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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. 
 

Objetivos:   
 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; 
 Localizar as diferentes teorias da informação em sua contribuição para a consolidação do campo da ciência da 
informação, em termos históricos e institucionais; 
 Perceber as contribuições de teorias sociológicas, psicológicas, antropológicas, comunicacionais e outras para a 
fundamentação do campo da ciência da informação; 
 Propor e executar pesquisas que busquem avançar na compreensão dos fundamentos científicos da ciência da 
informação. 
 

Métodos Didáticos: 
Aulas expositivas, discussões sobre os textos e trabalho em grupo realizado ao longo do semestre. 

 

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 

 As relações com a arquivologia, a biblioteconomia e a museologia 

 Processos de institucionalização 



3. Correntes teóricas da Ciência da Informação 

 A teoria matemática 

 A teoria sistêmica 

 A teoria crítica 

 A teoria da representação 

 A teoria dos fluxos 

 A teoria dos usuários 

4. Paradigmas e desafios atuais em ciência da informação 

 Conceitos de informação presentes nas diversas correntes teóricas 

 Desinformação, infodemia e pós-verdade 

 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 
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Processo de Avaliação: 
1. Exercício da Unidade 1: 20 pontos 

2. Exercício das Unidade 2 e 3: 30 pontos 

3. Apresentação do trabalho final: 20 pontos 

4. Trabalho final – versão escrita: 30 pontos 
 



CRONOGRAMA 
Data Aula Assunto Referências 

08/03 1-4 Apresentação do programa da disciplina. As diferentes 
formas de conhecimento.  

15/03 5-8 Conhecimento científico. Ciência moderna e ciência pós-
moderna. 

Alves 1982, p. 8-31; Santos 1996, p. 
13-59 

22/03 9-12 
 Interdisciplinaridade. Dimensões históricas e culturais 
da ciência 

Andalécio 2009, p. 45-63; Chauí 
1981, p. 3-13 

05/04 13-16 EXERCÍCIO DA UNIDADE 1 - Auditório  

12/04 17-20 
Correção do exercício. Início da Unidade 2. O campo da 
Ciência da Informação: questões institucionais e 
históricas. 

Ortega, 2004 

19/04 21-24 A relação com a arquivologia, a biblioteconomia e a 
museologia Silva, 2002 

26/04 25-28 Início da Unidade 3. Teoria matemática. Abordagem 
sistêmica. Sá, 2018; Araújo, 1995 

03/05 29-32 Abordagem crítica. Teoria da representação. Werthein, 2000; Souza, 2007 

10/05 33-36 Fluxos e redes de informação. Estudos de usuários.   Mueller, 2007; Ferreira, 1995 

17/05 37-40 EXERCÍCIO DAS UNIDADES 2 E 3   

31/05 41-44 Preparação dos trabalhos finais  

07/06 45-48 

Paradigmas da Ciência da Informação. A construção do 
objeto. Pesquisa. Questões contemporâneas no campo 
da informação. Desinformação e pós-verdade 
 

Capurro, 2003 

14/06 49-52 Preparação, com os grupos, dos trabalhos finais  

21/06 53-56 Preparação, com os grupos, dos trabalhos finais  

28/06 57-60 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS  
 


