste Decreto-Lei, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) continua 

sob a dependência do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), uma 

situação injustificada na visão do autor, porque essa subordinação ao MESCC interfere 

no processo desejável de autonomia de uma instituição pública vocacionada para a 

promoção da investigação e ciência.

Em traços gerais, a legislação descrita regula todo o processo ligado ao ensino 

superior, ciência e investigação, pelo que, para além da imprescindível articulação entre 

a estratégia nacional de formação de quadros e a política nacional de formação de 
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quadros, a grande missão do ensino superior de Timor-Leste remete para a concretização, 

numa perspectiva integrada e alinhada, dos três pilares fundamentais de qualquer 

estabelecimento de ensino superior: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Pelo que foi exposto, considerou-se importante proceder a uma (breve) análise 

sobre a organização e o funcionamento das instituições no país, em várias vertentes, 

mas com enfoque especial sobre as línguas de ensino ministradas nas Instituições de 

Ensino Superior (IES), sobre as metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas pelos 

docentes (promotoras do desenvolvimento de competências e do pensamento crítico) e 

em questões centrais da investigação científica, na expectativa de se compreender se as 

(IES) seguem as recomendações internacionais sobre Ciência Aberta (ou Open Access), 

sobre avaliação da pesquisa (DORA) e analisar se há cooperação internacional com as 

IES e unidades de investigação da CPLP. 

Assim, a organização e análise deste estudo no sentido de questionar 

determinadas áreas-chave do ensino superior e ciência de Timor-Leste, numa perspectiva 

de problematização, implicou a seguinte pergunta de partida:

Qual é o ponto de situação geral em relação à organização e ao funcionamento 

das IES timorenses, especialmente, no domínio das línguas de ensino, nas metodologias 

de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências e no âmbito da 

investigação científica e ciência? 

2 AS LÍNGUAS DE ENSINO E AS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

NAS IES

A abordagem da língua portuguesa em Timor-Leste em contexto de liberdade é 

um sonho que nas palavras de Sabina da Fonseca têm um significado que ilustra de forma 

eloquente uma das preocupações do autor. No resumo da sua dissertação de mestrado 

apresentada na Universidade Nova de Lisboa, em 2010, esta docente da UNTL, escreveu: 

“Desde que se viu livre da ocupação indonésia, Timor-Leste, o novo país lusófono 

do 3º milénio, decidiu concretizar o sonho vivido ao longo das duas décadas de ocupação, 

o de implementar o ensino do Português” (Fonseca, 2010, p. 4).

É imbuído deste espírito emanado de Fonseca (2010) que o autor deseja imprimir 

neste ensaio a discussão em torno das línguas de ensino no país. Efectivamente, a 

vertente da língua portuguesa, e também as metodologias de ensino-aprendizagem 

para o desenvolvimento de competências e do pensamento crítico, afiguram-se de 

importância fundamental e estratégica para Timor-Leste, por duas razões:
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Em primeiro lugar porque continua a haver uma grande indefinição em relação 

às línguas de ensino no país, na educação pré-escolar, no ensino secundário e no 

ensino superior. 

No subsistema de ensino superior há orientações normativas mas não são 

cumpridas, pois, há vários estudos de autores lusófonos, principalmente do Brasil e de 

Portugal, em geral dissertações de mestrado e teses de doutoramento, disponíveis nas 

plataformas digitais e que abordam o assunto espelhando inquietações análogas.

Em segundo lugar, tendo como principal fio condutor de análise a experiência do 

autor como investigador e as observações empíricas inerentes à sua intervenção nas 

actividades ligadas ao ensino superior, é possível deduzir numa primeira análise que os 

docentes da maioria das universidades e institutos de ensino superior usam e abusam do 

método de ensino expositivo, como se sabe, um método que assenta muito na autoridade 

científica do docente e na reduzida intervenção do aluno.

Repare-se que as modalidades possíveis para o desenvolvimento de actividades 

de ensino-aprendizagem, sabendo-se que são várias, devem ser seleccionadas com 

base nos objectivos pedagógicos estabelecidos, portanto, dependem das “finalidades e 

propósitos definidos pelo professor” (Miguel, 2006, p. 20) que podem remeter para diversas 

modalidades organizativas e respectivos métodos de ensino correspondentes, não se 

esgotando na modalidade organizativa associada ao método expositivo ou outro similar.

No caso do método expositivo há um enfoque “fundamentalmente na exposição 

verbal por parte do professor dos conteúdos sobre a matéria objecto de estudo” (Miguel, 

p. 45), ou seja, com base nos ensinamentos básicos da pedagogia contemporânea, o 

método expositivo não é o mais indicado para o desenvolvimento de competências e o 

pensamento crítico, imprescindíveis para dotar os estudantes timorenses de habilidades 

necessárias à iniciação e à investigação científica.

Portanto, a apreensão do autor em relação às práticas didáctico-pedagógicas 

serem frequentemente baseadas no método expositivo decorre do facto deste método 

não favorecer o desenvolvimento de competências e o pensamento crítico dos alunos, 

factores indispensáveis à investigação científica.

A língua de ensino ministrada pelos professores nos estabelecimentos de ensino 

superior do país é outro aspecto que deve merecer especial atenção. Em relação ao que 

se passa nas universidades e institutos superiores do país, com o intuito de partilhar 

esta preocupação no espaço da CPLP, o autor apresentou na Universidade de Cabo 

Verde, em 24 de Novembro de 2022, na 12ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino 

Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES), os resultados parciais 
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de um “Estudo de caso”, não concluído, com o envolvimento de 50 estudantes de oito 

instituições de ensino superior de Díli.

Este estudo baseou-se num processo de amostragem não probabilístico, com 

uma amostra por conveniência, portanto, sem quaisquer pretensões de generalização dos 

resultados, no entanto, referir os seus resultados nesta discussão é de extrema utilidade 

porque permite problematizar em torno do incumprimento generalizado das instituições 

de ensino superior em relação às línguas de leccionação obrigatórias por lei.

Note-se que a Constituição da República Democrática de Timor-Leste (C-RDTL) 

menciona de forma inequívoca que as línguas oficiais de Timor-Leste são o tétum e o 

português (artigo 13º da C-RDTL) e a Lei de Bases da Educação (Lei nº 14/2008 de 29 

de Outubro) também é esclarecedora em relação às línguas de ensino, referindo que “as 

línguas de ensino do sistema educativo timorense são o tétum e o português” (artigo 8 

da LBE). Também, como reforço da C-RDTL e da LBE, o Decreto-Lei Nº 3/2022 de 12 de 

Janeiro que estabelece o regime jurídico do currículo padrão nacional do ensino superior, 

no seu artigo 3º é referido que as línguas oficiais são “as definidas constitucionalmente” 

(alínea k) do artigo 3º).

Mais recentemente, a Lei Nº 6/2024 de 17 de Julho, Lei de Bases do Ensino 

Superior, nomeadamente o Artigo 11º, orienta que “as línguas de instrução e ensino no 

ensino superior são o tétum e o português” (Ponto 1), destacando-se a preferência pela 

língua portuguesa pelo facto do tétum ainda não estar suficientemente estruturado, 

conforme se deduz do mesmo artigo, no qual é defendido que “.. a principal língua de 

instrução, ensino e investigação no ensino superior é o português, devendo ser utilizado 

o tétum como língua de apoio” (Ponto 2).

Os 50 inquéritos foram aplicados a estudantes oriundos de oito instituições de 

ensino superior do Município de Díli [Universidade de Díli (UNDIL), Universidade da Paz 

(UNPAZ), Universidade Nacional de Timor Oriental (UNITAL), Instituto Superior Cristal 

(ISC), Institute of Business (IOB), Dili Institute of Tecnology (DIT), Universidade Nacional 

de Timor Lorosae (UNTL) e Universidade Católica Timorense (UCT)], cada uma delas 

com um código Ui, sendo i um número inteiro compreendido entre 1 e 5.

Por decisão do autor, importa referir, a aplicação dos questionários, respeitando 

os princípios de ordem ética habituais (anonimato, etc.), foi realizada fora dos recintos das 

instituições para contornar os obstáculos burocráticos e administrativos, habituais em 

praticamente todas as organizações do país. A única excepção ocorreu na Universidade 

de Díli (UNDIL) porque o autor é Pró-reitor, docente e investigador nesta universidade.

A metodologia teve uma abordagem mista, quantitativa para identificar a 

tendência percentual das respostas dos inquiridos, e qualitativa, no sentido de melhor 
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se compreender e interpretar o ponto de situação em relação às línguas de ensino 

ministradas nas IES timorenses.

A análise das respostas permitiu concluir que em oito instituições do ensino 

superior, onde estão incluídas o total de universidades do país (em Timor-Leste há 

5 universidades, as restantes IES são institutos e escolas superiores) e três institutos 

superiores, apesar de se tratar de uma amostra não aleatória, sem pretensões de 

generalização, verificou-se pelas respostas dos inquiridos que apenas 2% dos docentes 

leccionava exclusivamente em língua portuguesa. 

3 PRINCIPAIS PONTOS FRACOS DAS IES DE TIMOR-LESTE

O autor fez uma breve análise sobre os principais pontos fracos do ambiente 

interno de algumas instituições de ensino superior, numa lógica de Análise SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), e que permitiram identificar alguns dos 

principais pontos fracos, como se segue:

• Os gestores universitários não têm uma visão complexa e multidimensional 

do ensino superior;

• Os Planos de Desenvolvimento Institucional não são concebidos, executados 

e avaliados de forma participada, com a comunidade académica;

• Há uma oferta deficitária de docentes qualificados no domínio científico, 

linguístico, técnico e didáctico-pedagógico, a maior parte dos quais não 

possui o grau de doutor;

• A investigação produzida é muito reduzida;

• A internacionalização das IES, principalmente no domínio da ciência e 

pesquisa, com a CPLP, e com outros países, é secundarizada e não consta 

nos objectivos estratégicos da maior parte das instituições como dimensões 

fundamentais ;

• Os diplomados não possuem competências necessárias e suficientes 

para actuar no mundo globalizado e o perfil de saída é inadequado para as 

necessidades e prioridades do país;

• Há carência de acções e actividades docentes de iniciação científica nas 

universidades como estratégia metodológica para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem e fomento do pensamento crítico e autónomo;

• Os métodos de ensino e avaliação das aprendizagens não promovem o 

desenvolvimento de competências, de cidadania e de pensamento crítico;
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• Há falta de domínio do português por parte de docentes, discentes e 

funcionários;

• O apoio administrativo é deficitário no campo do ensino e da investigação; 

• Há carência de laboratórios e de outros equipamentos e a internet não é 

gratuita nas IES;

Para além do plano de diagnósticos traçado pelo autor no sentido de conhecer 

o processo de implementação da legislação em vigor no que diz respeito às línguas de 

ensino nas universidades e institutos superiores do país, às metodologias de ensino-

aprendizagem e aos pontos fracos das IES reconhecidos no seu ambiente interno, este 

debate direcciona-se igualmente para outras dimensões, interligadas com as anteriores, a 

fim de se indagar sobre a praxis das IES em relação à Ciência Aberta e a outras vertentes 

essenciais da investigação científica, onde se insere a avaliação da investigação nos 

termos recomendados pela comunidade científica internacional. 

Com base no que foi exposto, a fim de alcançar a grande finalidade do estudo, 

procedeu-se à recolha de dados e informações a partir dos Websites disponíveis de 

todas IES.

4 A RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS

A estratégia metodológica associada à consulta dos Websites das instituições de 

ensino superior teve como principal finalidade recolher dados e informações, através dos 

conteúdos disponíveis online revelou-se bastante eficiente e eficaz para mapear o “Estado 

da Arte” em relação à Ciência Aberta / Acesso Aberto e às dimensões consideradas 

importantes pelas instituições de ensino superior do país no âmbito da investigação 

científica, portanto, útil para se conhecer em termos genéricos a produção científica das 

IES em Timor-Leste. 

As recolhas dos dados e informações a partir dos Websites, efectivamente, foram 

essenciais porque a partir destes foi possível melhor entender quais são as práticas e 

os compromissos públicos dos estabelecimentos de ensino superior de Timor-Leste 

no âmbito das recomendações internacionais sobre Ciência Aberta e Avaliação da 

Investigação. As informações recolhidas foram divididas em duas tabelas, uma com 

informações dos websites das universidades (Tabela 3) e uma outra com dados e 

informações obtidos nos websites dos institutos superiores (Tabela 4).
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Tabela 3 - Websites das 5 Universidades de Timor-Leste sobre Ciência e Investigação.

IES
Website

(S/N)
Centro de 

Investigação
(S/N)

Projecto 
(S/N)

Artigos 
(S/N)

BOAI
(S/N)

DORA
(S/N)

1 U 1 Sim Não Não Não Não Não

2 U 2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim

3 U 3 Sim Sim Não Não Não Não

4 U 4 Sim Não Não Não Não Não

5 U 5 Sim Não Não Sim Não Não

Fonte: Elaboração do autor (2023). 

As categorias de análise definidas pelo autor para orientar a recolha de dados 

e considerados fundamentais e imprescindíveis para atender à finalidade do estudo, a 

visibilidade da produção científica das IES, aplicados nas tabelas foram seis: Website, 

Centro de Investigação, Projectos (Projectos de Investigação), Artigos (Artigos Científicos 

disponíveis), BOAI (Iniciativa de Budapeste sobre Acesso Aberto) e DORA (Declaração 

de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa).

Note-se que as categorias poderiam ter sido aumentadas, para indagar se as IES 

eram signatárias da Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), mas, neste 

ensaio foram consideradas necessárias e suficientes as indicadas para se produzirem 

conclusões genéricas sobre a dinâmica do Acesso Aberto e da avaliação da investigação 

científica em Timor-Leste, portanto, enquanto material empírico o autor defende que foi o 

necessário para enriquecer a discussão em torno da temática. 

A Tabela 3 apresenta as cinco universidades existentes em Timor-Leste 

representadas pelos seus códigos (U1, U2, U3, U4 e U5) e a informação em termos de 

Ciência Aberta/Acesso Aberto. 

A Universidade Católica Timorense (UCT) é administrada pela Fundação São 

Paulo e está afecta à Arquidiocese de Díli, a Universidade de Díli (UNDIL), administrada 

pela Fundação Boakril, a Universidade Nacional de Timor Lorosa´e (UNTL), a única 

universidade pública do país, sob dependência do Ministério do Ensino Superior, Ciência 

e Cultura, a Universidade Nacional de Timor Oriental (UNITAL), administrada por uma 

Fundação e a Universidade da Paz (UNPAZ), administrada pela Fundação Neon Metin. 

Após consulta aos Websites das cinco universidades, cujos resultados são 

descritos na Tabela 3 sobre Ciência Aberta/Ciência Aberta, concluiu-se o seguinte: 

• Todas as universidades tinham Website;

• Apenas a U2 e a U4 disponibilizaram informação com conteúdos concretos 

sobre o (s) Centro (s) de Investigação;
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• Só a U2 apresentava e descrevia os Projectos de Investigação em andamento;

• Apenas a U2 e a U5 têm artigos científicos disponíveis para descarregamento;

• Somente a U 2 informou sobre a adesão à Iniciativa de Budapeste sobre 

Acesso Aberto e à Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa, 

sendo também membro da CoARA, uma informação obtida no âmbito da 

consulta ao Website.

A Tabela 4 apresenta dados e informações dos Institutos Superiores reconhecidos 

pelo governo. A recolha de dados nem sempre foi linear porque se deparou com situações 

em que as instituições em análise não possuíam Website de raiz e também devido ao facto 

de apresentarem links indisponíveis e/ou com informação não completa ou ambígua.

Tabela 4 - Websites dos Institutos Superiores (IS) do País sobre Ciência e Investigação.

IS
Website

(S/N)
Centro de 

Investigação
(S/N)

Projecto 
(S/N)

Artigos 
(S/N)

BOAI
(S/N)

DORA
(S/N)

1 I 1 Não Não Não Não Não Não

2 I 2 Não Não Não Não Não Não

3 I 3 Não Não Não Não Não Não

4 I 4 Não Não Não Não Não Não

5 I 5 Não Não Não Não Não Não

6 I 6 Sim Não Não Não Não Não

7 I 7 Não Não Não Não Não Não

8 I 8 Não Não Não Não Não Não

9 I 9 Não Não Não Não Não Não

10 I 10 Sim Não Não Não Não Não

11 I 11 Não Não Sim Sim Não Não

12 I 12 Não Não Não Não Não Não

13 I 13 Sim Não Sim Sim Não Não

14 I 14 Não Não Não Não Não Não

Fonte: Elaboração própria (2023).

As Tabelas 3 e 4, sem prejuízo de outras análises, mostram o ponto de situação 

geral em relação ao Acesso Aberto/Ciência Aberta e às práticas relacionadas com a 

Avaliação da Investigação (ausência) em Timor-Leste.

5 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-CONCEPTUAIS SOBRE CIÊNCIA ABERTA, 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA E COOPERAÇÃO COM A CPLP

A importância da partilha da ciência de forma gratuita e transparente foi e continua 

a ser uma das principais motivações para impulsionar discussões entre investigadores e 
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organizações de várias partes do mundo no sentido de serem criados mecanismos para 

que a comunidade científica possa ter acesso livre à ciência em geral e à investigação 

científica, incluindo o processo relativo às metodologias utilizadas, recolha de dados, 

resultados obtidos em projectos de pesquisa, entre outras vertentes. 

Em relação à Ciência Aberta, no que diz respeito à definição de termos e 

conceitos, consideraram-se pertinentes as propostas de Maria da Luz Antunes da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) – Instituto Politécnico 

de Lisboa (IPL) APPsyCI – Applied Psychology Research Center Capabilities & 

Inclusion (ISPA – Instituto Universitário, 2016), bem como, significações adoptadas por 

instituições internacionais, grupos de investigação e investigadores que se interessam 

por estas matérias. 

As significações de Acesso Aberto / Ciência Aberta, quase todas elas são 

convergentes para conceitos similares, mas, o autor começou por considerar neste 

ensaio o glossário proposto por Maria da Luz Antunes e no desenvolvimento do artigo foi 

complementando com o contributo de outros autores. 

Segundo Antunes (2016), Acesso Aberto é entendido como sendo:

A disponibilização na Internet de literatura de caráter académico ou científico, 
permitindo a qualquer utilizador ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, 
pesquisar ou referenciar o texto integral dos documentos (http://portal.fiocruz.
br/pt-br/content/glossario).

Outras fontes remetem o conceito para o mesmo significado, como é o caso 

da definição adoptada pelo Repositório da Universidade do Minho e os Repositórios 

Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RACCP):

Também designado Acesso Livre, refere-se ao acesso à literatura científica 
em formato eletrónico, em particular aos artigos de revistas com revisão por 
pares, sem barreiras de preço e de permissões. Os três principais documentos 
definidores do Acesso Aberto são as Declarações de Budapeste, Bethesda e 
Berlim. (http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10830)

Os autores Brandão, Moreira e Tanqueiro (2021), num artigo denominado «As 

políticas de acesso aberto: história, promessas e tensões», citando Hippel (1988, 2005), 

referem que “os movimentos baseados em experimentos informáticos de open source 

foram, desde os anos 1970, os motivadores do advento das agendas de acesso aberto e 

precedem os mais recentes discursos de Ciência Aberta e ciência cidadã” (p. 253-276).

Na opinião destes três autores, o principal movimento em defesa do acesso 

aberto ganhou mais impacto em 1998, na sequência da formação do Scholarly Publishing 

and Academic Resource Coalition - SPARC, um consórcio internacional de bibliotecas 

académicas, e também o surgimento da Public Library of Science (PLOS) que resultou 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/glossario
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/glossario
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10830
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numa carta aberta subscrita por 35 mil académicos de todos os países propondo “a 

criação de uma biblioteca online pública e de livre acesso, dedicada a publicações nas 

áreas da medicina e das ciências da vida” (Brandão et al., 2021, p. 253-276).

Apesar do interesse que encerra a discussão em torno da génese da Ciência 

Aberta, na medida em que a finalidade deste artigo não é fazer incursões históricas 

sobre a cronologia dos acontecimentos, a fim de ilustrar o que há de mais actual e 

com impacto mundial sobre Acesso Aberto / Ciência Aberta, o autor, sem descurar a 

importância da Declaração de Berlim sobre Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências 

e Humanidades ou do Manifesto de Leiden para Métricas, centrou-se em duas iniciativas 

internacionais fundamentais:

• A Iniciativa de Budapeste sobre Acesso Aberto (Budapest Open Access 

Iniciative / BOAI); e

• As Recomendações da UNESCO.

6 INICIATIVA DE BUDAPESTE SOBRE ACESSO ABERTO (BUDAPEST OPEN ACCESS 

INICIATIVE / BOAI)

O intenso envolvimento de investigadores de vários países para mobilizar 

investigadores de todo o mundo no objectivo comum de partilha da ciência de forma 

gratuita e transparente resultou, em Dezembro de 2001, no surgimento da Iniciativa de 

Budapeste sobre Acesso Aberto (Budapest Open Access Iniciative/BOAI), um documento 

de extrema relevância e que por esta razão foi considerada pelo autor como uma das 

dimensões teórico-conceptuais fundamentais na revisão bibliográfica.

Com a Iniciativa de Budapeste sobre Acesso Aberto pretende-se tornar o acesso 

à Ciência de forma livre e gratuita para todos permitindo a visita a repositórios (conhecido 

por Via Verde ou Green AO ou Green Road) e a revistas científicas (conhecido por Via 

Dourada ou Gold AO ou Golden Road) e explorando muitas outras potencialidades.

Na perspectiva da BOAI, Acesso Aberto:

Significa disponibilizar livremente na Internet literatura de caráter académico, 
permitindo a qualquer utilizador ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, 
pesquisar ou criar a ligação para o texto completo desses documentos, indexá-
los, usar os seus dados num software ou usá-los sob qualquer propósito legal, 
sem quaisquer outras barreiras que não sejam a financeira, técnica ou legal. 
A limitação sobre a reprodução e distribuição e os direitos de autor nestes 
domínios deve dar ao autor plenos poderes sobre a integridade do seu trabalho 
e o direito de ser devidamente reconhecido e citado. Também pode adequar-se 
a teses, livros, capítulos de livros, monografias e outros conteúdos. (http://www.
budapestopenaccessinitiative.org/)

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
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A BOAI teve início com a tomada de várias deliberações em Dezembro de 

2001, e foi tornada pública em 14 de Fevereiro de 2002. Passados mais de 20 anos, a 

importância do Acesso Aberto é reconhecida por praticamente todos os investigadores 

e organizações internacionais.

Neste sentido, os investigadores e entidades que subscreveram a Iniciativa de 

Budapeste sobre Acesso Aberto, onde se inclui a universidade U2, pioneira em Timor-

Leste, e de forma individual o autor, portanto, consideraram que as vantagens são 

inúmeras porque os resultados das investigações podem ser publicados em repositórios 

abertos ou em revistas científicas, bem como actividades e acções ligadas à investigação 

divulgadas no sítio electrónico das instituições signatárias.

O documento estratégico de Budapeste assume-se como uma declaração que 

envolve aspectos inerentes a princípios, a questões de estratégia e de compromisso, 

conforme está expresso na BOAI.

Uma declaração de princípio, uma declaração de estratégia e uma declaração 
de compromisso. A iniciativa foi assinada pelos participantes de Budapeste e 
por milhares de indivíduos e organizações de todo o mundo que representam 
pesquisadores, universidades, laboratórios, bibliotecas, fundações, revistas, 
editoras, sociedades académicas e iniciativas de acesso aberto. (https://www.
budapestopenaccessinitiative.org)

Como a internet está cada vez mais ao alcance de (quase) todos os académicos 

e investigadores, o que faz com que seja um bem público, com eliminação de barreiras, o 

que permite o acesso de académicos, investigadores e outros interessados, o benefício 

para a ciência é indiscutível. 

Esta perspectiva das vantagens da partilha de dados e informações em formato 

electrónico está espelhada de forma destacada no preâmbulo do Website da BOAI:

Uma velha tradição e uma nova tecnologia convergiram para tornar possível um 
bem público sem precedentes. A velha tradição é a disposição de cientistas e 
estudiosos de publicar os frutos de suas pesquisas em revistas académicas 
sem pagamento, em prol da investigação e do conhecimento. A nova tecnologia 
é a internet. O bem público que eles tornam possível é a distribuição eletrônica 
mundial da literatura da revista avaliada por pares e o acesso completamente 
livre e irrestrito a ela por todos os cientistas, acadêmicos, professores, 
estudantes e outras mentes curiosas. Remover as barreiras de acesso a 
essa literatura acelerará a pesquisa, enriquecerá a educação, compartilhará a 
aprendizagem dos ricos com os pobres e dos pobres com os ricos, tornará essa 
literatura tão útil quanto possível e lançará as bases para unir a humanidade em 
uma conversa intelectual comum e na busca pelo conhecimento (https://www.
budapestopenaccessinitiative.org).

Um outro aspecto verdadeiramente vantajoso é que a informação científica 

disponível em acesso aberto passa a ser muito vasta e diversificada. 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org
https://www.budapestopenaccessinitiative.org
https://www.budapestopenaccessinitiative.org
https://www.budapestopenaccessinitiative.org
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Efectivamente, com base nas estatísticas do Directório de Revistas de Acesso 

Aberto (DOAJ), até 2021, segundo Brandão, Moreira e Tanqueiro (2021), existiam mais 

de 16 000 revistas, com cerca de 5,7 milhões de artigos, abrangendo mais de 120 países. 

Também, segundo estes autores, citando a European Commission (2017), a informação 

científica, para além dos habituais artigos, podem incluir dados de investigação, factos 

ou números recolhidos para investigação ou discussão, estatísticas, resultados de 

experiências e de inquéritos, observações resultantes de trabalhos e de inquéritos, 

gravação de entrevistas (Brandão, et al., 2021).

7 AS RECOMENDAÇÕES DA UNESCO

A transparência da investigação científica, uma outra preocupação neste 

debate internacional, é assegurar que o Acesso Aberto não se restrinja à divulgação 

dos resultados da divulgação da ciência mas de todo o processo científico, como a 

formulação dos problemas, as metodologias, o processo de recolha de dados, etc., ou 

seja, considera-se fundamental que haja análise critica à Ciência Aberta, no sentido de 

que a ciência deve estar ao serviço da sociedade e da humanidade de forma inclusiva, 

contribuindo para a redução das desigualdades e o cumprimento da realização dos 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de questões centrais 

que foram abordadas na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que ocorreu entre 9 e 24 de Novembro de 

2021, na sua 41ª Sessão, e integram as recomendações sobre acesso aberto.

O conceito de Ciência Aberta defendido pela UNESCO é muito abrangente, não 

se cingindo à análise crítica em torno da complexidade do conceito, mas também como 

um instrumento internacional de normalização, identificando valores fundamentais e 

princípios orientadores.

A Ciência Aberta é um conjunto de princípios e práticas que visam tornar a 
pesquisa científica de todos os campos acessível a todos para o benefício dos 
cientistas e da sociedade como um todo. Ciência Aberta é garantir não apenas 
que o conhecimento científico seja acessível, mas também que a própria 
produção desse conhecimento seja inclusiva, equitativa e sustentável. (https://
www.unesco.org/en/open-science/about?hub=686)

Portanto, a Ciência Aberta tem o potencial de tornar o processo científico mais 

transparente, inclusivo e democrático, na medida em que:

Aumenta as colaborações científicas e a partilha de informações em benefício 
da ciência e da sociedade; torna o conhecimento científico multilingue 
abertamente disponível, acessível e reutilizável para todos; e abre os processos 
de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico para actores 
da sociedade além da comunidade científica tradicional (ibid.).

https://www.unesco.org/en/open-science/about?hub=686
https://www.unesco.org/en/open-science/about?hub=686
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O principal fundamento da UNESCO (2023) em relação à importância e 

potencialidades da Ciência Aberta assenta no facto da Ciência Aberta ajudar a resolver 

desafios sociais, ambientais e económicos e alcançar os Objectivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

Portanto, colocando-se como desiderato essencial fazer com que a ciência se 

torne mais acessível, inclusiva e transparente, possibilitando a todos os seres humanos a 

possibilidade de contribuir para o avanço científico na medida em que “toda a pessoa tem 

o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam” (Ponto 1 do Artigo 

27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos). 

A tomada de posição da UNESCO inequivocamente favorável à Ciência Aberta 

assume um carácter instrumental para políticas e práticas de Ciência Aberta, pelo que, 

nas recomendações da UNESCO, para além de haver “uma definição comum e valores, 

princípios e normas comuns para a Ciência Aberta a nível internacional”, há várias 

solicitações aos Estados-Membros, no sentido de se:

Promover uma compreensão compartilhada da Ciência Aberta e definir diversos 
caminhos para alcança-la; desenvolver um ambiente político propício para a 
Ciência Aberta; investir em infraestrutura e actividades que contribuam para a 
Ciência Aberta; investir em formação, educação, literacia digital e capacitação 
para apoiar a Ciência Aberta; fomentar uma cultura de Ciência Aberta e alinhar 
incentivos para apoiá-la; promover abordagens inovadoras para a Ciência 
Aberta em todas as fases do processo científico; e incentivar a cooperação 
internacional e multissectorial no contexto da Ciência Aberta para reduzir as 
lacunas em tecnologia e conhecimento (ibid.)

A Recomendação da UNESCO tem como destinatários institutos e organizações 

de investigação científica que “praticam, regulam e promovem a ciência” mas também 

investigadores e qualquer cidadão apreensivo em relação às políticas científicas, com 

relevância para as questões de ordem ética.

Até 2021, segundo a UNESCO, com a implementação da recomendação, 193 

países aceitaram respeitar padrões comuns para a Ciência Aberta, portanto, com 

a divulgação dos valores e dos princípios orientadores que auxiliam os respectivos 

Estados-Membros na defesa e promoção da Ciência Aberta.

A abrangência da Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta também é 

visível pelo alcance de quatro valores fundamentais: Qualidade e integridade; Benefício 

colectivo; Equidade e Diversidade e inclusão, (ibid.)

A validade da Recomendação sobre Ciência Aberta, segundo a UNESCO, assenta 

no facto de ter sido elaborada no âmbito de um processo de consulta “regionalmente 

https://www.unesco.org/en/open-science/about?hub=686
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equilibrado, inclusivo e transparente (ibid.), orientado por um Comité Consultivo de Ciência 

Aberta estabelecido pelo Director-Geral da UNESCO ao longo de dois anos.

Note-se que o espírito e letra da Ciência Aberta com enfoque nas dimensões 

filosóficas e sociais estão claramente veiculados na excelente obra de Frank Miedema 

(2022), intitulada Open Science: The Very Ieda (Ciência Aberta: A própria ideia).

O impacto político da Ciência Aberta não se esgota na Recomendação da 

UNESCO, envolvendo outros organismos internacionais igualmente influenciadores e 

responsáveis pela regulação transnacional da educação e da ciência, conforme defendem 

(Brandão et al., 2021):

De um ponto de vista mais político, o reconhecimento de uma maior necessidade 
de artilhar os avanços científicos com a sociedade civil, indústria, instituições 
estatais e no seio da própria comunidade científica, tem motivado a adopção e 
promoção dos princípios do acesso aberto não só pela comunidade académica, 
mas também por organismos internacionais com peso político como a OCDE, 
a Comissão Europeia, a associação Science Europe, o (s) National Institutes of 
Health (NIH, EUA) e os Reasearch Councils do Reino Unido (Fonseca, 2017, p. 
253 – 276, citados por Brandão, et al.).

Uma das dimensões que mereceu atenção especial no processo de recolha de 

dados e informações e que serviu de mote para este ensaio foi a questão da cultura da 

avaliação da investigação científica. 

Com este debate pretende-se estimular a avaliação da qualidade da investigação, 

muito incipiente no País, discutindo princípios fundamentais, portanto, promovendo a 

discussão em torno da necessária reforma da avaliação da investigação no sentido de 

combater o uso abusivo de bibliometria utilizada na ciência, onde se insere o índice-h, o 

factor de impacto, entres outras métricas, consideradas pelos reformadores como algo 

muito pernicioso no processo de avaliação do material científico.

Há várias iniciativas e recomendações internacionais de muito interesse e que são 

fundamentais para dar o escopo desta discussão, pelo que, o autor entendeu elementar 

destacar a Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Investigação, vulgarmente 

conhecida por DORA.

8 A DECLARAÇÃO DE SÃO FRANCISCO SOBRE AVALIAÇÃO DA PESQUISA (DORA)

Em matéria de conhecimento sobre a avaliação da pesquisa, conforme se 

observou nas Tabelas 3 e 4, até Novembro de 2023, apenas uma universidade (U 2) de 

Timor-Leste tinha subscrito a “Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa 

- DORA”, publicada em Maio de 2013.
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Apesar da Declaração ser pública e poder ser consultada na íntegra em http://

www.ascb.org/SFdeclaration.html), observações empíricas mostram que há por parte de 

muitos académicos do País uma preocupação exclusiva com as métricas, com o aumento 

individual do Índice-h, descorando-se as recomendações da DORA para que a produção 

científica seja avaliada com outra precisão e transparência. 

Qual é a importância da DORA?

A preocupação fundamental dos subscritores da “Declaração de São Francisco 

sobre Avaliação da Pesquisa”, onde se inclui o autor, assenta no facto do factor de impacto 

(FI) das revistas científicas serem utilizados como principal parâmetro para comparar a 

produção científica de investigadores e de instituições de ensino superior, bem como 

outras métricas.

Contudo, é importante destacar, o factor de impacto (FI) “foi originalmente 

criado como uma ferramenta para ajudar bibliotecários a identificar periódicos para 

aquisição, não como um instrumento para a avaliação da pesquisa” (https://sfdora.org/

read), portanto, os defensores da DORA criticam a forma rotineira em como a avaliação 

das actividades de investigação se realiza, a maior parte das vezes baseada na análise 

de métricas, por consequência, ao invés de contribuir para a melhoria da qualidade dos 

resultados da investigação, prejudica de forma séria a pesquisa. 

Segundo os signatários da DORA há várias limitações dos FI e as deficiências 

estão documentadas:

As distribuições de citações nos periódicos são altamente assimétricas [1-3]; 
as propriedades do FI são específicas para cada campo do conhecimento: 
seu cálculo utiliza vários tipos de artigos muito diferentes entre si, incluindo 
trabalhos de pesquisa primária e revisões [1-4]; o FI pode ser manipulado 
por políticas editoriais [5]; e os dados utilizados para calcular o FI não são 
transparentes ou abertos para o público [4,6,7] (https://sfdora.org/read).

Devido às deficiências e limitações identificadas, com a principal finalidade 

da qualidade da pesquisa ser avaliada de forma criteriosa e mais transparente, há um 

conjunto de recomendações produzidas pelos subscritores da DORA e que são enviadas 

às agências de financiamento, universidades, organizações que fornecem métricas e 

também a investigadores individuais, mas, com a recomendação geral, segundo a qual, 

não se devem usar métricas baseadas em periódicos, como fatores de impacto de 

periódicos, como uma medida substituta da qualidade de artigos de pesquisa individuais, 

para avaliar as contribuições de um cientista individual ou em decisões de contratação, 

promoção ou financiamento (https://sfdora.org/read).

http://www.ascb.org/SFdeclaration.html
http://www.ascb.org/SFdeclaration.html
https://sfdora.org/read
https://sfdora.org/read
https://sfdora.org/read
https://sfdora.org/read
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9 ESTRATÉGIAS PARA A COOPERAÇÃO COM A CPLP

A visão estratégica de cooperação entre os países membros da CPLP está 

definida para o período 2016-2026, em conformidade com a agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável e os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável.

No âmbito dos respectivos planos e estratégias nacionais de desenvolvimento, ao 

nível da CPLP, foram definidas onze áreas temáticas, sendo uma dessas áreas temáticas 

a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Neste domínio, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destaca-se a importância 

do aproveitamento de sinergias no espaço da CPLP, através da constituição de redes 

de investigação e da formação de grupos de investigação necessárias à Sociedade do 

Conhecimento.

Realmente, a definição de projectos de investigação a executar por equipas 

internacionais, nomeadamente falantes da língua portuguesa é indispensável para a 

investigação a desenvolver em relação a temas de interesse para os países da CPLP e 

numa perspectiva mais alargada. 

Os resultados concretos dessas parcerias poderiam ser a construção de planos 

de estudo com homologação conjunta, a promoção da mobilidade docente, discente, 

incluindo técnicos e investigadores, com o envolvimento das IES e de centros de 

investigação, na criação do conhecimento e na promoção da sua transferência para 

diferentes contextos do espaço lusófono.

Na opinião de Isabel Martins (2010), no pressuposto de que a actividade de cariz 

internacional, “sem partilha de ambientes internacionais não existirá actividade digna 

desse nome” (p. 24), deve haver um conjunto de três medidas de acção fundamentais.

A primeira medida relaciona-se com a importância da organização de redes de 

investigação por campo, domínio ou área de investigação. Segundo a autora, a criação 

de redes e a especificação das áreas de investigação é um primeiro passo a tomar em 

consideração.

A segunda medida é a “criação de projectos de investigação a desenvolver por 

equipas internacionais sobre assuntos e temas de interesse transnacional” (Martins, p. 24) 

e a terceira medida remete para a criação de cursos interinstitucionais e internacionais de 

formação avançada. Na opinião da autora, para além da “outorga de diplomas conjuntos 

ou duplos” (p. 24), a “negociação de planos de estudo comuns e a sua gestão é uma via 

para melhorar a compreensão de comunidades académicas e científicas” (Martins, p. 24).

Sobre os desafios da cooperação em rede, Pedro Lourtie (2020), expressando 

a sua opinião sobre a importância das redes temáticas, referindo-se à Rede Académica 
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das Ciências da Saúde da Lusofonia (RACS), defendeu que as redes têm como principal 

finalidade potenciar a capacidade de todos e cada um pela partilha de conhecimentos e 

actividades, nomeadamente, na área da investigação.

10 CONCLUSÕES

Em Timor-Leste, as instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério 

do Ensino Superior, Ciência e Cultura são periodicamente avaliadas pela Agência 

Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA), contudo, a dimensão de 

investigação e ciência não tem sido objecto de devida atenção.

Este capítulo abordou a importância do debate em torno da investigação científica, 

para que as universidades e institutos superiores nacionais não fiquem descaracterizados, 

apontando-se como possíveis soluções, quatro dimensões fundamentais: a mudança 

de paradigma nas metodologias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento 

de competências, o acesso livre à ciência produzida, a avaliação da investigação e a 

cooperação com a CPLP.

Para Timor-Leste, uma das prioridades do Ensino Superior deve estar direccionada 

para a “Qualidade da docência”, ou seja, é imperioso invocar as competências do professor 

do ensino superior, ligadas ao ensino, à extensão universitária e, muito especialmente, à 

investigação científica.

No campo da investigação científica, conforme se defendeu neste debate, com 

a Iniciativa de Budapeste todos os estudos científicos passariam a estar disponíveis de 

forma livre e gratuita, portanto, com grandes vantagens para as universidades e centros 

de investigação que produzem ciência na medida em que proporcionariam a partilha de 

informação científica necessária para a promoção e o desenvolvimento da ciência.

No âmbito da CPLP, as vantagens da Ciência Aberta são visíveis através do 

Repositório Científico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (RCCPLP), um 

projecto lançado em formato virtual no dia 02 de Dezembro de 2021. Neste projecto, 

para além da própria CPLP, há três parceiros fundamentais: a Universidade do Minho, a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia. 

O objetivo geral do RCCPLP é o de promover, fomentar e impulsionar a edificação 

do  Espaço do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP, mediante a criação do 

Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP, alojado no portal da 

CPLP (https://www.cplp.org/id).

https://www.cplp.org/id
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Uma outra vantagem do RCCPLP é a de se possibilitar a inclusão dos Estados-

Membros que não dispõem de um repositório científico nacional, assim como o apoio à 

criação de repositórios nacionais (https://www.cplp.org/id).

A implementação da cultura de avaliação da investigação com o envolvimento 

de investigadores da CPLP, nos termos do que é recomendado pela Declaração de São 

Francisco sobre Avaliação da Pesquisa foi uma outra vantagem discutida.

A importância do aproveitamento de sinergias no espaço da CPLP, através 

da constituição de redes de investigação e da formação de grupos de investigação 

necessários à Sociedade do Conhecimento foi outra vertente analisada e defendida, na 

medida em que, a criação de projectos de investigação a executar por investigadores 

falantes da língua portuguesa é indispensável para a investigação a desenvolver em 

relação a temas de interesse para todos os países e, muito especialmente, as Nações 

da CPLP. 

Por último, afigura-se indispensável admitir que a concretização de todas as 

questões discutidas nesta reflexão obriga a que a estratégia para o Ensino Superior 

em Timor-Leste se fundamente num grande projecto político, apostado numa mudança 

conjuntural e estrutural.

Um projecto político de tal complexidade teria que incluir propostas políticas 

inovadoras e estratégicas, nomeadamente, as seguintes dimensões:

• Relação entre o Ensino Superior, Ciência e Tecnologia; 

• Aposta na Qualidade e na Inovação (Ensino, Pesquisa e Extensão);

• Adequação da oferta do Ensino Superior às necessidades do país;

• Garantia do acesso ao Ensino Superior e Equidade;

• Internacionalização das Instituições de Ensino Superior.

A convicção sobre a importância estratégica dessas cinco propostas é de tal forma 

elevada que as mesmas foram incluídas no Parecer Legal da Universidade de Díli (UNDIL) 

sobre o Projecto de Lei nº 5/V/I (1ª) – Lei de Bases do Ensino Superior, apresentado no 

dia 15 de Maio de 2024, pelo autor, em Audiência Parlamentar da Comissão de Educação, 

Juventude, Cultura e Cidadania (Comissão G) do Parlamento Nacional de Timor-Leste.
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