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EMENTA 

Estudo e avaliação das principais fontes gerais e especializadas de informação e capacidade de compreendê-las  

corretamente em contextos profissionais e de pesquisa considerando: histórico, características, funções, uso e 

aplicação. Análise das principais bases de dados nacionais e internacionais. 

 

OBJETIVO(S) 

a) Contextualizar o aluno no ambiente de informação administrado por um bibliotecário. 

b) Capacitar os alunos na utilização, aplicação e avaliação de fontes gerais e especializadas de informação em 

contexto público, privado e científico.  

c) Proporcionar conhecimentos fundamentais sobre a competência informacional, bem como relacioná-la ao uso 

das fontes de informação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Bibliotecas, Leituras e Fontes de Informação 

1.1 Bibliotecas e educação no Brasil. 

1.2 Bibliotecas, leitura e cidadania 

1.3 Práticas de leitura e fontes de informação. Os suportes da informação 

 

Unidade II – Competência em Informação 

2.1– Competência em Informação: bibliotecas, bibliotecários, mediação. 

 

Unidade III – Fontes de Informação: conceitos, tipologias, características e uso 

3.1 – Fontes  de Informação: conceitos, tipologias, características, uso e avaliação 

 

Unidade IV – Fontes de Informação Gerais 

4.1 – Enciclopédias 

4.2 – Enciclopédias eletrônicas 

4.3 – Dicionários 

4.4 – Fontes Biográficas 

4.5 – Bibliografias 

4.6 - Guias de Literatura 

4.7 – Fontes Geográficas 



4.8 – Catálogos de Bibliotecas. OPACs. Catálogos coletivos e serviços de cooperação. 

4.9 – Fontes Estatísticas 

4.10 – Fontes Jurídicas 

4.11 – Repertórios Bibliográficos 

 

Unidade V – Fontes de Informação Especializadas 

5.1 O Sistema de Comunicação e a Literatura Científica 

5.2 Entidades e Instituições como fontes de informação 

5.3 Encontros Científicos 

5.4 Periódico Científico 

5.5 Publicações governamentais 

5.6 Teses e Dissertações 

5.7 Normas Técnicas 

5.8 Patentes 

5.9 Literatura Comercial 

5.10 Banco e Bases de Dados Nacionais e Internacionais 

 

Unidade VI – Tecnologias da Informação e Comunicação 

6.1 – A internet como fonte de informação. 

6.2 – Web 2.0 e suas ferramentas como fonte de informação. 

 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Aulas dialogadas; Leitura, análise e discussão de textos; Seminários; Visitas técnicas; Avaliação de suportes de 

informação. 

  

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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