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GLOSSARIO DE TERMINOLOGIAS ESPECIFICAS 

      

ANDRAGOGIA - Designa a arte e a ciéncia que ajuda os adultos a aprender, o estudo da 

teoria da Educacao de Adultos, seus processos, métodos e técnicas. Este termo foi 

introduzido para distinguir da pedagogia (educac¢ao para crian¢as) 

AUTODIDACTICA- Pessoa auto-educada, que aprende sem recorrer a instrucgao 

sistematica dispensada por outros 

COBERTURA DO SISTEMA- Ea capacidade do sistema de ensino em atendera populacgao 

em idade escolar 

CONHECIMENTO DO MEIO- Forma de actividade s6cio-educativa cujo proposito é o de 

promover um melhor conhecimento do meio ambiente, fisico e social, através da 

utilizacao de inquéritos sociologicos, e do estudo de diversos aspectos do meio, tais 

como: demograficos, econdmicos, administrativos, culturais e sociais 

CURRICULO- um conjunto de pressupostos de partida, das metas que se desejam 
alcancar e dos passos que se dao para os alcancar, sendo igualmente um somatorio de 

conhecimentos, habilidades, atitudes consideradas importantes para serem tratados na 

escola, ano ap6s ano 

CURRICULO LOCAL- O complemento do curriculo definido centralmente que 

incorpora matérias diversas de vida ou interesse da comunidade local nas mais variadas 

disciplinas contempladas no plano de estudos 

DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- Compreende os principios de accao e as 

actividades que tém por objectivo a melhoria das condicées materiais e sociais de uma 

comunidade 

DESPESAS DA EDUCACAO- Total da despesa com o aprovisionamento, gestao, inspeccao 

e apoio as escolas pré-primarias, primarias e secundarias, universidades e institutos 

superiores; as instituicdes de ensino técnico-profissional e outros tipos de formacao; e 

administracao geral e servicos auxiliares



DINAMICA DE GRUPO- Método de aprendizagem que estimula e desenvolve a 

interaccao entre os integrantes de um grupo como veiculo para aquisicao de novos 

conhecimentos, destrezas e habilidades 

EDUCACAO BASICA - Educacao destinada a satisfazer as necessidades educativas 

fundamentais 

EDUCACAO BASICA INTEGRADA- E a educacao da populacao orientada para satisfazer 

as suas necessidades basicas de aprendizagem, isto é, que garanta que todas as pessoas 

possam contribuir, como cidadaos, trabalhadores responsaveis e competentes no 

desenvolvimento s6cio-economico e cultural da sociedade em que estao inseridos 

melhorando a qualidade da sua vida, da familia, da comunidade e do pais, com respeito 

e dignidade 

EDUCACAO CONTINUA OU PERMANENTE- Conceito segundo oO qual a educacgao é um 

processo que deve ter lugar durante toda a vida 

EDUCACAO ESPECIAL - Conjunto de actividades e servicos educativos e instrutivos 

destinados a adolescentes, jovens e adultos que, pelas suas caracteristicas patologicas, 

necessitam de um atendimento especifico, particularmente ao nivel dos aspectos de 

desenvolvimento das potencialidades; na ajuda para a aquisicao da estabilidade 

emocional; no desenvolvimento da independéncia a todos os niveis em que se possa 

processar e finalmente na integragao sdcio-laboral das pessoas portadoras de 

deficiéncias 

EDUCACAO FORMAL- Educacao organizada que é desenvolvida por um periodo fixo de 

tempo em estabelecimentos escolares proprios e orientada para objectivos especificos 

EDUCACAO INFORMAL- Processo de aquisi¢ao de conhecimentos que se realiza de 

modo continuo para cada pessoa, fora do contexto da situacao organizada de Educagao 

Formal ou Nao-Formal 

EDUCACAO NAO-FORMAL- Toda a actividade educativa organizada que é realizada 

fora dos parametros formais, mas dirigida a certos tipos de instrucao e a certos grupos 

particulares da populacgao 

ENFOQUES ACTIVOS — Modo de aprender, fazendo e participando 

FRACASSO ESCOLAR- Efeitos integrados e conjugados dos problemas que constituem a 

repeticao ea desercao 

GRUPOS DESFAVORECIDOS- Grupos de pessoas que, por uma ou outra razao, nao 

beneficiam tanto como a maioria dos seus concidadaos dos servi¢os que oferecem o seu 

Governo 

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- Mede as realizagoes médias de um pais 

quanto a trés dimensdes basicas do desenvolvimento humano: a longevidade, o 

conhecimento e um padrao de vida adequado. Sendo um indice composto, o IDH 

contém assim trés variaveis: esperanca de vida, nivel educacional (alfabetizagao de



adultos e escolaridade conjunta dos ensino primario, secundario e superior) e PIB real 

per capita 

LINGUA MATERNA- O primeiro idioma falado pelo individuo no seu meio familiar 

LINGUAS NACIONAIS- Sao todas as linguas nacionais de origem bantu 

METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASO — Metodologias ou processo mediante o qual Os 

estudantes utilizam a descricao escrita de um acontecimento como material de apoio 

para o processo de analises e discussao de teorias, conceitos e fendmenos da vida real 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA- Conjunto de actividades e procedimentos utilizados 

durante o processo de ensino-aprendizagem, cujo objectivo é o de incorporar de forma 

activa o participante, em que o estudante assume a maior parte do protagonismo 

NECESSIDADES EDUCATIVAS FUNDAMENTAIS- Conhecimentos e competéncias 

minimas que permitem viver convenientemente numa sociedade, tais como: ler, 

escrever, Calcular, linguagem , valores morais e atitudes sociais 

ORGANIZACAO NAO-GOVERNA MENTAL- Organizacao sem fins lucrativos activamente 

implicada no processo de desenvolvimento s6cio-econdémico e / ou cultural, podendo 

ser local, regional, nacional ou internacional 

PLANO CURRICULAR- E um documento oficial, onde constam os fundamentos, os 

objectivos, os contetidos, as orientagdes didactico- pedagodgicas ou andragogicas, as 

caracteristicas das escolas e as propostas de avaliacao de maneira a orientar a pratica 

educativa, mas prevendo também as variantes na sua aplicacao 

PLANO ESTRATEGICO- No campo educativo, o termo encerra muitos sentidos, 

dependendo do contexto a que estiver associado. O plano estratégico faz referéncia a 

defini¢ao de um conjunto de objectivos muito amplos, aos produtos e as actividades que 

se definem, produzem ou desenvolvem para enfrentar um problema de grande 

complexidade como a ampliagao e melhoria da qualidade de ensino. Um plano 

estratégico executa-se através de diferentes programas e projectos que abordam 
aspectos ou dimens6es desse problema de grande complexidade 

POPULACAO ECONOMICAMENTE ACTIVA- Todas as pessoas, de ambos os sexos, que 

fornecem trabalho para a producao de bens e servi¢os econdmicos durante um periodo 

de tempo preciso, de acordo com a definicao do Sistema de Contas Nacionais da ONU 

PROGRAMA- Quadro de accao coerente tendo em vista a concretizacao de certos 

objectivos gerais, compreendendo um conjunto distinto de actividades orientadas para 

a realizacao de objectivos especificos 

PROGRAMA EDUCATIVO- Entende-se como sendo um conjunto ou sequéncia de 

actividades educativas organizadas para alcancar um objectivo pré-determinado 

PROGRAMAS INTEGRADOS- Programas que permitem adquirir as competéncias de 

uma pessoa alfabetizada, assimilando ao mesmo tempo outra matéria util ao bem- estar 

do formando ou alfabetizando



REFORMA CURRICULAR- E 0 conjunto de politicas, estratégias e accdes adoptadas com 

vista a operar mudan¢as qualitativas no sistema educativo 

SEMINARIO OPERACIONAL- Actividade formativa eminentemente pratica no qual se 

reine um certo nimero de pessoas para investigar, estudar, criar e inovar nos aspectos 

da concep¢ao, metodologia, implementacao e avaliacao de programas de educagao 

TAXA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS - Percentagem da populacao com 15 anos ou 

mais, que pode, com compreensao, ler e escrever um texto pequeno e simples sobre o 

seu quotidiano 

UNIVERSO TEMATICO- Conceito utilizado na metodologia psicossocial que descreve as 

caracteristicas do mundo que rodeia um grupo determinado de pessoas que participam 

num programa educativo. Este mundo caracteriza-se pelos problemas especificos da sua 

comunidade, suas necessidades, aspiracdes e caréncias e vocabulario ou lingua que 

utiliza. A investigacao do universo tematico constitui 0 passo prévio para a formulacao 

de palavras- chave utilizadas no processo de ensino/aprendizagem dentro do contexto 

da metodologia psicossocial



  

SIGLAS E ABREVIATURAS 

      

CNU- Comissao Nacional para a UNESCO 

CONFINTEA- Conferéncia Internacional da UNESCO sobre Educacao de Adultos 

DPECCT- Direc¢ao Provincial de Educagao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia 

EDIMEL- Empresa Regional de Distribui¢ao de Material Escolar de Luanda. 

EMATEB- Empresa Regional de Distribuicao de Material Escolar de Benguela 

EP’s- Escolas Polivalentes 

EPT - Educagao para Todos 

GOVPROV‘s- Governos Provinciais 

IDH- Indice de Desenvolvimento Humano 

IGEC- Inspecc¢ao Geral de Educacao e Cultura 

IMN- Instituto Médio Normal 

INEDA- Instituto Nacional de Educacao de Adultos 

INEFOP- Instituto Nacional de Emprego e Formacao Profissional



ISCED- Instituto Superior de Ciéncias da Educacao 

LBSE- Lei de Bases do Sistema de Educacao 

MEC- Ministério da Educacao e Cultura 

MINADER- Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

MINEDAF- Conferéncia da UNESCO dos Ministros da Educacao de Africa 

OGE- Orcamento Geral do Estado 

ONG’s- Organizacées Nao—Governamentais 

ONU- Organizacao das Na¢oées Unidas 

PIB- Produto Interno Bruto 

PRC- Programa de Reabilitagao Comunitaria 

SE- Subsistema de Ensino 

TLE- Taxa Liquida de Escolarizacao 

UAN- Universidade Agostinho Neto 

UNESCO- Organizacao das Nacées Unidas para a Educagao, Cultura e Ciéncia 

UNICEF- Fundo das Nago6es Unidas para a Infancia 

VMECAS- Vice-Ministra da Educagao e Cultura para Ac¢ao Social 

VMECEG- Vice-Ministra da Educacao e Cultura para o Ensino Geral 

VMECRE- Vice-Ministro da Educacao e Cultura paraa Reforma Educativa
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INTRODUCAO 

      
Como consequéncia da politica educativa herdada do colonialismo portugués e dos 

constrangimentos de ordem politico-militar e econ6mico-social registados apos a 

Independéncia Nacional e que prevalecem até ao momento, a Republica de Angola ainda 

conhece atrasos significativos no dominio educativo, sendo actualmente na Africa 

Subsahariana um dos paises com as mais elevadas taxas de analfabetismo literal e de 

subescolarizacao, facto que condiciona negativamente o processo de recuperacao e 

estabilizagao economica e social rumo ao desenvolvimento. 

Neste contexto, 0 processo em curso visando a criacao de condic¢ées de estabilidade 

macro-economica para a implementacao de medidas de politicas de ajustamento 

estrutural, consolidacao da_ edificagao de uma sociedade democratica e de direito, 

recuperagao sdcio-economica e reconciliagdo nacional impde necessariamente a 

adopc¢ao de politicas educativas integradas e sustentaveis que, em primeira instancia, 

contribuam para o desenvolvimento do capital humano, reducao das desigualdades 

sociais e para o progresso humano, onde, por conseguinte, a Educa¢ao assume um papel- 

chave, tendo em conta a sua dimensao, impacto e abrangéncia. 

O presente documento foi concebido e elaborado com o objectivo fundamental de dara 

conhecer as linhas caracteristicas gerais e especificas (diagnostico) e 0 prognostico a 

curto, médio e longo prazos do Sistema de Educacao, com predominancia para os 

subsistemas, niveis e modalidades de ensino que o integram, nomeadamente: 

Alfabetizagao e Ensino de Adultos, Ensino de Base Regular, Ensino Médio (Normal e 

Técnico-Profissional ), Ensino Superior e Formacao Profissional, no sentido de se 

equacionar e formular medidas e accGes estratégicas no ambito da Estratégia Global para 

a Saida da Crise adoptada pelo Governo em 1999. 

Para além da presente Estratégia responder a orientacdes pertinentes do Governo, a 

mesma enquadra-se igualmente no contexto da implementacgao de Recomendacoées de 

Conferéncias Regionais e Internacionais no dominio da Educacao e que engajam o nosso 

Pais, nomeadamente, o Decénio Africano de Educacao, instituido pela OUA, o Quadro 

de Accao do Forum Mundial sobre Educacgao Para Todos e 0 Decénio das Nacoées Unidas 

de Alfabetizacao Para Todos cujos compromissos se estendem até 2015. 
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No ambito da mobilizagao social para a implementacgao da presente Estratégia, o 

Governo considera imprescindivel a comparticipacao das instituicdes da sociedade civil 

no sentido de se promover e consolidar a politica de aliangas tendo em vista o papel 

relevante e estratégico dos cidadaos na concretizagao dos objectivos fixados pelo 

Governo. 

  

RESUMO EXECUTIVO 

      

Em 1995 o Ministério da Educacgao e Cultura e algumas Agéncias do Sistema das NacGées 

Unidas identificaram e formularam o Plano-Quadro Nacional de Reconstrugao do 

Sistema Educativo para o decénio 1995-2005 de caracteristicas inter-sectorial e 

pluridisciplinar, com o objectivo de adequar o Ensino as exigéncias para o 

desenvolvimento humano sustentavel numa perspectiva de reconstrugao sobre novas 

bases, quando mais uma vez se previa 0 fim do conflito armado. 

Os diferentes Programas que integravam o Plano-Quadro na altura totalizavam custos 

indicativos na ordem de USD: 500.000.0000 (quinhentos milhées de dolares norte- 

americanos) cuja implementacao obedecia a uma estratégia de ac¢des faseadas de 

conformidade com a natureza das accdes e com o processo de mobilizagao de recursos 

afins. 

Volvidos mais 6 anos desde a adopcao daquele Plano-Quadro a quase totalidade das 

accdes e medidas entao previstas e preconizadas ainda se mantém actuais e com maior 

gravidade se tivermos em linha de conta 0 agravamento da instabilidade politico-militar 

e da recessao economico-financeira, que nao permitem ao Governo dar resposta integral 

a situacao actual por constrangimentos de ordem conjuntural e estrutural. 

O Sistema de Educacao na Republica de Angola é caracterizado por dois problemas 

fundamentais , a saber: 0 acesso e a qualidade, sendo mais grave a situacao no dominio 

da educagao basica e da formacao média, impondo assim a urgente tomada de medidas 

de fundo para a inversao da actual situagao, onde a taxa liquida de escolarizacgao é 

inferior a 60%. 

Assim, a Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educacao para o periodo de 

2001-2015 constitui o instrumento de orienta¢ao estratégica do Governo da Reptblica de 

Angola para o Sector da Educacao no sentido de direccionar, integrar e conjugar o 
esforco nacional na perspectiva de uma educacao ptblica de qualidade para todos nos 

proximos 15 anos. 

1]
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A Estratégia, na esséncia, resulta da redefini¢ado pragmatica do Plano-Quadro na 

perspectiva da necessidade de nos proximos 15 anos o Governo da Reptblica de Angola 

proporcionar melhorias substanciais no desenvolvimento do _ processo docente 

educativo com particular incidéncia para a educacao basica no contexto da 

universalizagao da alfabetizacao de adultos e da educacao primaria, por constituir 

prioridade da accao governativa para o Sector da Educag¢ao. 

A presente Estratégia, pelo seu caracter indicativo, dinamico, orientador, estratégico e 

de abrangéncia nacional constitui igualmente documento de referéncia obrigatoria, 

devendo ser interiorizado e assumido como o Guia Estratégico de Accao, devendo a sua 

implementacao ser adequada a realidade objectiva local. A mesma esta estruturada em 

quatro capitulos, a saber: 

e =A Caracterizacao do Sistema Educativo; 

e 6A Estratégia de Intervencao; 

e A Gestao do Sistema; 

e As Conclus6ese RecomendacG6es Finais. 

A caracterizacao (diagnoéstico) do actual Sistema de Educacao, aprovado em 1977 e 

implementado a partir de 1978, destaca os factores endégenos e ex6genos que 

condicionam negativamente o desenvolvimento do Sistema Educativo, bem como os 

progressos registados ao longo dos 23 anos da sua implementacao, onde se enfatiza a 

incidéncia directa da instabilidade politico-militar e da recessio economico-financeira 

sobre o ensino. 

O segundo capitulo, refere-se a Estratégia de Intervencao que traca o quadro de medidas 

e accées estratégicas por subsistemas, niveis e modalidades de ensino, enquadrados num 

horizonte temporal plurianual, onde se destacam trés periodos distintos mas 

complementares, nomeadamente, a Emergéncia (2001/2002), a Estabilizacao (2003/2006) 

e finalmente a Expansao e o Desenvolvimento (2007/2015). Para cada fase, o documento 

aponta e define as estratégias, as medidas, as accdes e os indicadores (metas e resultados) 

nucleares e globais previstos e esperados com a implementacao desta Estratégia. 

O terceiro capitulo debruca-se fundamentalmente sobre a eficacia e eficiéncia internas 

do Sistema de Educacao onde se propée a delimitacao de responsabilidades operacionais 

de intervencao entre o poder central e o local, quer na gestao das unidades escolares, 

quer na mobilizacgao e operacionalizacgao de recursos humanos, materiais e financeiros 

numa l6gica de desconcentracao e de descentralizacao de responsabilidades a diferentes 

niveis e escaldes do Sistema de Educacao. 

Ainda nesse capitulo enfatiza-se a gestao ea padronizacgao dos estabelecimentos de 

ensino, a comparticipacao dos cidadaos no esfor¢o do Governo e a implementacao da 

Politica de Accao Social Escolar. 
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O quarto e ultimo capitulo apresenta as ConclusGes e RecomendacG6es, que apontam as 

accées estratégicas imediatas e de maior impacto sdcio-educativo, com predominancia 

para a urgente necessidade de se providenciar e assegurar de modo integrado e 

sistematico as condi¢cées humanas e materiais para a implementacao da Lei de Bases do 

Sistema de Educacgao recentemente aprovada pela Assembleia Nacional na perspectiva 

dinamica e evolutiva da Reforma Educativa. 

As Conclusées e Recomendac6es enfatizam igualmente a urgéncia para a mobilizacao de 

recursos materiais e financeiros que propiciem e proporcionem o aumento da rede 

escolar da educacao basica e a consequente melhoria gradual das condicédes de estudo 

para os educandos e educadores. 

  

I 

PARTE 

Caracterizacao 

Do 

Sistema Educativo     
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I - CARACTERIZACAO DO SISTEMA EDUCATIVO       
1.1.- Estrutura do Sistema 

Em 1977, dois anos depois da independéncia, Angola adopta um novo Sistema de 

Educagao e Ensino caracterizado essencialmente por uma maior oportunidade de acesso 

a educacao e a continuidade de estudos, pela gratuitidade do ensino e do 

aperfeigoamento permanente do pessoal docente. 

Em consonancia com o sistema politico, econ6mico e social instaurado em 1975 foi 

definida a politica educativa em 1977 por forma a corresponder as necessidades do Pais, a 

consolidacao da Independéncia Nacional. Esta politica € marcada essencialmente pelos 

principios de igualdade de oportunidades no acesso a escola e a continuacgao de estudos, 

da gratuitidade, no seu sentido mais amplo — inicialmente nem o estudante nem o seu 

agregado familiar pagavam quaisquer despesas com a educac¢ao e no ensino obrigatorio 

nem o material didactico era pago — e a laicidade do ensino, principios esses 

consubstanciados no Sistema de Educacao da Reptblica de Angola, aprovado em 1977 e 

implementado a partir de 1978. 

O Sistema de Educacao compreende a estrutura de ensino seguinte: 

> Ensino Geral de Base de 8 Classes, estruturado em 3 niveis, Oo primeiro dos 

quais de 4 classes (obrigatorio) e cada um dos dois com duas classes, que se 

deveriam tornar igualmente, a medida que as condicdes o permitissem, 

obrigatorios; 

> Ensino Pré-Universitario, inicialmente concebido como o “médulo de 

transicao” entre a fase terminal do Ensino Secundario do sistema colonial e 

14
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a do novo sistema, para acesso ao Ensino Superior. Estruturado em 4 

semestres lectivos, evoluiu, em 1986, para 6 semestres lectivos; 

> Ensino Médio, com a duracao de 4 anos e dois ramos fundamentais: o 

Técnico e o Normal, o primeiro destinado a formacao de técnicos 

intermédios para o sector produtivo e o segundo destinado a formacao de 

professores para o Ensino de Base; 

> Ensino Superior, estruturado em Faculdades, com a duracao de 5/6 anos, 

prevendo-se a _ existéncia de dois niveis de formacao, solucao 

implementada apenas a nivel do Instituto Superior de Ciéncias da 

Educacao. Esta, a “organizacao vertical” do Sistema. 

Horizontalmente, o Sistema de Educacgao organiza-se em Subsistemas: o do Ensino de 

Base, com duas estruturas de formacgao (Regular e de Adultos); o do Ensino _Técnico- 

Profissional, que compreendia o Ensino Médio Técnico e a Formag¢ao Profissional, e o 

Subsistema do Ensino Superio . 

Particular importancia foi dada no desenvolvimento do Sistema Educativo a estrutura 

de Formacao de Professores e ao Ensino de Adultos, que evoluiram para Subsistemas de 

Ensino. 

1.2 — Alfabetizacao e Ensino de Adultos 

1.2.1 — Contexto Geral 

O Subsistema da Educacao de Adultos tem como vocacao, tarefa e objectivos nucleares a 
recuperacao do atraso escolar através do desencadeamento de processos educativos 

formais, nao-formais e informais nos dominios da erradicagao do analfabetismo e 

consequentemente da elevagao do nivel educativo e instrutivo da _ populacao 

economicamente activa, constituindo a alfabetizacao e a pos- alfabetizacao a prioridade 

no contexto da universalizacgao da educacao basica obrigatoria. 

Para prossecucao das tarefas e objectivos deste Subsistema, o mesmo estrutura-se em dois 

eixos principais, a saber: 

Q Formagao de Base - Integrando accdes orientadas para a aquisi¢ao de 

competéncias de leitura, escrita , interpretagao e calculo, bem como para aa 

satisfagao das necessidades pessoais e sociais, pelo que as ac¢des a desenvolver 

poderao ter como finalidade a Alfabetizagao em sentido estrito, por forma a 

permitir o acesso a conhecimentos e competéncias, s6 possivel através de uma 

educacao de base que nao se circunscreve a leitura e a escrita; 

Q Projectos de Animacgao Social e Desenvolvimento Comunitario - Que representa 

um eixo privilegiado do envolvimento e da mobilizagao de grupos sociais de base 

local, numa dinamica de resolugao de problemas comunitarios e de concretiza¢gao 

de projectos proprios. 

Assim, o Subsistema da Educacgao de Adultos compreende a Alfabetizacao e a Pos- 

Alfabetizagao (Educacgao Primaria de Adultos), o Ensino de Adultos (II e III Niveis) e 
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integra as modalidades das Escolas Polivalentes (educagao basica e formacao pelo 

trabalho de adolescentes e jovens com atraso escolar), Autodidactismo e Educacao 

Especial de Adultos (pessoas com necessidades educativas especiais). Actualmente 

(Agosto 2001) o Subsistema da Educacao de Adultos enquadra cerca de 1.341.571 

discentes, distribuidos do seguinte modo: 

Q Alfabetizacao — 757.000 a estudar em todo o Pais; 

Q Pos-Alfabetizacao — 357.987; 

Q Autodidactismo (regime experimental) — 543; 

Q Ensino de Adultos (II e III niveis) — 224.765; 

Q Escolas Polivalentes (Benguela, Namibe e Luanda) — 1.276; 

O Subsistema da Educacao de Adultos é fundamentalmente caracterizado por trés 

problemas, a saber: o limitado acesso as oportunidades educativas, a baixa qualidade e 

finalmente os elevados custos da expansao do acesso e da melhoria da qualidade. 

Pelas suas caracteristicas e objectivos, o Subsistema da Educacao de Adultos, 

particularmente nos dominios da alfabetizacao e pos-alfabetizacgao, é realizado na base 

da_ politica de aliancas consubstanciado no estabelecimento de _ parcerias com 

instituicdes ptblicas, empresas e organizacGes representativas da sociedade civil, com 

destaque para as Igrejas e ONG’s, o que exige do Estado mecanismos expeditos, sérios e 

crediveis de apoio, acompanhamento e avaliacao de modo sistematico, tendo para o 

efeito sido realizada a formacao de metodologos para alfabetizagado e educacao de 

adultos. 

O Ensino de Adultos (II e HI Niveis) € maioritariamente realizado nos periodos 

vespertino e nocturno em estabelecimentos ptblicos do Ensino Regular, sendo a sua 

capacidade actual de enquadramento muito aquém do normal, devido a problemas de 

iluminacao eléctrica na maior parte das provincias agravado com o facto de em muitas 

provincias conceder-se prioridade para o periodo nocturno as criancas do ensino 

regular que, em consequéncia da explosao escolar, nao podem ser enquadradas no 

periodo diurno. 

Em termos de docéncia, o Subsistema da Educacao de Adultos sobrevive da colaboracao 

docente quer na pos-alfabetizagao, quer no II e III niveis, nao tendo professores 

especificos, estendendo-se igualmente essa situacao ao processo de alfabetizacao devido 

as suas caracteristicas de amplo movimento s6cio-educativo. As habilitagces literarias 

médias dos docentes da Educacgao de Adultos é a oitava classe no meio urbano, a sexta 

classe nas areas peri-urbanas e a quarta classe no meio rural. 

O Subsistema da Educacgao de Adultos devido a sua juventude e porque nao emana da 

politica educativa herdada do colonialismo, ainda nao disp6e de manuais escolares 

especificos a excep¢ao da alfabetizacao em lingua portuguesa. Esta em curso 0 processo 

de identificagao de um pacote financeiro com recurso ao OGE para impressao grafica no 

Pais dos primeiros manuais em lingua portuguesa e linguas nacionais (kimbundu, 

umbudu, kikongo, fiote, nganguela, nyaneca-humbi, tchokwé e kwanyama, permitindo 
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assim a expansao e generalizacao da alfabetizacao eda pos-alfabetizacao. 

Os estudos e pesquisas em curso e disponiveis revelam um Subsistema com um fraco 

rendimento e um elevado nivel de desperdicio escolar, caracterizado por um grande 

numero de abandono (20%), reprovacao (25%) e repeténcia (15%). 

Foi criada uma Unica estrutura publica no ambito do MEC para regéncia da politica 

nacional da educacao de adultos em consequéncia da fusao organica do ex-Instituto 

Nacional da Educacao de Alfabetizagao com a ex-Direccao Nacional da Educacao de 

Adultos que resultou na cria¢gao do Instituto Nacional da Educagao de Adultos (INEDA), 

aumentando e melhorando-se a sinergia entre os programas da alfabetizagao com os do 

ensino de adultos. 

1.2.2 — Revitalizacao da Alfabetizacao e Pos-alfabetizacao 

Desde 8 de Setembro de 1997 a esta parte, o Ministério da Educacao e Cultura, tem vindo 

a implementar com sucesso a escala nacional, a nova estratégia nacional da alfabetizacao 

e o processo de reorganizacao da educagao de adultos, assente na politica de aliangas, 

consubstanciada na participagao, comparticipacao e responsabilizagao dos parceiros 

socials. 

Desencadeou-se o Relangamento do Programa Nacional da Alfabetizacao dentro do 

principio da gestao por objectivos, de modo localizado e dirigido, com ampla 

participagao das instituic¢des representativas da sociedade civil, ptblicas, privadas, 

nomeadamente: igrejas, ONG’s, sindicatos, fundagdes, forcas armadas angolanas, 

empresas, institui¢des publicas, organizacgdes partidarias, sendo a mulher o alvo 

principal. 

Para além da alfabetizacao em lingua portuguesa e em linguas nacionais, esta igualmente 

em curso o processo de alfabetizagao para pessoas com necessidades educativas 

especiais, com destaque para cegos e pessoas portadoras de deficiéncias fisicas diversas, 

sendo a prioridade para os antigos combatentes e veteranos de guerra. 

Foi igualmente repensada a politica e a estratégia da alfabetizagao e da educagao basica 

de adultos a luz da nova realidade politica, econdmica e social, tendo o Estado deixado 

de ser o principal protagonista, isto é fazer tudo por todos, remetendo-se ao papel de 

reitor, de orientador, de formador de formadores, de promotor, de regulador, de 

catalisador, de fomento, de desenvolvimento, de fiscalizador e de 0 tinico certificador de 

conhecimentos (emissao de certificados). 

A estratégia global em termos de (acessibilidade) atendimento e enquadramento é co- 

responsabilizar os empregadores e os tutores de pessoas analfabetas em _ idade 

economicamente activa a providenciar e assegurar as condic6es minimas para abertura 

de aulas da alfabetizacao e da pos-alfabetizacao, porque no imediato e a curto prazo nao 

existirao disponibilidades em infra-estruturas ptblicas escolares para satisfacao das 

necessidades globais. O racio alfabetizador / alfabetizando é de 1/25 ( média nacional). 

Fruto da politica de aliangas com as institui¢des publicas, privadas e organizacdes 

representativas da sociedade civil, actualmente o programa nacional da alfabetizacao é 

realizado maioritariamente por parceiros sociais, com destaque para as confissdes 
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religiosas, representando esse esforco cerca de 70%, remetendo-se o Estado ao papel de 

reitor, promotor, coordenador, certificador de conhecimentos e de formacao de 

formadores. 

As elevadas taxas de analfabetismo sao um dos mais sérios desafios que o Pais enfrenta. O 

facto de, em Angola, uma grande proporcao de mulheres serem analfabetas, tem 

implicagoes particularmente graves no bem- estar das familias, sendo por conseguinte 

uma das principais barreiras para sua ascensao s6cio—economica. O elevado indice de 

analfabetismo sobre as mulheres limita seriamente as perspectivas de educacgao para 

muitas criancas e reproducao humana, nutricao, agua, saneamento e ambiente, que estao 

entre as principais causas da morbilidade e das taxas de mortalidade materno- infantil. 

O indice percentual global de analfabetismo literal € actualmente estimado em 60%, 

sendo 50% para homens e 70% para as mulheres. 

Devido ao fenodmeno da explosao escolar que se regista desde os primordios da 

Independéncia Nacional e porque o acesso ao ensino é muito limitado por caréncia de 

infra-estruturas, muitas crianc¢as nao frequentaram nem concluiram a educacao regular, 

tendo por consequéncia transitado para o Subsistema da Educacao de Adultos. Assim, a 

frequéncia é maioritariamente de adolescentes e jovens representando 56%. 

Desde 22 de Novembro de 1976 (inicio da Campanha Nacional da Alfabetizacao ) até 31 

de Dezembro de 2000, foram alfabetizados em todo o Pais, 2.827.279 cidadaos, dos quais 

cerca de 48% sao mulheres. Desse efectivo alfabetizado, estima-se que cerca de 45% tera 

regressado ao analfabetismo, dos quais maioritariamente mulheres e raparigas devido a: 

Q a generalizacao da instabilidade politico-militar que provocou o movimento 

migratorio das populacgdes em busca de segurang¢a e sobrevivéncia e o 

consequente impedimento de equipas de alfabetizadores a muitas areas rurais 

onde o analfabetismo é mais intenso; 

Q a recessao economico-financeira e a inadaptacgao as transformacoes politicas, 

economicas e sociais, consubstanciadas na adop¢gao do multipartidarismo e da 

economia do mercado, estando na origem do desaparecimento do espirito de 

voluntariado no qual o programa da alfabetizac¢ao se tinha baseado; 

QO metodologias de ensino desajustadas a psicologia de aprendizagem do adulto 

(muito formais e académicos); 

QO fraca pertinéncia social dos  contetidos educativos e sem relacao 

proporcionalmente directa com a vida sécio—economica e profissional dos 

grupos-alvo (sem expressao funcional); 

Q débil expansao e generalizagao da alfabetizagdo em _ linguas nacionais, 

particularmente no meio rural; 

Q auséncia da pos—alfabetizacao em linguas nacionais; 

Q atencao insuficiente a pdos—alfabetizagado, como etapa de consolidagao da 

alfabetizacao, particularmente no meio rural, onde os materiais de leitura sao 

18



19 

escassos ou inexistentes. 

Devido aos constrangimentos no acesso ao ensino, o analfabetismo é muito mais elevado 

nas areas rurais do que nas cidades e nas provincias mais desfavorecidas do interior em 

comparacao com as do litoral. As provincias que mais se tém destacado no esfor¢o 

nacional do combate ao analfabetismo sao: Luanda, Benguela, Huila e Cabinda e as que 

se encontram abaixo da média sao: Bengo, Kuando Kubango, Moxico, Bié, Lundas Norte 

e Sul, Zaire e Cunene. 

1.2.3 — Escolas Polivalentes 

No ambito da Estratégia da Erradicagao do Analfabetismo Literal e Funcional no meio 

Rural e do Estancamento do éxodo Rural, a 3 de Junho de 1978 comecaram a funcionar as 

Escolas Provisorias inspiradas na experiéncia das Escolas do MPLA durante a Luta de 

Libertacgao Nacional, actualmente Escolas Polivalentes (Despacho n°13/91 do Ministro da 

Educacao). 

Localizam-se preferencialmente no meio rural, tendo para o efeito sido restauradas e 

ocupadas ao abrigo da Lei n°4/75 (Nacionalizacgao dos Estabelecimentos de Ensino), 

fazendas, colonias de povoamento, internatos, casas dos rapazes e escolas de missdes 

religiosas, particularmente Catolicas. 

Sao de vocag¢ao agraria, industrial e piscatoria, funcionando em regime de internato e de 

semi-internato, albergando no seu seio criangas e adolescentes dos 12 aos 16 anos de 

idade de ambos os sexos, que por raz6es_ politico - militares e s6cio- econdmicas nao 

puderam concluir em tempo Util a escolaridade basico - obrigatoria. 

Os contetidos escolares estao baseados no da estrutura da Educacgao de Adultos (I, II, e 

III Niveis da Educacao de Adultos), integrando uma parte de aprendizagem literal e 

outra profissional, no ambito do cumprimento do principio da educacao pelo trabalho, 

em trés vertentes: pedagogico, social e econdmico. 

Até Dezembro de 1982, essas Escolas chegaram nominalmente a 23 unidades, implantadas 

em 15 das 18 provincias (excepto Cabinda, Cunene, e Cuando Cubango ) do Pais, sendo 

na sua maioria de vocacao rural, acolhendo no total mais de 6.000 alunos enquadrados 

por cerca de 200 professores, com um racio aproximado de 1 professor para 30 alunos e 

com apoio de cerca de 700 trabalhadores de apoio nas mais diversas categorias s6cio— 

profissionais. 

Por raz6es técnico—materiais as provincias de Cabinda, do Cunene e do Cuando 

Cubango, sao as inicas que nunca conheceram as experiéncias dessas Escolas . 

As restantes foram destruidas pela accao directa da guerra (60%), restituidas aos seus 

antigos proprietarios (25%) , encerradas por caréncias técnico— materiais (5%) e em 

funcionamento (10%). 

Muitos sao os quadros que essas instituicdes escolares forneceram a sociedade, 

destacando-se: construtores civis, electricistas, mecanicos, tradutores e intérpretes, 

gestores hoteleiros, técnicos de agro-pecuaria, de mecanizagao agricola, oficiais 
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especialistas das Forgas Armadas, professores, tendo beneficiado de especializacao 

técnico-profissional basica e média em Cabinda, no Lobito, no Lubango, no Huambo, no 

Namibe, em Portugal, consultoria técnica, realizagao de accdes de superacao e 

actualizagao de docentes e gestores fora e dentro do Pais, nomeadamente: Cuba (Escolas 

de Campo, Havana e Ilha da Juventude, em 1984); Italia (Centro Studi Agricoli, em 

Lucca, 1983); Kuima (ex- Escola Provisoria Comandante Gika, Kwanza- Sul, 1980), Bibala 

(ex-Escola Provisoria Comandante Vidigal, Namibe,1981); Tchivinguiro (ex-Escola 

Provisoria Dr. Agostinho Neto, Huila, 1982). 

O fornecimento de bens de equipamento diversos tais como: roupas, alimento, 

medicamentos , materiais de construcao, etc. foi feito através quer de agencias 

especializadas do Sistema das Nacoées Unidas, quer de agéncias bilaterais, multilaterais e 

ONG’S internacionais designadamente: 

UNESCO (Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao, Cultura e Ciéncia); 

UNICEF (Fundo das NacG6es Unidas para a Infancia); 

PAM (Programa Alimentar Mundial); 

OMS (Organizacao Mundial da Satide); 

FAO (Fundo das Nacées Unidas Para Agricultura e Alimentacao); 

ASDI (Agéncia Sueca para o Desenvolvimento Internacional); 

FEM (Fundacgao Eduardo Mondlane- Holanda); 

SOCSOL/B (Solidariedade Socialista da Belgica); 

OXFAM (Bélgica); 

OXFAM (Inglaterra); 

ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo); 

CONOCO (Empresa Petrolifera Norte- Americana); 

DEVELLOPMENT WORKSHOP (Canada). O
O
o
O
O
o
O
O
D
O
O
O
O
O
C
O
D
O
 

Pesem as vicissitudes e as contrariedades de indole diversa a que as mesmas estiveram 

sujeitas ao longo desses anos, podemos concluir que, em termos de resultados s6écio- 

educativos, elas situaram-se no plano positivo. O contributo emprestado por estas 

Escolas a consolidacao da Unidade Nacional consubstanciou-se no : 

QO Processo de encaminhamento nacional de adolescentes de uma Provincia paraa 

outra; 

Q Intercambio sécio-escolar, permitindo que alunos do interior gozassem férias em 

escolas do litoral e vice—versa; alunos de Escolas de Vocacao Agraria 

intercambiassem experiéncias com colegas seus de Escolas de vocac¢ao industrial; 

Q Equilibrio econdmico e auto-suficiéncia alimentar alcancados por muitas delas, 

das quais destacamos a experiéncia do Katofe/Cwanza- Sul (entao a maior Escola 

Polivalente do Pais), do Kuima- Huambo e a da Bibala- Namibe (varias vezes 

outorgada com o prémio de destacada e de vanguarda), permitindo finalmente 

que essas Escolas se assumissem com um projecto de importancia estratégica e em 

inova¢ao permanente. 

Outro aspecto digno de realce é o facto de muitos estudantes angolanos bolseiros 

universitarios se terem debrucado nas suas monografias (licenciatura) e teses (pdos- 

graduacao) sobre as experiéncias dessas escolas, tendo muito deles se deslocado ao Pais 
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em busca de referencias dessas experiéncias. 

1.3. - O Ensino de Base 

O Ensino de Base esta estruturado em (3) trés niveis de ensino e 8 classes sendo: o I Nivel 

da 1* a 4* classe tendo como limites etarios os 6 e 9 anos; o II Nivel com duas classes (5* e 

6°) tendo como limites etarios os 10 e 12 anos; e o III Nivel com duas classes (7* e 8°) 

tendo como limites etarios os 13 e 15 anos. 

Este subsistema tem como objectivo geral a formacao integral do cidadao, através de uma 

série de conhecimentos gerais preparando o jovem para a continuacao da sua formacao a 

nivel médio e superior ou permitir a aquisi¢ao de habilidades e saberes que lhe 

permitam a inser¢ao na vida activa. Este subsistema tem ainda uma classe de iniciac¢ao 

com o objectivo de adaptar a crianga a escola antes do ingresso na 1*classe. 

1.3.1.- A classe de Iniciacao 

A classe de Iniciagao ocupava em 1998, cerca de 13,7% dos alunos matriculados do Ensino 

de Base Regular. Destes alunos, a maioria 54,9% pertencia ao sexo masculino. 

A participacao do sexo feminino permanece inferior aos rapazes em quase todas as 

provincias com excepcao da Provincia de Cunene onde se regista um equilibrio de 

escolarizacao. 

Se tivermos em conta as estimativas da populacao do Instituto Nacional de Estatistica, 

verifica-se em 1998 uma taxa bruta de escolarizacao de 80,0%. Das provincias com 

maiores taxas de escolarizac¢ao, salientam-se as provincias de Cunene, Moxico, Benguela 

e Huila. 

Nas trés ultimas provincias, as taxas brutas de escolarizacao sao superiores a 100%, o que 

demonstra claramente a inscri¢ao nesta classe de alunos com mais de 5 anos. Pelo 

contrario, as restantes provincias apresentam taxas inferiores a média nacional (80,0%). 

A proporcao dos inscritos nesta classe é significativa sobretudo nas provincias da Huila, 

Benguela, Huambo e Uige onde o ntmero dos inscritos é geralmente superior a dois 

tercos do total. 

Em muitas escolas observa-se repetentes, o que demonstra a inadequacao dos métodos e 

a falta de esclarecimento sobre os objectivos desta fase de preparacao e de motivacao 

paraa escolaridade regular. 

A agravar esta situacao, regista-se o facto das classes de Iniciacao utilizarem as 

instalacdes e os professores destinados ao I Nivel do Ensino de Base Regular. 

Se por um lado, a presencga destes alunos contribui para a saturacao das instalacGdes e 

para o funcionamento de muitas escolas em regime triplo, por outro lado, a maioria dos 

professores utiliza com eles métodos e praticas pedagdgicas semelhantes aos utilizados 

no Ensino Primario. 
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Nalgumas provincias como Luanda e outrasa prioridade é dada ao Ensino do I Nivel para 

a utilizacao das limitadas salas de aulas da Iniciacao. 

Constatacoes 

Esta classe fundamental para a habituacao e preparacao da crian¢a para a frequéncia da 

1* classe debate-se com problemas de escassez de infra-estruturas proprias e adequadas, 

dai a baixa taxa de escolarizacgao liquida; regista-se a matricula nesta classe de criancas 

com mais de 5 anos de idade, que é a idade limite; falta de professores qualificados; e 

adopcao de métodos e praticas pedagdgicas inadequados (reprovacao). 

1.3.2. - O I Nivel do Ensino de Base Regular 

O I Nivel de escolaridade ocupava em 1998 cerca de73% do total dos alunos matriculados 

no Ensino de Base Regular. E constituido pelas 4 primeiras classes. Verificou-se a nivel 

nacional que a taxa bruta de escolarizagao era de 79,4% da populacgao estimada para a 

faixa etaria dos 6 aos 9 anos. 

De classe para classe, o numero de alunos baixa abruptamente. Como resultado, 38,1% 

do total de alunos do I Nivel estao matriculados na 1* classe, enquanto que na 4° classe, 

essa proporcao atinge os 12,2%. 

Por provincia, nota-se que as provincias de Luanda, Benguela e Huila, so por si, 

contaram com 51% das matriculas no I Nivel de Ensino de Base Regular. Tendo em conta 

que esta cifra nao inclui as matriculas nas escolas privadas que estao legalizadas quase 

inteiramente nestas provincias (principalmente em Luanda), a concentracao nessas 

provincias é marcante. A provincia de Luanda controla cerca de 91% das matriculas do 

Ensino Particular a nivel nacional. 

Por sexo, em cada 100 alunos matriculados, 54 sao rapazes e 46 sao raparigas. Esses 

indicadores mostram que as raparigas estao em desvantagem em rela¢ao aos rapazes. 

Contudo, a predominancia do sexo feminino é evidente nas provincias de Luanda e 

Cunene atingindo percentagem rodando os 52%. 

Baseando nas estimativas do Instituto Nacional de Estatistica sobre a populacao angolana 

por idade, pode-se deduzir que a taxa bruta de escolariza¢ao para as primeiras quatro 

classes de Ensino e Base Regular, calculada na base do grupo etario dos seis aos nove 

anos, era de 79,4%. A_este respeito, é de assinalar que a taxa liquida de escolarizacao era 

de 55% significativamente abaixo da média de Africa Sub-Sahariana (60%). 

A nivel das provincias, as taxas brutas de escolarizacao foram calculadas com base nas 

estimativas do Instituto Nacional de _ Estatistica. Assim registam-se  situacdes 

diferenciadas, variando a taxa bruta de escolarizagao com _ valores superiores a média 

nacional (79,4%) nas provincias de Lunda-Sul, Cunene, Huila, Cabinda, Luanda, 

Kwanza-Sul, Benguela, Namibe e Bengo. Nessas ultimas sete provincias, os valores 

obtidos sao superiores a 100% devido a presenca dum ntmero importante de alunos 

matriculados fora da idade oficial. Portanto, nas restantes provincias os valores obtidos 

nao ultrapassam a média nacional. Nas provincias mais afectadas pela guerra as taxas nao 

chegam aos 25%, tais como Bié e Malange. 
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A baixa taxa de escolarizacgao na idade de 6 anos é sinal do ingresso tardio no sistema. 

Dos 332.309 alunos que no ano lectivo 1998, ingressaram pela primeira vez na 1* classe, 

apenas cerca de 44,2% o fizeram com 6 anos. 

Da analise efectuada, constata-se que a posicao relativa das provincias em termos 

populacionais nem sempre corresponde a sua importancia ao nivel de ensino. Apenas 

Luanda ocupa o primeiro lugar, tanto em nimero de habitantes na faixa etaria dos seis 

aos hove anos como em numero dos inscritos no I Nivel. 

A provincia da Huila, que ocupa a sexta posi¢ao em numero de habitantes, é a segunda 

provincia com o maior numero de alunos matriculados no I Nivel do Ensino de Base 

Regular. 

1.3.3 - Corpo Docente (1 Nivel) 

Para o enquadramento dos alunos da classe de Iniciacao e I Nivel registaram-se cerca de 

42.135 docentes. 

Um dos aspectos que merece destaque quanto ao corpo docente do ensino do I Nivel éa 

formacao académica. A formacao minima exigida para o exercicio no I Nivel nem sempre 

é observada quando se exige como habilitacao propria o curso médio normal. 

Em Luanda, dos 6.413 docentes existentes, 50,2% nao possuem as habilitagées adequadas. 

Aqui, predominam os professores do sexo feminino (28,5%). 

Na provincia da Huila ( provincia com maior nimero de docentes-7009), a percentagem 

de docentes sem habilitacdes académicas convenientes totaliza 93,0%. Destes, 44% sao 

mulheres. 

Enquanto em Cabinda, a proporgao de docentes do I Nivel sem _habilitacdes 

convenientes atinge 87,7% do total, no Kuando-Kubango a situacado é de longe 

alarmante, pois dos cerca de 421 professores nenhum esta habilitado a leccionar no I 

Nivel. 

1.3.4 — Infra-Estruturas Fisicas (Escolas — Salas de aulas) 

Os dados estatisticos compilados sobre a rede escolar sao ainda mais escassos, limitando- 

se ao numero de salas de aulas utilizadas pelos alunos. 

No ano lectivo de 1998, a média nacional do racio alunos/professor era de 42. A média 

nacional esconde diferengas importantes, que denotam a existéncia de disparidades 

assinalaveis. E possivel encontrar nas zonas urbanas um professor a frente de 70 alunos. 

A situacgao das salas de aulas no Pais é lamentavel sobretudo no I Nivel de Ensino de 

Base Regular, onde a oferta educativa é inferior a procura, podendo estimar-se que 

apenas um em cada dois candidatos a inscri¢cao na 1* classe consegue lugar nos 

estabelecimentos de ensino existentes. 

Por outro lado, a utilizagao dos equipamentos, as enormes caréncias que afectam o 

sistema escolar e a inexisténcia de uma manuten¢ao permanente e eficaz dos edificios, 
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conduziram a uma degradac¢ao acentuada da maioria dos estabelecimentos de ensino do 

I Nivel e consequentemente provocou o aumento da relacao alunos/salas de aula na 

maioria das provincias (acima de 40 alunos). 

Nestas condi¢des, o processo de ensino-aprendizagem tera necessariamente de se 

ressentir com evidentes prejuizos para o rendimento escolar. 

1.3.5 - Eficacia (Rendimento Escolar — I Nivel) 

De acordo com os dados consolidados de onze provincias, no ano lectivo 1998/99 cerca 

de 27% dos alunos matriculados no I Nivel abandonaram a escola ao longo do ano 

escolar, 26,8% reprovaram nos exames finais e apenas 46,7% aprovaram. Os alunos que 

abandonaram a escola no decurso do ano lectivo, ou os que reprovaram nos exames 

podem nao se matricular no ano seguinte devido a falta de vagas, circunstancias 

familiares ou outros factores. 

Para se obter uma imagem mais completa sobre a eficacia do sistema educativo, é 

necessario analisar o fluxo de alunos de um ano para o outro: alguns nao se matriculam 

mais (abandono), alguns repetem a mesma classe (repeténcia) e alguns passam para a 

classe seguinte (promocao). Na base destas taxas, é também possivel calcular “taxas de 

sobrevivéncia”: a percentagem de alunos que, comecando na 1* classe dum determinado 

nivel / ano, acabarao por atingir uma classe mais avancada, previamente especificada. 

Partindo das taxas de rendimento escolar de 1998, constatamos que a taxa de promocao é 

inferior a 50%, com excep¢ao da 3? classe que regista uma taxa de 50,4%. 

As taxas de repeténcia e abandono sao bastante elevadas, acima de 20% em todos as 

classes do I Nivel. Consequentemente, esses indicadores implicam taxas de sobrevivéncia 

muito baixas. De cada 1.000 alunos que ingressam na 1* classe cerca de 27,0% atingem a 

4*classe. Assim, a retencao é pois extremamente baixa comparado com a média da Africa 

Sub-Sahariana, onde 71% dos alunos sobrevivem até a 4° classe. 

1.3.6. - Ensino do II e III Niveis de Ensino de Base Regular 

O Ensino do II e HI Niveis corresponde ao 1° Ciclo do Ensino secundario geral conforme 

o manual de classificac¢ao internacional tipo de educacao da UNESCO. Este tipo de ensino 

é oficialmente destinado as criancas na faixa etaria dos 10 aos 13 anos, com a duracao de 

quatro anos. Com efeito, registava-se uma taxa bruta de escolarizacao de 16,9%. 

A taxa bruta de escolarizagao acima referida revela que a nossa capacidade era 

insuficiente para atender toda a procura educativa deste nivel. Por sexo, os rapazes sao 

privilegiados: registou-se uma taxa de 20,6% contra 17,6% das meninas. A diferenca de 

3% entre as taxas brutas do sexo masculino e feminino mostrava como no I Nivel as 

disparidades do género sao significativamente menores. 

A maior taxa era registada na provincia de Luanda e a taxa mais baixa na provincia do 

Kuando-Kubango, criando um intervalo que oscila em todas as provincias entre 61,8% e 

6,5%. A diferenca entre as duas taxas mostrava que as disparidades geograficas eram 

significativas. 
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1.3.6.1 - Corpo Docente (iI e III Niveis) 

Para os 237.475 alunos matriculados no 1° Ciclo do Ensino Secundario Geral (II e III 

Niveis) em 1998 existiam cerca de 11.391 docentes cuja maioria (62,9%) pertencia ao 

Ensino do IT Nivel. 

Segundo as habilitacgao dos professores deste ciclo, melhores do que as registadas para o 

Ensino do I Nivel (Primario), existem nalgumas provincias grandes insuficiéncias que 

sera necessario colmatar a curto prazo. 

Em provincias tao importantes como Kwanza-Norte, Huila e Kuando-Kubango, a maioria 

dos docentes tem as habilitagdes correspondentes ao III Nivel, inferior ao desejado 

(curso médio normal) para leccionar no II Nivel. No HI Nivel, mais de 50% dos docentes 

aparecem com curso médio e superior. 

1.3.6.2 - Infra-Estruturas (Escolas — Salas de aula) 

Totalizando 2.226 salas de aula para o II Nivel e 933 para o HI Nivel, a rede escolar dos I 

e III Niveis tem uma utilizagao mais intensiva a nivel nacional de que a rede do I Nivel. 

Com efeito, a relacao alunos/sala de aula era em média de 71 no II Nivel e 84 no III Nivel 

funcionando em dois turnos diarios. 

Se a maioria dos edificios se destina apenas ao II Nivel e ao III Niveis de Ensino de Base 

Regular, outros ha que albergam em simultaneo alunos dos II e HI Niveis ou dos I, Ie II 

Niveis. O nimero de carteiras é insuficiente e a degradacao desses edificios é 

preocupante. 

1.3.6.3 - Eficacia (Rendimento Escolar) 

Quanto ao rendimento escolar, a taxa de promogao era inferior a 50% nas 5° e 6* classes e 

a medida que se avang¢a na 8° classe, a taxa oscila a volta de 55,9%. 

1.4.- Ensino Técnico-Profissional 

O Ensino médio (normal e Técnico-Profissional) constitui o subsistema de Ensino 

Técnico Profissional, bem como as escolas técnicas profissionais, e tem como objectivo a 

formacao da mao-de-obra qualificada e de técnicos de nivel médio de que o Pais 

necessita para o seu desenvolvimento economico e social. 

O Ensino Médio tem a duracao de 4 anos (9%., 10%, 11* e 12%. classes) e tem duas 

modalidades. Uma, denominada normal, que tem como objectivo a formacgao de 

professores para os 1°. e 2°. Niveis de Ensino de Base (1*. a 6? classe). Este tipo de ensino é 

feito em institui¢des denominadas Institutos Médios Normais (IMN). 

A segunda modalidade de Ensino Médio, o Ensino Médio Técnico, tem como objectivo a 

formacao de técnicos de nivel médio (técnico intermédio entre o técnico superior e 0 

trabalhador qualificado) para os seguintes ramos e/ou especialidades: Industria, 

Agricultura, Satde, Petrdleos, Pescas, Administragao e Servi¢cos, Telecomunicacées, 

Servi¢cos Sociais, também com a duracao de 4 anos (9%., 10%., 11%., e 12%. Classes). 
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Este tipo de ensino é feito em institui¢des de ensino denominadas Institutos Médio 

Técnicos. Estes niveis de ensino tem como limites etarios os 14 e 18 anos de idade. Este 

nivel de ensino regista uma taxa de escolarizacao bruta muito baixa, cerca de 5%. 

1.4.1. - O Ensino Médio Técnico 

No ano lectivo 1998/99 estavam matriculados no Ensino Médio Técnico 23.119 alunos: 

8.635 na 9°. classe; 6.550 na 10° classe; 4.839 na 11% classe; e 3.095 na 12%. classe dos 

seguintes ramos: Economico; Industrial; Saide; Agrario; e Especializados (Jornalismo, 

IGCA — Area Social; Pescas; Petroleos; Educadores Sociais; e INFAC — Formacao Artistica 

Cultural). 

No ano lectivo 1998/99 concluiram nos diversos ramos do Ensino Médio Técnico 2.048 

alunos, quando estavam matriculados na 9%. Classe (1°. Ano dos cursos) 8.635 alunos. 

Neste nivel e subsistema de ensino a eficacia é semelhante a do Ensino de Base Regular, 

verificando-se um racio de 1 diplomado por cada 4 alunos matriculados na 9°. Classe. 

Como se pode constatar através destes dados referentes aos ultimos cinco (5) anos, a 

actual taxa de escolarizacao ou cobertura do Ensino Médio de 5%, e através do numero 

de alunos (jovens) que todos os anos ficam sem possibilidade de prosseguir os seus 

estudos e formagao, (ao longo destes Ultimos (5) anos este nimero eleva-se a mais de 

100.000, e sao jovens nas faixas etarias compreendidas entre os 13 e 17 anos de idade), 

conclui-se que a actual rede do Ensino Técnico é€ insuficiente, nao da resposta as 

necessidades do Pais. 

Esta situagao, para além de criar sérios e graves problemas sociais, compromete 

seriamente o desenvolvimento tecnologico, econdémico e social do Pais a curto, médio e 

longo prazos, comprometendo-se de forma grave a valorizacgao dos recursos humanos 

nacionais e colocando o Pais sempre na dependéncia técnica exterior. 

Referindo-nos concretamente ao ramo industrial e aos cursos ligados a actividade 

industrial (electricidade, electronica, mecanica, construgao civil e telecomunicagées) 

que devem constituir a nossa prioridade, pois abrangem uma ampla série de sectores e 

actividades, o nimero total de alunos matriculados no ano lectivo passado (2000) foi 

apenas de 7.250, nos Institutos especializados 1250 (Pescas 415, Petroleos 835) e no ramo 

Agrario 1.204. 

Nestes ultimos cinco anos o Ensino Técnica Profissional formou no total 7.671 técnicos, a 

uma média anual de 1.534/ano para todos os ramos e especialidades, a saber: Ramo 

Economico — 3.000; Indtstria — 1.252; Satide — 2.516; Agrario — 341; Especializado (Pescas, 

Petroleos e Assisténcia Social) — 562. 

A agravar ainda mais esta situacao, a base técnico material de ensino (equipamentos e 

meios de ensino) actual, ou nao existe, ou se existe é insuficiente e na maioria dos casos 

obsoleta, logo, em nada contribui paraa formagao técnica dos alunos. 

Para além destes factores exOgenos ao processo, existem factores enddgenos, ligados ao 

curriculo dos actuais cursos, aos planos de estudo e formacao e aos contetidos 

programaticos das disciplinas curriculares que tornam os actuais cursos em vigor no 
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Ensino Médio Técnico demasiado te6ricos, distantes das profissdes, distanciados da 

realidade laboral, que dificultam a insergao dos recém-formados na vida profissional. 

Para além destes factores, o indice de rentabilidade deste nivel de ensino é muito baixo 

(cerca de 42%) o que limita os fluxos de saida dos alunos, reduzindo a capacidade de 

absorcao de alunos neste nivel de ensino. 

Por ultimo, face as condicoes salariais e de trabalho actuais do nosso sistema de ensino, a 

qualidade do corpo docente do Ensino Técnico Profissional é baixa, e aqui o problema 

coloca-se com maior acuidade pois o profissional da area prefere desenvolver a sua 

actividade no ramo privado do que optar pela carreira docente. 

1.4.2. O Ensino Médio Normal (Formacgao de Professores) 

O sistema de formacao de professores realiza-se actualmente através de dois regimes 

sendo um de Formacao Inicial e outro de Formacao Continua, isto é, em servico. 

A formagao para o Ensino Primario é assegurada pelos cursos basicos de formacgao 

docente, cujos candidatos ingressam com a 6° classe e tem uma duracao de dois anos, e 

pelos Institutos Médios Normais, com a duracao de quatro anos apos a 8? classe, sendo a 

maioria dos formados nestas institui¢des absorvida para a docéncia nos Actuais II e III 

Niveis de Ensino de Base. 

No Ensino Médio Normal ainda nao dispomos de dados de diplomados, contudo 

podemos salientar registaram-se apenas na 12? classe 1.931 finalistas quando no 1° ano 

estavam matriculados 7.135 alunos, o que da um racio de 27 finalistas para 100 alunos. 

Na caracterizacao de Ensino Médio Normal e para uma melhor compreensao dos 

constrangimentos com que O mesmo se confronta, é pertinente que se tomem em 

consideracao dois elementos de referéncia, sendo, nomeadamente, a implantacao dos 

Institutos Médios Normais (IMN) em termos de rede escolar e 0 modelo de formacgao 

adoptado dos mesmos. 

Quanto ao primeiro aspecto, é importante referir que até ao ano de 1990, em nove 

provincias, algumas das quais de maior densidade populacional estudantil nessa época 

(Luanda, Benguela, Huambo, Huila, Malange, Uige, Bié, Kwanza-Norte e Namibe), os 

Institutos Médios Normais funcionavam em instalagdes que a data da proclamacao da 

independéncia eram propriedade da Igreja Catolica, tendo passado a tutela do Estado 

por forga da Lei da Nacionalizacao do Ensino. 

Com o principio da devolucao de tais infra-estruturas a Igreja acordado em 1990 e a que 

nao correspondeu qualquer investimento para reposicao da capacidade até entao 

existente, a problematica da rede dos IMN agravou-se e as solugdes ou medidas 

alternativas encontradas tém sido, em muitos casos, de caracter extremamente precario. 

Apesar disso, de 1990 a esta data, verificou-se a criagao de novos Institutos Médios 

Normais, instalados em edificios adaptados ou em escolas de Ensino Secundario ja 

existentes, o que de certo modo se ficou a dever a pressao manifestada pela crescente 

procura de acesso ao Ensino Médio. 
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Essa pressao desenfreada contribuiu para descaracterizar de forma ainda mais acentuada 

o ideario e projecto pedagogico iniciais dos Institutos Médios Normais, transformando- 

os em escolas de “quadro e giz”, cujos cursos nem sempre correspondem as expectativas 

socio profissionais da maioria dos seus alunos e que fazem deles apenas uma via 

alternativa de prosseguimento de estudos para acesso ao Ensino Superior nas diversas 

faculdades da UAN. 

Quanto ao segundo aspecto (modelo de formagao), o perfil de Técnico Médio de Ensino 

estabelecido na reformulagado do SEE (1977) tinha como pressuposto assegurar uma 

preparacao em, simultaneo, para a docéncia no I Nivel e para uma ou duas disciplinas do 

II ou III Niveis do Ensino de Base. 

Na pratica a maioria dos recém- formados (mesmo de entre aqueles que ao ingressarem 

nos IMN ja leccionavam no I Nivel) foi optando pela docéncia no II e HI Niveis, nao 
tendo, assim, havido um aumento qualitativo no efectivo docente do Ensino Primario, 

que constitui a base da piramide da estrutura escolar do Sistema. 

Entretanto, um dos aspectos mais criticos do modelo de formagao adoptado nos 

Institutos Médios Normais consiste naquilo que o exame sectorial da Educag¢ao (1993) 

qualificou de “excessiva rigidez, uniformidade e duracao dos planos de estudos face a 

diversidade de formacGes, experiéncias e capacidades dos formandos, com repercussao 

na morosidade de alguns processos de formacgao e no aumento dos seus encargos 

financeiros” e no que o mesmo estudo refere como “elevado peso de carga hordaria de 

formacao geral e excessiva proliferagdo do nimero de disciplinas coincidente com a 

inexisténcia de instalagdes e equipamentos para as disciplinas de indole pratica e 

experimental”. 

No quadro de uma formacao por objectivos, direccionada para a carreira e com forte 

incidéncia no desenvolvimento de competéncias profissionais, visando uma formacao 

verdadeiramente profissionalizante, foi concebida e instalada uma escola prototipo, em 

Luanda, no quadro da execucgao do Primeiro Projecto de Educagao com o Banco 

Mundial, vocacionada para_ cursos de Magistério Primario, tendo esse modelo de 

referéncia para escolas de formacao de professores de um Ensino Primario unificado de 6 

classes dado origem a uma segunda unidade implantada na cidade de Benguela. 

A par disso um modelo alternativo de formacao de professores de nivel médio e 

especialmente preparados para trabalharem em comunidades rurais, foi adoptado e vem 

sendo desenvolvido com a criacao das “Escolas de Professores do Futuro” (EPF) num 

programa de parceria do MEC com a ADPP. 

Concluindo, o modelo de formagao dos IMN padece das mesmas debilidades da 

estrutura de Ensino Médio do Sistema Educativo, do ponto de vista de eficacia 

académica quantitativa (relacao entre o numero de alunos que ingressam pela primeira 

vez e os que terminam os cursos ao fim de quatro anos), aqui ha a acrescentar uma muito 

baixa eficacia externa, traduzida num baixo indice de ingresso dos recém- formados 

para a docéncia, particularmente nestes ultimos anos, situacao agravada com as medidas 

de contengao na admissao ao emprego no ensino publico, o que obviamente determina 

uma relacao custo / beneficio extremamente desfavoravel para o Sistema. 
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1.5.- Ensino Superior 

O Ensino Superior é o subsistema e nivel de ensino terminal do Sistema de Ensino e tem 

por objectivos a formacao superior de quadros técnicosea investigacao cientifica. 

Actualmente este nivel de ensino é realizado na Universidade Agostinho Neto (U.A.N.), 

unica universidade estatal e em universidades privadas, implantadas no Pais (apenas em 

Luanda) ha dois anos, e vocacionadas preferencialmente para cursos de areas sociais. 

A Universidade Antonio Agostinho Neto tem 6 faculdades- Faculdade de Ciéncias, 

Faculdade de Ciéncias Agrarias, Faculdade de _ Direito, Faculdade de Economia, 

Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina- e um Instituto Superior de Ciéncias 

da Educagao, sediado no Lubango e com ntcleos nas provincias de Luanda, Benguela, 

Huambo e Huila. 

O universo de recursos humanos da Universidade Agostinho Neto no ano académico de 

1999 foi de 10.313 pessoas, entre corpo discente (80,8%), corpo docente e auxiliar (7,6%) 

e de funcionarios (11,6%), distribuido pelos servi¢cos centrais e dez unidades 

organicas localizadas em Cabinda, Uige, Luanda, Benguela, Huambo e Lubango. Deste 

universo 60% sao do sexo masculino e 40% do sexo feminino. 

Este nivel de Ensino, como alias todos os outros, atravessa uma grave situacgao de 

caréncia de infra-estruturas, equipamentos, meios técnicos de ensino e investigacao, 

caréncia de pessoal docente, bibliografia técnica e estruturas de apoio. 

A elaboracao de um Plano Estratégico para o Ensino Superior em Angola requer uma 

clara defini¢ao da missao desse subsistema de ensino, seus objectivos e metas, produtos e 

servicos, meio envolvente, recursos disponiveis ou mobilizaveis. E, naturalmente, uma 

analise atenta das estruturas operacionais, neste momento a Universidade Agostinho 

Neto (anica Universidade Publica) e algumas Universidades Privadas recentemente 

instaladas em Luanda. 

Uma tarefa desta natureza so pode ser executada por uma equipa qualificada, dispondo 

dos apoios e recursos necessarios, e consumira algum tempo. A titulo imediato apenas é 

possivel apresentar algumas referéncias e sugerir as principais linhas de forga que a 

experiéncia nos vai indicando. 

Em linhas gerais, enunciaremos os principais problemas que o Ensino Superior enfrenta 

no nosso Pais, consensualmente reconhecidos, e respectivas propostas de solucao, tais 

como: 

oOo A procura de acesso ao Ensino Superior é muito superior a oferta e essa 

diferenca tende a acentuar-se; 

Q O Ensino Superior esta instalado essencialmente na cidade de Luanda, capital 

do Pais; 
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Q Os programas de formacao oferecidos nem sempre se ajustam as necessidades 

da actividade economico-social e do mercado de trabalho; 

QO O Ensino é muitas vezes “livresco” com fracas componentes pratica e de 

investigacao; 

Q A disponibilidade de recursos financeiros é muito variavel, incerta e, dum 

modo geral, insuficiente. 

1.5.1 - Acesso e Mobilidade ao Ensino Superior 

Actualmente a capacidade de absorcao de estudantes na Universidade Agostinho Neto 

responde apenas a 30% do nimero de estudantes que terminam o Ensino Médio. 

A populacao estudantil foi de 8.337 estudantes sendo 41% do sexo feminino. O ISCED 

absorveu o maior ntmero de alunos cerca de 55%. Segundo os dados apurados nalgumas 

faculdades e ntcleos do ISCED, cerca de 25% da populacao estudantil tem idades 

compreendidas entre os 16 e 25 anos. 

Estes indicadores indicam que a populacao estudantil é maioritariamente velha e se 

registam poucos jovens nos cursos que contribuem para o desenvolvimento econdmico e 

sustentavel. 

Durante o periodo em analise inscreveram-se nos exames de acesso aos cursos da UAN 

8.289 candidatos. Destes compareceram aos exames de aptidao 7.502, tendo ficado 

apurados apenas 1.291, sendo 689 do sexo masculino e 602 do sexo feminino. Os 

candidatos apurados representam 17% do total dos que comparecem aos exames de 

aptidao. 

Em termos de evolugao dos estudantes, constatamos que o ntmero de alunos 

matriculados no Ensino Superior evolui positivamente passando de 7.125 em 1996 para 

8.337 alunos em 1998, sendo uma taxa de crescimento de 8,2% de acordo com a tabela 

abaixo. 

Evolugao dos alunos da Universidade Agostinho Neto, 1998 

  

Ano Lectivo 1996 1997 1998 a % 
  

            Estudantes 7.125 7.916 8.337 8,2 
  

Em relagao ao ano de 1997, o universo estudantil da Universidade Agostinho Neto 

cresceu em 5,3%, isto é, de 7.916 para 8.337 estudantes. Segundo o relatorio de 1998 da 

Universidade, o numero dos estudantes do sexo masculino aumentou em 1,9%, enquanto 

o do sexo feminino cresceu em 9,5%. Estes indicadores de crescimento devem-se ao facto 

de algumas unidades organicas, por exemplo, a Faculdade de Economia, a Faculdade de 

Direito e a Faculdade de Medicina terem aumentado as suas capacidades. 
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No ano civil de 1998, licenciaram-se pela Universidade Agostinho Neto 163 candidatos 

dos quais 35% sao do sexo feminino. 

1.5.2 - Corpo Docente e Auxiliar 

O ntmero total de docentes e auxiliares é de setecentos e setenta e seis (776), dos quais 

736 (95%) sao docentes e 40 (5%) auxiliares. Deste total de docentes e auxiliares, 79% sao 

do sexo masculino e 21% do sexo feminino. A Faculdade de Medicina com 18% e a de 

Engenharia com 17% sao as que possuem maior numero de docentes. 

A distribuicao percentual do corpo docente por categoria éa seguinte: 40% sao 

assistentes, 21%professores auxiliares, 21% assistentes estagiarios, 11% professores 

titulares e 7% professores associados. 

Em relagao ao grau académico dos docentes, 78% sao licenciados, 8% com grau de 

mestrado e 14% doutores. Além disso, 112 docentes encontram-se a fazer pos-graduacao 

no estrangeiro, dos quais 74 sao do sexo masculino e 38 do sexo feminino. Existem 

também 3 técnicos dos servicos centrais em pos-graduacao, dos quais 2 sao do sexo 

masculino e um do sexo feminino. 

A baixa formacgao do nosso corpo docente (s6 cerca de 25% dos docentes tem pos- 

graduacao) é um dos mais notorios handicaps da U.A.N., condicionando negativamente a 

qualidade do ensino ministrado e a capacidade de investigagao cientifica e 

desprestigiando a nossa Universidade e o Pais no contexto internacional. 

1.5.3 - Acessibilidade Geografica ao Ensino Superior 

A predominancia geografica do Ensino Superior em Luanda reflecte e perpetua 

assimetrias de desenvolvimento: se é verdade que a maior parte da populacao reside na 

capital, por um lado, a falta de ensino superior nas provincias motiva a permanente 

migracao de jovens para Luanda, por outro. Este quadro, que origina grande insatisfacao 

e conflito, s6 pode ser resolvido através de: 

QO Garantia de apoio social aos estudantes nos centros universitarios existentes 

(lares, cantinas, bolsas de estudo, etc.); e 

Q Implantagao de novos centros de ensino universitario em _ localizacdes 

estrategicamente seleccionadas e com _ projectos idoéneos devidamente 

suportados. A abertura voluntarista de ntcleos e centros universitarios, sem 

atender as reais capacidades e fora de qualquer estratégia global, nao parece ser 

conveniente. Os nticleos e centros universitarios ja existentes devem ser objecto 

dum plano realista e responsavel para a sua autonomizacao e ascensao ao estatuto 

de novas Universidades Publicas. 

1.5.4 - Adequagao dos Curricula 

E necessario fazer sondagens e inquéritos a indtistria, empresas e empregadores em geral 

sobre o perfil de profissionais que necessitam e realizar reformulacao periddica eo 

ajuste permanente dos curricula. E importante que o tltimo ano dos cursos de 
licenciatura possa incluir uma aprendizagem tutorada num ambiente real de trabalho. 
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Também se deve introduzir formacao profissionalizante a nivel de bacharelato e 

formacao técnico-profissional (institutos superiores técnicos). A parceria e consultoria 

com outras Universidades e Associacgées (Associacgao Internacional das Universidades e 

Associacao Africana das Universidades), assim como o apoio da UNESCO, sao muito 

importantes neste dominio para recolha de know-how. 

1.5.5 - Cientificidade e Capacitacao Profissional 

Nao interessa apenas entregar diplomas, mas garantir que os formados tém real 

competéncia cientifica, técnica e profissional, num mundo cada vez mais exigente e 

competitivo. Isto obriga a melhorar a componente pratica de muitos cursos 

(laboratorios, trabalhos de campo, simulagGes, ensino baseado em problemas, estudo da 

comunidade) e criar uma verdadeira, vasta, bem fornecida e actualizada Biblioteca 

Universitaria, mantida por documentalistas capazes. 

O desenvolvimento da investigacao cientifica (quer seja aplicada, fundamental ou 

pedagogica) deve ser uma componente obrigatoria em todas as formac6es universitarias. 

Neste sentido, é muito importante a obrigatoriedade de elaboracgao e defesa da “tese de 

licenciatura”, mas tém que existir as referidas condicées de laboratorios, bibliotecas e 

orientacao para que nao seja apenas uma formalidade ou incOmodo. 

A baixa taxa de diplomados em relacao a popula¢ao (ntimero de estudantes diplomados 

por 100.000 habitantes, 1 diplomado por 100.000 habitantes) demonstra a pouca formagao 

superior conseguida, enquanto a baixa taxa de escolarizacao no Ensino Superior (0,7%) 

mostra que continua a formar-se pouca gente nesse nivel de ensino e que, portanto, 

também num futuro proximo a populacao com essa formacao continuara a ser escassa. 

Um facto que traduz bem essa situacao € que nos exames de acesso recentemente 

realizados na Universidade Agostinho Neto ha cerca de 10 candidatos para cada vaga 

disponivel. Naturalmente que essa elevada procura do Ensino Superior pode também 

traduzir que os técnicos médios nao encontram colocagao satisfatoria no mercado de 

trabalho, por desarticulagao desse e pelo facto da capacidade de absorc¢ao ser ainda 

diminuta. 

1.6.- Formacao Profissional 

1.6.1 - Antecedentes e Situacdo Actual 

F 

Até a data da Independéncia Nacional em 1975 a nivel de desenvolvimento das for¢gas 
produtivas do pais era extremamente baixa. Se, por um lado, cerca de 80% de Angolanos 

nao sabiam ler nem escrever, manipulando por conseguinte técnicas rudimentares de 

peuca produtividade, por outra lado, dos restantes 20%, uma boa parte possuia apenas 

habilitagdes de base inferior a quatro (4) anos de escolaridade. 

Considerando que, pela necessidade de reforco a todos os niveis da forca de trabalho 

qualificada, com base na alfabetizagao e formacado basica, passando pela formacao 
profissional basica e média até atingir a superior, foi reformulado o Sistema de Educacao 

e Ensino e criado o Subsistema doa Ensino Técnico-Profissional, para a formacao de 
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trabalhadores qualificados. Entretanto, o decreto n.° 110/83, de 1 de Dezembro, tracgava 

as linhas orientadoras para a implementacao e desenvolvimento da estratégia_da 

Formacao Profissional. 

Num esforco conducente a consolidacao do Subsistema de Formacao Profissional, foi 

realizado em Marco de 1987 o 1° Encontro Nacional de Formacao Profissional, tendo no 

mesmo sido recomendado a adopcao de critérios mais flexiveis na execucao das accdes 

de formacao profissional em conformidade com as necessidades de for¢ga de trabalho. 

Uma reflexao profunda, multidisciplinar e participada, com os quadros nacionais e 

parceiros sociais do sector empresarial, levou a adopgao - pelo Governo - de uma 

Estratégia Global para a saida da crise econdmica e social em que esta mergulhado o Pais. 

Trata—se de uma abordagem global das medidas de politica a implementar, uma visao 

coerente, clara, multisectorial e multidisciplinar, que tem por objectivo contribuir para 

”a estabilidade e 0 relancamento socio — econdmico do Pais “. 

Desta estratégia , cujos resultados mais profundos se esperam a médio e longo prazos, 

ressaltam igualmente medidas econdmicas e politicas de cuja eficacia dependem 

impactos positivos, susceptiveis de contribuir no curto prazo para a melhoria das 

condicées de vida das populacGes . 

O grande repto do Governo e o ponto focal da sua estratégia actual consistem na 

implementacao de politicas que articulem, de um modo coordenado e multidisciplinar , 

o bindmio “ Defesa / Produgao “ . Um desafio que se coloca , igualmente , as empresas e 

agentes economicos , enfim a todas as forcas vivas da Sociedade angolana . 

Em ultima instancia, este desafio coloca no centro dos problemas do Pais e das suas 

solucdes, de um lado, a necessidade de um dialogo activo, coordenacgao e concertacao 

permanentes entre o Governo e os seus parceiros sociais na sociedade civil e no sector 

empresarial em particular, e, por outro lado, exige, a maxima disponibilidade e o 

engajamento motivado das capacidades profissionais da Mao- de- Obra Nacional, sua 

potencializacao e aproveitamento racional em todos os sectores de actividade . 

Assim, se os efeitos da crise actual, a todos os titulos negativos, se fazem sentir directa e 

profundamente sobre o factor Humano, é inquestionavel que o Homem constitui, ao 

mesmo tempo, a alavanca essencial para a inversao da actual situacao e o factor decisivo 

para a Reconstrugao Nacional, estabilizagao politica e social e desenvolvimento 

sustentado do Pais. 

1.6.2 -Situacao Actual dos Recursos Humanos 

Angola é conhecida no Mundo como um dos Paises mais ricos do Continente Africano e 

até mesmo do Planeta , pela diversidade , abundancia e qualidade dos seus recursos 

naturais. 

Porém, os Recursos Humanos constituem, de entre todas as suas riquezas, o bem mais 

precioso de que o Pais disp6e, o capital mais importante e determinante para um 

verdadeiro progresso econdémico e social do Pais, susceptivel de o colocar a par ou 
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superar paises do Continente Africano com indices de desenvolvimento bem mais 

elevados. 

Contudo, segundo o “ Relatorio do Desenvolvimento Humano — 1998 “ do PNUD, Angola 

situar—se-ia na 156° posi¢ao mundial, com um Indice de Desenvolvimento Humano de 

0.355 , uma taxa de analfabetismo de 42, 5 % e uma taxa de mortalidade infantil da ordem 

dos 120 em 1000 nascidos vivos. 

Referéncias tém sido feitas por dirigentes do Pais, sobre a existéncia de cerca de 1,6 

milhGdes de deslocados internos a acrescer aos entao existentes, desde Dezembro de 1998, 

bem como a uma situacgao humanitaria de gravidade sem precedentes, com tendéncia a 

piorar . 

Qualquer que seja a abordagem dos problemas que caracterizam a situacgao do Pais, a 

dimensao humana da sua expressao, das suas causas e efeitos, deve ser sempre 

considerada, do mesmo modo que devem ser adequadamente valorizados os Recursos 

Humanos, na tomada de decis6es e na implementa¢gao das solugdes que perspectivem a 

normalizacao e melhoria das condic¢ées e qualidade de vida dos angolanos, seja num 

cenario de saida da crise, seja num cenario de pos—guerra, reconstrucgao nacional, 

recuperagao economica e de desenvolvimento do Pais. Num tal contexto, o sector 

empresarial ( publico / privado ) joga um papel fundamental e, neste ambito, é 

inquestionavel a importancia decisiva da Mao- de- Obra Nacional cujo talento, 

criatividade e capacidade produtiva terao de ser (re)mobilizados e suficientemente 

valorizados e motivados para que 0 bindmio “ Defesa / Producao “ seja concretizado ao 

menor custo possivel e no tempo 6ptimo. 

1.6.3. - Sistema Nacional de Formacao Profissional 

A Formacao Profissional entendida como “’conjunto de actividades que visam a aquisicao 

de conhecimentos, habilidades praticas, atitudes e formas de comportamento exigidas 

para o exercicio de uma profissao” tem-se vindo a impor nas ultimas décadas como um 

factor decisivo no desenvolvimento multifacético das sociedades. 

Efectivamente, a aposta forte na formacao de trabalhadores qualificados foi e continua a 

ser uma das pedras-chave do sucesso do nivel de vida dos paises. O mesmo se poderia 

dizer quanto ao éxito das regi6es recentemente industrializadas. 

Tal como foi referenciado na introdugao, o Governo da Reptblica de Angola aprovou a 

Lei de Bases do Sistema Nacional de Formacao Profissional, determinante para o 

desenvolvimento economico e social do Pais. 

Esta Lei salienta dois (2) aspectos considerados decisivos: 

Q A importancia estratégica que devera assumir a Formacao Profissional em Angola, 

uma vez que esta area esta confrontada com desafios de enorme envergadura. 

Q A implantacao de um Sistema Nacional de Emprego e Formacao Profissional, 

articulado com as politicas e grandes programas de desenvolvimento social. 
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Uma decisao nao muito recente (Decreto n.° 40/96 do Conselho de Ministros) 

determinou a passagem da tutela da Formacao Profissional do Ministério da Educacao 

para o Ministério da Administracao Publica, Emprego e Seguran¢a Social, tal como se 

referiu anteriormente, sendo o primeiro passo importante para a conexao entre a 

Formacao e o Emprego. 

Pretende-se com esta decisao constituir um Sistema de Emprego e Formacgao Profissional 

capaz de assegurar a correspondéncia tao necessaria entre 0 emprego e a formacao 

profissional. 

Por outro lado, entrando especificamente no dominio desta correspondéncia, importa 

referir que a formacao profissional deve responder quantitativa e qualitativamente as 

exigéncias do mercado de emprego. 

1.6.4 - Capacidade Nacional de Formacao Profissional 

Até 1992 o pais contava com uma rede de 140 centros de Formacao Profissional. Porém, a 

retomada da guerra neste mesmo ano reduziu drasticamente esta capacidade para 85 

Centros de Formacao. 

Outro motivo, que esta na base da reducao desta capacidade, circunscreve no facto de 

que a maioria dos centros pertencia as empresas estatais e, no quadro das medidas 

globais de reajustamento estrutural caracterizado pelo actual momento s6cio- 

economico, grande parte destas empresas foi redimensionada nao podendo a priori 

suportar todos os encargos inerentes ao seu processo de funcionamento. 

Na actualidade, a implementacao de um verdadeiro sistema de formacao profissional 3 3 

passa nao so pelo aumento quantitativo de centros de formacao profissional mas sim: 

- pela criagao de centros que represente uma verdadeira capacidade nacional; 

- Que atendam as necessidades de desenvolvimento de uma determinada 

provincia ou regiao especifica; 

- Que possam servir de polo de atraccao e fixacao das populacgées; 

- Que estejam em conformidade com o ritmo de crescimento do sector 

produtivo e das comunidades no geral. 

Em conformidade com o decreto n.° 16/98, de 3 de Julho, do Conselho de Ministros, que 

aprova o regulamento sobre o enquadramento dos Centros de Formacao Profissional, 

estao credenciados 137 centros, dos quais 27 de gestao publica e 110 privado. 
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Il. ESTRATEGIA DE INTERVENCAO 

    

II.1. Subsistema da Educacao de Adultos 

II.1.1. Objectivos Nucleares paraa Alfabetizacao e Ensino de Adultos 

Q 

Contribuir para a correccao das assimetrias do desenvolvimento regional e local; 

Erradicar o analfabetismo literal e proporcionar a educag¢ao basica obrigatoria (67 

classe) a populacao economicamente activa, com prioridade para os jovens e 
mulheres; 

Contribuir para a continua elevacgao da qualificagao da mao- de- obra nacional, 

desenvolvendo a capacidade para o trabalho através de uma _ preparacao 

adequada as exigéncias da vida activa; 

Contribuir paraa melhoria dos indices nacionais de desenvolvimento humano. 

Para a concretizacao dos objectivos globais tracados e de acordo com o processo de 

planificagao plurianual, o Ministério da Educacgao e Cultura decidiu adoptar as 

estratégias de intervencao, enquadradas por medidas e ac¢G6es, para os periodos 

seguintes até 2015: 

2001/2002 
( EMERGENCIA ) 

QO Estratégias: 

Mobilizacao da sociedade civil para intensificacao da luta contra o 

analfabetismo; 

Reforc¢o e desenvolvimento da parceria social para o combate integrado 

do analfabetismo, através da formacao de formadores, fornecimento de 

material didactico basico (lapis, borrachas, cadernos, quadros e 

apagadores ) para aumento e diversificagao da oferta educativa na 

alfabetizacao e pos- alfabetizacao; 

Elevar a qualidade de ensino na alfabetizagao e pos- alfabetizacao, 

adequando os contetdos educativos aos desafios actuais do Pais em 

diferentes vertentes; 

Melhorar os niveis de alfabetizacgao e poés-alfabetizagao de adolescentes, 

mulheres e pessoas com necessidades educativas especiais; 
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e Engajar e responsabilizar Oo poder local na luta contra o analfabetismo. 

Medidase Accoes: 

Celebragao de _ protocolos’ vinculativos de modo descentralizado’ e 

desconcentrado com as_ organizacoes representativas da sociedade civil, por 

forma a estabelecer processos de cooperacao, parceria e co-responsabilizacao na 

diversificacao da oferta educativa e acesso equitativo a alfabetizacao e pos- 

alfabetizacao; 

Impressao dos manuais de alfabetizagao e pos- alfabetizacao em _ lingua 

portuguesa e linguas nacionais em conformidade com o actual contexto politico, 

economico e social do Pais, como medida preventiva do regresso ao 

analfabetismo; 

Desencadear processos metodologicos de Formacao de Formadores para 

alfabetizacao e pos-alfabetizacao em lingua portuguesa e em linguas nacionais, 

por forma a permitir uma relacao mais dinamica entre os contetidos educativos e 

a vivéncia quotidiana dos beneficiarios; 

Promover a educacao integral das jovens e mulheres subescolarizadas através da 

criagao de Centros Integrados para a Educagao das Mulheres com o envolvimento 

da sociedade civil, na perspectiva da sistematizacao da elevacao das competéncias 

socio e tecnico-profissionais das mulheres; 

Operacionalizagao de modo faseado de um Programa Integrado de Aquisicdes 

de Material Didactico de apoio a alfabetizacao e pos-alfabetizacao; 

Implementagao do Programa de Alfabetizagao Funcional Intensiva para 

Adolescentes, Mulheres e Portadores de Deficiéncias; 

Implementagao do Programa de Formagao e Enquadramento de_ 1500 

alfabetizadores em lingua portuguesa e em linguas nacionais; 

Revisao, actualizacgao e impressao de 10 titulos de Manuais Escolares e respectivos 

curriculos para alfabetizacao e pos-alfabetizacao; 

Promocao e implementacao de Actividades de Alfabetizacao e Pos-Alfabetizacao 

Funcionais dirigidos a adolescentes e jovens analfabetos para a formacao 

profissional; 

Indicadores (Metas e Resultados) 

Reducao dos indices actuais de analfabetismo entre 10 a 15%, com particular 

incidéncia sobre as mulheres. 

Edicao e producgao de 14 titulos (manuais ) para alfabetizacao e pos- alfabetizacao 
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em lingua portuguesa e em linguas nacionais: Umbundu, Kimbundu, Kikongo, 

Tchokweé, Ibinda , Nganguela, Nyneca-humbi e Kwanyama. 

Erradicagao do analfabetismo na funcao publica (Orgaos da Administracao 

Central e Local do Estado). 

2003 / 2006 
(ESTABILIZACAO) 

Estratégias: 

Generalizacao e expansao das linguas nacionais na alfabetizacao e pos- 

alfabetizacao; 

Dinamizar a educacao informal e nao-informal nas esferas de competéncia do 

subsistema da Educacao de Adultos; 

Estabelecer processos organizativos e metodologicos para estabilizacao do corpo 

docente para o subsistema da Educagao de Adultos; 

Revitalizar as Escolas Polivalentes; 

Estruturar os II e III niveis do Ensino de Adultos com materiais didacticos 

especificos; 

Elevar as taxas liquidas de escolarizacao nas Forcas Armadas Angolanas. 

Medidase Acc6es 

Reforcar a capacidade de intervencao social das ONG’s e Igrejas nos meios rural e 

peri-Urbano privilegiando-se a utilizagao das linguas nacionais no contexto da 

promocao e asseguramento da identidade cultural e linguistica, do respeito pela 

diversidade, reforco da cultura da Paz e dos valores sociais e éticos; 

Diversificar a implementacao da oferta educativa do subsistema da Educacao de 

Adultos através de processos educativos informais e nao- informais sistematicos, 

com particular destaque para a educacao civica, a luta contra endemias e 

pandemias; 

Adoptar um estatuto para os docentes da Educacao de Adultos ,no contexto dos 

objectos, tarefas e caracteristicas especificas da Alfabetizagao e Ensino de 

Adultos; 

Engajar e responsabilizar os Governos Provinciais na _ reabilitacao e 

apetrechamento das Escolas Polivalentes na perspectiva da reanimagao da vida 

rural e comunitaria no contexto da educag¢ao pelo trabalho social de adolescentes 

e jovens analfabetos e subescolarizados; 
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Revisao e actualizacao do plano curricular e edi¢gado e impressao de titulos 

( manuais) para o II e III niveis do Ensino de Adultos associados a modalidades 

alternativas ao ensino presencial e as novas tecnologias de informacao e 

comunicacao. 

Indicadores (Metas e Resultados Previstos) 

Consolidacao e desenvolvimento das linguas nacionais em todo o territdrio 

nacional; 

Reconhecimento e validacao da educacao informal e nao- formal; 

Enquadrar adolescentes e jovens analfabetos e subescolarizados nas Escolas 

Polivalentes; 

Melhorar e aumentar a moral e o profissionalismo dos docentes. 

2007/2015 

(EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO) 

Estratégias: 

Desenvolver capacidades auto-sustentaveis de intervencGes sociais e educativas 

com efeitos duraveis no sentido de proporcionar a expansao, a generalizacao e a 

erradicacao do analfabetismo e o desenvolvimento da pos- alfabetizacao; 

Consolidar e desenvolver as estratégias precedentes no sentido da adopcao de 

metodologias e disposi¢des eficazes que assegurem de modo sustentavel a 

investigacao da educacao basica para adultos. 

Medidase Accoes: 

Assegurar a todos os adultos o acesso equitativo aos programas de educacgao de 

base no ambito da universalizacao da alfabetizacao; 

Integracgao da perspectiva do género para eliminacao das disparidades entre 

SEXOS} 

Generalizacao e expansao do Programa Nacional de Alfabetizacao para Mulheres 

Rurais e Pessoas Portadoras de Deficiéncias; 

Implementacao do Programa de Edicao e Impressao dos Manuais Escolares para o 

Ie II ciclos dos Ensino Secundario. 
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e Criagao de Centros Regionais de Formacao Continua para Quadros da 

Alfabetizacao e Ensino de Adultos; 

e Implementacao e generalizacao da alfabetizacao em linguas nacionais. 

Q Indicadores ( Metas e Resultados Previstos ) 

¢ Reducao da taxa de analfabetismo da populacgao feminina, particularmente no 

meio rural, em 15%; 

e Escolarizacao de adolescentes e jovens analfabetos e semi-analfabetos através da 

integracao na formacao profissionalizante nas escolas polivalentes na perspectiva 

do combate ao fendmeno de criancas de e na rua; 

e =Diminuicao da taxa de analfabetismo dos jovens e adultos portadores de 

deficiéncias; 

e Eliminacao do analfabetismo no seio das For¢gas Armadas Angolanas. 

II.2 — Ensino de Base 

11.2.1 - Educacao da Pequena Infancia 

Objectivos: Alargar o Acesso a Educacao da Primeira Infancia 

Atender as necessidades educativas das crian¢as pequenas, supde uma extensao da rede 

dos Centros de Educacao Pré-Escolar e oferta de oportunidades educativas nao formais, 

acessiveis as criancas de familias de condicdées modestas. 

Dois resultados estao articulados a este objectivo: 

Resultado 1.1: Aumento da Taxa de Inscricao 

O aumento devera ser prosseguido através das seguintes actividades: 

Actividade 1.1.1: Projecto de Criacao de Centros de Educacao Pré-Escolar 

Com o apoio das autoridades educativas, iniciativas serao tomadas a nivel de 

municipalidades para a criacao de tais centros com a participacgao efectiva do sector 

privado. Neste quadro do processo de liberalizacao deverao ser criadas facilidades de 

crédito aos promotores particulares e auxilio aos movimentos associativos de utilidade 

publica que gostariam de investir na criacao e na gestao destes centros. 

Actividade 1.1.2: Programa de Formacao de Educadores da Primeira Infancia 

A formacao do pessoal preparado para o atendimento da pequena infancia é€ uma 

necessidade. Uma formacao apropriada considerando a psicopedagogia aplicada sera 
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administrada. Os professores formados poderao servir ao Estado ou ao sector privado ou 

ainda a outras instituicdes ou organismos. 

Actividade 1.1.3: Projecto de Elaboracao e de Difusao de Materiais Lidicos e 

Didacticos 

Afim de melhorar as condicées de aprendizagem, o sub-programa prevé a producao de 

jogos pedagogicos baseados na revalorizacgao do patrimonio cultural local e nacional. As 
Direccdes Provinciais e Municipais de Educacao e Cultura assegurarao o trabalho na 

confeccao dos meios didacticos necessarios. 

Resultado 1.2: Preparacao Adequada da Crianga Visando a sua Integracao no Ensino 

Formal 

A qualidade da Educacao da Primeira Infancia devera ter uma melhor preparagao das 

criancas para dar seguimento a sua educacao no sistema formal. Além das accées 

identificadas para a extensao da rede de centros, ha a considerar as seguintes 

actividades: 

Actividade 1.2.1: Projecto de Criagao de Centros Comunitarios de Educacao da 

Pequena Infancia 

As modalidades nao formais de Educacao da Primeira Infancia serao encorajadas através 

do apoio as iniciativas das comunidades de base. Em particular, a amenizacao do peso do 

trabalho das mulheres pela criagao de tais centros tera um impacto real sobre as 

possibilidades de educacao das maes e sobre a eficacia de suas actividades produtivas. A 

organizac¢ao e o funcionamento dos centros comunitarios, ficarao sob a responsabilidade 

das associacoes locais. 

Actividade 1.2.2: Programa de Formacao de Animadores de Centros e Creches 

Os animadores e as animadoras serao recrutados no seio das comunidades e receberao 

um enquadramento apropriado. A direccao da Educagao Pré-Escolar fornecera servicos 

de apoio técnico, da mesma forma que a direccao de Alfabetizagao e de Educacgao de 

Adultos. 

As diferentes actividades operacionais identificadas vao seguir-se ao longo do periodo 

de execucao da Estratégia. Elas desenvolver-se-ao de maneira progressiva, em funcao dos 

meios mobilizados. 

II.2.2 — Objectivos Fundamentais 

Q Contribuir para a edificagao, passo a passo, de uma nova sociedade angolana 

democratica, unida e prospera. Esta edificagcao baseia-se essencialmente no 

empreendimento de uma estratégia de desenvolvimento integral, que situa como 

centro das preocupac6es os recursos humanos; 

Q O processo de reconstrugao nacional, leva em consideracgao todos os aspectos 

economicos, sociais, culturais, ambientais e éticos do desenvolvimento humano; 
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Q Promover uma nova consciéncia nacional, baseada na tolerancia, no respeito por 

si proprio e pelos outros, na identidade cultural e na cultura da paz. 

II.2.3 — Objectivos Especificos 

e Alargar o acesso a educacao de base (Previsao de uma taxa de escolarizacao de 

100% no ano 2015 no Ensino de Base); 

e = Melhoria da qualidade de ensino; 

e Formacao de competéncias técnico-profissionais; 

® Crescimento da taxa especifica de especificacao a partir de 55% em 2002 constante 

de 3%/ano. 

Para materializacao destes objectivos gerais, concorrem factores exOgenos e enddgenos 

ao proprio sistema. Os factores exogenos determinarao a materializagao e alcance do 1° 

objectivo (Aumento do acesso a educac¢ao), considerando que se trata essencialmente de 
investimentos (construcao de escolas e seu apetrechamento). 

O 2° e 3° objectivos dependem também de factores exogenos (reabilitagao de infra- 

estruturas), mas, essencialmente de factores enddgenos (reformulagao de curriculos, 

programas, planos de estudo, melhoria do corpo docente, melhoria do sistema de gestao 

e administracao escolar, sistema de avaliacao entre outros). 

Considerando o horizonte temporal definido (2001-2002), (2002-2006) e (2006-2015) as 

etapas para a implementacao da estratégia, sao as seguintes func6es da situacao actual 

do Sistema de Educacao: 

1* Etapa de Urgéncia ou Emergéncia - 2001-2002; 

2* Etapa de Estabilizacao do Sistema - 2002-2006; 

3* Etapa de Consolidacao e Desenvolvimento do Sistema Educativo — 2006-2015. 

A situacgao actual do Sistema de Educacao e a envergadura do processo de reconstrucao 

do mesmo requerem a pesquisa de economias de escala, a eficiéncia na utilizagao dos 

recursos mobilizados e a eficacia, através de um maior impacto das actividades 

operacionais de base. A activa participagao comunitaria e da sociedade em geral é uma 

condicao crucial para a realizacao dos objectivos aqui definidos. 

II.2.4 — Fases e Prioridades 

Uma vez considerada a amplitude das tarefas a realizar e dos meios a mobilizar, importa 

agora racionalizar os métodos de accao e definir com clareza as prioridades a considerar 

durante todo o processo de reconstrug¢ao. Trés etapas foram definidas para o periodo de 

15 anos (2001-2015), que é o periodo estabelecido para o desenvolvimento da Estratégia 

de Intervencao no Sistema de Ensino. 
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Primeira Etapa: - Fase de Emergéncia (2001-2002) 

A Fase de Emergéncia corresponde a realizacao de accdes referentes as primeiras 

necessidades indispensaveis para a reabilitacdao imediata do Sistema de Ensino e que 

constituem a satisfacao das necessidades mais urgentes em matéria de reconstrugao do 

Sistema Educativo. Ela corresponde a fase de curto termo no processo de reconstru¢ao. 

Nesta fase, o programa de emergéncia sera executado na base de iniciativas concretas. 

Todas as provincias serao envolvidas. Todavia, sao estabelecidas ordens de prioridades, 

conforme o diagnostico do sector. 

Desta forma, as provincias sao repartidas em 3 grupos de prioridades. O grupo de 

primeira prioridade corresponde as seis provincias que tém a menor taxa bruta de 

escolarizagao e figuram entre as mais afectadas pela guerra. Estas provincias sao: 

Huambo, Bié, Uige, Kuando-Kubango, Malange e Moxico. 

Do segundo grupo fazem parte as provincias que tém as taxas de escolarizacao entre 40 e 

60% e que enfrentam também grandes dificuldades de reconstrugao: Kwanza-Norte, 

Lunda-Norte, Zaire, Kunene, Lunda-Sul e Kwanza-Sul. 

O terceiro grupo de provincias encontra-se numa situacao de degradagao e destrui¢ao 

do sistema menos pronunciadas que as do grupo I. Portanto, estas provincias enfrentam 

problemas dificeis na educagao, em relacao a diversos factores, como o fluxo massivo da 

populacao de outras provincias, das populacgdées deslocadas ou refugiadas de retorno. As 

provincias deste terceiro grupo que tém, em média, uma taxa de escolarizacgao superior a 

60% sao: Luanda, Huila, Bengo, Cabinda Namibe e Benguela. 

Considerando a correlagao mais ou menos forte entre escolarizacao e alfabetismo, as 

regides menos escolarizadas correspondem sempre as provincias onde o analfabetismo 

de jovens e de adultos é mais conhecido. Segue-se um interesse duplo para a escolha 

prioritaria de tais provincias. 

Para a Fase de Emergéncia e com incidéncia prioritaria para o Ensino Primario, imp6e-se 

a construcao e apetrechamento de, pelo menos, de 250 escolas a nivel municipal e assim 

distribuidas a nivel provincial. Cada escola tera seis salas de aulas e dois turnos de 

funcionamento diario e cada sala atendera 80 alunos por dia, 0 que aumentara a 

capacidade de matriculas neste nivel de mais de 120.000 alunos o que corresponde a um 

aumento de 10% neste nivel. Destas 250 escolas assume-se que 60% nas zonas rurais ( 150 

escolas ) serao a cargo do Programa Alimentar Mundial (Food For Work) e 40% das 

mesmas (100 escolas ) na zona urbana serao a cargo do Governo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

PROVINCIAS N°. DE ESCOLAS 

CABINDA 7 
ZAIRE 10 
UIGE 74 

LUANDA 13 
KUANZA NORTE 20 
KUANZA SUL 18 
MALANGE 21         
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LUNDA NORTE 15 
BENGUELA 11 
HUAMBO 17 
BIE 13 

MOXICO 13 
KUANDO KUBANGO 13 
NAMIBE 9 
HUILA 20 

CUNENE 10 
LUNDA SUL 7 
BENGO 9 
TOTAL 250         

Segunda Etapa: - Fase da Aplicacgao dos Fundamentos do Novo Sistema 

(2002-2006) 

A Fase de Emergéncia é articulada a fase da aplicacao dos fundamentos do Novo Sistema 

Educativo. As acgdes que nao puderam figurar na Fase de Emergéncia, vao aparecer ao 

longo desta segunda fase que cobre o sub periodo de 2002-2006. Nesta fase, serao 

aplicados dois grandes programas: 

e O Programa multisectorial de educagao de base; e 

e O Programa nacional de promocao das competéncias técnicas e 

profissionais. 

As prioridades retidas em matéria de intervencao em favor de grupos de populacao 

beneficiarias sao: 

Oo OA Escolarizacao Primaria 

Esta primeira prioridade resulta da analise ja feita, levando em consideracao o nivel geral 

de acesso a educacao formal e de base, e as diferencas entre as provincias. Como no 

periodo de urgéncia, os grupos de prioridades serao reconduzidos. 

Oo (UA Reorganizac¢ao e Geréncia do Sistema 

A implementacao da Lei de Base do Sistema Educativo e as orientacd6es em matéria de 

reconstrucao conduzem a uma refundacao do sistema para adapta-lo as preocupacoes 

nacionaisea satisfacao das necessidades educativas da populacao. 

OQ A Reforma dos Curriculos 

A prossecucgao das acc6es em curso de reforma dos curriculos responde igualmente a 

exigéncia da aplicagao dos fundamentos de um Novo Sistema Educativo. Os diferentes 

graus de ensino, assim como a educa¢ao nao formal, sio contemplados pela reforma dos 

45



46 

curriculos. A reconstrucao apoia-se sobre os novos contetidos educativos ligados aos 

desafios que se apresentam a sociedade angolana. 

Terceira Etapa: - Fase de Consolidacao e de Alargamento do Sistema 

(2006-2015) 

A ultima etapa da Estratégia corresponde a fase de consolidagao e de alargamento, na 

qual os objectivos ultimos da Estratégia deverao ser aperfeigoados. Depois da avaliacao, 
a meio percurso no fim da segunda fase, uma reapreciacao do processo de reconstrucao 

sera efectuado. Esta ultima fase cobre os anos de 2006-2015. 

As prioridades definidas sao dispostas na seguinte ordem: 

Oo OA Escolarizacao Primaria 

Esta fica sempre na primeira prioridade. O objectivo final é de chegar a uma taxa real de 

escolarizacao nacional de 100% em 2015. 

Q A Promocao das Competéncia Técnicas e Profissionais 

A promogao das competéncias técnicas e profissionais, que se encontrava em quinta 

prioridade na fase precedente, ocupa agora a terceira posicao. Ela corresponde a uma 

etapa importante na valorizagao dos recursos tanto materiais quanto humanos no 

processo de reconstrucao nacional. 

A promocao das competéncias técnicas e profissionais ira apoiar-se sobre a experiéncia 

da reorganizac¢ao e da gestao do sistema e da reforma dos curriculos, que figuram como 

prioridades no decorrer da fase precedente. 

Oo OA Pesquisa e Desenvolvimento 

OQ desenvolvimento enddogeno duravel implica a promocgao da_ pesquisa e 

desenvolvimento para uma valorizacao consequente tanto das competéncia nacionais, 

como de recursos e potencialidades naturais do Pais. Como acima indicado, a educac¢ao e 

a formacgao devem contribuir para esta promocao. Em particular, o Ensino Superior e os 

Institutos especializados, tem um papel determinante a actuar. 

O Plano-Quadro atribui uma grande importancia a materializagao desta quarta 

prioridade, integrando as experiéncias da revolucao cientifica e técnica, Uteis ao 

desenvolvimento do Pais. 

Q A Promocao das Linguas Nacionais no Ensino 

A revalorizacao do patrimonio cultural nacional necessita da promocao de vectores que 

veiculem o patrimonio cultural e, em particular, as linguas nacionais. Ja na prioridade de 

alfabetizacao funcional de mulheres e de raparigas, as linguas nacionais serao também 

valorizadas. 
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No I Nivel de Ensino de Base, mesmo considerando que a lingua do ensino oficial seja o 
portugués, a aprendizagem das linguas nacionais devera ser colocada durante esta fase 

como recurso educativo. Os estudos empregados na reforma dos curriculos deverao 

permitir a experimentacao e a extensao progressiva da aprendizagem das linguas 

nacionais. O dominio e a valorizacao das linguas nacionais revestem-se de um caracter 

estratégico no desenvolvimento da cultura nacional e no evento de uma nova sociedade 

angolana, enraizada no seu rico patrimOnio cultural. 

O Medidase Acc6es 

e Reintegrar 1.200.000 (estimativa) das crian¢as que se encontram fora do sistema 

escolar devido a guerra, em escolas reconstruidas, reabilitadas e construidas; 

e Fornecer as oportunidades educativas de urgéncia aos grupos mais vulneraveis; 

e 6 Instalar capacidades minimas institucionais paraa pilotagem da reconstrucao. 

Para atingir estes objectivos sera adoptada a seguinte estratégia: 

e a mobilizacao social para uma participagao comunitaria activa a nivel de 

municipalidades e localidades diversas do Pais ( Programa do FAS e do PAM — 

construcao de escolas ); 

¢ autilizagao multifuncional das infra-estruturas s6cio-educativas; 

e a articipacao do sector rivado, das associacOes e organizacOes nao 3 

governamentais nas iniciativas de reconstrucao; 

¢ a formacao ad hoc intensiva do pessoal do sector: professores, administradores e 

planificadores; 

¢ aredinamizacao das administracoes escolares provinciais e municipais; 

e a informacao ea comunicacao. 

O programa de urgéncia propGe cinco iniciativas de acg¢Ges para realizar os objectivos 

por vias das estratégias definidas. 

INICIATIVA I: 

Reabilitagao e Construcao de Salas de Aulas 

A reconstrucao e construcao de infra-estruturas escolares, sobretudo nas provincias com 

fraca taxa de escolarizagao e que sao as mais tocadas pela guerra, constituira uma 

prioridade particular na Fase de Emergéncia. 

Esta prevista a construcao de 1.500 salas de aulas, programa do MEC/PAM que permitira 

a insercao escolar de 120.000 alunos. 
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Em funcao das estratégias definidas e da utilizagao dos materiais locais no quadro da 

construcao, o custo unitario de construcao sera reduzido em relacao ao custo até aqui 

utilizado como estimativa do financiamento da construcao de salas de aulas. A 

responsabilidade das municipalidades contribuira para reduzir o financiamento 

necessario. 

O custo indicativo para a construgao é de ( USD 112.600.000,00 ), e para mobiliario e 

equipamentos das 1.500 salas de aulas de ( USD 3.455.000,00 ), perfazendo um total de 

USD 116.055.000,00, valor este que devera ser harmonizado com a estrutura indiciaria de 

custos do Ministério das Obras Publicas e Urbanismo e o Ministério da Industria. 

Os efeitos da mobilizacao social e das iniciativas locais feitas pela populagao poderao 

ajudar a ultrapassar problemas de reconstrugao e de reabilitacao de salas em todas as 
provincias do Pais. 

INICIATIVA II: Operacao C.L. Carteira - Livro 

Fornecimento de Carteiras, Livros e Materiais Diversos 

As necessidades de moveis escolares e materiais didacticos sao consideraveis, nao 

somente para o grupo de primeira prioridade, mas também para todas as provincias . Na 

Fase de Emergéncia, o fornecimento de carteiras e livros para cobrir as necessidades de 

salas de aulas construidas e reabilitadas, serao asseguradas pela participacao do sector 

estatal e privado, essencialmente para fabricacao local dos moéveis escolares. Se os limites 

de producao nacional se tornarem insuficientes, podera fazer-se recurso a importa¢ao ao 

menor custo, do mobiliario, dos manuais e dos materiais didacticos. 

Para a Emergéncia sao necessarios em termos de mobiliarios e equipamento: 30.000 

carteiras duplas, 250 quadros e 250 secretarias com cadeiras. Entretanto, ha determinadas 

situacdes que, pela sua urgéncia e gravidade, exigem uma interveng¢ao imediata em 

numero de 171.897 carteiras nas seguintes provincias: 

  

  

  

PROVINCIAS CARTEIRAS 

HUAMBO 80.000 
BIE 31.000 

KUANDO-KUBANGO 13.371 
UIGE 2.000 
MALANGE 22.868 
MOXICO 22.658 

TOTAL 171.897         
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No que concerne a manuais escolares e material didatico propGe-se a distribuicao por 

empréstimos de um manual por titulo (disciplina) por aluno ea distribuicao de 3 

cadernos, 6 lapis, 3 esferograficas e 3 borrachas por aluno e por trimestre no 1°. Nivel. 

INICIATIVA ITI: 

Recrutamento e Formacao de Professores 

As consequéncias da guerra sobre o pessoal docente sao numerosas. A imagem dos 

outros grupos da populacao, os deslocamentos e abandonos da profissao afectam o 

funcionamento da rede escolar. Nas provincias mais afectadas pela guerra, as 

necessidades de pessoal docente sao urgentes. O programa de emergéncia prevé o 

recrutamento de professores para o programa de construcao das salas de aulas. 

Considerando o sistema de dois turnos didarios, as necessidades em professores para as 

1.500 salas sao avaliadas em 3.000 professores. 

Ao Ministério da Educacao e Cultura cabera o recrutamento ea formacao intensiva dos 

novos professores que serao seguidos nas suas Carreiras por um complemento de 

formacao. 

Um programa especial de formacao sera empreendido por centros de formacao com 

vista a4 satisfazer as necessidades urgentes dos professores. 

INICIATIVA IV: 

Capacidade de Geréncia da Reconstrucao 

A instituicao do processo de reconstrucao necessita de uma accao eficaz de pilotagem e 

de execucgao em diferentes escalas do aparelho de gestao escolar. Tanto ao nivel nacional 

quanto a nivel das provincias e municipios, e da direc¢ao das escolas, 0 quadro do 

pessoal deve ser preparado para participar das novas responsabilidades de reconstrucao 

do sistema. 

O programa de urgéncia visa o fornecimento de meios de trabalho indispensaveis e 

sobretudo a formacao ad hoc intensiva dos administradores, directores e planificadores 

da educacao nas 18 provincias do Pais. Um dispositivo minimo de geréncia sera 

colocado a nivel de cada provincia. Este dispositivo compreende: um instrumento de 

tratamento de dados e de edicao, mobiliario e material diverso. 

INICIATIVA V: 

Melhoria Pedagogica e Educacgao de Urgéncia 

A accao educativa em favor das criancas Orfas, abandonadas e criancas deficientes ja 

estava considerada no programa de educacao de urgéncia elaborado em 1992. A situacao 

dos grupos vulneraveis aparece muito deteriorada depois desta data. 
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A melhoria pedagogica e a educacao de urgéncia visam, por um lado, rever o contetido 

pedagoégico, em particular a nivel do Ensino de Base, em relagao ao novo contexto de 

reconciliagao nacional e de construcao da paz e, por outro lado, agir para satisfazer as 

necessidades educativas mais imediatas das criancas mais desfavorecidas. 

As intervenc¢oes na fase de curto termo, devem prolongar-se numa escala maior nas duas 

fases seguintes, em razao da amplitude dos problemas a resolver. A etapa de urgéncia 

integra também accdes do programa direccionadas as criangas Orfas, abandonadas, 

deficientes, as criancas de rua, e as das zonas rurais, objectivando a sua integracao e 

escolarizacao basica. 

No que se refere ao II Nivel do Ensino de Base ( 5? e 6? classes ) para 0 periodo 2001-2003 ( 

Emergéncia ) € imprescindivel a construgao e apetrechamento de 22 escolas que 

funcionarao em duas modalidades de ensino, a saber: o Ensino Geral para os alunos de 

grupos etarios mais baixos e o Ensino Técnico-Profissional onde se ministrarao cursos de 

Administragao e Servi¢os Gerais destinados prioritariamente para alunos de grupos 

etarios mais altos numa perspectiva de profissionalizacao basica de adolescentes e 

jovens. 

Estas escolas terao 12 salas normais mais 4 para multi usos e uma capacidade para 1.000 

alunos por turno, ou seja 2.000 alunos/dia. A implantagao destas vinte e duas escolas 

representara um aumento de matriculas de mais de 44.000 alunos, 0 que equivalera ao 

aumento da taxa liquida de escolarizacao de 8%. 

A implantacao das 22 escolas obedecera a seguinte distribuicao geografica, sendo um 

custo indicativo de construgao de USD 27.500.000,00 e, para equipamentos e mobiliario, 

escolares de USD 324.000,00. 

  

PROVINCIAS N°. DE ESCOLAS 
  

CABINDA 
ZAIRE 
UIGE 
LUANDA 
KUANZA NORTE 
KUANZA SUL 
MALANGE 
LUNDA NORTE 
BENGUELA 
HUAMBO 
BIE 

MOXICO 
KUANDO KUBANGO 
NA MIBE 
HUILA 

CUNENE 
LUNDA SUL 
BENGO 
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TOTAL | 22 
  

II.2.4 — Periodo de Estabilizacao (2002-2006) 

O diagnostico da situagao do Sector de Educacao colocou em relevo a importancia das 

necessidades da populagao em educacao de base, tanto formal e nao formal, como 

informal. O presente programa é concebido para desenvolver-se progressivamente no 

periodo de 2002-2006, dividido em duas fases. O caracter multisectorial reflecte o aspecto 

sistémico e dinamico, esbocado como estratégia global. 

II.2.4-1 - Objectivos Principais 

Q Colocar as Bases do Novo Sistema de Ensino 

O processo de reforma ja engajado deve materializar-se por mudanc¢as significativas, 

como a adopcao do sistema 6+3+3, correspondente a 6 anos de Ensino Primario e 3 anos 

para cada um dos dois Ciclos de Ensino Secundario. Este sistema substitui o sistema 

4+2+2+3, que corresponde a 8 anos de Ensino de Base Geral, decomposto em trés niveis e 

3 anos de Ensino Médio ou Pré-Universitario. 

O Aumentar o Acesso a Educacao de Base 

A extensao dara prioridade aos grupos alvos mais vulneraveis: as criangas e as mulheres. 

Ela tomara em conta os desequilibrios inter-provinciais. Segundo os trés grupos de 

prioridades identificados, ac¢des educativas diversas serao empreendidas. O acesso a 

educacao de base é um direito que precisa tornar-se efectivo, e este direito figura entre 

os objectivos do desenvolvimento humano, donde a sua realizacao, é prevista pela 
Estratégia de Intervencao no Sistema de Ensino. 

Q Melhorar a Qualidade ea Eficacia na Aprendizagem 

A pertinéncia dos contetidos da aprendizagem é uma condicao primeira de utilidade 

para a accao educativa. Além da aprendizagem, trata-se de formar homens e mulheres 

capazes. 

Assegurar uma educacao de base de qualidade é, portanto, uma preocupag¢ao central. O 

estabelecimento de meios para aumentar a eficacia da aprendizagem e também a 

revalorizacao da funcao educativa, é também considerado. 

Q Contribuir para a Elevacao do Nivel Cultural 

A revalorizagao do patrimonio cultural nacional, identificado como exigéncia do 

desenvolvimento, sera reflectido no programa educativo. Em particular, a formacgao da 

identidade cultural e a cultura da paz serao incluidas no programa multisectorial de 

educacao de base. 

5]



52 

II.2.4.2 Principais Estratégias 

QO A Activa Participacao Comunitaria 

As comunidades de base tém um papel importante nas accdes de desenvolvimento, 

principalmente na valorizagao dos recursos humanos. Além disso, a auto-gestao das 

comunidades de base tera um papel activo nas accdes do desenvolvimento e eficacia na 

reducao dos custos de realizacao, gracas ao investimento humano. 

Q Melhoria da Gestao do Sistema 

A pesquisa de economia de escala e o dominio das despesas deverao concorrer para a 

utilizacgao racional dos meios mobilizados para a reconstrucao. A eficacia da gestao sera 

um elemento- chave na performance do sector educativo. Uma ateng¢ao particular sera 

reservada a base de informagao indispensavel para a gestao e pilotagem apropriadas do 

novo sistema. 

Q A Utilizacao de Todos os Canais 

A estratégia global baseada sobre o aspecto multisectorial interactivo implica a 

utilizagao de todos os meios e canais disponiveis, que permitam atingir os grupos 

beneficiarios. A educacao , através de diversos meios lidicos artisticos, sera promovida. 

A eficiéncia e a eficacia representarao dois dados constantes. 

Q A Promocao da Educacao de Base nos Projectos de Desenvolvimento 

A elevacao da produtividade sectorial e global e do crescimento duravel e auto- gerado, 

necessita de recursos humanos que a educacao de base ajudara a desenvolver. Assim 

sendo, a accao educativa devera ser integrada na realizagao dos projectos de 
desenvolvimento, em particular, dos projectos comunitarios. A alfabetizacao funcional 

intensificada contribuira para o aumento da eficacia das ac¢des de desenvolvimento. 

QO Ensino de Base 

A entrada em vigor de um ensino fundamental de 6 anos atende uma necessidade de 

mudan¢a qualitativa, assegurando a satisfacao das necessidades educativas fundamentais 

das criancas com idade escolar. Os aspectos tanto quantitativos, como qualitativos, sao 

considerados. 

Os objectivos especificos do sub-programa sao: 

Objectivo 1: Aumentar o acesso ao Ensino de Base 

No diagnostico do Sector de Educacao esta sublinhada a necessidade de escolarizacao da 

metade da populacao escolarizavel. Os efeitos da guerra deixaram as condicdées de acesso 

mais dificeis; portanto, considerando o papel estratégico do Ensino de base no 

desenvolvimento dos recursos humanos, foi dada _ prioridade ao aspecto da 

acessibilidade. 
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Os resultados esperados sao: 

Resultado 1.1: Aumento da Taxa de Escolarizacao Global 

Com um nivel médio estimado em 1 crianc¢a sobre 2 escolarizadas em 1995, a taxa deveria 

passar para 2 sobre 3 no ano 2005, correspondendo a um ritmo médio de crescimento de 

1,7 pontos por ano, visando uma taxa de escolarizagao de 100% em 2015 no Ensino de 

Base. 

Em funcao dos trés grupos de prioridades estabelecidos, o ritmo de progressao previsto 

para o grupo de 1* prioridade é de 3 pontos por ano. Quanto ao segundo e terceiro 

grupos, os ritmos sao de 2,5 pontos e de 1,5 pontos, respectivamente. 

Visando atingir estes resultados, as actividades a desenvolver sao as seguintes: 

Actividade 1.1.1: Projecto de Construgao e Equipamento de Salas de Aulas 

Esta actividade integra nao somente as novas construcdes, como também a reconstrucao 

e a reabilitacao das salas de aulas ja existentes. Com a taxa de escolarizacao actual, as 

necessidades globais de salas com capacidade de 40 alunos por sala, sao avaliadas em 

64.337 salas de aulas para uma populacao escolar estimada em 5.790.299 alunos. Com 

relacao as necessidades estimadas do Subsistema do Ensino Geral, o numero médio de 

salas a serem construidas e reabilitadas anualmente sera de 2.500 salas de aulas no 

periodo de 15 anos. 

Grandes esfor¢os sao esperados de diferentes aliados para apoiarem as iniciativas das 

comunidades, visando a reconstrucao das infra-estruturas escolares. A responsabilizacgao 

por parte das municipalidades diminuira de maneira significativa os custos de 

construcao de unidades de salas de aulas. 

Actividade 1.1.2: Projecto de Apoio a Iniciativa Privada para a Extensao da Rede de 

Ensino 

Os operadores econdémicos nacionais que gostariam de investir no ensino, abrindo 

estabelecimentos escolares, deverao ser apoiados com facilidades de crédito que lhes 

serao oferecidas. As autoridades economicas e financeiras tomarao as disposicoes Uteis 

para satisfazer, na medida das suas possibilidades, os pedidos formulados. 

Actividade 1.1.3: Projecto de Producgao ede Aquisicao de Manuais e Materiais 

Didacticos 

As capacidades nacionais de produgao de manuais deverao ser reforgadas, visando 

atender as necessidades de uma populacao escolar crescente. Os professores participarao 

na elaboracao de manuais e na confeccao de materiais didacticos a baixo custo. Serao 

escolhidos os procedimentos mais economicos e as inovacées mais praticas. 

Objectivo 2: Melhorar a Qualidade do Ensino 

53



54 

Os resultados esperados compreendem: 

Resultado 2.1: Melhor Aprendizagem 

As actividades previstas que concorrem para a obtencao dos resultados sao: 

Actividade 2.1.1: Performance dos Curriculos 

A modificacao qualitativa dos contetidos sera seguida, para responder aos objectivos de 
desenvolvimento dos recursos humanos, no _ contexto de_ reconstrugao e 

desenvolvimento humano. As inovacoes introduzidas permitirao formar 0 novo tipo de 

cidadao e cidada. A reforma dos curriculos corresponde a uma das accdes maiores da 

reconstrucao e é crucial no desenvolvimento e implementacao da Estratégia. 

Actividade 2.1.2: Programa de Enquadramento e de Formacao de Professores 

Polivalentes 

A melhoria da qualidade da formacgao e do enquadramento dos professores é€ uma das 

condic6ées para atingir o Objectivo 2. O novo papel determinado ao professor, que deve 

ser um agente do desenvolvimento comunitario, contribuira para assegurar a ligacao 

entre a escola e a vida. O professor sera preparado para investir eficazmente na 

actividade tanto escolar como extra-escolar. 

Actividade 2.1.3: Accdes de Valorizacao da Funcao do Professor 

Além da formacgao e do enquadramento pedagoégico, os professores serao beneficiados 

com medidas de melhorias significativas das suas condicoes de vida e de trabalho. Em 

particular, a revisao dos salarios é uma via obrigatoria para garantir uma aprendizagem 

como consequéncia. 

Objectivo 3: Melhoria da Gestao 

Para este objectivo sao esperados Os seguintes resultados: 

Resultado 3.1: Directores e Pessoal Administrativo das Escolas Devidamente 

Formados 

As actividades previstas sao: 

Actividade 3.1.1: Programa de Formacao em Gestao Escolar 

Esta actividade cobre a formacao do dominio da inspeccao escolar e da gestao financeira 

de escolas. Os directores de escolas, o pessoal administrativo e os inspectores escolares 

seguirao uma formacao apropriada sobre a forma de méddulos com orientacdes praticas. 

E prevista também a formacao continua do quadro de profissionais de educacao. 

Actividade 3.1.2: Projecto de Instituicao de um Sistema de Informacao paraa 

Gestao da Educacao 
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A fim de assegurar uma geréncia eficaz da reconstrucao, sera necessario dispor de uma 

base de informacao exacta sobre os componentes do sector educativo. A reabilitagcao do 

aparelho estatistico e, sobretudo, a concepc¢ao de um sistema operacional de recolha, 

tratamento e andalise dos dados, serao retidos. Desta forma, as antenas provinciais 

deverdao ter os seus meios de trabalho bastante melhorados. O equipamento e a formacao 

para a utilizagao dos instrumentos sao dois pontos importantes do projecto. Esta 

actividade esta contida no prolongamento da — Capacidade de gestao da reconstrucgao 

dentro do Programa de Emergéncia. 

II.2.5 - Ensino Profissional de Base 

Objectivo 1: Alargar o Acesso a Formacao de Base 

Considerando a importancia do insucesso escolar e da fraca taxa de escolarizacao em 

varias provincias, muitos jovens nao escolarizados sao deixados por conta deles mesmos, 

sem nenhuma possibilidade real de formacao. A extensao do acesso a uma formacao de 

base apresenta-se entao como uma exigéncia para responder as suas necessidades 

educativas e para dispor de uma mao-de-obra qualificada. 

II.2.5.1 - Ensino Secundario 

Para os dois componentes do Ensino Secundario- o Ensino Técnico e o Ensino Secundario 

Geral dois objectivos sao fixados: 

Objectivo 1: Aumentar as Possibilidades de Acesso ao Ensino Secundario Levando 
em conta as Diferencas Regionais. 

A melhoria da eficacia interna do Ensino Primario devera conduzir a um notavel 

crescimento dos efectivos do segundo grau. 

Resultado 1: Crescimento da Taxa de Inscri¢ao no Ensino Secundario Geral e 

Técnico 

Para chegar a este resultado, serao realizados as seguintes actividades: 

Actividade 1.1.1. Projecto de Reabilitacao e Expansao e de Equipamento das 

Infra-estruturas Escolares 

O projecto englobara as accées de reconstrucao, de reabilitagao e extensao das infra- 

estruturas existentes. Nas provincias mais afectadas pela guerra esforcos serao feitos para 

atender a procura demanda urgente de Ensino Secundario. O projecto incluira o 

equipamento dos estabelecimentos com mobiliarios escolares, materiais didacticos, 

equipamentos de laboratorios e de oficinas. 

Actividade 1.1.2: Programa de Formacao Inicial de Professores 

A Estratégia trara um apoio para a formacao de professores tanto do Ensino Geral, como 

do Ensino Técnico. Em funcgao da evolucao dos efectivos, uma politica de recrutamento 
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sera implantada, e que acentuando a qualidade do enquadramento pedagogico. A 

aquisicao de materiais didacticos esta prevista no programa de formacao. 

Objectivo 2: Melhorar a qualidade do Ensino Secundario 

Levando em conta a sua posic¢ao intermediaria entre o nivel primario e o nivel superior, 

o Ensino Secundario constitui uma etapa crucial na valorizacao dos recursos humanos. 

Desta forma, a melhoria da qualidade reveste-se de uma importancia estratégica para o 

desenvolvimento dos daqueles recursos. 

Resultado 2.1. Aumento da Eficacia do Ensino Secundario 

Actividade 2.1.1: Programa de Reciclagem dos Professores 

Os conhecimentos e o reforco da qualificagao dos professores serao de responsabilidade 

do programa de reciclagem, que visara as diversas necessidades de formacao permanente 

dos professores do Ensino Secundario. A organizacao de estagios intensivos e seminarios 

de aperfeig¢oamento, tanto a nivel nacional, como provincial, sera também considerada. 

Actividade 2.1.2: Projecto de Reformulacao dos Curriculos 

A orientagao do Ensino Secundario, em funcao das prioridades nacionais de 

desenvolvimento, conduz a reforgar a profissionalizagao apropriada. Sem renunciar ao 

ensino tedrico geral, cada vez mais serao introduzidos médulos de formacao concretos e 

praticos. A preparacao dos que terminam o Ensino Secundario paraa vida activa e para 

uma formacao universitaria de qualidade sera levada em conta nas melhores condic6es. 

II.2.6 - Formacao de Formadores e Formacao Permanente 

Objectivo 1: Institucionalizar o Aperfeigoamento dos Quadros 

Este objectivo responde a uma necessidade colocada em questao permanentemente para 

um progresso efectivo no processo de reconstrucao e de transformacao do sistema 

educativo. 

Resultado 1.1. Disponibilidade de Equipas Pluridisciplinares de Formadores 

Os programas de formacao inicial dos diversos niveis do sistema serao completados e 

reforcados por programas de formacao de formadores. 

Actividade 1.1.1: Projecto de Criacao de Programas de Formacao de Formadores no 

Dominio Pedagogico, Técnico e Cientifico 

Os modulos de formacao de formadores serao concebidos segundo as necessidades de 

diversos sub-sectores de formacao de professores. 

56



57 

A Estratégia prevé o refor¢co dos meios dos Institutos de formacao de professores para 

lhes permitir investirem eficazmente na formacgao de formadores. Em cooperagao com os 

institutos implicados, estes programas serao concebidos e implantados. Por outro lado, 

sera solicitada uma assisténcia técnica regional e internacional. 

Actividade 1.1.2: Implantacao de um Banco de Dados sobre as Competéncias e 

Especialidades Nacionais 

A recolha de dados relativa aos recursos humanos nacionais, em particular aos 

formadores de formadores, facilitara a utilizagao judiciosa destas competéncias. A 

implantagao de uma base de dados sera uma funcao permanente, que necessitara da 

colaboragao de diversas estruturas que intervém na formacao de formadores. 

Objectivo 2: Estimular a Pratica de Inovacao 

A formacao permanente e a formacao de formadores sao vectores de impulsao da 

inovacao. 

Resultado 2.1: Crescimento da Eficacia do Ensino e da Formac¢ao 

Estao previstas, entre outras, as seguintes actividades na formacao de formadores: 

Actividade 2.1.1: Programa Especial de Melhoria do Nivel Cientifico, Técnico e 

Pedagogico dos Professores e Formadores 

Uma caracteristica deste programa é a importancia dada as accdes de inovagao dos 

contetdos e dos métodos de aprendizagem. O projecto chega como um complemento 

das actividades de formacao ja sublinhadas. O programa facilitara o acesso aos novos 

conceitos cientificos, em particular as descobertas, as invenc6es e as inovacoées recentes. 

II.2.7 — Ensino Superior, Pesquisa e Desenvolvimento 

O Ensino Superior possui um papel determinante no desenvolvimento humano integral, 

através da valorizacao dos recursos humanos. A imagem de outros componentes do 

sistema educativo, o Ensino Superior sofreu, e continua sofrendo, das consequéncias da 

guerra. 

Os objectivos visados sao: 

Objectivos 1: Racionalizar o Sistema de Ensino Superior 

A reorganiza¢ao do sub-sector traduz a vontade de atender 4s exigéncias do 

desenvolvimento economico, social e cultural. 

Os resultados esperados apresentam-se da seguinte forma: 

Resultado 1.1: Funcionamento Adequado das Instituicdes Existentes 

As actividades previstas sao: 
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Actividade 1.1.1. Projecto de Reabilitacao e de Equipamento das Instituicdes de 

Ensino Superior 

A fim de chegar a uma plena utilizagao das capacidades existentes, 0 sub-programa 

consiste na reabilitagao, sobretudo dos equipamentos das unidades e ensino. Os esfor¢os 

empregados devem conduzir a um funcionamento adequado, tanto da Universidade 

Agostinho Neto, como dos Institutos a este ligados. 

Actividade 1.1.2. Programa de Reformulacao dos Curriculos Universitarios 

A reorganizacao do Ensino Superior fica ligada a reformulagao dos curriculos, 

precisamente na implantacao de fileiras de formacao, em adequagao com as necessidades 

de desenvolvimento endogeno do Pais. 

Actividade 1.1.3. Programa de Formacao de Gestores do Ensino Superior 

Um programa especial de formacao de gestores sera executado para dotar as instituicdes 

de Ensino Superior de pessoas qualificadas na gestao das infra-estruturas, dos estudantes, 

dos programas de ensino, dos exames, bolsas e outros servicos. A racionalizacao do sub- 

sector dependera também da qualidade da gestao. 

Objectivos 2: Promover a Investigacao ea Cultura Cientifica e Técnica 

O desenvolvimento da pesquisa é vital para a renova¢ao do Ensino Superior e sua 

capacidade em atender os outros sub-sectores da educacao e o sector sOcio-econdmico e 

cultural como um todo. 

Resultado 2.1: Crescimento da Eficacia S6cio-Econémica e Cultural do Ensino 

Superior 

As actividades sao: 

Actividade 2.1.1. Projecto de Apoio as Actividades de Pesquisa Aplicada do Ensino 

Superior 

Os diversos dominios da pesquisa serao objecto de apoio na area da pesquisa tecnologica 

de base para a valorizacao de recursos agricolas, silvicolas, minerais, etc. O projecto de 

apoio sera paralelo a reabilitagao e equipamento das instituicdes de Ensino Superior. 

Actividade 2.1.2. Programa de Cooperacao Cientifica e Técnica com outros Paises e 

Instituicdes 

As mudancas cientificas e técnicas serao promovidas para reforcar as competéncias 

académicas dos professores do Ensino Superior e para fornecer uma informacao 

58



59 

cientifica actualizada aos investigadores nacionais e aos diversos institutos de pesquisa. 

Esta cooperacao contribuira para a elevacao do nivel de cultura cientifica e técnica da 

comunidade educativa e da populacao em geral. 

A cooperacao sub-regional, regional e a cooperagao técnica entre os paises em 

desenvolvimento receberao uma ateng¢ao especial. 

II.2.8 — Formacao Profissional 

Q 2001-2001 

No dominio da formacao profissional estao sendo desenvolvidas accdes a nivel dos 

centros. Por outro lado, o Instituto Nacional de Formacao Profissional tem vindo a 

efectuar estudos com vista a: 

e Relancar acc¢o6es formativas nas provincias desprovidas de capacidade formativa; 

e Criar um corpo de inspectores para inspeccao das actividades exercidas a nivel dos 

Centros de Formacao profissional; 

@e Criar uma bolsa de formadores a nivel nacional. 

No tocante a legislacao, foram elaborados alguns documentos normativos, aguardando 

neste momento aprovacao superior: 

e =6Estatuto organico dos Centros Publicos; 

e Estatuto de técnico docente de formagao profissional; 

¢ Normas regulamentares para o pagamento de propinas nos Centros de Formacao 

Profissional Publicos; 

e Normas de avaliacao e certificacao da formacao profissional. 

Q 2002/2006 

Implementacao do Programa Indicativo do Governo para a Valorizacao da Mao-de- 

Obra Nacional, elaborado recentemente e submetido a aprovacao superior, com vista a 

consolidacao dos Sistemas de Emprego e Formacao Profissional. 

O referido programa prevé como beneficiarios directos os seguintes: 

e O Subsistema do Ensino Técnico e Profissional, incluindo as estruturas do 

Ensino Médio de Formacao Profissional e os respectivos quadros e 

estabelecimentos; 

® Os trabalhadores e quadros inseridos nas empresas do sector privado e 

publico; 
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e Agentes economicos estabelecidos no sector informal da economia; 

¢ Mao-de-Oobra nacional indiferenciada, nao aplicada, sobretudo jovens de 

ambos os sexos em busca do primeiro emprego; 

¢ O Sistema Nacional de Emprego. 

Os beneficiarios indirectos serao as organizacoées s6cio-profissionais, o Sistema Nacional 

de Educa¢ao no seu conjunto, as empresas nacionais ptblicas e privadas, a economia 

nacional no seu conjunto, as populacGes em geral e as suas comunidades. 

Com vista a aceleracao do desenvolvimento s6cio-econémico do pais e a diminuicao dos 

indices de pobreza, foram priorizadas para 0 mesmo programa Os sectores que abaixo se 

discriminam: 

oO Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

Oo Industria; 

© Obras Piblicas e Construcao Civil; 

O Pescas e Ambiente; 

O Geologia e Minas. 

Para a coordenag¢ao e avaliacao do Programa Indicativo do Governo para a Valorizacao 

da Mao-de-Obra Nacional e de outros que venham a ser concebidos no ambito da 

formacao e qualificagao dos Recursos Humanos para a Economia Nacional, foi propostaa 

aprovacao de um decreto com vista a criacao de uma Comissao Interministerial junto do 

Ministério da Administracgao Publica, Emprego e Seguran¢a Social. 

QO 2006/2015 

e Criagao do Sistema Nacional de Emprego e Formagao Profissional; 

e Unificacgao e Aperfeicoamento do Sistema Nacional de Emprego e Formacao 

Profissional; 

¢ Construcao de Centros Regionais se, eventualmente, o pais for dividido em 

regides. 
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Gestao 

Do 

Sistema de Educacao 

  

  

III. GESTAO DO SISTEMA       

III.1 - Delimitacao dos Poderes (Central — Local) 

A abordagem desta questao compreende a analise de duas vertentes essenciais: 
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e As questdes de administracao e gestao do sistema de ensino e dos 

estabelecimentos de ensino (quest6es funcionais); e 

e As questdes concernentes as accdes de construcao, reabilitagao, manutencao, 

apetrechamento das instituicdes, definidas no Decreto do Conselho de Ministros 

N° 11/95 de 5 de Maio como investimentos publicos. 

Q Estrutura Central 

Abordando os aspectos de caracter funcional (administracao e gestao) ressalta um 

primeiro aspecto fulcral — A gestao do sistema de ensino em termos normativos, 

pedagogicos, de gestao pedagodgica e escolar é da competéncia exclusiva do Ministério 

da Educacao e Cultura. 

Ao Ministério da Educacao e Cultura — estrutura central - compete a orientacao 

metodologica, controlo, acompanhamento e estabelecimento de normas, programas e 

procedimentos referentesa execucao da politica aprovada sobre a educacao e ensino. 

Q Estrutura Provincial 

Com a aprovacgao do Decreto Lei N° 17/99, de 29 de Outubro, que estabelece a organica 

dos Governos Provinciais e das Administragd6es Municipais e das Comunas, visando a 

descentralizagao administrativa, passou para a dependéncia directa dos Governos 

Provinciais as atribuicdes das ex-DelegacGes Provinciais de Educacao. 

Junto dos Governos Provinciais criaram-se Direccdes_Provinciais como Servicos 

Executivos Directos, que asseguram a execucgao de atribui¢des e competéncias do 

Governo da provincia. 

As Direcgées Provinciais de Educagao e Cultura dependem organica, administrativa e 

funcionalmente do Governo da Provincia e respondem por todas as quest6es em termos 

de execucgao relacionadas com o Ensino de Base do I e II Niveis (1%, 2%, 3%, 4°, 5°, 6° 

classes). 

Compete ao Governador da Provincia, ou em quem este delegar, nomear e/ou contratar 

pessoal, docente e nao docente, para os respectivos estabelecimentos de ensino, por 

forc¢a do diploma citado, assim como do consignado no Decreto N° 27/00, de 19 de Maio, 

que aprova o PARADIGMA DE REGULAMENTO DOS GOVERNOS DA PROVINCIA e 

Decreto Executivo N° 29/00, de 20 de Abril, (este ultimo determina a transicao das ex- 

DPE, incluindo o seu pessoal e patrim6nio para as Direcc¢G6es Provinciais. 

A gestao dos estabelecimentos de Ensino de Base do I e II Niveis é também da 

competéncia do Governo das Provincias. 

Assim, e no que se refere aos I e II Niveis de Ensino de Base, ao MEC cabe apenas a 

Orientacao Metodolodgica. 

Quanto aos Institutos Piblicos, porque estes se regem por diploma proprio, ao Governo 

Provincial cabe acompanhar, apoiar e orientar a actividade das representagdes dos 

institutos nos termos da lei (Artigo 2°, alinea H, do Decreto Lei N° 17/99). 
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III.2 - Gestao dos Estabelecimentos de Ensino 

A gestao dos estabelecimentos de ensino constitui uma variavel de capital importancia a 

considerar no processo global de administracao do Sistema Educativo e é uma premissa 

fundamental para a correcta execuc¢ao das politicas do Sector. 

O estabelecimento de ensino é a unidade de base de toda a estrutura da educacao escolar 

e para a qual devem convergir e entrosar-se os processos de formacgao, coordenacao e 

acompanhamento promovidos pela administracao dos servicos centrais, configurados 

uns como “areas fim”, integradas pelas direc¢des que se ocupam do desenvolvimento da 

actividade fundamental — o ensino, e outros como “area meio”, integradas pelas 

estruturas que contribuem para a realizacao da actividade fundamental. 

A experiéncia vivida de 1975 a esta data nao conferiu, infelizmente, a prioridade que 

seria de desejar ao campo da gestao dos estabelecimentos de ensino, sendo mesmo até 

sintomatico o facto de a abordagem dessa problematica ter sido quase sempre associada 

(e até mesmo reduzida) a uma questao de formacao, grau de competéncia e 

responsabilizacao do director da escola. 

Com efeito, e se tomarmos como ponto de partida alguns parametros que configuram o 

estabelecimento de ensino tais como: 

(i) a sua caracterizacao geral (localizacao, regime de 

funcionamento, niveis ou ciclos a que se destina, 

capacidade de lotagao em alunos e turmas); 

(ii) a estrutura e areas de _ uso _ pedagogico, 

administrativo e social; 

(iii) 0 quadro de pessoal; 

(iv) o corpo directivo e os orgaos de administracao 

existentes; 

(v) as estruturas de apoio a escola (parcerias 

comunitarias, comissdes de pais e encarregados 

de educacao) — para referirmos apenas estes - 

E forcoso concluir que uma boa gestao do estabelecimento de ensino esta dependente de 

factores e elementos em correlacao, tais como: 

¢ aintrodugao do conceito e pratica de gestao, na direccao das escolas, partindo de 

uma formacao apropriada dos seus dirigentes; 

e a estruturacao de um “corpo directivo” que responda de forma eficaz as 

necessidades de ambito pedagogico e administrativo do estabelecimento de 

ensino; 
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¢ a identificagao de indicadores para os encargos de funcionamento corrente da 

institui¢ao e sua utilizagdao na elaboracao de uma ficha anual de custos e 

financiamento do estabelecimento de ensino (este procedimento poderia, numa 

primeira fase, limitar-se a instituigdes de Ensino Médio e Escolas do II e III Niveis 

de grande dimensao); 

¢ adefinicao clara de competéncias no que concerne a conservacao das instalacdes 

escolares, acompanhada de uma transferéncia de capacidade operatoria, 

financeira e técnica, para os niveis provincial e/ou da propria instituicao de 

ensino; 

e a realizacao de accées sistematicas de avaliacao do estabelecimento de ensino e 

verificagao do seu funcionamento, através de mecanismos de_ supervisao 

educativa ou orientacao metodologica e inspeccao. 

Muitos outros aspectos poderiam certamente ser aflorados relativamente a problematica 

da gestao do estabelecimento de ensino. Entretanto, e no ambito de uma estratégia para a 

melhoria do ensino, parece-nos que os aspectos considerados constituem pistas de 

trabalho a ter em consideracao. 

III.3 - Padronizacao dos Estabelecimentos de Ensino 

QO Ensino de Base Regular 

Este Subsistema de ensino tem 3 niveis e (8) oito classes actualmente sendo: I Nivel da 1’ a 

4* classe; II Nivel da 5* a 6? classe; e o HI Nivel da 7? a 8? classe. 

Este Subsistema e niveis de ensino constituem a base do sistema de ensino, pois 

representam cerca de 85% dos efectivos de todo o sistema de ensino. SO o I Nivel 

representa 79,4% dos efectivos do sistema. 

Em termos de distribuigao constatamos que, em condi¢des normais, 70% dos efectivos 

discentes do I Nivel encontra-se em zonas rurais. Actualmente, e devido aos efeitos da 

guerra e consequente instabilidade, com o fendmeno de migracao interna, a situacao ja 

nao é a mesma, verificando-se uma grande concentracao de populacodes junto aos 
principais centros urbanos. Nao existem dados fiaveis sobre o nimero de criangas em 

idade escolar (para o I Nivel) que se encontram na situacao de deslocadas. Mas somos de 

opiniao, face a experiéncia adquirida que pelo menos ainda 60% dos efectivos discentes 

do I Nivel se encontram nas zonas rurais. 

Os efectivos discentes do II Nivel distribuem-se pelos municipios e capitais de provincia, 

e o III Nivel esta concentrado actualmente nas capitais provinciais e alguns municipios 

mais importantes do ponto de vista de populacao e econoémico (Ex. Catumbela, Caala, 

etc.) 

Na padronizacao dos estabelecimentos de ensino ha a considerar: a zona de implantacao, 

e o nivel a que se destina essencialmente. 
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Mas ha ainda a considerar o factor transicao do actual sistema de ensino para o modelo 

previsto na Reforma Educativa. Esta situacao aplica-se mais no I Nivel que passara de 4 

para 6 classes. 

O MEC, no ambito do Primeiro Projecto Educagao com financiamento do Banco 

Mundial, desenvolveu modelos de escolas para o I, I e III Niveis, dos quais anexamos as 

respectivas definicdes de espacos e dimens6es. 

Obs.: Para os modelos aqui referenciados existem nos Servicos de Arquitectura do GEP as 

respectivas plantas e informacao complementar. 

No que se refere a escola do I Nivel para a zona rural somos de opiniao que, tendo em 

atencao o nimero de alunos, a ela podera estar sempre anexa (agregada) a residéncia 

para professor(es). 

A escola do I Nivel nos municipios e dependendo da populacao escolar podera ter 6 a 10 

salas de aula. Actualmente existem escolas do II Nivel, do HI Nivel ou do I e ITI Niveis. 

Somos de parecer, que tendo em conta a Reforma Educativa em curso, cuja estrutura de 
Ensino Geral sera (6+3+3), ja se deveria adoptar para o futuro (2006 em adiante), um 

modelo de escola para o Ensino Geral para o 1° e 2° Ciclos do futuro Ensino Secundario 

(7°, 8, 9°, 10%, 11%, 127 classes) e outro modelo de escola para o Ensino Técnico 

Profissional, onde funcionam em simultaneo cursos de areas de administracao, servicos e 

comércio e cursos de area industrial, denominadas Escolas Técnicas Profissionais. 

No que se refere ao Ensino Médio, ja foi definido, aprovado e implementado em (Luanda 

e Benguela) o modelo tipo de institui¢ao, denominada Magistério. 

Para o Ensino Médio Técnico esta em curso um processo de reestruturacao dos cursos 

que definira também o(s) modelo(s) a adoptar de acordo com os cursos e especialidades. 

Prevé-se a conclusao deste trabalho em 2002. 

III.4 - Comparticipacgao dos Cidadaos 

Como é do conhecimento geral, a educacgao tem custos. Também se define a educacgao 

como uma tarefa social, na qual deve participar toda a Sociedade. 

Fica assim subentendido que a sociedade, os cidadaos devem participar nos custos da 

educacao através do pagamento de determinados servicos de educacgao prestados pelo 

Estado. 

Esta comparticipacao pode revestir varias formas, directas ou indirectas, financeiras ou 

nao, mas a mais correcta e viavel devera processar-se mediante o pagamento de uma 

taxa, que usualmente se denomina propina, que corresponde ao custo de frequéncia do 

aluno em determinado nivel de ensino. Esta propina podera ser cobrada periodicamente 

(trimestralmente). Para além da propina, devera pagar-se uma taxa de inscricao no acto 

de matricula. Para além deste custo, deverao ser objecto de cobrancga os servicos 

prestados pela escola como emissao de certidao, declaracao de habilitacées literarias, e 

apenas estes. 
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Este principio do pagamento de taxa de inscri¢ao e propina, de acordo com o sistema em 

vigor, sO devera ser aplicado a partir do 2°. Nivel de Ensino, tendo em conta que o 1°. 

Nivel é gratuito. 

Considerando a actual situacao econoémica e social das populacdes e os custos dos 

servicos da educacao (aqui so nos referimos ao uniforme e material didactico, pois nao 

sao cobrados em nenhum dos niveis de ensino, propinas nem taxas de inscricao, a 

maioria das familias nao tem capacidade financeira para fazer face aos custos com a 

educacao dos filhos. 

Ha ainda a considerar que a escola deve ser um factor de igualdade social e nao de 

desigualdade social, e que um dos principios do Sistema de Ensino a ser salvaguardado, 

pelo menos onde o Estado tem responsabilidades definidas por lei (ensino obrigatorio), é 

o da equidade do ensino, que estabelece que todos devem ter as mesmas condic6es. 

Assim, no ensino obrigatorio actual (1*. a 4°. Classe) a gratuitidade do ensino devera 

incluir, para além da isencao de taxa de inscri¢ao e propina, a cedéncia por empréstimo 

do manual escolar e distribuigdo por trimestre de material didactico, lapis, 

esferograficas, borrachas e cadernos. 

Considerando que a Reforma Educativa em curso prevé um ensino primario obrigatorio 

de 6 classes, a isencao de taxas de inscricao e propina devera abranger o actual 2°. Nivel 

(5°. e 6*. classes), devendo o material didactico neste nivel ser pago. O 3°. Nivel nao 

devera ser objecto de qualquer isencao, salvo nos casos previstos em legislagao propria 

(Sistema de Bolsas Internas). 

Para além destas formas de comparticipacao dos cidadaos nos custos da educa¢gao, que 

deverao ser regulamentados por lei, nao ficam excluidas outras formas de participagao 

do cidadao nas actividades educativas, que nao deverao incluir outros encargos 

financeiros para os cidadaos. 

O material para as actividades de ensino, inclusive provas de exame, deverao ser pagos 

pelos alunos nos niveis de ensino previstos (do 2°. Nivel ao Ensino Superior) assim como 

material didactico. 

III.5 — Accao Social Escolar 

A Accao Social Escolar surge em consequéncia de uma necessidade imperativa de tornar 

a escola num espaco que deve ir ao encontro das necessidades da populacao alvo, tendo 

em conta as suas caracteristicas especificas eas condicoes sOcio economicas do Pais. 

E uma Area cuja sensibilidade, por si s6, justifica uma intervencao e analise profunda. 

Pois visa, em primeirissima analise, minimizar as dificuldades sociais das escolas bem 

como efectuar 0 acompanhamento s6écio-cultural e desportivo, de uma fatia, que 

constitui parte consideravel da populacao. 

A implementacao de uma politica de Accao Social obriga ao empenhamento de toda a 

sociedade, através da promogao de projectos viaveis e realistas, a fim de se atingir um 

objectivo comum, inadiavel e imprescindivel. O bem- estar de todas as criangas e jovens 
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angolanos em idade escolar, por forma a garantirmos um futuro cuja qualidade nao seja 
susceptivel de se por em causa. 

Angola tem sido de forma dramatica, devido a guerra, obrigada a adiar, constantemente, 

a inten¢ao de encontrar soluc¢d6es que visem um pais para todos, sem distor¢Ges sociais. 

Particularizando a situacao, e centrando a nossa atencao no estado actual do Sector da 

Educagao e Ensino, rapidamente entendemos a necessidade de criagao e implementacao 

de uma politica de Accao Social, que vise criar as bases de orientac¢ao. 

para a criacao de programas e estratégias que, em primeira instancia, deverao combater 

as deficiéncias e caréncias sentidas pelas criancas em idade escolar dentro do Sistema 

Nacional de Ensino. 

A taxa de escolarizagao do Ensino de Base Regular, de acordo com os dados estatisticos 

disponiveis, corresponde a 79,4%, com uma taxa de promocao para a 1* classe igual a 

52,2%, (1997), o que, por si so, é suficientemente esclarecedor. 

A situacao generalizada de instabilidade economica e social provocada pela duracao e 

existéncia de um longo conflito armado, tem-se traduzido pelo alarmante nimero de 

criancas em situagao extremamente dificil (cerca de 840.000), que tendencialmente tém 

vindo a aumentar, e que reclama, urgentemente, por medidas de proteccao que 

permitam enquadrar a crianga no centro das atengdes, tendo como referéncia a 

importancia da sua estabilidade fisica e psiquica, como promotora de futuro e de 

desenvolvimento. 

III.5.1 - Dominio de Intervencao da Accao Social Escolar 

A Accao Social Escolar visa, sobretudo, atender as criancas e jovens em idade escolar, 

nomeadamente, nos Ensinos de Base e Médio, em quatro vertentes: 

e Material 

© Social 

e Desportivo-Cultural 

© Cuidados de Satide Basicos 

Para o efeito, a area de Accao Social Escolar responde pelas actividades sociais da 

Educagao, designadamente: 

¢ Bolsa de Estudo Interna 

e Apoio Social ao aluno, incluindo Lares, Internatos, Cantinas Escolares e 

Bibliotecas Escolares 

e Satide Escolar 

e Actividade Extra- escolares e Desporto Escolar 
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e Orientacao Vocacional e Profissional 

Os apoios e complementos educativos previstos no dominio da Accao Social Escolar 

incluem modalidades de aplica¢gao geral e restrita. Sao modalidades de aplicacao geral as 

que sao susceptiveis de abranger todos os alunos, designadamente com apoios 

alimentares, transportes escolares e esquemas de alojamento. 

Sao_modalidades de aplicacao restrita as que se destinam, em exclusivo, aos alunos de 

mais baixos recursos sOcio-economicos, designadamente a cedéncia de livros e material 

escolar e os auxilios econdmicos directos. Os apoios e complementos educativos 

traduzem-se, portanto, em programas de alimentacao e nutricao, transportes escolares, 

residéncias para estudantes, seguro escolar e accao social. A execucao destas medidas é 

da responsabilidade dos orgaos de gestao dos estabelecimentos de educa¢gao e ensino 

publicos e particulares, excepto no que respeita os transportes escolares, cuja 

organizac¢ao e suporte financeiro esta dependente dos municipios. 
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IV - CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
IV.1.- Conclus6des 

A dinamica do Sistema Educativo traduzida essencialmente nos seus resultados e 

contributos para o processo de desenvolvimento do pais, s6 pode ser convenientemente 

analisada através do seu relacionamento interactivo, por um lado com o quadro 

institucional em que se insere, e, por outro, com a identificagao dos tracos essenciais do 

processo de ensino — aprendizagem e de formacao que o explicita, os quais limitam ou 

favorecem a consecugao dos niveis de acessibilidade/equidade e de eficacia, qualidade 

pretendidos e/ou atingidos. 

Da analise efectuada no Capitulo I (Caracterizacgao) ao quadro actual do Sistema de 

Ensino em vigor é possivel constatar uma série de factores uns externos (ex6genos) 

outros internos (enddgenos) e outros ainda de caracter institucional que sao comuns a 

todos os subsistemas e niveis tais como: 

a) Uma taxa de escolarizagao muito baixa (55% no 1°. Nivel; 16,5% no 2°. e 3°. 

Niveis; 5% no Ensino Médio; e 0,7% no Ensino Superior). 

Elevadas taxas de abandono escolar (em média superior a 30%). 

Baixa taxa de promocao (apenas 52% no Ensino de Base Regular). 

Elevadas taxas de reprovac¢ao (em média superior a 35%). 

Baixa taxa de retencao (alunos que se mantém no sistema com aproveitamento - 

apenas 30%). 

O quadro aqui exposto mostra a inoperancia das estruturas educativas quer devido a sua 

organizacao institucional, quer devido sobretudo a qualidade e quantidade de recursos 

nelas envolvidos, pelo que se chega as seguintes conclusGes: 

Ineficacia do Sistema de Ensino — produzida pelos elevados indices ou taxas de 

reprovacao e abandono escolar, e baixas taxas de promogao e retencao. 

Baixa qualidade de ensino — traduzida pelo nivel de conhecimentos 

adquiridos pelos alunos apos conclusao de um ciclo ou nivel de ensino, 

devido aos desajustes dos programas de ensino, sistema de avaliacao e 

qualidade do corpo docente. 

Inadequacao entre o nivel de investimentos feitos no Sector e as necessidades 

reais do sistema — traduzido pela insuficiente rede de infra-estruturas 

escolares, fraca cobertura do sistema (cerca de 1.000.000 de criancas em idade 

escolar fora do sistema) e pela falta de meios de ensino, equipamentos e 

mobiliario. 
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Face a estas constatacdes e conclusGes, é necessario e urgente proceder a uma mudanca 

da actual situacao e definir nova(s) estratégia(s) e opgdes de politica educativa 

abarcando tanto os aspectos institucionais como os relacionados com a qualidade e os 

meios de ensino. Em particular ha que prestar especial atencao aos aspectos relacionados 

com o financiamento da Educacao. 

A estratégia a adoptar pode ser consubstanciada numa I*, Etapa de Emergéncia (2001- 

2002) a curto prazo, que devera ter como 1°. Objectivo fundamental criar as condic¢des 

que permitem reforcar e capacitar os recursos humanos necessarios para prepararem e 

promoverem a reforma institucional e a reforma do Sistema de Ensino, e como 2°. 

Objectivo procurar aumentar a capacidade de oferta em termos de uma maior equidade 

e melhorar a eficacia e qualidade de ensino, nas zonas onde for possivel actuar , 

privilegiando as areas mais afectadas pela exclusao e insucesso escolar. 

Uma 2°. Etapa de Consolidagdo (2002-2006) que devera ser desenvolvida num ambiente de 

paz obedecendo a um programa nacional de grande envergadura financeira, que dé 

continuidade a fase de emergéncia e abarque todos os niveis e modalidades de Ensino 

(Introdugao do Novo Sistema de Ensino). 

E numa 3% Etapa_ de Desenvolvimento _e_Expansdo_do_ Novo Sistema _de_Ensino (2006-2015) 

numa perspectiva de educacao para todos e formacao da mao-de-obra qualificada 

necessaria ao desenvolvimento do Pais. 

Esta estratégia devera naturalmente ser balizada por dois projectos em curso: a lei de 

Bases do Sistema nacional de Educacao e a Reforma do Ensino. 

As medidas de politica educativa deverao ajudar a melhorar: 

— A Acessibilidade e Equidade; 

— Matriculas e caracteristicas de populacgao; 

— Instalacgdes e Equipamentos Escolares ; 

— Aeficacia e Qualidade; 

— Curriculos e Materiais Didacticos; 

— Corpo Docente; 

— Sistema de Avaliacao do Rendimento dos Alunos; 

— Gestaoe Supervisao. 

IV.2.- RECOMENDACOES 

I — De Ambito Geral 

— Aprovacao e implementacao da Estratégia proposta no Capitulo II de acordo 

com as etapas e prazos propostos. 

1.1. Implementacao da Lei de Bases do Sistema de Educacao de conformidade com o 

cronograma indicativo do processo da reforma educativa. 

1.1.2. A conclusao do processo da Reforma Educativa e sua implantacao a partir do ano 

lectivo 2003. 
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II — De Caracter Especifico 

A Nivel do Governo 

Nao obstante a actual situacao economico-financeira do pais, urgente necessidade de se 

aumentar a percentagem orcamental destinado ao Sector da Educacao, pelo que se 

recomenda: 

— A adopcao de politicas sOcio-educativas coerentes e integradas pelos Ministérios 

das Financas, Planeamento e Educagao, que tornem possivel a populacao activa 

em funcao dos niveis e condicées de vida actuais, a comparticipar nos custos da 

educacao, designadamente o pagamento de propinas no ensino nao obrigatorio. 

Estudar a viabilidade s6cio-econdmica da institucionalizacao de um fundo e 

Caixa Escolar Social com gestao descentralizada no Ministério da Educacao e 

Cultura com vista a acudir situacdes no ambito da Politica de Accao Social 

Escolar. 

Adoptar uma politica de crédito para o ensino privado com o objectivo de 

fomentar e catalisar esta via de ensino. 

Considerando a importancia estratégica que o Sector da Educacao representa 

para o desenvolvimento Global do Pais, que 0 Governo adopte uma politica de 

aumento gradual da base percentual orcamental da Educacao a iniciar no 

proximo ano até a conclusao da etapa de consolidacao de forma a dar resposta as 

necessidades do Sector no periodo em referéncia (2°. Etapa — 2002-2006) 

fundamentalmente na Rubrica de Investimentos. 

Que transite para responsabilidade e competéncia dos Governos Provinciais as 

obras de reabilitacao de infra-estruturas escolares para todos os niveis de ensino 

excepto o Ensino Superior. 

Sempre que estas obras incluam ou prevejam ampliacGes e/ou alteracdes devera 

ser consultado previamente o MEC. 

A Nivel do Sector (Ministério da Educacao e Cultura) 

A conclusao e implementacao da reforma do Ensino a partir do ano lectivo de 

2003, como a adopcao de planos curriculares que correspondam aos objectivos 

determinados para cada subsistema e nivel de ensino. 

A garantia de um ano de sensibilizacao escolar antes da 1*. Classe (Pré-Escolar ou 

Inicia¢ao). 

A introducao do ensino das linguas nacionais em classes a determinar do Ensino 

Primario. 

73



74 

A eliminacao do regime de turno triplo. 

A reducao dos racios Professor/ Alunos principalmente nas zonas de mais baixo 

rendimento escolar. 

A definicao de uma politica do manual escolar e material didactico para o Ensino 

Obrigatorio. 

A melhoria dos programas e métodos de ensino e de avaliacao no Ensino de 

Adultos. 

A reestruturacao do Ensino Técnico Profissional. 

O desenvolvimento de accdes de formacao inicial de professores ede permanente 

actualizagao, aperfeicoamento e acompanhamento dos quadros docentes e 

pedagogicos do Sector. 

A operacionalizac¢ao da Inspeccao Geral da Educacao nas vertentes pedagogica e 

administrativa a fim de garantir a eficacia do Sistema de Educacao. 

A Nivel da Sociedade Civil ea Participacao Comunitaria no desenvolvimento do Sistema 

Educativo. 

— Aprovar um Diploma Legal que estabeleca os parametros da participacao 

comunitaria nas tarefas do ensino, tendo em conta a inexisténcia de um 

quadro reitor e normativo nesse dominio, o que tem _ contribuido 

significativamente para uma relativa apatia da populacao sobre a mateéria. 

— Sensibilizar e mobilizar a comunidade para as tarefas de universalizagao do 

Ensino Obrigatorio, Particular e  prioritariamente nas_ regides mais 

desfavorecidas numa perspectiva de Educacao Para Todos e da Erradicagao do 

Analfabetismo Juvenil e Adulto. 

IV.3.-SOLUCOES GLOBAIS 

Encarar solugdes para os problemas da educagao, implica em primeira instancia adoptar 

medidas globais, tais como: 

— Oretorno das populacGes as suas zonas de origem; 

— A melhoria das vias de comunicagao — livre circulagao de pessoas e bens; 

— A melhoria das condicGes sociais das zonas rurais; 

—- A adequacgao dos recursos financeiros as reais necessidades do sector. 

Estas medidas globais devem ser acompanhadas de medidas especificas do Sector como 

sendo, resumidamente: 
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— Aconstrucao e recuperacao de infra-estruturas escolares. 

— A formagao, superacao e reciclagem de professores e gestores escolares; 

— A melhoria dos contetidos de ensino, através da implementacao da Reforma 

Educativa.; 

— O reforgo (aperfeig¢oamento, racionalizagao e ampliacgao) da rede do Ensino 

Técnico Profissional e Ensino Superior; 

— A adopgao de medidas concretas que proporcionem um maior engajamento 

da Sociedade Civil nas tarefas da Educacao. 

Entretanto, cientes de que a solucao das questOes prementes e actuais nao se afigura 

possivel em 3,5 e mesmo 10 anos, impde-se adoptar uma estratégia de intervencao, 

escalonando as accées no tempo. 

A estratégia de intervencao aqui proposta para solucao global dos problemas do Sistema 

Educativo devera centrar-se essencialmente nas seguintes componentes fundamentais: 

1. Infra-estruturas Fisicas (compreende a constru¢ao, reabilitagao e equipamento de 

instituicdes escolares). 

Recursos Humanos — Formacao, capacitagao, superagao do quadro docente e 

técnico do sector. 

Reforgo Institucional — (compreende _ prioritariamente a _reorganizacao 

administrativa e funcional do sistema, tornando-o mais funcional; intervengao na 

area de Formacao de Quadros; operacionalizacao da Inspec¢ao Geral da Educagao 

e reestruturacao do INIDE (Instituto Nacional de Investigagao e Desenvolvimento 

do Ensino). 

VISTO E APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS DA 

REPUBLICA DE ANGOLA, AOS 28 DE SETEMBRO DE 2001. 
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