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EMENTA 
Conceitos, tipologia e função da informação; Ambientes de produção, disseminação e acesso à Informação; 
Sistemas de informação e bases de dados em ICT; tendências globais da sociedade do conhecimento e a 
informação: desenvolvimento científico, tecnológico e competitividade. Políticas nacionais de informação 
científica e tecnológica. 
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