
CDU: 007 (81(09)

Informagao ontem*
HAGAR ESPANHA GOMES

Instituto Brasileiro de Informagao em Ciencia e Tecnologia, Rio de Janeiro

Retrospecto hist6rico sobre a origem, influencias sofridas e atividades da organiza- 
gao bibliogrdfica no Brasil. Evolugao do conceito de informacjao e seu impacto nas 
atividades de informafao dos bibliotec^rios e cientistas da informagao.

1. INTRODUgAO
A atividade bibliografica, iniciada no seculo XV, apresentava, quatro seculos apos, 
mais ou menos este quadro: uma bibliografia sobre conjuntivite totalizava 3.000 re- 
ferencias; cerca de 60 000 tftulos eram incorporados, anualmente, a Biblioteca Na- 
cional de Paris; uma bibliografia de bibliografia alcanpava 25 000 itens e calculava-se 
que cerca de 600 000 notfcias (entre trabalhos publicados por sociedades cienti'fi- 
cas, artigos, etc.) eram produzidas por anol1).

0 termo "bibliografia" era usado para designar esta atividade que se ocupava de do- 
cumentos produzidos inicialmente sob forma de livros mas, ja agora, sob forma de 
relatorios, artigos, etc. Outros tipos de registros passaram a oferecer interesse para 
estudiosos e pesquisadores como fotografias, mapas, etc, e o termo "documentapao" 
passou a ser usado, especialmente na Europa. Nos Estados Unidos este termo nao se 
popularizou. Os servipos especializados que se ocupavam da cobertura intensiva de 
documentos de uma area do conhecimento, eram chamados "servipos de informa
pao" e nao servipos de documentapao. Nos ultimos tempos o termo "informapao" 
tambem se popularizou na Europa e no Brasil par a designar a atividade de docu
mentapao cientffica e tecnologica.

0 termo "informapao" tambem popular na cirea de computapao trouxe, para o Bra
sil, muitos equi'vocos: como em tantas outras atividades, tambem no campo da do
cumentapao, importamos o modelo dos pai'ses desenvolvidos. E os administradores, 
encantados com o status que o computador Ihes conferia e sucumbidos ante a pro- 
mopao dos vendedores de sistemas, trouxeram os pacotes tecnologicos como uma 
Panacea, desconhecendo o fato de que o Pafs carecia de informapao, de acervos, de 
bibliografias, e que a simples introdupao dos meios eletronicos nao resolveria o pro-

*  Palestra realizada na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, Brasilia, 27 de outrubro de 
1981.
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blema — como nao resolveu — pois as bases de dados estrangeiros ignoraram a pro- 
dupao bibliografica as nacional e o estado dos acervos bibliograficos.

Decorrido mais ou menos um lustro da invasao da "maquina" no cenSrio da informa
pao, a poeira comepa a assentar e um dialogo parece ter infcio entre "bibliografica" 
ou, como se diz hoje, "da informapao.

Nao se pode mais ignorar que, no amago da questao esta a organizapao racional do 
trabalho intelectual. Isso esta bem claro num numero recente do Information Pro
cessing and Management, dedicado ao tema "pesquisas na area de ICT"(2): esta evi- 
dente, ai, que muitos dos problemas de ontem ainda estao por resolver de maneira 
satisfatoria, como a "recuperapao de informapao", por exemplo, com a diferenpa 
que, no momento, se dispoe de uma tecnologia complexa. Na essencia, o que se bus- 
ca ainda hoje sao acessibilidade e disponibilidade. Por acessibilidade entende-se aqui 
tanto o acesso inlejectual (classificapao, indexapao tematica ou estati'stica, ou auto- 
matica, etcT) quanto ffsico (catalogo coletivo e mecanismos para comutapao).

2. TENTATiVAb u t  u k GANIZAQAO BIBLIOGRAFICA
A necessidade de organizapao bibliografica esta presente no Brasil desde 1895, 
quando o Instituto Historico e Geografico Brasileiro cria uma Comissao Central de 
Bibliografia Brasileira a fim  de atender a um convite do Governo Suipo formulado 
logo apos a reuniao, em 1891, num Congresso Internacional de Ciencia Geograficas. 
Tal Comissao seria responsavel pela coleta, divulgapao e remessa para a Suiga dos 
trabalhos geograficos produzidos no Pai's. O orgao central e normalizador seria a Co
missao Central da Bibliografia Suipa, responsavel pela organizagao de um Repertorio 
bibliografico. Por falta de auxi'lio financeiro do Governo esta iniciativa nao logrou 
exito (3 ).

No infcio do seculo, entretanto, ja estavam bem divulgados no Brasil os trabalhos 
do Instituto Internacional de Bibliografia, criado em 1895em Bruxelas, pelos advo- 
gados Otlet e La Fontaine, especialmente a Classificacao Bibliografica Decimal, 
atual Classificapao Decimal Universal. A Escola Politecnica de Sao Paulo, por exem
plo, ja a adotava em seu catalogo sistematico (4 ). Manoel Ci'cero Perigrino da Silva 
(5 ), entao Diretor da Biblioteca Nacional, percebeu desde logo o papel preponde
ra te  que poderia ter esta Biblioteca no cenario nacional e internacional. Dentro do 
espi'rito do Instituto de Bruxelas, fez, em 1902, um Projeto de Regulamento em 
que propunha a criacao de um Instituto Bibliografico Brasileiro que teria como uma 
de suas finalidades o intercambio bibliografico no Pai's. De acordo com seu projeto, 
as informapoes coletadas seriam enviadas ao Instituto Internacional de Bibliografia, 
ja citado, para acomposipao do Repertorio Bibliografico Universal. Tudo indica que 
esse Projeto se transformou no Regulamento da Biblioteca Nacional de 1911. Entre 
as atividades previstas estava a organizapao da bibliografia brasileira e a organizapao 
do catalogo coletivo das bibliotecas brasileiras. Em 1918 tem ini'cio a Bibliografia 
Brasileira, 1^ serie, classificada pela CDU.
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Antes de prosseguir nas tentativas de organizapao bibliografica nacional 6 preciso ne
ctar que em 1881 houve uma grande e importante tentativa de organizapao da do- 
cum entapao sobre uma parte da cultura brasileira, que foi o Catalogo da Exposipao 
da Historia do Brasil, de Ramiz Galvao (6). Como projeto individual nao teve conti- 
nuidade e so mais tarde com Rubens Borba de Moraes se ve esforpo semelhante, des- 
ta vez, po ra m , com ajuda de admiravel equipe.

Esta segunda tentativa, entretanto, partiu de fora: por iniciativa do Comite de Estu- 
dos Latino-Americanos, da American Council o f Learned Societies, realizou-se, em 
Chicago, uma Conferencia Bibliografica, em 1939, com o objetivo de discutir "as 
necessidades atuais e futuras dos estudos relativos as culturas do Brasil e da America 
Espanhola". f: facil compreender o interesse pela realidade socio-cultural desta 
parte do Continente Americano, visto que a 2? Guerra Mundial apenas comepava e 
o Brasil era um parceiro que nao se podia ignorar. Com a ajuda da Fundapao Rock- 
feller foram iniciados os trabalhos que deveriam ter sido publicados em 1943, po- 
rem o Manual Bibliografico de Estudos Brasileiros so saiu do prelo em 1949 com 
auxilio do Instituto Nacional do Livro e do Servipo de Documentapao do Ministerio 
da Industria e Comercio.

A atualizapao do Manual e feita, de certa forma, pelo Handbook o f Latin American 
Studies, editado pela Universidade de Florida. No Brasil, foram editados apenas dois 
volumes, em 1954, um para Etnologia (Baldus, H. Bibliografia comentada de etno- 
logia brasileira (1943 — 1950 Sao Paulo, 1954), outro para Folclore (Carneiro, E. 0  
Folclore Nacional (1943 — 1953). Rio de Janeiro 1954). Um novo Manual b ib lio
grafico de estudos brasileiros — sob os auspi'cios da Fundapao Patri'cia Bildner, de 
Sao Paulo — se encontra em fase final de organizapao como promete Edson Nery da 
Fonseca, seu editor geral. (8 ).

Terminada a 2? Guerra Mundial, os pai'ses ainda em reorganizacafo retomam a ativi- 
dade bibliografica. A ONU substitui a Liga das Napoes e o Instituto Internacional e 
Cooperapao Intelectual e substitufdo pela UNESCO. Esta organizapao, como sua 
antecessora, tambem se ocupa de organizapao bibliografica. Cientistas como 
Einstein, Bergson e Mme. Curie que atuavam no MCI apoiavam a ideia de criacao de 
uma bibliografia universal e de um catalogo coletivo. Para eles a Bibliografia era o 
metodo indispensavel de juntar ideias para integrapao, e se constituia na base de 
qualquer projeto de pesquisa (9). Estas ideias foram retomadas pela UNESCO, logo 
apos sua criapao, em 1947. Ja em 1940, e organizada uma Conferencia sobre Scien
ce Abstracting, quase que em continuapao aos debates da Conferencia sobre Infor- 
rnacao Cientffica, realizada um ano antes sob os auspfcios da Royal Society para 
tratar principalmente de "resumos". A importancia do tema pode ser medida, ain
da, pela criapao, no seio do ICSU — Internacional Council of Scientific Unions, do 
Abstracting Board (ICSU/AB), em 1952.

Deste grupo fazem parte os editores de periodicos de resumos (abstracts) que sem- 
Pre foram muito atuantes, e, na decada de 60 seus estudos sao desenvolvidos em 
conjunto com a UNESCO, dando origem ao UNISIST.
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Dentro da mesma ideia em vigor no fim do seculo X IX  organizapao bibliografica in- 
ternacional a partir da organizapao nacional — a UNESCO realiza, em 1950, uma 
Conferencia sobre Aperfeipoamento dos Servipos Bibliograficos. No manual de Bes- 
terman sobre o assunto (10), publicado no mesmo ano pela UNESCO, estao as dire- 
trizes para a criapao de centros bibliograficos nacionais. Sob esta influencia foram 
criados centros no Egito, na India, no Japao, no Brasil etc.

0  Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentapao (IBBD) surge, entao, como 
orgcfo central de execupao de atividades bibliogrSficas, como as bibliografias brasi- 
leiras especializadas correntes, e orgao de organizapao, sob forma cooperativa, do 
catalogo coletivo nacional de livros e de periodicos, e do servipo de intercambio de 
catalogapao.

Algumas destas atividades ja existiam no Pai's embora sem coordenapao.

0  primeiro catalogo coletivo de periodicos surgiu em Sao Paulo, em 1937, mimeo- 
grafado, por iniciativa do diretor do Instituto Butantan, o qual, mais tarde, na presi- 
dencia do Servipo de Divulgapao Bibliografica (SDB) dos Fundos Universitarios de 
Pesquisa, estimulou sua atualizapao.

Criado em fins de 1943, com auxflio da Fundapao Rockfeller o SDB passou a fun- 
cionar na Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (USP). A atividade 
que monopolizou a Sepao de Bibliotecas foi a atualizapao do catalogo coletivo das 
publicapoes periodicas relativas a Biologia, existentes nas principals bibliotecas bra- 
brasileiras. 0  catalogo, publicado em fichas, teve um total de 18 040 itens repre- 
sentando as colepoes de 36 bibliotecas especializadas, quase todas em Sao Paulo. 
Incluia periodicos das ciencias biologicas e afins. Na decada de 50 houve uma 
terceira atualizapao que contou com auxflio do IBBD e, mais tarde, essa atividade 
foi desenvolvida em conjunto I11).

0  SDB se propunha, ainda, a fazer o emprestimo interbibliotecario, a fornecer in- 
formapoes gerais sobre periodicos especializados e a manter um servipo de bibliogra
fia, isto e, de levantamentos bibliograficos. Apesar de pertencer a Universidade de 
Sao Paulo, o Servipo atendia aos estudiosos de outros estados constituindo-se num 
servipo verdadeiramente nacional.

0  aparecimento do IBBD com funpoes semelhantes parece ter trazido alguma amepa 
a lideranpa de Sao Paulo: foi difi'cil para o Instituto teracolaborapSodaquele Estado 
para seus programas cooperativos. Mas nao foi so la. No Rio, o Instituto de Mangui- 
nhos e a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil criaram muitos obstacu- 
los para a colaborapao com o catalogo coletivo. Outra dificuldade que se apresenta- 
va para uma colaborapao proveitosa com Sao Paulo referia-se ao programa de inter
cambio de catalogapao do IBBD, que adotava as regras de catalogapao da Vaticana 
enquanto Sao Paulo, desde a decada de 40, adotava as regras da American Library 
Association (ALA). Nao e demais lembrar que a moderna biblioteconomia surgiu
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em Sao Paulo, sob influencia americana. A adopao do codigo da ALA  pelas bibliote- 
cas dos outros Estados se deu muito tempo depoiscom a proliferapao de cursos de 
biblioteconomia, perdendo, entao, a Biblioteca Nacional, a hegemonia na formapao
cje recursos humanos.

Q uanto a bibliografia brasileira especializada corrente procurou o Institute atuar em 
areas a inda  nao cobertas por servipos bibliograficos.

Nesta epoca eram publicados o indice Catalogo Medico Brasileiro de Jorge de An
drade Maia, o Indice Tecnotogico de Bernadette Sinay Neves, a Bibliografia Carto- 
grafica Brasileira de Isa Adonias, a Bibliografia e Indice da Geologia do Brasil de 
Dolores Iglesias, a Bigliografia Geografica Brasileira de Hildgard O'Reilly, a Biblio
grafia de Historia do Brasil do Ministerio das Relapoes Exteriores, e outras. Tais re
p e rto rie s  eram, quase todos, resultado do esforpo individual de cada um de seus 
responsaveis. Pode-se dizer que isso era caracterfstico da epoca. 0  IBBD inaugura 
uma fase de atividade institucional, nao personalizada, profissional.

A  primeira bibliografia brasileira editada pelo IBBD foi a Bibliografia Brasileira 
de Ciencias Sociais (BBCS), Ela nao fo, exatamente, uma continuacao da Bibliogra
fia Econdmico-Social da Fundacao Getulio Vargas, como se tern afirmado. Esta 
arrolava trabalhos brasileiros e estrangeiros, era seletiva e incluia resumos, enquanto 
que a BBCS procurou ser exaustiva, indexava apenas publicapdes brasileiras, sem re
sumos. Seguiram-se as bibliografias de Ffsica, Qufmica, Matematica, Botanica, Zoo- 
logia, Agricultura. O IBBD, em negociapoes com a viuva de Jorge de Andrade Maia, 
c o n tin u o u  a bibliografia de Medicina. Mais tarde a bibliografia de Direito e desmem- 
brada da BBCS. Engenharia, Qufmica Tecnologica e Documentapao passam a fazer 
parte do elenco de bibliografias do Instituto.

Tais levantamentos foram, por vazes, criticados pelos pesquisadores. Hoje, talvez 
tenham os alguma compreensao do problema, e, tambem, alguma perspectiva. Pri- 
m eiro, a exaustividade. Combinar a funpao de memoria com a de instrumento au- 
x ilia r do  trabalho intelectual realmente e d if icil pois em Ciencia a qualidade preva- 
lece sobre a quantidade. A exaustividade pode ter sido, tambem, um dos fatores de 
irnped im en to  da bibliografia com resumos.

Em segundo lugar, podemos apontar a impertinSncia, a inoportunidade dos reperto- 
r|os bibliograficos relativos a areas do conhecimento cuja publicapao relevante e pu- 
blicada no exterior, inclusive a dos autores brasileiros. Neste caso podem ser incluf- 
das, principalmente a bibliografia brasileira de Qufmica, a de Ffsica e a de Matema- 
tica. A  unica funcao importante que se Ihes podia atribuir era a de memoria, nunca 
a de instrumento auxiliar do trabalho intelectual, e dai'a crftica dos pesquisadores.

Quando a UNESCO estimulou a organizapao de centros com a fungao de produzir a 
b ib lio g ra fia  nacional corrente especializada em Ciencia e Tecnologia ela nao se deu 
c°n ta  destas peculiaridades; tivesse ela estimulado uma polftica de formapao de
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acervos, por exemplo, os resultados talvez tivessem sido mais uteis para a Ciencia, 
no Pai's. Ou, entao, quem sabe, um apoio decidido para continuar o Manual Biblio- 
grafico de Estudos Brasileiros? No mfnimo, nossa dependencia tecnologica teria so- 
frido mais resistencia em seus caminho. A ideia de uma Biblioteca Nacional de Ci§n- 
cia e Tecnologia passou pelo IBBD (12), mas as dimensoes do Pai's e os custos impe- 
diram que ela se concretizasse.

Outra onda de influencia no Brasil fo i a da Federapao Internacional de Documenta- 
pao (FID), que aqui chegou pelas maos do IBBD. Em 1960, durante o 169 Congres- 
so Internacional de Documentapao no Rio de Janeiro — o primeiro que a FID reali- 
zava fora da Europa — foi criada a Comissao Latino-Americana (FID/CLA). Esta 
Comissao ajudou na divulgapao das atividades brasileiras na America Latina. Um dos 
grandes projetos da FID era a publicapao, em lingua portuguesa, da Classificapao 
Decimal Universal, trabalho que congregou profissionais de todo o Pai's e que foi o 
responsavel por sua popularizapao.

A possibilidade de usar tecnologias avanpadas no tratamento da informapao e na re- 
produpao de documentos levou o IBBD a primeira tentativa de reforma de seu regi- 
mento. Duas propostas sao desenvolvidas por volta de 1967: uma, com o nome do 
Instituto Brasileiro de Documentapao Cienti'fica (INBIC) (1 3), que previa uma ex- 
pansao dos Institutes em alterapoes substanciais. Outra, com o nome de Instituto 
Nacional de Documentapao e Informapao Cienti'fica ( ' 3). Apesar de manter uma es- 
trutura semelhante a do projeto anterior, era bastante ambiciosa em suas finalidades 
e apresentava uma nova visao do problema: ao INDIC caberia o desenvolvimento de 
metodos e sistemas de documentapao, as teorias e tecnicas do processo de comuni- 
capao, seus usos e efeitos na sociedade. Pela primeira vez incluia "pesquisas e estu
dos avangados" dentro de sua programapao normal, nao so em Ciencia da Informa
pao como ainda em Comunicapao. Previa, ainda, a "preparapao de estudos de si'nte- 
se e pesquisa de sistemas mecanicos e processo de indexapao, realizando estudos de 
linguagens documentarias, dos lexicos e de sintaxe para maquinas" (14). Mudanpas 
na direpao do Instituto interromperam o processo de reforma.

A automapao dos servipos do IBBD, iniciada no final dos anos sessenta, possibilitou 
que os dados bibliograficos e cadastrais em memoria de maquina fossem organiza- 
dos de sorte a fornecer subsi'dios para poh'tica de informapao e o Instituto passou a 
reivindicar o papel de coordenador. Outra proposta de reforma 6 apresentada ao 
CNPq, entre 1970/71, com enfase na automapao e nos objetivos do Instituto que 
passaria a se chamar Instituto Brasileiro de Informapao Cienti'fica I15). 0  CNPq nao 
deu continuidade h proposta.

£ interessante ressaltar a presenpa do termo "informapao" nos nomes propostas pa
ra as reformas do IBBD. Isso deveu-se a influencias externas, especialmente da 
UNESCO, de onde veioa "onda" do UNISIST (World Science Information System).

A UNESCO desenvolveu esta ideia com o International Council of Scientific Unions
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(|CSU), o qual, atraves do Abstracting Board trapava programas, junto aos editores 
de revistas cienti'ficas, para maior cooperapao com os servipos de resumo. Desde 
1966 estudavam ambas as organizapoes a viabilidade de um sistema mundial de in
formapao cientffica e tecnologica. Enquanto o Departamento de Documentapao, 
Bibliotecas e Arquivos da UNESCO se preocupava com o planejamento dos servipos 
bibliotecarios, o Setor de Ciencias Naturais mantinha um programa de documenta
pao e informapao cientffica que se afinava com os propositos do ICSU/AB. A gran
de preocupapao deste grupo era o intercambio de fitas magneticas das bases de da
dos produzidos por suas associates membros. Os promotores do UNISIST afirma- 
vam que este era antes um movimento de ambito mundial do que um sistema opera- 
cional. 0  Estudo de Viabilidade (16) do UNISIST indica, entre os temas para apao, 
um esquema para intercambio mundial de dados bibliograficos normalizados em lin- 
guagem de maquina, entre arquivos operados por computador; problemas de lingua- 
gem inerentes a transferencia a transferencia de informapao cientffica, e, alem disso, 
nao pode deixar de incluir os velhos temas sobre redapao de resumos anali'ticos, me- 
todos e meios para melhorar a qualidade dos documentos cientfficos, etc. Estes to- 
picos tambem tem a ver com maiores facilidades de processamento eletronico do 
texto integral. Isto nao e mau. Apenas nao e, ainda, a prioridade dos pafses menos 
desenvolvidos.

Na decada de 60 os grandes servipos bibliograficos internacionais estavam automa- 
tizados e o proximo passo seria o intercambio de fitas ou a transferencia de infor- 
macoes de um sistema para outro, como, por exemplo, a transferencia das informa- 
poes farmaceuticas da base de dados do Cheimcal Abstracts para a base de dados do 
Index Medicus, passando-as, automaticamente, para o sistema de classificapao desta 
ultima. Coisas deste tipo Scib muito importantes e apenas os pafses desenvolvidos 
tem tecnologia para isso. A possibilidade de introduzir, no Brasil, os computadores 
nos servicos de informacao, como se "regras e meios" fossem o suficiente para o 
processo de transferencia de um servipo a outro, foi prejudicial quando se ignorou 
outras variaveis que interferiam em seu desempenho.

Outra conseqiiencia de UNISIST no Brasil fo i o surgimento de um Sistema Nacional 
de Informapao Cientffica e Tecnologica (SNICT), inclui'do no 1? Plano Basico de 
Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico e que teve como grande merito chamar 
a atenpao para o problema da informapao cientffica e tecnologica no Pais. Porem a 
busca de solupoes polfticas e nao tecnicas para sua consecupao desgastou a ideia do 
SNICT. Nessa epoca o CNPq passa por modificapoes profundas que vao afetar a atu- 
apao do IBBD transformando-o no IBICT. 0  SNICT passa a ser tema maldito e a 
nova onda em relacao a atividade de ICT passa a ser, exclusivamente, a da compu- 
tacao.

Esta visao mecanicista foi um legado pernicioso e a elas se devem muitas "experien- 
eias" que levaram a lugar nenhum.

3. CONSIDERAQOES FINAIS
Passados tantos anos o saldo foi pequeno: as bibliotecas se debatem com problemas
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de verbas, as tarifas nao estimulam os programas de intercambio, inexiste uma polf- 
tica de informapao no Pai's, o problema de acessibilidade e disponibilidade ainda e 
objeto de preocupapao que o Programa de Comutapao Bibliografica (COMUT) tenta 
resolver (17). Os projetos e programas ainda dependem das pessoas: as instituicoes 
nao tem se mostrado fortes para prosseguir mesmo quando as pessoas deixam seus 
quadros.

Nao e muito d if fcil compreender esta situapao: atividade de informapao cienti'fica e 
tecnologica (ICT) e causa e conseqtiencia do desenvolvimento da Ciencia e da Tec- 
nologia. Ora, estas atividades sao um tanto marginais no Pai's e as atividades de ICT 
tem, necessariamente que refletir essa situapao. Fazendo com que os verdadeiros 
profissionais da informapao tambem se sintam marginais, como os cientistas.

Por outro lado, bibliotecarios e documentalistas desenvolveram suas atividades de 
maneira um tanto a parte dos cientistas. Distanciados dos pesquisadores, nao perce- 
beram eles que os cientistas, enquanto grupos sociais, se organizam segundo suas 
areas de interesse, que suas necessidades e habitos de obtenpao de informapao de- 
correm da propria natureza de suas atividades cienti'ficas. Tais peculiaridades deter- 
minam, mesmo, suas formas de comunicapao — formal e informal — e afetam a or- 
ganizapao dos servipos de informapao.

Com o advento da Sociologia da Ciencia, em que o cientista e objeto de estudos, es- 
tes pontos ficam mais claros para aqueles que trabalham na area de informapao. E 
nao e fantasioso afirmar que o profissional de informapao tem, antes de tudo, de as- 
sumir seu papel de cientista social e munir-se das ferramentas de pesquisa necessa- 
rias para melhor conhecer a comunidade que Ihe cabe servir.

Abstract
Information yesterday

Historical review about the origin, influences suffered, and activities of the bibliographical 
organization in Brazil. Evolution of the concept of information and its impact on the infor
mation activities of librarians and information scientists.
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