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EMENTA 

O Processo do Serviço e Referência. Fundamentação teórica sobre o serviço de referência. O 

bibliotecário e o usuário de referência. Atendimento de qualidade no Serviço de Referência. O Serviço de 

Referência on-line. 

 
OBJETIVO(S) 

a) Compreender o processo de Referência no sistema da Biblioteca; 

b) Distinguir os tipos e as características das obras de referência; 

c) Avaliar aspectos intrínsecos, extrínsecos e específicos das obras de referência; 

d) Manusear diferentes obras que compõem a coleção de referência; 

e) Compreender o processo de referência; 

f) Instrumentar técnicas de atendimento no Serviço de Referência em Bibliotecas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Processo de Referência. 

2 Política de Serviço de Referência 

3 Entrevista, questão e coleção de referência 

4 Avaliação do Serviço de referência 

5 Serviço de Referência tradicional e on-line 

6 Fontes de referências gerais: localização e acesso à informação  

7 Atendimento no Serviço de Referência  

 

 
METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas e práticas; leitura, análise e discussão de textos; seminários; visitas técnicas; Avaliação de 

Serviços de Referência. 

  
FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



Duas avaliações, no mínimo, que podem ser implementadas como: avaliação escrita, elaboração de trabalhos e 

seminários. Participação, presença e pontualidade. 
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