
 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DADOS DA DISCIPLINA 

Tipo de disciplina a propor: ( X ) Normal (   ) Estágio Docência (   ) Tese/Dissertação 

Nome:  Sociedade da Informação 

Periodicidade de oferecimento da disciplina: ( X ) Anual (   ) Semestral (   ) Esporádica   
 

CARGA HORÁRIA  

Hora-aula total: 30  Número de crédito total: 2 
Especifique como será distribuída a carga horária da disciplina conforme orientado abaixo: 

Carga horária teórica: 
 (1 crédito = CH 15) 

Carga horária prática:  
(1 crédito = CH 30) 

Carga horária teórico-prática:  
(1 crédito = CH 30) 

                      2=30   

Alteração de disciplina: ( X ) Não (   ) Sim:  

Nível a ser oferecida: 

(   ) Mestrado (   ) Doutorado ( X ) Mestrado e Doutorado 

Tipo de Disciplina  

Mestrado: ( X ) Eletiva - (   ) Obrigatória Doutorado: ( X ) Eletiva - (   ) Obrigatória 
 

Corpo Docente Responsável  

 
 

Ementa: 

O paradigma da sociedade da informação ou do conhecimento e suas origens. A informação, a 

comunicação e o conhecimento. O espaço e o tempo no contexto digital. A sociedade 

informacional: acesso, uso, absorção e compartilhamento de informação nas redes de 

comunicação. Movimentos sociais em rede. Aplicativos e a sua relevância no comportamento e 

no contexto público e privado. 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

Mestrado: Gestão da informação 

Doutorado: Gestão da informação 
 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas e de discussão em grupo dos temas previstos no conteúdo da disciplina, com 

a opção de seminários dos alunos sobre temas específicos. 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO  

1ª PARTE - 50% Participação em sala de aula nos debates, leituras, seminários sobre os temas 

abordados no programa, etc. 

2ª PARTE - 50%. Entrega de um trabalho, em forma de artigo, contextualizando o conteúdo 

explorado na disciplina (impresso e em pdf) ou apresentação de uma nova tecnologia, 

aplicativo ou serviço baseado na teoria proposta. 
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JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA 



 

 

É fundamental compreender as origens de nossa sociedade atual, assim como a importância da 

informação, seus processo e fluxos na nossa na sociedade, permanentemente conectada. É 

relevante identificar e compreender o novo paradigma do espaço e o tempo no mundo digital. 

A disciplina pode servir de ponte entre os alunos com um foco mais centrado na TIC e os 

assuntos sociais, e ao mesmo tempo pode ter a mesma utilidade para os alunos mais distantes 

da tecnologia, permitindo entender os benefícios e possíveis perigos que pode ter a nossa, cada 

vez maior dependência da mesma, no presente e no futuro. 

Data: 15/08/2017 

      

 

 

 

Assinatura do Docente  
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