
 

 

PLANO DE ENSINO – PPGICS 

( ) Inverno                  ( X ) 2019.2 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: Da Comunicação da Ciência ao Engajamento em Pesquisa 

Código: não preencher Créditos: 2 Carga Horária: 60 h Período 

Início: 22/08/2019 

Término: 31/10/2019 

Dia da Semana: Quinta-

feira  

Horário: 9 às 12:00 

Coordenadores da Disciplina: Maria Cristina Soares Guimarães e 

Cícera Henrique da Silva 

Professores: Cícera Henrique da Silva, Maria Cristina Soares 

Guimarães e Rosane Abdala Lins (Convidada) 

 

Linha 1: ( X  ) 1.1    (    ) 1.2    (   ) 1.3    (    ) 1.4    (    ) 1.5    (  X  ) 1.6    (    ) 1.7    (    ) 1.8 

Linha 2: (    ) 2.1    (    ) 2.2    (    ) 2.3    (    ) 2.4  

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM A TEMÁTICA DA DISCIPLINA (opcional) 

 

 

EMENTA  

A ciência e seu processo de comunicação; a comunicação como fonte da dinâmica da ciência. O 

caráter público da ciência: os atores e os fluxos– diferentes contextos de produção e uso da 

informação. Modelos de desenvolvimento da ciência e padrões de comunicação científica: o 

nascimento das especialidades.  A literatura científica e o “retrato” da ciência: centro x periferia; 

qualidade x quantidade; mérito científico x relevância social. As métricas e as comparações 

internacionais. As especificidades do campo da saúde. As complexas relações entre ciência e 

desenvolvimento sócio-econômico no final do século XX: o movimento Open Access e novos 

modelos de comunicação acadêmica. Relações entre Ciência e Sociedade: da divulgação 

científica ao Engajamento em pesquisa. 

 

OBJETIVOS 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aos alunos será solicitado, ao final da disciplina:  

1) Seminário de Apresentação de Trabalho 

2) Texto voltado para o Tema da Dissertação ou Tese e a ligação com a disciplina. 

 

 


