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Notas Introdutorias 

Este projeto corresponde a um novo clclo na estrateqla de 

desenvolvimento da rede de Centros Locais de Aprendizagem (CLA) da 

Universidade Aberta (UAb). Estando- terminada a primeira fase voltada para 

a crlacao, desenvolvimento e consolldacao dos CLA torna-se necessarlo 

tracer linhas de acao que perspetivem a atuacao desta rede no futuro. as 

CLA sao nucleos que, a par das Deleqacces, integram os services 

desconcentrados da Universidade Aberta, fazem parte da sua estrutura 

orqanica e tern estado em funcionamento progressivamente desde 

setembro de 2008. 

A Rede dos CLA da UAb, no ambito da sua missao de responsabilidade 

social e acadernica, funciona ao service do desenvolvimento social e 

territorial das populacoes garantindo-Ihes um maior acesso a educacao 

superior e reforcando a capacidade de investlqacao cientffica e de 

dissernlnacao do conhecimento da UAb, em articulacao com outras 

instttuicdes. publlcas e privadas. Esta rede e composta por dezasseis polos 

espalhados por Portugal e um no estrangeiro (Mocamblque), que resultam 

da criacao de parcerias com as autarquias e a sociedade civil. Este modele 

organizacional de cariz inovador e sustentado esta intima mente ligado as 

dinarnicas locais. A sua estrutura em rede visa a inclusao sociocultural, 

profissional e educativa das populacoes afastadas dos grandes centros 

urbanos e apoia-se no trabalho concertado dos seus coordenadores com as 

lnstanclas centrais da UAb. Deste modo, os CLA facilitam 0 suporte logfstico 

e instrumental aos estudantes residentes na sua area de lntervencao e sao 

responsavels pela coordenacao e orqantzacao do processo de avaliacao 

presencial, da divulqacao da oferta educativa e formativa da UAb e do seu 

Modelo Pedaqoqico Vlrtual'", 

. 

especificidades das comunidades em que se inserem, atraves da prornocao 

de iniciativas culturais, cientfficas e acadernlcas realizadas em colaboracao 

com entidades locais e regionais, nacionais e internacionais, publicas e 

privadas. 

as CLA estao, pois, particularmente vocacionados para valorizar as 
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Neste contexto definiram-se quatro eixos que sustentam 0 programa de !\ \. 
trabalho: 

1 - desenvolver a rede dos .CLA, apoiando a melhoria do seu
 

funcionamento e a partilha de boas praticas no ambito da sua acao.
 

concorrendo, deste modo, para a operaclonallzacao da polftica educativa
 

e da logfstica da UAb, para a qual tem vindo a ser reconhecida como
 

imprescindfvel;
 

2 - incentivar a dina mica dos CLA na prornocao e divulqacao de iniciativas
 

culturais, cientfficas e acadernlcas realizadas em colaboracao com
 

entidades locais e regionais; de acoes educativas de ambito formal, nao


formal e informal, contribuindo, assim, de forma efetiva e sustentada,
 

para a formacao e qualiflcacao e para a rnclusao digital das populacoes 


cf. rnlssao da UAb;
 

3 - avaliar todo 0 processo, com vista a lntroducao de medidas de
 

melhoria contfnua ou de reorientacao das estrateqias adotadas,
 

promovendo os princfpios da Polftica da Qualidade da UAb; e
 

4 - promover ou integrar projetos de investtqacao voltados para as
 

especificidades das comunidades em que se inserem os CLA atraves da
 

Unidade Movel de Investiqacao em Estudos do Local (ELO).
 

Trata-se, pois, de um projeto que assume simultaneamente e de forma 

complementar duas linhas estrateqlcas. Uma das linhas prende-se com a 

acao no ambito da dinarnlca da rede dos CLA com as estruturas locais e a 

sua aproxirnacao e artlculacao com a UAb. A outra linha remete para a 

dirnensao de lnvestlqacao e acao na area de desenvolvimento local e 

societario em estreita articulacao com a plataforma de centros de 

lnvestlqacao da UAb que a ELO representa. Claramente, esta ultima linha e 

uma das prioridades desta nova etapa do projeto UI\1CLA, assumindo a ELO, 

no quadro do LE@D, a responsabilidade de promover, coordenar e 

desenvolver investlqacao no ambito das problernaticas do local, em estreita ...... 
colaboracao com centres de lnvestlqacao de diferent.es universidades 

nacionais e internacionais. 

Tendo side essencial, para 0 desenvolvimento deste projeto, todo 0 

trabalho realizado na primeira fase e que permitiu que se alcancassern as 
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condic;5es necessaries a uma nova dina mica, apresentamos no primeiro 

ponto uma breve retrospetiva do projeto da Unidade de Desenvolvimento II \' 
dos Centros de Locais de Aprendizaqern (UMCLA); os fundamentos, a 

estrutura, 0 perfil do coordenador e os recursos materiais dos CLA; a 

missao, os objetivos e as linhas de investiqacao da ELO; e a relevancia 

estrateqlca do projeto para a UAb. No ponto seguinte, por sua vez, e 
apresentado 0 plano de acao da Rede dos CLA para 0 periodo compreendido 

entre 2016 e 2022. 

I - 0 PROJETO UMCLA: BREVE RETROSPETIVA, OS CLA, A ELO E A 

SUA DIMENSAO ESTRATEGICA 

1. A Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de
 

Aprendizagem (UMCLA)
 

o projeto dos Centros Locais de Aprendlzaqem funciona, desde a sua
 

genese, na dependencla direta da Reitoria da UAb. Em 2007, 0 Despacho
 

N° 7jRj2007 criou 0 Grupo de Traba/ho para 05 Centros Locaisde
 

Aprendizagem, sob a responsabilidade, aquela data, do Pro-Reitor para os
 

Assuntos Acadernlcos e Extensao Unlversitarla. Em 2009, este Grupo de
 

Traba/ho viria a transformar-se, pelo Despacho n0400jRj2009, em Unidade
 

de Missao para 05 Centros Locais de Aprendizagem (UIVlCLA), coordenada
 

pelo Vice-Reltor responsavel por esta area. 0 Despacho n081jRj2015
 

altera a deslqnacao da UMCLA para Unidade de Desenvolvimento dos
 

Centros Locais de Aprendizagem.
 

o Despacho de criacao definiu para a UMCLA as seguintes atrtbulcoes:
 

definicao de estrateqlas de desenvolvimento dos CLA e de formacao dos
 

seus coordenadores; prornocao de parcerias com entidades e organismos
 

diversos; rnediacao da presence da UAb em eventos de natureza cultural e
 
........
cientifica; partlclpacao em observatorios e conselhos consultivos locais;
 

realizacao de estimativas de custos associados ao funcionamento dos CLA;
 

supervisee dos CLA, suporte e monitorizacao da acao dos respetivos
 

coordenadores, no campus virtual da UAb (plataforma Moodie).
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A liga<;ao entre os CLA e a UMCLA, que os coordena, caracteriza-se por 

uma permanente e ativa relacao de proximidade, envolvendo os respetivos 

membros. Tal proximidade e. presence sao operacionalizadas e 

desenvolvidas no Espaco Online de Coordenacao dos CLA, criado na 

plataforma Moodie da UAb, assumindo-se a perspetiva de desenvolvimento 

de uma comunidade de pratlca (Wenger, 1998). 

Os CLA rnantern, ainda, uma liga<;ao direta as Deleqacoes da UAb. Os 

diretores das Deleqacoes, membros da Unidade de Desenvolvimento para 

os CLA, participam na elaboracao dos pianos anuais de atividades e na 

identlftcacao de recursos humanos e materiais necessarios aos Centros. 

Procedem tambern a necessaria artlculacao entre as atividades dos CLA e a 

UMCLA. 

A arnpllacao da rede CLA traduziu-se num aumento de sollcitacoes por 

parte dos coordenadores responsaveis, no desempenho das funcoes que 

Ihes sao inerentes, donde resultou uma crescente necessidade, por parte 

da UMCLA de reforcar 0 acompanhamento e supervlsao do funcionamento 

destes Centros. Neste contexto, a equipa da UMCLA tem vindo a ser 

reforcada, integrando mais docentes, com 0 intuito de apoiar 0 

desenvolvimento da rede dos CLA. Tem tarnbern vindo a ser feito um 

trabalho de reorqanlzacao da rede, enquanto elemento fundamental no 

planeamento e estrateqla da UAb. A cornposlcao mais recente encontra-se 

no Despach? N011jRj2016. Neste sentido, foi definida uma coordenacao 

executiva e foram redistribuidas as coordenacoes regionais dos CLA pelos 

respetivos coordenadores regionais (cf. Extrato de Ata nO 20, de 22 janeiro 

2016 e Despacho n024jVRjDCj2016). De referir ainda a exlstencla de um 

regulamento interne que define 0 ambito de atuacao da UMCLA. 

2. Os Centros Locais de Aprendizagem: conceito, fundamentos e 

estrutura 

Os CLA correspondem a estruturas disseminadas pelo territorio nacional, 

tendentes a construir uma malha geograficamente coerente, e resultam do 

estabelecimento de parcerias entre a UAb e a sociedade civil e local. 
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Os CLA fundamentam-se nos seguintes pressupostos: as rnudancas Ill' 
necessarlas no dominio da Educacao Superior exigem a inteqracao de 

esforcos de diferentes grupos socials. que conduzam a ldentiflcacao de 

novas vias de aprendizagem; e necessarlo fomentar profundas rnudancas 

na Educacao de Pessoas Adultas, sendo prioritarta a intervencao 

enquadrada nas dinarnlcas locals e orientada para a aqulsicao de 

competencies no usa das Tecnologias Digitais; e fundamental diversificar 

as vias de comuntcacao entre os estudantes, os potenciais estudantes e a 

UAb, dando particular enfase ao usa das TIC e da Internet nos processes 

de cornunicacao e aprendizagem; a divulqacao e concretizacao do projeto 

educativo da UAb exige, tarnbern, parcerias com a sociedade local e civil, 

via por excelencla para a otimlzacao de sinergias educativas e culturais. 

o articulado dos protocolos que instituem as parcerias e inequfvoco: 

confere as Camaras Municipais atrtbuicoes ao nivel das infra-estruturas e 

dos equipamentos identificados como necessarlos a realidade fisica dos 

CLA; concede a UAb completa autonomia e responsabilidade na concecao e 

qestao do Centro, consubstanciada, em primeira lnstancla, na selecao e 

formacao do respetivo coordenador. 

A criacao dos CLA faz-se em sintonia e em sincronia com a corrente de 

vlrtuauzacao estruturante da UAb e, ao lange deste cicio de 

funcionamento, os CLA tern vindo a assumir um papel importante na 

concretizacao do Projeto Educativo da Universidade. 

Na base da implernentacao dos CLA convergem as seguintes lin has 

estrateqicas, assentes no desempenho dos seus coordenadores - os 

representantes da Universidade que fisicamente se encontram mais 

pr6ximos dos estudantes e da comunidade local: uniformizar e consolidar 

pratlcas e rotinas norteadas pelo profissionalismo e pela eficacia, no que se 

refere ao suporte logfstico e instrumental aos estudantes residentes na 

area, a coordenacao do processo de avaliacao presencial e a divulqacao da 
.....-... . 

oferta educativa da UAb e da especificidade do seu sistema de ensino

aprendizagem; promover sinergias socioculturais, educatlvas e dvicas, 

enquadradas nas dina micas locais e respeitando as especificidades da 

respetiva zona de influencia. 
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Atualmente a rede conta com dezasseis CLA em territorio nacional e um 

no estrangeiro: Abrantes; Cantanhede; Coruche; Grandola: Madalena; 

Meda; Montijo; Peso da Requa: P.onte de Lima; Porto de Mas; Praia da 

Vitoria: Reguengos de l'v1onsaraz; Ribeira Grande; Sabugal; Sao Joao da 

Madeira; Silves; e Maputo (Moc;ambique) - cf. figura seguinte. 

Figura 1 - Dlstnbuicao geografica da Rede CLA 

2.1 0 coordenador dos CLA 

A criacao dos CLA representou para a UAb um marco preponderante na 

prossecucao da sua rnlssao e atribulcdes, designadamente pelos 

contributos daf advenientes nas areas de investlqacao cientffica e 

desenvolvimento tecnoloqico. 0 coordenador do CLA tem um papel 

determinante na planlflcacao, orqanlzacao e dinamizacao das atividades a 

desenvolver. E colaborador da UAb e tem formacao especffica. 0 

coordenador dos CLA identifica e monitoriza as necessidades dos 

estudantes da UAb; planifica e organiza atividades de extensao acadernica 

e cultural; medeia 0 processo de cornunicacao entre todos os agentes 

envolvidos na rede. Para tanto, 0 coordenador tem de conhecer as 
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particularidades do projeto educativo, do Modelo Pedaqoqlco Virtual- MPV® 

e da estrateqia da UAb. 

o perfil do coordenador dos CLA. surge da conjuqacao de competencies 

de natureza tecnlca, tecnoloqica e de apoio a investlqacao e desenvolve-se 

a partir das seguintes vertentes fundamentais: 

- Cornpetencias relacionais e de cornuntcacao:
 

- Cornpetenclas de iniciativa e autonomia;
 

- Competencies de movacao e qualidade;
 

- Competencies no planeamento, orqanlzacao e coordenacao de projetos;
 

- Cornpetenclas de analise e interpretacao critica de lnforrnacao:
 

- Cornpetencias em educacao a dlstancia em rede;
 

- Cornpetencias de intervencao em ambltos educativos, sociais e
 

culturais; 

- Competencies de dinarnlzacao sociocultural; 

- Cornpetencias de representacao, compromisso com 0 service e 

colaboracao institucional. 

Este perfil profissional concretiza-se num espectro ample de atividades, 

das quais se destaca: 

- Construir e concretizar os pianos de atividades dos CLA; 

- Representar 0 CLA da UAb; 

- Avaliar e dar resposta aos problemas dos estudantes da UAb da sua 

zona de abranqencia ; 

- Desenvolver iniciativas de intervencao local no ambito da criacao de 

parcerias com vista a formacao, Aprendizagem ao Longo da Vida e 

extensao universitaria, validadas pela UMCLA; 

- Desenvolver conhecimentos especializados no ambito de tecnologias 

emergentes e IV1PV® da UAb. 

- Mediar a cornunicacao e promover iniciativas conjuntas da UAb e as 

orqanizacces locais de cultura e educacao: 

- Colaborar em atividades de investlqacao e estudos do local;  . 
- Coordenar 0 service de provas presenciais da sua area de influencia:
 

- Contribuir, com boas pratlcas, promovendo uma loqlca de melhoria
 

continua; 

- Assegurar a qestao e orqanlzacao dos recursos; 

- Propor a adrnissao e reconducao de colaboradores; 
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- Exercer as demais tarefas e cornpetenclas que Ihe sejam atribuidas !l \ r 

pelos orqaos da UAb. I \ 
Neste contexto, as funcoes de orqanizacao, coordenacao, 

desenvolvimento e avallacao de projetos de lntervencao complementam-se 

com funcoes de colaboracao na recolha, analise e sistematizacao de 

informacao. 0 perfil anteriormente-definido atribui ao coordenador 0 papel 

de um tecnlco de nivel superior, capaz de, por um lado, assegurar uma 

rnedlacao eficiente entre as crqanlzacoes locais, os estudantes e 0 

aprofundamento da cultura cientifica e acadernlca da UAb e, por outro 

lado, interpretar e comunicar, as necessidades formativas e culturais da 

comunidade de acolhimento do CLA. 

2.2. Recursos materiais dos CLA 

Embora constituam pequenos nucleos com uma orqanizacao simples, os
 

CLA carecem de recursos minimos capazes de assegurar a prestacao de
 

services de qualidade como infra-estruturas e tecnologias de
 

cornunlcacao e inforrnacao: centros de docurnentacao, que incluam os
 

materiais obriqatorlos propostos pelos diferentes cursos e editados pela
 

UAb; e espacos adequados a realizacao de eventos de natureza cientifica,
 

acadernica e socioculturais e das provas presenciais.
 

A criacao dos CLA e precedida da celebracao de um protocolo entre a UAb
 

e a lnstltuicao local de acolhimento.
 

o financiamento dos CLA e partilhado entre a UAb e as entidades locais.
 

A estas ultirnas cabe a cedencla e a rnanutencao de espacos fisicos, assim
 

como de equipamentos basicos para a instalacao e funcionamento do CLA.
 

Por seu lado, compete a UAb, salvo excecces definidas em protocolo, 0
 

pagamento das despesas relativas ao service de exames e a rernuneracao
 

do vencimento do coordenador do CLA. Os custos inerentes a prornocao de
 

eventos culturais e educativos e de cursos de curta duracao deverao ser
 ...... 
partilhados pelas entidades envolvidas na sua orqanlzacao. 

3. A Unidade Movel de Investiga~ao em Estudos do Local (ELO) 
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A Unidade de Investlqacao em Estudos do Local, criada como unidade n	 \. 
rnovel de investlqacao no ambito do entao denominado Instituto / I 

Coordenador de Investiqacao, entretanto extinto pela alteracao dos 

estatutos (Despacho normative n.o 11/2015, publicado em DR, 2. a serie 

N.o 122 - 25 de junho de 2015), articula-se com a UMCLA e foi criada para 

concretizar uma das atrtbuicoes da UMCLA, de acordo com os despachos 

reitorais 400/R/2009 e 53/R/2012, concretamente a de promover 0 

desenvolvimento de projetos de investiqacao em areas priorttarias dos CLA. 

A ELOtem como objetivos principais: 

• Contribuir para 0 desenvolvimento da investlqacao cientffica e do 

desenvolvimento local, atraves da reatlzacao de projetos de investiqacao

a<,:;ao, coletivos ou individuais, em parceria com instltuicoes e atores sociais 

locais. 

• Desenvolver investlqacao cientffica aplicada, numa perspetiva multi e 

transdisciplinar; 

• Proporcionar um espaco para 0 dialoqo e desenvolvimento de projetos 

entre investigadores das cienclas sociais e humanas, clenclas exatas e 

tecnoloqlcas. 

• Apoiar a formacao superior avancada dos coordenadores dos CLA e dos 

estudantes da UAb. 

• Criar redes nacionais e internacionais de cooperacao cientffica e 

tecnoloqica entre investigadores, universidades, centros de investlqacao e 

empresas; 

• Promover a publicacao e edlcao de trabalhos cientfficos e a producao de 

conteudos para os media digitais sobre as problematlcas do local. 
...... 

Sao membros efetivos da ELO os doutorados mernbros da UMCLA, ou a 

coordenar linhas ou projetos no ambito desta Unidade. A estes compete: 

a)	 Promover 0 estabelecimento de parcerias entre a ELO (atraves dos 

orqaos competentes da UMCLA / UAb) e Centros de Investiqacao, 
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com vista a desenvolver projetos de pesquisa nas areas territoriais de 

abranqencla dos CLA. 

b)	 Coordenar ou acompanhar os trabalhos dos projetos de lnvestiqacao 

desenvolvidos no interior da ELO ou que resultem das parcerias 

enunciadas na alinea anterior. 

c)	 Organizar pesquisa onde colaborem os coordenadores dos CLA e 

estudantes de formacao pos-qraduada e avanc;:ada da UAb, em areas 

identificadas como priorltarlas no Projeto de 

Desenvo!vimen to/In vestiqeceo , desde que estejam adequadas as 

competencies cientificas de cada membro. 

d)	 Promover formac;:6es pos-qraduadas com pertinencia ldentitarta para 

as autarquias onde estao sedeados os CLA e respetivas areas de 

abranqencla, 

Refira-se que a categoria de membro efetivo nao implica 0 

estabelecimento de um vinculo de pertenc;:a exclusiva a ELO que seja 

incompativel com a lnteqracao ou colaboracao em outras unidades de 

investiqacao. 

Sao membros associados os coordenadores dos CLA da UAb ou membros 

da UMCLA nao doutorados. A estes compete: 

a)	 Colaborar nos trabalhos dos projetos de investiqacao desenvolvidos 

no interior da ELO em areas identificadas como prlorltarias no Projeto 

de Desenvotvimento/Investiqeceo e nas areas de abranqencia do 

CLA, desde que estejam adequadas as respetivas competencies 

cientificas de cada membro. 

b)	 Promover formac;:6es pos-qraduadas com pertinencia ldentitaria para 

as autarquias onde estao sedeados os CLA e respetivas areas de 

abranqencla. 

Sao membros colaboradores da ELO: docentes da UAb que participem no 

programa de atividades; professores de outras Instituicoes de Ensino 

Superior que integrem projetos ou atividades em curso; estudantes de 

formacao pos-qraduada e avanc;:ada da UAb; bolseiros de investlqacao 

,.,.. , 
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recrutados nas diversas areas cientlficas em que se projeta desenvolver (') \ . 

pesquisas. A estes cabe: 

a)	 Colaborar nos trabalhos dos projetos de investiqacao / atividades
 

desenvolvidos no interior da ELO em areas identificadas como
 

priorttarias no Projeto de Desenvotvtmento/Investiqeceo e nas areas
 

de abranqencla do CLA, desde que estejam adequadas as respetivas
 

competencies cientlficas de cada membro.
 

4.	 Relevfmcia estrateqlca 

No documento A Universidade Aberta: perspetivas de desenvo!vimento
 

pode ler-se que "a UAb e hoje uma universidade bem diferente da que
 

existia em 2006!". Certos da complexidade dos fen6menos que interferem
 

nos processos de lnovacao em ambito institucional e, em particular, nas
 

Universidades, entendemos tarnbern que um processo de rnudanca com tal
 

dimensao 56 seria posslvel com a partlclpacao de todos os agentes
 

pertencentes a UAb. l\Jo entanto, no que aos CLA diz respeito, arriscamo


nos a afirmar que a sua acao, nos ultlrnos dois anos, teve impacto nas
 

quatro grandes prioridades estrateqicas definidas pelo Reitorado de entao 


Re-ldentificacao institucional, Desenvolvimento e inovacao, Abertura e
 

Cooperacao.
 

Re-identtticeciio instituciona! - A estrutura que precedeu a criacao dos
 

CLA foi a rede de Centros de Apoio, em funcionamento desde 1989. Esta
 

rede baseava-se em protocolos celebrados com lnstttulcoes
 

predominantemente de ensino superior. Os principles que norteavam estes
 

protocolos foram sendo desvirtuados ao longo de vinte anos e resultaram
 

num descompromisso, frequentemente redproco, de direitos e deveres das
 

entidades envolvidas. 0 resultado mais marcante deste processo foi vlslvel
 

em procedimentos adotados na ccordenacao e realizacao de exames finais
 

presenciais da UAb que aquelas lnstttulcoes asseguravam. A celebracao de
 ,.........
 

parcerias com a "sociedade civil", 0 re-enquadramento da relacao dos
 

estudantes com a Universidade e a aplicacao de bons procedimentos na
 

coordenacao e realizacao de exames finais presencia is, dlnarnlcas
 

desenvolvidas pelos CLA, introduziu rnudancas identltarlas na cultura da
 

Universida de.
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Desenvolvimento e Inoveciio - As parcerias celebradas com Camaras 

Municipais, assoclacoes culturais, profissionais e dvicas tern resultado na 

identificacao de novas necessidades e novos publicos que, no futuro, 

podem ter um forte impacto nos processos de desenvolvimento e inovacao 

da UAb. Projetos como 0 Literacia para os Media dos Adultos Portugueses, 

em que a UMCLA participa, podem assegurar um papel social e inovador 

na prornocao da literacia digital e na deflnicao de politicas e boas pratlcas 

neste ambito. 

Abertura e Cooperecso - A Universidade Aberta, sendo a Universidade 

Publica Portuquesa de Educacao a Distancia e em Rede, nao pode deixar 

de conjugar a arnbicao de marcar presence no clberespaco deslocalizado, 

com a exiqencia democratlca de privilegiar e desenvolver as dinarnicas de 

comunidades locais, frequentemente subalternizadas no acesso a bens 

culturais e educativos. A presence dos CLA, orientada pelos prindpios de 

Abertura e Cooperacao, e uma estrateqia central no redimensionamento 

da Universidade com uma realidade portuguesa e internacional. 

A flexibilidade, a valortzacao de competencies e saberes e a organizac;ao 

em rede fazem parte da matriz fundacional dos CLA e, por consequencla, 

estao presentes nas acoes que promovem, na relevancia atribufda as 

culturas locais e na dinarnlca de funcionamento da Unidade que os 

coordena. Um exemplo marcante do que e referido pode ser observado na 

estrateqia adotada pela UMCLA para a formacao continua e rnonitorlzacao 

dos coordenadores dos CLA: a Comunidade de Pratlca online no campus 

virtual da UAb. 

As parcerias entre a UAb e a sociedade civil procuram desenvolver uma 

intervencao, em termos culturais e educativos, enquadrada na respetiva 

area de lnfluencla (corresponde ao concelho ancora e envolventes). 

Pretende-se, desta forma, favorecer 0 acesso de amplos setores 

populacionais a sociedade da lnforrnacao e do conhecimento, donde a sua .......
 
acao privilegia a aquisrcao de cornpetenclas no usa das tecnologias 

digitais, bem como 0 desenvolvimento de outras competencies 

acadernicas, profissionais, culturais e dvicas - em diferentes areas. Neste 

sentido, sao dinamizadas acoes educativas (de ambito formal, nao-forrnal 

e informal) com vista a oferta de oportunidades de aprendizagem as 
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populacoes que, por circunstancias geogrMicas, sao particularmente 

suscetiveis de exclusao. Cabe ainda aos CLA facultar 0 suporte logfstico e 

instrumental aos estudantes residentes na respetiva area de intervencao, 

assim como a responsabilidade de coordenacao e orqanlzacao do processo 

de avaliacao presencia!. 

A dlvulqacao da oferta educatlva da UAb e da especificidade do seu 

sistema de ensino-aprendizagem faz parte das funcdes atribufdas aos CLA. 

1. - Projeto de A~ao e Desenvolvimento 

As questoes estrateqicas definidas no Plano de A<;ao do atual Reitorado 

(http://www.uab.pt/cjcJoCtJrnent._libr·ar·y/ get Jile?uuid =flc7d29b-68ce

l\ 782 -ae t6-bacfS6 77e9cl O&gmupld =10 136) sao concretizadas e 

aprofundadas tarnbern no quadro da rede de CLA, atraves das suas lin has 

de acao. 

Internecioneltzeceo para a qual esta vocacionada a acao da UAb, na 

medida em que a 'educacao a distancia e em rede e um processo social e 

cognitivo que ocorre na sociedade digital'. 0 papel que desempenham os 

CLA expressa tarnbern esta vocacao na medida em que e orientado pelos 

prindpios da Aprendizagem ao Longo da Vida - enquanto 'prindpio 

orientador da oferta e da particlpacao num continuo de aprendizagem, 

independentemente do contexto, com 0 objetivo de promover uma 

cidadania ativa e promover a empregabilidade' 

(http://www .ua b. ptjwebjguestjestudar'-na-uabjoferta

gCH;Jica/c1lv/a ntacao). 
..... 

Crteciio de esca/a que, no caso da acao da rede CLA, remete para 0 

conceito de qlocauzacao. Ou seja, 0 territorio de intervencao da UAb tem 

uma dimensao de presencialidade local operacionalizada pela rede CLA e 

que coexiste com uma dlmensao digital de qloballzacao do conhecimento. 

Esta dimensao glocal, que se traduz na interacao entre 0 local e 0 global, 
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configura-se como geradora de rnudanca e inovacao em comunidades (\\ . 

tendencialmente desprovidas de recursos essenciais no acesso a bens 

culturais e educativos, bem como nas dina micas de inclusao social e 

digital. Embora a lnstalacao de CLA nao se faca exclusivamente em 

terrltorlos vulneravels, importa sublinhar a preocupacao da UAb pelo 

desenvolvimento harmonioso dos territories servidos pelos CLA, numa 

perspetiva de justlca, para que todos, independentemente dos seus nfveis 

de rendimentos ou condicao social, tenham acesso aos bens culturais e 

educativos. 

Qualidade da oferta educativa para a cidadania e a partlcipacao ativa e 

criativa no quadro das atuais sociedades do conhecimento e em rede, 

comportando duas dimens6es essenciais. Por um lado, a identlficacao de 

necessidades formativas prementes e emergentes e, por outro, 0 

desempenho dos services, de forma mais concreta, dos servlcos 

desconcentrados. 

Sustentabilidade pedaqoqica orientada pelos prindpios do Modelo 

Pedaqoqico Virtual'" da UAb e centrada no desenvolvimento da capacidade 

de inovacao e de lntervencao ativa da lnstltuicao na sociedade e nas 

comunidades. Daqui resulta 0 compromisso institucional de 

desenvolvimento social, cultural e cientffico. 

Estas linhas consubstanciam 0 desenvolvimento da acao da UMCLAj CLA 

expressa nos respetivos Pianos Anuais de Atividades e Relatorlos Anuais de 

Atividades. A partir daqui definiram-se os seguintes objetivos: 

1) Consolidar canais de cornunlcacao entre a rede dos CLA e os services 

centrais da UAb, privilegiando 0 apoio solido e ample aos estudantes e 

formandos, seja atraves da dinarnlzacao de acoes de natureza cientffica, 

acadernica ou sociocultural, seja atraves da garantia de boas pratlcas de 

avaliacao ; 

......2) Ampliar a rede de colaboracao interinstitucional, de ambito local, 

nacional e internacional, com vista ao alargamento da acao dos CLA e a 

uma maior proximidade das iniciativas dos CLA as necessidades locais. 

3) Desenvolver estrateqlas de plamflcacao e dlnarntzacao de atividades 

de ambito acadernlco , cientffico e sociocultural, em estreita articulacao 
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com as coordenacoes dos cursos, os docentes, as orqantzacces e atores 

locais e, tarnbern, com a Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida, 

unidade orqanica da UAb, que tern por missao organizar e gerir recursos 

especificos em areas estrateqlcas vocacionadas para a crlacao, 0 

desenvolvimento e a oferta de programas e cursos de aprendizagem ao 

lange da vida. 

4) Desenvolver dina micas orientadas para a prornocao da inclusao digital, 

atraves da partlcipacao em projetos de lnvestiqacao, enquadrados na 

Unha 2 Cidadania e Inclusso Digital e em Rede da ELO. 

Importa ter em conta na concretlzacao destes objetivos que a acao da 

rede dos CLA e fortemente condicionada pelas problernatlcas e 

particularidades do desenvolvimento local e pela grande diversidade de 

atores que nelas participam. A qestao cientffica, pedaqoqlca e sociocultural 

deste projeto sera assegurada pela UMCLA. 

2. - Projeto de Investigac;ao e Desenvolvimento 

Para alern das questces estrateqlcas referidas no ponto anterior, 

relativamente a In ternecionetizecbo , Criar;ao de Escala, Qualidade e 

Sustentebilldede, a Investigar;ao assume neste 2.° cicio do projeto UMCLA 

um papel central, estruturante e decisivo. Com efeito, e tendo presente 0 

plano de acao do Reitorado, ja citado, que define uma agenda ambiciosa de 

Investlqacao em educacao a dlstancla e em rede, a ELO, enquanto estrutura 

que desenvolve Investlqacao no ambito das problernatlcas do local, 

procurara prioritariamente identificar, localmente, objetos de estudo e de 

lntervencao preferencial nas areas territoriais de insercao dos CLA, com 0 

intuito de transformar 0 conhecimento cientffico em materia que possa 

contribuir para promover a competitividade e 0 desenvolvimento dos 

terrltorlos. 

Para concretizar este desfgnio a ELO desenvolvera a sua acao em tres 

dominios priorttarios, que se traduzem em tres Iinhas de lnvestiqacao: 
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1) Cultura, Formac;ao e Tecnologias Dig itais (CFT) - visa promover,
 

dina mizar, apoiar e difundir a mvestlqacao no ambito do dominio da
 

cibercultura, da forrnacao . e das tecnologias digitais e suas
 

articulacces com dorninlos afins;
 

2) Cidadania e Inclusiio Digital e em Rede (CIDR) - visa enquadrar 0
 

desenvolvimento de projetos no ambito da Literacia, da Inclusao
 

Digital, Cornunlcacao e Media, da sociedade em Rede, dos Estudos
 

Socia is da Internet, da Clencia e sociedade;
 

3) Hist6ria Local. Cultura Glocal (HLCG) - visa desenvolver lnvestiqacao
 

no ambito da cultura, historla e patrimonio das pequenas e medias
 

comunidades urbanas portuguesas, numa perspetiva comparativa.
 

Tendo, ainda, em conslderacao que a ELO, no quadro do LE@D e da 

UMCLA, funciona, tarnbern, como uma plataforma que pode e deve 

estabelecer parcerias com unidades de lnvestlqacao que identifiquem como 

objeto de estudo preferencial as areas territoriais de insercao dos CLA da 

UAb. Nesse ambito, foram recentemente estabelecidas parcerias com: 0 

Centro de Estudos Interdisciplinares do Seculo XX (CEIS20) da Universidade 

de Coimbra, mais concretamente com 0 Grupo de Politices e Orqentzeciies 

Educativas e Dinernices Educacionais (GRUPOEDE), que desenvolve trabalho 

orientado para a lnvesttqacao em dominlos variados no ambito da 

Educacao, com particular incldencla na deterrnlnacao da contemporaneidade 

e que se articulara com os projetos desenvolvidos na Linha 1 da ELO 

Cultura, Formeceo e Tecnologias Digitais (CFT); 0 Centro de Investiqacao e 

Estudos de sociologia (CIEs-IlIL) do IsCTE - Instituto Universitar!o de 

Lisboa, que se junta ao objetivo comum de aprofundar 0 desenvolvimento 

de investiqacao e cocperacao inter-institucional ligada a producao e 

divulqacao de conhecimento cientifico associado a linha da Cidadania e 

Inciuseo Digital e em Rede (CIDR); e 0 Instituto de Estudos Medievais da 

Faculdade de Ciencias Sociats e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

que se articulata com 0 trabalho desenvolvido na linha Hist6ria Local. ....... .
 

Cultura Glocal. 

Para alern das linhas atras enunciadas, poderao ser criadas outras que 

sejam consideradas priorttarlas para alcancar a Excelencie na Investiqeceo 

preconizada no plano de acao ja citado, assim como novas parcerias que 

possam contribuir para 0 desenvolvimento do conhecimento cientifico. 
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Com este olhar muito atento sobre a investiqacao, cremos que serao 
!\ \ . 

incutidas novas dina micas em todos os CLA que contribulrao, por um lado, (\
 

para a consolldacao da cornunlcacao entre os CLA e os parceiros locais,
 

atraves da dlnarnlzacao de acoes de natureza acadernlca e sociocultural e,
 

por outro lado, para 0 desenvolvimento de atividades de ambito clentltico
 

atraves da particlpacao em projetos -de lnvestiqacao.
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2016	 . Desenvolver Investiqacao, privilegiando as seguintes areas: 
2022	 1) Culture, Pormeciio e Tecnologias Dig ita is;
 

2) Cidadania e Inclusiio Digital e em Rede;
 
3) Hist6ria Local. Cultura Glocal.
 
. Promover a participacao e 0 envolvimento dos estudantes da UAb nos
 

CLA / ELO.
 
- Avaliar asparcerias da UAb com os Munidpios.
 

- Aprofundar e tirar partido das parcerias existentes, de forma a envolver
 
os CLA nas dinamlcas de cooperacao ja existentes entre os parceiros da
 
UAb e outras entidades.
 

-Definir metodos de auscultacao da oferta formativa com a UI\1CLA e a
 
UALV, de acordo com as especificidades locais.
 

- Reequacionar a oferta de iniciativas socioculturais dos CLAs, dando
 
particular relevancia a otlrnlzacao de recursos.
 

- Envolver a rede de CLA em encontros entre professores e estudantes da
 
UAb, atraves de "semanas acadernicas", trabalhos de campo, workshops
 
praticos presencia is.
 

- Aprofundar as estrateqias de particlpacao dos CLA em iniciativas dos
 
munidpios.
 

- Aumentar 0 impacto da presence dos CLA nos Conselhos Municipais
 
(Educacao e A<;ao Social) nas Plataformas Supraconcelhias das areas de
 
abranqencia dos CLA.
 

- Desenvolver canais de cornunlcacao entre os membros da Comunidade
 
UAb, atraves da paqina do CLA, no site da Universidade, e desenvolver 0
 

"espaco cornunitario virtual" com ferramentas de Web 2.0.
 
- Conjugar iniciativas presenciais e virtuais orientadas para uma maior
 

sustentabilidade da Comunidade UAb, junto dos CLA.
 
- Reavaliar as necessidades de espacos fisicos para exames, em funcao do
 

crescimento do numero de estudantes por CLA e dos desenvolvimentos
 
tecnoloqlcos.
 

- Definir criterios de avallacao de desempenho para os CLA. 

- Desenvolver acoes de formacao direcionadas para a populacao estudantil
 
(novas ferramentas tecnoloqlcas, como plataformas de produtividade e
 
trabalho colaborativo, entre outros) .
 

. Avaliar canais de cornuntcacao dos CLA com os diversos services da UAb 
(UALV, Servlcos de Apoio ao Estudante, Logistica). 

- Ampliar a rede de parcerias dos CLA. ...~ 

- Aprofundar a partlcipacao dos estudantes nos CLA, atraves da reallzacao
 
de / colaboracao em trabalhos de natureza cientiflea e acadernlca e
 
eventos de ambito cultural.
 

- Refor<;ar a liga<;ao dos CLA aos varlos services da UAb (Service de Apoio
 
ao Estudante, Logistica, Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida);
 

- Organizar encontros/coloquios/projetos no ambito de 10, 20 e 30 cielos,
 
com as coordenacoes de curso dos varies Departamentos
 

22
 



- Otimizar os recursos e iniciativas entre os CLA.
 

- Aumentar 0 envolvimento dos estudantes nos CLA, atraves de iniciativas
 
promovidas pela comunidade estudantil. 

- Concretizar 0 conceito de qlocalizacao nas autarquias UAb. 

- Apresentar os dados e as conclus5es dos projetos de investlqacao. 
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