
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
  

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

 

DISCIPLINA: Tópicos em Uso da Tecnologia e Tratamento 
da Informação D (Arquitetura da Informação em 
Repositórios Digitais) 

CÓDIGO  
            OTI 111 – turma TA2 

 
PROFESSOR: Cristiane Mendes Netto 
                           Orientadora: Benildes Coura Moreira Santos Maculan                     

DEPARTAMENTO 
Organização e Tratamento da Informação  

UNIDADE 
Ciência da Informação 

CARGA 
HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL CRÉDITOS 

   60 04 

ANO LETIVO PERÍODO 

1º semestre de 2014 

 

7º  

PRÉ-REQUISITOS CÓDIGOS 

 

 

 

CURSOS PARA OS QUAIS É MINISTRADA CLASSIFICAÇÃO 

Biblioteconomia  Optativa 
 

 

 

 

 

EMENTA 
 
 

Conceitos, tipologias e características da Arquitetura da Informação para ambiente web, com o 

objetivo de criação de Repositórios Digitais. 

 

 

 



 

PROGRAMA 
 

1. Definições iniciais de AI e Repositórios Digitais. 

2. Conceitos fundamentais de AI. 

3. Conceitos fundamentais de Repositórios Digitais. 

4. Design da Informação em Repositórios Digitais baseado nos princípios da 

AI. 

5. Softwares livres e proprietários para AI e Repositórios Digitais. 

 

 

OBJETIVOS 
 
Introduzir os alunos no desenvolvimento de Repositórios Digitais em conformidade com 
as melhores práticas de Arquitetura da Informação (AI), fornecendo subsídios para a 
modelagem de Repositórios Digitais. 
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