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TEORIADELAINDIZACIÓN:
NUEVOSPAMMETROSDEINVESTIGACIÓN

Df. Antonio Garc{a Gutié"ez *

RESUMO

GARCIA GUTlÉRREZ, A Teoria de Ia indización: nuevos parlimetTos de investigación.
Trans-/n-Ionnaç4o. 1(2). maioIago. 1989.

o autor define a indexaçáo como um dos processos modulares da documentaçáo.
Ela estf exposta l)áo 56 A interdisciplinaridade no plano epistemol6gico. como também As
manipulaçóes ideológicas. A indexaçáo chega até as éfreas da lingurstica. semiótica,
setMntica, psicologia social e tecnologia, fato que toma nece$Séfrio uma definiçáo da
própria perspectiva tedrica. Rejeita-se o modelo tradicionalou "coincidente" da indexaçáo.
devido a que ele causa continuismo. isto é, significantes idénticos e gerais passrveis de um
reconhecimento linear, fora do contem. o autor prop6e uma anemativa. a indexaçáo
vetorial a qual é de projeção conceitual e resultado de uma cuidadosa anéflisedocumental.
Por náa se produzir uma indexaçáo baseada na lingursticadocumental, capaz de interagir
com discos óticos, lull te1C(.ele., corre-se a risco de separar i"eversivelmente a tecnologia
da documentaçáa.

Un/termos: Indexação - An;llise docu'1l8ntária- Lingürstica docu'1l8ntal.

La indización es un ejercicio herrnenéutico inseparable de Ia capacidad

humana de Ia congnici6n e inserto en Ia dialéctica que da vida ai binomio,

documentalmente interactivo. hombre-cultura. Esta operación está presente

en el acceso cotidiano a Ios mensajes, a Ias inforrnaciones que circulan .en

tomo ai ser humano, por 10que debe destacarse su dimensión psicosocial.
En realidad, el acto indizador es 10que activa Ia reacción y Ia respuesta en

un proceso general de comunicaci6n como un poderoso gatekeeper.

Podemos detectar Ia operación indizadora, desvinculada por el
momento dei âmbito consciente y utilitarista de Ia Documentación, en Ias

actitudes selectivas, en prime r lugar, y valorativa, a continuación, que
definen ai ser humano en el canal receptivo. Pero acaso, el cerebro dei

emisor también se impregna y activa merced a datos y hechos que 10

. Professor Titular de Documentación_ Facultad de Ciencias de Ia Infonnación.
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in-formany, en consecuencia, 10conviertenen ef(meroreceptor conmutado
en emisbrpor impulsosautoinducidos(autoindizados).

No pertenecen a Ia DocumentologfaIas conexiones de una actividad
propiamente documentológica, como Ia indización, con los procesos
psicocrrticosy, por tanto, no es su deber definirestas relacioneso identificar
cómo y cuándo actúan, aunque sf es importante pa~a el documentólogo
tomar conciencia de que Ia indización,y el ampliocorpus de estudio que
comporta, es un fenómeno ligado a Ias capacidades cognitiva, intelectual
(inferencialy heurlstica) y memorfstica (acumulativa)humanas y que, en
consecuencia, Ia propuesta de un método unfvocoestá sujeta a constantes
fluctuaciones debidas, precisamente, a Ias variaciones que acontecen en Ia
psicologia humana. A pesar de ello, y aún pareciendo paradójico, Ia
indización es básicamente una operación inviable fuera de un marco
estrictamente normativoimpuesto por Ia objetivacióndei análisis efectuado
por colectivos para el aprovechamiento de colectivos o por el sistema de
algoritmosde una computadora.

La indizaciónno descarta, en parte, Ia aproximaciónsemiótica. En su
mismo lexema Ileva incorporada Ia indizaciónel concepto de indicio.En su
interacción con Ia realidad, el ser humano busca vestigios que le permitan
deducir o actuar por 10que indizacióny toma de decisión son procesos
cercanos y complementarios.Pero el hombre que escruta su entorno para
extraer indiciosno realiza tal actividadsistemáticamente, ni Ias captaciones
son uniformes,ni los resultados son asimilables,ni siquiera Ia casufstica de
cada acto es homologable.En el acercamiento instintivodei ser humano a
los indiciosestriba Ia primeradiferenciacon respecto a Ia indización,desde
Ia perspectiva documentológica, que presupone una actitud cientffica:el
instinto se transforma en imaginación instintiva y Ia aproximación
desordenada deviene métodocientffico.

Otras dos diferencias me parecen básicas: Ia localizaciónde indicios
(humosignificafuego, Ias huellas indicanel paso de un ser vivo,etc.) no se
dirigea objetos concretos (documentos)sino a situaciones más ampliasque
incluyenlos procesos y Ias condiciones de producción y sus efectos. Por
ello, los corpus de trabalho de Ia indizacióngeneral, semióticay documental
vafan sustancialmente siendo universales en los contenidos pero
restringidos por el soporto en el campo documentológico.Esta restricción
ofrece Ia ventaja de poder aplicar los modelos de inventario,formalizacióny
categorización dei Análisis de Contenido en determinados campos dei
conocimientoque se hallan documentalizados (fragmentadoel discurso por
unidades trsicas de contenido). Los avances de Ia Semiótica benefician
notablemente a Ia indización Ia cual utiliza el filtrodei pragmatismo para
adaptar sus métodos y frenar unas aspiraciones por 10 denotado y 10
connotado que no se encuentran entre sus objetivos inmediatos.Podemos
aseverar, en suma, que en Ia indización el interés por Ia información
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prepondera sobre el interés por Ia ideologra subyacente. Esta frontera,

compleja de trazar, también se Ia plantean, como se sabe, muchos

lexic610gos que investigan en el borde dei lenguaje. Su definici6n exacta es

vital, en Documentaci6n, para planificar Ia formaci6n de especialistas y

configurar el alcance y Ias responsabilidades de sus tareas.

Los objetivos de Ia búsqueda de huellas y pistas dei semi610go, dei

periodista o dei detective con respecto ai documentalista difienren. Los

primeros persiguen Ia observaci6n, explicaci6n o demonstraci6n de un
fen6meno. EI último desearra objetivar su acceso a Ias fuentes para derivar

los resultados hacia otros usuarios pero durante un lapsus el propio
documentalista se convierte en investigador, actividad que abandona

inmediatamente tras conocer el mensaje porque su método persigue reducir
o simplificar grandes masas de informaci6n, urdidas en macroestructuras, en

una exigüa lista de conceptos o sistema mosâico que representa el discurso

general soportados en los documentos. Lista 10 suficientemente precisa

como para poder representar exhaustiva y especfficamente cualquier
enunciado. Tal srntesis conceptual, insisto, es s610 una etapa intermedia, su

canal de expresi6n, porque Ia finalidad última dei documentalista es Ia
comunicaci6n diferida. Arpues, método de aproximaci6n, corpus de acci6n,

sistema de representaci6n y comunicaci6n masiva son Ios pilares sobre los
que sitúa Ia Documentalogra uno de sus fundamentales âmbitos operativos.

I. La indización, distintivo documentol6gico

Observamos como Ia indizaci6n, siendo condicionante esencial dei

objeto de estudio de Ia Documentaci6n, se sitúa en una de Ias puertas

externas de Ia misma disciplina, esto es, se erige como una zona expuesta

no solamente a Ia articulaci6n interdisciplinar, en el plano epistémico, sino

también a Ia contaminaci6n y manipulaci6n de Ia ideologra (de los ejes

subyacentes y dei metatexto), en el plano pragmâtico o profesional.

En Ia consideraci6n ae 10 que denomino Anâlisis documental de

contenido (para excluir, en consecuencia, todas Ias operaciones externas
err6neamente fusionadas en los planes de estudio), brillarâ Ia indizaci6n

como operaci6n medular, quizâ única, con Ia transformaci6n dei proceso

analltico que comportarâ Ia irrupci6n de tecnologras inteligentes en Ia gesti6n
dei conocimiento. En efecto, junto ai deslizamiento de Ios métodos y

valoraci6n elos productos documentales utilizados hoy dra ha de surgir una

alternativa de referencia que centralice Ias tradicionales palabras claves y
los resúmenes en una misma operacion. Tal operaci6n debe configurarse

como una proceso de captaci6n textual dentro dei discurso general de Ia

Ciencia en cuesti6n mediante mecanismos que produzcan una traducci6n
reductora, es decir, simplificadora dei original dando lugar a enunciados

~-
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sintéticos de representaci6n. La indizaci6nbien puede seguir representando
ese rol dentro dei anâlisis documental aunque sus modos hayan de sufrir
una adecuaci6n.

Precisamente por ser Ia indizaci6n Ia zona de mayor riesgo en
Documentaci6n, recuérdese que trasciende en los niveles lingüfsticos,
semântico, psicosocial, semi6tico, tecnológico, etc., dei mensaje
documentalizado,nos parece el mâs claro marcador de los Irmitesdei corpus
teórico de Ia Documentologra.Allrdonde Ia Documentolograinteraccionacon
Ia Lingürstica,Ia Lógica, Ia Teorra de Ia Informaci6no Ia Bibliotecologra,Ia
indizaci6naparece como concepto-guradei campo especificoy exclusivode
Ia Documentaci6n.Por tanto, definiradecuadamente Iaindizaci6ndesde una
perspectiva te6rica supone el mayor paso para Ia consolidaci6n de Ia
Ciencia de Ia Informaci6n/Documentaci6nen Ia que se inscribe como
principalvaledora.

A pesar de que Ia nueva metodologra de Ia indizaci6n que
propugnamos te6ricamente para el pr6ximodecenio se basa en categorras
distintas a Ias estabelecidas por Ia indizaci6n coordinada en los anos
cincuenta, no cabe duda de que fue precisamente el empeno de algunos
.investigadores de Ia informaci6n, lIam{;mosles con términos actuales
document610gos,en buscar esquemas de representaci6n mâs flexibles y.
naturalizados (mâs cercanos de Ia lengua que de Ia nomenclatura),10que
di6 pâbulo a Ia irrupci6ndocumentol6gicaentre los que hace tres décadas
dudaban entre Bibliotecologray Documentaci6n. La indizaci6n, y su
connotaci6ride anâlisis de contenido,suponra Ia entrada en este terreno de
lingüistas, algunos semi610gosy tecn610gosante Ia mirada impâvidade los
documentalistas (personas muy profesionalizadaspero desvinculadas de Ia
observaci6n te6rica de sus propiosproblemas)siendo una de Ias principales
causas dei despegue de Ia Documentaci6n Ias aportaciones de
investigadores curiosos que habran tomado Ia indizaci6n como campo de
pruebas de otras disciplinas,i.e. Lingürsticaaplicada, Estadrsticainformática,
Câlculode Probabilidades,Teorrade Ia Comunicaci6nentre otras.

A mi juicio, fue también Ia indizaci6n10que aceler6 Ia entrada dei
término y dei concepto "informaci6n"en el seno de los estudios y
actividades de organizaci6n documental. Con Ia perspectiva informativa,Ia
Documentaci6n sufre un nuevo giro, escorando hacia Ia Comunicologra,
âmbito epistemol6gico en el que se acomoda perfectamente, Ia cual
introduce nuevas y decisivas aportaciones como Ia teorra de modelos
comunicativos (provenientes, a su vez, de Ia teorra matemática de Ia
informaci6n),los procesos, actores, canales, senal, c6digos que intervienen
también en Ia comunicaci6n mediante documentos. Todo ello no s610
refuerza Ia presencia dei lenguaje y dei medio en Documentaci6n sino
también el papel de Ia propia indizaci6ncomo operación de flujoinformativo
en una y otra dirección. Y es este rol regulador el que imprimemayor
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carácter socio-comunicativo a Ia Documentaci6n. En cualquier caso, Ia
indizaciónno es, aunque implica,comunicaci6nya que prevalece en ellauna
operación intelectual sintética y estilrstica previa a Ia formulación de
interrogantesy respuestas.

En consecuencia, Ia aparici6n dei informador cientrtico, técnico o
especializado en general es fruto directo de Ia precisión de Ias técnicas
indizadoras como filtroentre Ia masa de conocimientos y unos usuarios
abrumados por Ia misma. La intensidad y el nivelde indizaci6nes 10que
determina, hoy dia, Ia especialidad y Ia profundidadtanto de los analistas
como de Ias memorias documentales.

1/.Fracaso deI método coincidente

Como ha sido apuntado, y a Ia luz de Ia evoluci6n tecnol6gica, es
necesario observar Ia enfermedad que aqueja a los métodos de indizaci6n
actuales e intuirIas Irneasque debe seguir Ia investigaci6nte6rica tendentes
a Ia búsqueda y propuestas de nuevos métodos.

A mi modo de ver, desde Ia indización libre a Ia controlada, preo
poscoordinada, ya usen encabezamientos de materia, unitérminos o
descriptores métodos, todos ellos, que ofrecen un indudable
perfeccionamientocuanto más se vertebra el análisis de contenido,aún no
se ha abordado el principalproblema,causante dei inmovilismoaparente de
Ia teoria de Ia indización: uso dei "método coincidente" como referente
incuestionable en todas Ias alternativas citadas, 10que por un lado provoca
continuismo y no reforma en Ias investigaciones y, por otro, frena Ia
introducciónde elementos morfosintácticosimprescindiblespara completar
los avances semánticos.

EI método coincidente consiste en basar el éxito de Ia comunicaci6n
documental en el uso de etiquetas, formas o significantesidénticos,que han
de coincidir,reconocerse linealmente,en el diá logodiferidoque mantienen
un emisor/intermediarioremotoy un receptor/usarioa través de un canal yun
medio tecnológico. EI principiode Ia coincidencia debe ser formuladoen el
marco general de Ia Lingüfsticadocumental y dirigidohacia los significados,
Ios contenidos o los mensajes, más que a Ias formas de representaci6n
conceptual. Esta afirmacióncateg6rica, contra el anacronismo en que se
envuelven los lenguajes documentales, se fundamentaen Iapropiateleologra
de IaLingüfsticadocumentaly se ajusta ai esprritude coherencia que domina
en Ia misma disciplina:Ia "naturalizaci6n"de los procesos indizadores y de
los léxicosdocumentales.Tras el abandonode los encorsetadoscódigos
alfanuméricospor parte de los primerosthesaurus y Ia adopci6nde tefrninos
de Ia lengua natural se abria un horizonteque no ha sido suficientemente
aprovechado. En realidad tal cambio no era más que una conversión
estrictamente facial:mutar conceptos en c6digos o palabrasnoentraiiauna
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profunda naturalizaci6nde un sistema nomenclatorsino tan s610 Ia
transformaci6nde códigos-alfanúmerosen c6digos-vocablos. Un thesaurus
podrra conmutar los descriptores en números y combinarlos con el mismo
resultado. Mientras ello sea posible, tendremos que hablar de inventariosy
no de lenguajes, de etiquetadoy no de indización(talvez protoindización).

Piénsese en dos hombres que necesitan, para comunicarse, una
coincidenciade formas: los sin6nimosno recogidos, los grafemas o fonemas
mal empleados, Ias polisemias o Ias metáforas no previstas producirran
graves distorsiones en el diálogo, máxime si éste se compone de unos
pocos conceptos no redundantes y se produce en unos segundos. Si Ia
comunicaciónentre dos individuoses posible mediante Ia lengua es porque
Ios significantes que utilizanrepresentan conceptos que se son redefinibles
por otros significantes, es decir, no tienen Ia exclusividad de tal
representaci6n; otros significantes pueden ajustar el concepto, otros
conceptos pueden explicarlo.Ello permite Ia deducci6n y Ia lectura "entre
Irneas"parámetros exigibles a Ia tecnolograsuperior. Hacia este método de
coincidencia semántica deben tender los principios de indizaci6n y tal
avance supone una mayor interactividadde usuario/sistema/productorpero
todo ello comporta una gran complejidaden Ia preparaci6n dei eslabón
intermedio,el sistema. En efecto, no debemos olvidarque Ia comunicaci6n
documental es una comunicaci6nmediatizaday convencionalizadatanto en
el sentido tecnol6gico como ideol6gico (gatekeeper). En el plano
estrictamente têcnico se requiere un doble esfuerzo en Ia elaboraci6n dei
sistema con el finde hacer posible,a través de una computadorainteligente,
una mayor libertaddei receptor en su interrogatoriomanteniafldoseIa lengua
natural en superficie tanto en el nivel léxico o de vocabulariocomo en el
combinatorioo morfosintáctico.

Si Iaprincipalcondiciónde Iaeficacia dei sistema es Iasatisfacci6n dei
usuario tras Ia comunicaci6n estabelecida, Ia indizaci6ndebe focalizar su
objeto de interés en Ia obtenci6n de un método y un productoque permitan
nuevas formas y filosotrade Ia comunicación documental de Ia misma
manera que Ia Informáticaha supuesto no s610un avance en Ia cantidad y
rapidez de transmisi6n de datos sino también en los comportamientos
psico-sociales de los cientfficosusuarios abriendonuevas perspectivas para
Ia investigaci6n.
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11I.Indización y representación

La funciónaprehendedora de mensajes de Ia indizaciónes Ia parcela
más conectada con Ias disciplinas mencionadas aún sin el trasfondo que
prevalece en los objetivos de Ias mismas. La vertiente puramente
documentol6gica de Ia indizaci6n es Ia que concierne ai sistema de
representaci6ndei que se desarrollaIa potencialidadde comunicaci6n.
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Tras Ia indizaci6n por palabras aislada surgi6 Ia indizaci6n por

conceptos (descriptores) problemática desde sus inicios por Ia dificultad de

establecer los Ifmites sémicos de tales conceptos con regias no válidas para

todos los casos. La improvisaci6n y un exceso de convencionalismo se

apoderaron de Ia articulaci6n conceptual a pesar de Ia racionalizaci6n dei
sistema mediante thesaurus. Mi propuesta, desarrollada en una reciente

investigaci6n (Estructura de Ia Documentaci6n), se basa en Ia relaci6n y

podrfamos denominaria indizaci6n vectorial o indizaci6n de proyecci6n

conceptual. Es Ia relaci6n viva en un sistema de representaci6n documental,

concebido te6ricamente, 10 que devuelve su integridad ai discurso. Un

mosáico de descriptores estáticos no resuelve Ia dialéctica usuario/memoria

ni aún contando con Ia existencia de referentes que prevean esas posibles
extensiones relacionales de los conceptos. Sin embargo, los lenguajes

documentales realizan esta funci6n a priori, en laboratorio, estando lejos de

Ia optimización real. Los conceptos desprendidos de miJes de enunciados

que forman los contenidos proposicionales de los documentos interaccionan
entre sf, provengan o no de Ia misma fuente. Insisto, es Ia reintegraci6n dei
discurso cientmco en el resultado dei análisis documental.

Los operadores booleanos no colman Ias aspiraciones de los

enunciados de complejidad media o alta y en cualquier caso nada tienen que

ver con Ia gravitaci6n conceptual ya que s610 funcionan en el nivel de

expresi6n. Las necesarias normas sintácticas que regulan los enunciados
de conceptos provenientes de Ia indizaci6n precisan una mayor versatilidad

o transportabilidad de Ias representaciones (verbos, adjetivos, adverbios,

etc.) facultad no recogida por Ia indizaci6n efectuada sobre base sustantiva.

La representaci6n por sintagmas prefabricados o por atomizaci6n
sémica es el ângulo sobre el que pueden girar Ias tendencias de Ia

investigaci6n. Coherentemente con nuestra propuesta de naturalizaci6n dei

proceso documental y ai hilo dei fracaso de los lenguajes documentales
sintácticos de los anos sesenta (Syntol, Semantic code) debido a su

complejidad y dificultad de prever los mensajes naturales, opto por Ia

"atomizaci6n sémica" de los conceptos y por Ia descentralizaci6n dei

descriptor como núcleo significante. La irrupci6n, en los sistemas de

representaci6n, de articulaciones léxicas, prefijos, sufijos e infijo s

independientes de los lexemas junto a todas Ias categorias léxicas y a un
número básico de operadores 16gico-sintácticos (sintactores) supone

acceder a un nuevo y natural método de sfntesis de los documentos.
EI producto de Ia indizaci6n es, en el nivel de superficie o expresi6n el

elemento esencial de comunicaci6n. En Documentaci6n, Ia comunicaci6n

debe producirse mediante un acto de atomizaci6n dei mensaje en manos dei
analista y Ia recomposici6n dei mismo mensaje por un usuario final situado

en coordenadas cronoespaciales y socioculturales distintas. La existencia

de un lenguaje referente o Ia posibilidad, en ausencia de aquél, de dialogar
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mediante intuiciones es 10 que aporta a Ia indización su caracter social

aunque en el primer plano de actuación de Ios interlocutores

(mensaje/atomización/expresión) podemos consideraria como elemento

individual regido por Ia psicolingüfstica dei ser humano.
En los cuatro modelos comunicativos tradicionales, sean estos

simultáneos, personales, diferidos o anónimos, Ia indización pertenece ai que
combina el anonimato y Ia transmisión diferida aunque, con Ia irrupción de Ia

interactividad en Ias modernas bases de datos, Ia comunicación puede
considerarse simultânea en cuanto ai medio aunque diferida en cuanto ai

emisor que ejecutó el análisis. Es precisamente el carl:ltter integrador de Ia
indización entre Ias distintas disciplinas que conciernen ai documento el

factor esencial de contacto entre el productor y el consumidor de
información.

Para construir un modelo integrado de indización y lenguaje deberán

hacerse minuciosos estudios conceptuales y gramaticales sobre Ia

estructura de determinados discursos para lIegar a tal estado de Ia cuestión.

Y estos avances, soportados necesariamente por sistemas expertos e
inteligentes, repercutirán en el modo de aproximación analltica ai mensaje

original, en su transformación ponderada, en los mecanismos de sugerencia

dei sistema a potenciales receptores y en Ia estructura y configuración de

los lenguajes documentales. Habremos pasado, entonces, de los

esclerotizados procesos con escriptores a una comunicacion flexible entre

individuo y Cultura mediante Ia auténtica interactividad dei diálogo
interpersonal bajo Ia presencia reguladora y referencial dei discurso.

IV. Evolución de Ia indización automática

EI conocido test de Cranfield lIegóa conclusiones muy ilustrativas en
10que se refiere ai papel preponderante de Ia computadora en el análisis
documental de textos. Sin embargo, aquel trabajo tue realizado en los
albores de Ia irrupción de Ia Informática en Ia gestión de documentos a
principio de los sesenta. Lo que, obviamente, no se podfa prever era Ia
evolución vertiginosa que fueron adquiriendo los programas de indlzación
automáticaen Ios siguientesveinte anos, evolución que, en mi opinión,ya ha
lIegadoa culminar los Ifmitesde Ia Informática tradicional. La necessidad de
mutar los soportes computacionalesusuales sugiere, también,un cambioen
Ia filosotra de Ias perspectivas de estudios teóricos y metodol6gicos en
indización.

EI método frecuencial aparece, en primer lugar, destinado a textos
breves escritos en lenguajeunfvoco, clásico de laboratoriosexperimentales,
basándose en el recuento convencional de Ias formas. Según códigos
previos, los significantes repetidos varias vezes en un mismo párrafo,
página, documento o colección de documentos son extrafdos como
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descriptores. Sin embargo, Ia gran cantidad de vocabufarioordinarioque
frecuentan los textos cientlficospuso pronto en evidencia el primerdefecto
dei recuento: muchas repeticiones eran meramente lingüfsticas o
coyunturales, válidas en elnivel de enunciado pero sin representación
algunadei contenido.

Este problema de orden lingüfstico hizo surgir 10 que podemos
denominar los métodos indizadores basados en ellenguaje como referente.
Según el grado de incidencia lingüfstica en Ia acci6n indizadora dei
ordenador distinguiremosIa simpie lista de stop terms que no alcanza unos
pocos centenares de términos vacfos y que aparece incorporadaa ciertos
tipos de software de gesti6n documental y word processors. De esta
manera, adverbios, preposiciones, conjunciones y otros elementos
desprovistos de significadopropioen los enunciados no son extrafdos eo el
recuento frecuencial con una ventajosa reducci6n de términos pero también
con una importantepérdidade informaci6ny de sentido.

A pesar de este indiscutibleaunque tfmidoavance, que ya supone una
aproximaci6n lingüfsticaa Ia indizaci6n automática, decenas de pafabras
desprovistas de interés, si bien significativas,segurfan siendo consideradas
como claves por el ordenador. Esta laguna fue pronto cubierta por los
antidiccionarios (para algunos lIamados, err6neamente, thesaurus
negativos): vocabularios de palabras no interesantes que adicionaba a Ia
lista de stop terms cualquier categorfa léxica significativa (sustantivo,
adjetivoo verbo) cuyo concepto es, con toda seguridad, irrelevantepara el
centro de documentaci6n. Exhaustivos listados fueron introducidosen Ias
mamorias de Ias computadoras con objeto de que Ios softwares
comparasen, en una tosca lectura lineal,el significantedei texto indizadoy
los términos dei antidiccionario.Desde luego, solamente los ausentes en el
listado podrfan ser considerados descriptores. EI fracaso fundamentalde
este método radica en Ia desconexi6n dei usuario con Ias palabras lIenas,
con los términos extrafdos por Ia computadora,de manera que !a búsqueda
se establece sobre Ia "adivinanza"on line:I aumentode preciosl = I subida
de preciosl =Iinflaci6n/,etc.

La aportaci6n dei últimométodo lingüfsticoque voy a resenar, el que
incorporaun thesaurus, venfa a solucionarIa indicadalacra: con un
thesaurus, el documentalista y el usuario final poseen un instrumento puente
que les permite elaborar estrategias de búsqueda con términos conocidos.
La posibilidad de un mftico diálogo con Ia computadora se restablece porque
empleamos rúbricas familiares para el software, a pesar de Ia consolidación
de Ia ideologfa que supone el thesaurus con respecto ai azar de Ia indizaciOn
libre.

Acumulando los recursos descritos hasta aquf, puede pensarse que Ia
compensaci6n a varias décadas de investigacionesestá cercana. Nada más
lejas de Ia realidad. Hemos debido lIegar a esta situaci6n para constatar que

---=-..-
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Ios procedimientosde perfeccionamientosobre Ias mismas bases te6ricas
se han agotado. Las razones se desprenden de los dos problemas
apuntados a 10largo de esta reflexiónque aún no han sido abordados, ai
menos, en niveles pragmáticoso de aplicación:. el método de Ia coinidencia formal en Ia indizaciónes insuficiente
para sostener un proceso comunicativointeractivocomplejo.. Ia indizaciónautomática se basa en Ia lectura lineal,métodoque ha
de ser rechazado. Las investigaciones en Ia materia deben versar sobre Ia
lectura automáticacontextual.

Precisamente los métodos que apuntamos seguidamente han
adoptado, te6ricamente, estas consideraciones. La indización ponderada
incorporacódigos de valoracióndei descriptor en el contexto.Tales códigos,
integrados por el documentalista sobre términos extrardos por Ia
computadora dan un peso especffico ai concepto en el contexto. No
obstante, mientras esta labor deba ser realizada por el ser humano no
podemos referimoscon plenituda indizaciónautomáticaintegral.

En el momento en que Ia propia máquina sea capaz de seleccionar
términos no por su presencia en el texto sino por su valorcontextualy pueda
denominar conceptos y temas con significantes ausentes dei texto
estaremos inmersos en Ia indizacióncontextual. Sin rechazar los métodos
anteriores, por el contrario los adscribe a sus capacidades, Ia indización
contextual se basa en el mantenimientode una memoria con cientos de
miles de enunciados acumulados y revisados y un mecanimos inteligentede
inferencia. Descartando textos excesivamente complejos y, por supuesto,
literarios, una inteligenciaartificialpodria aproximarsu processo indizador,
razonablemente, ai realizado por el ser humano. Algunoséxitos ya han sido
logrados en Ciencias experimentales y aplicadas y en un campo más
cercano a Ia Documentación,Iatraducciónautomáticade textos cientrficosy
técnicos.

La incorporación de Ia indización en el objeto de aplicación de Ias
inteligenciasartificialesrepercutiriapositivamenteen Ias empresas de bases
y bancos de datos, generalmente escasas de expertos en documentación,
Ias cuales podrian destinar ai personal liberado, gracias aios nuevos
recursos dei sistema inteligente,a tareas menos rutinarias.EIproductode Ia
indización contextual no podria ser considerado como tradicional:
secuencias de palabras claves, resúmenes, extractos, etc. sino más bien
como Ia esencia dei documento, en solitarioo acompanando ai full-text,que
he denominado en otros trabajos "srntesis contextual": fragmento dei
discurso general de una Ciencia representativo de una unidad ffsica
portadora de una porción dei mismo discurso (documento). Por tanto, el
nuevo producto documental no restringe su informacióna un documento
exclusivamente ya que está impregnadopor el contexto en el que el mismo
documentose halla inserto.
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las memorias masivas de tecnologra 6ptica abarantan
fulminantemente Ias discutidas memorias magnéticas por 10que el full-text no
debe ser un gran inconveniente para los centros de documentación dei siglo
XXI.Pero Ia solución de Ias dos incapacidades que afectan a Ia esencia de
Ia Documentologra, insuficiencia dei anâlisis documental actual y dificultades
para el acceso ai original, pasa por Ia prevención teórica y Ia participación de
documentólogos en Ios equipos interdisciplinares que trabajan, hace mâs de
una década, en Ias relaciones de Ia tecnologra punta con el anâlisis de
contenido. Esta misma precalJci6n ha de someter a discusión los actuales
métodos de evaluación y operatividad de Ios sistemas de indización. De no
ser asr, los documentalistasverân impuesta una pesada herencia de
ingenieros y cientfficos experimentales, mâs preocupados por Ia transmisión
que por el contenido, que afectarâ una vez mâs a los campos social y
humanrstico, produciéndose una profunda y acaso irreversible disociación
entre Tecnologra y Documentación.

V. Consideración final

la teoria de Ia Indización debe establecer sus parâmetros de
investigación actuales sobre Ia aproximación semântica ai texto/discurso
redefinienclolos módulos de comportamientode los usuarios. la nueva
metoclolograde Ia indizaciónque propugnoestarâ teóricamentecondicionada
por los siguientes supuestos:

12 Transforrnación de Ios principios de Ia indización tradicional
asentados sobre Ia representación formal de Ios conceptos y Ia
comunicaci6nbasada en Ia coincidenciade esas mismas formas. Incluimos
en Ia expresion tradicional, Ios métodos de indización formal por
computadora.

22 Disponibilidadde recursos tecnol6gicos ad hoc, tanto en 10que
respecta ai hardware como a Ios Iogiciales, capaces de asimilar Ias
propuestas teóricas que suplanten Ia actual fuerzg dei significantepor un
rnayorprotagonismodei significado.

32 Propuesta de una nueva estructura de lenguaje combinatorioque
actúe de marco referentede Iaindizaci6n.

42 Establecimientode un cuadro especulativo de tipos y formas de
interrogantesde usuario y respuestas plausibles por parte dei sistema.

5!?Creación de un nuevo produdtoreferencialque limineIas fronteras
descriptor/resumen (y sus funciones respectivas recuperaciónlinformación)
unificando 105 objetivos y considerando Ias ventajas de Ios tecnologras
6pticas para conserva y difusi6nde originales.
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ABSTRACT

GARCIA GUTIERREZ. A. Theory of indexing: new trends and approaches. Trans-in-for-

maçllo. 1(2), maiolago. 1989.

The aulhor seis indexing as a vital process and research field in Documentology.
Theory of indexing does not only grow from interdisciplinarity at the epistenological levei but
it is also envolved in deep ideological bias. Content analysis in Documentation must be
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considered from di"erent points of view: Linguistics, Semiotics, Semantics, Psychology or
Technology are important fields which feed the theoredical conception of indexing.
Traditionalmetods of indexing based on "coicidence" of significantmust be revised having
in mind the poor results obtained from matching, disregarding both concepts and speech
context A review on automatic indexing is given: Statisfical and linguisticapproaches are
not sufficient to meet information growing and complexity. Vectorial indexing based in
non-traditional documentary languages (using vectors as main elements of concept
structure) is proposed as a theoretical position for cu"ent research on the topic.

Recebido em 24.04.89.
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o INDEXADORFACEÀSNOVAS

TECNOLOGIASDEINFORMAÇÃO

Hagar Espanha Gomes

RESUMO

GOMES. H.E. O indexador face às novas tecnologias de informaçáo. Trans-in-for-

maç<Io. 1(2), rnaiolago. 1989.

A indexação tradiciondT,manual, sofre a interferência de muitas variáveis, dentre
elas, o propósito do sistema de recuperação de informação, o tipode linguagem adotada,a
polltica de indexação. a nalureza da área de conhecimento e a natureza e propriedade da
informação cientffica e tecnológica. Tais variáveis tomam a indexação uma atividade com-
plexa. sendo o indexador acusado de introduzir subjetivismo e inconsistência no seu tra-
balho. Pesquisas na área da indexação automática tê'71mostrado que não existe diferença
significativa no desempenho de um e de outro tipo de indexação. Mas a indexação auto-
mática vem se sofisticando desde a experiência com o KWIC, com vista a uma recuperação
mais eficaz e de custo mais baixo. Com isso, aumenta a participação de um novo tipo de
profissional de informação. ainda sem nome.

Unitemros: Indexação - Indexação auto'7lática - Linguage'71 de indexação.

Indexação é um tema não muitopresente na literaturaespecializada
brasileira,nem nas comunicações apresentadas em congressos ou em dis-
sertações. Também nos textos institucionaissobre os grandes sistemas na-
cionais se encontram informaçõessobre procedimentos de indexação/recu-
peração e sobre linguagensdocumentáriascom a freqüênciadesejável.

Nas atividades de automação de bibliotecasa preocupação, viade re-
gra, se concentra nos procedimentosde controleadministrativo- em que o
computador vai minimizaro esforço dos bibliotecários- ignorando-seos
procedimentos de indexação/recuperação. A catalogação descritiva, por
exemplo, tem sido tratada com grande destaque - muito mais do que o ne-
cessário - mas, no que se refere à catalogação temática, o silêncio é gri-
tante. O que se vê é muito esforço e dinheiro para produzir fichas, mas isso
não é automação de biblioteca.

-
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Ora, a atividade documentária se desenvolve, de fato, sobre dois ei-
xos perpendiculares: no eixo horizontal, correspondendo às atividades de
planejamento, administração, avaliação, e no eixo vertical, aí incluídas as ati-

vidades de indexação/recuperação elou de elaboração de linguagens docu-
mentárias.

Nesses dois eixos básicos estão as atividades que exigem estudo e
reflexão, não se podendo considerá-Ias como simples técnicas.

O conjunto dessas atividades se integra e se interrelaciona, sendo
sistema; pode-se discutir, na prática, cada componente do sistema de infor-
mação, mas não se pode fazê-Io de maneira isolada.

A indexação é vista aqui nessa perspectiva e a partir do lugar comum
de sua característica de alta subjetividade. A indexação automática, para os
crfticos da indexação manual, eliminaria este aspecto negativo, ganhando
importância apenas o subsistema de recuperação(1).

Esta dicotomização, no entanto, não ajuda a alcançar ou a perseguir a
meta do sistema de informação, que é a melhoria de seu desempenho. Es-
pecificamente isso quer dizer. aumentar a revocação sem perder a precisão.
O que importa, no momento da decisão sobre a melhor alternativa, é o co-
nhecimento das peculiaridades e do potencial de cada modalidade.

A indexação feita pelo homem pode ser entendida - e muito bem - na
perspectiva sistêmica e é isso que se pretende mostrar. Já a indexação au-
tomática, isto é, aquela 'feita' pelo computador,tem que ser entendidade al-
guma outra forma- que cabe averiguar-, pois aí faltao subsistema de inde-
xação no seu significadotradicional.

Embora sem pretender fazer revisão de literatura sobre o assunto,
procura-se, aqui, caracterizar cada modalidade,mencionando-se as expe-
riências mais significativasde indexação automática. Fica evidente que um
novo tipo de profissionalentra em cena, cuja atuação tem que ser conside-
rada, 'especialmente por causa das novas funções decorrentes das novas
tecnólogiasde ihformação.

A nosso ver, a importânciada indexação tem que ser restabelecida,
sob pen~ de redundar em fracasso os esforços que vêm sendo feitos para
automatizarserviços e implantarredes e sistemas de informação.

As questões ~e indexação levantadas aqui - em sua modalidadema-
nual ou automática - são válidas apenas para a informação'científicae téc-
nica, isto é, de natureza semântica-e-lingüística.O adjetivo'cientrfico'deve
ser entendido em seu sentido amplo, em oposição ào 'estético'. O binômio
'semântico-e-lingüístico'deve ser enfatizado porque, embora a uma infor-
mação estética se possa adicionar; a posteriori e de forma arbitrária,um
componente semântico(2),apesar disso, sua indexação apresenta problema
distintodaquela que é apenas semântica e lingüísticaao mesmo tempo. Da-
da sua natureza, a informaçãoestética foge ao controledo indexador,já que
tal 'leitura'é extremamente individual.Também não se enquadra no tema a
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Literatura, por sua dupla natureza: estética e 'semântica-e-lingülstica', po-
dendo ser considerados como 'cientrficos' apenas os textos sobre Literatu-

ra, os quais, nesta condição, estão sujeitos à mesma problemática dos tex-
tos cientrficos.

INDEXAÇÃO MANUAL

o problema fundamental da indexação manual - e que consiste num

desafio para os sistemas de recuperação de informação - é que não existe

uma única 'leitura' de um documento e, como consequência, a indexação de
qualquer documento pode variar de indexador para indexador e no mesmo
indexador, no tempo.

Esse mesmo problema existe do lado do autor e do lado do usuário. O

autor escreve para se comunicar com seus pares mas, dada a natureza e

as propriedades da informação cientrfica e técnica, seu documento pode ser
lido noutro contexto, com outra finalidade, etc.

Além destes fatos, a indexação de um documento está sujeita à inter-
ferência não apenas do indexador mas de outras variáveis, dentre elas:

- o propósito do sistema de recuperação de informação (SRI), que é
limitado pelo perfil da clientela a que se destina,

- o modelo do SRI: se pré -ou pós-coordenado,

- a polRica de indexação,
- a natureza da área do conhecimento,

- a natureza e propriedade da informação cientrfica e técnica,

brevemente descritas a seguir.

Propósito do SRI

Cada sistema de recuperação é, num certo sentido, único. Ele pode

ser útil a usuários de outros sistemas, por circunstâncias, mas provavel-

mente a maneira da 'ver' o documento, num dado SRI, pode levar o indexa-
dor a representar aspectos que, noutro sistema, seriam irrelevantes e que
podem frustar o usuário de outro sistema.

Pode ocorrer, também, que o usuário de um SRI encontre seu tema de

interesse tratado noutro SRI. No entanto, a semelhança de temas não é ga-
rantia de uma busca bem sucedida. Por exemplo, um documento sobre

'Carnaval' escrito por um sociólogo tem enfoque diverso daquelê, sobre o

mesmo tema, escrito por um antropólogo, e essa diferença pode ser funda-

mental para o usuário. No entanto tal diferença não passa pelo vocabulário
de indexação.

O método e o enfoque, principalmente, levam a coleções com caracte-

rfsticas próprias de uma área do conhecimento e a indexação nem sempre
registra estas diferenças, que não são temáticas. O enfoque tem reflexos,
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também, na estrutura da linguagem documentá ria, pois um mesmo termo po-

de representar aspectos diferentes de uma mesma idéia - evidentes na defi-
nição elou na estruturação - podendo não satisfazer a um usuário de outro
sistema.

Modelo de SRI

o tipo de indexação adotado num dado SRllimita os produtos e servi-
ços.

Para busca retrospectiva ou serviço de disseminação seletiva de in-
formação o sistema pós-coordenado é o mais indicado;para os repertórios
bibliográficosou fichas para catálogos o sistema pré-coordenadoé melhor.

Se um SRI quiser prover vários desses serviços, um planejamento
cuidadoso deverá levarem consideração todos eles, mesmo que sejam apa-
rentemente conflitantes,e identificaralternativas ou dispositivosque permi-
tam produzf-Iosa partirde uma única entrada de dados.

O modelo do sistema limitarátambém a escolha da linguagemdocu-
mentáriae, portanto,as decisões do indexador.

Política de indexação

A polltica de indexação é ditada pelo gestor do sistema. É determinada
pelo perfil de necessidades da clientela e refere-se aos aspectos de exausti-
viCladee de especificidade. A linguagem documentária é afetada pela polltica
de indexação e limita, pois, as escolhas do indexador.

Natureza da área do conhecimento

A natureza da atividade cientfficavaria nos diferentes ramos do co-
nhecimento e esta peculiaridadese reflete, de alguma forma, na literatura,
seja implfcitaseja explicitamente.Algumas destas peculiaridades são im-
portantes e merecem ser indexadas. Enquanto nas Ciências Exatas a ca-
racterfstica mais importanteé o assunto, nas Ciências Sociais outras ca-
racterfsticas são igualmenteimportantescomo, por exemplo,o enfoquedado
ao tema ou a escola de pensamento do autor, etc.

No Direito,a forma literáriaé relevante; um texto de leie um acórdão
podem ser indexados sob o mesmo assunto, mas a forma é também funda-
mental e decisiva para o usuário. A habilidadedo indexadorem tratar com
estas peculiaridades pOderesultar em maior revocação sem perda de preci-
são.

Natureza e propriedade da Icr

Segundo Mikhailove colegas(3) a Icr apresenta 12 caracterfsticas,
das quais a natureza semântica e a cumulatividadetêm implicaçõesna inde-
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xação. Ivankin(4) acrescenta outra, a saber, a reproducibilidade que, de
certa forma, tem a ver com a natureza da cumulatividade.

Graças a essas propriedades, os textos de documentos sob um tópi-

co especifico podem apresentar o mesmo teor de informação, citando as

mesmas obras. Isso cria um problema na recuperação, fazendo com que o
serviço de informação fomeça documentos com informação repetida. É pos-

srvel evitar isso na indexação? De certa forma, o rndice de citação(5) atende

a essa necessidade. Por outro lado, não seria útil que um documento fosse
indexado pelo que ele tem de diferente e não pelo tópico em que ele não
apresenta novidade?

9/ndexador

o indexador é mais um elemento de perturbação no SAI. Embora al-

gumas regras de indexação devam ser obedecidas, ainda assim não existe

garantia de que se consiga uma única indexação por mais de um indexador
nem pelo mesmo indexador.

Estudos de interconsistência e de intraconsistência têm demonstrado

que o terreno da indexação é escorregadio, embora não tenham por objetivo

provar se a indexação é boa ou não. A qualidade da indexação só pode ser
conhecida através de um estudo de avaliação geral do SAI. A respeito de

consistência versus qualidade da indexação, Cooper(6) enfatiza que se p0-

de ser consistentemente bom e.consistentemente mau e ressalta que, num

grupo de indexadores, dois podem ser mais consistentes entre si do que

com os demais. Um dos indexadores mais 'individualista' nos grupos estu-

dados, - isto é, cuja indexação não era consistente com os demais - provou

se mais eficaz porquanto os documentos indexados por ele, quando recupe-

rados, eram julgados mais relevantes, pelos usuários, e sua indexação im-
pedia a recuperação de documentos considerados não-relevantes.

Observações gerais

Como se pode observar essas variáveis fazem da indexação uma ati-
vidade complexa. É fácil entender que haja perda de informação; afinal,

existe uma redução nesse processo.

A linguagem natural é um instrumento utilizado na representação da
realidade, mas não é tal realidade. É possrvel que, já nesse nrvel, se verifi-

que perda de informação.
No processo de representação da representação da realidade (assim

mesmo, repetido) o indexador pode ser responsável por uma perda maior.

Existe, ainda outro fator agravante: na indexação não se procura representar
cada documento individualmente, porém, situá-Io numa classe de documen-

tos. Além da perda de informação que tal procedimento acarreta, o que se
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recupera contém, ainda, em grande parte, informação repetida. A solução da
indexação estaria nos processos automáticos? Afinal, a máquina trabalha no
plano concreto dos significantes, não tendo esta ou aquela 'leitura'.

INDEXAÇÃO AUTOMÁ TlCA(7)

A indexação automática consiste, em tese, na extração, pelo compu-
tador, de palavras significativasdos textos. O rndice deriva, portanto, dos
textos, não se buscando externamente o vocabuláriode indexação.

Quando Luhn, na década de '50, desenvolveu o rndice KWIC- Key
Word In Context - a novidadenão estava no aproveitamentodas palavras-
chave presente nos tltulosdos documentos, mas na rapidez com que tal ta-
refa poderia ser executada.

A idéia era antiga - e a prática também. Encontram-se no século XIV
rndices alfabéticos das disputas e teses dos escolásticos, formadospor pa-
lavras-chave dos titules e do conteúdo; no entanto, o rndicealfabéticosó se
toma prática geral quando os códices 10mama forma de Iivro(8).E nessa
época eles ainda não possuram tltulos: eram identificadospelas primeiras
palavras do texto, como ainda hojeocorre com os documentos papais, por
exemplo.

No século XIXjá era bastante comumo rndicealfabéticodas palavras-
chave dos titules (Schlagwort,Catchword)(9).O Poole's Index to periodical
literature,para periódicos de caráter geral, usava como entrada de assunto
as palavras-chave dos titulosdos artigos.

É verdade que os rndices do século XXse caracterizariam pela atri-
buição de termos pelos indexadores, sendo conhecidas as atividades de
sistematização de Cutter, no finaldo século XIX,para os catálogos de as-
sunto, que seriam tão populares a partirdar(10).Mas também é verdade que
os assuntosdos cabeçalhos- nos catálogos e bibliografiasalfabéticos- se
baseavam na linguagem natural, a partir dos textos analisados, o que, de
certa maneira, os caracterizavam como parentes próximosdos rndicesderi-
vados.

Embora Taube seja conhecido pela criação da indexação coordena-
da(11) é bom lembrar que o princrpio de indexação adotado por ele no siste-
ma Uniterm era o de extrair dos textos as palavras que formariam o rndice e
aqui ele está próximo, também, dos rndices derivados.

Depois de Luhn, várias têm sido as experiências de indexação auto-
mática - derivada - comparando, inclusive, sua eficácia com a indexação
manual, que é aquela em que o indexador atribui termos. Tais experiências,
no entanto, têm contado com a participação do 'indexador' de forma cada
vez maior, como se pode observar nos exemplos a seguir.

A técnica adotada por Luhn consistiu na elaboração de uma lista de
palavras não-significativas, isto é, palavras que não poderiam figurar como
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entrada no fndice. Desde o infcio,no entanto, verificouele que outras pala-
vras, fora do mulo,poderiamser úteis e essa adição de termos constituiuo
chamado 'enriquecimentosde tftulos'(12).Tauber, por sua vez percebeu que
algumas palavras tinham que vir presas a outras formando uma expres-
são(13).

Mais tarde, o que se viu foi a preparação dos chamados 'dicionários'
que listavam palavras que poderiam figurar nos fndices. A preparação des-
tes dicionários exige certo cuidado e uma análise da área do conhecimento.
Pode-se dizer que, embora a indexação seja automática, ela se baseia numa
lista feita pelo homem.

Este esforço passou a exigir novo tipo de pesquisa. Uma delas, por
exemplo, mostrou que uma lista eficaz de palavras significativas não precisa
ser longa(14).

No Centro de Documentação do Departamento de Defesa dos Esta-
dos Unidos (000) desenvolveu-se uma experiência com 'dicionários de pa-
lavras'. As frases introduzidas no computador eram comparadas com as
palavras aprovadas anteriormente. Aquelas que coincidiam, passavam a ser
palavras indexadas. Aquelas que não coincidiam eram submetidas a análise
pelos indexadores, para futuras inclusões(15).

Outra sofisticação, no estudo dos princfpios para construir fndices
automaticamente, foi o de identificar palavras significativas que deveriam fi-
gurar como 'subdivisões', isto é, em posição secundária(16).

A contribuição do homem nos fndices derivados recentes tem sido a
de produzir listas de palavras significativas para que no confronto com os
textos dos quais derivarão os fndices, estes sejam 'corrigidos', isto é, a for-
ma das palavras - grafia, número, etc - seja uniformizada para facilitar futu-
ras recuperações. Um exemplo desta atividade é o BI0515, que produz um
fndice KWIC, no qual sinônimos e formas variantes são verificadas num ar-
quivo pelo computador, e devidamente uniformizados e corrigidos.

Muitos projetos se seguiram pemanecendo, porém, em bases experi-
mentais. Um dos mais interessantes foi o projeto de 5alton(17), no inicio dos
anos '70, em que ele procurou trabalhar com co-ocorrência de palavras, com
o objetivo de criar grupos (clusters) de palavras para ajudar na recuperação,

uma vez que tais grupos sugeririam outras palavras associadas de alguma
forma. Estas associações são frequentemente estatrsticas e ocorrem no
plano sintagmático.

Um dos motivos pelos quais tais estudos têm ficado na experimenta-
ção pode ser o fato de que os serviços de indexação automática necessitam
trabalhar com texto integral, para produzir fndices derivados, o que em bases
operacionais exigiria enorme capacidade de memória.

A disponibilidade de computadores, no primeiro mundo, tem mostrado
que é mais barato trabalhar com fndices automáticos, derivados, do que com
fndices feitos pelo homem. Por outro lado, a máquina pode prover um resul-
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tado objetivo e de certa forma consistente, mesmo que o rndice deixe um
pouco a desejar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumindo, os rndices manuais foram derivados, a princrpio, e a se-

guir, sistemáticos ou temáticos. Passaram depois a contar com vocabulários
controlados, sob certos aspectos, e até com tesauros.

Com o uso dos computadores retomolt-se, em bases modernas, rápi-

das e mais eficientes, o rndice derivado, que passou a contar com alguma

forma de auxRioe controle feitos pelo homem.
Desde as primeiras experiências com indexação automática verificou

o homem que a seleção automática dos termos de recuperação não é uma

atividade tão automática assim, cabendo a ele dar sua contribuição para

melhorar o nfvel de recuperação.
Praticamente inexistem serviços operacionais que comprovem a efi-

cácia das bases de dados indexadas automaticamente. Em relação a rndi-

ces impressos, é curioso ressaltar que algum tempo após o inrcio da publi-

cação Current Contents - da American Chemical Society - que usa o rndice
KWIC -, os autores melhoraram a formulação de seus trtulos(18), colabo-

rando, de certa maneira, com o computador.
A diferença fundamental entre os dois processos - o convencional e o

automático - é a forma de atuação do elemento humano, que seria o indexa-
dor no primeiro caso e, nos outros, um tipo de profissional ainda sem nome e

sem perfil definido.
Não existem normas que assegurem qualidade na indexação automá-

tica até o momento visto que as pesquisas tem ficado no plano experimental.
Quanto aos rndices convencionais, tendo em vista as variáveis abordadas, a

atividade continua a ser um desafio. Alguns estudos de avaliação de rndices
com vocabulário controlado comparados com o desempenho de rndices de-

rivados tem mostrado resultados de desempenho semelhantes. Uma das

experiências sobre as quais mais se escreveu foi a do teste de Cranfield

cujo objetivo foi o do comparar quatro linguagens de indexação: uma classi-
ficação facetada, a CDU, o cabeçalho de assunto e o Uniterm. Um dos re-

sultados da fase I é que não foi possrvel decidir-se sobre o melhor sistema.

O uso da linguagem de indexação controlada não se mostrou mais eficaz na

recuperação do que o tipo não controlado. Outros estudos(19) tem sido limi-

tados deles não se podendo tirar conclusões generalizadas.
Face a esses dados, não tem sido possrvel afirmar com segurança

quem tem se desempenhado melhor: a linguagem natural ou a linguagem
controlada, o indexador ou o computador. Talvez esse não seja o caminho
correto.

-----
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A natureza da ârea e sua linguagem podem ser um caminho a investi-
gar. O discurso é uma representação da realidade. Reflete, de certa fonna,
algumas peculiaridades desta realidade. Se, em algumas âreas, o -discurso é
mais descritivo e a linguagem especializada melhor estabelecida, noutras
âreas, a linguagem reflete ideologias, teorias, sutilezas mais diffceis de se-
rem captadas pelo computador.

Se a experiência com o Current Contents mostrou que a colaboração
do autor melhorou o desempenho do sistema, não é de se esperar que, em
algumas âreas do conhecimento, o homem venha a disciplinar seu discurso
para melhor manipulação pela mâquina? Se essa proposta é um tanto es-
drúxula, não caberâ ao novo profissional executar tal tarefa? De certa fonna,
não é o que ocorre com experiências como a do 810SIS?

O maniquersmo deve ser evitado: cada sistema pode ter melhor de-
sempenho em detenninada circunstância. Mais importante é atentar para no-
vas funções do profissional de informação ainda sem nome. Se na indexa-
ção convencional as funções são idênticas tanto no sistema manual como
no sistema automatizado, ou seja, prover uma boa representação do as-
sunto do documento, na indexação automâtica - ou derivada - o profissional

da informação trabalha com outras variâveis que não a analise do docu-
mento. Seu material - o texto - é de natureza lingürstica e é ar que ele vai
atuar devendo, pois, buscar na Lingürstica as bases para seu trabalho. Sen-
do, porém, idênticos os objetivos- recuperação de informação - algumaba-
se teórica estabelecida para os sistemas convencionais pode ser ótil.

Em vez de voltar as costas a uma tecnologia que jâ estâ presente e
popularizada através do microcomputador, os profissio,nais de infonnação
devem estar atentos e trabalhar diligentemente para atuar com competência
nesta nova função.

De uma coisa, no entanto, pode-se estar certo: uma vez que o que se
deseja recuperar é o conteódo dos documentos, instrumentos de controle de
vocabulârio - diferentes dos tesauros e similares- precisam ser constnlr-
dos para pennitir que o computador "faça" sua indexação de maneira eficaz.
Se, na indexação automática, a ambigüidade da palavra desaparece, pelo
contexto, a sinonrmia continua presente. Embora a existência do sinônimo

absoluto inexista na linguagem natural, essa questão não parece ser insoló-
vel na linguagem especializada.

Além do controle da sinonrmia, técnicas para identificar a função sintâ-
tica das palavras na representação do conteódo são, também, óteis para
melhorar a revocação. Expressões usuais que auxiliam na identificação
destas funções, e não presentes nos sistemas convencionais manuais, são
um exemplo de levantamentos necessários(20).

O indexador não pode deixar de estar atento para o fato de que a natu-
reza das diferentes atividades humanas se reflete nos textos e isso tem im-

plicações na indexação - manualou não - e na formacomo o usuário busca
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informação. Estas peculiaridades podem ser um estfmulopara novas pes-
quisas na indexação-com-auxnio-do-computadorque, afinalde contas, não é
tão automáticacomo pode parecer à primeiravista.

Se o indexador tradicional deixa de analisar o conteúdo, ficando o
computador com este papel, de outro, ganha importânciao profissionalde
informaçãoque vai prover os "dicionários"com os necessários controles do
vocabulário.
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ABSTRACT
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The tradicionalmanual indexing is under interference of many variables. such as the
proposal of the information retrievalsystem, lhe language adopted, lhe indexing policy, the
nature of the subject field and the nature and property of the scientificand technology infor-
mation. Such variables make the indexing a complex activity, the indexer being accused of
introducingsubjectivism and inconsistency in his job.

Researches in automatic indexing have showed that Ihere are no significant diffe-
rence in the performance of either one or another type of indexing. The automatic indexing
has been improved since KWIC towards a more efficient reme vai and lowercost. Then the
participationof a new kind of informationprofessional increases, yet withoutdenomination.
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RESUMO
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MUELLER,S. P.M.Ref/ex6essobrea formaçãoprofissionalparabiblioteconomiae sua re-
lação com as demais profiss6es da informação. Trans-in-formaç40. 1(2),maiolago.
1989.

Analisa o conflito en/re os /rés aspectos da biblioteconomia: a prática da profissAo, a
pesquisa e o sistema de educação e treinamento. Visualiza algumas sardas para o conflito
tendo em vista a amplitude da profissão, o que coloca a necessidade de uma bibliotecono-
mia diversificada em nrveis curriculares.

UNITERMOS: Práticabibliotecon6mica. Ensino. Pesquisa. Sistema Educacional.

Em primeiro lugar, quero agradecer muito o honroso convite para estar

aqui hoje com vocês. Quero agradecer a Direção da Escola pelo convite, e a
vocês pela presença.

O tema que escolhi para esta aula de hoje é a nossa profissão. São
algumas reflexões sobre um tema que tem me preocupado muito, o futuro de

nossa profissão, seu campo de trabalho, e, como não poderia deixar de ser,

quando se reflete sobre esse assunto, a preparação para o desempenho
profissional.

A justificativa da escolha do assunto decorre de dois pontos principais:

primeiro, o fato de vocês estarem aqui significa que fizeram a decisão de se

aprimorarem como bibliotecários, ou, para os que vêm de outra área, de in-

gressarem no campo de trabalho da informação. Por isso vieram fazer o

mestrado. E questões relacionadas com a profissão na qual vocês estão in-
vestindo tempo e esforço estarão presentes durante todo o curso, e também

depois, durante toda a vida profissional.

. Palestra realizada na aula inaugural, Pontifrcia Universidade Católica de Campinas,
Curso de Pósgraduação em Biblioteconomia e Documentação, agosto, 1989.

.. Departamento de Biblioteconomia - Universidade de Brasma.

.
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A segunda justificativa tem a ver co.m o. mo.vimento.desencadeado.
pelo Co.nselho. Federal de Biblio.teco.no.miae por o.utro.sgrupos pro.pondo.o.
exame da Lei n!!4084/62, que regulamenta no.ssa profissão.. Não. resta dúvi-

da que essa lei já se to.rno.uinadequada. O mo.mento.atual e as perspectiva
para o. futuro.,mesmo. as mais co.nservado.ras, divergem muito.do.mo.mento.e
das expectativas vigentes quando. da pro.mulgação. da Lei, apro.vada em
1962. Faz-se necessária uma revisão.. A iniciativa, no.entanto., merece muita

atenção., e qualquer decisão. que venha ser to.mada exige pro.funda reflexão..
Reflexão. so.bre no.ssa atividade e so.bre a so.ciedade para a qual atuamo.s,
que afinal é quem tem o.poder de legitimar no.ssa atividade pro.fissio.nal.Acho.
que todo.S n6s devemo.s, temos mesmo. a o.brigação. de pensar e participar
das decisões que irão.o.rientar o. rumo.de no.ssa pro.fissão.. Dar a esco.lha do.
tema.

Biblioteconomia - a prática e o discurso

Poderfamos dizer co.m Do.sa(1) que uma pro.fissão.ê co.mposta de três
elemento.s: a prática da pro.fissão., a pesquisa que visa co.ntribuir para o. de-
senvo.lvimento. da área e o. sistema de educação. e treinamento. pro.fissio.nal
de seus membros.

Esses três elemento.s devem interagir co.nstantemente, cada um deles
exercendo. influência so.bre o.Sdemais. Assim, o. rumo.que a prática, a pes-
quisa e a fo.rmação.pro.fissio.nalto.mam ao. Io.ngo.do.tempo. deve ser um s6.

Co.nsiderando. a Biblio.teco.no.miaSo.b esse prisma, detectamo.s vário.s
pro.blemas:

- existe uma prática real, bem perceptrvel e presente em no.ssas bi-
blio.tecas e centro.s de info.rmação.,mas existe também um discurso.
que reivindica para a biblio.tecóno.miaum campo de trabalho. muito.
maio.r,

- o. sistema de educação. e preparação. pro.fissio.nal o.ficialmente reco.-

nhecido. estabelece apenas um curso. co.mo.entrada legal para a
pro.fissão.. Esse curso., a graduação. em biblio.teco.no.mia,pelas suas
caracterrsticas, não.pode fo.rmarno.vo.smembro.s co.ma diversidad&
de co.nhecimento.s e habilidades, que o.extenso. campo de trabalho.
revindicado. necessitaria. Existem curso.s de mestrado. e se pensa
em instalar em breve pelo. meno.s do.is curso.s de do.uto.rado.(*),mas
esses curso.s não. fo.rmam biblio.tecário.s,porque a lei s6 reco.nhece
o.curso. de graduação. co.mo.apto.a fo.rmarpro.fissio.nal;

- tem havido. um aumento. na quantidade e na qualidade do.Sestudos

(*) A Universidade de Brasflia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro estão ultimando
seus planos para iniciarcursos de doutorado em Biblioteconomiae Ciência da
Infonnação. E a Universidade de São Paulo oferece um doutorado em Comunicação,
com a área de concentração em Biblioteconomia.



li

to

.

,

..

I
)
to

I

I
to

)

)
to

.

..

p

,

Trans-in-fonnação1(2):175-185, maio/ago. 1989 177

e pesquisas realizados nas áreas em questão, oriundos principal-

mente daqueles cursos de mestrado, mas também ar percebe-se

que esses trabalhos parecem se ressentir da falta de uma definição
mais clara do campo de trabalho. Alguns setores têm criticado os

cursos de pós-graduação e a produção de dissertações e pesqui-
sas como "alienadas" da realidade nacional.

A difícil tarefa da identificação do campo de trabalho.

A dependência do ser humano de informações está presente em todos
os momentos da vida. Nossa atividade profissional, que tem a ver com a

obtenção de informações, é por isso mesmo ditrcil de limitar, além de ser ex-
tremamente sensrvel ao ambiente. Qualquer alteração nesse ambiente pode,

potencialmente, influenciar não só a prática profissional, mas até mesmo os

prindpios em que se baseia essa prática. No entanto, uma atividade profis-
sional deve reconhecer a natureza de sua função e os objetivos do seu tra-
balho. Conosco, contudo, porque, a informação permeia todas as atividades

humanas, torna-se difrcil discernir com clareza o que é próprio ou não da ati-

vidade profissional, o que é viável assumir como responsabilidade profissio-

nal. Esse problema, que tanto nos afeta, está presente não apenas entre
nós, bibliotecários brasileiros, mas em toda a parte, como atesta a a literatu-
ra internacional.

A crise de identidade da profissão está bem retratada na frase de

Patterson, publicada em editorial de um fasdculo da revista Journal of

Education for library and Information Science. da Association for ti-
brary and Information Science Education, ALISE, Estados Unidos, comemo-

rativo do centenário de instalação dos cursos de Biblioteconomia naquele
pars:

"Depois de mais de um século como associação organizada de bi-

bliotecas, neste momento, em que fazemos uma pausa para comemorar o
centenário dos cursos de educação para biblioteconomia neste pars, ainda
lutamos com o problema de identidade, de quem somos, que fazemos, que
ensinamos, e como nos denominamos"(2).

Em um fascrculo recente da Library Association Record, de maio de

1989, há uma pequena notrcia intitulada "O que um bibliotecário faz, na reaii-

dade?"(3). Alegando estar a definição da profissão nebulosa e pouco discer-

nrvel, a nota informa a constituição de um grupo de trabalho para estudar a

questão e chegar a uma definição de nosso campo de trabalho.. As funções
da profissão parecem claras, mas não o campo de trabalho.

A mesma indefinição é também perceptrvel na onda de alterações de
currrculos e trtulos dos cursos, antigamente de Biblioteconomia - Libra-

rianship na Inglaterra e Library Science nos Estados Unidos - hoje rebatiza-
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dos para acompanhar as mudanças de conteúdo, para Estudos de Informa-
ção, Ciência da Informação e outros.

As dúvidas, se seguirmos a literatura, parecem ter-se instalado pouco

a pouco no seio de uma atividade antes aparentemente clara e bem definida,
e decorrem, naturalmente, da evolução da sociedade em todos os seus as-
pectos, que faz surgir novos espaços profissionais, os quais pelas suas ca-
racterrsticas são reconhecidos como nossos espaços, ou afins com nossa
responsabilidade. Mas a ocupação desses novos espaços exige competên-
cias, habilidades a atitudes nem sempre presentes no grupo profissional.
Acontece que se há novas demandas, elas serão respondidas. Os espaços
profissionais não ocupados não permanecem vazios por muito tempo. São
logo ocupados por quem se qualifica ou se torna competente para isso. E dar
nasce um conflito entre o desejo da classe de reter o domrnio sobre esses
novos campos de trabalho, e as estruturas atuais de ensino e preparação
profissional, que não conseguem acompanhar com a mesma rapidez a evo-
lução da técnica, dos conceitos, da demanda. Desse conflito nascem dúvi-
das até mesmo quanto à legitimidade da atuação de bibliotecários em áreas
até agora consideradas centrais à profissão, como, por exemplo, a área da
informação especializada.

A conquista do espaço profissional.

O problema não se mostra com a mesma intensidade em todas as
frentes de atuação profissional. Quando há consenso entre os segmentos da
profissão quanto à pertinência do atendimento a umademanda emergente, e,
ao mesmo tempo, a estrutura educacional aceita e comporta as mudanças
necessárias, a ocupação desses novos espaços se torna possrvel. Esse foi
o caso com o fornecimento de informações utilitárias. A classe profissional

julgou próprio de sua função assumir responsabilidades especiais junto a
populações carentes. A estrutura de ensino comportou as mudanças neces-
sárias e disciplinas com essa finalidade foram inclurdas nos cursos de gra-
duação, enquanto áreas de concentração dedicadas ao tema foram estabe-
lacidas nos cursos de p6s-graduação voltadas a esse problema. Hoje, vá-
rias bibliotecas e bibliotecários atuam nesse campo, e estudos e pesquisas
têm focalizado o tema.

Outras vezes pode acontecer que embora haja o desejo da classe de
assumir novas responsabilidades e ocupar plenamente um novo espaço, e

sejam feitas tentativas de preparação profISsional para isso, não se conse-
guem bons resultados. De certa forma, isso aconteceu em relação a nossa
atuação profissonal com informações não bibliográficas.

Em outros casos talvez não haja vontade profissional, nem possiblida-
de da preparação profissional para assumir novas responsabilidades, ainda
que talvez haja discurso acadêmico ou profissional reivindicando tais espa-

----
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ços. Um exemplo é a resposta à demanda por informaçõesarranjadas em
pacotes especiais, segundo a necessidade expressa do usuário, incluindo
tanto informaçõesfactuais e bibliográficascomo numéricas ou outras.

Ainda que todo aspecto legal seja ignorado, a preocupação com a de-
finição dos limites de nosso campo de trabalho, acordada por todos, socie-
dade, classe profissional e escola, é indispensável, pois não é possrvel pre-
parar recursos humanos e planejar para o futuro sem que sejam definidos os
campos de trabalho, áreas de atuação e objetivos da profissão para a qual
se prepara.

A necessidade de um paradigma comum às profissões de informação.

Além da dificuldade de definir com clareza o nosso campo de trabalho,
temos tido ainda problemas em, ao aceitar novas responsabilidades, inte-
grá-Ias e relacioná-Iasàs áreas mais tradicionais.Em artigodatado de 1988,
00sa(4) escreveu sobre essa dificuldade:

"Nessas últimas décadas temos testemunhado a emergência da d0-
cumentação, processamentos de dados, ciência da informação e telemática,
em sucessão relativamente rápida. Temos feito esforços respeitáveis para

definir e mesmo defender cada campo em termos de polRica profissional,
mas nunca tivemos sucesso em descrever a relação entre esses campos,

quer seja a relação desses novos campos entre si, quer seja entre eles e as

áreas mais tradicionais. Essa deficiência conceptual está criando confusão

internacional e está prejudicando a credibilidade de cada segmento da força

de trabalho em informação. A medida que uma vaga consciência de uma in-
definida "sociedade de informação" se alastra através de burocracias, da li-

teratura popular e da comunicação de massa, e a medida que cada grupo
profissional envolvido com o trabalho de informação luta para demarcar e

tomar posse de seu lugar, a necessidade de um paradigma comum entre
eles se toma mais presente".

A necessidade de identificar paradigma comum às áreas de informa-

ção, acredito, é tão grande quanto a necessidade de definir nosso campo de

trabalho. Na verdade, não creio ser possrvel se chegar a uma sem a outra.
Isto é, identificando-se os pontos comuns a todas as atividades de informa-

ção, se tomará possrvel definir e estabelecer relações entre campos de tra-

balho, é viável a preparação de recursos humanos para o campo todo e para
cada sub-campo especrfico. Dosa continua a afirmação citada acima dizen-

do que terlamos muito a ganhar se consegurssemos identificar um objetivo
último que norteasse todo o esforço de formação profissional para a área de

informação, objetivo a que todos os envolvidos pudessem subscrever sem
ter que alterar os seus objetivos especfficos. Isto é, se todos os profissionais

das áreas envolvidas com o trabalho de informação conseguissem reconhe-

I



180
Trans-in-fonnação 1(2): 175-185, maio/ago. 1989

cer O objetivo último de seu trabalho como essencialmente o mesmo, estaria

estabelecido um elo comum que poderia permitir a integração de toda a área.

Houve, ainda segundo Dosa, uma tentativa de reconhecimento desse

objetivo comum, nos fins dos anos 60, como sendo a "orientação para o

usuário". Não teria dado certo, diz Dosa, porque os vários estudos de usuá-

rio que se seguiram identificaram muitas categorias de usuários e rotularam

diversos tipos de necessidades de informação, criando mais divisão do que
união.

Dosa propõe que todas as profissões da informação se orientem ago-

ra para a idéia de que todo o trabalho de informação tem como meta real ou

potencial o "uso da informação" e que, portanto, uso da informação seja
adotado como unidade de estudo comum, mais realista do que usuário da

informação. Ao estudarmos o uso da informação, continua Dosa, irfamos ve-
rificar que as pessoas o fazem com objetivos diversos, tais como, para

aprender, decidir, agir, por prazer, para adquirir poder, para se divertir e por
tantas outras motivações. E assim descobrimos coisas. Quanto mais coisas

descobrimos e aprendemos, mais necessidade temos de saber. O elemento
comum, último, em todo uso da informação é a possibilidade do desenvolvi-

mento humano. E nisto Dosa reconhece a responsabilidade profissional. Se-
ria o trabalho das profissões da informação aumentar as possibilidades de

desenvolvimento, quer sejam aplicados nesse trabalho a tradição oral ou os
mais modernos computadores. A função da educação profissional para a

área seria reconhecida então como a de capacitar para a prática profissional
assim orientada, fornecendo os instrumentos intelectuais, técnicos e com-

portamentais necessários para isto.

Concordo inteiramente com Dosa quanto à necessidade de identifica-

ção de um elemento comum que permita estabelecer relação entre as diver-
sas profissões envolvidas (,1m a informação, de maneira a estabelecer base

comum para o planejamento dos vários programas de formação profissional.

No entanto, o denominador comum proposto. na minha opinião, abre demais

o leque das profissões, incluindo, por exemplo, aquelas dedicadas à educa-

ção formal e à comunicação de massa, tambêm preocupados com o uso e o

acesso à informação e com o desenvolvimento humano.

Talvez fosse mais próprio ou prático reconhecer como o elo comum

que distingue e une as profissões que temos em mente quando discutimos

biblioteconomia e profissões afins, o fato que tais profissões se dedicam a

satisfazer, respondendo ou antecipando, necessidades individuais de infor-

mação. Individuais no sentido contrário ao de massa. Ligados por este
mesmo fim, estão todos aqueles que se dedicam ao trátamento e dissemina-

ção da informação para salisfação de demandas expressas por indivrduos

ou percebidas em comunidades, quer esses profissionais trabalhem em ins-

tituições tais como bibliotecas, centros de informação, centros de documen-

tação. governamentais ou privadas, quer trabalhem independentemente.

-------
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.. Por outro lado, percebo que a proposta que faço, da adoção dessa
orientação para satisfação de necessidades individuais como elemento co-
mum é caracterrstica indispensável para integrar as profissões da informa-
ção aqui referidas, difere muito pouco da "orientação para o usuário" a que
Dosa se referiu, e poderia provocar uma desunião semelhante a que ela
mencionou. Embora pequena, a diferença, no entanto, existe: o foco de inte-
resse, na proposta que faço, não está no usuário propriamente dito, mas no
esforço profissional voltado para satisfazer necessidades individuais. No
outro caso, o foco estando no usuário, sua necessidade de informação como
um todo seria objeto de estudo, e todas as facetas que caracterizam tais ne-
cessidades são levadas em conta, quer sejam ou não classificadas como
necessidades individuais, quer estejam ou não dentro do campo de trabalho
delimitado.

A educação profissional integrada.

o esforço visando ao estabelecimento de elemento comumàs profis-
sões da informaçãotem como meta fornecer base única para o planejamento
da preparação profissionalpara todas essas áreas. Algumasconsiderações
devemser feitas com relação a esse assunto.

A educação profissionala que nos referimosaqui deve levar em con-
sideração dois pontos: primeiro,que a preparação profissionalpara as áreas
da informaçãodifereda preparação para outras áreas pela natureza de seu
principalobjeto, a informação.Qualquer fato que afete a vidaem sociedade,
como por exemplo fatores de ordem social ou econômica, descobertas e
inovações cientrticas e tecnol6gicas, qualquer desses fatos, poderá afetar
também a maneira como as pessoas sentem a necessidade de se informar,
buscam e usam informação. Como consequência, a atividade profissional
daqueles que se dedicam a responder necessidades da informaçãotambém
estará sujeita às mesmas influências,e o sistema educacional que prepara
os profissionaisdeve apresenar igual flexibilidadee capacidade de adapta-
ção.

Segundo, que poucas vezes importaao indivfduoque busca uma infor-
mação, se esta lhe é fornecida por um profissionaldessa ou daquela área.
Importa-lhe,isso sim, que o acesso seja eficientee a informaçãoconfiável.
Isto é, não serão normas ou leis que tornarãoos campos de trabalhona área
de informação privativos de pessoas formadas em cursos especrticos. A
área é extremamente dinâmicae sensrvel. Dara necessidade de uma cons-
tante vigilânciana adequação da preparação profissional.

Os conteúdos e a forma do treinamentopara as áreas mais tradicio-
nais do trabalho de informação,tais como a biblioteconomiae arquivologia
tem sido objeto de análise e estudo e já sofreram várias atualizações. Ainda
assim, parece-me, há perplexidadee confusão ante a emergência de tantas
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novas frentes, justamente essas áreas menos claras, emergentes, como

a informática voltada para a disseminação de informações, por exemplo,
precisam ser consideradas, visando o entendimento das relações entre elas

e as profissões já estabelecidas. O estabelecimento de esforços conjuntos
para a formação de recursos humanos adequados seria então possrvel.

Tentando visualizar soluções.

Considerando agora o problema inicialmente posto:
- o conflito entre os três aspectos da biblioteconomia - a prática da

profissão, a pesquisa que visa contribuir para o desenvolvimento da

área, e o sistema de educação e treinamento profissional de seus
membros;

- o fato do nosso sistema educacional, como legalmente estabeleci-

do, não ter capacidade de formar recursos humanos para todo o

amplo espectro do que aqui chamamos áreas de informação;
- e o fato de não ter, a classe bibliotecária, condições de absorver e

muito menos originar pesquisas relevantes em todas essas áreas;

Considerando tudo isso, parece inevitável que modificações venham a
ocorrer. Em tom de especulação, pois o assunto requer estudo bem mais

profundo, sugiro considerar duas alternativas de solução:

'~ ampla profissão da informação".

Numa primeira alternativa, sugiro considerar todas as atividades volta-

das para o fornecimento de informações visando a satisfação de necessida-
des individuais, como o campo de trabalho e estudo de uma única classe
profissional, composta de várias especialidades. A biblioteconomia seria

uma das profissões integrantes dessa classe, uma das especialidades. A

formação para essa ampla classe profissional, que poderramos chamar de

as profissões da informação, poderia ser realizada em diversos cursos, e

em diversos nrveis. Por exemplo, privilegiando assuntos ou aspectos espe-
cfficos da atividade profissional, em cursos de nrvel técnico até o doutorado,

incluindo cursos de curta duração ou "não formais". Isso seria possrvel, co-
mo disse Dosa, se reconhecida a base comum, o objetivo último, todos pu-
dessem a ele subscrever sem perder sua personalidade própria, sem desis-

tir de seus objetivos especfficos. A passagem de uma especialidade para

outra, e a progressão de um nrvel para o próximo seria possrvel em qualquer
ponto, em qualquer direção. Os cursos de curta duração adquirem especial

relevância nesse quadro. Cada especialidade, mantendos sua própria identi-
dade, contribuiria para o todo participando do planejamento e da implementa-

ção de cursos e atividades naquelas áreas ainda mal definidas, que se si-
tuam entre especialidades. Novos cursos, especialmente "não formais", po-

----
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deriam ser assim planejados e testados. Conformeos resultados obtidos,
poderiam esses cursos ser transformados em cursos regulares, em res-
posta ou antecipação a fatores ambientaisinfluentes.Conteúdos, no entanto,
nunca podem ser considerados permanentes, pois a capacidade de res-
posta às mudanças seria a caracterrstica principal.

A profissão da informação, assimestruturada, estaria apta a atrair paI
ra seus quadros pessoas com formação e aptidões diversas, tanto para a
prática profissionalcomo para a pesquisa, como requer área tão diversifica-
da quantoa área da informação.

'~biblioteconomia diversificada".

A outra alternativa poderia ou não ser considerada como parte do que
foidescrito acima, e diz respeito somente à Biblioteconomia.

Hoje o curso de graduação é o único legalmente reconhecido e autori-
zado para formarbibliotecáriospara todas as áreas tradicionalmente atribur-
das à profissão, ainda que essas áreas estejam se tornando tremendamente
diversificadas. Em trabalho anterior(5) tentei mostrar, de maneira muito es-
quematizada as várias facetas do trabalho bibliotecário, que incluiam:

- o bibliotecário curador, responsável pela preservação e organiza-
ção dos registros do conhecimento;

- o bibliotecário voltado para a educação, que normalmente trabalha
junto a instituições de ensino ou com Bibliotecas Públicas e cuja

preocupação principal é o aprimoramento do usuário;

- o bibliotecário especializado, que trabalha com usuários também
especializados e cuja preocupação principal é o fornecimento da

informação propriamente dita e não o aprimoramento pessoal do
usuário;.

- o bibliotecário com funções de gerência, administração, planeja-

mento de sistemas e também de polfticas de informação;

- e o pesquisador, responsável pelo avanço da área.

A proposta que faço aqui retoma o tema do conflito entre o discurso
profissional, as caracterrsticas do sistema de formação dos profissionais, e a

ocupação de novos espaços profissionais e considera a impossibilidade de,
em futuro próximo, modificarmos as condições que estabelecem o curso

único legal.

Considerando então a situação como se apresenta hoje, propôe-se li-

mitar a reivindicação do campo de trabalho dos bibliotecários à área real-

mente ocupada pela prática profissional, vale dizer, restringir esse campo

quase exclusivamente ao trabalho que envolve a coleta, organização, pre-
servação e acesso aos registros de informação, mais do que a informação
propriamente dita. Isso significa um recuo enorme nas pretensões profissio-

nais, e é com muita relutância que chego a conclusão de ser esse o caminho
mais provável de nossa profissão. A área de suporte, a educação, e de
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atendimento as necessidades quotidianas de informação e lazer do público
em geral formariam - e assim seriam reconhecidas pela profissão e pelos
cursos de formação profissional - o cerne da atividadeprofissional.Essas
áreas são de importância prioritária para o pars. e seu atendimento em nada
diminui nossa profissão. Apenas. nesta proposta, se tornaria absolutamente
prioritária. determinando o ângulo pelo qual todos os problemas seriam con-
siderados.

Para atender ao campo de trabalho assim delimitado. o curso de gra-
duação atualmente existente teria que ser repensado: se de um lado restrin-
gimos os campos de interesse. por outro. devemos aprofundar o estudo em
todos os aspectos deste campo. A proposta que se faz aqui é a de ampliar e
diversificar o curso. para oferecer habilitações em áreas especfficas, que
poderiam ser as tradicionais bibliotecas públicas. universitárias. especializa-
das, por exemplo. Ou o critério para criar as habilitações poderiam ser ou-
tros, identificados após sério estudo das necessidades e caracterrsticas do
campo de trabalho.

A idéia bãsica é obter conhecimento mais profundo dos problemas li-

gados à aquele campo de trabalho. motivando pesquisas de ponta e aplica-
das. Ao mesmo tempo, dada à limitação proposta acima, se tomaria possrvel
às escolas oferecerem treinamento eficiente em cursos de vários nrveis e

duração.
Na estrutura do curso de graduação proposto, a passagem do estu-

dante de uma habilitação para outra seria possrvel durante o curso, e, forma-
do o bibliotecário, nada impediria que viesse a ocupar posição em área dife-
rente daquela pela qual optou quando estudante. Para isso, a oferta cons-
tante. atualizada e variada de cursos de curta duração, pelas escolas de bi-
blioteconomia, seria considerada responsabilidade tão grande quanto a de
oferta do curso regular.

Os cursos de mestrado e doutorado também teriam como área de

concentração assuntos pertinentes à área delimitada acima.
A associação com as outras profissões. indispensável hoje, se toma-

ria ainda mais premente. e deveria ser bastante estimulada. Talvez. dada a
limitação dos campos de atuação, essa associação tão necessária entre as
profissões da informação até se torne mais fácil.

Em outras palavras. nessa segunda proposta. na impossibilidade de
responder às demandas e às mudanças provocadas na sociedade pelo de-
senvolvimento e evolução das condições sociais. econômicas e tecnol6gi-
cas, com a formação de uma classe ampla e única. diversificada e flexrvel.
proposta mais acima. abrirramos mão de disputar os novos campos de atua-
ção na área da informação, e nos aprofundariamos no desenvolvimento das
áreas tradicionalmente consideradas bibliotecárias.

Pessoalmente, e utopicamente, acho que o caminho ideal seria a jun-
ção das duas alternativas acima.

---
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Trans-in-formaçáo. 1(2), maio/ago. 1989. ,.
"

A través dei presente artfculo se intenta exponer una visión general sobre Ia forma-
~ ción deI Bibliotecólogoy Archivólogo en Venezuela.

Para tal efecto, se hace referencia a Ia evolución académico-administrativo, que han
experimentado Ias Escuelas de Bibliotecologfa y Archivologfa de Ia Universidad Central de

~ Venezuela (U.C.V)YUniversidad dei Zulia (LUZ).

I
I
~

,

Unitermos: Bibliotecalogia - Archivologia - Formación profesional.

En Venezuela Ia profesión de Bibliotecólogo y Archivólogo como

estudio univesitario surge a partir de 1948 en Ia Universidad Central de

Venezuela bajo el nombre de Escuela de Bibliotecologra y Archivologra y

como dependencia de Ia Escuela de Filosotra y Letras, hoy Facultad de
Humanidades y Educación.

Catorce anos más tarde en 1962, se funda en Ia Universidad dei Zulia

Ia mención de Bibliotecologra y Archivologra adscrita a Ia Escuela de Letras.

Son éstas Ias únicas Instituciones, en el pars, encargadas de formar
esta clase de profesionales.

Dejarramos de hacer justicia sino mencionamos Ia contribución dei
Ministerio de Educación, el Banco dei Libro, instituciones como el Instituto

Nacional de Cooperación Educativa (INCE), Ia Universidad Simón

Rodriguez, Ias Bibliotecas Centrales dei pars, Ia Dirección de Cultura de Ia

Universiad dei Zulia y otros que han contribuido a través de cursos cortos,

talleres, seminarios a Ia formación de recursos humanos en esta área.
Si hacemos una reflexión dentro dei contexto de Ia evolución história

de est profesión, observaremos que el oficio de Bibliotecólogo, como asunto

Estatal aparece entorno de 1850 cuando ellibro a decir de Ortega y Gasset,
(1967) se convierte en una necesidad colectiva, por 10 tanto, se hace

.Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Nucleo Maracay Venezuela
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socialmente indispensable, 10 cual conlleva ai Estado asumir Ia

responsabilidad de profesionalizar 10 que hasta ese momento era una

ocupaci6n espontânea.

Bajo esta 6ptica, Ios estudios de Bibliotecologfa y Archivologra en
Venezuela estan sustentados, entre otras, por Ias seguientes premisas:

- La informaci6n es una parte esencial de los recursos de Ios pueblos

y el acceso a ella, uno de los derechos humanos fundamentales La

informaci6n no es s610 un recurso vital para el progreso cientlfico y
econ6mico de Ias naciones, sino un medio de comunicaci6n social.

- Las Universidades son Instituciones educativas con

responsabilidad rectoras en cuanto a Ciencia, Cultura y Educaci6n,
por consiguiente, Ia Universidad Central de Venezuela y Ia
Universidad dei Zulia estan en el deber de dar prioridad, en sus

programas de desarrollo, ai establecimento de centros de formaci6n

de profesionales requeridos por los serviços de bibliotecas,
archivos, documentaci6n e informaci6n.

- Venezuela, como pafs en vfa de desarrollo, debe garantizar, como

medio eficaz para su avance humanfstico, cientlfico y tecnol6gico, el
derecho a Ia informaci6n.

A partir de estas premisas Ias Escuelas de Bibliotecologfa y
Archivologfa se orientan hacia Ia prosecuci6n de los seguientes objetivos
generales:

1 - Formar un profesional Universitario:

a) Apto para contribuir con el cambio tanto en el âmbito especifico de

Ia profesión como en Ia sociedad donde actúa;

b) Con clara conciencia de Ios programas de desarrollo a nivel

regional, nacional y mundial;
c) Capaz de responder a Ias necesidades de información, ciencia y

cultura de nuestra sociedad.

2 - Ofrecer una información coherente y sistemática en Ias áreas:

a) Básica General

b) Administración

c) Procesamiento Técnico de Materiales

d) Fuentes de información
e) Documentaci6n e informaci6n

f) Investigación

g) Comprenslón ele Ia naturaleza humana

---------
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.. 3 - EstimularIaparticipaciónen programasde investigacióncomo apayo a
Ia docencia y como aparte ai desarrollo de Ia propia disciplina.

4 - Otrecer aios egresados Ia oportunidadde elevar el nível de su
formacióna través de cursos de Post-grado.

li

En funci6n a estos objetivos,Ias Escuelas de Bibliotecologfay
Archivologfade ambas Universidades han experimentado a 10largo de su
trayectoria, una serie de renovaciones académico-administrativoque nos
permite inferir,que ha existido una gran inquietudy preocupaci6n en los
miembros de esa Comunidad Universitaria para ajustar los objetivos
fundamentales de estas Escuelas a Ia necesidad de formar profesionales
competentes, crlticos, creativos, reflexivos, y participantes en Ia
problemáticaque plantea Iasociedad actual.

En este sentido haremos referencia aios modificacionesmás
relevantes que han experimentado Ias Escuelas de Bibliotecologfay
Archivologfaen Venezuela.

La Escuela de Biblioteconologray Archivologfa(UCV) desde sus
inicios,en 1948 hasta 1959, admitianalumnos con apenas, el certificadode
educaci6n primaria.Para esta época Ia carrera se hacfa en dos (2) anos
lectivos.

En el perfodoque va desde 1952-1955se establece una duraci6n de
tres (3) anos, con un pensum de estudio que contempla diez y ocho (18)
disciplinas. Este plan estuvo vigente, con algunas modificaciones,hasta el
ano de 1959, a partir de esta fecha se introduce nuevos cambios
academico-administrativoentre los cuales cabe destacar:

I

~ 1 - Se exige para el ingreso 3g afio de bachJ71eradoaprobado.

2 - La escuela de Bibliotecologíay Archivología deja de ser una
dependencia de Ia Escuela de Letras.

3 - En cuanto aI aspecto académico Ia ca"era es estructurada a través de

dos(2) ciclos: Básico Común y Diversificado con dos especiaOaciones:

Bibliotecología y Archivologfa.

4 - Se aumenta el número de disciplinaa veinte y cuatro (24) Unidades
Curriculares, ai mismo tiempo que se crea Ias prácticas profesionales

con carácter obligatorio.

Un (1) ano después, 1960, se modificael requisito de ingreso a Ia
Escuela y se exige el mulo de bachiller en Humanidades o Ciencias
equiparándose ai rango de Ia Escuela de Bibliotecologray Archivologfacon
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Ias demás carreras que se imparten en Ia Universidad Central de Venezuela,

otorgándose ai egresado el Titulo de Licenciatura en Bibliotecologfa o
Arquivologfa. La carrera pasa asi a tener una duración de cuatro (4) anos.

En el ano de 1969 se elabora un nuevo plan de estudio que contempla

cuatro anos de duración para los cursos diurnos y cinco anos para los
cursos vespertinos (Ia diferencia en Ia duración se establece por razones
estrictamente administrativas), se mantiene Ia estructura de los ciCios antes

mencionados. EI pensum de estudio es aumentado a treinta y una (31)
disciplinas, sin contar créditos para el idioma moderno. Por otro lado, Ias

prácticas profesionales son integradas a Ias materias técnicas básicas.
Para el ano de 1973 se opera una nueva reestructuración, pero

basicamente en el aspecto administrativo, en este sentido, Ia Escuela adopta
el sistema de semestre, créditos y prelaciones, en lugar de anos lectivos.

En relación a Ia Escuela de Bibliotecologfa y Archivologfa de Ia

Universidad dei Zulia se observa un proceso de renovación similar ai

operado en Ia Escuela de Ia Universidad Central de Venezuela.
Desde su inicio Ia carrera va a tener una duración de cuatro anos de

estudio para Ia obtención dei trtulo de Licenciatura en Letras, meneión

Bibliotecologfa y Archivologfa.

En pensum de estudio contempla treinta disciplinas y estaba
estructurado de Ia siguiente manera: Ciclo Básico Común y Ciclo de

Especialización con una duración de dos anos cada UOQ.

Com requisito de ingreso se exige el trtulo de Bachiller.

Este plan de estudio estuvo vigente hasta el ano de 1965, cuando se

introducen algunas modificaciones académico-administrativos.

A partir dei ano 1969 como, producto dei movimiento de "Renovación

Universitaria", surgió Ia propuesta de un nuevo plan de estudio el cual fue
aprobado y puesto en practica e11970.

La propuesta de este nuevo plan de estudio establecia 10siguiente:

- Mantener Ia estructura de los dos ciclo Común y de Especialización
con Ia misma duraci6n.

- EI Ciclo Básico Común comprenderfa trece (13) disciplinas más el

idioma Inglés y el Ciclo de Especialización con dos áreas

espec(ficas: Bibliotecologfa y Archivologfa con doce (12) disciplinas

cada una, más Ias prácticas profesionales con carácter obligatorio.

Durante el afio 1973 se establece el régimen de semestre, créditos y
prelaciones. Además, se incorpora trece (13) disciplinas electivas y cinco (5)
profesionales complementarias, a través de Ias cuales el agresado adquiriria

una mayor capacitación técnica, asi como un buen nivel de cultura general.

Lo descrito hasta aqui nos permite observar que no obstante tener

ambas Escuelas un objetivo común no existe una homologación
acadêmico-administrativo entre ellas.

------
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,

Esta situación lIeva aios miembros de Ias comunidades

Universitarias, pertenecientes a Ias escuelas de Bibliotecologfa y

Archivologfa dei pafs a buscar una integración. En tal sentido se crea una

comisión en el ano de 1976, Ia cual considera que tal propósito se justifica
por Ias siguientes razones.

- Garantizar una formación uniforme de los profesionales

Universitarios con el mismo grado de sofisticación de sus
destrezas.

- Facilitar el traslado dei estudiante de una Universidad a otra.

- Posibilitar el intecambio de personal docente entre ambas
instituciones.

A partir de ahi, se establece en forma conjunta el perfil dei egresado de
Ias Escuelas de Bibliotecologfa y Archivologfa dei pafs, el cual contempla Ias

siguientes caracterfsticas básicas:

1.1. - Formación Intelectual y Cultural.

En este sentido de busca formar un recurso humano poseedor de un

conjunto de conocimientos que los capacite en el dominio integral en áreas
culturales que respalden su acción profesional.

Para el logro de este propósito se administrarfan Ias siguientes

disciplinas: Expresión Oral y Escrita, Lenguaje y Comunicación, Historia de

Ia Cultura, Lógica, Introducción ai Pensamiento Cientrtico, Introducción a Ias
Ciencias Sociales, Sociologfa, Psicologfa y Desarrollo Económico y Social.

1.2. - Conocimiento de Ia Problemática deI Desarrollo deI País.

EI futuro egresado deberá tener conciencia de Ia necesidad de
conocer, los diferentes planes nacionales de desarrollo con el fin de

contribuir con el proceso de transformación social y económica dei pafs.
En este sentido el alumno cursará disciplinas como: Matemáticas,

Estadfstica, Metodologfa de Ia Investigación, Historia de Ias Ideas Polftias y
Sociales, Grandes Problemas Históricos de Venezuela.

1.3. - Dominio de Ias Disciplinas Profesionales.

EI egresado deberá poseer una formación acadêmica sólida, asi como
Ia práctica necesaria en Ias disciplinas que le dan fisonomia a Ias

especialidades de Bibliotecologfa y Archivologra.
Tendiente ai logro de este objetivo se administrarán disciplinas como:

Administración de Biblioteca, Archivologra, Procesamiento de Datos,

Catalogación y Clasificación, Conservación y Restauración de Documentos,

Paleograffa, Planeamiento Bibliotecario, Museologfa y otras inherentes a
cada especialidad.
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1.4. - Entendimiento de Ia Naturaleza Humana y sus Relaciones.

Por Ias propias caracterrsticas dei trabajo que realiza, es necesario

que el futuro egresado adquiera el conocimiento y comprensión dei hombre y
sus relaciones Psico-racionales.

Para ello se contempla Ias mismas disciplinas estipuladas para ellogro
de Ia Formación Intelectual y Cultural.

1.5. - Comprensión de Relaciones entre Ias Fuentes de Inforrnación y el
Usuario.

EI egresado deberá ser capaz de interpretar el contenido de Ias
fuentes de información, para poder establecer un contacto creativo entre
esas fuentes y el usuario.

Algunas de Ias disciplinas que contribuirán ai logro de este propósito
se senalan Ias siguientes: Fuentes de Información, Bibliografia,

Publicaciones Periódicas, Bibliografia de Ias Humanidades, Bibliografia de Ia
Ciencia y Ia Tecnologra.

Esta formación es complementada con disciplinas electivas, entre Ias
cuales se encuentran, entre otras, Ias siguientes: Filosoffa de Ias Ciencias,

Geogratra de Venezuela, Historia de Venezuela, Literatura Venezolana;

Teoria dei Conocimiento, Historia de Ia Cultura I y li, e Historia de América.

En función a Ias características el egresado que acabamos de
describir, Ia carrera gueda estructurada administrativamente en seis (6)
áreas: Area Básica General, Administración, Procesamiento Técnico de
Materiales, Fuentes de Información Documentación e Información,
Investigación,Entendimentode Ia Naturaleza Humanay sus Relaciones.

En cuanto ai régimende estudio se estructura un plangue comprende
dos ciclo: Básico y Profesional.

EICiclo Básico tiene,entre otros, Ios siguientesobjetivos:

1. - Proporcionar aI futuro egresado Ia cultura general y los conocimientos

necesarios que 10capaciten para comprender a cabalidad Ia función
que ha de desempenaren Ia sociedad.

2. - Dotar aI alumno en el dominio de un idioma modemo que le permita
manejare interpretarmaterialespublicados en esa lengua.

3. - Introducir aI alumno en /os principios básicos de cada una de Ias

especialidades, que se estudian en Ia Escuela, 10cual de permitirá más

adelante elegir Ia especialidad que esté de acuerdo con su vocación y
motivaciones.

-- --- -- --- ---
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EI Ciclo Profesional tiene como propósito Ia especializaci6n en dos

grandes áreas: Bibliotecologfa y Archivologfa.

Cada ciclo, el Básico y el Profecional se desarrollaran en cinco (5)
semestres.

En 10referente ai sistema de créditos y prelaciones, se contempla que

los estudiantes deberan estudiar un total de ciento ochenta y seis (186)

créditos para Ia obtención dei tftulo de Licenciado en alguna de Ias dos
especialidades.

Los créditos estan distribuidos de Ia siguiente manera: noventa y ocho

(98) créditos para el Ciclo Básico y ochenta y ocho para el Ciclo Profesional.

En cuanto a Ias disciplinas electivas, el estudiante, tiene Ia obligaci6n
de cursar y aprobar tres electivas en el Ciclo Básico y dos en el Ciclo

Profesional, en Ia especialidad de Bibliotecologfa y tres en Ia de Archivologfa.

Por otra parte, está estipulado Ia participaci6n, dei estudiante con
carácter obligatorio, en seminarios, talleres y pasantras.

Una vez aprobado ciento setenta (170) créditos, el alumno tiene Ia
obligaci6n de realizar el trabajo de grado, cuya aprobaci6n será un requisito

previo para el otorgamiento dei tftulo profesional respectivo.

Este régimen de estudio, desde el punto de vista estructural, se ha

mantenido vigente, no obstante, ha experimentado algunas modificaciones
tendientes a Ia actualizaci6n y adaptaci6n de los objetivos de Ia Escuela de

Bibliotecologfa y Archivologfa a Ia dinámica social y necesidades
relacionadas ai campo de trabajo.

En cuanto a Ia proyecci6n de Ia profesi6n de Bibliotec61ogo y

Archiv610go en el ámbito nacional, cabe observar Ia poca divulgaci6n que ha

tenido esta carrera entre los estudiantes de Educacion Media, guizas, sea
ésto una de Ias causas por Ias cuales nuestros j6venes muestran poca

preferencia en el momento de hacer Ia selecci6n de sus estudios
Universitarios.

Estas circunstancia impone Ia necesidad de una mayor proyecci6n de

Ias Escuelas de Bibliotecologfa y Archivologfa, de ambas Universidades
donde se destague aspectos como: importancia social de esta clase de

profesional, oportunidades en el mercado de trabajo y perfil deI agresado y
otros.
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RESUIIO

Formaç/lo do Blbllot~rio e do Arquivista na Venezue/a.

Atravds do presente artigo apresenta-se uma visáo geral sobre a formaçáo do bi-
bliotecMo e do arquivista na Venezuela.

Para tanto, se fez referéncia à evolução académico-ad7Jinistrativa vivenciada pelas
Escolas de Biblioteconomia e Arquivologia da Universidad Central de Venezuela (U.C. V.) e
da Universidad dei Zulia (LUZ).

ABSTRACT

VINCENTELLI DE CASTlLLO. H. Formation of librarians and archivists in Venezuela.

Trans-in-formaçáo. 1(2), maiolago. 1989.

An overview is presented aOOutthe curricula leading to the formation of librarians
aOOarchivists in Venezuela.

This have been achieved by a review of the history of the administrative evolution of
the schools of the Central University (U.C. V) aOOZulia State University (LUZ) in Venezuela.
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----
Trans-in-fonnaçAo 1(2):195-203, maio/ago. 1989

SISTEMISMOX DIALÉTICA:UMA QUESTÃO

DE DIFERENCIAÇÃODE PROPOSTAS

Angela Maria BarretoAreco *

RESUMO

ARECO, A. M. B. Sistemismo x dia/ética: uma questão de diferenciação de propostas.
Trans-in-formação. 1(2),maio/ago. 1989.

Caracter'za os dois modelos epistemológicos: sistemismo e dialético para então es-
tabelecer um confronto entre os dois, a partirde suas distinções e similitudes.

Enfatiza o modelo dialético. demonstrando-o como capaz de abarcar as contra-
diçõese aspirações do homem.

Unitermos: Mode/os episte.7IO/ógicos- Siste'7lisrTlO- Dia/ética.

i-:'

A proposta presente é a diferenciação entre os modelos sistêmico
e dialético de pensar o conhecimento humano.

O desenvolvimento nas áreas da ciência e tecnologia, que desem-
bocou em nosso século de maneira eruptiva. quase impede o homem da com-
preensão desta situação progressista na qual ele próprio era sujeito e objeto,
tal o pânico em que o mesmo fora tomado pela imprevisibilidade e descontro-
le do fato.

Buscar a compreensão do mundo sempre foi, em todos os tempos,
tarefa filosófica a qual se impõe ao homem pela sua própria singularidade de
se fazer conhecer através da explicitação do desconhecido.

A racional idade acompanha o homem desde os primórdios tempos
e as principais questões sobre a vida eram explicadas a partir das forças da
natureza.

Quando o conhecimento religioso abarca a explicação dos fenõme-
nos da natureza, a verdade assume o caráter de divindade, de dogmas.

. Professora do Curso de Biblioteconomia das Faculdades Integradas Teresa O'Avila -
FATEA, Lorena - SP. Mestranda em Biblioteconomia - PUCCAMP.
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Estes dois pontos: conhecimento filosófico (racional) e religiosidooe
(misticish1o) ajudados pelo senso comum, explicaram a relação ho-
mem/mundo durante muito tempo.

Somente no século XVI, com Descartes, aparece a preocupação

da compreensão dos fenômenos a partir de suas relações, a partir da obser-
vação científica aliada ao raciocínio.

Portanto, podemos dizer que os modelos epistemológicos, da forma
sistematizada, metodizada como os conhecemos atualmente, são carac-
terísticas do período moderno e se fazem presentes em todas as áreas do
conhecimento subsidiando o homem em sua relaçao com O mundo.

A maneira pela qual um modelo se apresenta, mais ou menos acen-
tuado, em determinada área é questão polêmica. Particularmente, explicaria
o fato pelas próprias diferenças contextuais em cada área, o que implicaria
num resgatar de uma explicitação particularizada de cada contexto.

Percebe-se no atual momento, mais pelo senso comum do que
através de uma abordagem analítica, a impregnação do modelo sistêmico em
várias áreas, senão na maioria, do conhecimento, o que vale dizer que. o

modo vivente capitalista requer para sua "retroalimentação" e controle a ins-
piração num modelo que caminhe com ele, lado a lado, mantendo-o com
maior garantia de "eficiência" e "eficácia".

Esta afirmativa poderá ser explicitada a partir das características,

que serão, a seguir, apresentadas.
Nelas serão observadas questões ligadas ao próprio dinamismo do

sistema e a maior delas é a circularidade, ou seja, a repetição e confirmação
das ações.

Este tipode raciocínio,transposto para análise sociológica,ligitima
a diretividadee coloca como função administrativaa ordem disciplinar,ou
seja, a tarefade harmç>nizaçãopara eficiênciamáximado sistema global.

Assim, em termos metodológicos, o sistemismo é perfeitamente
adequado à legitimaçãode poderes, justamente pela sua capacidade de ma-
nutençao de ações.

Começarei por delinear os dois modelos em questão a partir de
suas peculiaridades para depois, então, estabelecer as referidas diferen-
ciações.

1. DIALt:TICA

.«

o ponto central para o entendimento do método está no compreen-
der o homem enquanto (azedo' de sua história e a questão da hominizaçao,
a partir do trabalho. pois "é no trabalho que o homem se identifica como h0-
mem'. (MOSTAFA. 7:195).

Para explicitaçao do instrumento dialético é necessário entender,
de acordo com DEMO (3), conceitos de:

--- --
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I
~

a) historicidade - é justamente a compreensão do ser como agente
social que só se individualiza ao longo do tempo. É bem como diz: FOUL-
OUIÉ 4:76-77 "o próprio sábio faz parte dos materiais de que dispõe e influi
inconscientemente nos dados da observação" pois, a "história é inseparável
do historiador".

É essa impossibilidade de separar o observador da coisa observa~

da que caracteriza o real e este real é a própria história uma vez que esta é
entendida por Marx dentro do sentido da práxis que significa "um modo de
agir no qual o agente, sua ação, e o produto de sua ação são termos intrin-
secamente ligados e dependentes uns dos outros, não sendo possível se-
pará-Ios" (MOSTAFA,4:94).

b) processo - a noção de processo está implícita na questão da
história. É a trajetória da ação pois a história "é algum processo que aconte-
ce aqui e agora, produzida por nós através de contradições que criamos"
(MOSTAFA, 4:48), é ainda o "movimento das coisas para os conceitos, das
noções para as coisas" (FOULOUIÉ,4:94).

KONDER (5), em seu livro O que é dia/ética, diz que para Marx o
conhecimento é totalizante e a atividade humana é o processo de totalização
que nunca alcança uma etapa definitiva.

c) mutação social - o que acarreta a mudança social é o trabalho
que se constitui na tarefa de transformar a natureza. É o movimento de con-
tradição e mediação do homem, mediante suas relações de trabalho que traz
a mutação social.

Temos aí formado o esquema básico para a compreensão das ca-
racterísticas da dialética as quais FOULOUIÉ (4) chamou de diálogos em

alusão às origens do termo.
O primeiro diálogo estabelece-se entre o a priori e o a posteriori que

é resolvido a partir da noção de dualidade, não se admitindo a priorização do
primeiro em detrimento do segundo e vice-verso.

O segundo diálogo é entre o concreto e o abstrato que se resolve a
partir da compreensão da frase de GONSETH apud FOULOUIÉ (4: 95) de
que "o pensamento cria constantemente o abstrato, mas uma vez este liber-
tado, o pensamento não se detém nele para sempre, Recua e procura uma
nova realização concreta geralmente mais palpável que a primeira", Isso re-
dunda a pensar também na inseparabilidade das duas questões e não num
pensamento maniqueístia donde um vence o outro, Aqui os contrastes cami-
nham pari passu.

O terceiro diálogo é o que se formula a partir das questões sobre o
sujeito e objeto e neste aspecto FOULOUIÉ (4: 95), nos explica: "nem subje-
tivismo puro nem objetividade absoluta, mas informação do sujeito pelo obje-
to e do objeto pelo sujeito".

O que percebo é uma noção profunda de complementaridade a par-
tir de uma ótica histórica.

I
~

I
~



198 Trans-in-fonnação 1(2):195-203, maiolago. 1989

A dialética tem suas remotas origens na Grécia, mas não me dete-

rei em traçar seu percurso histórico mas sim apenas salientar a figura de

Hegel como um marco importante na sua solidificação. Ele retoma o ser e
não o conhecimento como questão central na filosofia. Assim, passa a es-

tudá-Io num plano objetivo, já que o homem transforma a realidade mas
quem impõe o ritmo e as condições da transformação é a realidade objetiva.

Portanto, é no trabalho, ou seja, nas atividades políticas e econômicas, de-

senvolvidas pelo homem que Hegel vai buscar a questão do ser/Universo, a
questão da relação sujeit%bjeto.

Entretanto, Karl Marx (1818-1883) dá um significado mais denso à

dialética quando considera também em suas abordagens o trabalho físico,
ignorado por Hegel. É justamente na inseparabilidade do trabalho intelectual

e físico que Marx coloca a tônica de sua abordagem. Apresentando o lado

negativo do trabalho físico, imputado pela divisão social do mesmo, nos dá a
compreensão das deformações sociais a partir dos estamentos criados pela

própria sociedade. Assim, o desprestígio do trabalho físico por parte da so-

ciedade é legitimado pelos modelos organizacionais apresentados na socie-

dade capitalista como forma de esconder suas próprias deformações e em

lugar do ser humano reconhecer-se em suas criações, se sente ameaçado
por elas. A alienação. entendida por Marx como deformação gerada na es-

trutura capitalista da divisão social do trabalho, acaba sendo exigida em or-
ganizações burocráticas, gerando conflitos e escondendo contradições.

Há divergências entre o conceito de dialética de Hegel e o de Marx.

Enquanto que no primeiro há uma visão idealista da realidade, no momento

em que o conhecimento acaba sendo entendido como inicio e fim do movi-
mento, em Marx a visão da realidade não é reduzida ao conhecimento, dá-se

uma abordagem materalista ao real. A atividade humana entendida como
processo totalizante não alcança etapa definitiva.

FOULQUIÉ (4: 117), aludindo aos marxistas de um modo geral, sa-

lienta que a "diaiética não é um método como a lógica: consiste num caráter

particular de atividade mental" que se propõe não a superar o velho, mas a

integrá-Io ao novo dando-lhe significados mais profundos.

2. SISTEMISMO

o sistemismo, como falei no início, está se mantendo como modelo

epistemológico em diversas áreas do conhecimento, haja visto que tem im-
pregnado o nosso dia a dia demarcando-o de forma imprecisa na medida em

que se propõe a ser um modelo abrangente.

CAPRA (2), em seu livro O ponto de mutação, coloca a concepção

sistêmica da vida como a única capaz de abarcar e responder as inquie-
tações da vida moderna, sem entretanto, se dar conta do homem como um

"elemento" distinto, capaz de interpenetrar nos outros elementos, interagindo

----...-..
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com esses de forma diferenciada, num processo ininterrupto. Para ele "os

sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser redu-
zidas à de unidades menores." (p. 260)

Entendo que, se assim for, essas totalidades integradas também
não são ampliadas, já que, naquele autor, as relações sociais não são vistas

a partir do próprio homem.

A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e inte-

gração e do ponto de vista da natureza, já que "as células sao sistemas vi-

vos, assim como vários tecidos e órgãos do corpo, sendo o cérebro humano
o exemplo mais complexo". A noção de sistema social, entendida a partir

das variáveis históricas, fica ausente pOis o autor explica que "os sistemas

não estão limitados a organismos individuais e suas partes. Os mesmos as-

pectos de totalidade são exibidos por sistemas sociais e ecossistemas" (p.
260).
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As questões reducionismo/holismo constituem-se, a partir da
noção organísmica do mundo, o cerne do sistema da vida. A abordagem

sistêmica se propõe a um pensamento sintético e explica o comportamento
dentro de uma visão teleológica, que explica algo a partir do que este algo
estabelece como finalidade.

O que não fica claro é como entender, a partir daí a suposta natu-
reza dinâmica do sistema, se seus elementos estruturais são estáveis e se

auto regulam por padrões orgânicos e cíclicos de fluxo de informação?

BERTALANFFY (1) é considerado o criador da teoria geral de sis-
temas, muito embora CAPRA (2), especificamente no capítulo IV, "a nova
visão da realidade", de seu livro sequer mencione o autor.

Mas, indisposições livrescas à parte, as propostas sistêmicas par-

tem de uma concepção organísmica da biologia, propondo-se atentar para a
resolução da concepção mecanicista das ciências.

A idéia básica da T.G.S., segundo Bertalanffy (1), é a de se conhe-
cer o fenômeno de maneira totalizante de forma a se fazer "necessário estu-

dar não somente partes e processos isoladamente, mas também resolver os

decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os unifica,
resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das

partes diferentes quando estudado isoladamente" (p. 53).
CAPRA (2: 26), não discorda desse pensamento mas enfatiza a

natureza dinâmica das partes, salientando que "suas formas não são estru-

turas rígidas, mas manifestações flexíveis, embora estáveis, de processos
subjacentes."

Para caracterizar o sistemismo é importante considerarmos:

a ) os sistemas existem dentro de sistemas pois "quanto mais es-

tudamos o mundo, vivo, mais nos apercebemos de que a

tendência para a associação, para o estabelecimento de víncu-
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los para viver uns dentro de outros e cooperar, é caracterfstica

essencial dos seres vivos" (CAPRA, 2:272);
b ) globalismo - a natureza orgânica é autônoma mas ao mesmo

tempo um componente de um organismo maior. A ordem é re-

sultado da autoorganização dos subsistemas em sistemas glo-
bais;

c ) entropia - desgaste do próprio sistema que é reposto pela auto-
regulamentação do mesmo;

d ) retroalimentação - os sistemas se autoalimentam na medida em

que interagem com outros. Isso para CAPRA (2: 262), foi consi-

derado como uma distinção entre os mecanismos orgânicos e
de máquina.

Para ele a distinção se torna evidente quando percebemos que "as

mAquinas funcionam de acordo com cadeias lineares de causa e efeito, e

quando sofrem uma avaria pode ser identificada uma causa única. Em con-

trapartida o funcionamento dos organismos é guiado por modelos cfclicos de
fluxo de informação conhecidos por laços de realimentação."

A realimentação, entendida como no acima exposto, se apresenta

corno modelo para enteder este processo também nas organizações sociais.
Em termos da aplicação às ciencias sociais, o sistemismo busca

suporte nas proposituras do funcionalismo de Parsons.

O Parsonismo explica ação social e sistema social. A ação é vista

como unidade através de variáveis padrões e o sistema através de imperati-
vos funcionais.

Aqui voltamos a insistir na questão do entender o social. Se para o

sistêmico ele é entendido a partir de seus arranjos funcionais, como fica a
inversão, encontrada no historicista que o entende a partir de sua gênese, de

sua evolução?

Esta visão teleológica e este pensamento pretensamente sintético
dos sistêmicos em nada explicitam como o sistema abarca as superações

históricas, ou seja, a transição de um sistema a outro.

Convém ressaltar que o processo de realimentação é sempre pro-
posto em termos da busca do equilíbrio. CAPRA (2: 264) prefere o uso da

palavra estabilidade ao invés de equihbrio. Para ele "a estabilidade de siste-

mas auto-organizadores é profundamente dinâmica e não deve ser confun-
dida com equilíbrio. Consiste em manter a mesma estrutura global apesar de
mudanças e substituições contfnuas de seus componentes".

E é por isso que fica diffcil imaginar uma estrutura social equilibrada

e estAvel, ao mesmo tempo dinâmica, processual.
Com estas consideraçéos jA se apresenta viAvel o embate final

proposto, ou seja, o de se estabelecerem as diferenciações entre os mode-
los estudados.

- -
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As minhas colocações serão segmentadas para maior elucidação
do meu pensamento:

1. O homem - a primeira questão a abordar, a meu ver, é a forma
pela qual as duas correntes vêem o ser. Enquanto no modelo dialético o ho-
mem é dotado de uma valoração, na medida em que a própria natureza é
percebida a partir dele, no modelo sistêmico ele integra a natureza como um
elemento funcional em busca de objetivos e finalidades, que atentem para os
imperativos da sociedade global.

Assim não é ele quem faz a história, haja visto que, no sistemismo,
a história é encarada como alteração do sistema. No sistemismo parece im-
perar um "ponto de vista adaptativo. . . na qualidade de técnica de domesti-
cação do conflito e de depuração do comportamento desviado" (DEMQ 3:
244). Com isso se entende a mutação social não como uma superação
histórica mas como entrave dentro do sistema e passível de solução.

2. O ponto de vista - chamo de ponto de vista os ângulos da
questão, a forma de percepção a que os modelos se reportam em suas ex-
plicações. O sistemismo se reporta à natureza. É essa quem vai dar-lhe a
chave da interpretação do mundo. É a partir dos organismos vivos que se
tem a compreensão dos fenômenos todos. Na dialética a interpretação do
mundo, inclusive da própria natureza, é dada a partir da sociedade, ou seja,
do privilégio que se dá aos fenômenos sociais, como é o caso das relações
do homem no trabalho. O trabalho é entendido como forma de integraçao do
homem na natureza e visto como o "vir a ser" contínuo das formações so-
ciais. Este caráter histórico se contrapõe ao sistemismo pela sua peculiari-
dade em entendero mundo como provisório, instável e precárioao invés de
naturalmente harmonioso.

3. O todo- Ambosos modelosse propõemà concepçãodo todoa
partir das partes, mas o fazem de maneiradiferente.O sistemismoestuda a
parte dentro do todo de acordo com a naturezadinâmicae harmoniosaentre
elas.

A dialética percebe o todo entendendo as partes pelos seus senti-

dos históricos e na medida de suas ligações humanas.

Ela abstraí a parte do todo para reintegrá-Ia com um sentido novo.
Este sentido novo seria o passar pelo crivo da hominização. É por isso que

"conhecer os fatos passa a ser, na concepção dialética, conhecer o lugar

que eles ocupam na totalidade do próprio real". (MOSTAFA, 6: 49).

4. O conflito - O sistemismobusca a manutenção do fenômeno por

meio de sua retroalimentação e acredita na estabilidade. colocando em se-

gundo plano a mutação. Na dialética o conflito assume posição contrária à

estabilidade sistêmica, pois a própria idéia de mutação social, na dialética,
decorre da noção de conflito, bem como a noção de transcendência que é a
possibilidade de superação.
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5. O processo - o processo sistêmico é natural, auto-regulaclor,
mantenedor da ordem. O processo dialético é um continuum histórico e não
vicioso (idéia de autoalimentação). É o movimento de ir e vir e nunca chegar
da realidade social. Esse desenvolvimento da realidade processual faz com
que a qualidade de vir-a-ser assuma uma posição de transitoriedade, mas de
certa forma nos possibilita o recriar a vida a cada momento.

6. A realidade e a noção de causa - no sistemismo o real é mani-

festado pela sincronicidade dos fenômenos, ou seja. pelo encadeamento dos
seus múltiplos níveis. É a noção de ordem (fileiras) subjacentes à auto-orga-
nização da realidade. Na dialética a noção de ordem inexiste, bem como a
estratificação dos fenômenos. Nela, o real é visto pelo movimento contraditó-
rio e é a própria história.

A noção de causa não existe como forma de explicar o real, no
modelo sistêmico. Para este basta a relação dos fenômenos entre si para a
compreensão e decifração do todo. O presente fica desligado de sua consti-
tuição. Para a Dialética,descobrir a causa é "penetrar por baixo do superfi-
cial e encontrar as bases de onde os fenômenos partem, bases essas que a

ideologia tem por função esconder" (MOSTAFA, idem).

CONSIDERAÇÕESFINAIS

Na verdade o modelo enfatizado por CAPRA (2) como sendo o
ideal para a nova visão da realidade, pouco tem de novo, portanto, em nada
altera e sim mantém a condição da vida humana, pela sua própria caracteris-
tica reguladora de persistir no tempo. A circularidade sistêmica não dá mar-
gem às contradições e fica difícilentender o sentido de evolução a partir de
um mundo convivendo harmoniosamente com os atritos e imutável em suas
bases.

Não creio no questionamento do autor de que "a visão sistêmica
dos organismos é dif(ci Ide ser apreendida a partir da perspectiva da ciência
clássica, porque requer modificações significativas de muitos conceitos e
idéias clássicas". Não fica esclarecido pelo autor, quais seriam essas modi-
ficações de conceito.

Destarte, o modelo continua reproduzindo o mecanicismo da ciên-
cia clássica e se valendo do pensamento analítico para pensar o todo. Muito
embora com ares desenvolvimentistas quando se reporta à cibernética e
Teoria da Comunicação para se fazer apresentar interacionista.

É também questionável a idéia de que "as instituições sociais evo-
luem no sentido de uma complexidade e diferenciação crescente, à seme-
lhança das estruturas orgânicas, e os modelos mentais apresentam a criati-
vidade e o ímpeto de auto-transcendência característicos de toda vida".
(CAPRA, 2: 292), pois na vida social, a transcendência não é apenas enten-
dida como forma de rearranjo do sistema mas sim o revolucionar dosistema

- - - - -- - - - - -
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e o instaurar das fases novas. A possibilidade é de superação do sistema e
não no sistema. Haja visto que os homens são capazes de "antever o traba-
lho a realizar" (MOSTAFA, 7:194), o que não ocorre com outros seres.

O modelo dialético me parece mais adequado para pensar ciência
já que a mesma também é produto da interação entre os homens, é trans-
formação da natureza e "todo saber - e não nos apercebemos suficiente-
mente disso - é um saber de nós próprios. Saber sobre nós próprios não há
conhecimento seja ele o mais longínquo ou o mais abstrato, que não nos re-
vele a nós próprios"(GUSDORF apud FOULQUIÉ, 4: 77).

O que se percebe é que o real não é puramenteracionale o racio-
nal exige ser historicizado paradar conta do social.

Isso com certeza aliviará a complexidadedas angústias humanas.
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RESUMO

WITTER, G. P.; TERZIS, A. I.; GUZZO, R. S. L.;AMARAL, V. L. R. A. do. As referências bi-

bliográficas nas dissertaç6es de mestrado em Psicologia CI/nica da PUCCAMP

(1972-1987). Trans-in-formação. 1(2), maialago. 1989.

o objetivo deste estudo foi analisar as referências bibliográficas constantes nas
dissertações de Mestrado defendidas no Programa de Psicologia Chnica (1972 a 1987)
como parte de um projeto de avaliação da qualidade de ensino/produção cientffica desen-
volvida na PUCCAMP. Foram analisadas as referências de 64 dissertações segundo a
quantidade de referências. a língua e o tipo de fonte requeridos. Foram também analisadas
as diferenças destas classificações em função das abordagens teóricas fundamentadas nas
dissertações. Os resultados demonstraram que não houve diferenças significantes entre as
abordagens quanto ao número de citações. Os livros foram mais utilizados, seguindo-se as
revistas e as teses/dissertações. Diferenças foram apontadas quando comparados os dife-
rentes tipos de referencia, havendo pouca predominância das teses/dissertações sobre re-
vistas/livros.

Unitermos: Pós-graduação (avaliação) - Referências Bibliográficas (Psicologia).

INTRODUÇÃO

A análise bibliográfica compõe um campo de pesquisa em franco

desenvolvimento e que viabiliza a aplicação em áreas distintas. Ela pode ser

realizada para: permitir verificar os autores e revistas mais citados (análise
de citação) e consequentemente com espectro mais amplo de influência;

análise da produtividade científica; estabelecer áreas de influência intra e in-

(*) Os autores agradecem à colaboração dos alunos de pós-graduação que atuaram como
auxiliares de pesquisa:
C.M.C. Canuto; C.L.C. Gonçalves; C.B. de Souza; E.B.G. Amaral; E. Zorzi; F. A.
Furtado; K. Windmeier; J.A. Darini; J. Antunes; MA Barg; N.T. Oliveira; N.C.
Nascimento; R. C. Fernandes; e T.E. Girotto.

(**) Docentes do Curso de Pós-Graduaçao em Psicologia da PUCCAMP.
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ter-ciências, n(veis e tipo de uso da informação; estabelecimento de núcleos

básicos e zonas de periódicos, entre outras possibilidades emergentes. For-

nece elementos para recuperação da informação; controle, desenvolvimento

e descarte de documentos em coleções de bibliotecas; dados para a admi-

nistração de bibliotecas; subsfdios para detectar as necessidades de infor-

mação dos autores, podendo servir para melhorar a eficiência e os serviços

de bibliotecas, bem como para viabilizar avaliar alguns aspectos da própria
produção e publicações cientfficas (Du Mont & Du Mont, 1979; Kurihara,

1988; Martyn, 1970; Poppell, 1987; Pruett, 1986; Sterngold, 1982).

A produção cientffica dos cursos de Pós Graduação tem um papel

muito relevante nos pafses avançados sendo ainda mais importante nos de-
mais, quer por se constitufrem em núcleos prevalecentes no pafs, quer por

serem a grande esperança de passar da dependência para a interdependên-

cia cultural, social, polftica e econômica, quer para a busca de solução para
os problemas nacionais. Assim sendo, a avaliaçao dos múltiplos aspectos

envolvendo esta produção é de interesse cientffico e social. Além disso, esta

é também uma forma de contribuir para a avaliação da Universidade, tema

em destaque quer pelos aspectos controvertidos que envolve, quer pelas
perspectivas que oferece em termos de subsfdios para a reformulação de
programas e cursos (Nastri, 1988; Población, 1986).

Do conjunto da produçao oriunda dos referidos cursos, as disser-

tações e teses merecem uma atenção especial quer pelo valor intrfnseco
destes trabalhos, quer pelo que representam em termos de formação de no-

vos pesquisadores (Berlinquet, 1981; Harrison, 1982; Porter e Wolfle, 1975;
Taylor, 1972).

Considerando por um lado que uma análise bibliográfica das disser-
tações pode fornecer subsfdios úteis à avaliação e à reconsideração de um

curso de p6s-graduação e, por outro, que é mister contribuir para avaliação

da universidade, foram estabelecidos como objetivos do presente trabalho
verificar: (1) a IIngua em que estavam escritos os documentos referidos na

bibliografia das dissertações de mestrado defendidas na área de Psicologia

Clfnica, na Pontiffcia Universidade Católica de Campinas; (2) verificar se au-

tores de áras distintas recorrem a textos de Ifnguas diferentes; (3) verificar

se há diferença quanto a média de obras referidas nas dissertações de
áreas distintas; (4) verificar o tipo de fonte referida e (5) se há diferença no
uso dos vários tipos.

MÉTODO

A pesquisa aqui relatada é uma análise documental das fontes

primárias constitufdas pelas dissertações de mestrado defendidas no curso

de Pós-Graduação em Psicologia, área de concentração Psicologia Cllnica,

da Pontiffcia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP).
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Documentos

o referido curso foi criado em 1972 e tem dois enfoques preferen-
ciais: comportamental e analítico. O aluno pode optar por um dos dois, mas

não é vedada a possibilidade de realizar trabalhos que não se enquadrem

em nenhum dos dois, seguindo outro modelo ou teoria, ou ainda, que seja
eclético. Nessas circunstâncias, é possível classificar os documentos anali-
sados em analíticos (ou psicanalíticos), comportamentais (ou behavioristas)
e de área conexa.

A primeira dissertação defendida no curso data do final do ano de
1975, sendo de autoria de Wolf. No momento em que se efetivou a coleta de

dados, em junho de 1987:, já haviam sido defendidas 93 dissertações. Toda-
via, não foram localizadas na biblioteca várias das dissertações. quer por
extravio, quer por empréstimo, ou deslocamento. Desta forma, foram anali-

sados 64 documentos que compreendiam 69% das dissertações defendidas.

Dos documentos analisados, 48% eram da área comportamental,

42% da área analÍtica e 10% de domlnio conexo. Isto representa respecti-

vamente 87% das dissertações defendidas dentro do enfoque comportamen-
tal; 90% das psicanalíticas e 75% das do campo conexo.

A base bibliográfica dos documentos pesquisados apareceu pre-

dominantemente arrolada sob o título Bibliografia (.66%), vindo a seguir Re-

ferências Bibliográficas (24%) e o restante não tendo título específico.

Procedimento

Definidas as categorias, o trabalho foi realizado concomitantimente

por duplas de pós-graduandos que fizeram o registro e a contagem das
ocorrências. Em caso de dúvida contaram com o apoio de um professor pa-
ra a tomada de decisão.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

De acordo com os objetivos propostos para o presente estudo, a

análise bibliográfica focalizou a língua do material bibliográfico empregado
pelo autor como apoio em seu trabalho e a natureza ou tipo de documento ou
fonte usada.

Quanto à língua foram classificadas as obras em termos daquela

em que aparecia na referência: português, inglês, francês e espanhol ou ou-
tra língua.

Quanto ao tipo foram definidos os seguintes:
Teses e Dissertações - trabalhos acadêmicos apresentados para

obtenção dos títulos de livre-docente ou doutor, no primeiro caso, ou de mes-
tre, no segundo, consistindo fontes primárias de informação quanto à nature-
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za de seus dados e reflexões, sendo no momento de sua apresentação tra-
balhos inéditos.

Revistas Científicas - órgãos de imprensa que veiculam discurso

científico, que para facilidade de comunicação serão aqui denominados sim-

plesmente de Revistas, já que a probabilidade de referência a uma que não

seja suporte deste tipo de informação é remota em uma dissertação na área

aqui considerada. É um veículo formal para a divulgação de trabalhos origi-

nais e dados primários (Katz, 1985). Em Psicologia é nestes órgãos que
tendem a aparecer os trabalhos antes defendidos como dissertações e te-

ses, reduzidos aos dados essenciais para atender às características das
revistas, sendo mais rara a apresentação sob a forma de livro. Revistas, en-

quanto órgãos formais de veiculação de conhecimento científico em uma da-
da área, pressupõem um bom leitor, com conhecimentos e habilidades es-

pecíficas (Oakhill e Garnham, 1988).
Livros - material impresso, com no mínimo 49 páginas, compreen-

dendo também um veiculo formal de divulgação científica, via de regra, com-
preendendo textos de reflexão ou revisão, apoiados em bibliografia, sendo

fonte de informações secundárias. Raramente sao encontrados livros que
apresentam dados originais de pesquisas ou pesquisas feitas para serem

publicadas nele, ou dados não publicados sob a forma impressa e que ante-

riormente constituíram trabalhos defendidos sob a forma de dissertações e

teses, ou apresentados em congressos.
Outros - entendeu-se aqui todo e qualquer material não enquadrá-

vel nas categorias anteriores; pode configurar-se como 'apostilas , jornais da
imprensa e informativo comum, folhetos, revistas não científicas e anais de

congresso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são aqui apresentados inicialmente enfocando a lín-

gua em que foi escrito o documento usado como suporte bibliográfico nas
dissertações, posteriormente é apresentada a análise quanto à tipologia do

mesmo, conforme foi descrita na parte anterior.

Língua de Influência

A Tabela 1 apresenta a porcentagem de autores que recorreu a

textos nas várias línguas, no total e por enfoque teórico a que se refere o
trabalho.

Verificou-se que no total das dissertações, independentemente dos

enfoques adotados, as referéncias em língua inglesa são predominantemen-
te usadas pelos autores (94%), seguindo-se do português (92%) e do espa-

nhol (72%), sendo as outras porcentagens mais baixas. Há alguma variação
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TABELA I

PORCENTAGEM DE AUTORES QUE RECORREU A FONTES DAS
VÁRIAS LÍNGUAS NOS VÁRIOS ENFOQUES E TOTAL

nos enfoques mas a tendência geral é similar. Nas dissertações de domínio

conexo, por exemplo, todos os autores usaram textos em inglês, vindo a se-
guir o português (83%) e outras (83%). Na área analítica prevaleceu o portu-

guês (100%), vindo a seguir o inglês e o espanhol (89%). Na comportamen-

talo domónio de inglês é registrado em primeiro lugar (97%), vindo o portu-
guês (87%) em segundo.

Para verificar se havia concordância entre as várias áreas, quanto

à relevância de uso de textos com origem nas diversas línguas, foi feito cál-
culo de correlação de postos. Por se tratar de um aspecto subjetivo, de
mensuração difícil, mesmo quando se enfoca a questão do prisma de uso,

optou-se por uma margem de erro de 0,05. Os resultados aparecem expres-
sos na Tabela 11.

Conforme os cálculos indicam a única correlação significante ocor-
reu entre o enfoque anahtico e o comportamental (r = 0,88), distanciando-se

significativamente de ambos os autores que produziram trabalhos na área
conexa.

Quanto à força da bibliografia de língua inglesa, isto pode estar
ocorrendo devido ao fato desta ser a língua por excelência da comunicaçao

científica nos dias atuais, do maior número de revistas existentes em psico-

logia usarem esta língua como meio de comunicação. A maior recorrência a
textos em francês, no enfoque analítico, possivelmente se deva ao desen-

volvimento da Psicanálise na França. Já o espanhol, no enfoque psicanalíti-

co, talvez esteja denotando o desenvolvimento da teoria na Argentina e sua

influencia no Brasil. No modelo comportamental, o uso de textos em espa-

ORIGEM ÁREAS TOTAL

CONEXA ANALÍTICA COMPORTA- (N = 64)
MENTAL

(N = 06) (N = 27) (N = 31)
Nacional 83 100 87 92

Ingles 100 89 97 94
Francês 33 52 19 34

Espanhol 50 89 61 72
Outras 83 48 3 30
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TABELA 11

CORRELAÇÕES QUANTO A RELEVÂNCIADE USO DOS TEXTOS
NAS VÁRIAS LÍNGUAS NOS TRÊS ENFOQUES

(N = 5, n. sig =0,05, rc = 0,75)

COMPARAÇÕES ro

Conexa vs Analítica

Conexa vs Comportamental
Analítica vs Comportamental

0,30
0,57
0,88

nhol,deve estar a refletirinfluênciamexicana, países de línguaespanhola
onde modelos psicológicos diversos tiveram espaço diferenciado na pro-
dução científica.Seria necessário proceder uma outra tabulação para detec-
tar mais especificamente estas influências.Fica aquia sugestão para outras
análises.

Considerando-se a natureza dos dados, resultantes de contagem
de ocorrência das referências em cada língua,em cada documento,permi-
tindo um nível específico de mensuração e a possibilidadede distribUição
normaldo fenômeno, recorreu-se ao teste t de Student para a análise de sig-
nificância.Foidefinido,como margem de erro, o nívelde 0,001, mais exigen-
te do que o usualmente empregado em Psicologiapor não se dispor de da-
dos conhecidos sobre como o fenômenoocorre na população de teses bra-
sileiras, não havendo elementos para apoiar a pressuposição de normalida-
de (Drew, 1980). Estabelceu-se por hipótese nula que o número de docu-
mentos de uma línguareferidospelos autores não diferiado citadoem outra.
Por hipótese alternativa foi estabelecido que haveria diferença. Os dados
aparecem na Tabela 111.A distribuiçãofoi2144 para inglês, 1039para portu-
guês, 283 para espanhol e 124 para outra.

Os resultados mostram que efetivamentenão houve diferença sig-
nificante(t =0,36) quanto ao númerode referências em português e inglês.
Considerando que o Brasil é um país predominantemente importadorde
ciência, e que a maior produção em Psicologia aparece em línguainglesa,
era de se esperar que a influênciade textos nesta línguafosse forte.O fato
da eqüidade de português e inglês coloca as duas no mesmo nívelde in-
fluência.

Isto pode estar ocorrendo por em "português"também estarem in-
cluídas obras traduzidas, ou pelofatodos autores estarem tentando resgatar
o que existe sobre a matéria em termos nacionais. Para se chegar a este ti-
po de discriminação,seria necessário conduzir um outro tipode análise bi-

- - -- -
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TABELA 11I

ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA DE DIFERENÇA DE USO DE TEXTOS
NAS VÁRIAS LÍNGUAS

Ia
)-

.5

n
i-
o
I-

bliográfica, nem sempre viável pois os autores, por vezes, não apresentam

nas referências bibliográficas todos os dados necessários, especialmente
quando se.trata de tradução.

Também não ocorreram diferenças estatisticamente significantes,

quanto ao total de uso de trabalhos em português e em espanhol (t = 3, 01),

talvez pela facilidade de acesso a textos argentinos na área de psicanálise e
mexicanos no enfoque comportamental.

O uso do francês mostrou-se pouco expressivo quantitativamente,

o mesmo ocorrendo com outras línguas (alemão, russo) nao havendo dife-
rença significante (t - 0,57).

Nas demais comparações as diferenças foram significantes. Os

autores tenderam a usar significativamente mais textos em português do que

em francês (t = 8,48) ou outras línguas (t = 9,44). A mesma situação de re-

corrência privilegiando o inglês em relação ao francês (t = 8,92), o espanhol

(t = 3,44) e outras línguas (t = 9,93) foi verificada. O espanhol tendeu signi-

ficativamente a ser mais usado do que o francês (t = 4,59) e outras línguas
(t = 5,27).

Em termos curriculares, os dados justificam a preocupação em

avaliar o desempenho do aluno na língua inglesa por ocasião da seleção e

mesmo desta língua como elemento para o exame proficiência, posto que ela

é o suporte de comunicação mais usado em psicologia, o que se refletiu nos

dados aqui apresentados.

COMPARAÇÕES to P

Portuguêsvs Inglês 0,36 >0,10
Portuguêsvs Francês 8,48 <0,001 (*)
Portuguêsvs Espanhol 3,01 >0,002
Portuguêsvs Outras 9,44 <0,001 (*)
Inglês vs Francês 8,92 <0,001 (*)
Inglês vs Espanhol 3,44 <0,001 (*)
Inglês vs Outras g,93 <0,001 (*)
Francês vs Espanhol 4,59 <0,001 (*)
Francês vs Outras 0,57 >0,10
Espanholvs Outras 5,27 <O,O01(*)



212 Trans-in-fonnação 1(2):205-217, maio/ago. 1989

Quanto à política de aquisição e descarte para a biblioteca setorial,
os dados qui apresentados fornecem subsídios para prioritarizar as publi-
cações em português, inglês e espanhol, referentes às linhas de pesquisa
existentes no curso. Certamente que a tomada de decisão em definitivo pede
exame mais cuidadoso do uso da bibliografia, especialmente para se estabe-
lecer uma política de descarte, sugerindo-se para tanto um trabalho confor-
me o modelo proposto por Kurihara (1988).

Todavia, como a biblioteca de pós-graduação em Psicologia tem
um acervo pequeno, os dados aqui arrolados são mais úteis para definir
áreas de ampliação. Neste caso, privilegiar a compra de livros e revistas na-
cionais e em inglês e espanhol parece atender bem às necessidades de uso
dos mestrandos. Uma ampliação de coleções de revistas em inglês e de
países de língua espanhola notadamente da América Latina parece ser de
valia para os usuários (Ou Momt e Ou Momt, 1979; Martyn, 1974).

Número e Tipo de Fonte Bibliográfica

Verificou-se que, em média, as dissertações de mestrado da área

de domínio conexo fizeram referência a 42 títulos com um desvio padrão de
22; na área analítica a média foi de 57 referências com um desvio de 35 e na

comportamental foi de 63 títulos com desvio de 44. O percentual de concen-

tração de dissertações em várias classes de quantidades de referência que
apareceram nos documentos aparece expresso na Tabela IV. Os dados

evidenciam que a maioria ficou na classe entre 31 e 60 referências (50%). A

maior amplitude de variação ocorreu entre os documentos no enfoque com-

portamental, sendo que aí também foi registrado o maior percentual (10%) de
dissertações com mais de 150 referências. A menor dispersão ocorreu entre

as citações levantadas na área de domínio conexo.

Foi feito o cálculo de significância das diferenças entre as médias
de citações, recorrendo-se ao teste t de Student, por razões já explicitadas

anteriormente, mantendo-se n. sig = 0,001. Estabeleceu-se por Ho que não

haveria diferença entre as várias áreas e por alternativa, que seriam diferen-
tes. Obteve-se para a comparação entre dissertações da área conexa e
analítica t = 1,17 (p > 0,10), entre conexa e comportamentalt = 1,68 (p
> 0,10) e entre analítica e comportamental t = 0,67 (p > 0,10). Por conse-

guinte, em todos os casos ocorreu a não rejeição de Ho, podendo-se con-
cluir que não houve diferença significante entre as áreas quanto à média de

citações.
Estes dados indicam uma similaridade. dentro dos vários enfoques.

Seria relevante comparar este aspecto da produção científica do mestrado
da PUCCAMP com o que ocorre em outras instituições.

A Tabela V apresenta em porcentagem o tipo de fonte bibliográfica

referida pelos autores das três áreas A totalidade dos mestrandos recorreu

-- ---
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TABELA IV

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS DISSERTAÇÕES DAS TRÊS

ÁREAS POR NÚMERO DE REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

I

~

I

t

,

I

I

a livros,seguindo-se de revistas (89%) e dissertações e teses (55%). A área

comportamental é a que mais se destacou no uso de Revistas (97%) e teses

CLASSES
POR NQ DE ÁREAS TOTAL
REFERÊNCIAS

CONEXA ANALíTICA COMPORT A- (N=64)
MENTAL

(N=6) (N =27) (N =31)

kAté10 - - 3 2
11a30 33 12 13 14
31a60 50 67 45 55
61 a 100 17 11 26 19
101 a 150 - 7 3 5
Mais de 150 - 4 10 6

'I)

TABELA V

PORCENTAGEM DE TIPO DE FONTE BIBLIOGRÁFICA REFERIDA

PELOS AUTORES DAS TRÊS ÁREAS

TIPODE ÁREAS TOTAL
FONTE

Conexa Analítica Comporta- (N =64)

mental

(N =6) (N =27) (N = 31)

T eses/Disser- 33 52 61 55

taçpes
Revistas 83 82 97 89
Livros 100 100 100 100
Outros 50 59 58 58
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(61%), as quais por serem fontes primárias de informação, valorizam seus

trabalhos. A utilização de outros suportes bibliográficos foi similar entre os
autores das três áreas.

As diferenças de percentagem do total de citações foram submeti-

das a uma análise estatlstica para teste de significância. Estabeleceu-se que
não haveria diferença entre os vários tipos como hipótese nula e fixou-se
como altemativa que seriam diferentes, mantendo-se o mesmo nível de
0,001.

Os dados obtidos aparecem expressos na Tabela VI.

TABELA VI

COMPARAÇÕES QUANTO AO TIPO DE DOCUMENTO

Foram significantes as diferenças entre citações de Teses e Revi-

sas (t = 4,67) predominando as últimas; entre Teses e Livros (t = 7,28) pre-
valecendo o segundo elemento; Livros e Outros (t = 6,84) privilegiando a ci-

tação dos primeiros; Revistas e Outros (t = 4,29) tendo as primeiras sido as
mais referidas.

Não alcançaram significância estatística as diferenças constantes
entre Revistas e Livros (t = 2,80; 0,01 > P < 0,(02) e Teses e Outros (t =

0,35; P > 0,10).
Vale lembrar que dissertações, teses e artigos de revistas científi-

cas são fontes primárias do saber científico (Población, 1986; Poppel e Gol-
dstein, 1987; Pruet, 1986). Razão pela qual constituem as revistas também o

veículo preferido pelos autores para publicaçao de seus trabalhos, dado que

têm maior circulação entre os especialistas. Além disso, é em revistas es-

pecializadas que muitas vezes os autores publicam dados de suas teses e

dissertações. Lipp e col. (1988) verificaram que entre docentes dos cursos

de pós-graduação em Psicologia no Brasil a maioria, dos que publicam, o fa-
zem tendo por veículo a revista.

- -

COMPARAÇÃO + p

Teses X Revistas 4,67 <0,001
Teses X Livros 7,28 <0,001
Teses X Outros 0,35 >0,10
Revistas X Livros 2,80 0,01 > P <0,002
Revistas X Outros 4,29 <0,001
Livros X Outros 6,84 <0,001



Trans-in-fonnaçAo 1(2):205-217, maiolago. 1989 215

Nestas circunstâncias seria de se esperar que houvesse uma

maior incidência deste tipo de fonte bibliográfica nas referências das disser-
tações. Isto pode não ter acontecido por diversas razões: a biblioteca da ins-

tituição não estar em condições de atender à demanda, conforme o espera-
do de uma biblioteca científica e tecnológica universitária (Pruett, 1986); os

usuários não estarem sabendo usar os serviços para recuperação da infor-

mação científica; não estar havendo divulgação suficiente sobre estes servi-

ços e a relevância de ir às fontes primárias (Sterngold, 1982); ou ainda não

estar havendo uma cobrança mais consistente por parte dos docentes no

que tange à leitura deste tipo de instrumento de veiculação da informaçao
científica.

Estas possibilidades podem estar atuando conjuntamente e suge-
rem por si mesmo medidas a serem tomadas visando a melhoria do suporte
bibliográfico usado pelos mestrandos.

Pode estar acontecendo de mesmo nas disciplinas se estar reco-

mendando pouca leitura de artigos de revistas. Uma análise da bibliografia

recomendada nos planos de curso poderá fornecer subsídios complementa-

res para detectar o efeito de variáveis aqui referidas. Witter e coL(1985) en-

contraram um predomínio do uso de indicações de livros, por parte de do-
centes da área de desenho industrial. Isto também pode estar ocorrendo na

área aqui enfocada. Desta forma, os modelos apresentados aos alunos po- li
dem não estar sendo os mais adequados ao nível de exigência de um
curso de mestrado.

o quadro encontrado não é tão negativo posto que não se encon-
traram diferenças entre os que citam livros e revistas, sendo que a esta última
fonte primária se acresce o percentual dos que usaram dissertações e te-
ses.

Cabe ao corpo docente estimular a leitura de fontes primárias, con-

siderando que as fontes secundárias os alunos ou já devem ter lido antes de

entrar no curso ou podem suprir esta falha de sua formação com programas

complementares oferecidos ou naõ pela instituição. Evidentemente é preciso
neste contexto ressalvar que os livros basilares devem estar referidos, es-

pecialmente os de suporte conceitual e teórico, apenas espera-se que o

mestrando vá às fontes primárias atuais para inteirar-se de como a matéria

tem evoluído e vem sendo tratada em termos de pesquisa. Assim, dada a
produtividade científica vigente em cada área, hoje, é de se esperar que as

fontes primárias sejam mais referidas.
Há necessidade de outras análises do tipo de citações feitas para

complementar o trabalho aqui apresentado. Também seria interessante
comparações entre os primeiros anos e os últimos anos de produção para

verificar se houve manutençao ou evolução no que tange às citações nas

dissertações.
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Dos dados aqui apresentados pode-se concluir principalmente que:

(1) inglês, português e espanhol são as línguas predominantes nos textos re-

feridos pelos autores das dissertações, independentemente de área; (2) o
número médio de citações não diferiu por ãrea; (3) as fontes mais referidas

foram livros e revistas, sem diferença significante entre elas sendo que os
autores da área comportamental usaram mais as fontes primárias que os

das de mais áreas; (4) não houve diferença significante entre as fontes do ti-
po livro e revista, mas significantemente diferiram de teses, e outros tipos de

material bibliográfico, usados de forma mais restrita.
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ABSTRACT

WlTTER, G. P.; TERZIS, A. I.; GUZZO, R. S. L.; AM4RAL, V. L. R. A. 00. The citationsof

the masler's dissertalions in clinical psychology aI PUCCAMP (1972-1987). Trans-in-
formação. 1(2), maio/ago. 1989.

This study analysed cilalons presenled in Masler's Dissertalions of Clinical Psy-
chology Program aI PUCCAMP (1972101987). The references of 64 dissertalions were
analysed considering lhe quanlity, lhe language and lhe types required. The differences
between lhe theorelical model laking in aecounl 10lhe references were studied.

The books were more ulilized Ihan lhe joumals and thesis/dissertalions. Slalisli-
cal dilferences were poinled oul lhe journal/book compared lolhesis/dissertalions.

Recebido em 10 de agosto de 1989.
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RESUMO

SAYÃO, L. F.; MARCONDES. C. H.; FERNANDES. C. C.; MEDE/ROS, L. P. M. Ava/iaçAo

dos processos de automaçáo em bibliotecasuniversitárias.Trans-ln-fonnaç40.
1(2), maialago. 1989.

Análise das indicações bibliográfICas constantes dos planos de disciplinas do
Curso de Pós-Graduação em Biblioteconomia da PUCCAMP, destacando as áreas de in-
fluência em tenros de: tipo de documento, IIngua de origem da informação e verificação do
modelo de apresentaçao do professor para a sua fonnalização bibliográfica. Foram utiliza-
dos os programas de disciplinas dos anos de 1977/1981 (44 planos) e de 1982/1987 (51
planos). Como resultado obteve-se 1.065 indicações de livros, cuja freqüencia maior ocor-
reu para os de IIngua portuguesa (781 livros), em seguida os de Ilngua inglesa (186 livros).
Obteve-se também 369 indicações de revistas, cuja freqüência maior foi para as de língua
inglesa (188 tltulos), seguido das de Fngua portuguesa (169 tftulos). Quanto à apresen-
taçao das referências nos planos de disciplina, obteve-se 1.457 indicações, cujo formato
mais utilizado foi ABNT completa (821 indicações) e ABNT incompleta (266 indicações).

Unitermos: Pós-graduaçáo (avaliaçáo) - Referéncias Bibliográficas (Bibliotecono.'lJia).

Segundo Schwartz (1984), democratização da Universidade não se

confude com recursos de má qualidade, nem com a quebra da hierarquia.

É de se esperar que a Universidade seja um espaço onde os pro-

fessores tenham familiaridade com a bibliografia mais recente no seu campo,
ensinem os alunos a pesquisarem de acordo com o nível do curso em que
se encontram e onde os alunos manifestem interesse pelo estudo, pela pes-

. Trabalho apresentado como parte do requisito da disciplina "Metodologia da Pesquisa
Científica", ministrada pela Professora Doutora Geraldina Porto Witter.

.. Professora do Departamento de Pós-Graduação em Biblioteconomia da PUCCAMP.

... Aluna do Departamento de Pós-Graduação em Biblioteconomia da PUCCAMP.
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quisa e se apliquem. É extremamente importante, que o aluno não seja visto

como um elemento passivo do processo pedagógico, mas como sujeito ativo
em um processo de interação professor-aluno (Campino, 1986).

A verdadeira democratização da Universidade exige que esta man-

tenha a pluraridade de visões nos seus diversos cursos e disciplinas. O pro-
fessor não pode transformar a sala de aula em local para defesa exclusiva

de seus pontos de vista pessoais, mas sim, estar preocupado em apresen-

tar a totalidade do conhecimento em sua área de especialização. Certas ati-
tudes parecem perigosas, na medida em que se confunde democratização

com falta de ordem, desrespeito à hierarquia e não se crê na existência de

qualquer relação entre o aproveitamento do aluno e a avaliação do seu de-
sempenho.

Na 39~ Reunião da SBPC em julho de 1987 (Ludke, 1987), em

Brasma, no painel dedicado ao tema "Laboratórios associados e a pesquisa

no Brasil", o professor Nussenzveig, autor de proposta, afirmou que ava-
liação de universidade trata-se de uma difícil questão. Segundo ele, o próprio

conceito de avaliação acha-se comprometido, muitas vezes, aos olhos da

comunidade científica, com os conceitos de controle e repressão, especial-
mente entre os membros das áreas de ciências sociais e humanas.

Em seu depoimento, Pavan trouxe, de maneira muito viva, exem-

plos de instâncias nas quais professores universitários reagem muito negati-

vamente à idéia de se submeterem a uma avaliação, em nome da defesa de

sua liberdade e autonomia. Ficou bastante flagrante, em seu depoimento, a
situação que se encontra um dirigente, que precisa de dados para funda-
mentar suas decisões de continuar ou interromper o funcionamento de um

programa de pesquisa, mas que não pode proceder à avaliação dos traba-
lhos de equipe.

O correto uso do conceito de avaliação aponta na direção oposta a

essa situação: o conhecimento e a avaliação do produto de um grupo de

pesquisa, assim como suas condições de trabalho, deveriam fundamentar a

garantia de sua independência e da continuidade de sua produção. Mas não
é apenas em relação a um grupo de pesquisa que se sente necessidade de
avaliar. Esta necessidade está cada vez mais evidente, conforme se pôde

perceber, nas discussões em torno da proposta de uma nova universidade

apresentada, em 1985, pela Comissao Nacional para Reformulação da Edu-

cação Superior, especialmente composta para este fim, assim como da pro-
posta apresentada pelo GERES (Grupo Executivo para a Reformulaçao da

Educação Superior) em 1986, onde pode-se notar críticas em relação à ne-
cessidade de se integrar à vida normal da universidade a função de ava-

liação do seu trabalho, para que se justifique a sua existência, como insti-
tuição consumidora de boa parcela das verbas públicas destinadas à edu-

cação.

- - -- - - -
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A CAPES já vem desenvolvendo um trabalho de avaliação dos

programas de pós-graduação, em todas as áreas do conhecimento humano,

instalados no país. Este trabalho tem sido motivo de interesse de represen-

tantes de universidades estrangeiras que nos visitam e deve, sem dúvida,
servir como experiência a ser analisada, a fim de se extrair as possíveis
lições (Ludke, 1985).

Segundo Ludke (1984), a avaliação, como disciplina de trabalho

acadêmico, teve sua evolução muito marcada por fortes traços da con-

cepção positivistalempirista, que predominava na época, no país onde ela se
consolidou como disciplina, os Estados Unidos. Hoje, a concepção dessa

disciplina se acha ampliada e suas preocupações extrapolam de muito o as-

pecto técnico, para penetrar no filósofico, no pohtico e sociológico (Ludke,
1985) .

No âmbito do ensino superior, há muito pouca contribuição acumu-

lada disponível. Daí a necessidade de se levar em consideração experiên-

cias, como da CAPES com os programs de pós-graduação.

Saul (1985) em sua tese de doutorado trouxe uma importante con-

tribuição, embora igualmente restrita ao nível da pós-graduação, onde pro-

move uma longa e efetiva auto-avaliação de um programa de mestrado, ilus-
trando as vantagens e dificuldades encontradas neste tipo de avaliação.

Tratando-se da função de pesquisa, uma das formas mais indica-

das de avaliação é uma combinação de julgamentos vindos dos respnsáveis
pelo funcionamento da pesquisa como o exame técnico-científico efetuado

pelos membros da própria comunidade acadêmica. Este tipo de avaliação

vem sendo utilizado pelo CNPq e FINEP, para seleçao de pesquisas a se-
rem financiadas a partir dos pareceres fornecidos por consultores ad hoc.

A pesquisa é, entretanto, apenas uma das funções inerentes à uni-

versidade e já se pode registrar, entre os membros da comunidade científica,

um certo consenso a respeito da forma aparentemente mais adequada de se

proceder à sua avaliação, através do julgamento interpares.
Nos últimos anos, para atender à propria necessidade de obtenção

de dados para redefinir seus destinos, vem sendo enfatizada a necessidade
de auto-avaliação por parte das universidades.

Quando se avalia uma instituição pode-se fazê-Io, tanto a nível de

macro-avaliação, como de micro. No primeiro caso pode-se avaliá-Ia como

um todo. No segundo caso pOde-se focalizar aspectos específicos. proble-

mas peculiares variáveis pertinentes ao ensino em sala de aula. Neste último

caso, os planos de disciplina merecem especial atenção. Compete a área de
Biblioteconomia destacar para análise, especificamente, aquela dimensão

dos planos de curso, que tem particular relação com o exercício da profissão

ou seja, as referências bibliográficas.

É importante verificar as bibliografias que compõem os programas

de disciplinas e sua forma de apresentação.
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Para tan!o, Une 1970, citado por Rodrigues (1982), diz que a litera-
tura de uma disciplina cujas novas descobertas se fazem com maior veloci-
dade está sujeita a uma obsolescência mais rápida, já que as primeiras des-
cobertas e pesquisas são substituídas muito mais rapidamente; entretanto,
muitas descobertas novas podem simplesmente constituirem refinamentos
de itens significativos.

Rodrigues (1982) entende como citação o conjunto de uma ou mais
referências bibliográficas, que evidenciam elos entre indivíduos, instituições
e áreas de pesquisa.

Segundo Neeley (1981), é possível que haja incoerência entre as
bibliografias recomendadas nos cursos e as consideradas como relevantes
pela incidência de citações nos periódicos. Daí a grande importância da edu-
cação contínua dos educadores que, somente através de atualização cons-
tante, poderão levar aos seus educandos o que de mais recente e importan-
te exista sobre a disciplina.

Neeley argumenta ainda que há necessidade de considerar a inter-
disciplinaridade existente numa determinada área em relação às áreas afins
para que seja ampliado o leque de idéias e melhor satisfação das necessi-
dades intelectuais do educando.

Motta (1983), ao analisar citações como um método usado pelos

historiadores da ciência, sociológicos e especialistas no tratamento de do-
cumentos, enfatiza-a como indicadora do fluxo de informação, determinadora
da pesquisa a ser feita, na estrutura e tendência da ciência, na sociologia da
ciência, etc.

Tanto para o pesquisador cientista como para o educando, a biblio-
grafia assume papel de suma importância, pois é a partir do conhecimento
existente sobre uma determinada área, que se fundamenta uma pesquisa e
se gera novos conhecimentos.

OBJETIVOS:

Geral : Analisaras indicações bibliográficasconstantes dos planos de disci-
plinas do Curso de Pós-Graduaçao em Biblioteconomiada PUC-
CAMPo

Específicos: Objetiva-se detectar as áreas de influências em termos de:
- tipo de documento;
- língua de origem da informação;
- modelo de apresentação usado pelo professor, para a forma-

lização da indicação bibliográfica.

- - - --
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MÉTODO

,

Trata-se de uma pesquisa documental, portanto, compete explicitar
as fontes de suporte, os parâmetros temporais e a forma de organização e
categorização dos dados.

As fontes de suporte foram os planos de disciplinas preparados pe-
los docentes desde 1977.

Os parâmetros temporais utilizados neste estudo são resultantes
de uma análise histórica do Curso de Pós-Graduação em Biblioteconomia da
PUCCAMP. O referido curso sofreu uma mudança de cunho direcional,
razão pela qual o estudo ficou dividido em duas fases. No primeiro período

1977-1981, a linha d~ pesquisa era Metodologia do Ensino de Bibliotecono-
mia e no segundo período 1982-1987, Administraçao de Sistemas de Infor-
mação. Considerou-se de grande relevância esta mudança de linha de pes-
quisa para o que os resultados da análise aqui relatada possam trazer al-
guns subsídios esclarecedores.

Quanto à forma de organização e categorização dos dados, deci-
diu-se por equacionar um formulário onde obter-se-iam as informações sobre
as áreas de influência consideradas (tipo de documento, língua de origem da
informação e verificação do modelo de apresentação, da indicação bibliográ-
fica).

Foram utilizados os programas de disciplinas dos anos de 1977 a
1981 compreendendo 44 planos; e de 1982 a 1987, 51, perfazendo um total
de 95, que foram consultados individualmente para preenchimento do for-
mulário composto dos seguintes ítens:

Ano

Primeiracoluna a ser preenchida levando-se em conta o ano e o
semestre do programaanalisado. Ex.: 1977/1(Ano/Semestre);

Disciplina

Transcreveu-se aí o nome da disciplinado referidoprograma. Ex.:
AnáliseMetodol6gicado Ensinoem Biblioteconomia;

Tipo de documento

Qualquer base de conhecimento fixada materialmente e disposta de
maneira que se possa utilizar para consulta onde foram caracterizados: li-
vros, revistas ou dissertações/teses, entendendo-se por:

livro, reunião de folhas, presas por um dos lados montados em
capa flexível ou rígida;
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obra literária científica ou artística que compõe, em regra, um vo-
lume com mais de 49 páginas, escritas em qualquer língua ou
idioma. Na análise serão especificadas as línguas em que a infor-
mação documental está expressa: português (original ou traduzi-
do), inglês, francês, alemão, espanhol ou outras;
revista, publicação periódica em que se divulgam artigos originais,
reportagens, etc;
dissertações/teses, proposição formulada nos estabelecimentos
de ensino superior para ser defendido em público. Na análise
serão especificadas a língua em que a informação documental
está expressa, ou seja, nacional ou estrangeira;
informação não específica, quando o professor responsável pela
disciplina diz que serão utilizados livros, revistas, teses e outros
documentos, porém, sem fazer constar a referência bibliográfica
no programa;

Língua de origem da informação

Na análise será especificada a língua em que a informação docu-
mental está expressa: português (original ou traduzido), inglês, francês,
alemão, espanhol e outras;

Verificação do modelo de apresentação da indicação bibliográfica

O formato/completeza foi considerado como a forma de apresen-
tação dos elementos que compõem a referência bibliográfica analisada, se-
gundo recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas).

Completa, quando preencher todos os requisidos da refarida nor-
ma, com os seguintes elementos:

Para livros referenciados: AUTOR. Título do livro. Local,
casa publicadora, data.

Para revistas referenciadas: AUTOR DO ARTIGO. Títu-

lo do Artigo. Títuloda Revista, volume (fascículo): páginas, ano.
Para dissertações/teses: AUTOR. Título da Tese. Local,

Universidade, Ano. NQde páginas. Tese de Mestrado.
Sem referência foi assinalado com um x quando no programa da
disciplina não foi feita qualquer sugestao de cunho bibliográfico pa-
ra os alunos consultarem.

RESULTADOS

Para tabulação, os dados foram aglutinados nos períodos que mar-
caram a história da Instituição, ou seja 1977/81 e 1982/87.

- -- ---
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Ver na Tabela I esta indicação

Foram levantados ao todo 1.065 indicações das quais 30,5% dizem
respeito ao primeiro período e 69,4% ao segundo período.

A maior freqüência ocorreu para os livros em língua portuguesa ori-
ginal, ou seja 781 livros, sendo 30,3% no primeiro periodo e 69,6% no se-
gundo período. É de se observar que a segunda categoria é de livros na lín-
gua inglesa com 186 indicações, sendo 19,3% no primeiro período e os de-
mais no segundo período. Para os livros em outras línguas o percentual foi
bem menor.

Para verificar se o acréscimo da indicação de livros do primeiro
período para o segundo foi significativo, fez-se o cálculo de X2 no total de in-
dicação feita nos dois períodos.

Neste caso os parâmetros para comparação foram:
n. sig =0,05;

n. gl =n. 1 e
X2c =3,84.

a hipótese nula estabelecida foi a de que não haveria diferenças
nos dois períodos históricos, e, por alternativas que seriam diferentes. Verifi-
cou-se que X20 = 161,70, portanto, significativamente os professores do
segundo período passaram a indicar mais livros do que o faziam no primeiro
perfodo.

Para verificar se durante o primeiro período os professores privile-
giaram ou não a indicação de livros em uma dada língua, recorreu-se ao X2
dentro do mesmo nível de significância, sendo desta feita, n. g1 =3, posto
que foram indicados livros em português, tradução em português, francês e
espanhol. Assim sendo X2c =7,82. Observa-se o valor de 451,53 ou seja,
significativamente os professores indicaram mais livros escritos originalmen-
te em português.

No segundo perfodo foi feito X2 nestes mesmos parâmetros, ten-

do-se X2c = 1005,55 indicando uma grande polarização de livros na língua
portuguesa como texto original, com um decréscimo de exigência nas outras
Ifnguas.

i

A Tabela 11apresenta estes dados

Os dados quanto a revistas (Tabela 11)permitiu que fossem levan-
tadas ao todo 369 indicações sendo 16,3% primeiro período e 83,7% no se-
gundo perfodo.

A maior freqüência ocorreu para as revistas em língua inglesa, ou
seja, 188 titulas indicados, sendo 26,1% no primeiro penado e 74,0% no se-
gundo perfoclo.

Ê de se observar que a segunda categoria é de revistas na língua
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portuguesa com 169 títulos indicados, sendo que 6,5% no primeiro período e

93,4% no segundo período.

Em outras línguas, os índices de indicações foram menores.
As referências de revistas também receberam o mesmo tratamento

estatístico e, para verificar se o acréscimo sobre sua indicação para o pri-

meiro e segundo período foi significante, procedeu-se ao cálculo de X2 no to-

tal de indicaçao feita nos dois períodos.
Neste caso, os parâmetros para comparação foram:

n. sig = 0,05;

n.g1= 1e
X2c = 3,85.
A hipótese nula estabelecia que não haveria diferenças nos dois

períodos, e, por alternativa, que seriam diferentes. Verificou-se que X20 =
168,02, portanto, significativamente os professores do segundo período indi-

caram este tipo de suporte mais do que era feito no primeiro período.
Para verificar se durante o primeiro período os professores privile-

giaram ou não a indicação de revistas em uma determinada língua, recor-
reu-se ao X2 dentro do mesmo nível de significância, sendo desta feita, n. g1

= 3, posto que foram indicadas revistas em português e inglês. Assim sen-
do, X2c = 5,99. Obteve-se o valor de 24,06, ou seja, significa que os profes-

sores indicaram mais títulos em língua inglesa.
No segundo período, foi feito X2 dentro do mesmo nível de signi-

ficância, sendo desta feita, n. g1 = 2, posto que foram indicadas revistas em

português, inglês e espanhol. Assim sendo X2c = 5,99. Obteve-se o valor
de 122,33, ou seja, significa que os professores indicaram revistas original-

mente em português.

-,

Tabela lU-Indicação do formato dos documentos.

Apresenta dados relativos à forma de apresentação das indicações

bibliográficas.
Ao todo foram levantadas 1.457 indicações sendo 26,4% no primei-

ro período e 73,6% no segundo penodo.
O formato mais utilizado foi ABNT (completa) com 821 indicações,

sendo que 46,7% no primeiro período e 58,3% no segundo período.
É de se observar que em segundo lugar aparece o formato ABNT

(incompleta), com 266 indicações sendo 1,5% no primeiro período e 98,4%

no segundo período.
Quanto ao formato, o cálculo de X2 no primeiro e segundo período

viabilizou encontrar com valor observado de 353,72 para o número de n.gl =

2, nível de significância 0,05 e X2c = 3,84, portanto, significamente no se-

gundo penodo obteve-se um resultado superior.
No que tange ao formato dos documentos, no primeiro período ha-

L
,
(..
<.
<
~
:!

li
~
a..
..

- - - -

.



T
A

B
E

LA
 1

-
IN

D
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 L
IV

R
O

S
 N

A
S

 V
Á

R
IA

S
 L

ÍN
G

U
A

S
 

T
IP

O
S

 O
E

 
L

IV
R

O
S

 

D
O

C
U

-

M
E

N
T

O
S

 
P

O
p

 
T

 
IN

G
L

Ê
S

 
F

R
A

N
C

Ê
S

 
A

L
E

M
Ã

O
 

E
S

P
A

N
H

O
L

 

T
E

M
P

O
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

19
n

11
ga

1 
23

7 
3

0,
3

 
13

 
59

,1
 

3
6 

19
,3

 
12

 
80

 
-

-

27
 

44
,2

 

1982/
19

87
 

54
4 

69
,6

 
9

 
41

,0
 

15
0

 
80

,6
 

3
 

20
 

-
-

3
4 

55
,7

 

T
O

T
A

L
 

78
1 

100
,1

 
2

2
 

10
0,

1 
1

8
6 

89
,9

 
15

 
10

0,
0 

-
-

61
 

99
,9

 

T
A

B
E

L
A

 li
-

IN
D

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 R

E
V

IS
TA

S
 N

A
S

 V
Á

R
IA

S
 L

ÍN
G

U
A

S
 

T
IP

O
S

 D
E

 
R

E
V

IS
T

A
S

 

D
OC

U
-

M
E

N
T

O
S

 
P

O
R

T
U

G
U

Ê
S

 
IN

G
L

Ê
S

 
F

R
A

N
C

Ê
S

 
A

LE
M

Ã
O

 
E

S
P

A
N

H
O

L
 

T
E

M
P

O
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

F
 

%
 

19
7

7
/1

98
1 

1
1

 
6

,5
 

4
9

 
2

6,
1

 
-

-
-

-
-

-

19
82

/1
98

7
 

158
 

93
,4

 
13

9 
74

,0
 

12
 

100
,0

 
-

-
-

-

T
O

T
A

L
 

16
9 

99
,9

 
1

8
8

 
100

,1
 

12
 

1
0

0
,0

 
-

-
-

-

P
 O

 =
 P

o
rt

ug
u

ês
 O

rig
in

a
l 

P
 T

 =
 P

o
rt

ug
u

ês
 T

ra
du

çã
o

 

T
O

T
A

L 

O
U

T
R

O
S

 

F
 

%
 

F
 

%
 

-
-

3
25

 
30

,5
 

-
-

74
0 

69
,4

 

-
-

10
65

 
99

,9
 

T
O

T
A

L 

O
U

T
R

A
S

 

F
 

%
 

F
 

%
 

-
-

60
 

1
6,

3
 

-
-

3
0

9 
83

,7
 

-
-

3
6

9
 

1
00

,0
 

f j �
 

�
 

�
 

� ê:
 

�
 



di

'.,.J

'I.

228 Trans-in-formação 1(2):219-231, malo/ago. 1989

TABELA III-INDICAÇÃO DO FORMATO DOS DOCUMENTOS

via quatro alternativas possíveis determinando tres graus de liberdade sendo

X2c = 7.81. Neste caso, verificou-se uma grande concentração de dados no

uso da ABNT completa resultado no X20 = 788,82. ou seja, significantemen-

te ocorre esta polarização.
Em relação ao segundo período. havia quatro alternativas possíveis

determinando três graus de liberdade sendo X2c = 7,81. Neste caso verifi-
cou-se uma grande concentração de dados no uso da ABNT completa resul-

tando no X20 = 263,98, significantemente ocorreu esta polarização.

DISCUSSÃO

Primeiramente é necessário enfatizar o valor de uma análise do tipo

apresentado, porque representa o início de estudos sobre avaliação univer-
sitária numa tentativa de se aprimorar o desenvolvimento do ensino e pes-

quisa. Um ponto de partida é o estudo de aspecto micro, como aconteceu

aqui. Mas, que poderão gerar outras pesquisas contribuindo para uma dis-
cussão mais ampla do tema. Os resultados são particularmente úteis para

redirecionar o curso enfocado e servir de alerta e sugestão para outros cur-
sos.

Assim, o fato de nas referências estudadas predominarem os livros

nao seria esperado em um plano de disciplina de pós-graduação posto que,

via de regra, este tipo de suporte não é privilegiado e o mais valorizado em

ciências. A mesma restrição é feita em relação à hngua. O fato pode estar
ocorrendo em função do esforço, possivelmente discutível, dos professores

em facilitar o acesso à bibliografia por um lado, ou mesmo de contar com es-

te material na biblioteca, por outro.

Os dados também podem estar indicando um crescimento da pro-

dução nacional na área, posto que os livros em português, em original, ten-

FORMATO/COMPLETEZA TOTAl

DOCU-
MENTO COMPLETA INCOMPLETA

ABNT OUTRAS ABNT OUTRAS

TEMPO F % F % F % F % F %

1977/1981 334 40,7 11 6,6 4 1,5 36 17,6 385 26,4

1982/1987 487 59,3 155 93,3 262 98,4 168 82,3 1072 73,6

TOTAL 821 100,0 166 99,9 266 99,9 204 99,9 1457 100,0
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deram a crescer. Porém, é preciso lembrar que este instrumento é insufi-

ciente para suprir as necessidades de um leitor neste nível de escolaridade.

Além disso, ainda que se deva valorizar a produção nacional, é preciso igno-

rar que a maior produção na área é em língua inglesa e que pode estar expli-
cando o crescimento de indicação de livros nesta língua, no segundo perío-
do.

Estes dados também podem estar refletindo o crescimento do

acervo da biblioteca. Um estudo comparativo, ao longo do tempo, das aqui-

sições da biblioteca e das indicações feitas pelos professores poderia sub-
sidiar o crescimento das relações ensino-aquisição, e fornecer elementos

para uma política de aquisição. Fica aqui a sugestão para uma outra pesqui-
sa, neste sentido.

As outras mudanças registradas ao longo do período não foram

significativas.
Quanto ao tipo de documento Revistas, já se nota uma grande alte-

ração do primeiro período para o segundo. Enquanto no primeiro período os
títulos de periódicos em inglês eram de 81% do total, no segundo perído está

praticamente equibilibrado o uso de títulos de periódicos em português e in-
glês.

Isto pode ter acontecido por uma razão muito simples, mas de

grande significado para a área, que é o aparecimento no país de títulos de

periódicos especializados na área com grande importância para realização
de pesquisas.

11

~'

)

Por outro ângulo, verificou-se que do total de 385 citações do pri-

meiro período somente 15% sâo revistas enquanto que no segundo período

do total 1.072 citações o índice sobe para 29%.

Contretamente isto significa que do primeiro penodo para o segun-

do, valorizou-se o uso de periódicos, o que mostra um crescimento do ponto
de vista científico.

Os dados mostram que significantemente houve um progresso no

curso a nível de indicação bibliográfica para o corpo discente. Isto pode estar
associado à própria mudança de concentração mais voltada para a ciência.

Há também que se considerar que houve mudanças no corpo docente, bem
como, ampliação de contatos com outras universidades. Estas contingên-

cias podem ter levado ao crescimento aqui observado de percentual de indi-

cações de revistas, notadamente na língua inglesa. Pode-se também estar
diante de um crescimento das exigências discentes. É possível que estes

fatores estejam atuando conjuntamente.
Cabe ainda dizer que o aspecto micro aqui enfocado não está ape-

nas sob a pressão das variáveis internas do programa. O próprio processo
de avaliação externa (CAPES, CNPq, comunidade) pode ter influído na evo-

lução aqui enfocada.
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De qualquer forma, os dados indicam uma maturidade crescente

em relação ao aspecto avaliado. Seria relevante conduzir uma outra pesqui-

sa de micro-avaliação da bibliografia relacionando os periódicos indicados e

analisá-Ios quanto ao nível de publicaçao. Outro aspecto que seria relevante
enfocar é se as bibliografias indicadas nas disciplinas estão sendo efetiva-
mente utilizadas nos trabalhos de disciplinas e nas proprias dissertações,

verificando-se, desta forma, parte do impacto das disciplinas na produção
científica discente.

Em relação ao formato/completeza, parece haver uma grande dife-
rença, pois enquanto no primeiro penodo a adoção pelas normas da ABNT

eram 87% no segundo período cai para 45%. Estes dados não se justificam
uma vez que a utilização de uma norma nacional amplamente divulgada faci-

lita a troca de informações.

Todavia, vale lembrar que estas normas nem sempre são totalmen-

te utilizadas, pois, há áreas do conhecimento científico que seguem outras

normas, internacionalmente aceitas, representando para os cientistas da

área deméfito em não usá-Ias, em favor de normas nacionais (Staats, 1983).

De qualquer forma, recomenda-se um maior cuidado por parte dos docentes

na forma de apresentaçao da bibliografia, especialmente por se tratar de um
curso na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, devendo oferecer

bons exemplos aos alunos e demais cursos.

Certamente que o trabalho aqui desenvolvido deverá ter continui-

dade, sem o qual não seria viável a auto-avaliação proposta para este curso

de pós-graduação. Aliás, a auto-avaliação deve ser um processo contínuo e

como tal seguir um programa de pesquisas que se complementam ao longo

da história da instituição.

Outra proposta é a de analisar, no futuro, as datas das indicacões

bibliográficas relacionando-as com a época em que a disciplina foi oferecida.
Esta análise demonstrará a atualização ou não da bibliografia utilizada.

Entretanto, lembra-se aqui que a bibliografia de um plano de curso
serve somente como indicador inicial e de compatibilidade entre o conteúdo

e os objetivos do curso. Durante este processo podem haver desvios que
enriquecem o conteúdo, dependendo aí do proffessor responsável acrescen-

tar ou não outras indicações. Despontam-se então aspectos a serem anali-
sados tais como, pertinência, interdisciplinaridade, etc. na relação bibliografia

versus qualidade de ensino.
Em âmbito nacional, sugere-se que avaliações semelhantes sejam

realizadas em outros cursos de p6s-graduaçao nesta e em outras áreas.
Em síntese, os dados sugerem outros aspectos que carecem de

avaliação de micro análise dos planos de disciplina. Permitem concluir que
vem se registrando um desenvolvimento significativo do curso em busca de

--------..-
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maturidade, no que tange ao aspecto referido, mas há necessidade de um

maior cuidado quanto a forma pela qual as referências aparecem formaliza-

das nos planos de disciplinas.
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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOMAÇÃO EM 
l31BLlOTECAS UNIVERSITARIAS 

RESUMO 

Luiz Fernando Sayão • 

Carlos Henrique Marcondes • 

Carlos Cesar Fernandes •• 

Ligia Polycarpo M. Medeiros °'

Apresenta-se análise dos resultados do projeto '"Avaliação de Processos de Au· 
tomação em Bibliotecas Universitárias Brasileiras" (PNBU/CNPq). A análise diz respeito ao 
perfil dos softwares desenvolvidos e/ou utilizados pelas IESs brasileiras nos processos de 
automação de suas bibliotecas. Analisam-se os resultados pnncipalmente sob dois aspec· 
tos: a) adequação das ferramentas de software utilizadas para o desenvolvimento de siste· 
mas de àutomação de bibliotecas; b) porte/complexidade de um projeto de desenvotvimen• 
to de um software bibliográfico. Relacionam-se os requisitos técnicos desejáveis em um 
software bibliográfico e avalia-se até que ponto as ferramentas de software utilizadas nos 
casos analisados podem atender estes requisitos. Apresentam-se também estatísticas dos 
dados apurados. Finalmente propõe-se o desenvolvimento de um software padrão para a 
automação das bibliotecas das IESs brasileiras. 

Unitemtos: Bibliotecas UníversitArias - AutomaçSo. 

1. INTRODUÇÃO

Este é o primeiro Relatório do Projeto de Pesquisa "Avaliação dos 
Processos de Automação em Bibliotecas Universitárias Brasileiras", do 
PNBU/SESu, com o apoio do CNPq/CAPES/FINEP. O Relatório se concen• 
tra exclusivamente na parte relativa aos software existentes nas IESs, tendo 
como alvo a busca de softwares "portáveis", que pudessem ser repassados 
a outras IESs e, eventualmente, tornarem-se um padrão nacional. 

O instrumento da pesquisa foi um questionário, distribuído à quase 
totalidade das bibliotecas das IESs brasileiras no segundo semestre de 
1988, onde se procurava coletar dados que permitissem uma avaliação gfo. 

• IBICT/UFRJ. 
•• CIN/CNEN.
••• PRÔ·INFO. 
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bal dos processos de automação das bibliotecas universitârias brasileiras,

conclufdos, em andamento ou simplesmente em planejamento. Como sub-

produto deste trabalho, uma parte do questionârio, denominada "Formulârio

de Descrição de Software", procurava coletar dados sobre os softwares
existentes, suas características técnicas, sua funcionalidade, a possibilidade

de serem repassados a outras IESs, etc. . Estes dados vieram a constituir a

Base de Dados "Guia de Software de Automação de Bibliotecas", do PNBU,

no sentido de disseminar o parque de softwares da IESs e permitir sua reuti-

lização. São estes os dados, o objeto deste relatório.

Os resultados da pesquisa mostram um esforço significativo de vâ-

rias bibliotecas de IESs no sentido de desenvolverem softwares bibliogrâfi-

cos, visando automatizar o registro e processamento de informações biblio-

grâficas. No nosso entender, no entanto, estas iniciativas podem e devem

ser criticadas, jâ que, por um lado, o esforço de automatizar os acervos das
bibliotecas universitârias do pafs necessariamente resultará em maiores faci-

lidades de acesso e intercâmbio de informações bibliogrâficas, com reflexos

imediatos no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, e, por outro

lado, este é um processo recém inicado, o que permite redirecionar as inicia-

tivas e evitar alguns equfvocos. Nossas crfticas se desdobram em dois as-
pectos: as ferramentas de software utilizadas e a noção de porte/complexi-
dade de um projeto como este.

O Relatório estâ organizado da seguinte maneira: a parte 1 apre-

senta uma estatfstica dos resultados do questionârio, destacando alguns

pontos importantes para a portabilidade do software, tais como a linguagem
com a qual foi desenvolvido, se o software dispõe ou não de uma interface
em formato de intercâmbio bibliográfico, quais os pacotes customizados (es-

peciais para aplicações bibliográficas). A parte 2 é uma avaliação destes re-
sultados à luz de dois parãmetros: as ferramentas de software (linguagens,

pacotes) utilizadas no seu desenvolvimento e as dimensões de um projeto
de desenvolvimento de um software bibliográfico para uma biblioteca de uma

IES. A parte 3 apresenta algumas conclusões e a parte 4 procura delinear
algumas propostas. Seguem-se Notas, Bibliografia e um Anexo, onde estâ

delineada a proposta de um software bibliográfico padrão para as bibliotecas
das IESs brasileiras.

~
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I
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1.1. DADOS APURADOS A PARTIR DO QUESTIONÁRIO
.

A maioria dos softwares pesquisados (48,21%) estavam desenvol-

vidos, utilizando ferramentas do tipo SISTEMAS GERENCIADORES DE

BANCOS DE DADOS (SGBD)/LlNGUAGENS DE 4!! GERAÇÃO (L4G)
comerciais (FIG. 1). Uma percentagem de 28,5% utiliza linguagens de 39

Geração; 16,10% utilizam pacotes (a grande maioria deste grupo usa o ISIS
- micro e mini, e 1 o STAIRS).
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Dos softwares pesquisados, somente 7 diferentes do ISIS pos-
suem algum tipo de interface padrão e destes apenas 4 possuem interface
em formatode intercâmbiobibliográfico- 3 com IBICT,sendo 1 ainda em
desenvolvimento,e 1 com MARC(FIG.2).

..

2. AVALIAÇÃO

2.1. FERRAMENTASUTILIZADASNO DESENVOLVIMENTODESTES
SOFTWARES

.

É significativo o fato de que se a maioria dos softwares de auto-
mação, identificados pela pesquisa, esteja desenvolvido, utilizando as facili-
dades providas por Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados/Lin-
guaens de 4~ Geração comerciais: os exemplos vao desde o SUPRA, pas-
sando pelo DMS II/LlNK,até o DBASE III/CLlPPER. Parece claro que a ma-
triz de automação de bibliotecas de IESs passa pelo uso destas ferramen-
tas; este fato têm implicações importantes, tanto do ponto de vista do softwa-
re em si, das características técnicas/funcionalidades desejáveis em um
software bibliográfico, como do ponto de vista de uma integração sistêmica
das bibliotecas das IESs brasileiras. Com o objetivo de compreender melhor
esta situação, neste item passaremos a discutir a) as características gerais
destas ferramentas e b) sua adequação ao desenvolvimento de software bi-
bliográfico.

A maioria dos SGBDs/L4Gs está baseada no famoso MODELO

RELACIONAL, desenvolvido por E. F. Codd nos laboratórios da IBM em
Santa Mônica, Califónia, no início da dêcada de 70. Um modelo de dados,
como o MODELO RELACIONAL, é uma forma de estruturar informações e
seus relacionamentos para armazená-Ias em computador. Uma das moti-
vações mais fortes para o desenvolvimento do MODELO RELACIONALera
implementar o conceito de "independência de dados", visando prover o
usuário de Banco de Dados de um formalismo de estruturação dos dados
que o liberasse de preocupações acerca da forma e dos mecanismos de
como os dados eram armazenados e relacionados fisicamente na memória

de massa do computador, ou seja, que separasse a estrutura lógica dos da-
dos, a maneira como o usuário os enxergava, da sua estruturação física no
computador. Isso representava um grande avanço na tecnologia dos siste-
mas de Bancos de Dados, já que nos sistemas anteriores o usuário, fosse
ele um programador ou um usuário final, que estivesse interessado somente
em fazer consultas esporádicas ao BD, tinha que conhecer detalhes da es-
truturação física dos dados, como apontadores, hierarquias, disposições dos
dados no meio de armazenamento, etc., para poder manipulá-Ios; a manipu-
lação dos dados ficava condicionada por características do seu armazena-
mento físico, o que obrigava o usuário a levar em conta detalhes de imple-
mentação totalmente irrelevante para a sua aplicação.

.
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No MODELO RELACIONAL proposto por Codd, um Banco de Da-
dos é representado simplesmente por uma RELAÇÃO, que pode ser visuali-
zada como uma TABELAem que cada linha constitui uma entidade ou regis-
tro (chamada "tupla") e cujas colunas representam atributos ou campos des-
tas entidades. A representação em forma de tabela implicava em que todos
os registros tivessem os mesmos campos, com os mesmos tamanhos, ou
seja, um lay-outfixo (FIG. 3). Esta caractenstica vai ter sérias implicações

quando ublizada para o desenvolvimento de sistemas bibliográficos, como
veremos adiante. (Para uma definição formal do MODELO RELACIONAL,

veja NOTA 1).

O MODELO RELACIONAL provê ainda o usuário de formalismos

matemáticos de manipulação, a ÁLGEBRA RELACIONAL e o CÁLCULO

RELACIONAL, baseados na teoria dos conjuntos e na teoria das relações,

através dos quais o usuário simplesmente específica operações com tabelas

cujos resultados também são tabelas, ou especifica as características da ta-
bela desejada, sem se preocupar em especificar um procedimento ou algo-

ritmo para efetuar as operações ou obter as tabelas desejadas. Este tipo de

manipulação chama-se "não-procedural", em oposição às linguagens de

manipulação algoritrnicas, também chamadas linguagens de 3! GERAÇÃO,
como COBOL, PASCAL, "C", etc., em que tem-se que especificar o proce-
dimento (algoritrno) para realizar a função desejada, em oposição a especifi-

car-se somente o 'resultado" desejado. O CÁLCULO RELACIONAL e a
ÁLGEBRA RELACIONAL foram o ponto de partida do desenvolvimento das
chamadas Linguagens de 4! Geração, chamadas também "Linguagens
Não-Procedurais". É como se o usuário estivesse um nívél "acima" do nível

de interação com o sistema de um programador, que estivesse desenvol-
vendo uma aplicação utilizando uma linguagem de 3! Geração. Isto retrata

uma tendência geral no desenvolvimento de linguagens de programação,
desde o ASSEMBLER (interagindo diretamente com o hardware), passando

pelas linguagens de 3! Geração (algoritimicas, procedurais), até as lingua-
gens de 4! Geração (não-procedurais), de afastar o usuário de detalhes de

máquina, de como realizar suas aplicações, permitindo-lhe preocupar-se
somente em "declarar" suas aplicações e concentrar-se em especificar "o

que" o sistema deve fazer (FIG. 4).
Embutido no MODELO RELACIONAL vinha também uma chamada

''teoria de normalização", ou seja, de como projetar relações ditas "normali-

zadas", de modo a garantir ao máximo a independência de dados. As ope-

rações de normalização visavam produzir lay-outs de registros que, em últi-

ma instância, garantissem que cada relação representasse uma e somente

uma entidade do mundo real. O objetivo com isto era evitar custosas atuali-

zações, tão frequentes em um ambiente de aplicações comerciais, de diver-

sos registros (tuplas) onde uma mesma entidade estava representada, como
no caso de se representar um periódico e seu fornecedor em uma mesma

,

.

- ----
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relação; se o endereço do fornecedor for alterado, vão ter que ser alterados
todos os registros correspondentes a periódicos fornecidos por este forne-
cedor; dependendo do número de periódicos fornecidos pelo fornecedor que
teve seu endereço alterado, esta operação pode se tornar bastante cara em
termos de custo de processamento; a teoria de normalização manda que "se
removam as dependências funcionais", ou seja, que se represente cada en-
tidade em uma relação distinta: uma relação para periódicos e outra relação
distinta para fornecedores (FIG. 5).

O uso de relações não normalizadas pode acarretar também as
chamadas "anomalias" de inserção ou remoção de registros: se os dados de
um fornecedor estão representados na mesma relação que os pedidos de
fornecimento de um periódico, só se pode registrar os dados de um fornece-
dor quando houver um pedido de fornecimento ao mesmo. Da mesma forma,
ao se remover do Bando de Dados um pedido de fornecimento, se só houver
este pedido a um dado fornecedor, perdem-se os dados deste fornecedor ao
se removerem os dados do pedido. Tudo isto porque fornecedor constitue
uma entidade e tem existência independente de seus pedidos de fornecimen-
to.

Os conceitos embutidos no MODELO RELACIONAL, como "inde-

pendencia de dados", formalismos de manipulação do tipo "Linguagens
não-procedurais", ênfase no projeto prévio de relações visando otimizar as
frequentes atualizações, tão comuns em um ambiente de aplicações comer-
ciais (normalização), significaram um grande avanço em termos de tecnolo-
gia de Bancos de Dados, tornando esta tecnologia mais fácil de ser operada
tanto pelo usuário especializado, o programador que vai desenvolver uma
aplicação usando as facilidades providas pelo SGBD/L4G, como para o
usuário final, aquele que vai consultar ou atualizar o BD sem precisar cons-
truir um programa para isso, que pode, através destes formalismos, manipu-
lar diretamente o BD, sem se preocupar em "COMO" (procedimentos com-
putacionais, algorítimos) o sistema fará para realizá-Ios. Além disso, o MO-
DELO RELACIONAL permitiu que o tempo gasto no desenvolvimento de
novas aplicações fosse consideravelmente reduzido, provendo um ganho de
produtividadepara analistas e programadores. O MODELO RELACIONAL
influenciou o desenvolvimentode toda uma geraçao de produtos de softwa-
re, que vão desde o DBSE 11I,o DATAFLEX, o PARADOX, para micros, até
o DB2 (IBM), SUPRA (CINCON), ORACLE, etc., para mainfrarnes.No en-
tanto, estas características, tão importantes numambientede BD comercial,
não contemplamfacilidades que seriam desejáveis num ambienntede apli-
cações bibliográficas.Em primeiro lugar, num ambientede BD comercial, os
dados são muito mais voláteis, ou seja, sofrem atualizações constantes,daí
as técnicas de normalização visando justamente otimizar as atualizações.
Num ambiente bibliográfico, os dados são muito menos volatéis, sofrendo
nenhumaou pouquíssimasatualizações:os dados de uma referência biblio-
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1..1.

gráfica como DATA DE EDiÇÃO, EDITOR, TíTULO, AUTOR, etc., não so-
frem atualizações durante a vida desta referência. Numa Base de Dados bi-
bliográfica, os dados têm caracteristicas "cumulativas".

Outra característica intrínseca ao MODELO RELACIONAL é o

lay-out fixo dos registros (relações). A localização de uma informação pelo
SGBD, tanto num arquivo em disco como dentro de um registro que foi trazi-
do para a memória, é posicional: supondo que se queira o campo NOME do
39 funcionário de um cadastro; se um registro de funcionário tem 100 bytes
(caracteres) de tamanho, o registro do 39 funcionário se iniciará no caracter

201 a partir do início do arquivo; se o lay-out do registro constar de, por
exemplo, MATRíCULA(com 5 caracteres), DEPARTAMENTO (com 20 ca-
racteres), NOME do funcionário (com 30 caracteres), etc., o valor do campo
NOME do 39 funcionário se iniciará no caracter 26 do registro corresponden-
te (ou do caracter 226 a partir do iníciodo arquivo) - FIG.6.

Outra característica do MODELO RELACIONAL é que se houver
um campo para o projeto em que um funcionário esteja alocado e momenta-
neamente este funcionário não esteja alocado a nenhum projeto, mesmo as-
sim o campo PROJETO fica previsto no lay-out do registro do funcionário e
é previsto espaço de armazenamento para o mesmo; neste caso este espa-
ço tem que ser preenchido com um valor igual a "brancos" ou "zeros", signi-
ficando um projeto inexistente, ou que este funcionário não está alocado a
nenhum projeto; ou seja, somos obrigados a usar uma; ónvenção extra
MODELO RELACIONAL, porque para este, estritamente, neste caso tería-
mos um funcionário alocado ao projeto identificado por "brancos" ou "zeros".

Existe, além disso, uma separaçao rigorosa no MODELO RELA-
CIONAL e, ademais, em todos os sistemas que manipulam arquivos de lay-
out fixo, entre os dados propriamente ditos e a descrição dos mesmos. Esta,
ou está embutida no próprio texto dos programas, como em programas es-
critos em COBOL, PASCAL, etc., ou é mantida em um depositório centrali-
zado chamado Dicionário/Diretório de Dados, no caso de um SGBD, de mo-
do que tanto os programas quanto o SGBD "conheçam" este lay-out e desta
forma possam manipular os dados.

Numa aplicação bibliográfica, as necessidades de armazenamento
e manipulação de dados são totalmente distintas. Típicamente, uma referên-
cia bibliográfica tem campos de tamanho variável, como título, resumos, no-
tas, etc.; não seria razoável ter que armazená-Ios num campo de tamanho
fixo, que teria que ser dimensionado pelo tamanho do maior título esperado, o
que acarretaria desperdício no espaço de armazenamento de todas as ou-
tras referências, cujos títulos fossem menores ou perda de informações por.
se ter que abreviar um título em função de um dimensionamento mal feito.
Outro fenômeno típico em registros bibliográficos é a existência de campos
múltiplos, com um número indefinido de ocorrências, como o campo de au-
tor: deveríamos prever espaço para um, dois, três, ou mais autores? Outra

- - --- ----
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característica típica de aplicações bibliográficas é a existência de campos

opcionais, aqueles cuja existência na descrição de uma referência não é
obrigatória, como por exemplo, tradutor (nem todas as referências são tra-

duzidas), ilustrador, notas para casos especiais, dados de uma conferência,
etc.

Na verdade, em uma aplicação bibliográfica temos típicamente
campos de tamanho variável, campos múltiplos, campos opcionais, o que

implica em praticamente um lay-out único e individual para cada referência.
Daí a impossibilidade de manter este lay-out (que não é comum) centraliza-

do. Um lay-out de um registro bibliográfico contém, além dos dados propria-
mente ditos, informações que permitem processar os próprios dados de ca-

da registro de uma referência bibliográfica, como identificadores de campos
(conhecidos como "parágrafos' ou "etiquetas"), tamanhos de cada campo,

número de ocorrências de campos múltiplos, indicadores, separadores de
subcampos, etc. (FIG. 7).

Isso não é nenhuma novidade, basta consultar o manual de um

formato bibliográfico típico. Todas estas características não são praticamen-
te atendidas por um SGBD/L4G comercial, embora sejam essenciais para o
tratamento de registros bibliográficos. Vinculado também às características e

limitações dos SGBDs/L4Gs comerciais, em que um grande número de apli-

cações em bibliotecas das IESs brasileiras foi desenvolvido, está o fato sig-
nificativo de que todos os sistemas que empregaram esta tecnologia não
disporem de facilidades de importação/exportação de dados em formato de

intercâmbio. Esta tarefa se torna bastante complexa se os dados já se en-

contram estruturados segundo o MODELO RELACIONAL. Os

SGBDs/L4Gs comerciais não oferecem nenhuma facilidade a este respeito.
Para conseguir-se converter os dados do formato de arrna;1:enamento interno

do SGBD para um formato de intercâmbio bibliográfico, necessariamente

ter-se-ia que empregar uma linguagem de 3~ Geração algo rítmica e além
disso conhecer a estrutura física de arrnazenamento interno dos

SGBDs/L4Gs, o que via de regra não é colocado dispomvel aos seus usuá-

rios porque se constitui num segredo comercial. No entanto, esta é uma ca-
racteristica praticamente essencial em um software bibliográfico destinado a

uma universidade, em que aumentam as demandas para um crescente in-
tercâmbio de dados bibliográficos. Observamos que, dos softwares desen-

volvidos em linguagens algorítmicas, que, pelos fatores citados acima facili-

tariam a implementação desta caractenstica, somente um deles declarou

dispor de facilidades de intercâmbio de dados em formato bibliográfico;

Outro dado significativo é que os grandes fornecedores de software

não confundem SGBDs comerciais com Sistemas de Recuperação de In-

formações Bibliográficas: cada qual desenvolve produtos distintos para apli-

cações comerciais e para aplicações bibliográficas. Por exemplo, a IBM
possui um produto: o STAIRS, para aplicações bibliográficas e o DB2 e o

~

.
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SOL para aplicações comerciais; a BULLpossui o MISTRALpara apli-
cações bibliográficase o IDS-IIpara aplicações comerciais.Os grandes sis-
temas de informaçõesbibliográficasinternacionaisomo OCLC,ORBIT,DIA-
LOG, estão baseados em softwares desenvolvidosespecialmente para apli-
cações bibliográficas.E mais, a UNESCO desenvolveu o conhecido MI-
CROISIS, ao invés de optar por utilizarum DBASE11I,ou outro SGBD co-
mercialqualquer.

2.2 . A NOÇÃO DE PORTE/COMPLEXIDADEDO DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE BIBLIOGRÁFICOPARA AS UNIVERSIDADES
BRASILEIRAS

Um software bibliográfico,para atender às bibliotecasdas universi-
dades brasileiras, deveria ter como requisitoessencial a capacidade de im-
portar e exportar dados bibliográficosno formatode intercâmbiopadrão na-
cional, o formato IBICT.Umacaracterística não essencial, mas também al-
tamente desejável por suas implicaçõesem termos de economiade espaço
de armazenamento, seria a capacidade de armazenar e manipularregistros
de tamanho variável, campos de tamanho variável, campos múltiploscom
número de ocorrências variávele campos opcionais. Deveriatambém permi-
tir que uma série de produtos pudessem ser gerados a partirdos dados ar-
mazenados, como catálogos (impressos e on-line),fichas, etiquetas, servi-
ços de DSI, BR, etc. . O uso de ferramentas de software tipo SGBDIL4G
realmente simplificae barateia o processo de desenvolvimentode software,
mas traz consigo os prejuizos citados anteriormente;estas ferramentas são
adequadas para o desenvolvimentode aplicações comerciais típicas, como
Folha de Pagamento. Controlede Estoque, etc., mas não para um software
bibliográfico.Um software bibliográficotem então que implementarseu pró-
priométodode armazenamento e manipulaçãocapaz de suportar as carac-
tensticas acima. A níveldos métodos de acesso/busca são desejáveis faci-
lidades como índices que utilizamlistas invertidasde modo a suportar con-
sultas formuladassob formade expressões em LógicaBooleana,busca em
texto, busca através de operadores de proximidade,índices multicampos,
lógica de patamar, ordenação de referências, segundo um critério de re-
levância,técnicas de compressão de dados, etc. .

No desenvolvimento de um software com estas caractensticas,
torna-se da maior importânciao domíniodas técnicas e dos algorítmosque
possam implementarestas estruturas, que, dado o seu nívelde detalhe e
complexidade,teriam que ser desenvolvidas em uma linguagemque permi-
tisse especificar algorítmose estruturas de dados complexas, uma lingua-
gem de 3" Geração como PASCAL,"C", ALGOL,PL-1ou mesmo COBOL.
Um projeto como este compara-se em complexidadepraticamente ao de-
senvolvimentode qualquer software básico, como são os Sistemas Opera-
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cionais, Compiladores, Editores de Texto e mesmo SGBDs comerciais (FIG.

B), ou seja, trata-se de um projeto de grande porte, caro, demorado, que exi-

ge pessoal altamente especializado.

3. CONCLUSÕES

Não negamos as facilidades providas pela tecnologia de

SGBD/L4G comerciais no desenvolvimento de uma série de pequenas apli-
cações bibliográficas, realmente úteis e interessantes em várias bibliotecas

de IESs pelo Brasil afora. So queremos deixar claro os limites desta tecnolo-

gia, quando se pretende produtos mais ambiciosos. Neste sentido, muitos
dos softwares, analisados na pesquisa e constantes da base de dados
"GUIA DE SOF1WARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS", não podem

ser enquadrados como softwares bibliográficos completos, por não abrange-

rem as funções básicas de uma biblioteca. Um indicativo deste fato é que

muitos deles rodam em micros, com pequena capacidade de disco para con-
ter todo o acervo de uma biblioteca; um número significativo deles dá suporte

a funções administrativas; neste caso, é razoável que eles tenham sido de-
senvolvidos utilizando-se a tecnologia dos SGBDS/L4Gs comerciais, devido

aos ganhos de produtividade e facilidades providas por estas ferramentas.
No entanto, o desenvolvimento de um software bibliográfico completo, que

dê suporte às funções básicas de catalogação e recuperação de dados bi-

bliográficos e que permita ainda o intercâmbio destes dados em formato pa-
drão, é urna questão ainda por ser resolvida.

4. PROPOSTAS

- Desestirnular as iniciativas isoladas e promover gestões no sen-

tido de viabUizar institucionalmente um esforço nacional, objetivando consti-
tuir um consórcio de IESs que desenvolvia um software bibliográfico padrão,

"portâver' e compatfvel com diferentes ambientes operacionais, que contem-
ple as características ressaltadas acima. Esta forma institucional é a única

capaz de viabiHzar técnica e economicamente um projeto como este. O

ANEXO 1 contém o esboço do que entendemos por um software bibliográfi-
co padrão.

- Identificar os profissionais/i~tituições de reconhecida competên-
cia no desenvolvimento de software bibliográfico e procurar incorporá-Ios ao
projeto de software bibliográfico padrão nacional.

- Apoiar a criação de Unhas de pesquisa em sistemas bibliográficos

a nível de pós-graduação - MestradolDoutorado, em Informática, a exemplo

do que existia no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas
do Instituto Militar de Engenharia - IME/AJ.
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- Promover cursos de aperfeiçoamentOpara profissionaisde in-
formáticaem desenvolvimentode sistemas bibliográficose cursos de gerên-
cia de processos de automação para profissionaisbibliotecários.

NOTAS

[01] O MODELO RELACIONAL baseia-se no conceito matemático
de "relação": toma-se uma coleção de conjuntos, não necessariamente dis-
tintos D1, D2, D3, etc., e seu produto cartesiano C = D1 X D2 X D3, etc. .

Formam-se desta maneira todos os possíveis conjuntos R formados por
elementos d1, d2, d3, etc., tais que d1 pertence ao domínio D1, d2 a D2, d3 a
D3, e assim por diante; a funçao que seleciona elementos dn de um domlnio
Dn para formar a relação R chama-se ATRIBUTO e representa o "uso" dos
elementos do domínio Dn na relação R. Qualquer subconjunto de C com es-
tas características é uma Relação.
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ABSTRACT

SAYÃO, L.F., MARCONDES, C.H., FERNANDES, C.C., MEDE/ROS, L.P.M. Eva/uationof
Auto7lation Process in Brazilian University Libraries. Trans-in-formaçáo. 1(2),

7laio/ago 1989.

An analysis 01the resutts 01lhe project "Evaluation 01Automation Process in Brazilian Uni-
versity Libraries" (PNBU/CNPq) is presenled. The analysis relales 10lhe design olsoftware
developed and/or used by Brazilian Universilies in lhe process 01library automalion. The
resutts are analysed under lhe aspects (a) adequacy 01software 10015used lor lhe
developmenl 01systems, and (b) development 01 bibliographical software. Slalistical data
are presented and the development 01a model lor Brazilian Universities Libraries is also in-
troduced.
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ANEXO1
PROPOST~DEUMSOFTWAREPADRÃQDE

MANIPULAÇAODEREGISTROSBIBLlOGRAFICOS

1. INTRODUÇÃO
A padronização de software bibliográfico no Brasil se insere na

questão mais ampla de racionalização e otimização dos parcos recursos
disponíveis no país para que 9 mesmo consiga superar a barreira do subde-
senvolvimento. A automação das bibliotecas universitárias é um meio de tor-
nar disponíveis à comunidade de C&T do país mais rapidamente infor-
mações essenciais a este esfórço. Ela trará também benefícios paralelos
que se inserem na mesma prioridade,como a melhor utilizaçãodo acervo, a
racionalização das aquisições e a otimização do uso do materialbibliográfi-
co.

No entanto, a questão é bastante complicada. O que significa um

software "padrão"? Será que ex.iste um padrão de funcionamento nas dife-
rentes bibliotecas das IES brasileiras? Será que um software "padrão" não
incorporará características que sao específicas de uma biblioteca universitá-

ria, tornando-se uma camisa de força para outras instituições que venham a
utilizá-Io? É indiscubvel a necessidade de um software portável e reutilizável,

já que as bibliotecas universitárias dispõem de poucos recursos para de-

senvolverem softwares customizados para suas necessidades.
Nossa proposta, ainda um esboço bastante superficial, restrito às

características funcionais do software, sem entrar em detalhes de algorit-
mos, mecanismos de armazenamento e demais características técnicas,

etc., tenta incorporar estas preocupações, no sentido de produzir um softwa-

re que seja portável para vários equipamentos e ambientes operacionais e,

ao mesmo tempo, não seja uma camisa de força para as instituiçoos que

venham a utilizá-Io, dando-Ihes margem para que possam customizar apli-
cações especificas, de acordo com suas caractensticas e necessidades,

tendo como suporte o software padrão.

2. CONCEPÇÃO
O software padrão seria composto de dois subsistemas distintos e

autocontidos: um subsistema de entrada de dados rodando em microcompu-

tador PC-compatível sob sistema operacional DOS, que geraria os dados bi-
bliográficos em formato de intercãmbio. Além de entrada de dados, tal pro-

grama permitiria também a verificação e correção dos dados digitados.

O outro componente do sistema seria um subsistema de armaze-

namento e manipulação de registros bibliográficos, que permitiria a leitura de

dados em formato de intercãmbio em disquetes gerados pelo primeiro sub-
sistema e seu armazenamento em dispositivo de acesso direto (disco

. - ---
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magnético). bem como a recuperação dos registros bibliográficos e sua ma-
nipulação. Este subsistema teria a forma de uma biblioteca de rotinas de

manipulação de registros bibliográficos. que estariam disponíveis para que

se desenvolvessem aplicações mais ou menos sofisticadas em cima deste

suporte básico. Desta forma. o subsistema de manipulaçao de registros bi-
bliográficos ficaria livre de incorporar características específicas. políticas,
normas. etc., que estariam embutidas nas aplicações constrUldas sobre o

subsistema. Tal partido garantiria as especificidades das diferentes apli-
cações e forneceria um suporte básico à parte mais complexa de um softwa-

re bibliográfico. que é a manipulação de registros/campos de tamanho variá-

vel. a manipulação de campos opcionais. a manipulação de campos múlti-
plos. compressão de dados. etc. .

Para garantir maior independência das aplicações a serem desen-

volvidas do subsistema de manipulação de registros bibliográficos, a cada
referência armazenada. o sistema atribuiria um número de referência

(NREF) e proveria um índice que relacionaria os NREFs com os endereços
físicos em disco de armazenamento dos registros bibliográficos. Desta for-

ma, os registros bibliográficos seriam acessados através de um endereço

simbólico. podendo ser reorgallizados fisicamente sem que tal fato afete ás

aplicações construídas sobre o subsistema.

Como garantia maior de portabilidade. o subsistema de manipu-

lação de registros bibliográficos seria escrito em linguagem de alto mvel
(possivelmente em "C") e. uma vez compilado, poderia rodar em qualquer

ambiente operacional que dispusesse desta linguagem, como micros PC-

DOS. supermicros PS/OS 11.supermicros UNIX. superminis UNIX.

3 . BIBLIOTECA DE ROTINAS DE MANIPULAÇÃQ DE REGISTROS BI-
BLIOGRÁFICOS - DESCRiÇÃO.

3.1. ARMAZENAMENTO

Os registros bibliográficos,de tamanho variável. serão armazena-
dos em blocos físicos de um arquivo de acesso direto em disco magnético.
provido de um único índice que associará NREFs a endereços físicos em
disco dos registros.

3.2. ROTINA DE LEITURA DE DISQUETES EM FORMATO DE IN-
TERCÂMBIO

Lê um registrobibliográficoarmazenadoem disquete.

3.3 . ROTINA DE INCLUSÃO DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

Recebe um registro bibliográficoe o armazena no arquivo em dis-
co, devolvendoseu NREF, através do qualo registropode ser acessado.
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3.4 . ROTINADE EXCLUSÃODE REGISTROSBIBLIOGRÁFICOS

Recebe um NREF e exclui o registro bibliogrâfico correspondente.

3.5 . ROTINA DE ALTERAÇÃO DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

Recebe um NREFcorrespondente a um registro bibliogrâfico, uma
tabela com os parâgrafos a serem alterados e os novos valores a serem as-
sumidos, e altera o registro bibliogrâfico correspondente ao NREF, substi-
tuindo os valores dos parâgrafos especificados.

.3.6. ROTINADE RECUPERAÇÃODE REGISTROSBIBLIOGRÁFICOS

Recebe um NREF correspondente a um registrobibliogrâficoe, op-
cionalmente,uma tabela com parâgrafo do registro especificado e recupera
toda a referênciaou simplesmenteos parâgrafos especificados.

1.1,.

3.7. ROTINA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

Permite definir os parâgrafos de um formato que vão ser lidos e os
parâgrafos que vão ser armazenados, além de monitorar o funcionamento do
sistema.

3.8. ROTINAS UTILITÁRIAS

Realizam funções diversas, como estatísticas de disponibilidade de
espaço no arquivo de referências bibliogrâficas, reorganização deste arqui-
vo, copialback-up do arquivo de referências bibliogrâficas, etc. .

OBSERVAÇÃO

A figura 1 procura ilustrar os elementos do Sistema de Manipulação
de registros Bibliogrâficos: o subsistema de entrada de dados e a biblioteca
de rotinas bibliogrâficas. As figuras 2 e 3 procuram ilustrar exemplos de apli-
cações bibliogrâficas que poderiam ser desenvolvidas sobre a biblioteca de
rotinas bibliogrâficas, no caso a emissão de catâlogos ou fichas (figura 2) e
um sistema disseminação seletiva de informações (figura 3).

Esperamos que a nossa proposta ajude a esclarecer dúvidas e au-
xilie o PNBU na formulação de políticas para a automação das bibliotecas
universitârisa brasileiras.

-- -
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FIG. 1 (anexo) - BIBLIOTECA DE ROTINAS BIBLIOGRÁFICAS
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