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As Bibliotecas da Universidade de Sao Paulo (USP), ligadas a Faculdades e Insti- 
tutos, Departamentos e Cadeiras, surgiram e funcionaram, por quase cinco d6ca- 
das, sem obedecer a uma coordenapao efetiva. Visando a criapao de um sistema 
para as Bibliotecas da USP, fo i planejado um diagnbstico que refletisse a atual si- 
tuapao desses organismos, sob o ponto de vista de organizapao e funcionamento, 
de recursos e servipos. No desenvolvimento metodologico do diagndstico surgiram 
dificuldades quanto a possi'vel caracterizapao dos diferentes tipos de bibliotecas.
0  universo da pesquisa fo i constitui'do pelo conjunto de 77 Bibliotecas, instala- 
das em 40 Unidades da USP, e assim distribufdas segundo as 3 3reas de conheci- 
m ento: 28 Bibliotecas da Srea de Ciencias Humanas, 26 da 3rea de Ciencias Bio- 
logicas e 22 da Srea de Ciencias Exatas, al£m da Divisao de Biblioteca e Documen- 
tagao (DBD) da CODAC. A  coleta de dados fo i realizada atrav§s de 2 tipos de fo r- 
mularios aplicados de acordo com as categorias de Bibliotecas. Seus 
resultados, al6m de tabulados por dreas de conhecimento, foram mapeados 
individualmente biblioteca por biblioteca, fornecendo o espelho da situagao ind i
vidual.
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1. INTRODUQAO
Para a Universidade de Sao Paulo (USP), criada ha quase cinco decadas, "nascida 
da reuniao artificial de vcirias faculdades existentes", que continuaram a "perseguir 
os fins que antes perseguiam", acrescentando-se-lhes, com o correr do tempo, ou- 
tras escolas e institutos "sem que uma ideia ordenadora comum os ligasse'', algumas 
destas escolas localizadas longe da Capital, outras, na Capital mas sem condipoes 
de serem transferidas, em futuro previsi'vel, para o campus da Cidade Universitaria 
Armando de Salles Oliveira, foi preciso elaborar um modelo proprio de reforma uni
versitaria, urn "modelo que, sem desligar-se das tradipoes nacionais", se ajustasse 
"a missao permanente da universidade e as multiplas e variadas tarefas que o tempo 
presente... Ihe impoe", sugerir "um caminho que mais do que excelente, em tese", 
fosse "viavel", um piano de integrapao ao mesmo tempo "racional, coerente e exe- 
qui'vel"(8).

Em decorrencia das circunstancias historicas(3'5) da criapao das Unidades que com- 
poem a USP, tambem suas multiplas Bibliotecas(7), ligadas a Faculdades e Institu
tos, a Departamentos e Cadeiras, surgiram e funcionaram, com maior ou menor efi- 
ciencia,durante decenios, sem obedecer a um piano diretor e sem se conseguir uma 
efetiva coordenapao.

A total autonomia de funcionamento entre as numerosas Bibliotecas atualmente 
mantidas pela USP —  com um relacionamento apenas informal entre elas —  tem tra- 
zido, como conseqiiencia, duplicapoes desnecessarias de acervos e servipos. Esta si- 
tuapao nao mais se justifica, face a conjuntura socio-economica atual, impondo-se 
como altamente oportuna a implantapao de sistema racionalmente integrado, que 
consiga conciliar a economia de meios com servipos eficientes £ comunidade acade- 
mica da USP, alem de oferecer ampla facilidade de informapao para a comunidade 
cienti'fica do pai's.

Visando um melhor desempenho das Bibliotecas da Universidade, quer sob o ponto 
de vista operacional quer sob o da eficiencia economica, foi designado pelo Magm'fi- 
co Reitor da USP um Grupo de Trabalho (GT) para apresentar piano de implanta
pao de sistema de informapao e integrapao das Bibliotecas da USP(10). Este GT foi 
constitui'do por professores e bibliotec^rios, com representantes das 3 3reas de co- 
nhecimento (Ciencias Humanas, Biologicas e Exatas), da Coordenadoria de Ativi- 
dades Culturais (CODAC), do Departamento de Biblioteconomia e Documenta- 
pao da Escola de Comunicapoes e Artes e do Centro de Computapao Eletronica da 
Universidade de Sao Paulo.

Antes de dar ini'cio a elaborapao do piano, o GT deliberou realizar diagnostico da 
atual situapao das Bibliotecas a serem integradas, ficando seu planejamento e exe- 
cupao a cargo dos bibliotecarios membros do GT.

1.1 Objetivos do Diagndstico
0  diagnostico teve como objetivo geral levantar dados junto a totalidade das Biblio-
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tecas da Universidade, nos aspectos de organizapao, funcionamento, recursos e ser
vipos dispom'veis, a fim  de reunir elementos que servissem de base a proposta de um 
Sistema de Bibliotecas para a USP.

Como objetivos especi'ficos, visou-se averiguar:
a) estrutura organizacional das Bibliotecas das Unidades;
b) procedimentos adotados na selepao e aquisicao e no processamento t^cnico dos

acervos;
c) utilizapao do computador para o desenvolvimento dos servipos das Bibliotecas;
d) servipos oferecidos aos usuSrios, em relapao a empr^stimo e consulta e ao atendi- 

mento especializado atraves de servipos de referenda e documentapao;
e) participapao das Bibliotecas na editorapao das publicapoes da USP;
f) recursos bibliograficos e humanos para atendimento ao usuSrio;
g) area ocupada pelas Bibliotecas e os equipamentos e meios de comunicapao de 

que dispoem;
h) recursos financeiros, para aquisipao de material bibliogr^fico;
i) o papel desempenhado pela Divisao de Biblioteca e Documentapao (DBD) da 

CODAC, no contexto das Bibliotecas da USP;
j) Bibliotecas que exercem funpao centralizadora ou coordenadora e seu relacio- 

namento com as departamentais da Unidade; 
k) Bibliotecas departamentais sem vinculo entre si ou com as Bibliotecas principais 

das Unidades.

2. PLANEJAMENTO

2.1 Universo da pesquisa
A pesquisa deveria ser aplicada a totalidade das Bibliotecas existentes na Universi
dade.

Todavia, nao foi facil a determinapao do universo a ser pesquisado, dado o fato de 
existirem na USP Bibliotecas numerosas e diferentes entre si, ligadas a Unidades, 
a Departamentos a Centros Interunidades ou Interdepartamentais, a Institutos Ane- 
xos ou a Museus, apresentando, alem do mais, estagios de desenvolvimento dos mais
heterogenos.

Comepou-se por conceituar "biblioteca" como qualquer colepfo de documentos, 
organizada ou nao, com ou sem estruturapao administrativa, tendo algum elemento 
responsavel por seu funcionamento, e pertencente a uma Unidade considerada 
'Unidade orpamentaria"da Universidade de Sao Paulo.

partindo-se de uma relapao basicaf7) complementada no decorrer do trabalho, aca- 
bou-se por definir o universo da pesquisa como um conjunto de 77 Bibliotecas, 
mstaladas em 40 Unidades (ou agrupamentos de Unidades).

Segundo as cireas de conhecimento(6), este conjunto ficou assim distribufdo: area
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de Ciencias Humanas —  28 Bibliotecas; area de Ciencias Biologicas —  26 Bibliote
cas; area de Ciencias Exatas —  22 Bibliotecas; alem da Divisao de Biblioteca e Do- 
cumentacao (DBD) da CODAC.

Geograficamente, o conjunto se divide em 7 “campi" , a saber: Sao Paulo (62 Bi
bliotecas), Sao Carlos (5), Piracicaba (4), Bauru (2), Ribeirao Preto (2), Pirassunun- 
ga (1), Sao Sebastiao (1).

2.2 Instrumentos de pesquisa
Decidiu-se elaborar dois tipos de formularios para a coleta de dados, cada um divi- 
dido em partes agrupando topicos afins.

Formulario A —  abordando os seguintes aspectos: caracterizapao administrativa; 
instalapoes e equipamentos; selepao, aquisicao e controle; processamento tecnico; 
servipo ao usuario: consulta e emprestimo, referenda e documentapS'o; publicapoes; 
computapao; atividades desenvolvidas; relacionamento com outras bibliotecas e ins- 
tituipoes; problemas e dificuldades. Embora calcado nas Bibliotecas que oferecem 
maiorgama de prestacao de servicos, foi planejado para ser aplicado indistintamente 
a todas as Bibliotecas existentes na USP, possibilitando a analise individual de cada 
uma.

Formulario B —  abrangendo os itens: dados gerais referentes a atividades coordena- 
doras ou centralizadoras; administrapao, acervo; selegao e aquisigao; processamento 
tecnico; producao bibliografica da Unidade (ou Universidade); servipos aos usuSrios; 
computapao; meios de comunicacao; informapoes gerais. Tendo por finalidade ava- 
liar ate que ponto existiria ou nao entrosamento em atividades passi'veis de centrali- 
zapao ou coordenapao, a nfvel seja de Universidade seja de Unidade, foi planejado 
para ser respondido pela Divisao de Biblioteca e Documentacao da CODAC e pelas 
Bibliotecas consideradas “a p rio ri" como centrais em Unidades com mais de uma 
Biblioteca.

2.3 Categorizapao das Bibliotecas
No desenvolvimento metodologico da pesquisa! 1 >2,4) as dificuldades maiores sur- 
giram quando se tratou da categorizapao das Bibliotecas e das decisoes acerca de 
seu eventual agrupamento por categorias, tendo em vista as possi'veis implicapoes 
nos resultados estati'sticos a serem alcanpados.

Levando em conta as diferenpas e semelhanpas em termos de estrutura, funciona- 
mento, servipos oferecidos e posicionamento dentro das Unidades, foram as 77 Bi
bliotecas categorizadas nos seguintes grupos: Bibliotecas unicas de Unidades, Bi
bliotecas centrais, Bibliotecas principals e Bibliotecas departamentais.

Bibliotecas unicas de Unidade caracterizam-se como aquelas em que uma so Biblio
teca reune todo o acervo de uma ou mais Unidades.
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Bibliotecas centrais caracterizam-se como aquelas que centralizam ou coordenam 
ativ idades de outras Bibliotecas de uma mesma Unidade.

Bibliotecas principals caracterizam-se como aquelas que, via de regra, contam com 
m aiores recursos em Unidades com mais de uma Biblioteca, mas que nao exercem 
nenhum a atividade centralizadora ou coordenadora.

Bibliotecas departamentais caracterizam-se como aquelas pertencentes a um ou mais 
Departamentos, a Institutos anexos, a Centros Intra ou interunidades, mantidas 
com o mesmo orpamento da Unidade Universitaria &s quais pertencem, com ou sem 
atividades coordenaddas ou centralizadas por Biblioteca central ou principal.

Relacionou-se, a seguir, as Bibliotecas que constituem o universo de pesquisa (ex- 
c lu indo  a DBD), distribufdas segundo as 3 areas do conhecimento e assinaladas se- 
gundo sua categorizagao:

* Bibliotecas unicas, num total de 26 (7 na area de Ciencias Humanas, 14 na de 
Biologicas, 5 na de Exatas;

*  Bibliotecas centrais, num total de 7 (2 na area de Ciencias Humanas, 1 na de Bio
logicas, 4 na de Exatas)

*** Bibliotecas principals, num total de 4 {1 na area de Ciencias Humanas, 3 na Bio
logicas)

Sem asterisco: Bibliotecas departamentais, num total de 39 (18 na area de Ciencias 
Humanas, 8 na de Biologicas, 13 na de Exatas).

Area de Ciencias Humanas (28 Bibliotecas)
* Biblioteca da Escola de Comunicagoes e Artes (ECA)

**  Biblioteca da Faculdade de Educagao (FE)
Secao de Documentapao e Informapao da Faculdade de Educapao (FD/CDE)

* Biblioteca dos Departamentos de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciencias Humanas (FFLCH/L)

Biblioteca dos Departamentos de Filosofia e Ciencias Sociais (FFLCH/CS) 
Biblioteca dos Departamentos de Geografia e Historia (FFLCH/G-H)
Setor de Documentapao do Departamento de Historia (FFLCH-H-SD)
Biblioteca do Centro de Estudos Portugueses, dos Departamentos de Letras Clas- 

sicas e Vernaculas e de Letras Modernas da FFLCH (CEP).
* Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)
* Biblioteca do Instituto de Pre-Historia (IPH)
* Biblioteca do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE)

*  Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Biblioteca de Pos-Graduacao da FAU (FAU/PG)
Biblioteca do Muse de Arte Contemporanea (MAC)
Biblioteca do Museu Paulista (MP)
Biblioteca Central da Faculdade de Direito (FD)
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Biblioteca Circulante "Braz Arruda" da Faculdade de Direito (FD/C)
Biblioteca do Departamento de Direito Civil da FD (FD/CI)
Biblioteca do Departamento de Direito Comercial da FD (FD/CO)
Biblioteca do Departamento de Direito Economico e Financeiro da FD (FD/EF) 
Biblioteca do Departamento de Direito do Estado da FD (FD/ES)
Biblioteca do Departamento de Direito Internacional da FD (FD/IN)
Biblioteca do Departamento de Direito Penal da FD (FD/PE)
Biblioteca do Departamento de Direito Processual da FD (FD/PR)
Biblioteca do Departamento de Direito do Trabalho da FD (FD/TR)
Biblioteca do Departamento de Filosofia eTeoria Geral do Direito da FD (FD/FT) 
Biblioteca do Departamento de Medicina Forense da FD (FD/MF)

Area de Ciencias Biologicas (26 Bibliotecas)
* Biblioteca da Escola de Educapao Ffsica (EEF)

* "  Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia (FMVZ)
Biblioteca do Departamento de Biologia do Institute de Biociencias (IB/BI) 
Biblioteca do Departamento de Botanica do Instituto de Biociencias (IB/BO)

*  Biblioteca dos Departamentos de Zoologia e Fisiologia Geral do Instituto de Bio
ciencias (IB/FZ)

* Biblioteca do Instituto de Ciencias Biomedicas (ICB)
* Biblioteca do Instituto Oceanografico (10)
* Biblioteca do Instituto de Psicologia (IP)
* Biblioteca da Escola de Enfermagem (EE)

*** Biblioteca da Faculdade de Medicina (FM)
* Biblioteca da Faculdade de Odontologia (FO)
* Biblioteca da Faculdade de Saude Publica (FSP)

Biblioteca do Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina (CMN) 
Biblioteca do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina (MT)

* Biblioteca do Museu de Zoologia (MZ)
* Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB)
* Biblioteca do Hospital de Pesquisa e Reabilitagao de Lesoes Labio-Palatais —

Bauru (HLLP)
*** Biblioteca da Escola Superior de Agricultura "Lu iz  de Queiroz" —  Piracicaba 

ESALQ)
* Biblioteca do Centro de Energia Nuclear na Agricultura —  Piracicaba (CENA) 

Biblioteca do Instituto de Genetica da ESALQ —  Piracicaba —  (IGEN)
Biblioteca do Instituto Zimotecnico “ Prof. Jayme Rocha de Almeida" da

ESALQ — Piracicaba (IZ)
* Biblioteca Central do Campus de RibeirSo Preto (Faculdade de Medicina de Ri

beirao Preto, Escola de Enfermagem de Ribeirao Preto e Faculdade de Filoso
fia, Ciencias e Letras de Ribeirao Preto) (RP)

* Biblioteca da Faculdade de Farmacia e Odontologia de Ribeirao Preto (FFORP) 
Biblioteca do Centro Intraunidade de Zootecnia e Industrias Pecuarias “ Fernan

do Costa" (da Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia) Pirassununga 
(CIZIP)
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* Biblioteca do Instituto de Biologia Marinha —  Sao Sebastiao (IBM)
Biblioteca do Instituto Oscar Freire (Departamento de Medicina Legal, Medicina

Social e do Trabalho e Deontologia Medica da Faculdade de Medicina (IOF)

Area de Ciencias Exatas (22 Bibliotecas)
** Biblioteca Central da Escola Politecnica (EP)

Biblioteca da Area Civil da Escola Politecnica (Departamentos de Engenharia de 
Construpao Civil, Engenharia de Estruturas e Fundacoes, Engenharia Hidrau- 
lica e Engenharia de Transportes (EP/AC)

Biblioteca do Departamento de Engenharia de Eletricidade da EP (EP/EL) 
Biblioteca do Departamento de Engenharia Mecanica da EP (EP/MC)
Biblioteca do Departamento de Engenharia Metalurgica da EP (EP/MT)
Biblioteca do Departamento de Engenharia de Minas da EP (EP/MI)
Biblioteca do Departamento de Engenharia de Producao da EP (EP/PR)
Biblioteca do Departamento de Engenharia Qui'mica da EP (EP/QI)
Biblioteca do Departamento de Engenharia Naval da EP (EP/NV)

* Biblioteca do Conjunto das Qui'micas (Faculdade de Ciencias Farmaceuticas e
Instituto de Qui'mica (CQ)

** Biblioteca do Instituto de Ffsica (IF)
Biblioteca do Departamento de Ffsica Nuclear do Instituto de Fi'sica (IF/FN)

* Biblioteca do Instituto de Geociencias (IG)
* Biblioteca do Instituto de Matematica e Estati'stica (IME)

** Biblioteca do Instituto Astronomico e Geoffsico (IAG)
Biblioteca do Departamento de Meteorologia do Instituto Astronomico e Geoff

sico (I AG/M)
* Biblioteca do Instituto de Eletrotecnica (IE)

**Se<?ao de Documentaqao e Bibliografia da Escola de Engenharia de Sao Carlos 
(Biblioteca Central) (EESC)

Biblioteca do Centro de Processamento de Dados da Escola de Engenharia de 
Sao Carlos (EESC/CPD)

* Biblioteca do Instituto de Ciencias Matematicas de Sao Carlos (ICMSC)
Biblioteca do Departamento de Ffsica e Ciencia dos Materiais do Instituto de

Ffsica e Qui'mica de Sao Carlos (IFQSC/FCM)
Biblioteca do Departamento de Qui'mica e Fi'sica Molecular do Instituto de Ff

sica e Qui'mica de Sao Carlos (IFQSC/QFM)

2.4 Roteiro para an^lise

Apos multiplas tentativas experimentais, resolveu-se estruturar o estudo nas seguin-
tes fases:
— analise do subconjunto de 76 Bibliotecas vinculadas a Unidades —  exclui'da a
OBD da CODAC —  distribufdas segundo as 3 areas do conhecimento, e englobando
indistintamente Bibliotecas unicas, centrais, principais ou departamentais;

~  analise da DBD da CODAC (que nao poderia ser classificada em nenhuma das
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3 areas), sob o duplo aspecto de biblioteca unica e de biblioteca central;

—  analise das Bibliotecas categorizadas como departamentais {]& consideradas indi- 
vidualmente na primeira fase) e de seu relacionamento com as Bibliotecas centrais 
ou principals das Unidades correspondentes.

Nao se planejou estudar em grupos isolados, as bibliotecas unicas, centrais ou prin
cipals.

3. EXECUgAO

3.1 Pesquisa de campo
A aplicapao dos formularios foi planejada para ser efetuada por meio de entrevistas 
individuals, "in  loco", com os responsaveis pelas Bibliotecas, sendo precedida de 
pre-teste.

A equipe de entrevistadores foi constitui'da por bibliotecdrios da USP, colocadosa 
disposipao do GT durante um mes por convocapao especial do Magnffico Reitor. 
Apos treinamento previo, as entrevistas comeparam pelas Bibliotecas da Capital. 
Para a coleta de dados referentes aos "campi" do interior, foram destacados alguns 
entrevistadores ou foram convidados bibliotecarios para serem entrevistados em Sao 
Paulo.

Depois de cada entrevista, os formularios devidamente preenchidos eram subme- 
tidos a cri'tica, por uma equipe de revisSo, para assegurar que nenhum item deixasse 
de ser assinalado. Sempre que necessario, o entrevistador voltava ao local da entre
vista para complementacao ou confirmapao de dados.

Para a analise dos resultados, alem das respostas obtidas atraves dos formularios, uti- 
lizaram-se outros dados dispom'veis na USP, referentes, por exemplo, a populapao 
docente e disciente ou ao orpamento anual da Universidadef9 ), entre outros.

3.2 Mapeamento
Concluidas as entrevistas, surgiu como primeira tarefa, para a mesma equipe de apli- 
capao das entrevistas, o que se convencionou chamar de "mapeamento", ou seja, a 
transcripao dos dados coletados, questSo por questSo e biblioteca por biblioteca, 
em quadros que se tornaram espelho da situapao individual. A experiencia posterior 
demonstrou ter sido esta uma decisSfo da mais alta utilidade, permitindo que se re- 
corresse aos "mapas" a qualquer momento, para obtenpao de dados globais, confir- 
magao de resultados estatfsticos, esclarecimento de duvidas, identificapao de casos 
particulares, e assim por diante.

3.3 Tabulapao
0  passo subseqiiente foi a tabulapao dos dados propriamente dita. Em decorrencia 
da decisao de que o diagnostico seria apresentado nao em forma de estudo de casos,
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mas sim com base nos resultados globais divididos pelas 3 areas do conhecimento o 
que viria facilitar uma avaliacao comparative, planejaram-se as tabelas. Para sua 
elaborapao, selecionaram-se as questoes consideradas relevantes em funpao do rotei- 
ro previsto para o relatorio, preenchendo-as com os dados numericos —  absolutos e 
relativos —  calculados a partir dos "mapas".

3.4 Esquema do relatorio
A etapa final, compreendendo a analise dos dados obtidos e a redacao do relatorio, 
fo i conduzida exclusivamente pelos bibliotecarios membros do GT.

0 "Diagnostico das Bibliotecas da Universidade de Sao Paulo" obedeceu a esquema 
conforme roteiro apresentado no intern 2.4 deste trabalho.

4. c o m e n tA r io s  e c o n c lU s O e s
0 diagnostico se propos a conhecer detalhadamente a situacao das bibliotecas da 
USP, mais sob o ponto de vista de organizapao e funcionamento, de recursos e ser- 
vicos dispom'veis, do que meramente estati'stico. No entando, ao se planejar a pes- 
quisa, nSo houve como fugir a um levantamento quantitative que pudesse oferecer 
os indicadores para se chegar aos resultados finais.

A decisao de englobar nos resultados finais indistintamente todas as bibliotecas do 
universo da pesquisa, por mais heterogenas que fossem, foi tomada na intencao de 
nao camuflar a situapao real, mesmo correndo o risco de rebaixar medias e nivelar 
por baixo as medidas de desempenho.

0 Diagnostico foi analisado e avaliado, e nao obstante os percalcos e dificuldades, 
acredita-se ter atingido seus objetivos, reunindo todos os dados numericos relevan
tes, registrando as potencialidades a serem desenvolvidas e apontando os proble- 
mas a exigirem solucao. Constitui inquestionavelmente subsi'dio positivo para uma 
tomada de consciencia por parte de todos os responsaveis, pre-requisito de impor- 
tancia vital para o planejamento de um Sistema de Bibliotecas perfeitamente ade- 
quado 3 realidade especifica da Universidade de Sao Paulo.

Abstract
Library system fo r the University o f Sao Paulo: guidelines fo r a diagnosis

The libraries o f the University o f Sao Paulo (USP), linked to  Faculties and Institutes, Depart
ments and Chairs, appeared and functioned, fo r almost five decades, w ithou t any effective 
coordination. Having in m ind the creation o f a system fo r the libraries o f USP, a diagnosis was 
Planned to  reflect the actual situation o f these libraries, under the point o f view o f organization 
and functionning, resources and services. In the development o f a methodology fo r the diagnosis 
a number o f d ificulties appeared regarding the characterization o f the d ifferent types of libraries, 
installed in 40 units o f USP and distributed as fo llow s:28  libraries in the area of Human Sciences, 
26 in the area o f Biological Sciences, and 22 in the area o f Pure Sciences, the Division of 
Library and Documentation (DBD) o f CODAC was also included. The data collection was done 
through tw o types o f questionnaires applied according to  the categories o f the libraries. The 
results, were tabulated by areas of knowledge, and also individually showing the individual 
situation o f the libraries.
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