
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI585 Bases de Dados 30 30 3 60 6º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Base de dados: conceitos básicos, modelos de dados, modelagem de dados, projeto e implantação de base 
de dados. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Conceito, caracterização e finalidade dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. 
2 Linguagens dos bancos de dados 
3 Modelo Entidade-Relacionamento 

4 Diagrama Entidade-Relacionamento 
5 Normalização 
6 Estrutura básica dos bancos de dados relacionais 
7 Esquemas e chaves dos bancos de dados relacionais 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3. ed. São Paulo: Makron 
Books, 1999. 
MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. P. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 4. ed. São Paulo: 

Pioneira, 1998. 
DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCON, A. M. Aplicações e banco de dados para internet. São Paulo: Érica, 2000. 
ROWLEY, J. A biblioteca eletrônica. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2002. 
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. xviii, 788p 
FERNEDA, E. Recuperação da informação: análise sobre a contribuição da ciência da computação para a 
ciência da informação. 2003. 147f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de 
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: < 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-15032004-130230/publico/Tese.pdf >. Acesso 
em: 10 nov. 2010. 

MARCONDES, C. H.; KURAMOTO, H.; TOUTAIN, L. B.; SAYÃO; L. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e 
práticas. Salvador: UFBA, 2005. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1013>. Acesso em 
07/09/2018. 

 

http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=230744&ST=SE&franq=136532
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI586 Biblioteconomia e Pensamento Científico 30 0 2 30 1º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
 
EMENTA 

Conceitos, formação e história do pensamento científico. Principais formas e estruturas do conhecimento ocidental e 
suas relações com a Biblioteconomia enquanto campo de estudos da informação e do conhecimento.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O que é pensamento científico. 
2. Conhecimento científico e conhecimento do senso comum. 
3. Síntese histórica do conhecimento e suas principais correntes de pensamento. 
4. Conhecimento e sociedade. 

5. Paradigmas na ciência. 
6. Revoluções científicas e rupturas epistemológicas. 
7. Relações entre ciência, conhecimento e informação. 
8. Biblioteconomia no contexto científico contemporâneo. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BURKE, P. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2004. 
COTRIM. G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHALMERS, A. F. A fabricação da ciência. São Paulo: Unesp, 1994. 

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.  
FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2002a. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI587 Estágio Supervisionado 0 240 8 240 8º 

 

Pré-requisitos 
Todos os componentes 
obrigatórios do 1º ao 7º 
período 

Co-Requisitos  
Requisitos C.H.  

 
EMENTA 

Vivência prática em uma biblioteca, centro de documentação e/ou informação. Enfoque em todos os processos 

(produção, organização, disseminação, gestão e recuperação) inerente às unidades de informação. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Aplicação de conteúdos teórico-práticos referentes aos processos de produção, organização, disseminação, 
gestão e recuperação em uma biblioteca, centro de documentação e/ou informação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília, DF: Thesaurus, 2000.  
CFB. Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário brasileiro: Resolução CFB nº 207/2018. Brasília, 2018. 
SOUZA, Francisco das Chagas de. Ética e deontologia: textos para profissionais atuantes em bibliotecas. 
Florianópolis: UFSC; UNIVALI, 2002. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MELO, DEBORA VILAR. A importância do discurso da ética na biblioteconomia: bastos tigre um exemplo de ética 
profissional. Biblioteconomia, [S.l.], maio 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufam.edu.br/enebd2011/article/view/15>. Acesso em: 19 fev. 2019. 
RASCHE, Francisca. Questões éticas para bibliotecários. Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, 

n.19, 1º sem. 2005. 
SOUZA, Francisco das Chagas de. Ética, consciência e práticas éticas do docente de Ciência da Informação, 
Documentação, Biblioteconomia, Arquivologia e Gestão da Informação no Brasil. Informação em Pauta, Fortaleza, 
v. 1, n. 1, p. 135-147, june 2016. ISSN 2525-3468. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta/article/view/2946/2689>. Acesso em: 19 feb. 2019. 
doi:http://dx.doi.org/10.32810/2525-3468.ip.v1i1.2016.2946 
SOUZA, Francisco das Chagas de; STUMPF, Katiusa. Ética na ciência da informação e biblioteconomia brasileiras: 
sua discussão em periódicos e anais de eventos. 

SOUZA, Francisco das Chagas de. Dos deveres profissionais ou a deontologia. In: GOMES, Henriette Ferreira; 
BOTTENTUIT, Aldinar Martins; OLIVEIRA, Maria Odaisa Espinheiro de (Orgs). A ética na sociedade, na área da 
informação e da atuação profissional: o olhar da Filosofia, da Sociologia, da Ciência da Informação e da formação 
e do exercício profissional do bibliotecário no Brasil. Brasília, DF: Conselho Federal de Biblioteconomia, 2009. 

Disponível em:http://www.cfb.org.br/wp-content/uploads/2017/01/a_etica.pdf. Acesso em: 04 fev. 2016. 
 

 
 

http://www.periodicos.ufam.edu.br/enebd2011/article/view/15
http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta/article/view/2946/2689
http://dx.doi.org/10.32810/2525-3468.ip.v1i1.2016.2946
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI588 Estudos Métricos da Informação 30 30 3 60 4º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Discussão de tópicos relacionados à formulação de indicadores científicos e tecnológicos para a realidade brasileira 
sob a ótica da Ciência da Informação. Aplicação dos conceitos, dos produtos, dos serviços, das atividades e das 
propostas desenvolvidas pela Ciência da Informação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Estudos métricos da informação: questões teóricas 
2. Estudos métricos da informação: questões metodológicas 
3. Estudos métricos da informação: bibliometria, cienciometria, webometria, estudos de citação e redes sociais 

4. Indicadores científicos e tecnológicos: panorama e perspectivas 
5. Elaboração de estudos bibliométricos: organização, formatação e análise dos dados 
6. Elaboração de estudos bibliométricos: elaboração e apresentação do projeto executivo 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999. 
CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Ed. 
da UFMG, 2003. p. 21-34. 
ZIMAN, J. Conhecimento público. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. (O Homem e a Ciência, v. 8). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAMBILLA, S. D. S.; VANZ, S. A. de S.; STUMPF, I. R. C. Mapeamento de um artigo produzido na UFRGS: razões das 
citações recebidas. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6. 2005, Florianópolis, SC. 

Anais eletrônicos... Florianópolis: ANCIB, 2005. 
KOBASHI, N. Y.; SANTOS, R. N. M. dos. Arqueologia do trabalho imaterial: uma aplicação bibliométrica à análise de 
dissertações e teses. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 7., 2006, Marília, SP. 
Anais eletrônicos... Marília: ANCIB, 2006. 

BUFREM, L.; PRATES, Y. O saber científico e as práticas de mensuração da informação. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 34, n. 2, p. 9-25, 2005. 
MACIAS-CHAPULA, C. A. O papel da informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacional e internacional. 
Ciência da Informação, Brasília, v. 27, n. 2 p. 134-140, 1998. 

VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o 
registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, 2002. 
 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

Ciência da Informação  Biblioteconomia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI589 Fontes de Informação 30 60 4 90 2º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Identificação, análise e uso das fontes gerais e especializadas de informação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

2) Conceituação, característica e função de fontes de informação 
3) Origem das fontes: primárias, secundárias e terciárias  
4) Fontes gerais de informação: definição, identificação, estrutura e análise 

5) Fontes especializadas de informação: definição, identificação, estrutura e análise 
6) Fontes de informação em Ciência e Tecnologia 
7) Fontes de informação em Artes, Humanidades e Ciências Sociais 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, M. do R. G. Literatura cinzenta: teoria e prática. São Luís: Ed. UFMA, 2000. 
CAMPELLO, B. S.; CALDEIRA, P. T. (Org.). Introdução às fontes de informação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
CAMPELO, B. S.; CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. J. M (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e 
profissionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPELO, B. S.; CAMPOS, C. M. Fontes de informação especializada: características e utilização. 2. ed. rev. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1993. 
CUNHA, M. B. Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2001. 
TOMAÉL, M. I.; VALENTIM, M. L. P. (Org.). Avaliação de fontes de informação na Internet. Londrina: Eduel, 2004 

CAMPELO, B. S. et al. (Org.). Formas e expressões do conhecimento: introdução as fontes de informação. Belo 
Horizonte: Escola de Biblioteconomia da UFMG, 1998. 
SILBERG, K. K. et al. Obras de referência: subsídios para uma avaliação criteriosa. Florianópolis: Ed. UFSC, 1990. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI590 Formação e Desenvolvimento de Coleções 60 0 4 60 5º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Elementos para desenvolvimento, planejamento e gerenciamento de coleções nas unidades de informação. Estudo de 
comunidade, política, seleção, aquisição, desbastamento e avaliação de coleções. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A gestão de acervos: conceitos, objetivos, desenvolvimento de coleções.  
2. Evolução do desenvolvimento de coleções: desenvolvimento de coleções no Brasil, modelos teóricos de 

desenvolvimento de coleções.  

3. Elementos do processo de gestão de acervos: estudo da comunidade, política para desenvolvimento de coleções, 
seleção (considerações gerais que influenciam a seleção, critérios de seleção, organização da seleção, tópicos 
especiais de seleção).  

4. Aquisição: organização do acervo de aquisição, compra, permuta, doações.  

5. Desbastamento: remanejamento, descarte.  
6. Avaliação de coleções: métodos de avaliação de coleções (compilação de estatísticas, verificação de listas, 

catálogos e bibliografias, opinião dos usuários, observação direta, aplicação de padrões). 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, D.; VERGUEIRO, W. Aquisição de materiais de informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
LANCASTER, F. W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação: princípios e técnicas. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 1997. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, M. A. Seleção e avaliação de coleções: construindo o conhecimento. Informação e Sociedade, v.11, 
n.1, 2001. 
FONSECA, E. N. da. Problemas de seleção. In: _____. Problemas brasileiros de documentação. Brasília: IBICT, 

1988. p.171-185. 
KLAES, R. R. Sistema de informação gerencial para desenvolvimento de coleções. Perspectivas em Ciência da 
Informação, Brasília, v.20, n.2, p.220-228, jul./dez. 1991. 
MACIEL, A. C. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 

TOMAEL, M. I. et al. Avaliação de fontes de informação na internet: critérios de qualidade. Informação e 
Sociedade, v.11, n.2, 2001. 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

Ciência da Informação  Biblioteconomia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI591 Fundamentos de Biblioteconomia 30 0 2 30 1º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

A Biblioteconomia no universo do conhecimento, da comunicação e da informação. Biblioteconomia, seus princípios e 
suas relações com outras áreas. O profissional bibliotecário na história e a sua situação na sociedade contemporânea.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Biblioteconomia: evolução do conceito 
2. História da Biblioteconomia 
3. A Biblioteconomia no Brasil 
4. Evolução do campo de estudos e formação curricular 

5. Áreas de pesquisa e relação com outras disciplinas 
6. O bibliotecário: atuação e campo profissional 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FONSECA, E. N. da. Introdução à biblioteconomia. São Paulo: Pioneira, 1992. 
MILANESI, L. Biblioteca. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.  
VALENTIM, M. L. P. (Org.). Atuação profissional na área de informação. São Paulo: Polis, 2004.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIBLIOTECÁRIO e técnico em biblioteconomia: legislação. Recife : [s.n.], 1998.  
SOUZA, F. das C. de. Ética e deontologia. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002.  
ORTEGA, C. D. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. Datagramazero, v. 
5, n. 5, 2004. Disponível em: <www.dgz.org.br>. 
CASTRO. C. A.; RIBEIRO, M. S. P. Sociedade da Informação: dilema para o bibliotecário. Transinformação. Campinas, 

v. 9, p.17-25, 1997.  
TARGINO, M. das G. Ética profissional e o bibliotecário. R. Bibliotecon. MA, São Luís, v.1, p.43-56, 1997.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI592 
Fundamentos de Organização da 

Informação 
60 0 4 60 1º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Princípios, modelos, técnicas e métodos orientados à organização e representação da informação registrada em 

quaisquer suportes informacionais, sob a ótica da Ciência da Informação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

8) Dado, Informação e conhecimento 
9) Organização e Representação da informação e do conhecimento 
10) Atividades de organização e representação da informação 

11) Instrumentos de organização e representação da informação 
12) Produtos de organização e representação da informação 
13) Estudos de organização e representação da informação e do conhecimento no Brasil 
14) Estudos de organização e representação da informação: representação descritiva 
15) Estudos de organização e representação da informação: representação temática 
16) Seminários de organização e representação da informação 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, E. W.; NAVES, M. M. L. Análise de assunto: teoria e prática. Brasília: Thesaurus, 2007.  
LE COADIC, Y.-F. A ciência da informação. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004.  

PINHO, F. A. Fundamentos da organização e representação do conhecimento. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 
2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da informação ou organização do conhecimento? In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: USP, ANCIB, 2008. 
Disponível em: <www.enancib2008.com.br>. 

FEITOSA, A. Organização da informação na web: das tags à web semântica. Brasília: Thesaurus, 2006.  
PIEDADE, M. A. R. Introdução à teoria da classificação. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1983.  
LANCASTER, F. W. Indexação e resumos. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. 
MEY, E. S. A. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de Lemos, 1995. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI593 Gestão de Unidades de Informação 60 0 4 60 5º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

A prática e a dinâmica da gestão. O contexto da gestão. Modelo de gestão no plano da ação, das pessoas e da 
informação. As funções gerenciais. A eficácia gerencial.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A prática e a dinâmica da gestão 
2.   O contexto da gestão: contexto externo, contexto organizacional, contexto do trabalho, contexto situacional, 

contexto pessoal.  

3. Modelo de gestão no plano da ação, das pessoas e da informação 
4. As funções gerenciais: planejamento, organização, liderança , controle e processo decisório 
5. A eficácia gerencial e os gerentes 
6. Avaliação de serviços e unidades de informação 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LANCASTER, F.W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos Livros. 1996. 
MAXIMIANO, A. C. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 1995. 

MINTZBERG, H. QUINN, J. O Processo da Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2000.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, M. C. B. Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. 2. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 
2005 
BAZERMAN, Max H. Processo Decisório. São Paulo: Elsevier, 2004. 
GUIMARÃES, M.C.S. Indicadores de desempenho de bibliotecas na FIOCRUZ: um caminho em construção. Ciência da 
Informação, Brasilia, v. 35, v 3, 2006. 

MOTTA, Paulo R. Gestão Contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 
VERGUEIRO, Waldomiro. Gestão da qualidade e bibliotecas públicas: o difícil caminho para as instituições 
brasileiras . São Paulo: APB, 1995. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI594 Gestão Documental 30 30 3 60 7º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Princípios fundamentais do processo de gerenciamento de documentos em meio digital, incluindo critérios e 
metodologias para avaliação de documentos e elaboração de projetos de digitalização e preservação digital. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Definição de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 

1.1 Vantagens e Benefícios dos Sistemas de GED 
1.2 Planejamento para a Implantação de Sistema GED 
1.3 Principais Tipos de Solução GED 
1.4 Visão Geral dos Componentes de um sistema Típico de GED 

2 Digitalização e Processamento de Imagens 
2.1 Formatos de arquivo  
2.2 Resolução  
2.3 Cor da imagem  

2.4 Compactação de imagens 
2.5 Armazenamento de Imagens 
2.6 Edição de Imagens 
3 Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) 

4 Indexação (Metadados) 
5 Legalidade do GED 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AVEDON, D. M. GED de A a Z: tudo sobre gerenciamento eletrônico de documentos . São Paulo: CENADEM, 2002. 
BALDAM, R. de L.; VALLE, R.; CAVALCANTI, M. GED: gerenciamento eletrônico de documentos . 2. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Érica, 2004. 
MARTINS, N. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e fechamento de arquivos. Rio de Janeiro: 

SENAC Nacional, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONARQ. Recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/recomendaes_para_a_digitalizao.pdf>. 
D’ALLEYRAND, M. Workflow em Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Imagens. São Paulo: CENADEM, 1995. 
GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento de Imagens Digitais. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 

IFLA. Guidelines for digitization projects: for collections and holdings in the public domain, particularly those 
held by libraries and archives. 2002. Disponível em: <www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide.pdf>. 
SILVA, R. R. G. da. Manual de digitalização de acervos: textos, mapas e imagens fixas . Salvador: UFBA, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI595 História dos Registros do Conhecimento 60 0 4 60 1º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Gênese, evolução e tendências dos diversos tipos de produção dos registros do conhecimento nas diferentes 
civilizações. A biblioteca e suas funções sócio-culturais. O livro e as bibliotecas no Brasil e os desafios 
contemporâneos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Pré-história do livro 

2 Manuscrito e idade média 
3 Xilográfica 
4 Invenção da tipografia 
5 A censura institucionalizada 

6 A tipografia e o livro no brasil 
7 O livro contemporâneo: novas formas 
8 História das bibliotecas 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARRIÈRE, Jean-CIaude. Não contem com o fim do livro. Rio de Janeiro: Record, 2010.  

DARNTON, Robert. A questão dos livros: passado, presente e futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
FEBVRE, L. & MARTIN, H. J. O Aparecimento do Livro. São Paulo: Hucitec, 1992.   
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARTINS, Wilson. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca. São Paulo: Ática, 1998.  
BOWMAN, A.; WOOLF, K. Cultura escrita e poder no mundo antigo. São Paulo: Ática, 1997. 

LÈVY, Pierre. As tecnologias da inteligência : o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1996. 203 p.  
LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  
MORAES, R. B. de. Livros e bibliotecas no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI596 Indexação e Resumos 30 30 3 60 3º 

 

Pré-requisitos 
Fundamentos de 

Organização da Informação 
Co-Requisitos  Requisitos C.H.  

EMENTA 

Conceituação, fundamentos teóricos e funções da indexação. Questões epistemológicas e metodológicas da indexação. 
Instrumentos e métodos de controle terminológico. Análise de Assunto. Tipologia da indexação e dos índices. 

Indexação automática. Tipologia e metodologia para elaboração de resumos.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Tipologia documental e de resumos. 

2 Procedimentos para elaboração de resumos. 
3 Indexação: conceito, fundamentos, contexto e função. 
4 Análise de assunto. 
5 Identificação e seleção de conceitos para indexação. 

6 Metodologia de identificação de conceitos e exploração da estrutura textual em indexação.  
7 Tipologia de indexação e de índices. 
8 Política de indexação. 
9 Indexação automática. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CINTRA, A. M. et al. Para entender as linguagens documentárias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Polis, 2002. (Coleção 
Palavra-Chave, 4).  
DIAS, E. W.; NAVES, M. M. L. Análise de assunto: teoria e prática. Brasília: Thesaurus, 2007.  
LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. 2. ed. rev., ampl. e atual. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 
2004.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: métodos para análise de documentos e determinação 
de seus assuntos e seleção de termos de indexação. Rio de Janeiro, 1992. 
CARNEIRO, M. V. Diretrizes para uma política de indexação. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo 

Horizonte, v. 14, n. 2, p. 221-241, set. 1985. 
CHAUMIER, J. Indexação: conceito, etapa e instrumentos. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, 
São Paulo, v. 21, n. 1/2, p. 63-79, 1988. 
CINTRA, A. M. M. Elementos de lingüística para estudos de indexação. Ciência da informação, Brasília, v. 12, n. 1, 

p. 5-22, 1983.  
MACEDO, N. D.; MOREIRA, M. F. G. Resumos: subsídios para sua elaboração. Revista Brasileira de Biblioteconomia 
e Documentação, São Paulo, v. 11, n. 1/2, p. 65-72, jan./jun. 1978.  
SMIT, J. W. (coord.) Análise documentária: a análise da síntese. Brasília: IBICT, 1987.  

UNISIST. Princípios de indexação. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 
83-94, 1981. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI597 Informação e Sociedade 60 0 4 60 2º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

O fenômeno informação na sociedade contemporânea. Cultura digital e informação na sociedade brasileira. 

Informação e cidadania. Inclusão digital, inclusão social e democratização da informação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A informação na Ciência da Informação: abordagens, filosofia. 
2. A sociedade da informação e do conhecimento: o profissional da informação. 

3. A era digital e a cultura digital. 
4. Exclusão digital e Inclusão social. 
5. Informação e Cidadania. 
6. Democratização da Informação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.  
LE COADIC, Y.-F. A ciência da informação. 2. ed. Brasília : Briquet de Lemos, 2004.  
TOURAINE, A. O que e democracia. Petrópolis: Vozes, 1996.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOBSBAWN, E. J. A era das revoluções: Europa 1789-1848. 11 ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1977.  
RAMOS JUNIOR, H. S. Democracia e direitos fundamentais na sociedade da informação. Disponivel em:  

http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/1504082.pdf  
SAVAZONI, R.; COHN, S. Cultura Digital.br. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009. Disponivel em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/09/cultura-digital-br.pdf>.  
SORJ, B.; GUEDES, L. E. Exclusão digital: problemas conceituais, evidencias empíricas e políticas publicas. 

Disponível em:  <http://www.bernardosorj.com.br/pdf/exclusaodigital_problemasconceituais.PDF>.  
SOUZA, E. D. de; AZEVEDO NETO, C. X. de. Informação e construção da cidadania: representação das ações de 
informação da Casa Pequeno Davi. Informação e Sociedade estudos. João Pessoa, v.16. n.1, p. 203-214, 2006. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI598 
Linguagens Documentárias Alfabético-

hierárquicas 
30 30 3 60 4º 

 

Pré-requisitos Indexação e Resumos Co-Requisitos 
 Requisitos 

C.H. 
 

EMENTA 

Tesauros: princípios, estrutura e funcionamento. Construção, manutenção e utilização de tesauros. Cabeçalhos de 
assunto: princípios e estrutura. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Cabeçalhos de assuntos: origem, evolução, estrutura e determinação  

2 Listas de cabeçalhos de assuntos: origem, evolução e estrutura 
3 Os Tesauros e os processos de organização e recuperação de informações 
4 Elementos constituintes dos tesauros 
4.1 O descritor 

4.2 As notas de escopo e as notas explicativas 
4.3 As relações lógicas 
4.4 As relações ontológicas 
4.5 As relações lingüísticas 

4.6 As relações associativas 
5 Exemplos de tesauros em áreas do conhecimento técnico e científico 
6 A construção do tesauro 
6.1 As delimitações do tesauro, tendo vista o sistema de informação, a literatura e o público-alvo 

6.2 Levantamento de termos e conceitos visando os objetivos dos tesauros 
6.3 A ficha terminológica 
6.4 A sistematização dos descritores 
6.5 A normalização dos descritores 

6.6 A apresentação do tesauro aos usuários 
6.7 A avaliação e manutenção do tesauro 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DODEBEI, V. L. D. Tesauro: linguagem e representação da memória documentária. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 
FOSKETT, A. C. A abordagem temática da informação. São Paulo: Polígono, 1973. 
LANGRIDGE, Derek Wilton. Classificação: abordagem para estudantes de biblioteconomia. Rio de Janeiro: Interciência, 
1977. 120 p.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CINTRA, A. M. et al. Para entender as linguagens documentárias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: POLIS, 2002. 

VICKERY, B. C. Classificação e indexação nas ciências. Trad. de Maria Cristina G. Pirolla. Rio de Janeiro: 
BNG/Brasilart, 1980. 
BARBOSA, Sidney; MEY, Eliane Serrão Alves; SILVEIRA, Naira Christofoletti. Vocabulário controlado para indexação 



de obras ficcionais. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2005. vii, 54 p. (Prazer de fazer ; 1) 
FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. Elaboração de tesauros monolíngues com o programa TECER: considerações 
sobre o uso. São Paulo: APB, 1997. 13 p. (Ensaios APB 42). 

GOMES, H. E.; MARINHO, M. T. Introdução ao estudo do cabeçalho de assunto. [s. d.] Disponível em: 
<http://www.conexario.com/biti/cabecalho/cab_ass.htm>. Acesso em: 27 nov. 2010. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    
 

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI599 Linguagens Documentárias Hierárquicas 30 60 4 90 3º 

 

Pré-requisitos Teoria da Classificação Co-Requisitos 
 Requisitos 

C.H. 
 

 

EMENTA 

Estudo e aplicação dos recursos dos sistemas de classificação. Classificação Decimal de Dewey. Classificação 
Decimal Universal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal: edição média em língua portuguesa. 2. ed. Brasília: IBICT, 1987.  
DEWEY, M. Dewey decimal classification and relative index. 22. ed. New York: OCLC; Forest Press, 2003.  

MCILWAINE, I. C. Guia para utilização da CDU: um guia introdutório para o uso e aplicação da Classificação Decimal 
Universal. Brasília: CNPq; IBICT, 1998.  
SILVA, O. P. da; GANIM, F. Manual da CDU. Brasília: Briquet de Lemos, 1994.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, C. A. A. Fundamentos teóricos da classificação. Encontros Bibli, Florianópolis, v. 11, n, 22, p. 117-140, 
2006 
DIAS, E. W.; NAVES, M. M. L. Análise de assunto: teoria e prática. Brasília: Thesaurus, 2007.  
PIEDADE, M. A. R. Introdução à teoria da classificação. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1978.  
LANGRIDGE, Derek Wilton. Classificação: abordagem para estudantes de biblioteconomia . Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006. 120 p.  
OLIVEIRA, Regina Maria Soares de. Classificação Decimal Universal: origem, estrutura, situação atual. Brasília, 

D.F.: ABDF: INL, 1980. 116 p.  
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PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI600 Lógica Aplicada à Documentação 30 0 2 30 2º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos 
 Requisitos 

C.H. 

 

EMENTA 

Elementos de Lógica aplicados à Documentação. Procedimentos válidos e gerais do pensamento: conceitos, juízos e 
raciocínios. A aplicação da lógica aos procedimentos e sistemas de recuperação da informação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Lógica e à Lógica em Biblioteconomia. 

2. Pensamento intuitivo e pensamento lógico: distinção, características e funções. 
3. Conceito: natureza, características e tipologia. 
4. Definições. 
5. Categoria, palavra, extensão e intenção. 

6. Proposição e inferência. 
7. Argumentos: tipologia e estrutura. 
8. Lógica e linguagem: a lógica do texto. 
9. Estruturas lógicas no texto. 

10. Estruturas lógicas e organização da informação.  
11. A lógica na recuperação da informação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003.  
COPI, I. M. Introdução à lógica. 3.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.  
FURNIVAL, A. C. Mary. Os fundamentos da lógica aplicada à recuperação da informação. São Carlos, SP: EDUFSCar, 
2002.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CINTRA, A. M. M. et al. Para entender as linguagens documentárias. 2. ed. São Paulo: Polis, 2002.  
COSTA, N. C. A. da. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 2008.  

LEFEBVRE, H. Lógica formal / lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.  
DAHLBERG, I. Teoria do conceito. Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v.7, n.2, p.101-107, 1978.  
ECO, U. Conceito de texto. São Paulo: TAQ, USP, 1984.  
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI601 Metodologia do Trabalho Científico 30 0 2 30 2º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Metodologia do trabalho científico: visão geral do trabalho de pesquisa e da produção de textos acadêmicos. 
Levantamento bibliográfico, organização do material de estudo e redação do relatório de pesquisa. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Método e metodologia. 
2. Desenvolvimento de métodos de pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas. 
3. Conceituação e formas de trabalho científico. 
4. Modalidades de pesquisa.  

5. Pesquisa bibliográfica. 
6. Pesquisa em fontes convencionais e eletrônicas. 
7. Construção lógica do trabalho científico. 
8. Normalização do trabalho acadêmico. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Coleção 
Ferramentas). 
OLIVEIRA, P. de S. (Org). Metodologia das ciências humanas. 2. ed. São Paulo: Unesp/Hucitec, 2001.  
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa. 3. ed. Campinas: Papirus, 2001. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas da Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 
IDE, P. A arte de pensar. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Coleção Ferramentas). 
MUELLER, S. P. M. Métodos para a pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus, 2007. 

VALENTIM, M. L. P. (Org.). Métodos qualitativos de pesquisa em Ciência da Informação. São Paulo: Polis, 2005. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI602 
Métodos e Técnicas Aplicados à Ciência da 

Informação 
60 0 4 60 5º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos 
 Requisitos 

C.H. 
 

EMENTA 

Principais métodos e técnicas de pesquisa científica aplicados à Ciência da Informação. Pesquisa quantitativa e 
pesquisa qualitativa. Etapas da pesquisa e operacionalização de modelos técnicos e metodológicos na Ciência da 
Informação.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A pesquisa científica: métodos e metodologia. 
2. Métodos quantitativos e qualitativos. 
3. Tipos de pesquisa e métodos em Ciências Humanas e Sociais: análise documental, questionários e entrevistas 

4. Sujeito e Objeto de pesquisa em Ciência da Informação. 
5. Metodologias de pesquisa em Ciência da Informação: estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa exploratória, 

análise de redes sociais, análise do discurso do sujeito coletivo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa. 3. ed. Campinas: Papirus, 2001.  
MUELLER, S. P. M. Métodos para a pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus, 2007. 
VALENTIM, M. L. P. (Org.). Métodos qualitativos de pesquisa em Ciência da Informação. São Paulo: Polis, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIRANDA, A. Ciência da Informação: teoria e metodologia de uma área em expansão. Brasília: Thesaurus, 2003. 
MIRANDA, J. L. de; GUSMÃO, H. R. Os caminhos do trabalho científico: orientação para não perder o rumo. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2003. 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
ROBREDO, J. A pesquisa e o(s) método(s) de pesquisa na Ciência da Informação. In:_________. Da Ciência da 
Informação revisitada aos sistemas humanos de informação. Brasília: Tesaurus; SSRR Informações, 2003. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI603 Organização de Unidades de Informação 60 0 4 60 3º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Introdução à teoria geral da administração e suas principais escolas teóricas. Estrutura e dinâmica das organizações. A 
abordagem dos processos organizacionais. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à teoria geral da administração e suas principais escolas teóricas 

2. Administração Científica 
3. Administração Clássica 
4. A Burocracia 
5. Enfoque Sistêmico 

6. Teoria das Relações Humanas 
7. Estrutura e dinâmica das organizações 
8. As partes básicas das organizações 
9. Tipos de estruturas organizacionais: funcional, matricial 

10. A abordagem dos processos organizacionais 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
HAMPTON, David. Administração contemporânea. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, J.E.L. As empresas são grandes coleções de processos. Revista de Administração de Empresas (RAE), 
v.40, n.1, 2000. 

HEINTZE, Ingeborg. A Organização de uma pequena biblioteca publica. Rio de Janeiro: SESC, 1974.. 
PRADO, Heloisa de Almeida. Organização e administração de bibliotecas. 2. ed. rev. São Paulo: T. A. Queiroz, 
1992. 209p. 
SANTOS, L; FACHIN, G. R. B.; VARVAKIS,G. Gerenciando processos de serviços em bibliotecas. Ciência da 

Informação, Brasília, v.32, n. 2, p. 85-94, 2003. 
SORDI, J. O. de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI604 Planejamento de Unidades de Informação 60 0 4 60 4º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Conceito de estratégia. O processo estratégico. Tipos de planejamento. Conceito, origem e modelos de planejamento 
estratégico. O ambiente organizacional e competitivo. Planos de Ação. Controle e avaliação do planejamento.  O 
processo de mudança na implantação do planejamento estratégico.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceito de estratégia: plano, padrão, pretexto, posicionamento, perspectiva. 
2. O processo estratégico: formulação, implementação e controle 
3. Tipos de planejamento: estratégico, operacional e tático.  

4. Planejamento estratégico: conceito, origem, etapas, caracterização e técnicas 
5. Controle e avaliação do planejamento. 
6. O processo de mudança na implantação do planejamento estratégico: 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, M. C. B de. Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. Brasília : Briquet de Lemos, 2000. 
MACIEL, A. C. MENDONÇA, M. A. R. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro : Interciência, 2000. 
TARAPANOFF, K. Inteligência Organizacional e Competitiva. Brasília: Ed. Universitária da UnB, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBALHO, C. R. S.; BERAQUET, V. S. M. Planejamento Estratégico para Unidades de Informação. São Paulo: 
Polis/ABP, 1995. 

KAPLAN, R.; NORTON, D. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia. Um roteiro pela selva do planejamento 
estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.  
MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, práticas. 17. ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI605 Políticas de Informação e Cultura 60 0 4 60 6º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Aspectos sociais, políticos e econômicos na formulação e gestão das políticas de informação e de cultura. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Política e ideologia: conceitos básicos, relações e o impacto da informação. 

2. O conceito de “Política da Informação”. 
3. Política, economia e sociedade da informação. 
4. Sociedade da Informação, Estado e Políticas de Informação em Ciência e Tecnologia. 
5. Política de Informação e Cooperação. 

6. Noções de política e ação cultural. 
7. Legislação e financiamento público para políticas culturais. 
8. Formulação e gestão de projetos culturais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUI, M. O que é ideologia. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Coleção Primeiros Passos). 
COELHO, T. Dicionário crítico de políticas culturais. 3 ed. São Paulo: FAPESP; Iluminuras, 2004. 

MAAR, W. L. O que é política. 16. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Coleção Primeiros Passos, 54). 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DALLARI, D. de A. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Coleção Primeiros Passos). 

DAVENPORT, T. Ecologia da Informação. 6.ed. São Paulo: Futura, 2003. p.90-108. 
RODRIGUES, G. M.; SIMÃO, J. B.; ANDRADE, P. S. de. Sociedade da informação no Brasil e em Portugal: um 
panorama dos Livros Verdes. Ciência da Informação, Brasília, v.32, n.3, p.89-102, 2003. 
GOMEZ, Maria Nelida Gonzales de; LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de (Orgs.). Informação e democracia: a 

reflexão contemporânea da ética e da política. Brasília: IBICT, 2011. 189 p 
GOUVEIA JÚNIOR, Mário. A gestão da memória: um estudo das políticas públicas culturais e a situação dos museus 
no Estado de Pernambuco. Recife, 2012. 212 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Artes e Comunicação, 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, 2013. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI606 
Práticas em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 
0 60 2 60 7º 

 

Pré-requisitos 

 Fontes de 
Informação; 

 Organização de 

Unidades de 
Informação; 

 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em 

Ciência da 
Informação 

Co-Requisitos 

 

Requisitos 

C.H. 

 

 
EMENTA 

Atividades práticas e orientadas de produção, organização, disseminação, gestão e recuperação da informação 
voltadas às unidades de informação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

17) Produção e uso da informação em contextos sócio-culturais 

18) Organização e representação da informação em contextos sócio-culturais 
19) Disseminação da informação em contextos sócio-culturais 
20) Gestão da informação em contextos sócio-culturais 
21) Recuperação da informação em contextos sócio-culturais 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, M. C. B de. Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2000. 
TOMAÉL, M. I.; VALENTIM, M. L. P. (Org.). Avaliação de fontes de informação na Internet. Londrina: Eduel, 2004. 
VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação: princípios e técnicas. 3.ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2010 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LANCASTER, F. W. Indexação e resumos. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. 

BLATTMANN, U.; FRAGOSO, G. M. (Org). O zapear a informação em bibliotecas e na internet. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. 
BREITMAN, K. K. Web semântica: a internet do futuro. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
MARCONDES, C. H. et al. Bibliotecas Digitais: saberes e práticas. 2. ed. Braslia: IBICT, 2006. 

ROBREDO, J. Documentação de hoje e de amanhã: uma abordagem revisitada e contemporânea da ciência da 
informação e de suas aplicações biblioteconômicas, documentárias, arquivísticas e museológicas. 4. ed. rev. e 
ampl. Brasília: Ed. do Autor, 2005. 
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI607 Preservação de Documentos 30 0 2 30 6º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Planejamento, gestão e conservação dos suportes documentários, nos suportes analógicos e digitais. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Conceitos Fundamentais 
1.1 Preservação de documentos impressos e digitais 

1.2 Conservação de documentos  
1.3 Conservação Preventiva de documentos 
2 Agentes de Degradação dos suportes de Papel 
3 Agentes de ameaçadores para documentos em suportes digitais 

3.1 Estratégias de Preservação Digital  
3.1.2 Modelo Open Archival Information System (OAIS). 
3.1.3 Diretórios de Formatos  
3.1.4 Autenticidade 

3.1.5 Metainformação de Preservação 
3.1.6 Avaliação de Estratégias de Preservação 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OGDEN, Sherelyn, ed.; BECK, Ingrid, coord. Caderno Técnico: meio ambiente. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
1997. (Projeto Conservação preventiva em bibliotecas e arquivos) 
BECK, Ingrid et al. Caderno Técnico: procedimento de conservação. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. 

(Projeto Conservação preventiva em bibliotecas e arquivos) 
CONWAY, P. Preservação no universo digital. Rio de Janeiro: Projeto Conservação preventiva em bibliotecas e 
arquivos. Arquivo Nacional, 1997 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASSARES, N. C. Como fazer conservação preventiva em arquivo e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do Estado e 
Imprensa Oficial, 2000. 
DUARTE, Z. Preservação de documentos: métodos e práticas de salvaguarda. 2. ed. Salvador : EDUFBA, 2003. 
FOX, L. L. Microfilmagem de preservação: um guia para bibliotecários e arquivistas. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1997. 
FERREIRA, M. Introdução à preservação digital: conceitos, estratégias e actuais consensos. Guimarães, Portugal: 
Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1822/5820. ISBN 972-
8692-30-7>. 

MENDES, M. et al. Conservação: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 
 

 

http://hdl.handle.net/1822/5820
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9728692307
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9728692307
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI608 Produção e Uso da Informação 60 0 4 60 3º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Procedimentos para seleção e uso de informação nas organizações, informação como produto, ação de produção em 
ciência da informação. Editoração em ambiente digital. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 A cadeia produtiva da informação: as funções, os produtos e os serviços. 

2 Seleção da informação. 
3 Produção de informação. 
4 Estoques de Informação. 
5 Comportamento do usuário na busca de informação: barreiras na comunicação. 

6 Usuários como produtores de informação na sociedade contemporânea. 
7 A demanda de informação e as necessidades dos usuários. 
8 Editoração: bibliográfica, web e multimídia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARRETO, A. A. Eficiência técnica e econômica e a viabilidade de produtos e serviços da informação. Ciência da 
Informação, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 405-414, 1996. 
CHOO, C. W. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Ed. Senac, 2003. 
DIAS, M. M. K.; PIRES, D. Usos e usuários da informação. São Carlos: EdUFSCar, 2004. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAPTISTA, S. G.; CUNHA, M. B. Estudo de usuários: visão global dos métodos de coleta de dados. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 168-184, 2007. 
FIGUEIREDO, N. M. de. Estudos de uso e usuários da informação. Brasília: IBICT, 1994. 

FURNIVAL, A. C. M.; ABE, V. Comportamento de busca na internet: um estudo exploratório em salas comunitárias. 
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n. 25, p. 156-173, 
1 sem. 2008. 
KUHLTHAU, C. C. Inside the search process: information seeking from the user's perspective. Journal of the 

American Society for Information Science, Washington, v. 42, n. 5, p. 361-371, 1991.  
TAMMARO, A. M.; SALARELI, A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2008. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI609 Projeto de Pesquisa em Biblioteconomia 1 30 0 2 30 6º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
 
EMENTA 

Tipologia de projetos de pesquisa em Biblioteconomia. Delineamento das partes básicas que compõem um projeto de 
pesquisa: tema; problema; justificativa; objetivos; hipóteses; metodologia e cronograma.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Escolha do tema. 
2. Projetos de Pesquisa em Biblioteconomia. 
3. Estrutura do Projeto de Pesquisa. 

4. Escolha do Tema de Pesquisa. 
5. Problema de Pesquisa. 
6. Hipóteses. 
7. Objetivos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ECO, H. Como se faz uma tese. 17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.  
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIRANDA, A. Ciência da Informação: teoria e metodologia de uma área em expansão. Brasília: Thesaurus, 2003. 
MIRANDA, J. L. de; GUSMÃO, H. R. Os caminhos do trabalho científico: orientação para não perder o rumo. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2003. 
MUELLER, S. P. M. Métodos para a pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus, 2007. 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

VALENTIM, M. L. P. (Org.). Métodos qualitativos de pesquisa em Ciência da Informação. São Paulo: Polis, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI610 Projeto de Pesquisa em Biblioteconomia 2 60 0 4 60 7º 

 

Pré-requisitos 
Projeto de Pesquisa em 

Biblioteconomia 1 
Co-Requisitos  Requisitos C.H.  

 
EMENTA 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa. Referencial teórico sobre o tema escolhido e descrição metodológica 
detalhada.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Consolidação do tema de pesquisa. 

2. Planejamento de sumário preliminar da monografia. 
3. Desenvolvimento de revisão de literatura. 
4. Etapas da revisão de literatura. 
5. Detalhamento da metodologia aplicada à monografia. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
TIERNO, B. As melhores técnicas de estudo: saber ler corretamente, fazer anotações e preparar-se para os exames. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Coleção Ferramentas). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ECO, H. Como se faz uma tese. 17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.  
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
MATOS, F. G. de. Como resenhar uma livro. Ciência e Cultura, v.37, n.1, p.182-183, jan. 1985. 
MATOS, F. G. de. O título de um trabalho científico: claro, conciso, concreto e criativo. Ciência e Cultura, v.40, 

n.8, p.778-779. 1988. 
MIRANDA, J. L. de; GUSMÃO, H. R. Os caminhos do trabalho científico: orientação para não perder o rumo. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI611 Recuperação da Informação 30 0 2 30 3º 

 

Pré-requisitos 
Lógica Aplicada à 

Documentação 
Co-Requisitos  Requisitos C.H.  

EMENTA 

Aspectos teóricos relacionados ao processo de Recuperação da Informação com ênfase nos modelos lógicos usualmente 
adotados por sistemas de informação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Breve contextualização histórica 

2. A recuperação da informação na perspectiva da Ciência da Informação 
3. Modelos de recuperação da informação: Booleano; vetorial, probabilistico 
4. As linguagens natural e documentária 
5. Princípios de Revocação e precisão 

6. Aplicações na atividade dos profissionais da informação 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Precisão no processo de busca e recuperação da informação. Brasília: Thesaurus, 2007. 
BLATTMANN, U.; FRAGOSO, G. M. (Org). O zapear a informação em bibliotecas e na internet. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. 
MARCONDES, C. H.; KURAMOTO, H.; TOUTAIN, L. B.; SAYÃO; L. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 

Salvador: UFBA, 2005. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1013>. Acesso em 07/09/2018. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANSKI, R. M. Recuperação de informações na web. Perspectiva em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 9, 

n. 1, p. 70-87, jan./jun. 2004. 
FERNEDA, E. Recuperação da informação: análise sobre a contribuição da ciência da computação para a ciência da 
informação. 2003. 147f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-15032004-130230/publico/Tese.pdf >. Acesso em: 10 
nov. 2010. 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para internet. Porto 
Alegre: Sulina, 2011. 239 p. (Coleção cibercultura).  
ROWLEY, J. A biblioteca eletrônica. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2002. 
TAMMARO, A. M.; SALARELI, A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2008. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI612 Representação Descritiva 1 30 30 3 60 4º 

 

Pré-requisitos 
Fundamentos da organização 

da informação 
Co-Requisitos  Requisitos C.H.  

 
EMENTA 

AACR2: histórico, princípios para descrição, escolha e formulação de entradas principais e secundárias. Catálogos e 
sistemas automatizados de catalogação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) AACR2: princípios para descrição 

2) Pontos de acesso principais e secundários 
3) AACR2: livros, periódicos, analíticas de livros e periódicos 
4) Dados de localização (ou acesso): número de chamada 
5) Catálogos interno e externo. Fluxo da catalogação 

6) Sistemas automatizados de catalogação 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CÓDIGO de Catalogação Anglo-Americano. 2. ed. São Paulo: FEBAB, 2002.  

MEY, E. S. A. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1995.  
MEY, E. S. A. Não brigue com a catalogação. Brasília: Briquet de Lemos, 2003. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, A P. Novos rumos da catalogação. Rio de Janeiro: BNG: Brasilart, 1978.  
CRUZ, A da C.; CORRÊA, R. M. R.; COSTA, V. M. G. Catalogação descritiva. Niterói: EdUFF: Intertexto; Rio de 
Janeiro: Interciência, 1998-2000. 3 v.  

CUTTER, C. A Cutter-Sanborn three-figurative author table. Springfield: H.R. Huntting, [19--].  
FALDINI, G. (Org.) Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. São Paulo: Nobel: Edusp, 1987.  
LEHNUS, D. J. Notação de autor: manual para bibliotecas. Rio de Janeiro: BNG/Brasilart, 1978  
MEY, E. S. A.; SILVEIRA, N. C. Catalogação no plural. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2009.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária  

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI613 Representação Descritiva 2 30 30 3 60 5º 

 

Pré-requisitos 
Representação Descritiva 

1 
Co-Requisitos 

 Requisitos 

C.H. 

 

 
EMENTA 

Materiais especiais: definição, tipologia e terminologia. AACR2: áreas e elementos. Pontos de acesso principal e 
secundário. Catálogos e sistemas automatizados de catalogação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Multimeios: definição, tipos e importância 

2 Materiais cartográficos: classificação, processamento, organização 
3 Música impressa: processamento e organização 
4 Gravação de som: tipos, processamento e organização 
5 Material iconográfico: tipos, processamento e organização 

6 Microformas: tipos, processamento e organização 
7 Filme cinematográficos e gravação de vídeo: características, processamento e organização 
8 Artefato tridimensional e reália: tipos, características, processamento e organização 
9 Recursos eletrônicos: tipos, características, processamento e organização 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CÓDIGO de Catalogação Anglo-Americano. 2. ed. São Paulo : FEBAB, 1983.  
PEROTA, M. L. L. R. (comp.). Multimeios: seleção, aquisição, processamento, armazenagem, empréstimo. Vitória: 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 1991.  
SMIT, J. W.; MACAMBYRA, M. M. Tratamento de multimídia. São Paulo : APB, 1997 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAL, S. A. do. Os multimeios, a biblioteca e o bibliotecário. Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, 
v.15, n.1, p.45-68, jan./jun.1987.  
FALDINI, Giacomina (Org.). Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. São Paulo: Nobel, EDUSP, 1987.  
MCCARTHY, C. M.; TARGINO, M. das G. Material audiovisual na sociedade e nas bibliotecas brasileiras. Revista da 

Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo Horizonte, v.13, n.2, p.302-321, set.1984.  
MEY, Eliane Serrão Alves. Não brigue com a catalogação! Brasília, D.F.: Briquet de Lemos / Livros, 2003. 186 p. 
VIEIRA, Eneida Pontes. Entidade coletiva como entrada principal na representacao descritiva de documentos. 
Niterói, RJ: EDUFF, 1996.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI614 Serviços de Referência e Informação 60 0 4 60 6º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  Requisitos C.H.  
EMENTA 

Abordagem histórico-conceitual de Referência. A infra-estrutura e a avaliação dos serviços de referência e 
informação. Disseminação e transferência de informação. A interação e a colaboração. Atendimento e educação do 
usuário. Aspectos éticos e profissionais do bibliotecário de referência. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Concepções e paradigmas da referência/informação. 
2. Recursos humanos, informacionais e tecnológicos do serviço de referência e informação. 
3. Comportamento de busca dos usuários e sua instrução/orientação. 

4. Competências e atitudes do bibliotecário de referência. A mediação. 
5. Práticas de referência: disseminação e transferência da informação. 
6. A interação e a colaboração nas redes sociais: a Web 2.0. 
7. Avaliação dos serviços de referência/informação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACCART, Jean-Philippe. Serviço de referência: do presencial ao virtual. Brasília, D.F.: Briquet de Lemos / Livros, 

2012. 312p 
CUNHA, Murilo Bastos da. Manual de fontes de informação. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2010. xii, 182 p. 
GROGAN, Denis Joseph. A prática do serviço de referência. Brasília, D.F.: Briquet de Lemos / Livros, 1995. v, 196 p. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIGUEIREDO, N. M. de. Referência & Informação. In: _____. Paradigmas modernos da ciência da informação: 
usuários/coleções/referência & informação. São Paulo: Polis, 1999. 

CUNHA, Murilo Bastos da. Manual de fontes de informação. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2010. xii, 182 p. 
MÁRDERO ARELLANO, M. A. Serviços de referência virtual. Ciência da Informação, Brasília, v. 30, n. 2, p. 7-15, 
mai./ago. 2001. 
MARTUCCI, E. M. Revisitando o trabalho de referência: uma contribuição teórica para a abordagem interpretativa 

de pesquisa. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.5, n.1, p.99-115, jan./jun. 2000. 
MCGARRY, K. O contexto dinâmico da informação: uma análise introdutória. Brasília: Briquet Lemos/Livros, 1999. 
MOREIRA, M. P.; REIS, A. S. dos. Centrais de atendimento: uma alternativa de acesso e disseminação da informação. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.5, n.1, p.55-68, jan./jun. 2000. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X Disciplina  Prática de Ensino 

 Atividade complementar  Módulo 

 Monografia  Trabalho de Graduação 

    

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 
Carga Horária 

Nº. de Créditos C. H. Global Período 

Teórica Prática   

BI615 Teoria da Classificação 30 0 2 30 2º 

 

Pré-requisitos 

Fundamentos de 

Organização da 
Informação 

Co-Requisitos 
 

Requisitos C.H. 
 

EMENTA 

A classificação como um processo intelectual. Classificações filosóficas como base para o processo classificatório. 

Origens da classificação bibliográfica. Principais sistemas de classificação bibliográfica. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Conceito e tipos de classificação; 
2 Fundamentos e origens da classificação bibliográfica; 

3 Contribuições de Bliss, Ranganathan e CRG para o desenvolvimento da teoria da classificação; 
4 Linguagens documentais pré-coordenadas: história, tipos e funções; 
5 Classificação Decimal de Dewey: característica, estrutura e funcionalidade; 
6 Classificação Decimal Universal: característica, estrutura e funcionalidade. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOSKETT, A. C. Abordagem temática da informação. São Paulo: Polígono, 1973.  
LANGRIDGE, D. Classificação: abordagem para estudantes de biblioteconomia. Rio de Janeiro: Interciência, 1977.  
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