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RESUMO 

A partir da década de 2010, as discussões sobre fake news, desinformação e pós-
verdade se intensificaram, tornando-se relevante analisar a produção científica da 
Ciência da Informação sobre esses temas. O objetivo deste estudo foi realizar uma 
análise bibliométrica da produção científica depositada na BRAPCI, uma base de 
dados referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação. Para isso, 
foram realizadas buscas e coleta de dados sobre fake news, desinformação e pós-
verdade na BRAPCI, abrangendo o período de 2000 a 2023. Os critérios 
estabelecidos para analisar os dados encontrados foram a evolução temporal das 
pesquisas sobre os temas, periódicos que publicaram sobre esses temas, 
interdisciplinaridade dos documentos publicados, autoria e palavras-chave mais 
utilizadas em conjunto com os termos utilizados na busca. O estudo é caracterizado 
como uma pesquisa descritiva e exploratória. Concluiu-se que a Ciência da 
Informação tem realizado suas publicações científicas transversalmente às outras 
áreas do conhecimento, como a Comunicação, Filosofia, Linguística e Saúde. Houve 
um aumento significativo nas publicações, especialmente a partir de 2020, indicando 
um crescente interesse da área da Ciência da Informação nessas questões. Por fim, 
a análise desses documentos pode ajudar a compreender as discussões científicas 
em andamento sobre os temas abordados neste estudo. 

 

Palavras-chaves: Desinformação. Fake news. Pós-verdade. Bibliometria. 



 

ABSTRACT 

Since the 2010s, discussions surrounding fake news, disinformation and post-truth 
have intensified, prompting the need to analyze the scientific production of 
Information Science on this topic. This study aimed to conduct a bibliometric analysis 
of scientific publications deposited in BRAPCI, a reference database for articles in 
Information Science. The research involved searches and data collection on fake 
news, disinformation, and post-truth in BRAPCI, spanning the period from 2000 to 
2023. The criteria established to analyze the data found were the temporal evolution 
of the research on the themes, journals that published on these themes, 
interdisciplinarity of the published documents, authorship and most used keywords 
together with the terms used in the search. The study is characterized as a 
descriptive and exploratory research. It was concluded that Information Science has 
carried out its scientific publications across other areas of knowledge, such as 
Communication, Philosophy, Linguistics and Health. There was a significant increase 
in publications, especially from 2020 onwards, indicating a growing interest from the 
Information Science area in these issues. Finally, the analysis of these documents 
can help to understand the ongoing scientific discussions on the topics addressed in 
this study. 

Keywords: Desinformation. Fake news. Post-truth. Bibliometrics.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 2010, as discussões acerca da temática fake news se 

tornaram cada vez mais frequentes em toda a sociedade, devido à influência cada 

vez maior dessas em diferentes contextos sociais, tanto no Brasil quanto no exterior.  

Fake news podem ser definidas como informações inverídicas, que simulam 

notícias reais, compartilhadas com a intenção (ou não) de desinformar, e influenciar 

a opinião pública (FAKE NEWS, 2023, tradução nossa).  

Alguns termos que se relacionam com fake news, mas que não têm o mesmo 

significado, são desinformação e pós-verdade. A desinformação se utiliza de vários 

métodos como fake news, distorção e ocultação de informações para a criação de 

uma versão falsa da realidade que consiga enganar as pessoas 

(DISINFORMATION, 2023, tradução nossa). Já a pós-verdade é a aceitação de uma 

informação por determinado indivíduo, somente por essa corroborar com as crenças 

que este indivíduo já possui, e não por se tratar de um fato verídico (POST-TRUTH, 

2023, tradução nossa). 

A ocorrência de fake news na sociedade não é um fenômeno recente, as 

informações falsas sempre foram utilizadas para reger o comportamento humano e 

guiar a opinião pública em diferentes âmbitos da sociedade como política, religião, 

educação, saúde etc. (ARAÚJO, 2021, p. 16). 

Na contemporaneidade as fake news se tornaram um problema gigantesco, 

com a disseminação cada vez mais crescente e veloz de informações falsas devido 

a tecnologia. Com um acesso mais difundido, apesar de uma grande parcela da 

população brasileira não ter acesso ou ter um acesso limitado, à internet, 

computadores e smartphones, a população possui uma facilidade maior em acessar 

informações, verdadeiras ou falsas, e compartilhá-las através das redes sociais. 

Segundo a Agência Senado (2021), as pessoas optam (conscientemente ou 

inconscientemente) compartilhar notícias falsas a alternativa de reconhecer uma 

possível incompreensão sobre um determinado assunto.  
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Adolescentes possuem um grande acesso a redes sociais e 

consequentemente são muito expostos à fake news, segundo o Comitê Gestor da 

Internet no Brasil “cerca de 30% dos jovens não sabem verificar se uma informação 

encontrada na internet está correta” (apud PAULUZE, 2018). 

Para Gomes e Dourado (2019, p. 35),  

popularizou-se o termo fake news para designar os relatos pretensamente 
factuais que inventam ou alteram os fatos que narram e que são 
disseminados, em larga escala, nas mídias sociais, por pessoas 
interessadas nos efeitos que eles poderiam produzir.  A expressão se 
refere, principalmente, aos relatos inventados ou alterados e difundidos com 
propósitos políticos. 

 

Durante os últimos anos, e principalmente durante as eleições dos anos de 

2018 e 2022 e a pandemia de COVID-19 durante os anos de 2020 e 2021, foi 

observada uma grande ocorrência de criação e compartilhamento de fake news com 

o intuito de disseminação de determinadas ideologias políticas, pautas de costumes, 

razões religiosas e indagações relacionadas a vacinas e tratamentos para o Covid-

19. O fenômeno de crescimento das fake news despertou interesse da comunidade 

científica para entender o que são e como elas impactam o dia a dia das pessoas. 

Os termos misinformação e informação semântica se relacionam intimamente 

com os termos utilizados neste trabalho. A misinformação se difere da 

desinformação na intencionalidade da informação falsa, enquanto a misinformação é 

um erro honesto, a desinformação tem o objetivo de enganar (FALLIS, 2009, 

tradução nossa). Segundo Floridi (2005), a informação semântica se qualifica como 

dados que sejam significativos e bem formados, mas que também sejam 

classificados como verdadeiros. Apesar dos termos misinformação e informação 

semântica se relacionarem com o tema deste trabalho, somente os termos 

desinformação, fake news e pós-verdade foram o foco da pesquisa. 

A Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI), tem como objetivo apoiar estudos realizados na área da 

Ciência da Informação (CI). Para isso foi feito um registro dos periódicos que 

publicam na área da CI, e indexados seus artigos. No entanto, a base também 

possui artigos interdisciplinares ou transversais a outras áreas. (BRAPCI, 2023) 
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Para uma melhor compreensão do foco das pesquisas brasileiras sobre fake 

news, desinformação e pós-verdade, torna-se relevante questionar: o que a 

comunidade científica vinculada à Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), produziu sobre fake news, 

desinformação e pós-verdade, durante o período de 2000 a 2023?  

O objetivo geral deste trabalho foi, portanto, realizar um estudo bibliométrico 

sobre a produção científica na área da Ciência da Informação acerca dos temas fake 

news, desinformação e pós-verdade depositada na Base de Dados Referencial de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). Para a realização desse 

objetivo, os objetivos específicos do trabalho foram: 

● realizar uma coleta de dados sobre os temas: fake news, 

desinformação e pós-verdade na BRAPCI; 

● analisar a evolução temporal das pesquisas sobre os temas; 

● observar periódicos e autores que publicaram sobre esses temas; 

● verificar a interdisciplinaridade dos documentos publicados; 

● registrar as palavras-chave mais utilizadas em conjunto com os termos: 

“fake news”, “desinformação” e “pós-verdade”. 

Ao notar-se uma lacuna existente na exploração acadêmica acerca da 

produção científica acerca da temática “fake news”, “desinformação” e “pós-verdade” 

depositada na BRAPCI, justifica-se a realização de um trabalho que registre essa 

produção, com o apoio de documentos depositados nesta base de dados. 

Do ponto de vista social, é importante compreender a evolução da pesquisa 

científica acerca das temáticas “desinformação”, “pós-verdade” e “fake news” e sua 

influência na sociedade, seus eventos e decisões. 

Para os profissionais da área da Ciência da Informação (CI), especialmente a 

Biblioteconomia, esse trabalho se faz necessário para a reflexão de como esses 

profissionais podem contribuir com o estudo sobre essa temática e possíveis 

atuações na sociedade para a redução da criação e compartilhamento de fake news. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Essa seção busca produzir uma base teórica acerca dos assuntos que envolvem 

desinformação, pós-verdade e fake news. 

 

2.1 Desinformação, fake news e pós-verdade 

 

A desinformação é um conceito originalmente criado e utilizado em âmbito 

militar, durante a Guerra Fria, e ligada a espionagem e contrainformação. No 

entanto, hoje, ela pode ser encontrada em qualquer meio (BRISOLA; BEZERRA, 

2018). 

Brisola e Bezerra (2018) declaram que a desinformação não precisa ser 

necessariamente uma informação inverídica, podem ser distorções ou partes de uma 

informação verídica, ou informações fora do contexto, fragmentadas, tendenciosas, 

etc., que distorcem ou confundem a realidade. 

As informações divulgadas hoje em meios de comunicação e em redes 

sociais, são afetadas pela alta competitividade dos veículos de mídia, que buscam 

atrair mais leitores. Isso também afeta outro pilar da informação: a linguagem. A 

linguagem pode dar uma imagem de informação fidedigna e comprovada a uma 

opinião, atribuindo neutralidade a uma informação que contém parcialidade, além de 

atribuir papéis negativos ou positivos a determinadas pessoas ou grupos sociais, 

influenciando a opinião pública (BRISOLA; BEZERRA, 2018). 

A desinformação tem como objetivo moldar a opinião pública, para manter a 

hegemonia de pensamento e interesses de determinado grupo ou pessoa. Isso não 

é um fenômeno recente, no entanto, com os meios digitais e a velocidade de procura 

e compartilhamento de informações, a desinformação se torna mais perigosa, 

especialmente com o fenômeno da circulação de fake news (BRISOLA; BEZERRA, 

2018).  

Segundo Brisola e Bezerra (2018) e Paula, Silva e Blanco (2018), a 

popularização do termo fake news e as discussões, textos jornalísticos e produções 

acadêmicas acerca desse tema, nas áreas de Comunicação e Informação, se 

tornaram mais comuns após as eleições de 2016, nos Estados Unidos, e a saída do 

Reino Unido da União Europeia, o Brexit. 
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No Brasil, a discussão se intensificou com a expectativa das eleições de 2018, 

com os episódios pré-eleitorais ocorridos no país, como as informações falsas 

compartilhadas após a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), a greve dos 

caminhoneiros e a prisão do, então, ex-presidente Lula. Esses episódios foram 

exemplos de como fatos inverídicos podem afetar a discussão pública e como 

poderiam afetar as eleições, o que, na realidade, acabou se concretizando (GOMES; 

DOURADO, 2019). 

É importante ressaltar que as fake news não são um fenômeno recente, mas 

que sua ocorrência e disseminação tomaram força com os novos meios digitais e a 

facilidade e agilidade do compartilhamento de informações, incluindo as falsas 

(VIEIRA, 2022). 

Fake news podem ser definidas como “informações fabricadas que imitam o 

conteúdo da mídia jornalística na forma, mas não no processo organizacional ou 

intenção” [...] e os meios propagadores dessas informações “carecem das normas e 

processos editoriais de mídias de notícias para garantir a precisão e a credibilidade 

das informações” (LAZER et al., 2018, p. 1094, tradução nossa). 

As informações falsas têm o objetivo de receber cliques ou serem 

compartilhadas, se valendo do artifício de imitar uma notícia verdadeira ou uma 

chamada sensacionalista para isso (MÜLLER; SOUZA, 2018). 

Gomes e Dourado (2019) trazem três elementos para uma correta avaliação 

de uma notícia falsa: fake news que viralizam sobre um determinado assunto são 

antecedidos por disputas informativas, a quantidade de compartilhamentos de 

determinada notícia, valida a história, mesmo que seja falsa, e, por fim, a 

mimetização da notícia, que tenta se passar por uma informação verídica. 

O fato dessas notícias imitarem notícias verdadeiras, expõe o fato de ser um 

fenômeno deliberado com planejamento humano, em algum nível. Depois de criada, 

a informação falsa é compartilhada por seu criador ou outras pessoas, podendo ser 

utilizados, também, robôs. As fake news não são sempre disseminadas com o 

objetivo de desinformar, no entanto, sua criação tem esse objetivo. A principal 

consequência de uma informação falsa, que imita uma verdadeira, são as crenças 

falsas que o público alvo dessas informações cria (MÜLLER; SOUZA, 2018). Para 

Vieira (2022), isso causa um grande impacto na sociedade, principalmente nos 

âmbitos do debate e decisões públicas. 
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Outro fator, que aumenta a ocorrência de notícias falsas, é a polarização entre 

ideologias políticas. Cada lado acredita estar certo e acredita mais facilmente em 

notícias falsas sobre o outro, principalmente por estarem inseridos em bolhas 

informacionais, sendo afetados por algoritmos e robôs. Conhecendo o usuário a 

quem se deve dirigir a fake news, a propagação dessa se torna mais rápida 

(BRISOLA; BEZERRA, 2018). 

 Para Brisola e Bezerra (2018), existem duas principais motivações para a 

criação e compartilhamento de fake news: a financeira, pois são um negócio 

lucrativo, e a ideológica, com pessoas que querem “ajudar” seu lado, mesmo que 

isso dependa de se compartilhar informações falsas. 

“Ao curtir, compartilhar e buscar informações, os robôs (contas automatizadas 

que se fazem passar por humanos) podem ampliar a disseminação de notícias 

falsas em ordens de magnitude” (LAZER et al., 2018, p. 1095, tradução nossa). A 

identificação de robôs em meios digitais é um grande desafio e continuará sendo no 

futuro, pois não existem métodos completamente eficazes e qualquer sucesso nesse 

sentido, alerta os produtores desses robôs, que buscarão medidas para evitá-los.  

Um outro desafio no âmbito das fake news é saber quantas pessoas leram 

determinada notícia falsa e o quanto isso afeta suas decisões a médio e longo prazo, 

já que saber quantas pessoas a compartilham não é o mesmo (LAZER et al., 2018). 

Para Gomes e Dourado (2019), as fake news claramente afetam o jornalismo, 

mas não são um problema desse, e sim da política, já que afetam diretamente a 

qualidade da vida pública na democracia. 

Desde o final do ano de 2019, a COVID-19, doença infecciosa causada pelo 

novo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Severe Acute Respiratory 

Syndrome – SARS-CoV-2) vem afetando a saúde pública, economia, relações 

sociais, etc., e causando um caos social (FERREIRA; LIMA; SOUZA, 2021). 

Com informações falsas veiculadas com o objetivo de desorientar a população 

e incentivá-la a não seguir as diretivas dos órgãos competentes como a OMS e o 

Ministério da Saúde brasileiro, tornou-se relevante o debate acerca das fake news 

no âmbito da saúde pública (NETO et al., 2020). 
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Para Neto et al. (2020), essas informações falsas interferem no 

comportamento e saúde da população, além de servirem a uma determinada lógica 

de pensamento e interesses econômicos e políticos. 

Segundo Barcelos et al. (2021), durante a pandemia, com sentimentos de 

incerteza e medo, as pessoas preferem acreditar no que as dão conforto, mesmo 

sem comprovação científica, como alimentos milagrosos para a prevenção ou 

tratamento da COVID-19, tratamento precoce com hidroxicloroquina, medicamento 

sem eficácia para essa doença, ideias contrárias ao isolamento social, ações 

contrárias às campanhas de vacinação, etc. Com isso, as fake news disseminadas 

sobre a doença, afetam o comportamento da população e as incentivam a não aderir 

aos cuidados recomendados, com comprovação científica, além de alimentar a 

desconfiança na ciência e em órgãos públicos. 

Em resumo 

as fake news divulgadas durante os primeiros 6 meses da pandemia de 
COVID-19 no Brasil se caracterizaram, principalmente, por conteúdos de 
posicionamento político e desinformação sobre número de casos e óbitos e 
medidas de prevenção e de tratamento. Os principais veículos de 
divulgação das fake news foram o WhatsApp e o Facebook, com utilização 
de mensagens, imagens e vídeos, tendo maior alcance nas regiões Sudeste 
e Nordeste do país. (BARCELOS et al., 2021, p. 6) 

Nesse sentido, fake news se tornam parceiras da pós-verdade, pois trazem o 

que a população quer “ouvir” e aceitar como informações (VIEIRA, 2022).  

Para Paula, Silva e Blanco (2018), a pós-verdade tem como objetivo confundir 

o leitor na formação do seu conhecimento e opinião. São conteúdos que se utilizam 

de determinados assuntos que evocam sentimentos do leitor, para o fazer acreditar 

nelas e consequentemente compartilhá-las, por, geralmente, um sentimento de 

revolta. 

A principal diferença entre fake news e pós-verdade é que “a fake news não 

possui a necessidade de apresentar fatos verídicos em uma notícia, enquanto a pós-

verdade busca apelar para aspectos emocionais de uma narrativa realista” (PAULA; 

SILVA; BLANCO, 2018, p. 96). 

Para Araújo (2021), a pós-verdade caracteriza a contemporaneidade, 

representada por uma enorme quantidade de informações falsas sendo geradas, e 

influenciando a opinião pública, de forma anônima. Essas informações falsas são, 



17 

 

muitas vezes, compartilhadas mesmo com o conhecimento de que são inverídicas. 

Para Araújo (2021), esse fenômeno se deve a cinco fatores: o negacionismo 

científico, movimento em que pessoas comuns questionam a autoridade da ciência, 

motivadas por interesses de grupos corporativos; o viés cognitivo, em que as 

pessoas buscam informações que validem suas crenças, desconsiderando 

evidências reais; a desintermediação da informação, que seria a desvalorização dos 

especialistas em determinado assunto, devido à possibilidade de qualquer pessoa 

criar conteúdos de opinião, sem ter qualquer conhecimento no assunto; o 

crescimento das redes sociais; e, por fim, o questionamento  da  ideia  de  verdade, 

movimento que considera qualquer declaração de uma verdade única um ato 

autoritário.  

 

2.2 Análise da produção científica 

 

A ciência é uma estrutura que tem como objetivo a produção de informações, 

especialmente informações encontradas em publicações de formato formal, como 

livros, artigos científicos e teses, sendo considerada publicação, quaisquer 

“informações registradas em formatos permanentes e disponíveis para uso comum” 

(SPINAK, 1998, p. 141, tradução nossa). 

Para Spinak (1998), a ciência pode ser considerada uma empresa, com 

serviços (informações produzidas pela ciência) e resultados. A medição dessas duas 

esferas são a base dos indicadores científicos, uma das maneiras de se estudar a 

ciência sobre a ciência. A aferição dos serviços é feita com indicadores que se 

aproximam das áreas econômica e estatística, e a medição dos resultados deve ser 

feita com indicadores um pouco mais complexos, como a infometria, cientometria, 

bibliometria, webmetria e altmetria. 

Os indicadores de produção científica são instrumentos importantíssimos para 

o estudo da atividade científica e de sua influência em âmbitos econômicos e 

sociais, além de serem meios de se conhecer a ciência, avaliar seus efeitos e definir 

como projetos científicos devem ser custeados (FAPESP, 2005).  Além disso, a 

produção científica é um motor de impulso para incentivos públicos e privados para a 

ciência e tecnologia (FAPESP, [2010?]). 
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Os indicadores científicos podem ser definidos, de acordo com Macias-

Chapula (1998, p. 134), como 

o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 
informação registrada. Usada pela primeira vez por Pritchard em 1969, a 
bibliometria desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses 
processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar 
tomadas de decisão. 

Já a cientometria, pode ser definida como 

o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto uma disciplina ou 
atividade econômica. A cienciometria é um segmento da sociologia da 
ciência, sendo aplicada no desenvolvimento de políticas científicas. Envolve 
estudos quantitativos das atividades científicas, incluindo a publicação e, 
portanto, sobrepondo-se à bibliometria (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 134). 

E a infometria é 

o estudo dos aspectos quantitativos da informação em qualquer formato, e 
não apenas registros catalográficos ou bibliografias, referente a qualquer 
grupo social, e não apenas aos cientistas. A infometria pode incorporar, 
utilizar e ampliar os muitos estudos de avaliação da informação que estão 
fora dos limites tanto da bibliometria como da cienciometria (MACIAS-
CHAPULA, 1998, p. 135).  

Os indicadores de produção científicas mais utilizados no cenário nacional e 

internacional são: números de trabalhos, número de citações, grau de coautoria, 

número de patentes, número de citação de patentes e mapas de campos científicos 

e países, que buscam medir o impacto de cada país na cooperação científica global 

(MACIAS-CHAPULA, 1998). 

A bibliometria foi, primeiramente, conhecida como bibliografia estatística, 

termo criado por Hulme em 1923, e posteriormente passou a ser denominada 

bibliometria em 1934, por Paul Otlet, termo que só se popularizou em 1969, através 

de Pritchard. A principal razão para a utilização do termo bibliometria, ao invés de 

bibliografia estatística, é a melhor adequação aos métodos quantitativos para a 

avaliação da produção científica pela bibliometria, enquanto bibliografia estatística 

representa a utilização de métodos mais discursivos (ARAÚJO, 2006). 

Segundo Araújo (2006), a bibliometria foi criada para a medição de livros, 

observando a quantidade de edições, quantidade de palavras contidas nos livros, 

etc., evoluindo então para analisar outras produções intelectuais, como artigos e 

teses, a produção dos autores e a análise de citações. 

A bibliometria possui três leis clássicas fundadoras. A primeira é a Lei de 

Lotka, criada em 1926 relacionada ao cálculo de produtividade dos autores. Lotka a 



19 

 

formulou pois observou que grande parte do conhecimento científico era produzido 

por uma pequena parcela de autores. A segunda lei é a de dispersão de periódicos 

de Bradford, criada em 1934, descobriu a existência de um núcleo, um conjunto 

principal de periódicos, e os periféricos desse mesmo conjunto. A terceira lei clássica 

da bibliometria é a Lei de Zipf, criada em 1949 observou o uso de determinadas 

palavras em um texto relativamente grande. Ao contabilizar a repetição de 

determinadas palavras, o autor descobriu que existe uma previsibilidade na escolha 

de palavras para a escrita de um texto, além de um pequeno número de palavras ser 

utilizado mais frequentemente em um texto, devido ao princípio do menor esforço 

(ARAÚJO, 2006). 

Algumas outras teorias bibliométricas relatadas por Araújo (2006) são: 

● Teoria epidêmica da transmissão de ideias: desenvolvida por Goffman 

e Newill, em 1967, compara transmissão de ideias em uma comunidade com a 

transmissão de doenças; o autor que tem uma ideia seria uma pessoa com uma 

doença, o leitor seria uma pessoa que pode ser contaminada com a doença e a 

doença seriam as ideias contidas em um documento; 

● Análise de citações: área mais importante da bibliometria, tem sua 

origem no século XVII e busca identificar, através dos dados retirados das citações, 

os “autores mais citados, […] elite de pesquisa, frente de pesquisa, fator de impacto 

dos autores” (ARAÚJO, 2006, p. 18-19). Alguns dos conceitos mais importantes da 

análise de citações são o fator de impacto. Este se trata da divisão do número de 

citações de uma revista, pela quantidade de trabalhos que publicou nesta. Com isso 

é possível identificar o impacto das revistas e dos autores na comunidade científica. 

Na análise da frente de pesquisa são levados em conta os trabalhos mais recentes 

de um autor, os relacionando com as citações recebidas por este. O acoplamento 

bibliográfico, por sua vez, busca analisar a força da relação entre dois ou mais 

documentos. Por fim, existe o indicador de 

● obsolescência da literatura: usado para descrever a vida útil de 

determinadas informações, durante o decorrer do tempo. 

Quando é utilizada para avaliar um campo científico, a análise é chamada de 

cienciometria ou cientometria, analisando o principal objetivo da ciência: a produção 

científica, que tem como função a criação e disseminação de informação (ARAÚJO; 
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ALVARENGA, 2011). 

 

2.3 Trabalhos relacionados 

 

No artigo “Fake news e desinformação no meio digital: análise da produção 

científica sobre o tema na área de ciência da informação”, Carvalho e Mateus (2018) 

buscaram analisar de forma quantitativa os estudos científicos, sobre desinformação 

e fake news, encontrados na BRAPCI e no catálogo de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), calculando 

a proporção de quantidade de artigos com os anos em que os trabalhos foram 

publicados, e a quantidade de artigos sobre esses determinados assuntos com 

relação ao conteúdo total dos sites de busca. 

Os autores obtiveram na busca na BRAPCI cerca de 16 resultados, 

abarcando os dois temas de pesquisa, o que para eles demonstra uma baixa 

produtividade sobre esses assuntos, o que poderia dificultar orientações a 

profissionais acerca desses assuntos. No catálogo da Capes, onde foi realizada a 

mesma pesquisa, foram obtidos 19 resultados, um leve aumento, mas que para os 

autores continua sendo uma baixa produtividade e causa as mesmas dificuldades 

discutidas anteriormente (CARVALHO; MATEUS, 2018). 

Dalessandro, Castanha e Veronez Junior (2020) buscaram com a produção 

do seu artigo, “A produção científica relacionada a fake news: uma análise 

bibliométrica na base de dados Scopus”, realizar um mapeamento dos artigos, que 

tratam de fake news, localizados na base de dados Scopus, analisando os principais 

assuntos relacionados, quais as fontes de informação utilizadas, as áreas temáticas 

que mais publicam sobre esse assunto e qual foi a evolução temporal na produção 

de trabalhos científicos sobre esse tema. 

Os autores Dalessandro, Castanha e Veronez Junior (2020) recuperaram 

cerca de 325 resultados e concluíram que: 

● Alguns dos temas relacionados às fake news são: misinformação, pós-

verdade, internet, redes sociais, etc. 

● As áreas temáticas que mais publicaram sobre o tema foram as 

ciências sociais, artes e humanidades e ciência da computação, sendo a área das 
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ciências sociais, e os periódicos dessa área, a que mais produziu. 

● O estudo do tema é recente, com o primeiro resultado datando do ano 

de 2005, mas com um grande aumento dos trabalhos acadêmicos a partir do ano de 

2016, devido ao uso do termo nas eleições dos Estados Unidos no mesmo ano. 

Com seu trabalho, “Desinformação e fake news na Ciência da Informação: 

representações da produção científica na BRAPCI”, Silva (2019) buscou analisar a 

produção científica, depositada na BRAPCI, sobre desinformação e fake news 

durante os anos de 2000 a 2019, para identificar as relações conceituais entre os 

dois temas e como a comunidade científica se apropria de cada termo. 

O autor descreve os termos pós-verdade, sociedade da informação, 

informação, etc., como os mais relacionados com fake news e desinformação nos 

trabalhos publicados na BRAPCI. Também foi observado, que na maioria dos casos, 

os termos desinformação e fake news não são utilizados com alguma definição 

formal pelo autor, e sim para fornecer coerência na frase e textualidade. 

Os trabalhos “Bibliometrics analysis of fake news indexed in Web of Science 

and Scopus (2001-2020)”, de Patra, Pandey e Sudarsan (2023); “A bibliometric 

analysis of disinformation through social media”, de Akram, Nasar e Arshad-Ayaz 

(2022); “Disinformation: a bibliometric review”, de Wang, Su, Ye e Jing (2022); 

“Bibliotecários e fake news: análise de publicações nacionais”, de  Araújo e Vogel 

(2021); “Contribuição da competência em informação no Brasil para mitigar os 

impactos do fenômeno da desinformação”, de Berroteran (2021); e “Biblioteconomia 

em tempos de fake news: estudo bibliométrico”, de Araújo (2019), se relacionam 

com o tema deste trabalho mas não foram abordados mais profundamente. 
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3 METODOLOGIA 

  

3.1 Natureza e delineamento da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois relata características de 

uma determinada amostra, estabelecendo relações entre variáveis da natureza 

dessa amostra (MORESI, 2003), assumindo a forma de um levantamento, onde o 

pesquisador observa, registra, classifica e analisa os dados obtidos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013); e exploratória, pois é realizada em um determinado âmbito pouco 

explorado (MORESI, 2003), além de possibilitar a obtenção de mais informações 

sobre um determinado assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

3.2 Procedimentos utilizados 

 

A pesquisa é de caráter bibliográfico, pois o método de recuperação das 

informações é baseado em materiais publicados online na Base de Base de Dados 

Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) (MORESI, 

2003), com a finalidade de que o pesquisador entre em contato com toda a produção 

científica depositada nesta fonte de informação (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A busca foi realizada na Base de Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), acessada por meio do seguinte 

endereço eletrônico: https://brapci.inf.br/index.php/res/. Os termos de busca para a 

realização da pesquisa foram as seguintes palavras de busca: “fake news”, 

“desinformação” e “pós-verdade”. As pesquisas foram filtradas para abranger o 

período de publicação entre os anos de 2019 a 2023, com a possibilidade de as 

palavras de busca serem encontradas no título, nas palavras-chave, no resumo, no 

texto completo e nos autores, opções selecionadas através de filtros da própria 

base. 

A pesquisa pelas palavras de busca retornou uma amostra inicial de 157 

resultados para o termo “fake news”; 201 resultados para o termo “desinformação”; e 

678 resultados para o termo “pós-verdade”. Esse alto número de resultados com o 

termo pós-verdade se deve à recuperação de documentos com os termos “pós” e 
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“verdade” encontrados separadamente, mesmo com a utilização do operador 

booleano aspas (“”), sendo estes resultados adicionais não selecionados, já que não 

se encaixavam na busca desejada. 

A busca foi realizada no período entre os dias 24 e 28 de abril de 2023, 

ressaltando que a quantidade de resultados pode mudar devido ao acréscimo ou 

decréscimo de material disponibilizado após esta data. Os documentos deveriam 

estar em língua portuguesa para serem selecionados. 

A seleção dos documentos relevantes resultou em: 120 documentos com o 

termo “fake news”; 170 documentos com o termo “desinformação”; e 68 documentos 

com o termo “pós-verdade”. Esta primeira busca foi descartada para dar lugar a uma 

segunda busca, com filtros mais amplos. 

A segunda versão da busca foi realizada com as seguintes palavras de busca: 

“fake news”, “desinformação” e “pós verdade”, com a utilização do operador 

booleano aspas (“”), a exclusão do hífen na palavra de busca pós-verdade se deu 

por uma melhor recuperação de resultados. As pesquisas foram filtradas para 

abranger o período de publicação entre os anos de 2000 a 2023, com os termos de 

busca sendo pesquisados somente no título e nas palavras-chave do documento, 

opções selecionadas através de filtros da própria base.  

Figura 1: Busca por "pós verdade" - BRAPCI 

 

Fonte: Página inicial BRAPCI 

A pesquisa pelas palavras de busca retornou uma amostra inicial de 179 

resultados para o termo “fake news”; 242 resultados para o termo “desinformação”; e 

75 resultados para o termo “pós-verdade”.  
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A busca foi realizada no período entre os dias 19 e 23 de abril de 2023, 

ressaltando que a quantidade de resultados pode mudar devido ao acréscimo ou 

decréscimo de material disponibilizado após esta data. 

A seleção dos documentos relevantes, de acordo com a leitura do título, 

resumo e palavras-chave, resultou em: 90 documentos com o termo “fake news”; 

143 documentos com o termo “desinformação”; e 44 documentos com o termo “pós-

verdade”. Retirando-se os documentos recuperados de forma repetida nas três 

buscas, foram selecionados 199 documentos. Os documentos selecionados foram 

registrados, em ordem cronológica e alfabética por nome do autor, em uma planilha 

do software Microsoft Excel, que pode ser encontrada no Apêndice A. 

Os resultados da segunda versão da busca foram os que realmente tornaram-

se selecionados para a execução do trabalho. 

 

3.3 Descrição dos métodos de análise 

 

Os documentos selecionados foram avaliados, quantitativamente e de forma 

bibliométrica, pelos seguintes critérios e variáveis: 

● evolução temporal das pesquisas sobre os temas; 

● periódicos que publicaram sobre esses temas; 

● interdisciplinaridade dos documentos publicados; 

● autoria; 

● palavras-chave mais utilizadas em conjunto com os termos: “fake 

news”, “desinformação” e “pós-verdade”. 

A análise dos dados foi realizada com a utilização do software Power BI e os 

gráficos representativos desses dados se encontram na próxima seção do trabalho. 
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4 RESULTADOS, DISCUSSÕES E ANÁLISES 

 

4.1 Quantificação dos documentos por área temática 

 

Com objetivo de analisar as áreas temáticas a que os documentos 

selecionados pertencem, apresenta-se a figura 2. Dos 199 documentos 

selecionados, 83,42% foram publicados exclusivamente na área da Ciência da 

Informação, um resultado nada surpreendente, levando em consideração o fato de 

que a BRAPCI é uma base de dados da Ciência da Informação.  

Figura 2: Documentos por área temática 

 
Fonte: Autoria própria. 

Documentos publicados na CI juntamente à área da Comunicação 

representam 7,04% dos documentos selecionados, resultado que pode ser 

justificado pela relação intrínseca entre fake news, desinformação e comunicação. A 

produção científica da CI em conjunto com a área da Saúde tem cerca de 5,53% dos 

documentos publicados, com documentos que discutem principalmente a enorme 

influência da desinformação nos métodos e medicamentos utilizados pela 

população, e como essas decisões individuais podem afetar a sociedade como um 
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todo.  

Os documentos publicados na CI em conjunto com as áreas de Filosofia 

(2,51%) e Linguística (1,51%) foram as que menos publicaram na BRAPCI. Os 

documentos em conjunto com a área de Filosofia tratam principalmente de questões 

éticas acerca da desinformação e como esta afeta o cognitivo humano. Já na 

produção em conjunto com a área da Linguística o foco é o efeito que as fake news 

causam no leitor. 

 

4.2 Evolução temporal das publicações por área temática 

 

A área de cada documento foi identificada por meio de uma análise manual, 

através da BRAPCI, de acordo com a primeira área de publicação citada no escopo 

de cada revista. Por se tratar de uma base de dados que indexa documentos da 

área da Ciência da Informação, a maioria dos documentos pertence somente a essa 

área temática, como podemos observar na figura 3. 

Figura 3: Documentos exclusivos da CI, por ano 

Fonte: Autoria própria. 

O primeiro documento encontrado, que discutia sobre os temas de interesse 

deste trabalho, foi publicado no ano de 2015. A partir do ano de 2019 podemos 

observar um aumento nas publicações, com documentos que tratavam da influência 
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da desinformação, fake news e pós-verdade nas eleições que ocorreram no ano de 

2018. Além disso, há um grande aumento na produção científica a partir do no de 

2020, produção que se mantém até o ano de 2022, devido, provavelmente, à 

pandemia, movimentos anti vacinas e eleições do ano de 2022. 

  Com o alto número de documentos pertencentes exclusivamente à área da 

CI, foi tomada a decisão de se formular um segundo gráfico, de colunas 

clusterizadas, com a inclusão de documentos que foram publicados com áreas 

temáticas conectadas à Ciência da Informação e contabilizados de acordo com o 

ano de publicação de cada documento, conforme a figura 4. 

Figura 4: Documentos por áreas temáticas e ano de publicação 

Fonte: Autoria própria. 

Com isso, podemos observar que a produção científica, publicada na 

BRAPCI, se inicia em 2018 (a primeira publicação ocorreu no ano de 2015, e 

pertencia exclusivamente à área da CI) com documentos publicados na CI e Saúde 

que buscavam estabelecer uma conexão entre a desinformação, fake news e a febre 

amarela, devido ao surto de febre amarela no Brasil em 2016-2017, que afetou nove 

estados brasileiros, principalmente nos quatro estados da região Sudeste (AGÊNCIA 

FIOCRUZ, [2018?]). A área da Saúde teve um grande aumento de produção 

acadêmica durante o ano de 2020, devido ao surgimento da pandemia de COVID-

19, e a influência de fake news e desinformação envolvendo a doença, 

medicamentos e vacinas. 
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Documentos publicados transversalmente na CI e na área da Comunicação 

tiveram sua produção científica dobrada em 2022, 06 documentos contra os 03 

produzidos em 2020, ano em que esta área temática aparece pela primeira vez. Esta 

alta no ano de 2022 pode ser devida à ocorrência das eleições brasileiras para os 

poderes Executivo e Legislativo, ocorridas naquele ano. 

Já os documentos pertencentes à CI e a Filosofia tem uma produção e 

publicação lineares, com cerca de um artigo publicado por ano, entre os anos de 

2020 e 2023. Documentos publicados em conjunto com a área da Linguística tiveram 

uma produção relativamente baixa e restrita aos anos de 2021 (01 documento) e 

2022 (02 documentos). 

 

4.3 Periódicos mais produtivos 

 

A amostra de documentos selecionados forneceu como resultado o número 

de 46 periódicos que publicaram seus documentos, entre 2000 e 2023, na base de 

dados BRAPCI. A matriz representativa desses periódicos se encontra na figura 5, 

com as publicações de cada periódico divididas por ano. 

Para uma melhor análise dos dados acerca dos periódicos, foi tomada a 

decisão de se levar em conta somente os que publicaram mais de um documento 

durante o intervalo de tempo já determinado. A seleção dos periódicos resultou em 

32 periódicos a serem analisados. 

Os 14 periódicos não selecionados foram os seguintes: Ágora; BiblioCanto; 

Biblioteca Escolar em Revista; Ciência da Informação; Congresso de Gestão 

Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação; Convergência em 

Ciência da Informação; Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, 

“órgão de comunicação da Ibersid, rede internacional com presença em África, 

América e Europa, com sede em Saragoça (Espanha)” (IBERSID, 2022, tradução 

nossa); InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação; Perspectivas em 

Ciência da Informação; Revista Bibliomar; Revista Cubana de Información en 

Ciencias de la Salud (Cuba): Revista Interamericana de Bibliotecología (Colômbia); 

Revista P2P e INOVAÇÃO; e Seminário Nacional de Gestão da Informação e do 
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Conhecimento. 

Figura 5: Periódicos que publicaram entre os anos 2000 e 2023 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para analisar os periódicos e buscar uma compreensão da razão de cada 

documento ter sido publicado em determinado periódico, foi feita uma busca da 

classificação Qualis, na plataforma Sucupira, pertencente à Capes, através do site: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQuali

s/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf, de forma manual. O Qualis Periódicos busca 

classificar a produção científica publicada em periódicos científicos. As 

classificações possíveis são: A1 (mais elevada), A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C 

(peso zero) (PLATAFORMA SUCUPIRA, c2022). 

O periódico que mais publicou durante esse intervalo de tempo foi o Liinc em 

revista, com 31 documentos publicados e uma classificação Qualis A3. O periódico 

científico Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, 
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contém um número semelhante a Liinc em revista, com 25 documentos publicados e 

uma classificação Qualis também A3. 

A seguir, segue a lista dos periódicos científicos e qual classificação Qualis 

cada um recebeu: 

● A2: Em Questão; Encontros Bibli: Revista Eletrônica de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação; Informação & Informação; Informação & 

Sociedade: Estudos. 

● A3: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação; Revista de 

Estudos do Discurso, Imagem e Som - Policromias; Revista Digital de 

Biblioteconomia & Ciência da Informação.  

● A4: AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento; Brazilian 

Journal of Information Science; Informação em Pauta; Logeion: filosofia da 

informação; Palabra Clave (Argentina); Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 

Catarina.  

● B1: Biblionline; Ciência da Informação em Revista; 

Informação@Profissões; Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia; Ponto de Acesso; Revista Conhecimento em Ação; Revista 

Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura; Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação. 

● B2: Comunicação & Informação; Revista Brasileira de Educação em 

Ciência da Informação. 

● B3: BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação; Múltiplos Olhares em Ciência da Informação; Revista Folha de Rosto; 

Revista Fontes Documentais; Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação. 

Os periódicos Asklepion: Informação em Saúde e Ciência da Informação 

Express, não continham dados cadastrados no Qualis Periódicos e, portanto, não foi 

possível encontrar a classificação de sua produção científica. 

 

4.4 Palavras-chave dos documentos 

 

A análise das palavras-chave utilizadas em cada documento, resultou no 
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número de 397 palavras-chave, utilizadas para representar o conteúdo dos 199 

documentos selecionados. 

A palavra de busca “Fake News” resultou em 77 ocorrências, 01 resultado 

com a variação “Fake News-Site” e 01 resultado com a variação “Fakes News”. Já 

“Desinformação” foi utilizada 127 vezes como palavra-chave, se desdobrando em 

"Desinformação Científica” (02 resultados) e “Desinformação e Saúde” (01 

resultado). A palavra de busca “Pós-verdade” foi encontrada como palavra-chave 41 

vezes e a expressão “Pós-verdade = Keywords” foi utilizada 01 vez. 

Para uma visualização mais imagética das palavras-chave utilizadas na 

amostra de documentos selecionados, foi criada uma nuvem de palavras, localizada 

na figura 6, através do site WordClouds (https://www.wordclouds.com/). As três 

palavras de busca foram retiradas da nuvem de palavras, resultando em uma nuvem 

com 394 palavras-chave. 

Figura 6: Nuvem de palavras-chave 

 Fonte: Autoria própria. 
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As palavras-chave mais utilizadas nos documentos selecionados foram: 

“Ciência da Informação” (42 utilizações), “Competência em informação” (19 

utilizações), “Informação” (17 utilizações), “Comunicação” (16 utilizações), e “Rede 

Social” (12 utilizações). Todos são termos intrinsecamente ligados às três palavras 

de busca, principalmente Comunicação (principalmente ligado ao termo fake news), 

Rede Social (um dos principais meios de disseminação de desinformação e fake 

news) e Competência em Informação (termo em alta, por se tratar de como auxiliar o 

usuário a identificar uma informação de qualidade. 

Algumas palavras-chave que também foram bastante utilizadas seguem na 

lista abaixo, divididas segundo o número de quantas vezes cada palavra foi 

encontrada nos documentos: 

● 09 utilizações: “Infodemic”, “Jornalismo” e “Mídia Social”; 

● 08 utilizações: “Saúde”; 

● 07 utilizações: “Biblioteconomia”; 

● 06 utilizações: “Informação Falsa”, “Rede Social Digital”, “Sociedade da 

Informação” e “Verdade”; 

● 05 utilizações: “Covid-19”, “Disseminação da Informação”, “Letramento 

Informacional” e “WhatsApp”. 

Foi criada uma nova nuvem de palavras, retirando-se as áreas do 

conhecimento que foram utilizadas como palavras-chave. Os termos retirados foram: 

“Ciência da Informação”, “Comunicação”, “Saúde”, “Educação” e “Filosofia”. 

Com a exclusão desses termos, a palavra-chave “Competência em 

informação” se torna a mais utilizada, além de também se destacarem as palavras: 

“Informação”, “Rede social”, “Mídia social”, “Disseminação da informação” e “Rede 

social digital”. 
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Figura 7: Nuvem de palavras-chave, sem áreas do conhecimento 

 

Fonte: Autoria própria. 

Os documentos “O papel do bibliotecário frente ao universo das fake news” e 

“Desinformação, crise de confiança na ciência e necessidade de políticas para 

divulgação científica” (correspondentes aos IDs 89 e 106, do Apêndice A) publicados 

no periódico Ciência da Informação Express no ano de 2021, não continham 

palavras-chave na base de dados BRAPCI e no arquivo em formato PDF 

disponibilizado para leitura. Por terem sido publicados no mesmo ano e periódico 

científico, poderia-se presumir que o periódico cometeu algum erro durante o ano de 

2021, com relação às palavras-chave. No entanto, um terceiro documento, “Como a 

desinformação sobre Covid-19 no WhatsApp foi utilizada para amenizar crises do 

governo federal”, foi publicado pelo Ciência da Informação Express em 2021 e ele 

possui palavras-chave. 

Algumas palavras-chave para a representação dos documentos, chamaram a 

atenção durante a análise dos dados por não serem convencionais. São elas: 

“Configurações – histórico-ideológicas – filosóficas – técnicas”, expressão utilizada 

em conjunto com as palavras-chave “Pós-verdade”, “Informação” e “Fake news”, 

utilizada com o objetivo de fundamentar o conceito de pós-verdade a partir de 

configurações histórico-ideológicas, filosóficas e técnicas; e “Pós-verdade = 
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Keywords”, uma expressão que, geralmente, não é utilizada em palavras-chave, 

além de ser encontrada somente na BRAPCI, no arquivo em formato PDF não se 

encontra a expressão e também não contém a palavra-chave “Pós-verdade” sem o 

complemento “= Keywords”. A utilização, pelo autor, dessas palavras-chave não 

convencionais pode dificultar a busca do usuário. 

  

4.5 Autores mais produtivos 

Os autores que mais publicaram entre os anos de 2000 e 2023, estão 

representados na figura 7, por meio de um gráfico de barras empilhadas. 

 

 
Figura 8: Autores que mais produziram entre os anos de 2000 e 2023 

 

Fonte: Autoria própria. 

O autor Bruno Fortes Luce foi o que mais publicou nesse intervalo de tempo, 

com 05 documentos publicados. Luce é graduado em Biblioteconomia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Informática na educação 

pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). 

Os autores que vem na sequência, tendo, cada um, publicado durante esse 

intervalo de tempo 04 documentos, foram: Carlos Alberto Ávila Araújo, doutor em CI, 
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atuante na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Lizandra Brasil Estabel, 

professora da área da CI e Educação, atuante no IFRS; Renata Lira Furtado, 

doutora em CI e atuante na Universidade Federal do Pará (UFPA); e Leonardo 

Ripoll, mestre em CI e Bibliotecário na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 

Os autores Bruno Fortes Luce e Lizandra Brasil Estabel publicaram 4 

documentos em conjunto (IDs 2, 44, 55 e 112, do Apêndice A). 

Seria relevante realizar uma análise mais aprofundada sobre a produção 

científica e informações biográficas de cada autor, mas não foi o foco do trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou realizar um estudo bibliométrico da produção 

científica brasileira acerca dos temas fake news, desinformação e pós-verdade 

depositada na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI). O objetivo foi alcançado através dos seguintes objetivos 

específicos: realizar uma busca e coleta de dados sobre os temas: fake news, 

desinformação e pós-verdade na BRAPCI, os procedimentos realizados nesta busca 

estão na seção 3.2; e analisar os dados obtidos de acordo com a evolução temporal 

das pesquisas sobre os temas; periódicos que publicaram sobre esses temas; 

interdisciplinaridade dos documentos publicados; autoria; e palavras-chave mais 

utilizadas em conjunto com os termos: “fake news”, “desinformação” e “pós-

verdade”. 

A relevância do trabalho se mostra pela produção científica pelo aumento da 

utilização dos termos, a partir de sua primeira ocorrência, no ano de 2015. Com um 

crescimento relativamente alto, das publicações, a partir do ano de 2020, pode-se 

concluir que são temas cada vez mais objetos de discussão na comunidade 

científica, que publica na BRAPCI.  

Foi possível perceber que o Brasil e o mundo passaram por situações, como a 

pandemia de COVID-19, eleições de 2016 nos Estados Unidos e eleições de 2018 e 

2022 no Brasil, que aumentaram a produção de fake news e consequentemente um 

aumento na desinformação e pós-verdade e a importância de se discutir sobre esses 

temas. 

Além disso, este trabalho pode expandir a pesquisa realizada anteriormente 

por Silva (2019), trabalho descrito na seção 2.3 deste trabalho, que também buscou 

analisar a produção científica, depositada na BRAPCI, mas levando em 

consideração somente os documentos com os temas desinformação e fake news e 

publicados entre os anos de 2000 a 2019, diferentemente deste trabalho que 

adicionou à busca o termo pós-verdade e analisou documentos que foram 

publicados entre os anos de 2000 e 2023. 

As pesquisas acerca dos termos utilizados para a busca se mostram diversas, 

sendo publicadas não só na área da CI, foco da BRAPCI, mas também trazendo 

pesquisas publicadas em conjunto com as áreas da Comunicação, Filosofia, 
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Linguística e Saúde (essa última publicando cada vez mais após a pandemia de 

COVID-19), o que demonstra uma interdisciplinaridade nas pesquisas da Ciência da 

Informação. 

Grande parte dos periódicos que publicam sobre esses termos possuem uma 

classificação Qualis B2 e pertencem à área da CI. Os periódicos que mais 

publicaram foram o Liinc em revista (31 documentos publicados, Qualis A3 e 

pertencente à área temática CI) e a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação 

e Inovação em Saúde (25 documentos publicados, Qualis A3 e multidisciplinar). 

Com a análise das palavras-chave foi possível observar que as mais 

utilizadas se relacionam com os termos de busca, como o termo “Jornalismo”, ou se 

relacionando com o contexto histórico em que foram publicados, como o termo 

“Covid-19”.  

Analisando a autoria dos documentos fica evidente que os autores que mais 

publicaram durante o intervalo de tempo abordado por esse trabalho são ligados à 

área da CI, o que não é surpreendente, já que a base de dados pertence à Ciência 

da Informação. 

Como oportunidades de pesquisas futuras, existe a possibilidade de expandir 

o intervalo de tempo para a seleção de uma amostra de documentos e a 

possibilidade de integrar o termo “notícia falsa”, tradução do termo “fake news”, em 

uma busca futura, limitação que esse trabalho possui. Além da possibilidade de 

trazer o termo “misinformação” para um enriquecimento do trabalho. 

Outra oportunidade para atualizar o trabalho, seria realizar a pesquisa em 

uma base de dados que publique documentos de áreas diversas, não só a Ciência 

da Informação como a BRAPCI, como a Scielo ou Web of Science. 

Por fim, a análise dos trabalhos científicos, realizada neste trabalho, pode 

auxiliar na compreensão das discussões científicas realizadas sobre os temas 

desinformação, fake news e pós-verdade, que foram publicadas na BRAPCI, de um 

ponto de vista acadêmico. 
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Ciência da Informação 
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Operações psicológicas. Operações de informação. 

BRITO, Vladimir de Paula; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Poder 
informacional e desinformação. Tendências da Pesquisa 
Brasileira em Ciência da Informação, n. 2, v. 8, 2015. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/119591. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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Idosos em ambientes digitais: o perigo das 
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Desinformação. Literacia Digital. Idoso. 
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e o caos informacional 
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Desinformação. Sociedade da Informação. Pós- 
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de pandemia no Brasil : a competência 
informacional do bibliotecário para a 
prevenção e o controle da propagação do 
novo coronavírus 

 
 
 
 
Revista Brasileira de Educação 
em Ciência da Informação 

 
 
 

 
Ciência da Informação 

 
 
 
 
Acesso. Desinformação. Ferramenta Digital. 
Informação. Fake News. 

ALENCAR, Maria da Glória Serra Pinto de; SANTOS, Luziangela 
Cordeiro dos; CASTRO, Mayara Reis; BERREDO, Pitia Moraes; 
ABREU, Talita Karenina Diniz. A sociedade da (des)informação em 
tempos de pandemia no Brasil: a competência informacional do 
bibliotecário para a prevenção e o controle da propagação do novo 
coronavírus. Revista Brasileira de Educação em Ciência da 
Informação, n. 1, v. 7, p. 90-108, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/194356. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
Diálogo entre comunicaçâo e divulgaçâo 
científica: reflexões para o desenvolvimento de 
habilidades em competência crítica da 
informação 

 

 
BIBLOS - Revista do Instituto de 
Ciências Humanas e da 
Informação 

 
 

 
Ciência da Informação 

 
 
Ciência da Informação. Comunicação Científica. 
Divulgação 
Científica. Desinformação. Competência Crítica da 
Informação. 

AMARAL, Fernanda Vasconcelos; JULIANI, Jordan Paulesky. 
Diálogo entre comunicaçâo e divulgaçâo científica: reflexões para o 
desenvolvimento de habilidades em competência crítica da 
informação. BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação, n. 1, v. 34, p. 6-18, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/146055. Acesso em: 21 maio. 
2023. 

 

 
 

39 

 
 

2020 

 
A missão da Ciência da Informação na era da 
pós-verdade 

 
Informação & Sociedade: Estudos 

 
 

Ciência da Informação 

 
Pós-verdade. Desinformação. Ciência da informação. 
Epistemologia da ciência da informação. 

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. A missão da Ciência da Informação 
na era da pós-verdade. Informação & Sociedade: Estudos, n. 4, 
v. 30, p. 1-19, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/153256. Acesso em: 22 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
O fenômeno da pós-verdade e suas 
implicações para a agenda de pesquisa na 
Ciência da Informação 

 
 
Encontros Bibli: Revista 
Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Ciência da Informação. Pós-verdade. Epistemologia 
da Ciência da Informação. Informação Falsa. Fake 
News. 

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. O fenômeno da pós-verdade e suas 
implicações para a agenda de pesquisa na Ciência da Informação. 
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, v. 25, p. 1-17, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/139702. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 

 
Desafios da informação frente a fake news em 
tempos de coronavírus 

 

 
Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação e Biblioteconomia 

 
 
 

Ciência da Informação 

 

 
Fake News-Site. Pandemia-Coronavírus. Ciência da 
Informação. 

ARAUJO, Nelma Camêlo; MOTA, Francisca Rosaline Leite; 
OLIVEIRA, Cayo Madson Borges Silva de. Desafios da informação 
frente a fake news em tempos de 
coronavírus. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia, n. 2, v. 15, p. 35-50, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/150709. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
Fake news no Facebook 

 
Biblionline 

 
Ciência da Informação 

 
Compartilhamento de notícias. Notícias falsas. Redes 
sociais. Fonte de informação. 

BARROS, Gilmar Gomes; SILVA, Geise Ribeiro da. Fake news no 
Facebook. Biblionline, n. 1, v. 16, p. 79-94, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/148823. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
A produção científica relacionada a fake news: 
uma análise bibliométrica na base de dados 
Scopus 

 
 
 
Revista Conhecimento em Ação 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Ciência da Informação. Estudo Métrico da Informação. 
Análise Bibliométrica. Fake 
News. Information Disorders. Produção Científica. 

DALESSANDRO, Rafael Cacciolari; CASTANHA, Rafael Gutierres; 
VERONEZ JUNIOR, Wilson Roberto. A produção científica 
relacionada a fake news: uma análise bibliométrica na base de 
dados Scopus. Revista Conhecimento em Ação, n. 2, 
v. 5, p. 2-16, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/150447. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 

 
Idosos, fake news e letramento informacional 

 
Revista Brasileira de 
Biblioteconomia e Documentação 

 

 
Ciência da Informação 

 
 
Fake News. Idoso. Letramento Informacional. Artigo. 
Bibliografia. 

ESTABEL, Lizandra Brasil; LUCE, Bruno Fortes; SANTINI, Luciane 
Alves. Idosos, fake news e letramento informacional. Revista 
Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 16, p. 1-15, 
2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/136587. Acesso em: 21 maio. 2023. 

 

 
45 

 

 
2020 

 
 
Credibilidade de informações em tempos de 
COVID-19 

 
 
Revista Interamericana de 
Bibliotecología (Colombia) 

 

 
Ciência da Informação 

 
Fake News. Pós- 
verdade. Desinformação. Checagem de Informação. 
Credibilidade de Informação. 

FACHIN, Juliana; ARAUJO, Nelma Camêlo; SOUSA, Juliana 
Carvalho de. Credibilidade de informações em tempos de COVID- 
19. Revista Interamericana de Bibliotecología (Colombia), v. 43, 
2020. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/145925. 
Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
A rede de desinformação e a saúde em risco: 
uma análise das fake news contidas em ´As 10 
razões pelas quais você não deve vacinar seu 
filho´ 

 
 
Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 
 

Saúde 

 

 
Fake News. Saúde. Vacinação. Comunicação. Rede 
Social. 

FERNANDES, Carla Montuori; MONTUORI, Christina. A rede de 
desinformação e a saúde em risco: uma análise das fake news 
contidas em ´As 10 razões pelas quais você não deve vacinar seu 
filho´. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde, n. 2, v. 14, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/141662. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
A pós-verdade em tempos de Covid 19: o 
negacionismo no discurso de Jair Bolsonaro 
no Instagram 

 
 
 
Liinc em revista 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
 
Pós-verdade. Desinformação. 

FERNANDES, Carla Montuori; OLIVEIRA, Luiz Ademir de; 
CAMPOS, Mariane Motta de; COIMBRA, Mayra Regina. A pós- 
verdade em tempos de Covid 19: o negacionismo no discurso de 
Jair Bolsonaro no Instagram. Liinc em revista, v. 16, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157447. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 

 
 
 

48 

 
 
 

2020 

 
 
A iniciativa digital CONVIDE-i9 no combate à 
infodemia de COVID-19: breves apontamentos 
de atuação 

 

 
AtoZ: Novas Práticas em 
Informação e Conhecimento 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Covid-19. Ciência da 
Informação. Biblioteconomia. Bibliotecário. Bibliotec a 
Virtual. Desinformação. 

FRANÇA, Fernanda Percia; ARAÚJO, Denise de Oliveira; SILVA, 
Márcio Bezerra da. A iniciativa digital CONVIDE-i9 no combate à 
infodemia de COVID-19: breves apontamentos de atuação. AtoZ: 
Novas Práticas em Informação e Conhecimento, n. 2, v. 9, p. 
248-252, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/151891. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
O fenômeno desinformação sob a perspectiva 
dos arquivistas brasileiros 

 

 
Informação em Pauta 

 

 
Ciência da Informação 

 
 
Arquivista. Desinformação. Competência em 
Informação. 

FURTADO, Renata Lira; OLIVEIRA, Jenifer Galdino de. O 
fenômeno desinformação sob a perspectiva dos arquivistas 
brasileiros. Informação em Pauta, n. 2, v. 5, p. 107-131, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/152898. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
Desinformação e pós-verdade no contexto da 
pandemia da Covid-19: um estudo das 
práticas informacionais no Facebook 

 

 
Liinc em revista 

 

 
Ciência da Informação 

 

 
Desinformação. Pós-verdade. Prática Informacional. 

GOULART, Andrea Heloiza; MUÑOZ, Ivette Kafure. Desinformação 
e pós-verdade no contexto da pandemia da Covid- 19: um estudo 
das práticas informacionais no Facebook. Liinc em revista, v. 16, 
2020. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157546. 
Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 

 
Fact-checking e saúde: análise da seção 
‘Verdade ou Boato’ de GaúchaZH 

 
 
Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 
 

Saúde 

 
 
 
Fake News. Zero Hora. Saúde. Jornalismo. 

GRUSZYNSKI, Ana Cláudia; KALSING, Janaína; HOEWELL, 
Gabriel Rizzo; BRANDÃO, Carolina Gandon. Fact-checking e 
saúde: análise da seção ‘Verdade ou Boato’ de 
GaúchaZH. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde, n. 1, v. 14, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/137497. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
Por uma compreensão da desinformação sob 
a perspectiva da Ciência da Informação 

 

 
Ciência da Informação 

 

 
Ciência da Informação 

 
 
Desinformação. Competência Infocomunicacional. 
Ciência da Informação. 

HELLER, Bruna; JACOBI, Greison; LIMA, Jussara Borges de. Por 
uma compreensão da desinformação sob a perspectiva da Ciência 
da Informação. Ciência da Informação, v. 49, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/149761. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
A informação sobre a Covid-19 nos desertos 
de notícias: a relevância do jornalismo interior 
do Pará 

 
 
Liinc em revista 

 
 

Ciência da Informação 

 
Deserto de 
Notícia. Jornalismo. Desinformação. Rondon Notícia. 

JAVORSKI, Elaine; BARGAS, Janine. A informação sobre a Covid- 
19 nos desertos de notícias: a relevância do jornalismo interior do 
Pará. Liinc em revista, v. 16, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157476. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 

 
Emergência de saúde pública global por 
pandemia de Covid-19 

 
 
 
Revista Folha de Rosto 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Assimetria de 
Informação. Desinformação. Validação Discursiva. 
Pandemia de Covid-19. 

LIMA, Clovis Ricardo Montenegro de; SÁNCHEZ-TARRAGÓ, 
Nancy; MORAES, Danielle; GRINGS, Luciana; MAIA, Mariangela 
Rebelo. Emergência de saúde pública global por pandemia de 
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em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
 
Desinformação na terceira idade: como o 
público idoso se relaciona com as fake news 
dentro das redes sociais 

 

 
Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação e Biblioteconomia 

 
 
 

Ciência da Informação 

 

 
Fake News. Redes Sociais. Desinformação. Literacia 
Informacional. Idosos. 

LUCE, Bruno; ESTABEL, Lizandra Brasil. Desinformação na 
terceira idade: como o público idoso se relaciona com as Fake 
News dentro das redes sociais. Pesquisa Brasileira em Ciência 
da Informação e Biblioteconomia, n. 2, v. 15, p. 16-26, 2020. 
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Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
Dimensões da competência em informação: 
reflexões frente aos movimentos de infodemia 
e desinformação na pandemia da Covid-19 

 
 
 
Liinc em revista 

 
 
 

Ciência da Informação 

 

 
Infodemic. Ciência. Dimensão da Competência em 
Informação. Desinformação. 

MATA, Marta Leandro da; GRIGOLETO, Maira Cristina; LOUSADA, 
Mariana. Dimensões da competência em informação: reflexões 
frente aos movimentos de infodemia e desinformação na pandemia 
da Covid-19. Liinc em revista, v. 16, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157483. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 

 
Memória, informação e pós-verdade em 
tempos líquidos 

 

 
Convergência em Ciência da 
Informação 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
 
Desinformação. Ciência da Informação. 

MELO, Mayte Luanna de; ROSA, Maria Nilza Barbosa; OLIVEIRA, 
Bernardina Maria Juvenal Freire. Memória, informação e pós- 
verdade em tempos líquidos. Convergência em Ciência da 
Informação, n. 1, v. 3 n. 1, p. 25-41, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/141241. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
Desinformação sobre homeopatia na Covid- 
19 

 

 
Revista Fontes Documentais 

 

 
Ciência da Informação 

 

 
Medicina. Homeopatia. Desinformação. COVID-19. 

MESQUITA, Maristela Sanches Lima; MACULA, Benildes Coura 
Moreira dos Santos. Desinformação sobre homeopatia na Covid- 
19. Revista Fontes Documentais, v. 3, p. 255-262, 2020. 
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em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 

 
Informação, verdade e pós-verdade: uma 
crítica pragmaticista na Ciência da Informação 

 

 
Encontros Bibli: Revista 
Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

 
 

 
Ciência da Informação 

 

 
Ciência da Informação. Organização do 
Conhecimento. Informação. Pragmatismo Peirceano. 
Verdade. Semiose. 

MORAES, Sonia Cristina Bocardi; ALMEIDA, Carlos Cândido de; 
ALVES, Marcus Rei de Lima. Informação, Verdade e Pós- Verdade: 
uma crítica pragmaticista na Ciência da 
Informação. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 25, p. 1-22, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/134494. 
Acesso em: 22 maio. 2023. 
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2020 

 
 
Cruzando fronteiras na sociedade da 
desinformação: a busca dos refugiados por 
cidadania 

 

 
Informação & Sociedade: Estudos 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
 
Refugiados. Disinformação. Migração. Cidadania. 

NATHANHSON, Bruno Macedo; BRISOLA, Anna Cristina Caldeira 
de Andrada Sobral. Cruzando fronteiras na sociedade da 
desinformação: a busca dos refugiados por 
cidadania. Informação & Sociedade: Estudos, n. 3, v. 30, p. 1- 
16, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/149424. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
Por que as fake news têm espaço nas mídias 
sociais? 

 
Informação & Sociedade: Estudos 

 
 

Ciência da Informação 

 
Comportamento infocomunicacional. Fake News. 
Mídias sociais. Marketing Digital. Ensino- 
aprendizagem. 

NEVES, Barbara Coelho; LIMA, Jussara Borges de. Por que as 
fake news têm espaço nas mídias sociais?. Informação & 
Sociedade: Estudos, n. 2, v. 30, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147975. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
O combate à desinformação sobre a pandemia 
de covid-19 na amazônia: o caso do perfil da 
Sespa (PA) no Instagram 

 
 
 
Revista P2P e INOVAÇÃO 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
 
Desinformação. Pandemia de Covid-19. Amazônia. 

OLIVEIRA, Ivana; SOUSA, Maíra Evangelista de; ABREU, 
Giovanna Figueiredo de. O combate à desinformação sobre a 
pandemia de covid-19 na amazônia: o caso do perfil da Sespa (PA) 
no Instagram. Revista P2P e INOVAÇÃO, v. 7, p. 141-160, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147783. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
Como enfrentar a desinformação científica? 
Desafios sociais, políticos e jurídicos 
intensificados no contexto da pandemia 

 

 
Liinc em revista 

 

 
Ciência da Informação 

 
 
Desinformação. Desinformação Científica. Conjuntura. 

OLIVEIRA, Thaiane Moreira de. Como enfrentar a desinformação 
científica? Desafios sociais, políticos e jurídicos intensificados no 
contexto da pandemia. Liinc em revista, v. 16, 2020. Disponível 
em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157510. Acesso em: 21 
maio. 2023. 
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2020 

 
 
Antivacina, fosfoetanolamina e Mineral Miracle 
Solution (MMS): mapeamento de fake 
sciences ligadas à saúde no Facebook 

 
 
Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 
 

Saúde 

 

 
Facebook. Conflito de 
Interesse. Desinformação. Crise Epistêmica. 

OLIVEIRA, Thaiane; QUINAN, Rodrigo; TOTH, Janderson Pereira. 
Antivacina, fosfoetanolamina e Mineral Miracle Solution (MMS): 
mapeamento de fake sciences ligadas à saúde no Facebook. 
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em 
Saúde, n. 1, v. 14, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/138082. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
Desinformação e informação semântica: a 
Filosofia da Informação e o pensamento de 
Luciano Floridi na contribuição à confiabilidade 
informacional 

 
 
 
Em Questão 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
Ciëncia Social Aplicada. Ciência da 
Informação. Filosofia da Informação. Informação 
Semântica. Desinformação. Confiabilidade 
Informacional. 

RIPOLL, Leonardo; MATOS, José Claudio Morelli. Desinformação e 
informação semântica: a Filosofia da Informação e o pensamento 
de Luciano Floridi na contribuição à confiabilidade informacional. 
Em Questão, n. 2, v. 26, p. 211-232, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/139402. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
O contexto informacional contemporâneo: o 
crescimento da desinformação e suas 
manifestações no ambiente digital 

 

 
Informação@Profissões 

 

 
Ciência da Informação 

 
Ciência da 
Informação. Desinformação. Disseminação da 
Informação. Confiabilidade Informacional. Fake News. 
Sociedade da Informação. 

RIPOLL, Leonardo; MATOS, José Claudio. O contexto 
informacional contemporâneo: o crescimento da desinformação e 
suas manifestações no ambiente 
digital. Informação@Profissões, n. 1, v. 9, p. 87-107, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/140540. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
 
Letramento informacional, Covid-19 e 
infodemia 

 

 
Liinc em revista 

 

 
Ciência da Informação 

 

 
Fake News. Letramento Informacional. 

SANTOS, Alana Driziê Gonzatti dos; PEREIRA, Dayveson Noberto 
da Costa; MORAIS, Felipe Augusto Souza; LEMOS, Maria Clara 
Lucena de. Letramento informacional, Covid-19 e infodemia. Liinc 
em revista, v. 16, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/157410. Acesso em: 21 maio. 
2023. 

 
 

68 

 
 

2020 

 
Potencialidades e limites do fact-checking no 
combate à desinformação 

 
 
Comunicação & Informação 

 
 

Ciência da Informação 

 
 
Checagem de fatos. Verdade. Objetividade. 

SANTOS, Carlos Roberto Praxedes dos; MAURER, Camila. 
Potencialidades e limites do fact-checking no combate à 
desinformação. Comunicação & Informação, v. 23, 2020. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/137927. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2020 

 
 
Avaliação informacional em ambientes 
colaborativos 

 

 
Em Questão 

 

 
Ciência da Informação 

Ciência Social Aplicada. Ciência da 
Informação. Avaliação da Informação. Tecnologia de 
Informação e Comunicação. Ambiente 
Colaborativo. Competência em Informação. 
Desinformação. 

SANTOS, Jaires Oliveira; BARREIRA, Maria Isabel de Jesus 
Sousa; SOUZA, Larissa de Lima; GOMEZ, Michelle Pacheco. 
Avaliação informacional em ambientes colaborativos. Em Questão, 
n. 3, v. 26, p. 327-353, 2020. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/146119. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2020 

 
 
Desinformação, pós-verdade e comportamento 
humano: discussões plausíveis 

 
 
BIBLOS - Revista do Instituto de 
Ciências Humanas e da 
Informação 

 
 
 

Ciência da Informação 

 

 
Desinformação. Pós-verdade. Notícia Falsa (Fake 
News). Comportamento Informacional de Usuário. 

SANTOS, José Carlos Sales dos; SANTOS, Vagner Marcelo 
Ramos; LAVIGNE, Fabiana Costa. Desinformação, pós-verdade e 
comportamento humano: discussões plausíveis. BIBLOS - Revista 
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Biblioteconomia. Ciência da 
Informação. Desinformação. Transparência da 
Informação. Fake News. 

ALVES, Thais da Conceição Reis; CONDURÚ, Marise Teles. 
Informação, desinformação e fake news sobre a Covid-19 no site 
do Ministério da Saúde. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 
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2023. 
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Aspectos éticos sobre o acesso à informação 
e a dinâmica do compartilhamento da 
desinformação nas campanhas eleitorais na 
internet 
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Acesso à Informação. Campanha Eleitoral e Internet. 
Ética e Desinformação. 

ASSIS, Stella Schwanz Dias de; GERLIN, Meri Nadia Marques. 
Aspectos éticos sobre o acesso à informação e a dinâmica do 
compartilhamento da desinformação nas campanhas eleitorais na 
internet. Logeion: filosofia da informação, v. 9, p. 395-415, 2022. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/211079. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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Popularização científica e desinformação: 
reflexões a partir das percepções públicas da 
ciência 

 
 
Encontros Bibli: Revista 
Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Comunicação da 
Ciência. Desinformação. Popularização da Ciência. 
Divulgación Científica. 
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NUNES, Jefferson Veras. Popularização científica e desinformação: 
reflexões a partir das percepções públicas da ciência. Encontros 
Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, v. 27, 2022. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209170. Acesso em: 21 maio. 2023. 
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2022 

 

 
O arco teleológico da ética da desinformação: 
dos pomadistas de Machado de Assis aos 
negacionistas da pandemia 

 

 
Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 

 
Comunicação 

 
 
 
Ética de la Información. Ética da Informação. 
Desinformação. Saúde Pública. 

BEZERRA, Arthur Coelho; SCHNEIDER, Marco André Feldman; 
CAPURRO, Rafael. O arco teleológico da ética da desinformação: 
dos pomadistas de Machado de Assis aos negacionistas da 
pandemia. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde, v. 16, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209922. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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Percepção pública da ciência em tempos de 
pandemia: algumas questões 
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Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 
 

Comunicação 

 

 
Infodemic. Percepção Pública da Ciência. 
Desinformação. Pós-verdade. 

CARVALHO, Vanessa Brasil de. Percepção pública da ciência em 
tempos de pandemia: algumas questões. Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 16, p. 500- 
506, 2022. Disponível em: 
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2023. 
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Mediação e competência em informação 
durante a pandemia de COVID-19: uma 
relação possível? 

 
 
 
Revista Cubana de Información 
en Ciencias de la Salud (Cuba) 
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Misinformation. 
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A sociedade da desinformação 
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News. Desinformação. Comunicação. Manipulação de 
Dado. Notícia Falsa. 
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Efeito-leitor e discurso fake news: a leitura 
triturada e a língua de vento nas/em redes 
digitais 

 
 
Revista de Estudos do Discurso, 
Imagem e Som - Policromias 
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Fake News. Efeito-leitor. Língua de vento digital. 
Discurso digital. Redes sociais. 

CORTES, Gerenice Ribeiro de Oliveira. Efeito-leitor e discurso fake 
news: a leitura triturada e a língua de vento nas/em redes digitais. 
Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som - Policromias, 
n. 3, v. 7, p. 233-262, 2022. Disponível em: 
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Desinformação e plataformas: ações de 
combate adotadas pelo Twitter durante a 
pandemia da Covid-19 
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As mentiras do eu: procedimentos, gêneros e 
atores do discurso desinformativo em primeira 
pessoa 
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ca. 
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Enfrentamento à desinformação por meio dos 
algoritmos: um panorama internacional na 
literatura científica das possíveis respostas ao 
problema 
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Informação. Informação. Algoritmo. Desinformação. 
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em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209368. Acesso em: 21 
maio. 2023. 
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Foucault e a pós-verdade: reflexões sobre a 
contemporaneidade e os novos regimes de 
verdade 
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Pós-verdade. Regime de verdade. Jogos de verdade. 

DOMINGOS, José. Foucault e a pós-verdade: reflexões sobre a 
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Estudos do Discurso, Imagem e Som - Policromias, n. 1, v. 7, 
p. 280-298, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/194948. Acesso em: 22 maio. 
2023. 
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Perspectivas multidisciplinares sobre 
´desinformação´ em ciência e saúde 

 
 
Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 
 
 

Saúde 

 
 
Desinformação científica. Saúde. Multidisciplinaridade. 
Crise da modernidade. Crise epistêmica. 

FALCÃO, Hully Guedes; OLIVEIRA, Thaiane; ARAÚJO, Ronaldo 
Ferreira de . Perspectivas multidisciplinares sobre 
´desinformação´ em ciência e saúde. Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 16, 2022. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209980. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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Ética na produção e compartilhamento da 
informação: tensões a partir de uma 
perspectiva teórica 
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em Ciência da Informação 
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Fake News. Ética da 
Informação. Desinformação. Usuário da Informação. 
Pós-verdade. Ética de la Información. Usuario de la 
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FARIAS, Mayara Wasty Nascimento de. Ética na produção e 
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perspectiva teórica. Revista Brasileira de Educação em Ciência 
da Informação, n. Especial, v. 9, p. 1-18, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/198396. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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Uso de Python para detecção de fake news 
sobre a covid-19: desafios e possibilidades 
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Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 
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Fake News. Inteligência Artificial. Desinformação. 

FERREIRA, Fernanda Vasques; VARÃO, Rafiza; BOSELLI, Marco 
Aurélio; SANTOS, Leandro Brito; MORET, Marcelo A. Uso de 
Python para detecção de fake news sobre a covid-19: desafios e 
possibilidades. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação 
e Inovação em Saúde, v. 16, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209921. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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O lugar da desinformação na cognição social 
ou como lidar com propriedades da cognição 
que abrem espaço para a falseabilidade 

 
 
 
Logeion: filosofia da informação 

 
 
 

Filosofia 

 
 
 
Cognição. Desinformação. Filosofia. Linguagem. 

FIGUEIREDO, Suely Mara Ribeiro. O lugar da desinformação na 
cognição social ou como lidar com propriedades da cognição que 
abrem espaço para a falseabilidade. Logeion: filosofia da 
informação, v. 9, p. 377-394, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/211077. Acesso em: 21 maio. 
2023. 

 
 
 

153

 
 
 

2022 

 
Desinformação e infodemia: análise de 
documentos arquivísticos produzidos pelo 
governo federal no contexto da pandemia de 
SARS-COV-2 no Brasil 

 
 
 
Ágora 

 
 
 

Ciência da Informação 

 
 
Arquivologia. Competência em Informação. 
Desinformação. Documento Arquivístico. 

FURTADO, Renata Lira; SANTOS, Catharina Di Paula Pinho dos. 
Desinformação e Infodemia: análise de documentos arquivísticos 
produzidos pelo governo federal no contexto da pandemia de 
SARS-COV-2 no Brasil. Ágora, v. 32, p. 1-17, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/211251. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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Precisamos falar sobre os fenômenos 
informacionais contemporâneos no contexto 
arquivístico 
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Ciência da Informação 

 
Fake News. Arquivologia. Fenômeno Informacional. 
Pós- 
verdade. Desinformação. Competência em 
Informação. 

FURTADO, Renata Lira; SANTOS, Maria de Nazaré Coelho dos; 
SANTOS, Felipe César Almeida dos. Precisamos falar sobre os 
fenômenos informacionais contemporâneos no contexto 
arquivístico. Informação em Pauta, n. 00, v. 7, p. 1-28, 2022. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/170200. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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Fake news no ambiente digital: um fenômeno 
mercadológico de narrativas populistas nas 
redes sociais 

 

 
Revista Ibero-Americana de 
Ciência da Informação 
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Fake News. Sociedade do Conhecimento. Rede 
Social. Narrativa Populista. Indústria 
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GERONIMO, Aderlon dos Santos; CUEVAS-CERVERÓ, Aurora; 
OLIVEIRA, Henry Poncio Cruz de. Fake news no ambiente digital: 
um fenômeno mercadológico de narrativas populistas nas redes 
sociais. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 
15, p. 295-313, 2022. Disponível em: 
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2023. 
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O sujeito informacional e as redes sociais 
online: reflexos da polarização política nas 
práticas informacionais relacionadas à 
pandemia de Covid-19 

 

 
Liinc em revista 
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Desinformação. Polarização. Prática Informacional. 

GOULART, Andrea Heloiza; MUÑOZ, Ivette Kafure. O sujeito 
informacional e as redes sociais online: reflexos da polarização 
política nas práticas informacionais relacionadas à pandemia de 
Covid-19. Liinc em revista, v. 18, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/209384. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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A defesa da Amazônia e a luta contra o 
negacionismo científico: entrevista com Philip 
Fearnside 
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Antropoceno. Amazônia. Negacionismo Científico. 
Desinformação. 

LÉNA, Philippe; ISSBERNER, Liz-Rejane. A defesa da Amazônia e 
a luta contra o negacionismo científico: entrevista com Philip 
Fearnside. Liinc em revista, v. 18, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/197135. Acesso em: 21 maio. 
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LIMA, Clovis Ricardo Montenegro de; NEVES, Barbara Coelho; 
LESSA, Bruna; CAPRI, Daniela. Coronawiki. Revista Folha de 
Rosto, n. 3, v. 8, p. 114-131, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/218640. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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2022 

 
 
Discursos de Jair Bolsonaro durante a 
pandemia de Covid-19 e sua relação com a 
desinformação: um olhar pela análise de 
discurso 

 

 
Revista Brasileira de 
Biblioteconomia e Documentação 

 
 

 
Ciência da Informação 

 
 

 
Análise de Discurso. Desinformação. 

LOPES, Fernando Cruz; BRITO, Tânia Regina; SANTOS, Beatriz 
Andreotti. Discursos de Jair Bolsonaro durante a pandemia de 
Covid-19 e sua relação com a desinformação: um olhar pela análise 
de discurso. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação, n. 2, v. 18, p. 1-22, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/202726. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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Governança ambiental: transparência e 
efetividade de práticas sustentáveis em IES 

 

 
Liinc em revista 

 

 
Ciência da Informação 

 
Governança Ambiental. Consumo 
Sustentável. Desinformação. Instituição Pública de 
Ensino Superior. 

MARUYAMA, Úrsula; TRIGO, Aline Monteiro Guimarães; TRIGO, 
José Aires. Governança ambiental: transparência e efetividade de 
práticas sustentáveis em IES. Liinc em revista, v. 18, 2022. 
Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/195030. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 
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Informação, negacionismo e sustentabilidade: 
uma análise das publicações do Instituto 
Questão de Ciência (IQC) e de artigos no 
campo da Ciência da Informação no Brasil 

 
 
 
InCID: Revista de Ciência da 
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Ciência da Informação e Documentação, n. 1, v. 
13, p. 216-235, 2022. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/198426. Acesso em: 21 maio. 
2023. 
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Infodemia e Ciência da Informação no Brasil: 
perspectivas e reflexões 

 

 
Revista Conhecimento em Ação 

 

 
Ciência da Informação 

 

 
Ciência da Informação. Desinformação. 

MELO, Maytê Luanna Dias de; SANTANA, Sérgio Rodrigues. 
Infodemia e Ciência da Informação no Brasil: perspectivas e 
reflexões. Revista Conhecimento em Ação, n. 1, v. 7, p. 24-41, 
2022. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/198102. 
Acesso em: 21 maio. 2023. 
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Pega na mentira: notas antropológicas sobre 
tempos inquietantes 

 

Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde 

 

 
Comunicação 

Negacionismo. Método Comparativo em Antropologia. 
Inquisitorialidade e Cisma na Sociedade 
Contemporânea. Narrativa Verdadeira e Fake News. 
Ciência e Crença no Mundo Contemporâneo. 
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Resiliência informacional de mulheres 
brasileiras imigrantes em Portugal 
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Ciência da Informação 

 
 
Desinformação. Resiliência 
Informacional. Migração. Rede Social Digital. 
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Resiliência informacional de mulheres brasileiras imigrantes em 
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Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/194762. Acesso 
em: 21 maio. 2023. 28 
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Abandonadas para morrer: sobre búfalas, 
desinformação e especismo estrutural 

 
 
Liinc em revista 

 
 

Ciência da Informação 

 
Produção de Ignorância. Búfala de Brota. Paradoxo 
da Opressão. Agronegócio. Instrumento de Poder. 

OLIVEIRA, Fabio Alves Gomes de; AMARAL, Érica Quadros do. 
Abandonadas para morrer: sobre búfalas, desinformação e 
especismo estrutural. Liinc em revista, v. 18, 2022. Disponível em: 
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Mediação da informação, comportamento 
informacional e desinformação no Facebook 
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Mediação da Informação. Comportamento 
Informacional. Desinformação. Facebook. Dissemina 
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Competências necessárias no combate à 
desinformação: um estudo no contexto da rede 
social durante a crise sanitária 

 
 
 
Asklepion: Informação em Saúde 
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A verdade vos libertará: a desinformação e a 
pós-verdade no Governo Bolsonaro no 
combate à Covid-19 
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Ciência da Informação 
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Pós-verdade. Governo Bolsonaro. Desinformação. 
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Quando a fake news acelera o antropoceno: o 
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