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EMENTA 
 

Internet, websites e informação. Arquitetura da Informação e Acessibilidade em ambientes 
informacionais digitais. Ciência da Informação e Arquitetura da Informação. Técnicas de 
Arquitetura da Informação e Acessibilidade Web. Usuários com deficiência e Tecnologia 
Assistiva. Relação entre Arquitetura da Informação, Acessibilidade, Usabilidade e Tecnologia 
Assistiva. Desenvolvimento de ambientes informacionais digitais planejados de forma a facilitar 
o acesso e uso da informação. Avaliação de interfaces. 
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PROGRAMA 
 
1. Arquitetura da Informação 

1.1. Origem e desenvolvimento 
1.2. Definições, conceitos e interdisciplinaridade 
1.3. Componentes da Arquitetura da Informação 
1.4. Ciência da Informação, Biblioteconomia e Arquitetura da Informação 
1.5. Arquiteto de Informação e Arquitetura da Informação no Brasil 

2. Acessibilidade e Desenho Universal 
2.1. Origem e desenvolvimento 
2.2. Definições, conceitos  
2.3. Diretrizes de acessibilidade (e-MAG, WCAG) 
2.4. Relações entre Acessibilidade, Usabilidade e Desenho Universal 
2.5. Acessibilidade em livros, documentos e bibliotecas digitais 

3. Pessoas com Deficiência 
3.1. Tipos de deficiência 
3.2. Tipos de Tecnologia Assistiva 
3.3. Como lidar com pessoas com deficiências 

4. Relação entre Arquitetura da Informação, Acessibilidade Digital e Biblioteconomia 

5. Estudo de uso e usuários e avaliação de interfaces 
5.1. Avaliação de Arquitetura da Informação em ambientes informacionais digitais 
5.2. Avaliação de Acessibilidade em ambientes informacionais digitais 
5.3. Avaliação de Usabilidade em ambientes informacionais digitais 

 
 
OBJETIVOS 
 

� Fornecer os conceitos básicos sobre a Arquitetura da Informação aplicada ambientes 
informacionais digitais; 

� Fornecer os conceitos básicos sobre acessibilidade digital, acessibilidade na Internet, 
acessibilidade na Web, deficiências, usuários com deficiência e tecnologias assistivas; 

� Propor pesquisas sobre a Arquitetura da Informação e a acessibilidade na Web, 
destacando suas relações e aplicações; 

� Promover discussões sobre o papel da Ciência da Informação e suas disciplinas 
relacionadas ao melhoramento e à disseminação da informação por meio da Arquitetura 
da Informação e das diretrizes de acessibilidade. 
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