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PLANO DE ENSINO – ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

DEPARTAMENTO: Departamento de Organização e Tratamento da Informação 
 

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR 
Competência Informacional 

CÓDIGO: 
OTI-088 

CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Total 

15 15 30 

NATUREZA   ( x  ) OBRIGATÓRIA    (    ) OPTATIVA NÚMERO DE VAGAS:  

PROFESSOR(A): Ana Paula Meneses Alves 

EMENTA 
O movimento da competência informacional: conceitos, origem, evolução, influências, Competência informacional: leitura e 
letramento. Aprendizagem por meio da informação. Habilidades informacionais. Desenvolvimento de habilidades em 
diferentes contextos e suportes. 
 

OBJETIVOS 
Ao final da disciplina o aluno deverá entender o conceito de competência informacional como base para a ação educativa do 
Bibliotecário. Ao longo da disciplina o aluno irá exercitar habilidades, conhecimentos e atitudes no trato informacional, bem 
como refletir sobre o uso crítico e ético da informação, para o desenvolvimento da sua própria competência informacional, 
quanto para contribuir para o desenvolvimento da competência informacional das comunidades usuárias atendidas.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução aos estudos de competência informacional 
Denominações, conceitos, componentes e concepções  
Padrões, Indicadores, frameworks 
Modelos de aplicação e avaliação de competência informacional  
Dimensões da competência informacional  
Competência informacional x Competência Crítica da Informação 
Competência informacional em diferentes contextos e perspectivas de pesquisa: saúde, empresarial, educacional, cidadania.  
Desenvolvendo programas de competência informacional: práticas 
 

Unidade 1: Discutir o plano de ensino e construir o contrato de convivência. Revisão do conteúdo.  
 
➢ Objetivos: Explicar ERE e as adequações do plano de ensino da disciplina ao novo sistema. Revisão de 
conteúdo.  
➢ Estratégias de ensino-aprendizagem:  
▪ Aula expositiva síncrona – 1 x 90 min- 1h30 min (MS Teams) 
▪ Após assistir ao webinar, fazer pelo menos um post no fórum da sala sobre sua compreensão do conceito 
de Competência em Informação – 1 x 30 min- 30 min (MS Teams) 
▪ Vídeo: Webinar sobre Reflexões sobre os 20 anos de Competência em Informação: 2000 a 2019. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7egXCO_ZPd4. Acesso em 31 jul. 2020. – 1 x 120 min- 
2h 
Atividade avaliativa: Não há 
Participação e assiduidade: Participação no fórum da turma 
 

CH REMOTA 
06/08 
4 horas aulas  

Unidade 2: Introdução aos estudos de competência informacional, denominações, conceitos, 
componentes e concepções   
 
➢ Objetivos: Introduzir a temática Competência Informacional, destacando suas correntes teóricas e 
principais conceitos. 

13/08 
4 horas aulas 
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➢ Estratégias de ensino-aprendizagem 
▪ Videoaula – 3 x 10 min – 30 min. (Moodle e MS Teams) 
▪ Questionário- 2 x 45 min – 1h30min (Moodle) 
▪ Textos (2) – 2 x 60 min – 2h  
ALVES, A. P. M. Da formação de usuários à competência informacional e sua dimensão ética. In: ALVES, A. 
P. M. Competência informacional e o uso ético da informação na produção científica. São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2018. p. 19-54. Disponível em: http://www.culturaacademica.com.br/catalogo/competencia-
informacional-e-o-uso-etico-da-informacao-na-producao-cientifica/. Acesso em: 21 jan. 2020. 
VITORINO, E. V.; PIANTOLA, D. Competência Informacional: bases históricas e conceituais: construindo 
significados. Ciência da Informação, Brasília, v. 38, n. 3, p.130-141, set./dez., 2009. Disponível em:  
http://www.scielo.br/pdf/ci/v38n3/v38n3a09.pdf3728/pdf. Acesso em: 28 jan. 2020. 
Atividade avaliativa: Não há 
Participação e assiduidade: Realização do questionário (Moodle) 
 

Unidade 3: Padrões, Indicadores, frameworks; Modelos de aplicação e avaliação de competência 
informacional; Dimensões da competência informacional. 
 
➢ Objetivos: Apresentar padrões, frameworks e modelos de aplicação e avaliação de Competência 
Informacional, bem como as dimensões, propiciando subsídios para que que os alunos sejam capazes de 
analisar e preparar seus próprios programas de Competência Informacional.  
➢ Estratégias de ensino-aprendizagem 
▪ Videoaula – 3 x 10 min – 30 min. (Moodle e MS Teams) 
▪ Pesquisa: Selecionar artigos sobre programas de competência, identificar os modelos aplicados, 
apresentar a análise na aula seguinte. – 1h30min (Moodle) 
▪ Textos (2) – 2 x 60 min – 2h  
BELLUZZO, R. C. B. Competência em informação: cenários e espectros. Memória e Informação, Rio de 
Janeiro, v. 2 n. 1, n. 1, p. 29-50, 2018. Disponível em: 
http://memoriaeinformacao.casaruibarbosa.gov.br/index.php/fcrb/article/view/47/27. Acesso em: 28 jan. 
2020. 
VITORINO, E. V.; PIANTOLA, D. Dimensões da competência informacional. Ciência da Informação, Brasília, 
v. 40 n. 1, p.99-110, jan./abr., 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v40n1/a08v40n1.pdf 
Acesso em: 28 jan. 2020. 
Atividade avaliativa: Não há 
Participação e assiduidade: Apresentação, no Moodle, do artigo escolhido para análise. Atividade em 
grupo. (Moodle) 
 

20/08 
4 horas aulas 

Unidade 4: Competência informacional x Competência Crítica da Informação; Perfil do bibliotecário para 
ações de Competência informacional 
 
➢ Objetivos: Conhecer as diferenças entre Competência informacional x Competência Crítica da 
Informação, avaliação de programas de competência informacional.   
➢ Estratégias de ensino-aprendizagem:  
▪ Videoaula – 3 x 10 min – 30 min. (Moodle e MS Teams) 
▪ Textos (2) – 2 x 60 min – 2h  
BEZERRA, A. C.; SCHNEIDER, M.; BRISOLA, A. Pensamento reflexivo e gosto informacional: disposições para 
competência crítica em informação. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v.27, n.1, p. 7-16, 
jan./abr. 2017. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/31114/17408. 
Acesso em: 20 jul. 2020. 
CAMPELLO, B, S. O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o letramento 
informacional. Ciência da Informação, Brasília, v.32, n.3, p.28 – 37, 2003. Disponível em: 

27/08 
4 horas aulas 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/31114/17408
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652003000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 28 jul.2020. 
▪ Atividade avaliativa: Entrega das apresentações sobre avaliação de programas de Competência 
informacional no Moodle - 30 pontos– Abertura 13/08/2020 – Entrega 03/09/2020 
▪ Participação e assiduidade: Apresentação dos trabalhos sobre avaliação de programas de Competência 
informacional (postagem no Moodle) 
 

Unidade 5: Competência informacional em diferentes contextos e perspectivas de pesquisa: saúde, 
empresarial, educacional, cidadania. 
 
➢ Objetivos: Conhecer diferentes contextos de aplicação de programas de Coinfo: bibliotecas escolares 
➢ Estratégias de ensino-aprendizagem:  
▪ Aula expositiva síncrona – 1 x 120 min- 2 h (MS Teams) – Convidado Rodrigo Barbosa de Paulo 
▪ Questionário -1 x 120 min – 2 h  
Atividade avaliativa: Questionário pelo Moodle - 30 pontos. Abertura 03/09/2020 – Entrega 03/09/2020 
Participação e assiduidade: Realização do questionário (Moodle) 
 

03/09 
4 horas aulas 

Unidade 6: Desenvolvendo programas de competência informacional: práticas 
 
➢ Objetivos: Aplicação dos conceitos aprendidos em diferentes ambientes informacionais, com a 
construção de programas de competência informacional 
➢ Estratégias de ensino-aprendizagem:  
▪ Aula expositiva síncrona – 1 x 120 min- 4 h  
Atividade avaliativa: Apresentação e entrega dos trabalhos finais - 10 pontos apresentação – 30 pontos 
trabalho escrito – trabalho em grupo de 5 pessoas. Abertura 13/08/2020 – Entrega 09/09/2020 
Participação e assiduidade: Apresentação dos pitchs (MS Teams) 
 

10/09 
4 horas aulas 

METODOLOGIA 
 
Como estratégias de ensino-aprendizagem serão adotadas aulas expositivas síncronas e assíncronas (videoaulas), leituras de 
textos, filmes, palestras com participação de convidados, indicação de webinares etc. As estratégias didáticas foram 
detalhadas por unidade, bem como qual estratégia foi indicada para a aferição da assiduidade do estudante. Também foi 
indicado por unidade a atividades avaliativas e a CH. A CH indicada no sistema ERE complementam as 8 horas aulas 
ministradas antes da suspensão das aulas devido a pandemia.  
 

ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
Como estratégias avaliativas serão utilizadas apresentações de projetos, questionários e construção de pesquisa coletiva via 
wikis. Em cada unidade com atividade avaliativa há indicação da data para a realização da avaliação (data de 
abertura/encerramento), a pontuação. Os critérios de correção serão postados na plataforma de aprendizagem em 
documento a parte, com o detalhamento das atividades avaliativas, templates e roteiros para a apresentação dos trabalhos e 
projetos, bem como orientações para uso recursos de ensino-aprendizagem para a avaliação. A avaliação destinada à 
recuperação de nota por parte dos discentes, se necessária, será por meio de prova oral, realizada através do MS Teams. 
 
Apresentação dos trabalhos sobre avaliação de programas de Competência informacional - 30 pontos 
Questionário pelo Moodle - 30 pontos 
Apresentação e entrega dos trabalhos finais - 10 pontos apresentação – 30 pontos trabalho escrito 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652003000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652003000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 
 
As tecnologias digitais adotadas para mediar o processo de ensino-aprendizagem são o MS Teams e o Moodle. 
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