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CURSOS PARA OS QUAIS É MINISTRADO 

Biblioteconomia 

 

EMENTA 

Fontes de informação em meio digital: seus usuários, produtores e fornecedores. 
Características de bases de dados e de outras fontes de informação na Internet. Conceitos 
básicos da busca de informação em meio digital. Recursos para busca em diferentes sistemas. 
Técnicas para busca em fontes de informação em meio digital. Avaliação de fontes de 
informação em meio digital. 

OBJETIVOS 

Após término deste curso, os alunos deverão:  



• Conhecer alguns dos principais produtores, provedores e produtos de 
informação em formato digital;  

• Conhecer diversos sistemas, serviços e produtos de informação eletrônicos 
nacionais e internacionais; 

• Conhecer os principais tipos de bases de dados (bibliográficas, catalográficas, 
especializadas, interdisciplinares, multidisciplinares, de texto completo, de citações, 
diretórios, iconográficas e numéricas); 

• Entender os princípios de estruturação e organização de bases de dados 
(estrutura de registros e campos, índices invertidos, palavras proibidas) e seus efeitos 
na recuperação da informação;  

• Entender e aplicar a lógica booleana na construção de estratégias de 
recuperação da informação em sistemas automatizados;  

• Saber comparar e contrastar o uso de vocabulário controlado versus uso de 
linguagem natural em buscas;  

• Saber comparar e contrastar diferentes estratégias de busca em bases de 
dados;  

• Entender os conceitos de precisão e revocação e comparar métodos para 
melhorar os resultados de uma busca; 

• Saber analisar perguntas de referência, e planejar, executar, avaliar e modificar 
buscas complexas em bases de dados;  

• Entender o funcionamento e uso dos sistemas de recuperação da informação 
(ferramentas de busca) na Web; 

• Conhecer os critérios para avaliação de bases de dados;  
Saber discutir os problemas e perspectivas relacionados com o impacto das fontes eletrônicas 
nas bibliotecas tradicionais e virtuais e nos profissionais da informação; 

 METODOLOGIA  

• Aulas expositivas abordando conteúdos teóricos relativos aos tópicos em 
estudo; 

• Demonstrações de recursos informacionais eletrônicos e de acesso à 
informação; 

• Palestras de convidados;  

• Experiências monitoradas de uso de bases de dados e de outras fontes ou 
ferramentas de busca de informação disponíveis na Internet; 

• Construção de novos produtos de informação a partir do uso de fontes de 
informação disponíveis na Internet. 

 

PROGRAMA 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

• CARACTERÍSTICAS DA ERA DA INFORMAÇÃO 
o Internet e suas fontes de informação: impacto nas bibliotecas e na 
atuação dos profissionais bibliotecários. 
o Visão geral da indústria de informação nacional e internacional: 
produtores e provedores de bases de dados e de outros produtos de 
informação em formato eletrônico e digital; 
o Bases de dados no Brasil 
o Tipologia de bases de dados 
o Avaliação de bases de dados e de outras fontes de informação em 
meios digitais 



o Elementos básicos de um SRI 
o O problema da recuperação da informação 

 

• CONCEITOS E TÉCNICAS 
o Bibliotecas digitais: produtos e serviços de informação  
o Organização e estrutura de bases de dados 
o O processo de busca 
o Estratégias de busca 
o Lógica booleana 
o Outros recursos de busca 
o Avaliação de buscas 

 

• SISTEMAS ESPECÍFICOS  

• Bases de dados referenciais e de textos completos componentes do Portal da 
Capes;  

• Bases de dados especializadas, interdisciplinares e multidisciplinares que 
contenham literatura da área de biblioteconomia e ciência da informação; 

• Periódicos eletrônicos da área de Ciência da Informação e interdisciplinares; 

• Acesso às fontes de informação especializadas disponíveis no site da Biblioteca 
da Escola de Ciência da Informação da UFMG. 
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