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EMENTA 

A perspectiva histórica da ciência da informação. Inserção no campo das ciências sociais 
aplicadas. Desenvolvimento da área e sua constituição interdisciplinar. Os paradigmas. O objeto 
da ciência da informação. Teóricos e teorias. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. A informação como objeto de conhecimento 

 A natureza do conhecimento científico 

 A questão da modernidade e o projeto de uma ciência pós-moderna 

 A discussão da interdisciplinaridade 

2. Constituição do campo da ciência da informação 

 Evolução histórica da ciência da informação 

 A questão do objeto 

 Processos de institucionalização 

3. Correntes teóricas da Ciência da Informação 

 A teoria matemática 

 Abordagem sistêmica 

 Abordagem crítica 

 Teorias da representação 



 O estudo dos fluxos, redes e regimes informacionais 

 Estudos de usuários: o sujeito informacional 

4. Paradigmas em ciência da informação 

 Conceitos de informação presentes nas diversas correntes teóricas 

 Apresentação e discussão dos trabalhos finais dos alunos: correntes teóricas em análise 

 Correlação entre as teorias e o quadro de referência das unidades I e II 

 

OBJETIVOS 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

1. Identificar e problematizar os fundamentos e as principais teorias da informação, em 

termos de sua cientificidade, inserção nas ciências sociais, vínculo com a questão da 

modernidade e com as discussões da pós-modernidade; 

2. Localizar as diferentes teorias da informação em sua contribuição para a consolidação do 

campo da ciência da informação, em termos históricos e institucionais; 

3. Perceber as contribuições de teorias sociológicas, psicológicas, antropológicas, 

comunicacionais e outras para a fundamentação do campo da ciência da informação; 

4. Propor e executar pesquisas que busquem avançar na compreensão dos fundamentos 

científicos da ciência da informação. 

 

METODOLOGIA 

1. Aulas expositivas 

2. Discussões sobre os textos 

3. Trabalho em grupo realizado ao longo do semestre 

 

AVALIAÇÃO 

1. Exercício da Unidades 1: 20 pontos 

2. Exercício da Unidade 2: 20 pontos 

3. Exercício da Unidade 3: 20 pontos 

4. Trabalho final: 40 pontos 
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