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Resumo: Este artigo apresenta uma análise preliminar das duas primeiras edições do curso de pós-
-graduação em Promoção e Dinamização Cultural e Educativa em Arquivos e Bibliotecas, ministrado 
pela Autónoma Academy em 2023 e 2024, em Portugal. O curso, realizado totalmente online, torna-se 
acessível a alunos e docentes de diversas geografias e contribui para o intercâmbio de experiências 
académicas. Tem como objetivos o desenvolvimento da investigação nas áreas de promoção e 
dinamização cultural e educativa, bem como a preparação de profissionais para a organização de 
iniciativas diversas em bibliotecas e arquivos. Pretende-se assim fortalecer estas instituições como 
espaços de criação cultural, favorecendo o acesso à informação, conhecimento e cultura. A metodologia 
combina abordagens quantitativas e qualitativas, com análise documental e de conteúdo. Os resultados 
revelam a diversidade geográfica e académica dos participantes, com alunos provenientes de diversas 
regiões de Portugal continental e Regiões Autónomas, e docentes com variadas especialidades e 
proveniências geográficas. Destaca-se uma mudança no perfil dos discentes entre as duas edições, com 
um aumento significativo de mestres e até mesmo um doutoramento na segunda edição. No entanto, 
também houve um aumento no número de alunos desempregados ou inativos profissionalmente, 
indicando uma busca por novas oportunidades ou uma mudança de carreira. Em relação à formação 
académica, a maioria dos alunos possui licenciatura em Ciências Sociais e Humanas, mas há uma 
diversidade crescente de formações de base. Quanto à empregabilidade, verifica-se que a maioria dos 
alunos que concluíram o curso estão empregados na área da informação, embora um número 
significativo se encontre na procura ativa de emprego no sector. Contudo, a participação ativa e o 
interesse dos alunos nas aulas e nos trabalhos destacam o valor desta pós-graduação para o 
desenvolvimento profissional. Estas conclusões sugerem que a diversidade geográfica e académica dos 
participantes enriquece a experiência de aprendizagem e promove um ambiente colaborativo e de troca 
de conhecimentos. 

Palavras-chave: Autónoma Academy, Pós-graduação. 

Resumen: Este artículo presenta un análisis preliminar de las dos primeras ediciones del curso de 
posgrado en Promoción y Dinamización Cultural y Educativa en Archivos y Bibliotecas, impartido por 
la Autónoma Academy en 2023 y 2024 (Portugal). El curso se realiza totalmente en línea, lo que lo hace 
accesible a alumnos y docentes de diversas geografías y contribuye al intercambio de experiencias 
académicas. Los objetivos del curso incluyen el desarrollo de la investigación en las áreas de promoción 
y dinamización cultural y educativa, así como la preparación de profesionales para organizar y promover 
iniciativas culturales y educativas en bibliotecas y archivos. Se pretende así fortalecer estas instituciones 
como espacios de creación cultural, favoreciendo el acceso a la información, conocimiento y cultura. 
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La metodología combina enfoques cuantitativos y cualitativos, con análisis documental y de contenido. 
Los resultados revelan la diversidad geográfica y académica de los participantes, con alumnos 
procedentes de diversas regiones de Portugal continental y de las Regiones Autónomas, y docentes con 
variadas especialidades y procedencias geográficas. Se destaca un cambio en el perfil de los estudiantes 
entre las dos ediciones, con un aumento significativo de másteres e incluso de un doctorado en la 
segunda edición. Sin embargo, también se observa un aumento en el número de alumnos desempleados 
o inactivos profesionalmente, lo que indica la búsqueda de nuevas oportunidades o un cambio de carrera. 
En cuanto a la formación académica, la mayoría de los alumnos tiene licenciatura en Ciencias Sociales 
y Humanas, pero hay una diversidad creciente de formaciones de base, incluyendo áreas como 
Educación, Turismo y Gestión de Empresas. En cuanto a la empleabilidad, se observa que la mayoría 
de los alumnos que completaron el curso están empleados en el área de la información, aunque un 
número significativo está en la búsqueda activa de empleo en el sector. Sin embargo, la participación 
activa y el interés de los alumnos en las clases y en los trabajos finales destacan el valor de este posgrado 
para el desarrollo profesional. Estas conclusiones sugieren que la diversidad geográfica y académica de 
los participantes enriquece la experiencia de aprendizaje y promueve un ambiente colaborativo y de 
intercambio de conocimientos. 

Palabras clave: Autónoma Academy, Posgrado. 

Introdução 

Este trabalho apresenta uma breve análise às duas primeiras edições do curso de pós-graduação em 
Promoção e Dinamização Cultural e Educativa em Arquivos e Bibliotecas, organizado pela Autónoma 
Academy (Universidade Autónoma de Lisboa) em 2023 e 2024. Uma vez que este é um curso muito 
recente, as conclusões desta análise são preliminares. 

De um modo geral, a pós-graduação em Promoção e Dinamização Cultural e Educativa em Arquivos 
e Bibliotecas (doravante, PGPDCEAB) caracteriza-se pelo caráter inovador na área da Ciência da 
Informação em Portugal (CNAEF 322) por ser um curso totalmente ministrado online. Da inscrição às 
aulas síncronas em plataforma digital, ao suporte no Moodle, à apresentação de trabalhos e à avaliação, 
todas as etapas são desenvolvidas à distância. A organização deste curso surge no seguimento de práticas 
recentes, proporcionadas pela pandemia por Covid-19, que vieram comprovar que o ensino à distância 
pode, por um lado, possibilitar a alunos de diferentes geografias a frequência de cursos de formação na 
área dos arquivos e bibliotecas e, por outro, permitir a participação de docentes também de várias 
proveniências, favorecendo, deste modo, o intercâmbio de experiências académicas diversas. 

Neste ambiente digital, a PGPDCEAB procura desenvolver a investigação de temáticas ligadas à 
promoção e dinamização cultural e educativa, disponibilizando formação avançada e novas 
oportunidades para os profissionais de informação e demais interessados, assim como dotar os alunos 
de ferramentas fundamentais para a organização e promoção de iniciativas culturais e educativas em 
bibliotecas e arquivos, com vista a um conhecimento aprofundado desta área. 

Este curso pretende, assim, contribuir para a afirmação dos arquivos e das bibliotecas enquanto 
espaços de criação, dinamização e oferta cultural e educativa, realizada através da renovação e 
reinvenção de projetos e serviços; concorrer para uma maior visibilidade dos equipamentos culturais 
junto dos mais diversos públicos, através de políticas e estratégias nesta área, possibilitando uma 
aproximação aos cidadãos e às comunidades nas quais estão inseridos; promover o acesso à informação, 
ao conhecimento e à cultura, assim como a preservação do património e da memória coletiva. Estes 
desideratos só serão possíveis com profissionais dotados de uma formação de excelência neste domínio 
do conhecimento. 

Nesta breve análise procuramos identificar o público-alvo desta pós-graduação, explorando 
elementos como a localização geográfica, o percurso profissional e as qualificações académicas dos 
discentes, sem deixar de referir a proveniência geográfica diversificada do corpo docente, evidenciando 
a sua pluralidade. Este aspeto é viabilizado pela natureza digital do curso. Os dados recolhidos permitem 
concluir que a diversidade geográfica de discentes e docentes potencia, entre outros fatores, o 
intercâmbio de experiências académicas diversas. 

1. Referencial teórico 

O contexto pandémico causado pela Covid-19, vivido sobretudo entre 2020 e 2022, exigiu a 
aceleração da transição digital nas práticas de lecionação nos estabelecimentos de ensino superior 
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(Mičunović et al., 2021; Mishra et al., 2021), potenciando amplamente o recurso ao ensino à distância. 
Se, por um lado, esta transição provocou uma alteração, urgente e radical, na adaptação das práticas 
pedagógicas por parte do corpo docente a um novo ambiente, também ofereceu oportunidades que 
favoreceram a coexistência de um corpo discente e docente de distintas proveniências que não seria 
exequível em contexto presencial. 

Paralelamente, tem-se vindo a verificar uma alteração e atualização do perfil dos profissionais. 
Relativamente aos profissionais de informação, as mudanças nesta área têm exigido o desenvolvimento 
de novas competências. Estas estão diretamente relacionadas com a atividade profissional, tal como é 
referido no Euro-Referencial I-D do ECIA (European Council of Information Associations, 2005), que 
as define como o conjunto de capacidades necessárias e o domínio dos comportamentos requeridos para 
o exercício de uma atividade. Assim, para ser exercida, qualquer profissão requer uma base e se, 
anteriormente, esta esteve direcionada para o conhecimento, atualmente a ênfase é colocada na 
capacidade de agir, sobre a ação e para a ação (Observatório da Profissão I-D, 2006). 

Alvim, Patrício e Vargues (2023), a partir da análise do Euro-Referencial, do Records and 
Information Management Core Competencies (2017) e, sobretudo, de referenciais que as associações 
profissionais do sector (e outras), um pouco por todo o mundo, apresentam1, concluíram que os 
referenciais atuam como eixo orientador da formação inicial e permanente. Por conseguinte, além das 
competências técnicas essenciais, os profissionais da informação têm de deter outras competências 
partilhadas por profissionais de diferentes áreas, como o marketing, a gestão de projetos, a mediação 
cultural, o design, entre outras. Possuir competências multidisciplinares é uma exigência da sociedade 
contemporânea, que pode ser colmatada com a inclusão de profissionais de várias áreas disciplinares 
numa instituição, ou poderá ser exigida a cada profissional que deverá enriquecer o seu currículo, ao 
longo da vida, com outros saberes. Os currículos híbridos são cada vez mais valorizados nas unidades 
de informação e, um pouco por todo o mundo, a formação académica está atenta a esta nova realidade, 
permitindo especializações de pós-graduação ou de mestrado, e até de formação contínua, que envolvem 
indivíduos com diferentes perfis profissionais. Atualmente, os perfis são construídos com as 
competências, as capacidades para o exercício de uma atividade profissional, acrescentando-se-lhes as 
novas competências do saber-ser, que são as competências interpessoais. O relacionamento, o respeito 
e a aceitação das diferentes comunidades nos serviços, o desenvolvimento de trabalho com terceiros, 
bem como a complementaridade de saberes, a capacidade de comunicação, ou o sentido pedagógico 
são, entre outras, aptidões exigidas que resultam em benefícios para os utilizadores dos serviços. Estes 
novos domínios têm de ser integrados na matriz formativa de cursos a desenvolver (Alvim, Patrício, & 
Vargues, 2023). 

É neste contexto que a PGPDCEAB, concebida em 2022, em contexto pandémico, pensada nos 
moldes e de acordo com a experiência do ensino à distância, e iniciada em 2023, se enquadra procurando 
contribuir para o desenvolvimento das competências interpessoais, vitais para o sucesso profissional e 
para o desenvolvimento da profissão. Assim, o curso oferece uma alternativa aos estudos existentes no 
panorama académico português, destinado a profissionais de várias áreas que pretendam melhorar o seu 
conhecimento e as suas práticas, num nicho que são os serviços culturais e educativos em instituições 
de memória. Em suma, ele representa uma contribuição importante e fundamentada no advento do 
interesse por parte das instituições em desenvolver este tipo de serviços, sobretudo os educativos e a 
necessidade de o mercado possuir profissionais formados para exercer funções nestas áreas. A 
dinamização cultural exige saber, pelo que o interesse nesta vertente tem vindo a aumentar 
progressivamente nas bibliotecas e nos arquivos. Atualmente, é notória a transição destas instituições 
de uma função tradicionalmente custodial para um paradigma mais aberto e comunicativo. Procuram 
atrair novos públicos e difundir o seu património de um modo mais eficaz, exigindo uma comunicação 
e divulgação aprimoradas, bem como uma maior interação entre os órgãos públicos e os cidadãos. Neste 
sentido, esta pós-graduação surge para preencher uma lacuna no ensino pós-graduado, oferecendo uma 
formação teórica, metodológica e prática neste campo, ao mesmo tempo que introduz um novo modelo 
formativo. 

A PGPDCEAB apresenta-se, assim, como um curso transdisciplinar que abrange diferentes 
realidades no seu objeto de estudo e público-alvo. Aposta, por isso, num corpo docente diverso e 
qualificado, com atuação académica e prática, permitindo aos alunos – profissionais da informação ou 
outros que procuram exercer a sua atividade nesta área – contacto com conteúdos teóricos atualizados e 
com boas práticas implementadas em arquivos, bibliotecas e outros serviços de informação, no âmbito 
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da promoção e dinamização cultural e educativa. Neste sentido, o curso oferece conhecimentos 
fundamentais para o exercício da profissão, na prossecução de práticas de excelência. 

O plano curricular desta pós-graduação está estruturado de modo a assegurar a articulação entre três 
eixos: teórico, metodológico e prático. Os conteúdos das diferentes unidades curriculares2, direcionados 
para as dinâmicas culturais e educativas das bibliotecas e arquivos, evidenciam uma abordagem 
integrada que privilegia a participação em processos de discussão coletivos e a aquisição de perspetivas 
transdisciplinares, culminando na apresentação e discussão de trabalhos originais. A intervenção prática 
é, assim, sobrevalorizada em relação à pesquisa conceptual, concentrando-se na resolução de problemas 
profissionais e organizacionais. A experiência da primeira edição do curso revelou esta ênfase prática e 
profissional através dos trabalhos finais apresentados pelos discentes. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos aplicados na abordagem da pesquisa são de natureza quantitativa 
e qualitativa, e de base documental, uma vez que emergem da informação de suporte produzida no 
âmbito educacional e de gestão da PGPDCEAB. O método utilizado é a análise de conteúdo. Constituem 
como universo de pesquisa os dados referentes aos docentes e discentes do 1.º e 2.º cursos, ministrados 
em 2023 e 2024. 

3. Resultados parciais 

A análise incide primordialmente em dados recolhidos sobre os discentes que frequentaram as duas 
edições da PGPDCEAB, em 2023 e 2024, uma vez que são estes que permitem apurar conclusões mais 
detalhadas, que ajudam a compreender tanto a relevância de uma formação realizada em ambiente 
exclusivamente digital, como a necessidade de desenvolvimento de novas competências por parte dos 
profissionais, especialmente as relacionadas com a área da informação. 

Não obstante, é igualmente interessante referir a heterogeneidade geográfica dos docentes, cuja 
diversidade é possibilitada pela componente de ensino à distância do curso. Assim, de um total de 10 
professores, oito encontram-se em Portugal Continental (Loulé, Sines, Lisboa, Cascais, Loures e Vila 
Nova de Famalicão) e na Região Autónoma da Madeira (Funchal), e dois no Brasil (nos estados do Rio 
de Janeiro e de São Paulo). Acreditamos que esta diferenciação territorial permite a partilha abrangente 
de experiências, aplicadas a realidades distintas, que apenas este modelo de ensino pode promover. 

Focando a análise nos discentes da PGPDCEAB, é possível concluir, num primeiro momento, que 
uma consequência direta da natureza digital é a geografia dos seus alunos. Estes são provenientes dos 
mais variados pontos de Portugal Continental (de Norte a Sul, do litoral ao interior profundo, dos 
grandes centros urbanos às cidades de pequena e média dimensão) e das Regiões Autónomas da Madeira 
e dos Açores. Num total de 33, apenas seis se encontram na Área Metropolitana de Lisboa, justificando 
a aposta no formato online como condição para a sua frequência e para a realização da pós-graduação. 

Um indicador diferenciador é a presença de cinco alunos das regiões autónomas, quatro dos quais do 
Arquipélago da Madeira, o que se explica pela ausência de oferta formativa em Ciência da Informação 
nestas regiões. Este argumento é igualmente válido para Portugal Continental, uma vez que os cursos 
de licenciatura, de pós-graduação, de mestrado e de doutoramento nessa área se encontram concentrados 
em Lisboa, Coimbra, Porto e Fafe3, desenvolvendo-se, na quase totalidade, presencialmente, sendo este 
fator muito limitador para o potencial público-alvo. 

Em síntese, a realização da PGPDCEAB à distância, pela Internet, permite a frequência por discentes 
de qualquer parte de Portugal, estando aberta ao resto do Mundo de língua portuguesa. 

No que respeita às habilitações literárias dos discentes, em 2023, na primeira edição do curso 
(Gráfico 1), dois alunos possuíam o 12.º ano4, nove eram licenciados e dois detinham mestrado, um em 
Ciências da Documentação e Informação e outro em Política Cultural Autárquica. Na segunda edição 
do curso, com início em janeiro de 2024 e ainda a decorrer, verifica-se uma maior diversidade. 
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Gráfico 1: Habilitações literárias dos discentes 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

Pela análise do Gráfico 1, a primeira edição foi particularmente apelativa para os discentes detentores 
de licenciatura e contou com dois alunos com o ensino secundário concluído. Comparando as duas 
edições, e considerando que a primeira teve um total de 13 inscritos e a segunda de 20, é clara a alteração 
do perfil dos discentes, com um aumento de dois para sete mestres e, pela primeira vez, com a existência 
de um doutorado. O número de licenciados cresceu ligeiramente enquanto o número de alunos com o 
ensino secundário diminuiu. 

Gráfico 2: Perfil académico dos discentes com licenciatura (1.ª edição) 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

Quanto à formação base dos alunos da primeira edição, no que respeita à licenciatura obtida (Gráfico 
2), é percetível a tradicional preponderância da procura de cursos de Ciências da Informação por 
discentes provenientes das Ciências Sociais e Humanas. Estes dados realçam a importância que a área 
da Ciência da Informação continua a ter enquanto saída profissional para estes alunos. 
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Gráfico 3: Perfil académico dos discentes com licenciatura (2.ª edição) 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

Comparando os Gráficos 2 e 3, verifica-se que a área de licenciatura dos discentes da segunda edição 
da PGPDCEAB acentua a diversidade no âmbito das Ciências Sociais e Humanas. É igualmente 
interessante perceber que existe uma procura por parte de profissionais de outras áreas, muito distintas. 
Destaque, a título de exemplo, para a frequência, na primeira edição, de um aluno proveniente da área 
da Fisioterapia e, na segunda de um de Gestão de Empresas. 

No referente ao grau de mestre dos alunos, a primeira edição foi frequentada por dois detentores 
deste grau, designadamente em Ciências da Documentação e Informação, área em que esta pós-
-graduação se posiciona, e em Política Cultural Autárquica. Na segunda edição, os graus foram 
alcançados nos cursos de Letras; História; História Moderna e Contemporânea; História 
Contemporânea; História e Património; Ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo; Ensino do Português e do 
Espanhol; Marketing Estratégico e Gestão de Recursos Florestais, assinalando a pluralidade de áreas. 
Também na segunda edição encontra-se um aluno com doutoramento, em Estudos da Literatura e da 
Cultura – Estudos Comparatistas, até ao momento o único discente com este grau. 

Alargando esta análise à empregabilidade dos discentes, na primeira edição da PGPDCEAB, num 
total de 13 discentes, dois encontravam-se desempregados (Gráfico 4), enquanto na segunda edição, 
num universo de 20, três são alunos inativos profissionalmente (Gráfico 5). 
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Gráfico 4: Situação profissional dos discentes (1.ª edição) 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

 

Gráfico 5: Situação profissional dos discentes (2.ª edição) 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

Estes elementos são relevantes, uma vez que, como manifestado pelos próprios alunos nas aulas de 
apresentação, a frequência deste curso tem justamente como objetivo ingressar no mercado de trabalho. 

Relativamente à área profissional dos discentes, esta foi aferida com o objetivo de perceber quais os 
que já se encontram a desenvolver atividade profissional na área da informação e pretendem adquirir 
novas competências, e os que não exercem atividade nesta área (Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Empregabilidade na área da informação 

 
Fonte: Autónoma Academy (dados internos). 

Assim, do total de 33 discentes de ambas as edições, foi possível apurar que 17 desenvolvem a sua 
atividade na área da informação e 16 noutras áreas. Como enfatizado anteriormente, cinco estão 
desempregados. 

De forma mais detalhada, na primeira edição da PGPDCEAB somente dois discentes não 
trabalhavam na área da informação. Este número aumentou de forma muito expressiva na segunda 
edição, passando para nove (num universo de 20) os alunos que não trabalham nesta área. Na aula de 
apresentação da segunda edição, alguns alunos indicaram como razão principal da sua inscrição a 
vontade de mudar da área profissional em que se encontram atualmente para a da informação. 

Este é um elemento bastante significativo pois demonstra que, se uma parte dos alunos procura a 
PGPDCEAB pela vontade de adquirir ou desenvolver novas competências no contexto da sua atividade 
enquanto profissionais da informação, outra fá-lo com o objetivo de ingressar no mercado de trabalho, 
nesta área. Esta evidência ancora-se na evolução do número de inscrições da primeira para a segunda 
edição. 

O facto de as aulas serem ministradas de maneira síncrona, em plataforma digital, possibilitou a 
participação ativa e efetiva dos alunos, num ambiente propício à partilha de conhecimentos e de 
experiências, bem como o esclarecimento imediato de questões relacionadas com os conteúdos e do 
modelo de avaliação das diferentes unidades curriculares. No mesmo sentido, os docentes confirmam a 
assiduidade e o interesse dos discentes em participar e contribuir nos momentos de debate, bem como o 
seu envolvimento e empenho na elaboração dos trabalhos das 10 unidades curriculares, e no trabalho 
final. Este foi apresentando, num primeiro momento, no final da parte letiva da edição inicial da 
PGPDCEAB, via Zoom e, posteriormente, em formato híbrido (presencial e online), na Universidade 
Autónoma de Lisboa, no contexto do 1.º Colóquio Promoção e Dinamização Cultural em Arquivos e 
Bibliotecas, realizado em 25 de outubro de 20235. 

Considerações finais 

A formação pós-graduada e integrada no ensino à distância, desenvolvida pela Autónoma Academy, 
na área científica de História, Artes e Humanidades, dedicada ao estudo da Promoção e Dinamização 
Cultural e Educativa em Arquivos e Bibliotecas, disponibilizou, no panorama educativo português, um 
modelo singular de formação. Este novo modelo pedagógico assenta em pilares fundamentais: o facto 
de ser exclusivamente online; ter como objeto de estudo uma área ainda não ministrada em nenhum 
outro curso pós-graduado no ensino superior; visar formar profissionais híbridos, com formação 
transdisciplinar; disponibilizar uma formação de síntese sobre temas mais práticos e profissionalizantes, 
com abordagens teóricas; valorizar o equilíbrio de um ensino com transmissão de conhecimentos com 
o ensino orientado às aptidões e ao desenvolvimento do espírito crítico. 

As duas primeiras edições da PGPDCEAB, realizadas, respetivamente, em 2023 e 2024 (a segunda 
edição ainda se encontra em curso) permitem-nos tirar conclusões preliminares sobre a aposta, por parte 
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de instituições académicas, no ensino à distância no período pós-pandemia. No caso particular da 
Autónoma Academy, a Covid-19 trouxe a possibilidade de transformar um problema numa 
oportunidade, tendo esta pós-graduação sido a primeira ministrada exclusivamente em ambiente digital, 
constituindo um desafio para todos, de um modo transversal. 

Através da análise da proveniência geográfica e do perfil académico e profissional dos seus docentes 
e discentes, é possível traçar o perfil de alunos de diferentes geografias, habilitações e áreas profissionais 
que acolhem a oferta de um curso inovador, que circula pelos eixos teórico e metodológico, mas 
sobretudo prático, promovendo o diálogo e a troca de experiências sobre as dinâmicas culturais e 
educativas desenvolvidas em bibliotecas e arquivos. As aulas síncronas, ministradas em plataforma 
digital, garantiram a participação ativa e efetiva dos alunos, num ambiente colaborativo de partilha de 
conhecimentos e experiências. Acresce aos resultados a atuação dos docentes, igualmente de diferentes 
geografias e especialidades profissionais, que asseguram um curso que procura dar resposta a outras 
(novas) competências exigidas aos profissionais da informação, em áreas complementares, no percurso 
transdisciplinar da Ciência da Informação. 

Esta é uma análise embrionária, que requer novos dados – a serem obtidos nas próximas edições – 
mas que permite concluir que a diversidade de geografias de docentes e discentes potencia o intercâmbio 
de experiências académicas diversas. 
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NOTAS 
1 São exemplos, a partir das referências citadas pelas autoras nas tabelas 1 e 2 do seu artigo, os 
contributos da Special Libraries Association (SLA), da Association des Archivistes Français (AAF) ou 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). No que respeita à curadoria 
digital, veja-se Freitas (2017); quanto ao serviço ao utilizador, Fraser-Arnott (2017); quanto à literacia 
tecnológica, Mann (2018). 
2 O curso inclui as seguintes unidades curriculares: História dos arquivos e das bibliotecas: das origens 
à atualidade; Perfil e competências dos profissionais de informação; Políticas culturais e educativas; 
Serviços e produtos culturais e educativos; Marketing cultural e educativo; Promoção e dinamização 
cultural e educativa; Financiamento e mecenato; Ferramentas tecnológicas de promoção e dinamização 
cultural e educativa; Gestão de redes sociais; Avaliação da promoção e dinamização cultural e educativa. 
3 https://bad.pt/profissao/formacao-disponivel-em-portugal/ 
4 Esta pós-graduação é dirigida a licenciados, mas está também disponível a quem tenha concluído o 
12.º ano, com o objetivo de dotar os profissionais de informação de novas competências, permitindo, 
deste modo, obter um curso de especialização. 
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5 O 1.º Colóquio Promoção e Dinamização Cultural em Arquivos e Bibliotecas, realizado na 
Universidade Autónoma de Lisboa, a 25 de setembro de 2023, contou com conferência de abertura 
ministrada por Zélia Charraz Parreira (Biblioteca Nacional de Portugal/Biblioteca Pública de Évora – 
CIDEHUS.UÉ) e quatro painéis moderados pelos docentes, em que foram distribuídos os temas para a 
apresentação dos trabalhos finais dos alunos da primeira edição da PGPDCEAB. O 2.º Colóquio 
Promoção e Dinamização Cultural em Arquivos e Bibliotecas vai realizar-se nos dias 12 e 13 de 
setembro deste ano, mais uma vez, na Universidade Autónoma de Lisboa, estando previsto que as 
respetivas conferências de abertura sejam asseguradas por Bruno Eiras (DGLAB – Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas) e Jorge Janeiro (Arquivo Distrital de Évora). 




