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o objetivo é estudar a produção cientlfica de Biblioteconomia (teses)
publicada na Dissertation Abstracts International (1980-1984) sendo maior a
participação das mulheres, as bibliotecas universitárias são as mais pesqui-

sadas e o tema mais freqüente é estudo dos seNiços. A pesquisa de
levantamento é o tipo mais freqüente.

Unltermos: Produção científica, Biblioteconomia, metodologia

INTRODUÇÃO

Considerando que a "produção cientffica consiste em uma das mar-
cas de desenvolvimento e de dependência entre países e entre regiões de
um mesmo pais" e ainda que ela é "responsável pelo crescimento e evolução

do conhecimento viabilizando o progresso e a solução de problemas nas
mais variadas áreas" (Witter e Witter, 1985, p. 31) não é de estranhar que
especialistas de áreas distintas venham se empenhando em estudos focali-

zando diversos aspectos da produção cientlfica. Embora sem dispor de
dados específicos vale lembrar que a pesquisa documental ocupa aquI um



-
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papel relevante viabilizandoa análise de questões que vão além da quanti-
dade de trabalhos publicados, alcançando os conteúdos, a metodologia e
mesmo aspectos qualitativosdesta produção. Aeste quadro pode se acres-
centar que ela vlabllizarecuperar a própria história, remota ou ràcente, de
uma área do conhecimento, permitindo"preservar, reestruturar e organizar
seu patrimôniocultural"(Witter,1986,p. 37).

Uma fonte de referência que viabilizaum exame retrospectivo desta
natureza e ao mesmo tempo permitedetectar tendências de desenvolvimen-
to, é o Dlssertatlon Abstracts Internatlonal (DAI),onde são publicados
resumos de teses de doutorado. Embora raramente esta modalidade de
discurso cientfficoseja publicada na fntegra (Katz, 1985) compreendem
Informaçõesdo mais alton!vel,originais,imprescindfveiscomo fonte primária
para os especialistas das várias áreas. Assim, a análise do DAIviabillzaao
cientistadetectar as áreas emergentes e as sub-áreas em que vêm ocorrendo
maior produtividade, maior progresso, os conteúdos, enfoque e o próprio
processo de realização da ciência em termos metodológicos.

Dentrodeste referencialfoi realizada a presente pesquisa que objeti-
vou estudar as teses da área de Biblioteconomiaindicadas ao longo dos
cinco primeiros anos da década de oitenta sob os seguintes aspectos: (a)
contribuição masculina e feminina na produção do documento tese de
doutorado; (b) tipos de bibliotecas estudadas; (c) temas pesquisados e (d)
métodos de pesquisa utilizados.

MÉTODO

Material. Para análise foram usados os resumos constantes no sub-
tituloUbrary Sclence do Dlssertatlon Abstracts Internatlonal (DAI),relati-
vos aos seis números mensais dos seguintes anoS/volume: 1980 (40-41);
1981 (41-42);1982 (42-43);1983 (43-44);1984(44-45).

Aotodo foram objeto de estudo 346 resumos das teses de doutorado
constantes do sub-tltuloreferido,sendo 68 relativosao ano de 1980;63 de
1981;90 de 1982;54 de 1983e 71 de 1984.

Procedimento. Levantados os resumos foram definidas as catego-
rias de análise em consonância com os objetivos, trabalhando duas das
autoras como jufzes nas categorias de maior subjetividade (objetivos b, c e
d). Após o levantamento inicialas categorias foram estabelecidas por con-
sensus, discutidas entre ambas, procedendo-se em seguida a categorização
independentemente. Os fndices de acordo foram 90%, 88% e 91%. Para
facilidadesde apresentação e leituraoptou-se por apresentar a conceituação
das categorias de análise imediatamenteantes dos dados. garantindo assim
maior inteligibilidadeao texto

-- ---
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I
. .RESULTADOS E DISCUSSÃO

I

~

o primeiro aspecto analisado diz respeito ao sexo dos autores das
teses arroladas no DAI. A preocupação com este aspecto decorreu das

implicações decorrentes de áreas profissionais e de conhecimento onde
predomina o elemento feminino (Moran, 1982, Dália, 1983). Alguns nomes
são facilmente identificáveis como de um ou de outro sexo, todavia, outros

se aplicam igualmente a homens e mulheres enquanto que outros, por
ignorância da tradiçâo lingüfstica de algumas Ifnguas, não foi possfvel iden-
tificar o sexo da pessoa responsável pela tese, neste caso, o registro foi feito
na categoria "Não identificado"

Os dados obtidos aparecem na Tabela 1 tendo-se verificado um
equilfbrio de produção masculina e feminina na maioria dos anos refletindo-
se no total de 40,17% para os homens e 50,58% para as mulheres ficando
os não identificados com um percentual de 9,25. O ano de 1981 é o de maior

diferença entre eles, favorecendo a produção feminina e 1984 registrou uma
maior produtividade dos homens.

)
a

)

Tabela 1 - Distribuição dos alunos quanto a sexo (1980-1984)
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A ligeira vantagem à favor das mulheres pode estar a refletir o maior

número de pessoas deste sexo na profissão. Para uma discriminação mais
efetiva da influência da variável sexo seria necessário dispor de dados

precisos quanto ao número de alunos inscritos nos vários programas, por

sexo, e quantos concluiram suas teses. Isto implicaria em uma pesquisa de

campo e não de caráter documental conforme a aqui relatada. Todavia
algumas \1ipóteses explicativas podem ser levantadas. Embora a biblioteco-
nomia seja uma profissão considerada predominantemente feminina, pode

ser que os homens que nela ingressem estejam mais cientes da relevância
da pós-graduação quer como meio de progressão profissional. quer como

)-
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e
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1980 1981 1982 1983 1984 Total

Sexo (N=S8) (N=63) (N=90) (N=54) (N=71) (N=346)

Masc. 41,2 33,3 31,1 42,S 54,9 40,17

Fem. 50,0 60,4 52,2 44,4 45,1 50,58

Não Ident. 8,8 6,3 1S,7 13,0 - 9,25

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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de auto-realização na busca de conhecimento. Isto poderia estar Impulsio-

nando-os a buscar este nível de formação e de produção. Também pode
estar havendo um crescimento gradual de prestlgio da profissão levando a
uma maior procura da mesma pelo sexo masculino, o que se rbflete nos
dados aqui obtidos. Todavia a primeira possibilidade parece mais plausível,

Outra possibilidade da similaridade de produção pode estar no fato
de que as mulheres mesmo estudando e trabalhando sempre têm a jornada

de trabalho no lar. Especialmente quando são casadas e têm filhos isto pode
repercutir em maior demora na conclusão de cursos e teses (Dália, 1983). É
bem provável que todas estas variáveis tenham atuado conjuntamente no

resultado obtido. Detectar o peso relativo de cada uma delas somente uma
pesquisa de campo poderia estabelecer

Outra variável estudada foi o tipo de biblioteca enfocada em cada tese.
Elas foram categorizadas conforme se descreve a seguir'

L Biblioteca Pública -quandoa tesefocalizouproblema,serviço,
pessoal, usuário, acervo, ou qualquer dimensão de uma biblioteca pública,
isto é, de atendimento geral ao público, fosse ela estadual, municipal ou
mesmo nacional. Por exemplo, Medina (1984) estudou qual seria o papel de
uma biblioteca estadual (ano 2000) recorrendo à técnica Delphi. Como
conclusão identificou alguns aspectos (financiamento) que deverão ser
mantidos e que outros precisam ser redefinidos especialmente para incluir
todos os tipos de bibliotecas e reelaborarsua imagem. Lembrou também a
necessidade de contar com pessoal especializado para assumir novos
papéis e aplicar as novas tecnologias.

b. BibliotecaEscolar-quando os aspectos referidos no item anterior

diziam respeito a uma biblioteca escolar quer de nível elementar, quer de nfvel
secundário, ou ambos. Como ilustração pode-se fazer menção à tese de

Connors (1984), a qual estudou atitudes de supervisores em relação aos
centros ou serviços de meios educacionais existentes nas bibliotecas esco-

lares das instituições em que atuavam. Encontrou atitudes positivas mas
também despreparo para o esperado impacto dos meios mais avançados e
modernos.

c. Biblioteca Universitária - embora esta também possa ser catego-

rizada como uma biblioteca escolar de nível superior ela foi destacada por
sua alta freqüência e por apresentar caracterlsticas especificas quanto ao
público a que atende e a sua vinculação com a produção do conhecimento
cientlfico eatecnologia decorrente. Por exemplo. Ajibero (1984)realizou uma
pesquisa cujo principal objetivo fOI identificar atitudes de bibliotecários e

----- -
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membros das Faculdades de Universidades da Nigéria quanto às tecnolo.

gias dos meios de comunicação e tentar detectar os fatores responsáveis

por elas e assim poder prevê-Ias. Verificou que as atitudes em relação ao

fornecimento dos meios pelas bibliotecas eram positivas mas o uso destas

tecnologias pelos docentes era muito baixo, com vários fatores contribuindo

para isto,como por exemplo: instalações inadequadas, faltade manutenção.

irregularidade no suprimento de meios, pessoal insuficiente ou sem treina-

mento adequado, falta de apoio da administração das Universidades, con-

teúdo só estrangeiro, custo e limitações financeiras.

d. Outra - nesta categoria foram incluidos os resumos que diziam

respeito a outras bibliotecas cuja baixa Incidência não justificava a formação

de uma classe à parte. Foram incluidas aqui bibliotecas de arquivo (N=1) e

especializadas (N =3). Como exemplo tem-se a tese de Keavéney (1983) que

diz respeito a solicitação de informação em uma biblioteca especializada em

arte.

e. Não Especlflcadaou Mista. nesta categoria foram incluidasas

teses nas quais nem pelo titulo,nem pelas informações contidas no corpo

do discurso publicado no DAI, foi possível detectar, com segurança a que

tipo de biblioteca se referia o estudo. Muitas vezes o autor focalizava vários

tipos em um só estudo. Ex: Chatman (1984) estudou a difusão da informação

entre classes trabalhadoras mas não explicitou, em seu resumo, a partirde

que tipo de biblioteca foi conduzido o seu trabalho. Já POisson (1984)

estudou a difusão de informações sobre saúde a partirde bibliotecas médi-

cas, hospitalares, universitárias, públicas e de sociedades.

f. Não Cabe. aqui foram Inseridas as pesquisas que por seu caráter.

objetivo ou o tipo de pesquisa não implicavam no estudo de uma biblioteca

ou serviço da mesma, com o trabalhode Herrin (1980) que estudou os livros

para crianças de 48 à 88 séries, constantes do Wllllam Allen Whlte Chlldren's

Book Award o primeiro rol de livros selecionados pelas próprias crianças

(anualmente) em termos de suas preferências.

Os resultados obtidos aparecem em termos percentuais na Tabela 2

Conforme pode-se observar. em quase todos os anos, exceto 1982 a

Biblioteca Universitária é a que mais vem merecendo a atenção dos pesqUl

sadores. ficando no total com 40,75% dos 346 resumos estudados Em 1982

fOI suplantada pelos estudos que cairam na categoria não especificada a

qual no totalficouem segundo lugar (19,94%),vindo logo a seguira
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categoria Não Cabe (16,76%), depois a Pública (11,27%) e finalmente a
Escolar (9,53%).

Estes dados possivelmente estão a refletiras próprias condições
ambientais e de formação dos bibliotecáriosdos vários tipos de bibliotecas.
Noambiente universitáriohá maioriesexigências de formação, mais estimulo
e necessidade de pesquisas, além de muitos atuarem como docentes. Para
essa categoria é relevante dispor de dados para discussão entre docentes,
e, mesmo para o planejamento e a administração da informação. Isso parece
que não ocorre nos outros tipos de bibliotecas.

Cabe destacar as limitações de alguns discursos que tornaram im-
posslvel detectar a que tipo de bibliotecaestava se referindo o autor, o que
recomenda o desenvolvimentodesta modalidade de discurso cientfficoentre
os pesquisadores de modo a facilitara recuperação da informação pelos
demais e mesmo a possibilitaruma maioreficiênciados serviços de recupe-
ração.

Tabela 2 Tipos de bibliotecas enfocadas nas teses do DAI(1980-1984)

É interessante também o expressivo percentual (16,76%) da categoria
"Não Cabe" e notadamente os 29,57% que alcançou no ano de 1984. Isto
decorre de pesquisas documentais e de cunho histórico que parecem vir em
um crescendo na motivação dos pesquisadores da área, os quais procuram
assim recuperar a trajetória das instituições, dos personagens, dos movimen-
tos, da profissão ao longo do tempo. Reflete também estudo de análises de

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Tipo N=68 N=63 N=90 N=54 N=71 N=346

Pública 11,76 12,69 11,11 7,04 11,27 11,27

Escolar 7,35 11,11 10,00 12,96 7,04 9.53

Universitária 47,06 47,61 31,11 38,88 42,25 40,75

Outra 2,94 1,58 3,33 - - 1,73

Não especificada 14,70 7,94 37,77 18,51 14,08 19,94

Não Cabe 16,17 19,05 4,44 18,51 29,57 16,76

TOTAL 99,98 99,98 99,98 99,97 99,98 99,98
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obras de coleções, de enciclopédias e similares e principalmente da preocu-
pação com o estudo dos canais e fluxo de informações com comunidades
especificas e a nova área cientométrica.

O cálculo de Xe(Fisher e Vastes, 1971) para teste de homogeneidade
desta distribuição, sendo N=6, n.g.l. = 5, n.sig. = 0,05 e X2e = 11,070,
resuhou em X20= 184,48 permitindo concluir que as diferenças observadas
são significantes, ou seja, que significantemente a Biblioteca Universitária é
a que mais tem sido pesquisada e a escolar foi particularmente relegada no
perfodo aqui focalizado.

Cabe refletirse esta predominância de atenção é realmente condizen-
te com as necessidades de desenvolvimento da própria Biblioteconomia e
com o papel que cada tipo de biblioteca deve assumir na sociedade, se o
desequilfbrio aqui registrado é consonante com uma adequada polftica de
desenvolvimento cientlfico e social.

Seria igualmente relevante pesquisar perfodos maiores de tempo para
detectar se esta tendência é recente ou quando ela se instituiu e que variáveis
estão a determiná-Ia. Parece também interessante verificar se esta tendência
ocorre nas dissertações e teses brasileiras. Isto é dito, especialmente porque
as Bibliotecas Universitárias brasileiras ainda que pobres quando compara-
das à suas similares dos pafses desenvolvidos, têm merecido maior atenção
por parte dos governos em termos de recursos, congressos e programas.

Constatou-se no Brasil que os estudos de usuários de bibliotecas
universitárias predominam na bibliografia levantada por alunos de pós-gra-
duação do Departamento de Biblioteconomia da PUCCAMP; referente ao
perfodo de 1947 a 1985.

Esta análise encaminha a apresentação de outro aspecto analisado
nos resumos do DAI.Trata-se do assunto ou tema central focalizado em cada

tese. Inicialmente uma das autoras tabulou os temas aglutinando apenas
aqueles que eram realmente similares e não implicavam em qualquer dúvida
quanto ao conteúdo enfocado no trabalho. Por exemplo, o trabalho de Myers
(1980) dizia respeito ao estudo da eficiência de um serviço de referência
executado por telefone e foi categorizado em Eficiência de Serviços. Da
mesma forma. o trabalho de Vinson (1983) que faz uma descrição avaliativa
dos serviços bibliotecários escolares prestados a estudantes deficientes. fOI
aqui registrado

Desta primeira tabulação surgiram 54 temas mas havia uma grande
dispersão de dados havendo necessidade de aglutlná-Ios em categorias
Estas foram estabelecidas em conjunto por duas das autoras discutindo-se
as possibilidades de reunião dos temas até se chegar a um consenso

Foram estabelecidas nove categorias temáticas'
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a. Filosofia e Teoria Social -Foram incluídas aquI as teses que
focalizavam questões filosóficasou de teoria social da biblioteconomia ou
da ciência da Informação como tema básico. Foram inseridas aqui também
as teses que trataramdos papéis da biblioteca,de sua natureza e biblioteco-
nomia comparada. A guisa de exemplo pode ser lembrado o trabalho de
Bracy (1982) que trata da polftica de seleção de meios em bibliotecas
escolares ou o de Sche (1984)a qual conduziu um estudo comparando a
filosofiae estrutura do sistema educacional de formação de bibliotecários
nos EEUUe Reino Unido, apontando variáveis responsáveis pelas seme-
lhanças e diferenças nas posiçOesfilosóficassubjacentes aos dois sistemas.

b. História - Nesta categoria foram reunidas as teses de história de
sistemas, instituições, associações e de personagens relevantes para a
históriada biblioteconomia,bem como de históriado livro,sua produção e
comercialização. O trabalho de Sibai (1984) é um exemplo dos que aqui
foram incluídos, sendo uma investigação da históriada origem das bibliote-
cas e de seu papel na vida e cultura islâmicas. Já Sharma (1984)estudou o
desenvolvimento das bibliotecas universitárias da índia, desde 1800 e a
influênciade Ranganathan.

c. Ensino de Blblloteconomla -Foram encartadas aqui as teses
relativasao ensino de biblioteconomia,em seus múltiplosaspectos (currícu-
lo, objetivos, formação, manuais, eficiênciaincluindoa educação continua-
da Por exemplo, HEGG(1984)não encontrou relação entre participação de
programas de educaçãO continuada e satisfação com o trabalho.

d. Construção-Arqultetura - Nesta categoria foram incluídos os
trabalhos que tratavam de problemas de construção, arquitetura e seus
correlatos, como segurança, envolvendo os prédios de bibliotecas.VEATCH
(1980)defendeu uma tese sobre arquitetura e planejamento ambiental foca-
lizando aspectos básicos para que as bibliotecas públicas possam melhor
atender às necessidades psicológicas, fisiológicas,sociais e comportamen-
tais das pessoas a que atendem.

e. Administração- Foramincluídasnesta categoriaas teses que
tratavam de qualquer aspecto administrativo (econÔmico, padrões, recursos
humanos, planejamento) incluindo unidades, redes e sistemas; Wilkes (1984)
estudou as funções administrativas exercidas por bibliotecários e como as
viam tendo constatado que os currfculos das escolas não parecem estar
preparando bem os futuros bibliotecários para o desempenho de tais papéis
e funções a nível administrativo.

--
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f. Canais de Informação - Sob esta denominação foram reunidos os
trabalhos que tratavam de análise de citações, análise documental, biblioo-

metria, preservação, seleção e avaliação de coleções. Pode-se citar aqui o
trabalho de Afolabi (1984) o qual fez um estudo de citações sobre bibliografia,

sobre citação (1960 e 1980) para detectar os principais autores, revistas,
trabalhos e caracterfsticas dos trabalhos citados. Outro trabalho aqui inclufdo

foi o de Jenkinson (1983) o qual analisou o divórcio conforme aparecia na
literatura juvenil americana (1947-1977), tendendo a haver uma visão positiva
de solução e ajustamento nos livros.

g. Serviços - Todas as teses que focalizavam como tema central os

serviços biblioteconômicos foram reunidas sob este cabeçalho. Podiam
referir-se a aspectos gerais, econômicos, sociais, tanto quanto a tipo de
informação, sistemas, eficiência, intercâmbio, processamento técnico e au-
tomação. Martin (1984) estudou o impacto da automação, suas implicações
para bibliotecas grandes voltadas para o atendimento de pesquisadores
verificando atitudes positivas na maioria dos responsáveis pelas bibliotecas
e recomendando que fossem conduzidas pesquisas para análises mais
profundas e especrticas. Nesta mesma categoria foi inclufda a tese de
Poisson (1984) relativaa um sérviço de fornecimento de informações sobre
saúde ao grande público, tendo analisado sua organização, objetivos e área
de atuação.

h. Usuário e Uso - Os vários trabalhos que focalizaram o usuário

foram inclufdos nesta categoria podendo referir-se a caracterização demo-
gráfica, a seu intercâmbio como bibliotecário, a suas atitudes, a educação
para usuário, a seu comportamento enquanto leitor, a suas necessidades de
informação e de uso da Biblioteca, bem como a sua comparação com
não-usuários. Fleming (1983) estudou preferências e percepções de direto-

res, professores e equipe especializada em meios de ensino no que tange
aos centros destes serviços oferecidos por bibliotecas escolares, sendo que
a maioria acha este serviço importante. Já Roberts (1982) focalizou a partir
das características do usuário e do uso da biblioteca as necessidades de

formação do bibliotecário destacando a relevância de um enfoque interdis-
ciplinar

I. O Profissional de Blblloteconomla -Quando o tema central era o

estudo do. bibliotecário e de aspectos profissionais do mesmo as teses foram

aglutinadas nesta categoria. Elas podiam referir-se a caracterfsticas peso
soais. a questões salariais. a percepção. a carreira, a liderança, a auto-con.
ceito. a satisfação. a motivação ou à eficiência profissional Incluiu-se aqUi
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também estudos que procuravam caracterizar também o estudante de biblio-
teconomia ou o futuro profissional. Exemplo deste último tipo de trabalho é
o que foi realizado por Helmlck (1983) procurando analisar o estilo cognltivo
de estudantes desta área quanto à dependência de campo e a tolerância à
ambigüidade, encontrando correlação negativa entre os dois estilos. Tam-
bém a tese de Moran (1982) sobre a progressao na carreira de administrador
de bibliotecas de acordo com o sexo masculino ou feminino foi aqui inclurda.

Feita a tabulação final seguindo esta categorizaçâo obteve-se o
resultado que aparece expresso em porcentagem na Tabela 3.

Tabela 3 - Percentual das categorias de temas das teses do DAI (1980-1984)

1980 1981 1982 1983 1984 TOTAL

Temas (N°68) (N°63) (N°90) (N°54) (N°71) (N°346)

Filosofiae 1,4 1,5 5,5 1,8 2,8 2,89

Teoria Social

História 14,7 9,5 7,7 14,8 16,9 12,42

Ensino de BI- 2.9 4,7 6,6 3,7 4,2 4,62

blioteconomia

Construção 2,9 1,5 4,4 1,8 - 2,31

Arquitetura

Administração 11,7 6,3 10,0 9,2 8,4 9,24

Canais de 10,2 14,2 12,2 16,5 16,9 13,87

Informação

Serviços 23,5 23,8 18,8 22,2 22,5 21,96

Usuário 22,0 20,6 16,6 20,3 19,7 19,65

O Profissional

de 10,2 17,4 17,7 9,2 8,4 13,00
Biblioteconomia

TOTAL 99,5 99,5 99,5 99,5 99,8 99,96
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Em todos os anos, inclusive no total, as categorias com maior fre-

qüência de estudos foram: Serviços (21,96%) e Usuário (19,65%). Destaca-
ram-se também com percentuais menos expressivos: Canais de Informação
(13,87%) e O Profissional de Biblioteconomia (13,00%). Arquitetura (2,31%),
Filosofia (2,89%) foram os temas com que menos se ocuparam os doutoran-
dos cujos trabalhos estão arrolados no DAI, no perfodo pesquisado.

Para verificar se, no total, as concentrações em alguns temas eram

significantes, foi feito o teste de homogeneidade da distribuição recorrendo-
se ao X2, sendo N=9, n.g.I=8, n.sig.=O,05, e X2c=15,507. Encontrou-se X20
= 124,20 permitindo concluir que significantemente, no perfodo estudado,
os temas privilegiados pela atenção dos pesquisadores foram: Serviços e
Usuários. Ficaram em situação intermediária: Canais de Informação, O
Profissional Bibliotecário e a História da Biblioteconomia. Mereceram pouca
atenção os temas: Arquitetura, Filosofia, Ensino e Administração.

De um modo geral houve estabilidade relativa do percentual obtido

pelos vários temas, nos cinco anos estudados, com pequena variação. Para
verificar a coerência deste aspecto foi feito um estudo correlacional (Siegel,
1956) da posição relativa de cada tema ao longo dos cinco anos. Sendo
n.sig.=O,05 e N=9,O rc=O,60. Os resultados obtidos aparecem na Tabela 4
sendo todas as correlações obtidas significantes, variando de 0,80 (1980 vs

total) a 1,00 (1983 vs 1984) o que indica que a atenção dada pelos pesqui-
sadores privilegiando uns temas em detrimento de outros se manteve con-
sistentemente ao longo do perfodo estudado.

Tabela 4 - CorrelaçOes das posições relativas dos
temas nós cinco anos e total

É posslvel que o privilegiar temas envolvendo serviços e usuários
reflita,por um lado, a própria necessidade de atuação de bibliotecário e, por
outro. da carência de informações que são básicas para outros setores da

Anos 1980 1981 1982 1983 1S84

1980 -----

1981 0,85 ------

1982 0,76 0,94 -------

1983 0,86 0,93 0,85 -..----

1984 0,86 0,93 0,85 1,00 -----

TOTAL 0,80 0,99 0,93 0,97 0,97
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Biblioteconomia, bem como para os papéis que se espera esta instituição

cumpra no mundo moderno. Talvez, no futuro, quando o volume de informa-
ções dispon!veis sobre os usuários e serviços, para todos os tipos, for
suficiente, possa o pesquisador dedicar maior atenção a outros aspectos e
temas. A baixa incidência de estudos em algumas categorias pode também
estar demonstrando falta de tradição de pesquisa em Biblioteconomia nestas
áreas. ° que ocorre com Administração é um fato incontestável, no entanto,
em outras áreas talvez já se disponha de informações mfnlmas, como pode
estar acontecendo no caso de ensino, o qual também poderia ser alvo de

pesquisas que apareceram em Educação e Psicologia. Como teses destas
áreas não aparecem sob rubrica Library Science, destacada na presente
análise, não foram computadas no presente estudo.

Foi analisada também a metodologia empregada nas 346 teses. Elas
foram tabuladas de acordo com a seguinte tipologia (01010, 1975; WITTER

& SILVEIRA, 1979; OREW, 1980) de pesquisa:

a. Teórica -Quando o trabalho compreendia reflexões em torno de
um tema, sem busca de dados novos foi inclufdo nesta categoria. Em sua

tese Carpenter (1980 analisa o conceito de autoria coletiva visando discutir
e propor um modelo para referenciar entidades (sociedade, agências gover-
namentais, corporações, instituições etc) da mesma forma como se faz com
autores individuais.

b. Levantamento - Foram tabuladas aqui as pesquisas descritivas,

de caracterização ou de levantamento bibliográfico. Por exemplo, Olgumi
(1980) fez uma pesquisa que permitiu descrever as condições de pessoal e
de coleçãoes de bibliotecas escolares da capital do Irã. A grande maioria da

pesquisa documental recaiu nesta categoria, embora algumas possam ter
sido de cunho histórico sendo então tabulada no item seguinte ou ter um
delineamento mais sofisticado sendo então tabulada nestes tipos mais

avançados. Assim o trabalho de Spahn (1980) que se limitou a descrever
como certos tópicos controvertidos eram tratados em algumas enciclopé-

dias foi inclufdo nesta categoria.

c. Histórica- Aqui foram aglutinadas as pesquisas de cunho histórico

que recorreram a metodologia específica para recompor um fenÔmeno
histórico, o desenvolvimento de um processo, da evolução de uma institui-
ção ou da vida de um personagem. Por exemplo, James (1984) examinou
as relaç0e5 entre o uso da Biblioteca Pública e as condições urbanas de 20
cidades americanas no perfodo de 1960 a 1979.

---
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d. Correlaclonal - Quando a modalidade de coleta e de controle da

pesquisa permitia cotejar variáveis a nível de correlacioná-Ias. a pesquisa fOI
incluída neste tipo Horton (1980) correlacionou habilidades para usar catá-
logo com uso da biblioteca em termos de recorrência ao serviço de circula-
ção tendo encontrado correlação significante entre calouros.

e. Quase-Experlmental - Quando a composição dos grupos em
função de variáveis especificas foi de tal ordem que, mesmo sem haver
manipulação da variável, foi possível e concretizada a comparação entre
eles, permitindo, ainda que indiretamente, detectar o efeito das mesmas. Por
exemplo Hayden (1980) estudou grupos de bibliotecários atuando em biblio-
tecas acadêmicas públicas e privadas tendo constatado que embora o grau
de mestre fosse exigência comum para obtenção de emprego, havia diferen-
ças significantes tais como de salário que era melhor nas instituições públicas
e bibliotecas universitárias.

f. Experimental - Nesta categoria foram inclufdas as teses em que

houve manipulação de variáveis pelo pesquisador, havendo um maior rigor
e controle das condições de pesquisa, viabilizandoanálises causais. Webs-
ter (1984) estudou o efeito da variável motivação na aprendizagem sobre
referências bibliográficas,usando o delineamento de pré-treino-pós teste,
tabelando com três grupos distintos (controle, envolvido e não envolvido
emocionalmente). Encontrou diferenças significantes entre os sujeitos trei-
nados envolvidose não treinados (controle)mas não para os não envolvidos
motivacionalmente.

Os resultados obtidos aparecem expressos, em percentuais, na Ta-
bela 5 podendo-se constatar que prevalecem as pesquisas de levantamento
em todos os anos, inclusiveno total (53,18%)vindo a seguir as quase-expe-
rimentais (16,18%),as históricas (12,13%),as correlacionais (9,24%)e final-
mente as experimentais (5,78%) estudos de caráter estritamente teórico
foram raros (3~47%).Para verificarse as diferenças eram significantesfoifeito
o teste de X para homogeneidade (N=6, n.sig.=O,05; X2c= 11,388) e
obteve-se X2c= 351,17 indicando que significantementeas pesquisas estão
a nívelde levantamento, sendo raras as que chegam ao estudo de relações
causais. Este quadro não é muitoanimador em termos de verticalização de
conhecimento mas é similar ao que já se registrou em outras áreas de
conhecimento onde a tradição de pesquisa científicaé mais recente e os
progressos metodológicos ainda não se fizeramsentir na amplitudedesejada
(Wittere Silveira, 1979; Didio, 1975) Também pode decorrer da pr6pria
formação dos pesquisadores na área e da maiorfacilidade metodológlca da
pesquisa de levantamento Uma outra possiblidade pode estar associada
aos interesses dos pesquisadores pelo estudo do usuário e dos serviços.
ainda insuficientemente conhecidos, Justificando-se a alta ocorrência de
estudos de levantamento (Drew.1980)

.
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Tabela 5 - Percentual de Ocorrência dos Vários Tipos de

Pesquisa nas Teses do DAI (1980-1984)

A baixaocorrência de estudos teóricos decorre do tipo de documento
pesquisado, tratando-se de teses de doutorado era de se esperar este
resultado.

Para verificar se havia consistência interna, de ano para ano, na
metodologia preferencialmente usada, foi feito um estudo correlacional. Os
resultados aparecem na Tabela 6, sendo N=6, n.sig.=0,05, rc= 0,71.

Tabela 6 -Correlações das Posições Relativas dos Vários Tipos
de Métodos nos cinco anos e Total (rc = 0,71)

1982 1983 1984

0,77

0,80 I 0,60

0,89 0,94 0,71

1980 1981 1982 1983 1984 TOTAL

Metodologl (N° 68) (N° 63) (N° 90) (N° 50) (N° 66) (N° 346)
Teórico 7,4 - 5,5 3,7 - 3,47

Levantamento! 48,5 52,3 48,7 46,2 69,0 53,18

Bibliografia

Histórico 13,2 12,6 10,0 22,2 5,6 12,13

Correlacional 5,9 11,1 11,1 9,2 8,4 9,24

Quase-Experi 19,1 19,0 20,0 13,0 8,4 16,18
mental

Experimental 5,9 4,7 4,5 5,5 8,4 5,78

Total 100,0 99,7 99,8 99,8 99,8 99,98

Anos
I

1980 1
1980-
1981 0,81

1982 0,76 0,89

1983 0,76 0,97

1984 0,39 0,71

TOTAL 0,81 1,00
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Conforme indicam os dados da Tabela 6 todas as correlações foram
significantesexceto duas (1980vs 1984e 1983vs 1984),possivelmente pela
maior polarização no tipo levantamento registrado no ano de 1984. De
qualquer forma, os dados apresentam alta consistência e indicam a neces-
sidade de se recorrer a metodologias mais sofisticadas que viabilizemum
aprofundamento no conhecimento das variáveisrelevantes na bibliotecono-
mia.

.CONCLUSÃO

Os dados obtidos permitiramdetectar tendências e aspectos relevan-
tes da produçao "tese de doutorado. conforme arrolamento feito no DAI
(1980/1984)e se concluir que:

(1) Não há diferença quantitativa quanto à produção atrlbu!vel à
variávelsexo.

(2) A BibliotecaUniversitáriafoi a mais pesqulsada e a escolar (1°e
~ graus) a menos privilegiada.

(3)Os serviços e os estudos de usuários são os temas com que mais
significativamente se ocuparam os pesquisadores, mantendo-se altas e
significantes as correlações quanto à produção.

(4)Predominaram as pesquisas de levantamento, sendo raras as que
chegam ao n!vel de estudo das relações causais, sendo as correlações
predominantemente significantes ao longo do perfodo indicando estabilida-
de na metodologia de pesquisa empregada.

SUMMARY

WlTTER, G.P.. POBLAC/ÓN, DA & BERAQUET, V.S.N. Ubrary Science in tlJe
Dissertation Abstracts International (1980-1984) Translnformaçáo, 4 (1,2,3): 105 .
122, 1992.

The aim is to study the scientífic productíon of libraryScience (theses)
published in the Dlssertatlon Abstl1lcts Infemat/onal (1980-1984) being
greater the women participatíon, the University Libraries the most recherched
and the theme most frequentely studied is the services. The sourwey is the
kind of recherche most frequent.

Key words: scientific production. Ubrary Science, methodology.
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