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RESUMO

MARTINS, MARCIO SOUZA. A abordagem social na recuperagSo da informagfio:
frente e tenddncias de pesquisa. SSo Paulo, 2012. 88f. Dissertagdo (Mestrado em
Cidncia da Informagdo) - Escola de Comunicagdes e Artes, Universidade de SSo

Paulo, S8o Paulo, 2012.

A abordagem social no campo da CiSncia da InformagSo considers os usuSrios

como integrantes de comunidades cujos interesses, se formulados de forma

especffica, e ao se utilizarem da terminologia do domlnio, encontram solugOes

mais adequadas para os problemas enfrentados pela a recuperagSo da

informagfio. De carter exploratbrio, a pesquisa descritiva procura identificar a

presenga da abordagem social nos estudos sobre a recuperagSo da

informagSo, por meio de mStodos e tdcnicas de mOltiplos indicadores

bibliom6tricos e cientomStricos, atrav6s de anSlises de citagdes, de co-autorias,

de co-citagOes e de co-words aplicadas em artigos cientificos e nos seus

elementos constitutivos, localizados nas bases de dados LISA e LISTA, no

periodo de 1983 a 2011. Os resultados permitiram nSo s6 mapear tenddncias

de pesquisas desse campo, seus conceitos e termos e identificar os principals

autores e documentos, bem como entender sua institucionalizagSo cognitiva e

social. A metodologia adotada mostrou-se adequada aos objetivos tragados, e

pode tambGm ser indicada para a andlise de outras areas do conhecimento,

assim como permite desenvolver possiveis interfaces com a area da

Organizagdo do Conhecimento.

Palavras-chave: CiSncia da InformagSo. RecuperagSo da Informagdo.

Abordagem Social.



ABSTRACT

MARTINS, MARCIO SOUZA. The social approach in information retrieval:
front and research trends. S9o Paulo, 2012. 88f. Disserta^So (Mestrado em Ctencia
da InformacSo) - Escola de Comunica?6es e Artes, Universiade de SSo Paulo, SSo
Paulo, 2012.

The social approach in the field of Information Science considers users as

members of communities whose interests are formulated in a specific way, and

if they use the terminology of the field, will find more appropriate solutions to the

problems faced by information retrieval. Of an exploratory character, this

descriptive research seeks to identify the presence of social approach in studies

on information retrieval, using multiple methods and techniques bibliometrics

and scientometrics, through citation analysis, co-authorship, co-citations and

co-words applied in scientific papers and their constituent elements, located in

the databases LISA and LIST in the period between 1983 and 2011. The results

allowed us not only to map research trends in this field, its concepts and terms

and identify the main authors and documents, as well as understand their

cognitive and social institutionalization. The methodology used proved to be

appropriate to the goals set, and may also be suitable for the analysis of other

areas of knowledge, as well as allowing the development of interfaces with the

possible field of Knowledge Organization.

Keywords: Information Science. Information Retrieval. Social Approach.
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Introdugao

A Ciencia da Informagao, apesar de ja ter atingido significative

desenvolvimento, vem apresentando dificuldades, em virtude da complexidade

do seu objeto de estudo, em relagao a elaboragao de uma teoria geral,

abrangente, empirica e global, a qual constitua um conjunto coerente e

sistematico de proposigoes, que demonstradas metodologicamente, possam

fundamentar o seu desenvolvimento cientifico.

Entretanto, os investigadores desse relevante campo do saber dispoem

de um rico arcabougo de numerosas correntes teoricas e subcampos de

pesquisa. Varias foram as tentativas de sistematizar os estudos produzidos

nessa area - muitas delas, por exemplo, abordando a Ciencia da Informagao

sob perspectivas de paradigmas, conforme Capurro (1992, 2003); Ellis (1992);

Oron (2000), entre outros.

Esses autores partem do entendimento original do conceito de

paradigma empregado por Thomas Kuhn (2000), o qual e usado a partir de

duas concepgoes diferentes: ou como conjunto de crengas, valores, tecnicas

compartilhadas por membros de uma comunidade determinada, ou como teoria

basica que tente substituir regras explicitas como base para a solugao da

atividade de um determinado ramo cientifico.

Wersig (1993) faz serias criticas ao excesso de publicagoes que

analisam os problemas da recuperagao da informagao sob a otica de

paradigmas, ressaltando-se que essa analise vem sendo abordada em muitas

pesquisas, as quais nao representam, realmente, mudangas de paradigmas ou

competigao entre eles. Diante disso, o autor sugere o uso do conceito de

abordagens para melhor entender esse tipo de discurso, tendo em vista que

esses estudos se constituem, fundamentalmente, em respostas praticas para

problemas especificos tratados de maneiras superficiais, transdisciplinares e

que nao contribuem decisivamente na constituigao de um campo cientifico

(KOBASHI; TAMALO, 2003; CAMPOS; VENANCIO, 2008).

Desse modo, assim como Wersig, adota-se neste trabalho a

conceitualizagao de abordagens por ele proposto como modelo teorico

amplamente aceito. Portanto, a presente pesquisa tera como objetivo geral:
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• identificar a presenga da abordagem social em estudos sobre a

recuperagao da informagao.

De forma mais especifica, esta pesquisa abrangera os seguintes

objetivos:

• identificar artigos, tematicas e tendencies de pesquisas da

recuperagao da informagao no ambito da abordagem social, a

partir da analise de co-words nas bases de dados LISA e LISTA;

• demonstrar o comportamento de produgao cientlfica desses

artigos por meio de analises de co-autoria e co-citagao;

• Identificar os autores e os documentos mais significativos dessa

abordagem atraves de analise de citagao.

A ideia de que a recuperagao da informagao constitui urn importante

subcampo de pesquisa para a Ciencia de informagao e reconhecida por

diversos autores desse campo cientifico. Certamente, de acordo com Saracevic

(1996), a Ciencia da informagao evoluiu muito mais do que a recuperagao da

informagao, mas muitos dos problemas relacionados a recuperagao estao

presentes na sua essencia. Esse fato, de certa forma, pode ser evidenciado

atraves do estudo realizado por Zhao e Strotmann (2008), os quais analisam,

no periodo de 1996 a 2005, a evolugao da Cl, ao utilizarem-se de metodos de

co-citagao de documentos (Document Co-citation Analysis - DCA) juntamente

com urn acoplamento bibliografico. Assim, chegaram a mesma conclusao que a

recuperagao da informagao tern tido um impacto significativo no

desenvolvimento da Ciencia da Informagao.

Para Capurro (2003), o percurso dos sistemas de recuperagao da

informagao se constitui a partir de tres paradigmas (fisico, cognitive e social)

que se inter-relacionam com diferentes intensidades, em diversos periodos, no

ambito da Ciencia da Informagao.

A primeira dessas abordagens tern suas origens nas decadas de 1950 e

1960, a qual e estabelecida por Lesk (1995), analogicamente, como idade da

infancia, cuja base e uma epistemologia fisicista que consiste no

desenvolvimento de metodos, instrumentos e tecnologias para fins de sistemas

de recuperagao da informagao. Sob essa abordagem, o conceito de informagao 
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aproxima-se de um sentido estritamente tecnico, em que as percepgdes sociais

e cognitivas do usuario nao sao consideradas.

A segunda abordagem, surgida apos duas decadas mais tarde e que

ganhou forga na decada de 1980, trata de um estudo na concepgao de

sistemas de recuperagao da informagao de acordo com um modelo mental ou

cognitive do usuario. Essa abordagem parte da premissa de que a busca por

informagao tern sua origem na necessidade que surge quando existe o “estado

anomalo do conhecimento”, no qual o conhecimento do usuario nao e

suficiente para resolver o problema. Desse modo, contrapoe-se a perspectiva

anterior, que entendia a informagao como algo objetivo, um dado concrete e

dotado de sentido em si mesmo. Ao contrario, a abordagem cognitivista ve a

informagao na perspectiva de quern a usa, ou seja, do usuario individual.

A terceira abordagem, por sua vez, objeto de nosso estudo, tern suas

origens a partir das obras de Shera (1961, 1970) e atualmente e representada

pelas teorias de Capurro (2003), Frohmann (2008), Hjorland (2002), dentre

outros. Trata-se de um enfoque social em que os estudos e os desenhos de

sistemas de recuperagao da informagao sao realizados a partir de um enfoque

interpretative, “centrado no significado e no contexto social do usuario e do

proprio sistema da recuperagao da informagao” (ALMEIDA et. al., 2007, p.22).

Nesse sentido, na concepgao de Capurro e Hjorland (2007), o conceito

de informagao ficara relativizado, porem nao fundamentalmente em um sentido

individual, mas em situagoes sociais concretas e em diferentes fungoes na

divisao do trabalho na qual se insere o sujeito na sociedade.

A opgao pela referida abordagem, como objeto de nosso estudo, deu-se

por considera-la a mais apropriada para resolver os problemas da recuperagao

da informagao, uma vez que, sob esse enfoque, os usuarios sao vistos como

seres humanos compostos nao so por racionalidade, mas tambem por se

inserirem em comunidades com interesses formulados de forma especifica.

Sabe-se, no entanto, que essa abordagem jamais foi ignorada pela Ciencia da

Informagao, “supunha-se apenas que nada disso tinha importancia para o

funcionamento dos fluxos de informagao” (LARA; TALAMO, 2008, p.8).

A pergunta que se procura responder, assim, e a seguinte: como estao

sendo percebidos os estudos sobre a recuperagao da informagao na

abordagem social, no campo da Ciencia da Informagao? Para responde-la a 
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pesquisa adotara, como procedimento metodologico, as tecnicas e as

ferramentas bibliometricas e cientometricas, haja vista que sao instrumentos

que permitem estudar, relacionar e diagnosticar o desenvolvimento e

comportamento dos aspectos sociais e cognitivos da produgao cientifica.

Logo, na tentativa de cumprir os objetivos tragados e de alcangar os

resultados esperados, a pesquisa se estruturara em cinco capitulos.

O primeiro capitulo apresentara urn breve historico sobre as primeiras

bibliotecas, passando pela Documentagao - como urn marco importante para a

origem e o desenvolvimento da Ciencia da Informagao.

O segundo capitulo contextualizara a Recuperagao da Informagao como

produto da interdisciplinaridade da CiSncia da Informagao e destacara seu

desenvolvimento a partir de tres abordagens emblem^ticas da Ciencia da

Informagao (fisica, cognitiva e social), cujo objetivo e demonstrar a importancia

da abordagem social nos estudos da recuperagao de informagao.

No terceiro capitulo, destacar-se-ao os estudos metricos de informagao,

em especial, a bibliometria, a cientometria e a informetria, alem das analises de

co-autorias, de co-citagoes e de co-words.

O quarto capitulo apresentara o repertorio e os procedimentos

metodologicos adotados nesta pesquisa.

O quinto capitulo mostrara os resultados obtidos na pesquisa, bem como

sua discussao.

Nas consideragoes finais, delinear-se-ao as conclusoes do trabalho e as

recomendagoes para futuras pesquisas.
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1 Bibliotecas, Documentagao e Ciencia da Informagao

A formagao das primeiras bibliotecas e tao antiga quanto a historia da

humanidade. As bibliotecas e os seus documentos tern sido ferramentas

basicas para o desenvolvimento da humanidade, devido ao seu papel de

transmissao do conhecimento.

A existencia da primeira biblioteca de que se tem comprovagao e a

Biblioteca de Elba, na Siria, ha 5.000 anos. Sua colegao era constituida de

documentos de carater administrative, literario, historico, religioso e cientifico e

continha cerca de 15.000 tabulas de argila organizadas criteriosamente,

segundo o tema abordado. De acordo com Pettinato (1976), foi a primeira vez

que se pode observar tanta precisao em relagao a classificagao de

documentos, ordenados sistematicamente, em lugares diferentes.

Lemos (1998) e Ortega (2004) mencionam outras grandes bibliotecas da

Mesopotamia que tiveram espago entre os seculos VIII e VII a.C, como a de

Assurbanipal, rei da Assiria, que viveu de 668 a 627 a.C. O acervo dela era

constituido por 25.000 tabulas de argila, que continham transcrigdes e textos

coletados no reino.

Sabe-se que, nos templos gregos, tambem havia bibliotecas, e entre as

mais importantes, estavam as da cultura helenica, a partir do seculo IV a.C.

Entre elas, a que conquistou grande renome foi criada por Aristoteles em sua

escola de filosofia. Conta-se que essa teria sido o modelo que inspirou

Ptolomeu I Soter a fundar, no seculo III a.C, a famosa biblioteca de Alexandria,

considerada como uma das maiores e celebres bibliotecas ja conhecidas e que

sobreviveu a sucessivos ataques e desastres naturais, ate chegar ao seu firn.

Baratin e Jacob (2000) comentam que a finalidade dessa biblioteca nao era a

difusao do saber, mas sim, a acumulagao de todos os escritos da terra. Para

tanto, Ptolomeu III decretou que confiscassem todos os livros dos navios que

passassem pelo porto de Alexandria para serem copiados, quando se

arquivava o original e, ao proprietario, era devolvido uma copia.

Na Idade Media, prevaleciam as bibliotecas de ordens religiosas, nao so

no Ocidente, mas tambem no Oriente. Um ilustre bibliotecario dessa epoca foi

Cristiano, inspirado na Biblioteca de Alexandria, da qual era oriundo, e que

criou uma das mais famosas bibliotecas do Oriente - a Biblioteca de Cesare de 
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Filipo. Conforms Luis Ramirez (2001), a grande quantidade de documentos e

informagoes ali encontradas possibilitou a Eusebio de Cesare, urn seculo

depois, escrever a primeira historia do cristianismo. Entretanto, posteriormente,

mas ainda no seculo XIII, essas bibliotecas se somariam as universitarias

fundadas na Europa, ao mesmo tempo em que surgiram os grandes

colecionadores de livros entre a nobreza, a partir dos quais algumas colegoes

se tornariam nucleos de algumas bibliotecas nacionais (LEMOS, 1998;

ORTEGA, 2004).

O periodo da invengao da Imprensa por Gutenberg, em 1440, foi

marcado pelo fim do monopolio do acesso ao conhecimento, pois o registro de

obras deixou de ser realizado, exclusivamente, pelos eclesiasticos e eruditos, o

que permitiu que o contato com o universo intelectual deixasse de ser privilegio

de poucos. Por um lado, tai revolugao tecnologica possibilitou a produgao de

livros em massa, o que favoreceu seu barateamento e sua distribuig§o, de

modo a ser considerada precursora da primeira explosao bibliografica.

Por outro lado, de acordo com Burke (2002), a multiplicagao de livros

criou um problema para os bibliotecarios, embora o oficio tenha se tornado

ainda mais indispensavel. Em fungao do aumento da produgao bibliografica,

surgiu a necessidade de novos procedimentos para a organizagao e a

recuperagao de colegdes. Para tanto, alem dos catalogos que se

especializaram nessa epoca, destacou-se o desenvolvimento da bibliografia,

que e considerada por muitos autores como primordios da Documentagao.

No seculo XVII, surge em alguns paises mais avangados da Europa e,

posteriormente, nos Estados Unidos, o conceito de biblioteca publica moderna,

que era baseada na igualdade de acesso e que coIocava, a disposigao de seu

publico, grandes acervos de livros. Eram bibliotecas financiadas por mecenas,

cujo movimento continuou ate o seculo XX, quando os filantropos passaram a

exercertal papel (LEMOS, 1998).

Destaca-se, como outro acontecimento importante, a obra de Gabriel

Naude (1627), intitulada Advis pour adresser une bibliotheque [Conselho para

Organizar uma Biblioteca], que foi considerada como o primeiro tratado da

biblioteconomia moderna. Nessa audaciosa obra para os padroes da epoca,

Naude expoe, para o Parlamento parisiense, a importancia politica da criagao

de uma grande biblioteca, pois a entrega de belas bibliotecas ao “grande” 
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publico atribui um esplendor muito duradouro a qualquer governante (TALAMO;

SMIT, 2007). Segundo as autoras, Naude considerava que os acervos das

bibliotecas deveriam representar diferentes correntes de pensamentos,

contrapondo-se a exaustividade de documentos a qual prevalecla na Biblioteca

de Alexandria ou nas bibliotecas medievais.

Para Naude, a liberdade e somente exercida quando o homem tern

acesso irrestrito a um amplo campo de conhecimentos de diferentes opinioes

sobre o mesmo assunto, o que lhe permite elaborar escolhas racionais. O autor

entendia, naquela epoca, que era impossivel reunir todos os livros do mundo. A

opgao levantada era ter um maior numero possivel de catalogos que

informasse ao leitor em qual biblioteca poderia encontrar a obra procurada

(COELHO, 1997 citado por TALAMO; SMIT, 2007). Alem disso, na concepgao

de Naude, a biblioteca publica deveria ser, restritamente, um instrumento de

progresso, de liberdade de expressao e de cultura, deveria, portanto, manter-se

distante de leituras de lazer e de colecionadores de livros.

Nesse sentido, a defesa intransigente da criagao de bibliotecas publicas

para reunir todos os conhecimentos documentados leva Naude a enfatizar

princlpios de selegao de acervo, de modo que este deveria representar as

diferentes correntes de pensamentos. Assim, de acordo com T^lamo e Smit

(2007), o modelo de biblioteca proposto por Naude afasta-se do aspecto

preservacionista sobre a fungao da biblioteca, substituindo-o pela utilizagao

publica do saber acumulado como insumo do progresso.

Seculos depois, com a Revolugao Francesa (1789-1799), principalmente

com a submissao do famoso Relatorio Rapport et projet de decret sur

I’organisation generate del’instruction publique, presentes a I’Assemblee

Nationale, au nom du Comite d’Instruction Publique, par Condorcet, Depute du

Departement de Paris1, propagou-se um movimento na Franga, em busca do

bem-estar coletivo, que so poderia ser atingido mediante o desenvolvimento

dos potenciais talentos individuals. Dessa forma, conforme Boto (2003, p.635),

“a instrugao publica teria por objetivo a ideia da partilha do conhecimento como

estrategia para ampliar a felicidade individual e, portanto, coletiva dos 

1 CONDORCET. Rapport et projet de d&cret sur I’organisation g6n6rale de I’instruction Publique; par
Condorcet, D6put6 du Departement de Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 1793. Enfance, Paris, v. 42, n.
4, 1989.
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cidadaos”. Vale destacar que e, nesse contexto, que a biblioteca publica se

consolida, bem como a profissao do bibliotecario.

Mais tarde, no auge da Revolugao Industrial, segundo Ortega (2004),

surge a necessidade de trabalhadores alfabetizados e treinados em tarefas

manuals especificas. De acordo com a autora, 6, nesse periodo, que a

biblioteca publica passa a ter urn papel de agenda educacional das massas e

da democratizagao da cultura. Essa biblioteca tambem passa a ser fomentada

pelo crescimento do uso de periodicos, cujo auge se da por volta de 1850.

Dessa forma, as atribuigoes do bibliotecario passam a ser absorvidas pela

fungao educativa e cultural, o que proporcionou o surgimento da

Documentagao.

1.1 A Documentagao

No final do seculo XIX, com as novas formas de registro de informagao,

que ocorriam, principalmente, com o crescimento de artigos de periodicos -

alem de sua importancia como veiculo de publicagao para a comunidade

cientifica - houve a necessidade do desenvolvimento de outros metodos

voltados a organizagao e a recuperagao da Informagao. Esses novos

instrumentos se fizeram indispensaveis, de modo que a Documentagao se

apropria dos procedimentos da Biblioteconomia e os aperfeigoa (SHERA,

1980).

Desse modo, a Documentagao passa a dividir espago com atividades

que antes eram exclusivas da Biblioteconomia, em especial no auge da

Revolugao Industrial. Diferente da Biblioteconomia, que se preocupava com as

bibliotecas publicas e que assumia uma fungao educacional, a Documentagao

se preocupava em permitir o acesso aos registros do conhecimento,

independente de seu suporte.

As praticas da Documentagao se delinearam a partir dos trabalhos de

Paul Otlet e Henri La Fontaine, que fundamentaram conceitos relacionados a

ela a partir de estudos bibliograficos (SIQUEIRA, 2010). Esses idealizadores

acreditavam que, com o conhecimento, a humanidade alcangaria a paz

mundial. Para o alcance desse objetivo, os autores acima resolveram criar urn



19

Repertdrio Bibliografico Universal capaz de reunir e de representar todo

conhecimento humano em um unico local. A partir dal, logo perceberam que,

para a concretizagao de tai projeto, eram necessarias uma cooperagao

intemacional e a criagao de novas ferramentas e tecnicas para o manuseio de

informagoes. Dessa forma, desenvolveram a Classificagao Decimal Universal

(CDU) a partir da Classificagao Decimal de Dewey (CDD) e criaram um

dispositivo denominado “atlases” como se fossem mapas conceituais que

mostravam, de forma visual e simplificada, relagdes dos conceitos de diversas

areas (RAYAWARD, 1997).

Em 1934, o Repertdrio Bibliografico Universal continha 16 milhoes de

entradas de fichas catalograficas e, no final da Segunda Guerra Mundial, doze

paises tinham segdes nacionais: Alemanha; Belgica; Dinamarca; Estados

Unidos; Franga; Reino Unido; Holanda; Italia; Polonia; Russia; Suiga e

Tchecoslovaquia; e mais seis estavam em formagao. Ao longo do

desenvolvimento do Repertdrio, cujo termo foi posteriormente substituido por

Institute Bibliografico Universal, Otlet publica o Tratado da Documentagao

(1934), em que, de forma visiondria, antecipava o surgimento de novas

tecnologias, como o hipertexto e hipermidia (ORTEGA, 2004).

A Documentagao foi proposta na Belgica, mas consolidou-se na Franga,

no periodo de 1895 a 1937, com a finalidade de disponibilizar o conteudo de

qualquer documento. Sua consolidagao chegou ao auge, durante o Congresso

Mundial de Documentagao Universal, em Paris, quando se constatou sua

maturidade, em seus 40 anos, e sob diversos aspectos: padronizagao de

sistemas de classificagao, elaboragao de terminologia da area, adogao de

novos suportes (como o microfilme) e de outros tipos de informagao (ORTEGA,

2009). Em 1950, menos de vinte anos depois da sua sedimentagao, na Europa,

surge um movimento de bibliotecarios norte-americanos, que trabalhavam em

bibliotecas de empresas e em comercios, e resolveram abandonar a American

Libary Association (ALA), a que pertenciam todos os bibliotecarios, para fundar

a Special Libraries Association (SLA). Conforme Ortega (2004), esse periodo

tambem foi marcado pelo desenvolvimento de sistemas automatizados de

recuperagao da informagao, em especial, por assuntos.

O novo grupo argumentava que os metodos utilizados pela ALA nao

eram mais suficientes para resolver os problemas enfrentados pelos 
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bibliotecarios especializados, em fungao da necessidade de acesso a outros

tipos de materials que nao eram apenas tradicionalmente encontrados em

bibliotecas. Nesse sentido, Shera (1980) diz que, na falta de uma melhor

nomenclatura, deu-se, ao campo de atividade da nova associagao, o nome de

Biblioteconomia Especializada.

Pouco tempo depois, ocorreu uma nova cisao entre os bibliotecarios.

Criou-se a American Documentation Institute, organizagao de intelectuais do

pais que buscavam novos meios cientificos para facilitar as atividades

bibliograficas dos estudiosos. Os membros desse Instituto mostraram grande

interesse pelos novos suportes de armazenamento de informagao, sobretudo

em microfilme. Assim, a Documentagao tambem ganhou forgas nos Estados

Unidos (ORTEGA 2004).

Nesse aspecto, a Biblioteconomia Especializada estadunidense dividiu

espago com a Documentagao europeia, mais fortemente na decada de 1950,

no auge da Documentagao, nos Estados Unidos. Contudo, a Documentagao foi

perdendo forgas e foi sendo substitulda pela Information Retrieval ou

Information Storage and Retrieval, que se constitui na recuperagao da

informagao feita por computadores, e que passa a ser considerada como uma

das principals vertentes das origens da Ciencia da Informagao nos Estados

Unidos (ORTEGA, 2009).

1.2 A Ciencia da Informagao

Segundo Wersig (1993), a ciencia pos-moderna nao e como a ciencia

classica, pois esta direciona-se a busca pelo complete entendimento sobre

como o mundo funciona, e a pos-moderna, a necessidade de lidar com

problemas que foram causados pelos produtos das ciencias classicas - os

problemas causados pela tecnologia. Em consequencia, ocorre o aparecimento

de novas disciplinas, com o desafio de tratar de problemas decorrentes desses

avangos, que e o caso da Ciencia da Informagao - area do conhecimento

cientlfico que atua no domlnio dos estudos de informagao. O desenvolvimento

dessa ciencia ocorre em virtude do aumento do numero de cientistas e da

produgao de pesquisas no pos-guerra e, consequentemente, do crescimento 
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exponencial de informagoes e publicagoes tecnicas e cientificas

disponibilizadas (PINHEIRO, 2002).

O surgimento da Cl ocorre em meados de 1960, com o objetivo de suprir

a dificuldade em trabalhar com o grande volume de informagoes, em diferentes

suportes e, dessa forma, proporcionar o desenvolvimento do campo cientifico.

Tomou-se, como base, instrumentos da Biblioteconomia Especializada e da

Documentag§o. A medida que a Biblioteconomia Especializada se preocupava

com a organizagao de informagoes em empresas, a Documentagao foi

praticamente substituida nos EUA pela Ciencia da Informagao, e difundia-se

pela Europa.

Considera-se, tambem, como urn dos precursores dessa nova

modalidade de ciencia, o respeitado cientista do Institute de Tecnologia de

Massachusetts, Vannevar Bush, que foi considerado por muitos como o

principal fundador da Ciencia da Informagao, devido ao ensaio de sua autoria,

publicado em 1945: “As we may think” (BARRETO, 2002; SARACEVIC, 1999).

Bush chegou a conclusao de que estudos de diferentes areas enfrentavam

problemas similares, quando nao, os mesmos. Ademais, questiona os esforgos

e recursos que poderiam ser poupados se tais problemas fossem relacionados

e reformulados.

Em outras palavras, Bush abordou o problema da explosao da

informagao e propos como solugao a necessidade de tornar mais acessiveis

tecnologias de informagao emergentes. Alem disso, previu mecanismos que

permitissem urn melhor processamento, registro, transporte e distribuigao de

informagao, sugeriu a criagao de urn prototipo denominado Memex - uma

maquina que permitisse armazenar e recuperar todo tipo de informagao, de

forma facil, rapida e eficiente, por meio de associagao de conceitos e recursos

mecanicos de armazenamento e recuperagao da informagao. Sob a

perspectiva de Bush, (1945, p.10):

MEMEX 6 um dispositive que permitird a uma pessoa armazenar
todos os seus livros, arquivos, e comunica$6es, e que 6 mecanizada
de tai forma que poderd ser consultado com grande veiocidade e
flexibilidade. Na realidade, seria um suplemento ampliado e intimo de
sua Memdria.
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A proposta foi muito bem recebida, uma vez que, estrategicamente,

ciencia e tecnologia sao importantes para a sociedade. Taticamente, os

esforgos para ajuda reciproca, nas atividades de informagao, sao igualmente

importantes e precisam de fomento. Assim, muitos cientistas, profissionais de

outras areas e, principalmente, os governos “compraram” a ideia e, dessa

forma, inicia-se uma nova disciplina cientifica.

1.3 Da Documentagao a Ciencia da Informagao

O contexto acima sumarizado evidencia a mudanga semantica do termo

Documentagao para Ciencia da Informagao, nos EUA, que ocorre,

principalmente, a partir de tres aspectos: tecnologico, social e ideologico. Sob o

aspecto tecnologico, por exemplo, a criagao de banco de dados permitiu o

acesso direto as informagoes, ja que a Documentagao ficava restrita as

referencias bibliograficas. Sob o carater social, a interdisciplinaridade da

Ciencia da Informagao ampliou o papel da informagao na sociedade,

associando novas tecnologias e necessidades de diversas areas, o que e uma

perspectiva diferente da Documentagao, que era considerada como area de

pratica imediata. Por firn, sob a questao ideological como a Documentagao foi

criada na Europa, e os EUA que ambicionavam-se tornar-se potencias

mundiais, ambos resolveram criar sua propria ciencia (ORTEGA, 2008;

SIQUEIRA, 2010).

Algo similar aconteceu na Europa, e a Documentagao tambem

incorporou servigos automatizados de acesso e recuperagao da informagao

cientifica, desenvolvendo importantes centros de documentagao e

profissionalizagao. Entretanto, como se tratava do periodo de Guerra Fria,

quando os EUA e a URSS passavam por competigdes politicas, ideologicas e

econdmicas, na urgencia de se mostrarem superiores aos seus rivais, ambos

denominaram campos responsaveis pelo tratamento e pela difusao da

informagao de acordo a perspectiva de mundo de cada pais (SIQUEIRA, 2010).

Desse modo, enquanto nos EUA difundia-se a Ciencia da Informagao;

na URSS, surgia a corrente Informatika, que foi considerada de extrema

importancia, devido a sua cobertura geografica. Os idealizadores dessa

corrente, Chernyi, Gilvarevskii e Mikhailov (1973), criaram uma denominagao 
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alternative ao termo Documentagao, pois consideravam que um novo termo

bem definido seria mais vantajoso de que os termos velhos, uma vez que eram

utilizados em diferentes concepgoes (SIQUEIRA, 2010).

Essa nova disciplina, Informatika, propos-se a estudar a estrutura e as

particularidades da informagao cientifica, alem das praticas que regiam tai

atividade como sua historia, teoria, metodo e organizagao e disseminagao da

informagao cientifica. De modo particular, o ponto chave da disciplina era a

informagao do contexto comunicativo social que, uma vez consultada,

possibilitaria a mudanga no conhecimento, antevendo, dessa forma, a famosa

equagao de Brookes (1980), uma corrente muito difundida pela Ciencia da

Informagao e que sera mais aprofundada posteriormente.

Assim, conforme Ortega (2004), a abordagem russa se destacou pelo

solido desenvolvimento conceitual, pela distingao dos tipos de documentos e

pela automatizagao da busca. Contudo, na ultima decada do seculo XX, de

forma inesperada, chega ao firn o regime socialista russo, o que ocasionou

uma queda acentuada nos investimentos em pesquisas. Desse modo, em

consequencia da queda do bloco socialista, a corrente sovietica perde espago

para a corrente americana, o que favoreceu a disseminagao da Ciencia da

Informagao pelo mundo.

2 A Recuperagao de Informagao

Desde a constituigao dos primeiros acervos, a humanidade manifesta a

preocupagao em desenvolver metodos e tecnicas, com a finalidade de

recuperar a informagao, que transcenderam as tabuletas de argila, passando

pelos antigos cartoes perfurados ate chegar aos sistemas informatizados

atuais. Entretanto, segundo Ferneda (2003) foi, na decada de 1950, que varios

cientistas, engenheiros, empreendedores e bibliotecarios se empenharam na

busca e no aprimoramento de solugoes para os problemas apontados por Otlet,

no inicio do seculo, bem como por Bush, apos a Segunda Guerra Mundial.

Esse fato pode ser exemplificado pelos famosos experimentos de Cranfield,

realizados pelo Cranfield Institute of Technology, que se estenderam ao longo

da decada de 1950, com a finalidade de avaliar e de melhorar o desempenho

dos Sistemas de Recuperagao da Informagao.
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Enquanto na d&cada de 1950 eram disseminadas as bases para a

pesquisa em avaliagdo de Sistemas de Recuperagao da Informagao; nos anos

de 1960, surgem os primeiros resultados mais significativos desse trabalho.
Maron e Kuhns (I960)2 estabeleceram os principios basicos do modelo

probabilistico para a recuperagao da informagao que, pouco tempo depois,

seria formalmente desenvolvido por Robertson e Jones (1976)3. Gerard
Salton4, em 1965, desenvolveu o projeto SMART (Sistems for the Manipulation

and Retrieval of Text), que foi considerado um marco na atividade da

recuperagao da informagao, o qual produziu, alem do modelo vetorial, o

aprimoramento de inumeras tecnicas computacionais (FERNEDA, 2003). A

partir dai, a Recuperagao da Informagao se firmou como uma atividade bem

definida, com bons projetos e financiamentos e gerou grandes debates sobre

melhores e mais adequadas solugoes tecnicas, conceituais e tecnologicas
(CEND0N, 2005; SARACEVIC, 1996).

Em 1951, enquanto escrevia sua tese de mestrado na Massachusetts

Institute of Technology, Calvin Mooers introduziu, pela primeira vez, o termo

recuperagao da informagao (Rl), e a definiu como: “a busca de informagao em

um estoque de documentos, efetuada a partir da especificagao de um tema”.

Um ano mais tarde, ampliou essa definigao e defendeu que a Rl “engloba os

aspectos intelectuais de descrigao da informagao e sua especificagao para a

busca e tambem para quaisquer sistemas, tecnicas ou maquinas que sao

empregadas para executar a operagao” (MOOERS, 1951). Foi alem, e

fundamentou sua proposta em tres premissas basicas:

• como descrever intelectualmente a informagao?

• como especificar intelectualmente a busca?

• que sistemas, tecnicas ou maquinas devem ser empregados?

Em seguida, embora tenham surgido mudangas importantes nos

suportes e nos metodos empregados ao longo do tempo, assim como no tipo e 

2 MARON, M. E.; Kuhns, J. L. On relevance, probabilistic indexing and information retrieval. Journal of
the ACM, v.7, n.3, p.216-244, 1960.
3 ROBERTSON, S. E; Jones, K. S. Relevance weighting of search terms. Journal of the American
Society for Information Science, v.27, n.3, p.129-146, 1976.
4 SALTON, G. The SMART automatic document retrieval system - an illustration. Communications of
the ACM, v.8, n.6, p.391-398, 1965.
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nos formatos de informagao, os principios da Rl permanecem fundamentals ate

hoje (SALVADOR OLIVAN, 2002; SARACEVIC, 1996).

Robredo (2005) caracteriza a Rl como parte integrante do processo

global de gestao da informagao e do conhecimento e que nao pode ser

dissociada do ciclo documentario. Para o autor, o sucesso de uma eficiente

recuperagao da informagao depende do ciclo documentario que tern, como fins

especificos, tratar e recuperar a informagao. Tai procedimento compreende a

realizagao de tres etapas determinantes, a saber: a entrada, o tratamento e/ou

processamento e a saida.

Na entrada, escolhem-se, dentro de toda a produgao mundial, os

documentos que correspondem a comunidade academica cobertos pelo

sistema de informagao (livros, periodicos, base de dados, jornais, entre outros).

Ja no tratamento e/ou processamento, o objetivo e facilitar o acesso ao

conteudo de urn documento, ou de urn conjunto de documentos, a partir de

tecnicas proprias de redugao estrutural da informagao. Essa condensagao

representa uma diminuigao semiotica do conteudo do documento e da

competencia de armazenar e transferir o conhecimento registrado, conforms se

verifica em Barreto (1994).

A saida, por sua vez, constitui a finalidade de urn trabalho documentario,

que e a recuperagao da informagao pelo usuario. Esse processo significa que o

ciclo documentario sera efetivado, e que a transferencia da informagao

possibilitara a geragao de novos conhecimentos, os quais, por sua vez, serao

coletados, armazenados, organizados e disseminados, fechando, assim, o ciclo

documentario (LIMA, 1998).

A figura abaixo apresenta as etapas de um ciclo documentario de um

Sistema de Recuperagao da Informagao, proposto por Robredo (2005).
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Figura 1: Exemplo de representagao simplificada do processo de analise e

recuperagao da informagao.

Fonte: Robredo, Jaime. (2005, p.10).

Da mesma forma, Salton (1983) e Ingwersen (1992) vao de encontro ao

pensamento de Robredo (2005), ao considerar que a Rl se preocupa com os

processes que envolvem a representagao, armazenamento, organizagao e

acesso aos itens de informagao que sejam relevantes para os usuarios.

Conforme Salvador Olivan e Arquero Aviles (2004), que se valeram das

tres caracteristicas basicas da Ciencia da Informagao (Cl), apontadas por

Saracevic (1996) - tai qual a Documentagao, a Cl e a Ciencia da Computagao

(CP) - a Recuperagao de Informagao e, por natureza, interdisciplinar, possui

uma estreita relagao com a tecnologia da informagao e e uma participante ativa

na evolugao da sociedade da informagao. Segundo os autores, a Rl e urn

componente importante para essas tres ciencias e constitui urn marco para a

compreensao do passado, presente e futuro desses campos.

Quanto a Ciencia da Informagao, “a Recuperagao de Informagao se

firmou como uma area de pesquisa autonoma no seio da Ciencia da

Informagao, com urn acelerado desenvolvimento” (FERNEDA, 2003, p.11).

Para alguns autores, como Saracevic (1996), a Rl pode ser considerada

como a vertente tecnologica da Cl. Desse modo, Saracevic, assim como

Ferneda, indicam que esse fato pode resultar na aproximagao da Cl com a CP,

em especial, no desenvolvimento de novos instrumentos e de metodologias

relativas as questoes de representagao e recuperagao de recursos

informacionais. Entretanto, embora relacionadas, e possivel observar urn 
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distanciamento tedrico/conceitual entre tais ciencias, como aponta Femeda

(2003), ao se referir que, apesar de a informagao ser o objeto de comum

interesse entre ambas as ciencias, paradoxalmente, e o que mais as distancia.

Por urn lado, o conceito de informagao para a Ciencia da Informagao se

associa a uma construgao social de sentidos, da qual e urn significado

transmitido a urn ser consciente por meio da mensagem. Por outro lado, para a

Ciencia da Computagao, a informagao se aproxima a Teoria de Informagao

fundamentada por Shannon e Weaver5 no final da decada de 1940, a qual se

restringe a transmissao de mensagens e a troca de sinais, nao se preocupando

com a semantics dos dados, porem adequada a construgao de sistemas

computacionais (RAMALHO et. al., 2007).

Todavia, assim como a Ciencia da Computagao, a Ciencia da

Informagao tambem foi influenciada pela teoria de Shannon e Weaver. Por sua

vez, como bem observa Capurro (2003), a Cl nao somente se limita a esta

visao fisicista, como tambem abarca outros aspectos: cognitive e social,

conforme veremos nos topicos abaixo.

2.1 A Abordagem Fisicista nos Sistemas de Recuperagao da Informagao

Considerada por alguns autores como uma das raizes da Ciencia da

Informagao, a abordagem fisicista e estritamente relacionada a Teoria da

Informagao de Shannon e Weaver (1949/1979) e a Cibernetica de Norbert

Wiener (1961), alem de inexoravelmente ligada a tecnologia de informagao.

A recuperagao da informagao sob essa perspectiva consiste em uma

atividade estatica, empirica e objetiva que privilegia o sistema de informagao, e

nao, as percepgoes e interpretagoes do usuario. Em sua essencia, essa

abordagem pressupoe que o usuario realiza uma consulta, e o sistema

responde com uma lista de documentos. Alem disso, caso o resultado nao seja

satisfatorio, realiza-se uma autoanalise no interior do sistema para detectar

possiveis problemas.

5 SHANNON, C.; WEAVER, W. The mathematical theory of communication. Urbana, IL.: University of
Illinois Press, 1949,1972.
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Uma experiencia ilustrativa dessa leitura foram os experimentos de

Cranfield, como ja mencionado, realizados em 1957, com a finalidade de medir

os resultados de um sistema computadorizado de recuperagao da informagdo.

Esses testes consistiam em criar uma situagao imaginaria baseada em uma

realidade em que teriam de enfrentar os sistemas de informagdo.

Em outras palavras, de acordo com Campos e Vendncio (2007), para

sua realizagao, criam um banco de dados, a partir do qual idealizariam um

conjunto de questdes que permitisse sua consulta e, com base em julgamentos

efetuados por especialistas humanos, determinariam a relevancia para cada

par de questdes e documentos. Dessa forma, cada documento da colegao era

antecipadamente conhecido como relevante ou nao, e a relevancia era

concebida como a relagao entre documento e questdo, abstraindo os demais

fatores. Desse modo, o sucesso do processo de recuperagao da informagao se

realizava por essa medida e pelos documentos recuperados ou nao, com

enfoque aos aspectos de revocagao, a precisao e ds medidas quantificadas.

Ellis (1992) destaca a importancia desses testes como influenciadores

de toda uma tradigao de pesquisa na area de recuperagao da informagao.

Entretanto, o autor adverte que a influencia dessa abordagem proporcionou os

primeiros problemas para a area, em que meritos de um sistema de

recuperagao da informagdo foram inferidos como se fossem um laboratorio de

fisica e mecanica. Orom (2000), por sua vez, compartilha da mesma critica ao

afirmar que esse estudo represents um tipo de investigagao nomotetica e

baseia-se em uma visao estatica da ciencia, o que significa que a essencia

dessa abordagem reside na ideia de que o processo de pesquisa pelo usuario

e neutra, universal, imutavel e nao e influenciada pelos aspectos sociais e

cognitivos.
A partir dessa constatagao, observa-se que essa abordagem foi

fortemente influenciada pela Ciencia Moderna, sobretudo a partir do modelo

das ciencias exatas, em termos teoricos e metodologicos e, pelas Tecnologias

de Informagdo, em termos aplicados, de modo a considerar que seu objetivo

principal consiste no desenvolvimento e no aperfeigoamento de tecnologias,

tecnicas e metodos para uma gestao de informagdo mais eficiente. Contudo, de

acordo com Araujo (2005, p.1), “a Ciencia Moderna, enquanto visao e pratica

cientifica, encontra-se esgotada e as Tecnologias de Informagdo sao apenas 
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mecanismos auto-regulados que funcionam segundo principios de

automatismos”.

Por esses motives, na decada de 70, entra em cena uma nova

abordagem que redireciona o enfoque da recuperagao da informagao: a

cognitivista, que considera o papel ativo do sujeito cognoscente ou, de forma

mais precisa, do usuario, no processo de recuperagao de informagao, bem

como em todo processo informative e comunicativo (CAPURRO, 2003).

2.2 A Abordagem Cognitivista nos Sistemas de Recuperagao da
Informagao

Inspirada pela ontologia de Karl Popper (1973), que compreendia que a

realidade humana e composta por tres mundos distintos e interligados, a

abordagem cognitivista tern como pontos centrais: o mundo do conhecimento

previo do usuario que busca e utiliza a informagao; sua interagao com o

sistema de recuperagao de informagao e como o cerebro processa informagao.

Trata-se, em geral, de uma abordagem que pressupoe que os estudos sobre

as estruturas de representagao e o estado do conhecimento podem ser

aplicados no desenvolvimento de sistemas de recuperagao de informagao.

A partir desse ponto de vista, amplamente difundido e aceito por muitos

autores de abordagens cognitivistas; De Mey, em 1977, na Conferencia de

Copenhagen, apresentou, pela primeira vez, a proposta da visao cognitiva

centrada no usuario, a qual considerou que o processamento da informagao,

quando desempenhado pelo sistema, deve simular o processo mental que o

individuo realiza para o entendimento do mundo. Segundo Ingwersen (1992),

na referida Conferencia, pode-se observar urn amplo confronto entre as

abordagens racionalistas e sistemicas e as teorias psico-cognitivas centradas

nos usuarios.
Alem disso, em outro evento do ano de 1977, Brookes, urn dos

proponentes da visao cognitivista na Ciencia da Informagao, formalizou sua

teoria baseada no “mundo 3” de Popper, constituido por urn conteiido objetivo,

ou seja, por todo pensamento objetivado sobre algo, como obras de arte, livros,

poesia, conhecimento cientifico, entre outros. Para Brookes (1980), a Ciencia 
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da Informagao deveria se concentrar em entender as relagoes entre o “mundo

3” (produtos intelectuais) com o “mundo 2” (mundo metafisico e subjetivo,

constituido pelos estados mentais e pelos processes psiquicos inconscientes),

de modo a contribuir mais na organizagao do conhecimento do que na de

documentos.

O autor propoe, em outras palavras, o entendimento da relagao entre a

informagao com a natureza do estado do conhecimento do usuario nos estudos

da CiSncia da Informagao, a firn de permitir a compreensao do fenomeno

basico do processo de recuperagao da informagao. O conhecimento, segundo

Brookes (1980, p.131), “(...) e como uma estrutura de conceitos unidos por

suas relagoes, e a informagao e uma pequena parte dessa estrutura”. A

estrutura de conhecimento, que pode ser subjetiva ou objetiva, e transformada

pela informagao em uma nova estrutura de conhecimento. Desse modo,

Brookes expressa tai relagao atraves da famosa “Equagao Fundamental da

Ciencia da Informagao”:

K(S) + JK = K (S + <5S)

6I

Robredo (2003) elucida que a Equagao de Brookes exprime a passagem

de urn estado do conhecimento, expresso por K (S), para urn novo estado do

conhecimento K (S + <5S), pela contribuigao de um acrescimo de conhecimento

6K extraido pelo incremento de informagao <51, sendo 6S o efeito da informagao

assimilada que modifica o estado inicial do conhecimento. Nesse contexto, o

usuario e considerado um participants ativo na interagao entre estrutura da

informagao e sua estrutura mental propria, uma vez que “conhecer e um ato de

interpretagao, uma assimilagao da informagao pelas estruturas mentais do

sujeito que percebe o meio” (BARRETO, 2002, p.1).

Segundo Campos e Venancio (2007), o modelo de recuperagao da

informagao, proposto por Belkin, Oddy e Brooks (1982a, 1982b), e exemplar da

maneira de demonstrar as propostas de De Mey (1977) e Brookes (1980),

citadas anteriormente. Tai modelo parte do pressuposto de que o usuario

procura um sistema de recuperagao da informagao ao identificar uma carencia, 
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uma situagdo irregular de suas estruturas mentals e cognitivas sobre um

assunto ou problems. Desse modo, na maioria das vezes, ele nao e capaz de

expressar sua necessidade informativa, e muito menos, de avaliar os

resultados obtidos, uma vez que nao tern os conhecimentos adequados para

valorar a utilidade desses documentos em um primeiro momenta. Leva-se em

consideragao, ademais, que o processo de recuperagao da informagao e

dinamico e, portanto, as necessidades informativas dos usuarios vao variando

a medida que se realiza o processo.

Assim, esse modelo propoe o desenvolvimento de um de sistema de

recuperagao da informagao interativo que determina as representagoes de

estados de conhecimento anomalos do usuario, tendo por base suas

necessidades de informagao. Tai sistema, por sua vez, tende a construir uma

representagao do conhecimento do usuario por meio de redes associativas, de

modo que, entre palavras identificadas nas declaragdes narrativas do

problema, possa examinar-se essa estrutura, interpretar as caracteristicas

estruturais das representagoes para, posteriormente, determinar os estados

anomalos do conhecimento, alem de pesquisar as descrigoes de documentos

estruturados com o objetivo de resolver as lacunas que a ele apresentadas.

Assim, o usuario avalia os documentos recuperados, e essa avaliagao e

utilizada pelo sistema a fim de determinar as adequadas modificagoes nas

representagoes das necessidades informativas do usuario, bem como a troca

da estrategia para definigdo das caracteristicas significativas do mecanismo de

busca adotado. Em suma, cada ciclo do processo de recuperagao da

informagao depende das avaliagdes anteriores, haja vista que a situagao

problematica e a percepgao do usuario com relagao a anomalia sao

modificadas a cada interagao com o sistema (CAMPOS; VENANCIO, 2007).

Ao longo dos anos, outros estudiosos efetuaram pesquisas sobre a

cognigao humana em sua interagao com os sistemas de recuperagao da
informagao, dentre eles: Croft & Thompson (1987)6, Bates (1989)7, Ellis

6 CROFT, W.B; Thompson, R.H. IR: a new approach to the design of document retrieaval systems.
Journal of the American Society for Information Science, v.38, n.6, p.389-404, 1987.
7 BATES, M. J. The design of browsing and berrypicking techniques for the on-line Search interface. On
line Review, v. 13, n.5, p.407-424, Oct. 1989.
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(1989)8, para citar alguns. Todavia, a base dessas teorias enfatiza o aspecto

comportamental do usuario, ao considerar somente sua estrutura cognitiva,

deixando de lado o contexto social no qual esta inserido.

Na tentativa de amenizar tai problema, Ingwersen (1992, 1999) buscou

integrar, dinamicamente, o objeto perdido, o condicionamento social e material

do existir humano, por meio de sua Teoria Cognitiva da Recuperagao da

Informagao, a qual tern como proposta a interagao do usuario com o Sistema

de Recuperagao da Informagao. Todavia, de acordo com Capurro (2003),

apesar desse enfoque social, sua perspectiva permanece cognitiva visto que

trata o usuario, entendido em primeiro lugar, como sujeito cognoscente,

possuidor de modelos mentais separados do mundo exterior (o cultural, o

social e o historico). E nesse momento ganham-se destaques as abordagens

socials que consideram os usuarios como seres humanos, compostos nao so

por racionalidade, mas tambem por desejos, emogoes, interagoes sociais e

culturais.

2.3 A abordagem Social nos Sistemas de Recuperagao da Informagao

Os estudos no ambito da abordagem social no campo da Ciencia da

Informagao visam a recuperar os elementos subjetivos dos usuarios para

estrutura de sistemas de recuperagao da informagao, considerando sua visao

de mundo. Trata-se de urn "enfoque interpretativo, centrado no significado e no

contexto social do usuario e do proprio sistema de recuperagao” (ALMEIDA et.

aL, 2007, p.22). Esses estudos caracterizam-se pela uniao de diversas

abordagens e metodologias da sociologia e da filosofia e se deparam,

fundamentalmente, nos problemas dos elementos geradores e decisivos da

construgao, organizagao e do acesso ao conhecimento.

A origem dessa abordagem nos remete as obras de Shera (1961, 1970),

ao salientar que nao se podem compreender os processes intelectuais do

usuario isolando-o da sua cultura e da sociedade em que esta inserido.

Entretanto, somente nos anos noventa, e que a abordagem social se consolida 

8 ELLIS, D. A behavioral approach to information retrieval design. Journal of Documentation, London, v.
45, n. 3,’p. 171-212, 1989.
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nos estudos da Ciencia da Informagao, sobretudo a partir das criticas de

Frohmann (1992), ao considerar as outras abordagens reducionistas, idealistas

e associais.

Para Capurro (2003), a critica de Frohmann baseia-se, em parte, de

maneira implicita, na posigao de Wittegenstein9 acerca dos conceitos

internalistas que culmina em sua critica a “linguagem privada”, na teoria do

discurso como manifesta<?ao de poder, de Michel Foucault10, bem como na

critica de Heidegger11 contra separagSo entre sujeito cognoscente encapsulado

e urn mundo exterior que ele tenta constatar. Mais precisamente, a premissa

basica de tai questionamento pode ser entendida, efetivamente, em

contraposigao as teorias que separam o sujeito do objeto, assim como a

concepgao de sujeitos isolados, separados do mundo exterior, derivada do

pensamento cartesiano.

Desse modo, para Frohmann, a informaqao nao pode ser vista como

uma mercadoria, ou algo separado do usuario localizado em um mundo
numenico de Kant12. Ao contrario, ela e resultado de um processo social

advindas de agoes humanas, ou seja, do homem ao transformar a natureza,

pois, ao faze-lo, ele tambem e transformado, tendo em vista que essa natureza

e mutavel empiricamente, e historicamente construida pelas relaqoes sociais.

Portanto, o autor critica o erro de considerar o usuario apenas como um sujeito

cognoscente, isolado de condicionamentos sociais e materiais do existir

humano, e, de forma mais especifica, critica a epistemologia baseada em

conceitos como imagens mentais, mapas cognitivos, modelos de mundo,

realidades internas, entre outros (CAPURRO, 2003).

Hjorland e Albrechtsen (1995, 2002), seguindo os passos de Frohmann,

inauguram uma perspectiva de estudo denominada analise de dominio, a partir

da ideia de comunidades discursivas. Segundo esses autores, as comunidades

discursivas sao entidades compostas por agentes com pontos de vista

distintos, estruturas de conhecimento individuals, predisposigoes, estilos 

9 WITTGENSTEIN, L. Investigates filosdficas. SSo Paulo: Ed. Nova Cultural. (Col. Os Pensadores), 2000.
10 FOUCAULT, M. Poder e Saber. In:. Estratdgia, poder-paber Organizato e selegSo de textos de Manoel
Barros da Motta. Tradu^o de Vera Lucia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universi&ria, 2003, p. 223-
240. (Ditos e Escritos, 4).
11 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Trad. Marcia de S£ Cavalcante. Petrbpolis: Vozes, 1993.
12KANT, Immanuel. Critica da Razdo Pura. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997.
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cognitivos pr6prios, pertencentes a diferentes grupos sociais e de trabalho

sincronizados em pensamento, linguagem e conhecimento.

Essas particularidades, em interagao com as estruturas de dominio e

com o nivel social do individuo, possibilitam a formagao de urn discurso

organizado e concatenado entre as comunidades discursivas. O que significa

que as estruturas informacionais construidas, reproduzidas e transformadas

pertencem as comunidades discursivas, e nao, aos individuos que as

compdem (NASCIMENTO, 2006). Portanto, essa intermediagao, que se

estabelece atraves da linguagem, deve ser entendida por meio de tres

aspectos linguisticos: a sintaxe, a semantica e, principalmente, a pragmatica, o

que ocorre somente na relagao do sujeito com o meio.

Assim, Hjorland (2002) propoe que a analise de dominio oferega a

possibilidade de examinar a informagao dentro de um contexto social, historico

e cultural de modo a permitir a comunicagao do conhecimento para cumprir

determinados objetivos - por exemplo, para os medicos, informagao para curar

pacientes. Entretanto, salienta que nao se podem tratar todos os dominios do

conhecimento como se eles fossem similares, o que faz com que a cidncia da

informagao deva considerar as diferentes comunidades discursivas.

A proposta, em suma, destaca a importancia de observar os elementos

pragmaticos da questao organizagao para a recuperagao (LARA, 2008). Para

tai, Hjorland, de maneira nao exaustiva ou exclusiva, faz um panorama de 11

abordagens tradicionais da ciencia da informagao que, reunidas, aproximar-se-

iam de uma unica competencia para especialistas em informagao: produgao de

guias de literatura; construgao de classificagdes e tesauros especializados;

indexagao e recuperagao da informagao especializada; estudos empiricos de

usuarios; estudos bibliometricos; estudos historicos; estudos de documentos e

generos; estudos epistemologicos e criticos; estudos terminologicos,

linguagens para propositos determinados, semantica de bases de dados e

estudo dos discursos; estrutura e instituigdes da comunicagao cientifica;

analise na area de cognigao e inteligencia artificial para produgao de sistemas

especialistas.
A combinagao dessas areas de investigagao e vista por Hjorland como

possibilidades de fortalecimento da Ciencia da Informagao na relagao entre a

teoria e pratica, o que, para o autor, possibilitaria uma verdadeira analise das 
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estruturas informacionais pertencentes as comunidades discursivas e

resultantes da interagao do sujeito com o meio, onde distintas comunidades,

mesmo em situagoes de diferentes pontos de vistas, desenvolvem seus

criterios de selegao e relevancia.

De maneira semelhante, Capurro (2003) mostrou como a hermeneutica
de Gadamer13 pode proporcionar um novo marco epistemologico para o

paradigma social, onde o trabalho com a informagao tern lugar. Na otica da

hermeneutica da informagao, a ideia de interpretagao e fundamental para

demonstrar os elementos informacionais como fenomenos de natureza

sociocultural.

O conceito de informagao ficara relativizado, porem nao em um sentido

individual, mas em comunidades ou campos de conhecimento ou de agao em

que se insere o sujeito. Realmente, sao essas comunidades que vao

determinar, segundo seus proprios criterios de selegao e relevancia, o que e ou

deixa de ser informagao, de acordo com a sua pre-compreensao, na qual os

sujeitos estao inseridos, ou jogados, conforme diria Heidegger (CAPURRO

2003; AZEVEDO 2004).

Fala-se, assim, mais do que uma teoria de informagao, em uma teoria

da mensagem (grifo nosso), a qual e, para Capurro, a sintese de um processo

de interpretagao, ou selegao que envolve uma mensagem (oferta de sentido),

uma informagao (selegao de sentido) e a compreensao da diferenga entre uma

e outra, “cujo resultado implica na integragao do sentido selecionado dentro da

pre-compreensao do sistema, produzindo assim uma nova pre-compreensao”

(CAPURRO, 2003, p.10).

Essa teoria demonstra, de acordo com Capurro e Hjorland (2007), que a

ideia de interpretagao ou selegao pode ser considerada como uma ponte, no

modo de ver a informagao, entre a abordagem subjetiva e a objetiva

pertencentes a Ciencia da Informagao. As consequencias mais aparentes de

estudos dessas tendencies poderiam ser entendidas: “nao so por uma

revalorizagao do carater subjetivo dos fenomenos ligados a informagao, mas

principalmente por uma problematizagao do processo de interpretagao — ou, 

13 GADAMER, H. G. Verdade e mdtodo: tragos fundamentals de uma hermeneutica filosdfica. TradugSo
de Ftevio Paulo Meurer. 3. ed. Petrdpolis: Vozes, 1999. v.1.
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de maneira mais ampla, de significagao — da informagao” (VIEIRA, 2010,

p.374).

Pols bem, se, na perspectiva objetiva, essa questao de compreensao e

de significagSo esta ausente - deixando subentendido que o sentido e algo

transcendente, anterior e externo ao sujeito cognoscente -, sob essa teoria, o

sujeito e seu contexto concrete concorrem a compreensao e a construgao do

sentido, que passa a ser considerado como produto da interagao entre sujeito e

objeto (VIEIRA, 2010). Desse modo, a informagao passa a ser entendida como

um atributo relacional, selecionada a partir das estruturas do mundo, em fungao

do sujeito e seu contexto; ‘a abordagem deixa de ser ‘procurar informagao’, e

passa a ser procurar por coisas informativas; (VIEIRA, 2010, p.375),

relacionadas a um pressuposto conhecido e compartilhado com outros.

Todavia, a selegao do que e informative nos sistemas de informagao

nao e tarefa simples, pois as informagoes representadas nesses sistemas

encontram-se fragmentadas, estaticas e imersas em diversos contextos

culturais. Na perspectiva hermeneutica - conforme a interpretagao de Lara

(2008), a pre-compreensao objetivada (terminologia de um campo - por

exemplo, tesauro, esquema de classificagao, entre outros) de uma comunidade

de usuarios, em articulagSo com a pre-compreensao do interprete, ou do

usuario - relacionada a dominios de conhecimento - baliza a oferta de sentido

(mensagem), e cria, dessa maneira, referenda para compreensao e

determinagao do que e informative.

Outra abordagem relevante que tambem privilegia a fungao informativa e

a da linguistica documentaria, originalmente proposta por Garcia Gutierrez14,

na decada de 90, e que se dedica aos estudos de natureza teorica e

metodologica da organizagao da informagao para o acesso. Segundo o autor:

[...] la LD se ocupa de ordenar los procedimientos de captation de los
mensajes (lectura), de las transformaciones resultantes de la
actividad anterior y de la organization y estructuraciOn de dispositivos
de representation a fin de que la obtenciOn de conocimiento se d6
eficaz y satisfactoriamente (GARClA GUTIERREZ, 1998, p.3)

14 GARClA GUTIERREZ, A. Estructura linguistica de la documentation: teoria y mOtodo. Murcia: Ed.
Universidad de Murcia, 1990.
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De acordo com Lara (2008), os desenvolvimentos recentes desse campo

de pesquisa na ci^ncia da informagao tern aproximagoes significativas com as

propostas de Hjodand e Capurro, citadas anteriormente, pois privilegiam os

aspectos relativos aos contextos circunstancial, situacional, interacional e

epistemico como meio de incluir a dimensao da recepgao nos fluxos sociais da

informagao a partir do acrescimo de referencias que permitam, mais

efetivamente, prover as mensagens documentarias de maior condigao de

atualizagao.

Colocar o foco na mensagem signifies, sob nosso ponto de vista,
considerar a recepgao e a negociagSo de sentido: como enunciagdo
discursiva, a mensagem se realiza num ambiente que nSo 6
exclusivamente linguistico, mas tambSm pragmatico, uma vez que 6
um acontecimento contextual apreendido na multiplicidade de suas
dimensOes sociais e psicoldgicas (LARA, 2008).

Por essa razao, os estudos mais recentes desenvolvidos no ambito da

Linguistica Documentaria tern se proposto, ainda que seja de forma

embrionaria, a incluir a eficacia das estruturas da mensagem em interagao com

algumas caracteristicas dos usuarios, de modo a auxiliar na identificagao de

elementos para a composigao de filtros sociais mais interpretativos para

diminuir a distancia entre os estoques e o uso da informagao (LARA; TALAMO,

2008; LARA, 2008).

De acordo com os estudos citados anteriormente, e possivel estabelecer

paralelos, ao menos com os aspectos selecionados, entre as abordagens

representadas, mesmo se tratando de pesquisas de origens diferentes. De

qualquer modo, os aportes dessas abordagens podem ser aplicados no

processo de organizagao e recuperagao da informagao, cujas agoes privilegiam

o processo interpretativo centrado no significado e no contexto concrete do

usuario, bem como o sistema de informagao.
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3 Estudos Metricos de Informagao

Embora considerada por muitos autores como uma atividade iniciada no

seculo XX, a an^lise estatistica de informagoes bibliograficas tern sido

praticada desde o seculo XVIIL E o que aponta Shapiro (1992) ao dizer que as

tecnicas bibliometricas, ainda que de forma nao muito exaustiva, remontam ao

seculo XVIII atraves da contagem de publicagoes produzidas na area de direito,

como o Raymond’s Report’s de 1743, relatorio ingles que continha uma tabela

com nomes impresses em italico, citados nos casos juridicos e, posteriormente,

em 1783, o Douglas’s Report’s, que, alem de oferecer o indice de casos

citados, elaborou uma lista das principals autoridades em direito por meio de

uma separagao de tabelas.

Entretanto, no seculo XX, e que os estudos de contagem de publicagoes

ganham notoriedade e legitimidade. Em 1917, na area da Anatomia
Comparada, Cole e Eagles15 utilizaram a analise estatistica de bibliografia para

construir um quadro quantitative do progresso de seu campo de pesquisa. Logo
em 1923, Hulme16 usa, pela primeira vez, o termo “bibliografia estatistica” ao

estabelecer relagoes entre a produgao cientifica com as patentes. Tres anos

depois, em 1926, Lotka17 publica um estudo sobre a produtividade de autores

de artigos cientificos. Em 1934, Bradford18 apresentou um quadro da dispersao

dos periodicos na area de geofisica aplicada e lubrificagao. Mais adiante, em

1949, Zipf19 desenvolveu uma lei empirica que descreve a frequencia de

ocorrencia de uma palavra em um determinado texto.

Quanto ao precursor do termo Bibliometria, nao ha um consenso entre

os pesquisadores. De um lado, autores de origem francesa atribuem a criagao

a Paul Otlet em 1934, no Traite de documentation, no qual o autor dedica um

capitulo intitulado “Le Livre et La Mesure. Bibliometrie”.

15 COLE, J.; EAGLES, N.B. The history of comparative anatomy: a statistical analysis of the literature.

Science Pregress, v. 11, n. 4, p.578-596. 1917.
16 HULME E. W. STATISTICAL bibliography in relation to the growth of modem civilization.

London: Grafton, 1923.
17 LOTKA, A. J. The frequency distribuitin of scientific productivity. Journal of the Washington Academy

of Scienc, v.16, n.12, p.317-323. 1926.
18 BRADFORD, S.C Sources of information on specific subjects. Engineering, v 26, p.85-86. 1934.

19 ZIPF G. HUMAN behavior and the principle of least affort. New York: Addison-Wesley Press. 1949.
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De outro lado, autores de origem anglo-saxonica consideram que foi

Pritchard, em 1969, que propos a criagao do termo Bibliometria em substituigao

a “Bibliografia Estatistica”, empregada por Hulme (1923), pois temia que a

“bibliografia estatistica” fosse confundida com bibliografia a respeito de

estatistica (Rostaing 1996, p.21). A esse respeito, Pritchard (1969, p.349) da a

sua propria definigao sobre a bibliometria: “the application of mathematics and

statistical methods to books an other media communication”. Todavia, tanto a

proposta de Otlet quanto a de Pritchard foram demasiadamente restritas, pois a

bibliometria nao dava nenhuma indicagao sobre a sua finalidade, e suas

aplicagbes se restringiam a gestao de bibliotecas.

Nesse contexto, com a intengao de distinguir esses dois tipos de

aplicagao, surge, quase simultaneamente a proposta Pritchard, o termo

“Cientometria”, usado pelos russos Nalimov e Mulchenko20, que embora de

origem russa, desenvolveu-se, principalmente, nos Estados Unidos da

America.

Na tentativa de distinguir as duas aplicagbes, Brookes, na First

International Conference on Bibliometrics, em 1987, faz a seguinte observagao:

enquanto a Bibliometria teria como objetivo estudar livros e revistas cientificas

para compreender as atividades da comunicagao cientifica; a Cientometria teria

por finalidade estudar os aspectos quantitativos da criagao, disseminagao e uso

da informagao cientifica e tecnologica, com o objetivo de compreender os

mecanismos de pesquisa como atividade social. Em outras palavras, a

Bibliometria reuniria o conjunto de metodos para apoio a gestao de pesquisa, e

a Cientometria olharia para as leis que regem a ciencia, dai sua denominagao

“Ciencia da Ciencia” por Solla Price (ROSTAING, 1996).
Foi a partir de Price, em sua classica obra “Little Science, Big Science21”,

que se fundamentou nas leis de Lotka, Bradford e Zipt a firn de formular uma

teoria unificada para todas as estatisticas bibliometricas e de criar suas leis

cientometricas, que os estudos quantitativos adquiriram novos caminhos, ao

centrar-se na analise da dinamica da atividade cientifica, incluindo os produtos 

20 NALIMOV, V.V., MULCHENKO, B.M. Scientometrics, Nauka, Moscow, 1969.
21 PRICE, D. J. de S. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press, 1963. 118p.
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e os produtores de ciencia. Para Price, vale dizer, a cientometria e a analise

quantitative do desenvolvimento cientifico.

Considerado como o pai da Cientometria, em virtude de seus estudos e

dos impactos causados no uso de indicadores quantitativos para a formulagao

de politicas cientificas, Price teve como ponto de partida a percepgao de que

algumas leis econometricas, em especial o calculo da mao-de-obra no mundo

do trabalho, poderiam explicar o comportamento da literatura cientifica.

Baseado nessa analogia, observou que os dados quantitativos sobre revistas e

artigos cientificos obedecem a certas regras estaveis, configurando-se como

indicadores da ciencia (SANTOS; KOBASHI, 2009).

A historia e a sociologia da ciencia encontraram uma forma bastante

explicativa de analisar a literatura cientifica a partir das abordagens de Price.

Em um ensaio sobre a Teoria em Ciencia da Informagao, Meadows (1990)

confirma tai posigao, considerando Price como figura chave dos novos estudos

quantitativos de informagao.

De modo complementar, Garfield (1985) considerou que o pioneirismo

de Price, manifestado na elaboragao de um novo modelo, integrou a

bibliometria ao estudo da atividade cientifica. Segundo o autor, foi gragas aos

seus trabalhos, que atribuiu-se a convergencia entre a Historia da Ciencia, a

Cientometria e a Ciencia da Informagao. Do mesmo modo, Small e Garfield

afirmam (1986) que Price antecipa, nos anos 60, a ideia de que a ciencia

poderia ser mapeada pelas relagoes estruturais das redes de referenda e

citagoes, projeto que foi desenvolvido pelo Institute for Scientic Information

(ISI), no primeiro semestre de 1970, utilizando-se metodos de co-citagoes

(POLANCO, 1995).
Entretanto, muitos pesquisadores questionam que o desenvolvimento

cognitive da ciencia nao se pode reduzir a produgao, a circulagao e ao

consumo de artigos de periodicos. Nesse sentido, embora as aplicagoes

bibliometricas e cientometricas contribuam de certa forma para discutir, a

exaustao, a pertinencia desses ultimos para examinar a atividade cientifica e o

estado da ciencia, seus estudos se limitam a quantificagao de artigos, a autores

mais produtivos, a periodicos mais citados como objetos empiricos. Nesse

sentido, Polanco (1995 citado por SANTOS; KOBASHI 2009) faz uma

excelente colocagao:
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[...] le module bibliom6trique de la science de Price ne saisissent pas
directement le contend cognitif des articles scientifiques, autrement dit
les connaissances qu'ils vShiculent. Les informations prGsentes dans
le titre de Particle, dans son r&sum&, ou dans le texte lui-m^me sont
en r&alit6 ignores dans I'approche scientomGtrique instaurS par Price
[...] De ce fait, un tel dispositif ne realise qu'une scientomdtrie
"extemaliste". Par consequent, le d&fi est maintenant de d6velopper
une scientom6trie "internaliste" si I'on peut ainsi s'exprimer. Ce qui
s'est fait en France avec la mise au point de la methode des mots
associes au debut des annees quatre-vingts, utilisant justement les
mots-cies comme indicateurs de connaissance [...]22

Esse posicionamento mostra, de acordo Santos e Kobashi (2009), que a

analise multidimensional, aplicada as palavras-chave de registros

bibliograficos, consiste em uma das contribuigoes teoricas mais recentes que

permite analisar e mensurar os aspectos cognitivos da ciencia, a Informetria.

Com base no calculo matricial e na algebra linear, essa metodologia supoe a

classificagao automatica dos dados e sua representagao por meio de

cartografias tematicas.

O termo informetria, por sua vez, foi introduzido em 1979 por Otto
Nacke23, diretor do Institut fur Informetrie em Bielferd na Alemanha, mas

ganhou popularidade na International Federation of Documentation, em 1987,

para descrever todas as atividades metricas, abrangendo tanto a bibliometria

quanto a cientometria (BROOKES, 1990; EGGE; ROUSSEAU, 1990).

Corroborando esta visao, Macias-Chapula (2001) exemplifica:

La informetria es el estudio de los aspectos cuantitativos de la
informacidn en cualquier forma, no s6lo a partir de registros
catalogreficos o bibliografias, y abarca cualquier grupo social por Io
que no se limita sdlo al cientifico. Puede incorporar, utilizar y ampliar
los diversos estudios de evaluacidn de la informacidn que se
encuentran fuera de los limites de la bibliometria y de la
cienciometria.

Diante do exposto, pode-se fazer a seguinte distingao entre a

Bibliometria, a Cientometria e a Informetria. Apesar de serem muito proximas

em sua natureza e aplicagoes, o que as diferenciam sao os objetivos a que se 

22 O modelo bibliomStrico da ciencia de Price nSo se refere diretamente ao conteudo cognitive dos
artigos cientlficos, mas, sim, aos conhecimentos por eles veiculados. As informagOes presentes nos titulos
dos artigos assim como nos resumes ou no prdprio texto s3o na realidade ignoradas na aproximagSo
cientom&trica instaurada por Price... Deste fato, um tai dispositive nSo realiza mais do que uma
cientometria “externalista”. Por consequSncia, advSm um certo desenvolvimento “internalista”, se 6 que
podemos nos exprimir assim. O que se faz na Franga 6 a utilizagSo das palavras associadas no inicio dos
anos 80, utiliza-se, justamente as palavras-chave como indicadores do conhecimento (tradugdo nossa).
23 Nacke O. Informatrie: ein never name fur eine disciplin. Nachr Dokum 1979; 30 (6):429-33.
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pretende alcangar. A Bibliometria, por exemplo, estuda os aspectos

quantitativos da produgao, disseminagao e uso da informagao cientifica para

auxiliar a tomada de decisao e gestao da investigagao. A Cientometria, por sua

vez, estuda a dinSmica da ciencia enquanto disciplina ou atividade economica,

voltada principalmente para o desenvolvimento de politicas cientificas. A

Informetria engloba as duas primeiras, e desenvolve metodos e ferramentas

para medir e analisar os aspectos cognitivos da ciencia (SANTOS; KOBASHI,

2009; TAGUE-SUTCLIFFE, 1992).

Constata-se, assim, que os estudos metricos de informagao, em

especial, os mais recentes, visam nao apenas a quantificar e a examinar a

produgao cientifica, mas, sobretudo, a dar sentido aos dados com a finalidade

de avaliar a orientagao e a dinamica cientifica de urn pais e sua participagao na

ciencia e na tecnologia mundial. Permitem, tambem, identificar redes cientificas

e, alem do trabalho colaborativo entre paises, instituigoes e pesquisadores,

conhecer os impactos dos principals programas e organizagdes.

Na atualidade, as analises metricas de informagao sao aplicadas em

uma grande variedade de campos, tais como; Historia da Ciencia; Sociologia

da Cidncia; Biblioteconomia; Ciencia da Informagao, entre outras. Governos de

varios paises perceberam a necessidade de analisar, criticamente, suas

politicas cientificas e tecnologicas. Desse modo, cada vez mais esses estudos

conquistam seu lugar como instrumento de medigao da ciencia tanto nos

paises industrializados quanto em paises em desenvolvimento.

Entretanto, deve-se ressaltar, mais uma vez, que aplicagoes dessa

natureza, por melhor que sejam, devem ser observadas e contextualizadas de

forma equilibrada e objetiva, tendo em vista que indicadores nao sao

expressdes de verdade, mas sinalizam possibilidades de mudangas que

necessitam da validagao dos pares (SANTOS R.; SANTOS J.; URIONA-

MALDONADO, 2010). Conforme esses autores, o principio basico subjacente

as abordagens metricas de informagao e a ideia de que publicar os resultados

da pesquisa e urn compromisso central da ciencia. Mesmo que nao seja o

unico indicador do trabalho cientifico, a publicagao cientifica, certamente,

configura-se urn importante veiculo para o processo de troca de conhecimento.

Desse modo, em se tratando de estudos sobre urn campo de pesquisa,

tem-se, como pratica, a analise da produgao cientifica disponibilizada em bases 
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de dados por meio de indicadores metricos de informagao e de tecnicas de

visualizaQcio. Essas bases, inicialmente elaboradas para armazenar e permitir o

acesso a informagoes, tambem se constituem em uma importante ferramenta

amplamente utilizada para avaliar o estado da arte da ciencia e da tecnologia

(KOBASHI; SANTOS, 2006).

Sao tres os principals indicadores metricos gerados a partir das bases

de dados, a saber: os indicadores de produgao cientifica, que sao obtidos

pela contagem de publicagdes por tipo de documento, por instituigao, area do

conhecimento, pais, entre outros; indicadores de citagao, que sao

identificados pelo numero de citagdes recebidas por publicagdes cientificas e

por ultimo os indicadores de ligagao, constituidos pela co-ocorrencia de

autoria, citagdes e termos, aplicados para elaboragao de mapas de

relacionamentos que permitem aferir a estrutura social e cognitiva de um

campo cientifico (KOBASHI; SANTOS, 2006; OKUBO, 1997). A produgao

desses indicadores, em nivel internacional, baseia-se, fundamentalmente, em

dados extraidos do Institute for Scientific Information da ISI, (atualmente

Thomson Reuters), reunidos pela Web of Science.

A cobertura atual dessa base reune, aproximadamente, 12.000 titulos de

periodicos cientificos de maior impacto no mundo - alem de mais de 150.000

livros recem-publicados, "proceedings'' e revisoes -, distribuidos em tres bases

de dados. A Science Citation Index (SCI), multidisciplinar, indexa em torno de

mais de 8.131 titulos das areas de ciencias exatas e biologicas; a Social

Science Citation Index indexa mais de 2.474 periodicos das areas de Ciencias

Socials e a Arts & Humanities Citation Index indexa 1.395 periodicos das areas

de artes e humanidades.

Apesar da importancia e da representatividade da base ISI para a

produgao internacional, em especial em certos dominios - fisica, quimica e

biomedicina, por exemplo, ha, contudo, serias criticas quanto a validade de uso

dessas bases como parametros para analise da atividade cientifica, devido ao

pequeno numero de revistas indexadas pelas bases de dados em outras areas

do conhecimento. Assim, torna-se importante a investigagao da produgao

cientifica em bases de dados especificas sobre o campo de estudo e de grande

cobertura.
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Todavia, apesar das criticas eventuais, no uso dessas bases do ISI, sua

utilizapao como fonte de dados e vista como um bom recurso tecnico capaz de

oferecer indicadores que sirvam como parametros para avaliar o impacto da

produgao cientifica.

No caso desta pesquisa, optou-se em utiiizar as bases de dados Library

and Information Science Abstracts - LISA e a Library, Information Science &

Technology Abstracts with Full Text - LISTA, que sao bases de dados

especificas da area da Biblioteconomia e Ciencia da Informagao, de cobertura

internacional e de alto padrao nos criterios de avaliagao e selegao dos

documentos indexados.

3.1 Indicadores de analises metricas de informagao

Atualmente, os principals indicadores produzidos pelo ISI e utilizados

pelas agendas de fomento sao os seguintes: Fator de Impacto (Fl), Indice H e

Indice de ObsolescSncia.

3.1.1 O Fator de Impacto (Fl)

O termo Fator de Impacto (Fl) foi proposto em 1963, por Garfield e Irving
H. Sher24, que se valeram dos estudos de Martyn e de Gilchrist25, na decada de

20, e passou a ser utilizado como instrumento de avaliagao da qualidade das

publicagoes a serem indexadas pelo Science Citation Index (SCI)

(ARCHAMBAULT; LARIVIERE, 2009).

Com a tarefa de avaliar periodicos, Garfield e Sher perceberam a

existencia de um pequeno grupo de titulos de revisao importantes, dos quais 

24 GARFIELD, E.; SHER. I. H. New factors in the evaluation of scientific literature through citation

indexing. American Documentation, New York, v. 14, n. 3. p. 195-201, July 1963.

25 MARTYN, J., GILCHRIST, A. An Evaluation of British Scientific Journals. Aslib, 1968.
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caso fossem considerado de forma absoluta, o numero de citagbes a eles

atribuidas, nao seriam incluidos no SCI. Desse modo, verificou-se que a

construgao de um indice que levasse em consideragao o numero de citagbes,

sb poderia ser utilizado como criterio para a comparagao de peribdicos de

forma normalizada (GARFIELD, 1999; STEHL, 2005).

Dessa maneira, o Fl de um determinado peribdico e definido como a

razao entre o numero de citagbes feitas no corrente ano a itens publicados

nesse peribdico, nos ultimos dois anos, e o numero de artigos publicados nos

mesmos dois anos pelo mesmo peribdico (Journal Citation Reports, 2010).

Para facilitar a compreensao, cita-se como exemplo, o calculo do Fl da

Revista Nature do ano de 2010:

Fonte: Pesquisa do autor

TABELA 1 - Exemplo de calculo do fator de impacto: peribdico Nature 2010

Ano Numero de citagoes Numero de artigos publicados

Total 63.719 1.765

Com o passar do tempo, os valores do Fl passaram a interessar nao

somente aqueles que necessitam selecionar os peribdicos a serem indexados

no SCI. mas tambem a uma comunidade muito mais ampla, como, por

exemplo: autores, bibliotecarios, editores e administradores da ciencia. Para os

autores. o valor desse indicador serve para identificar os peribdicos que

possam dar maior visibilidade ao seu trabalho. Os bibliotecarios utilizam-se

desse indicador como um parametro de selegao dos titulos mais influentes e

apropriados para sua comunidade cientifica. Nao diferente, os editores

acompanham a evolugao das medidas de impacto de seus peribdicos a firn de
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publican os artigos relevantes para captar mais recursos financeiros. Nas

agendas de fomento, os responsaveis pela elaboragao de politicas cientificas

tambem utilizam o indice para a concessao de financiamentos de projetos de

pesquisadores e para avaliagao de programas de pesquisa (ADAM, 2002;

STREHL, 2005). Nesse contexto, o ISI passou a publicar o indicador

anualmente, culminando, em 1975, com o surgimento de Journal Citation

Reports.

3.1.2 indice de Obsolescencia

O uso da literatura tende a diminuir com o passar do tempo de sua

publicagao, isto e, a literatura pode se obsolescer, e essa taxa de

obsolescencia e estimada por metodos estatisticos. O primeiro estudo de que

se tern conhecimento sobre a obsolescencia da literatura foi realizado por
Gross & Gross26 (1927), quando analisaram as referencias do volume de 1926

do periodico Chemical Literature, e observaram que o numero de referencias

caia pela metade, depois de 15 anos. Posteriormente, os estudos sobre

obsolescencia da literatura cientifica se tornaram mais comuns e correntes

proporcionados pelo trabalho de Price (1965, p.512), o qual formulou a

seguinte hipotese: “every year about 10 percent of all papers ’die' not to be

cited again, and that for the ’live 1 papers the chance of being cited at least once

in any year is about 60 percent”.

Segundo Sancho (1990), urn problema inseparavel do crescimento da

ciencia e a rapida obsolescencia da informagao cientifica produzida, uma vez

que os cientistas utilizam com maior frequencia a literatura recente. Para o

autor, portanto, a obsolescencia pode ser definida como a diminuigao do uso

da informagao no decorrer do tempo, podendo ocorrer por alguma das

seguintes causas: a) a informagao e valida, porem foi substituida por outra

mais moderna; b) a informagao e valida, mas em urn campo cientifico de

interesse decrescente; c) a informagao nao e considerada valida.

26 GROSS, P. L. K.; GROSS, E. M. College Libraries and chemical education. Science, v. 66, n. 713, p.
385-389, 1927.
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Para Egghe e Rousseau (2000), o conceito de obsolescencia diz

respeito ao decl in io possivel de utilizagao da literatura ao longo do tempo. Os

autores preferem utilizar a palavra envelhecimento, pois consideram que a

conotagao obsolescencia tem sentido negative, uma vez que sua significagao

pode dar uma interpretagao equivocada, ou seja, da extingao da utilidade

daquele conhecimento. Segundo os autores, o envelhecimento da literatura

pode ser estudado de duas maneiras, a sincronica e a diacronica. Em linhas

gerais, conforme Mugnaini (2006), a abordagem sincronica consiste em urn

estudo retrospective baseado nas referencias bibliograficas que serviram de

apoio na elaboragao dos documentos selecionados para o estudo. Ja o estudo

diacronico baseia-se em informagoes posteriores, examinando o numero de

trabalhos que foram produzidos a partir de determinada fonte.

De acordo com Stinson e Lancaster (1987), ambos os estudos levam a

conclusoes similares, todavia ha uma preferencia pelas abordagens

sincronicas, talvez pelo fato de serem mais faceis de conduzir. Contudo, os

estudos diacronicos emergiram somente na decada de 60, com a publicagao

do SCI, em fungao da impossibilidade de acompanhar as citagdes feitas na

literatura sem o auxilio desse indice. Alem disso, o ISI criou outros

instrumentos importantes para mensurar o ritmo de obsolescencia da literatura

de modo diacronico, como destaca STEHL (2005):

a) a velocidade com que os novos conhecimentos sao

incorporados a literatura, calculada pelo ISI por meio do Indice

de Imediatez. Corresponde a rapidez com que urn trabalho e

citado, quando quanto menor for o tempo do ocorrido, maior

sera o seu valor. Trata-se de urn simples calculo, que e obtido

com a divisao do numero total de citagoes recebidas em um

ano corrente de uma determinada revista pelo numero de

artigos publicados por essa revista no mesmo periodo.

b) o ritmo de obsolescencia da literatura, representando a meia-

vida das citagdes (MV). Termo transposto do conceito fisico de

meia-vida dos materials radioativos para a area da ciencia da 
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informa<?ao, foi usado, pela primeira vez, por Burton e Kleber,

em 1960, para expressar o periodo em que uma pesquisa

alcanga a metade de sua vida util. Pouco tempo depois, em

1970, Brookes desenvolveu urn metodo da meia-vida dos

periodicos cientificos, que foi logo, em seguida, adotado sem

qualquer ajuste pelo ISI da seguinte forma: “a MV e o tempo

(em anos) para que 50% das citagdes recebidas por urn

periodico aparegam na literature” (JCR, 2010). Esse indicador,

alem de medir a obsolescencia da literature, pode tambem

medir a influencia dos periodicos, ao passo que publicagoes

importantes sao caracterizadas nao apenas pelo fato de serem

altamente citadas, mas tambem por serem citadas durante urn

tempo mais longo do que outras publicagoes.

3.1.3 Indice H

O indice H e urn indicador cientometrico que foi proposto, em 2005, por

Jorge E. Hirsch, como uma ferramenta para avaliar a qualidade dos

pesquisadores na area de fisica. Ganhou destaque rapidamente, em outras

disciplinas cientificas, e hoje e amplamente utilizado como forma de avaliar o

desempenho dos cientistas individualmente (VAN RAAN, 2006; TOMAZ;

ASSAD; MOREIRA, 2011). Alem de ser considerado por muitos autores como

uma forma segura para mensurar a qualidade cientifica do pesquisador,

tambem e visto como uma ferramenta de avaliagao do impacto das proprias

revistas especializadas onde os pesquisadores publicaram os resultados de

suas pesquisas (HIRSH, 2005; TOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011).

O indice H de urn pesquisador e definido pelo numero de artigos

publicados, que obtenham citaQoes maiores ou iguais a esse numero. A ideia e

sumariamente simples, por exemplo, quando dizemos que o indice H de urn

pesquisador e 20, significa que ele tern, pelo menos, 20 publicaQoes, sendo

que cada uma delas recebeu, ao menos, 20 citagoes. O indice resulta da

ordena<?ao dos trabalhos por ano de publicagao com o numero de cita?oes

simultaneamente. Assim, quanto maior for o numero de artigos de grande
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interesse publicados pelo pesquisador, possivelmente, maior sera o numero de

citagoes alcangadas e, por consequencia, maior sera o seu indice H, que

refletira na qualidade cientifica do pesquisador e na sua capacidade produtiva.

Dessa forma, portanto, pode-se dizer que o indice H e o resultado do equilibrio

entre o numero de publicagoes e o numero de citagoes recebidas (TOMAZ;

ASSAD; MOREIRA, 2011).

De acordo com Hirsh (2005), autores com indice H similares sao

comparaveis em termos de impacto cientifico global, mesmo quando o numero

de artigos ou numero total de citagoes de ambos for diferente. Por sua vez,

autores com numeros iguais de publicagoes e de citagoes e com indices H

mais dispares (com indice H muito elevado) sao provavelmente pesquisadores

mais reconhecidos e com maior impacto em suas cireas de pesquisa.

Entretanto, mesmo com todas as vantagens proporcionadas no uso

desse indicador para categorizar ou classificar urn pesquisador, o indice H

enfrenta varias criticas. Entre elas, alem da mais usual de que nao se pode

caracterizar pesquisadores por numeros, estao: autocitagao; desconsideragao

da qualidade da revista; indistingao entre cientistas ativos e inativos;

dependencia da idade cientifica; diferengas entre as areas, entre outros. Na

tentativa de superar tais deficiencies, muitas variantes foram propostas, como,

por exemplo: o indice M, que e o indice H dividido pelo numero de anos desde

o primeiro documento do cientista. Proposto tambem por Hirsch (2005), esse

indice permite comparar carreiras cientificas de tempos distintos e dessa

maneira compensar os cientistas mais jovens que ainda nao se consolidaram

na carreira academica. Em 2006, Leo Egghe propos o indice G, que considera

os documentos mais citados do cientista, desde que tenha recebido, no

minimo, duas citagoes, avaliando desse modo seu impacto cientifico.
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3.1.4 Analises de Co-Citagao e de Co-Words

Alem dos indicadores bibliometricos mencionados acima, que se apoiam

em grande parte, em procedimentos quantitativos de dados extraidos de

artigos cientificos, ha tambem outros indicadores e tecnicas, como as analises

de Co-Citagao e de Co-Words, ao lado da Analise de Citagao, que tern se

mostrado relevantes e de maior destaque para a identificagao e o mapeamento

da estrutura cognitiva de uma area cientifica (GUARIDO FILHO, 2008).

De acordo com Eom (2008), sao dois os principals tipos de analise de

Co-Citagao: as chamadas Co-Citagao de Documentos (Document Co-citation

Analysis - DCA), que consistem na analise de um conjunto de documentos

selecionados (por exemplo: artigos, livros, teses, entre outros), dos quais

estabelecem relagoes por serem citados simultaneamente, e a Co-Citagao de

Autores (Author Co-Citation Analysis - ACA), introduzida em 1981, que e uma

abordagem mais geral, da qual se mede o grau de relagao entre pares de

autores selecionados que sao citados juntos na literatura, sem considerar quais

dos seus trabalhos sao citados.

Por esse procedimento, segundo Eom (2008), esse tipo de analise

possibilita estudar a frequencia conjunta de citagoes de documentos ou

autores, de modo a identificar grupos que podem ser considerados como

pertencentes ao mesmo dominio de pesquisa ou a linhas de pensamento em

comum. Alem disso, nao so a similaridade, mas tambem teorias conflitantes

podem ser detectadas por meio dessa analise.

Para Spinak (1996), as analises de Co-Citagao indicam relagoes e

frequencies dos pares de documentos que sao citados, conjuntamente, por

outros documentos. De modo geral, segundo o autor, quanto maior for o

numero de vezes que dois ou mais documentos sao citados juntos, maior sera

a probabilidade de que sejam relacionados em seu conteudo.

Ja as analises de Co-Words, de acordo com Gonsalez Saes (2005),

estuda a co-ocorrencia de palavras representadas em campos como titulos,

resumes, palavras-chave ou diretamente no texto livre de um corpo de

publicagdes para identificar a estrutura do conhecimento de uma area de

dominio. Para a autora, as palavras-chave de um documento designam muito

mais do que uma simples palavra, sao conceitos-chave que, uma vez

EGA
USP

BIBLIOTECA
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identificados e relacionados, permitem mostrar urn panorama detalhado de

uma linha de investigate. Desse modo, a autora considera as palavras-chave

o elemento de investigagao mais apropriado na aplicagao de analises

baseadas em palavras (co-ocorrencia de termos).

Para Ding, Chowdhury e Foo (2001), a analise de Co-Words e uma

tecnica baseada na premissa de que as palavras-chave dos documentos

constituem uma descrigao adequada de seu conteudo; assim, quanto mais

pares de termos relacionados houver, maior sera a probabilidade de uma

similaridade de relagao entre os temas.

Santos e Kobashi (2009, p.169), salientam que os mapas de Co-Words,

para serem confiaveis, “devem resultar de uma compreensao rigorosa dos

aspectos semanticos e pragmaticos da representaqao da informagao". Como

alternativa, alguns autores sugerem o uso combinados de multiples indicadores

aplicados as palavras-chave (grifos nosso), pois seus beneficios sao uteis

para identificar os aspectos multidimensionais da pesquisa.

Outros autores parecem tambem compartilhar da mesma ideia, embora

nao apresentem o mesmo quadro de fundamentagao. Braam; Moed e Van

Raan (1991a, 1991b) acreditam que a validagao de uma analise, aplicada,

sobretudo, no uso de outra analise baseada em palavras-chave, possibilita

avaliar a coerencia interna daquela analise quanto ao seu conteudo. Assim, tais

autores propoem o uso combinado de diferentes analises para visualizar a

dinamica e as relagdes dentro de uma especialidade cientifica.

Neste trabalho, tambem se compartilha das observagoes sobre o uso de

multiplos indicadores associados as analises de palavras-chave

correlacionados (Co-Words) para explorar o maior numero de dimensoes da

pesquisa, como sera melhor exemplificado nos procedimentos metodologicos.
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4 Metodologia

Sob o ponto de vista de sua natureza, o presente trabalho caracteriza-

se, em parte, por uma pesquisa exploratoria, pois visa a proporcionar maior

familiaridade do pesquisador com o problema que pretende investigar, “com

vistas a torna-lo mais explicito ou a construir hipoteses” (GIL, 2010, p.27).

Podera tambem ser classificada como descritiva, pelo fato de propor analise,

discussao e identificaqao de possiveis relaqoes entre variaveis de urn ou mais

fenomenos a partir de metodos quantitativos. Conforme Gil (2010, p.28), as

pesquisas descritivas tambem sao “aquelas que visam descobrir a existencia

de associates entre variaveis [...] e [que] pretendem determinar a natureza

dessa relagao”.

Ademais, serao salientadas tecnicas e ferramentas bibliometricas e

cientometricas para o tratamento, codificagao, representagao grafica e analise

das relagoes entre as variaveis tematicas do conjunto de documentos, as quais

estao inerentes ao corpus empirico desta pesquisa.

4.1 Procedimentos Metodologicos

1a etapa - Seleqao inicial dos documentos

Na primeira etapa do trabalho, estabelecemos as bases de dados para a

busca dos documentos - Library and Information Science Abstracts - LISA e a

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text - LISTA. A

escolha pelas referidas bases de dados justificou-se pelo fato de concentrarem

os principais periodicos cientificos na area da Ciencia da Informagao, pela

relevancia no ambiente academico, pelo impacto na comunicagao cientifica e

pela facilidade em recuperar dados padronizados. As pesquisas foram

realizadas no periodo de 20 a 30 de setembro de 2011.

Primeiramente, fez-se uma busca nos topicos (titulos, palavras-chave e

resumos), utilizando-se os termos especificos dos tesauros das bases de

dados em questao: “Information Retrieval" and “Social Aspects” e cobrindo o

periodo de 1980 a 2011. Por meio dessa busca, foram recuperadas 232
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referencias bibliograficas, cujo conteudo eram artigos de periodicos, resenhas

de livros e comunicagoes em congresses.

Para maximizar esse resultado, identificamos as variantes e os

equivalentes do termo “Social Aspects” nos resumes, titulos e palavras-chave

dos documentos recuperados. Tais sindnimos tambem foram identificados nos

tesauros das bases de dados e no cabegalho de assunto da Library of

Congress Subject Headings (LCSH).

Selecionamos, ainda, alem do termo “Information Retrieval”, as

seguintes palavras-chave para a realizagao das buscas: social psychology;

social paradigm; social epistemology; socio-cognitive; social knowledge; social

approaches; social point of view; social factors; social context; social

environment; sociocultural e social constructivism. Com essa busca minuciosa

foram recuperados mais 173 documentos, o que resultou em um total de 335

referencias. As referencias bibliograficas e os Abstracts foram exportados para

o End Note Web, visando a construgao de uma base de dados especifica sobre

o assunto.

2a etapa - Primeira selegao dos documentos para analise

Na segunda etapa, foram lidos todos os resumos (abstracts) e, em

alguns casos, a leitura integral do documento para selecionar aqueles que

concentram suas investigagoes sobre o assunto ora tratado. Para tanto, foram

utilizadas as tecnicas da “Analise de Conteudo”, seguindo as propostas de

Bardin (1977) e utilizadas por Sales e Cafe (2008). Segundo Bardin (1977,

p.42), a analise de conteudo pode ser entendida como:

[...] um conjunto de tecnicas de analise das comunicagdes visando obter, por

procedimentos, sistenteticos e objectives de descrigdo do conteudo das mensagens,

indicadores (quantitativos ou ndo) que permitam a inferencia de conhecimentos

relatives cis condigdes de produgdo/recepgdo (varteveis inferidas) destas mensagens.

A selegao dos documentos consistiu na primeira determinagao do

metodo de analise de conteudo definida por Bardin (1977), a pre-analise, que
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consiste no momento de organizar o material, de escolher os documentos a

serem submetidos a analise, formular hipoteses e objetivos, e a elaboragao de

indicadores que fundamentem a interpretagao final. Esses fatores nao

correspondem, necessariamente, a uma ordem cronologica, mas mantem-se

interligados uns aos outros (BARDIN, 1977). Desse modo, a pre-analise desta

pesquisa seguiu as etapas abaixo descrito.

Leitura flutuante: atividade da pesquisa na qual se estabelece o

primeiro contato com os documentos a serem analisados. Nessa parte do

trabalho, verificamos as palavras-chave atribuldas pelos autores dos

documentos recuperados e realizamos a leitura dos resumos (abstracts) e, em

alguns casos, do texto em sua Integra.

Escolha dos documentos: consiste em reunir e delimitar o universo de

documentos que constituira o corpus da pesquisa. Nesta pesquisa,

consideramos apenas os registros relacionados com a tematica proposta e

criamos uma base de dados sobre o assunto. Entretanto, segundo Bardin

(1977), para a selegao do corpus a ser submetido a analise, algumas regras

devem ser estabelecidas, tais como:

- Regras da exaustividade: deve possibilitar a inclusao de todos os

elementos significativos definidos de acordo com os objetivos da analise.

Nessa fase da pesquisa, procuramos identificar todos os sindnimos

relacionados ao descritor “Social Aspects”, a firn de obter uma selegao

ampla e significativa sobre o assunto.

- Regra de representatividade: a amostra deve representar o universo

investigado. Neste trabalho, selecionamos os documentos relacionados

a recuperagao da informagao na abordagem social.

- Regra da homogeneidade: os dados retidos devem referir-se ao

mesmo tema e obedecer a criterios especificos de escolha. Aplicamos

os procedimentos da regra anterior.

- Regra da pertinencia: os documentos selecionados devem ser fontes

de informa^des adequadas conforme os objetivos da pesquisa. Neste

estudo, optamos por recuperar documentos indexados em base de

dados especializadas no campo da Ciencia da Informa^ao.
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3a etapa - Segunda selegao dos documentos para analise

A partir das regras estipuladas acima, foram selecionados os documentos

oriundos das duas bases de dados pesquisadas para as analises.

Primeiramente, identificamos os autores que publicaram trabalhos voltados a

tematica em estudo e os descritores por eles atribuidos. Baseado nesses

dados, foi possivel delinear Iagos de relacionamentos de cooperagao entre os

autores atraves da analise de co-autoria, bem como tragar redes de

relacionamentos entre os descritores co-citados, representados pela rede de

co-words. Ao todo foram, selecionados 61 documentos, produzidos por 71

autores diferentes, os quais citaram 2.563 referencias e atribuiram 292

descritores dispares.

Posteriormente, cada uma dessas 2.563 referencias foram transportadas

para o software Microsoft Word e, em seguida, para o Microsoft Excel para a

padronizagao e organizagao alfabetica segundo os autores citados e

contabilizados, a firn de identificar os autores que compoem a frente de

pesquisa sobre o tema e, desse modo, viabilizar as analises de citagao e co-

citagao. Assim, para a mensuragao dos dados, utilizamos alguns dos principals

procedimentos metodologicos de Urbizagastegui Alvarado (2009), o qual

analisou, identificou e descreveu a frente de pesquisa sobre a “Lei de Lotka”,

no periodo de 1922 a 2003, atraves das referencias bibliograficas contidas nos

390 documentos selecionados. Tais procedimentos utilizados foram:

• analise de frequencia de citagao, isto e, as citagoes multiplicas aos

mesmo autor em urn mesmo documento citante foram consideradas

apenas uma vez;

• todos os autores do documento foram considerados,

independentemente da posigao de autoria ocupada;

• as citagoes de autoria corporativa nao foram consideradas;

• as autocitagoes foram desprezadas, pois nao representam o impacto de

urn trabalho com relagao a urn outro;

• Identificagoes de autoria como “et al” ou sem denominagao do autor

(“nd”) foram desconsideradas.
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Uma vez identificados os autores mais citados, os mesmos procedimentos

da etapa 2 (Analise de Conteudo de Bardin) foram utilizados, com o objetivo de

selecionar apenas autores e documentos que tenham relagao com a tematica

desenvolvida. Dessa forma, certamente, muitos autores foram separados sem

a necessidade previa de anSlise de seus documentos, por defenderem uma

posigao cognitivista, por ja terem sido excluidos na etapa anterior e por nao

serem da area da CiSncia da Informagao. Feita essa separagao, identificamos

os 15 autores mais influentes e seus respectivos documentos.

Na fase subsequente, padronizamos os 292 descritores, o que representa

o numero medio de 4,7 descritores por documento, por meio do uso do tesauro

da base de dados da LISA, a firn de torna-los consistentes (singular/plural) e

unificados (sinonimos), com a finalidade de obtermos uma melhor qualidade na

apresentagao dos resultados, analises e conclusoes. Apos a padronizagao,

esse numero diminuiu para 180 descritores.

Assim, ao termino dessas etapas, todos os dados (citagoes e descritores)

foram tabulados e armazenados em planilhas compativeis com o software

Microsoft Excel. Atraves desse procedimento, foi possivel construir a estrutura

das relagoes entre as unidades de coleta, cuja analise foi conduzida por meio

do software BibExcel e as representagoes pelo software Pajek.

5 Apresentagao e Analise dos Resultados

Com base na analise dos dados coletados nos 61 artigos selecionados,

produzidos por 71 autores, constatou-se que, ao longo do periodo investigado,

houve, nos ultimos anos, urn aumento de trabalhos direcionados a tematica

proposta, bem como o crescimento de pesquisadores defensores da

abordagem social no ambito da ciencia da informagao, como pode ser

observado no Grafico 1 abaixo. Todavia, do ponto de vista temporal, os

numeros de 2011 sao de pouca significagao estatistica, em decorrencia, talvez,

de o levantamento ter sido realizado em setembro desse ano.
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Grafico 1 - Distribuigao de Produgao Cientifica e de Autoria

Fonte: Resultados da Pesquisa

E possivel que esse indice positive possa ser comprovado, por sua vez,

pelo consideravel aumento, nao de forma linear, da tendencia da colaboragao

cientifica em co-autoria, ou seja, na colaboragao entre os autores no momenta

da produgao de trabalhos, vista que, a partir de 1999 ocorreram as primeiras

publicagdes e alcangara, maiores taxas em 2005 e 2010. Tai fata indica que a

abordagem social na ciencia da informagao vem se consolidando nas ultimas

decadas e vem ganhando cada vez mais adeptos. No entanto, conforme o

grafico acima, apesar desse forte crescimento, a predominancia de autoria

individual prevalece com 64%, uma vez que obedece a caracteristica geral da

area de humanidades, conforme apontado por Poblacion e Noronha (2002).

Dessa maneira, para melhor entender esse tipo de comportamento, com a

finalidade de explicar e fortalecer como sao realizadas as pesquisas em

colaboragao sobre o assunto, utilizamos uma analise que e baseada em redes

de relacionamentos que ligam atores uns aos outros que colaboram em sua

pesquisa, denominada como analise de co-autoria. Segundo Erman e

Todorovski (2011), as redes de co-autoria fornecem informagoes de

relacionamentos temporais e colegiais, as quais permitem configurar Iagos

sociais de autores com interesses de investigagao semelhantes, bem como a

influencia do pesquisador na area.
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A figura 2, a seguir, ilustra as relagbes entre os 71 autores identificados

que produziram trabalhos em colaboragao cientifica sobre o tema e que estao

representados pelos “nos” que fazem parte da figura. Assim, na figura

apresentada abaixo, o tamanho dos circulos representa a quantidade de

produgao do autor, enquanto que a espessura das linhas representa o grau de

relagao existente entre eles e, por ultimo, as cores indicam os autores que

costumam escrever, em conjunto, seus trabalhos.

Figura 2 - Rede de Colaboragao Cientifica Sobre a Tematica

[1 00] Johanmsson. Jenny
[2 00] Inskip. Charles

[1 00] Jansen. Bernard J
[1 00] Jacob. Ehn K

[3 00] Rafferty Pauline

[1 00] Rieh. Soo Young[1 00] Lee. Charlotte P [1 00] Alonso. Monica Izquierdo

[100] Shaw Debora[1 00] Fonseca Fredenco T

[1 00] Trace. Ciaran B

[1 00] Kling. R

[1 00] Shin. Ali

[1 00] Crawford. H
(1 00] Chaudhry. Abdus Sattar [1 00] Fern6ndez-Molina J Carlos

[1 00] Vega-Almeida Rosabdia

p 00] Tarja Sanna [1 00] Majid. Shaheen

[1 00] bnares. Radamfes[1 00] de Alwis. Gina

[1 00] Talja. Sanna
[1 00] Shoham. Snunrth

[2 00]Tuommen.i Kimmo

[1 00] Pedersen. Karsten Nissen
[1 00] Miller. Yitzchak

[1 00] Zhitomirsky-Geflet. Maayan

1
O,

[1 00] Nicolasen Jeppe

[1 00] Bar-llan. Judit

[4 00] Savolainen. Reijo

1

°[1 00] KULJIS. JASNA

°[1 00] CHEN. CHAOMEI

\ 1 ’X>
. ^[1 00] MACREDIE. ROBERT

^[1 00] Hidderley. Rob

^[1 00] Inskip. Charlie

O[1 00] Dickey. Michael H

W[1 00] Fernandez. Luis Miguel Moreno

[1 00] Martin. James E

Q[2 00] MacFarlane. Andrew

[1 00] Sundm Olof
*[1 00] McDonnell. Michael^[1 00] Butterworth. Richard Ori nn... c . . .

[100] MacFarlane. Andy

°[1 00] CRIBBIN. TIMOTHY Q

'"’[1 00] Thompson. Kim M

O '[1 00] Jaeger. PaulT

1 ' o
^[2 00] Burnett, Gary

1 -O
[1 00] Kazmer Michelle M

" 1 *
[1 00[Chudoba Katherine M

[6 00] Hjorland. Birger

Fonte: Resultado da Pesquisa

Observa-se, por meio dessa representagao, que a produqao em parceria

ocorreu com maior frequencia nos trabalhos elaborados por dois autores, com

48%. seguidos por tres autores, com 38%, e por quatro autores, com 14%.

Alem disso, quando comparado a origem dos autores, constatou-se que a

maioria das publicagoes em parceria, geralmente, ocorre entre pesquisadores

academicos do mesmo pais e da mesma instituigao, como, por exemplo, entre

os autores do cluster laranja representado por Hjorland, Nicolaisen e Pedersen,

ambos da Universidade de Copenhagen. Entretanto, a parceria entre
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pesquisadores de palses diferentes e bastante rara, e ha uma unica ocorrencia

entre os autores cubanos Veja-Almeida e Linares com o autor espanhol

Fernandez-Molina, ilustrados pela cor azul marinho.

No caso de parcerias entre autores de diferentes institutes, estao

comumente localizadas em regioes distintas, como, no caso do cluster azul,

ultimo a direita, ilustrado por Jansen, da Universidade da Pensilvania e Rieh,

da Universidade de Michigan.

Verificou-se, ainda, que a publicagao de trabalhos em parceria por

autores da ciencia da informagao com autores de diferentes areas do

conhecimento tambem e significativa, representando 19%. Essa forte

colaboragao ocorre, principalmente, com pesquisadores da ciencia da

computagao (50%), como pode ser ilustrado atraves do cluster amarelo, dos

quais os autores Hidderley e Butterworth, estudiosos da area da ciencia da

computagao, fazem parte.

Os outros 50% correspondem a trabalhos produzidos em co-autoria entre

pesquisadores da ciencia da informagao com autores das areas da engenharia,

psicologia e administragao de empresas. Sao os casos de Dickey e Chudoba

(autores da area de administragao de empresas, cluster rosa); Martin (autor da

area de psicologia, cluster azul) e Lee (autor de area de engenharia, cluster

azul), por exemplo. Esse fato demonstra por si so a interdisciplinaridade do

campo da ciencia da informagao e subsequentemente da recuperagao da

informagao, conforme apontado por Saracevic (1999). Alem disso, e plausivel

afirmar, de acordo com esse dado, que os estudos da abordagem social na

recuperagao da informagao vem ganhando cada vez mais visibilidade e

aceitagao nao so na area da ciencia da informagao como tambem em outros

campos do conhecimento.

Assim, enquanto a analise da dimensao social acima teve como proposito

compreender como se desenvolve a atividade cientifica por sua pratica, ou

seia, no modo de como ocorre a produgao de trabalhos com relagao ao tipo de

autoria (individual ou coletiva). As analises das etapas abaixo (citagao e co-

citagao), por sua vez, foram realizadas de modo a compreender a dimensao

intelectual do campo e identificar os autores que influenciaram a produgao de

novos trabalhos. Desse modo, para melhor conduzir as analises, foi

necessario, primeiramente, identificar os autores mais representatives
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subjacentes ao estudo proposto por meio da andlise de citagdes para,

posteriormente, investigar a estrutura intelectual atravds das redes de co-

citagdo.

5.1 Andlises de Citato de Autores e Documentos

A fim de evitar uma interpretagSo errdnea, cabe ressaltar neste momento,

para fins analiticos, que estamos trabalhando com as referdncias bibliogrdficas

utilizadas pelos 71 autores diferentes dos 61 documentos selecionados para a

andlise da pesquisa.

Desse modo, como resultado, do conjunto de 2.563 documentos citados,

a partir de trabalhos de 2.021 autores diferentes, os 15 autores que conformam

a frente de pesquisa sobre a temdtica em questao receberam, pelo menos, seis

citaq&es. Esses autores mais citados, em sua maioria, sSo ou foram

provenientes de renomadas institutes de ensino norte-americanas, com 40%

das citagdes; seguidas de institutes dinamarquesas, com 26,6%; de

fmlandesas, com 20%; alemas, com 6,6% e canadenses, com 6,6%. Os

trabalhos deles, no contexto desta pesquisa, s8o, em quase toda sua

totalidade, de proceddncia de Lingua Inglesa, com 91% do conjunto de

citagdes; seguido do Dinamarquds, com 4%; do Espanhol, com 3% e do

Portuguds, com 2%. Vale ainda ressaltar que a grande maioria desses

trabalhos foram publicados em periddicos da chamada corrente principal27,

conforme o Grdfico 2 abaixo.

27 De acordo com Urtoizagdstegui Alvarado (2009, p.45), ‘entende-se por periddicos da corrente
principal aqueles periddicos que sdo indexados no Science Citation Index, Social Science
Citation Index, e Humanities Citation Index e que se supde que sSo consumidos (lidos) por uma
comunidade intemacional’.
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Fonte: Resultados da Pesquisa

Gr£fico 2 - Principals Periddicos

As razOes determinantes dessas primazias, quanto ao predominio dos

trabalhos publicados no idioma inglds e nos periddicos considerados de

corrente principal, podem ser decompostas, para fins anallticos, em duas

ordens, a saber: as estrategias mercadoldgicas e a razao de poder.

Inicialmente, a Lingua Inglesa e os periddicos de maior impacto

intemacional ndo podem ser vistos como causa da organizagdo da cidncia.

Todavia, a comunicagdo cientifica, por seu cardter universal, privilegia uma

sdrie de mecanismos que propiciam o seu funcionamento, dos quais dois sdo

importantes: um idioma que facilite o fluxo das ideias e a visibilidade dos

resultados das pesquisas cientificas e um veiculo de comunicagdo previamente

consagrado e de circulagdo intemacional que oferega os mesmos beneficios.

Nesse sentido, de acordo com Ortiz (2008), a Lingua Inglesa, no universo da

cidncia da natureza, atua como um idioma predominantemente franco e

preferencialmente adotado para a comunicagdo entre os pares. Ndo obstante,

as vantagens de se publicar na Lingua Inglesa, veiculadas nas principals

revistas cientificas, tomam os artigos escritos mais visiveis. Como resultado,

eles serdo indexados nas bases de dados mais autorizadas e ganhardo mais

citagdes do que os outros trabalhos (ORTIZ; 2008).
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A partir deste contexto e que se inserem as razoes de poder e as

estrategias mercadologicas, onde o mundo da ciencia possui uma outra

caracteristica: o espago de disputas entre os cientistas. Para Bourdieu (2001),

existe uma hiererquia e uma distribuigao assimetrica do capital cientifico nas

posigoes ocupadas pelos participantes de forma desigual (dominantes e

dominados), e estao dispostos a lutar para melhor£-la ou mante-la. O campo e

o locus, o espago do jogo, onde se trava uma luta concorrencial entre os

agentes em torno de interesses especificos que o caracteriza. Esta em jogo,

especificamente, nessa luta, o acumulo do capital cientifico para concorrer por

melhores posigoes, reconhecimento, prestigio, competencia, etc.

Formam-se, assim, as autoridades cientificas, ou seja, formam-se aqueles

com maior prestigio em decorrencia de seus produtos cientificos que so podem

ser avaliados, atribuidos e apropriados, simbolicamente, por cientistas

engajados no mesmo jogo (ORTIZ; 2008).

Portanto, para Ortiz (2008), o reconhecimento traduz a qualidade

cientifica e denota a excelencia do que e realizado. Por isso, segundo o autor,

a melhor forma de motivar o trabalho do cientista e valorizar os que o

cumprem, da melhor maneira, e reconhecer a relevancia de suas realizagoes,

por meio de um sistema de premiagoes.

Assim, o resultado obtido na pesquisa e exemplar, os autores que formam

a frente de pesquisa sobre o tema em questao receberam os principais premios

nacionais e internacionais no campo da ciencia da informagao, e seus

trabalhos convergem com aqueles considerados classicos na literature. Desse

modo, o Grafico 3 abaixo indica os autores que compoem a frente de pesquisa

e o numero de citagoes recebidas, levando-se em conta os procedimentos de

mensuragao dos dados descritos anteriormente.

Entretanto, cabe ressaltar, principalmente, que e muito comum que

pesquisadores influentes revejam suas abordagens ao longo dos anos e

introduzam uma nova teoria. Robert S. Taylor, por exemplo, que conduziu

trabalhos pioneiros no uso da psicologia cognitiva na ciencia da informagao,

defende, atualmente, uma posture sociocultural em oposigao ao individualism©

metodologico (Hjorland; Albrechtsen, 1995). Diante dessas colocagoes, so

consideramos os trabalhos do autor publicados a partir de 1991, periodo de

reformulagao de seu pensamento.
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N* de cita^oes - Analise de Frequencia

TAYLOR, R.S. Estados Unidos

OROM, A. Dinamarca

BRIER, S. Dinamarca
WILSON, P. Estados Unidos

TUOMINEN, K. Finlandia
SHAW, D. Estados Unidos

SAVOLAINEN, R. Finlandia

CAPURRO, R. Alemanha
BLAIR, D.C. Estados Unidos

JACOB, E.K. Estados Unidos

TAUA, S. Finlandia
BUCKLAND, M. Estados Unidos

ALBRECHTSEN, H. Dinamarca

FROHMANN, B. Canada
HJORLAND, B. Dinamarca

■ N5 de cita^oes - Analise de
Frequencia

Fonte: Resultados da Pesquisa

Grafico 3 - mais Prolificos

Pode-se dizer, de acordo com os dados do grafico acima, que a afirmagao

de Merton (1977), em relagao ao efeito Mateus, no qual os pesquisadores mais

notaveis continuam recebendo mais citagdes, enquanto que os pouco

conhecidos sao cada vez menos citados, esta em consonancia com o resultado

desta pesquisa. Observagao similar sobre o assunto, tambem e compartilhada

por Meadows (1999), o qual expressa que urn pequeno numero de grandes

cientistas produtores publicara uma parcela significativa de todos os escritos de

urn campo de pesquisa.

Esse fato, trazendo para o nosso contexto, que autores como Birger

Hjorland (autor mais citado) tern se mostrado o pesquisador mais proficuo e o

maior defensor de que os estudos no campo ciencia da informagao devem ser

realizados a partir de uma perspectiva social, cultural e historicamente

construida. Seus escritos tern sido citados, quase regularmente, desde 1971,

quando o pesquisador dinamarques Soren Willert o citou pela primeira vez. Seu

trabalho mais expressive e o artigo "Toward a New Horizon in Information

Science: Domain-Analysis ', escrito em colaboragao com o terceiro autor mais

citado desta pesquisa Hanne Albrechtsen, os quais propbem uma abordagem 
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socio-cognitiva chamada Analise de Dominio, em que se reconhece que o

conhecimento de urn dominio tern um papel imprescindivel no processo de

organizagSo e recuperagao da informagao. O desenvolvimento dessa

abordagem foi influenciada, especialmente, por pressupostos filosoficos e

sociologicos, como tambem por teorias ja consolidadas de autores que

configuram essa frente de pesquisa, entre eles: Frohmann (18 citagdes); Talja

(11 citagdes); Buckland (11 citagdes); Capurro (9 citagdes); Wilson P. (9

citagdes); Brier (5 citagdes); Taylor (6 citagdes) e outros. Todavia, e importante

ressaltar que esses autores tambem foram e sao fortemente influenciados por

essa abordagem, tanto quanto exercem influencias reciprocas. Desse modo,

pode-se dizer que a produgao cientifica desses autores mais influentes

constitui-se em uma intersecgao entre ambos os textos com outros textos,

produzindo mais textos, como podera ser mais bem visualizado por meio das

analises co-citagao e de co-words da etapa seguinte.

Ha ainda outro aspecto importante: dentre o conjunto de autores,

encontraram-se ainda outros com alta frequencia de citagao, mas que nao

condiziam, diretamente, com a produgao de trabalhos sobre esse assunto,

alem de outros que defendem abordagens conflitantes (Grafico 4, abaixo).

Diante disso, embora bastante citados, como o objetivo e identificar autores

que compoem a frente de pesquisa sobre a recuperagao da informagao na

abordagem social, no ambito da ciencia da informagao, considerou-se prudente

descartar esses documentos e aceitar somente aqueles pertinentes ao corpus

desta pesquisa.
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Grafico 4 - Outros autores mais citados

Fonte: Resultados da Pesquisa

Pode-se dizer, ainda que seja intuitivamente, que autores como

Ingwersen (18 citagdes); Wilson T.D. (16 citagdes); Belkin (15 citagdes); Dervin

(10 citagdes); De Mey (12 citagdes); Kutlau (12 citagdes); Bates (13 citagdes);

Brookes (9 citagdes), e outros, foram citados por serem os pesquisadores mais

representatives da perspectiva cognitiva na ciencia da informagao. Desse

modo, esses autores sao alvo de muitos estudos, adaptagdes e criticas por

estudiosos que defendem a abordagem social. Dentre eles, como fruto de urn

raro e amplo debate na area entre defensores de pontos de vistas divergentes

em torno da natureza da informagao (seja objetiva e/ou social) e ao conceito de

Browsing estao Bates (2005, 2006, 2008. 2011) e Hjorland (2007, 2009, 2011).

Thomas S. Kuhn (8 citagdes), por suas concepgbes sobre a evolugao da

ciencia por meio de paradigmas, e David Ellis (12 citagdes) que, alem de

defender o ponto de vista cognitive, foi um dos precursores dessa visao
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paradigmgtica na &rea da ciencia da informagao, receberam uma alta

frequencia de citagSo. £ possivel dizer que esses autores foram muito citados,

ja que muitos trabalhos que defendem a abordagem social nesses estudos

tambem compartilham dessa visao paradigmatica, visto que acreditam que o

paradigma cognitive esta em crise e deve ser substituido por outro novo que

considere uma dimens3o social.

Outros autores, como Wittgenstein (6 citagoes), por suas ideias acerca

da teoria da significagao; Foucault (6 citagoes), pelo seu conceito de

materialidade da enunciagao relacionado a ordem da instituigao; Gadamer (7

citagoes), pela teoria hermeneutica no processo de interpretagao; Terry

Winograd e Fernando Flores (8 citagoes), pela proposta do uso da

hermeneutica no campo da ciencia da computagao; Saracevic (10 citagoes),

pelos seus classicos textos sobre as relagoes interdisciplinares da ciencia da

informagao, em especial, a recuperagao da informagao, com a cidncia da

computagao, biblioteconomia e a ciencia cognitiva; Case (10 citagoes), pela

extensa revisao de literatura sobre as principals abordagens de busca e

necessidade de informagao; Star e Bowker, pelo interesse em pesquisas

voltadas a informatica social; dentre outros, tern sido considerados importantes

para o desenvolvimento de novas teorias pragmaticas e sociais nos estudos da

ciencia da informagao, bem como para a construgao do referencial teorico e

para a revisao da literatura sobre o assunto em pauta.

5.2 Analise de Co-citagao

Como ja mencionado, as redes de co-citagao podem ser usadas para

obter uma visao geral de urn campo em termos de sua estrutura cognitiva,

assim como para visualizar uma frente de pesquisa de uma disciplina. Desse

modo, prosseguindo com a investigagao sobre o tema que se pretende

analisar, foi construido, nesta pesquisa, a Analise de Co-citagao de Autor

(ACA), com a finalidade de delinear a estrutura intelectual do dominio do

conhecimento atraves das relagoes entre os investigadores co-citados.

Cabe ainda outro esclarecimento, o criterio escolhido para a

representagao da analise foi a Distribuigao de Frequencia de Citagdes por 
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Autor e nao de Ocorrencia28 e um valor de corte de, no minimo, seis relates

entre os autores para fins de uma visualizapao mais clara da representaqao.

Assim, seguindo-se a mesma logica da analise de co-autoria, quanto maior o

circulo, maior e a quantidade de produpao do autor, enquanto que a espessura

das linhas refere-se a intensidade de relagdes entre os autores e, por ultimo, as

cores representam os clusters ou agrupamentos (os autores, com circulos da

mesma cor, costumam ser citados juntos).

Figura 3 - Rede de Autores Co-Citados

Fonte: Resultados da pesquisa

28 Na contagem de analise de frequencia por autor, considera-se apenas uma vez em que o
autor e citado no documento. Na ocorrencia, por outro lado, consideram-se todas as vezes
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Atraves da representagao acima, observa-se que Hjorland (localizado no

centro da figura), pesquisador mais prollfico e com maior concentragSo de

citagoes recebidas, e citado em conjunto com quase todos os outros autores

que conformam a rede. Esse fato significa, mais uma vez, que essas relagoes

sao estabelecidas por afinidades de pesquisas, teorias conflitantes e revisao de

literatura, onde cada artigo apoia-se em textos anteriores e serve de ponto de

partida para outros. Percebe-se, tambem, que o autor possui uma grande

frequdncia de co-citagao com Kuhn, Ellis, Capurro e Orom. Nesse caso, e

posslvel que possam validar, de forma mais consistente, as conjecturas

descritas anteriormente, nos resultados das analises de citagoes sobre o

“emprestimo” do conceito de paradigma, que tern afetado os estudos da ciencia

da informagao por decadas, e devido ao fato de que ha uma certa semelhanga

de pensamentos entre Capurro, Hjorland e Orom.

Destaca-se, tambem, que Hjorland e co-citado em conjunto com algumas

obras fundamentals na ciencia da informagao. Uma delas e o livro seminal do

autor Patrick Wilson (1927-2003) “Two kinds of power”, publicado pela primeira

vez, em 1968, e reimpresso em 1978, que tern influenciado geragoes de

estudiosos no campo da cidncia da informagao (SMIRAGLIA, 2007) e, em

particular, aqueles que defendem que o processo de busca da informagao deve

ser considerado a partir do ponto de vista coletivo e social. Esse forte

relacionamento entre os autores talvez se justifique em virtude de algumas

semelhangas nos pensamentos e teorias propostas por esses dois grandes

intelectuais. Em outras palavras, as agdes de julgar relevancia e selegao de

documentos, propostas por Wilson, devem ser estudas a partir de urn nivel

coletivo baseado nas autoridades cognitivas que sao instituigdes, autores,

editoras, pessoas que influenciam pensamentos em cujo julgamento confiamos

e acreditamos. Nos textos de Hjorland, de forma semelhante, tais agdes devem

ser focadas nos domlnios do conhecimento de acordo com as diferentes

fungoes das divisoes do trabalho da sociedade (SUNDIN; JOHANNISSON,

2005).
Outro aspecto que chama a atengao sao os clusters em verde,

principalmente, aqueles constituidos por autores que defendem a abordagem

social no campo da ciencia da informagao (Talja e Tuominen), alem da grande

intensidade de relagoes entre eles, ha tambem uma estreita conexao com
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Frohmann (cluster amarelo). Essa forte relagao entre os autores e o cluster de

cor diferenciada, provavelmente, ocorre porque esses investigadores

fundamentam suas pesquisas por meio de uma perspectiva diferente a do

domlnio-analitico de Hjorland, porem com fortes relagoes, a qual e denominada

como construtivismo social. Muito similar ao que foi proposto pelo filosofo

frances Michel Foucault (1926-1984), para quern o conhecimento e construido

pelos agentes socials a partir de fatores politicos e culturais em discursos; o

construtivismo social postula que as necessidades de informagao, a

recuperagao da informagao, os sistemas de informagao e a organizagao do

conhecimento sao entidades produzidas dentro dos discursos, ou seja, das

construgdes linguisticas de uma comunidade discursiva, e somente podem ser

compreendidas se forem contextualizadas e entendidas em relagao ao

ambiente em que o usuario esta inserido (TALJA; TUOMINEN; SAVOLAINEN,

2005).

£ importante ainda enfatizar que, segundo Capurro e Hjorland (2007), a

abordagem analitica do dominio esta relacionada a visao hermeneutica de

informagao, desenvolvida por Capurro (por exemplo, 1986), que, por sua vez,

tambem esta em congruencia as perspectivas semioticas (Brier, 1992, 1999,

por exemplo) e a abordagem do construtivismo social (Frohmann, 1990, 1994;

Talja, Tuominen, Savolainen; 2005, por exemplo). Cabe ainda acrescentar,

alem desses, outros autores com caracteristicas similares de pensamento e

com significativa frequencia de co-citagao, como Jacob, Buckland, Taylor e

Blair. Tai resultado converge para o fato de esse grupo de autores ser

significativamente citado em conjunto, o que os torna especialmente

relevantes.

Assim, nos resultados das analises da frequencia de citagao, procurou-

se identificar os autores que configuram a frente de pesquisa sobre a

recuperagao da informagao na perspectiva social. Dessa forma, nas analises

de co-citagao, foi possivel identificar, parcialmente, a estrutura intelectual e

social do campo. Na sequencia, procurar-se-a investigar, de forma

pormenorizada, essa estrutura, atraves das analises de co-words.
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5.3. Analise de Co-words

Apesar de as an^lises apresentadas fornecerem alto grau de

profundidade, a inclusao de outras varteveis podem trazer ganhos significativos

para a pesquisa. Dessa forma, como destacamos, combinadas a outros

indicadores, as an&lises de descritores correlacionados (co-words) permitem

visualizar, com maior clareza, a estrutura e a dinamica cognitiva de um campo

cientifico. Nesse sentido, com o proposito de ilustrar parte do processo

estrutural e dinamico do campo da recuperate da informaoao na abordagem

social, a figura 4 ilustra as sucessivas correlates entre os 180 descritores

atribuidos pelos documentos selecionados para a pesquisa, destacando que

quanto maior o circulo, maior e o numero de trabalhos sobre o assunto e,

quanto maior a espessura das linhas, maior a intensidade de relates entre

eles.

Alem disso, a firn de facilitar a leitura dessa figura, estabelecemos um

valor de corte de no minimo duas relates entre as tematicas, e criamos uma

tabela (1) com os descritores de maior frequencia, os quais foram organizados

em ordem decrescente e acumulativa. Todavia, nao consideramos os 100% do

total de ocorrencia de descritores, para que a amostra nao resultasse em uma

quantidade excessiva de dispersao de forma que prejudicaria a visualizato da

tabela.
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Tabela 1: Ranking de descritores

Descritor Total % % Acumulado

Information Retrieval 39 10,13% 10,13%

Social Aspects 19 4,94% 15,07%

Information Theory 17 4,42% 19,48%

Knowledge Organization 9 2,34% 21,82%
Indexing 8 2,08% 23,90%

Information seeking behaviour 7 1,82% 25,71%

Information Retrieval Systems 7 1,82% 27,53%

Information storage 6 1,56% 29,09%
Theory of knowledge 6 1,56% 30,65%
Information communication 6 1,56% 32,21%

Social epistemology 6 1,56% 33,77%
Information professionals 6 1,56% 35,32%

Social psychology 6 1,56% 36,88%
Cognitive aspects 5 1,30% 38,18%
Ontology 5 1,30% 39,48%
Information services 5 1,30% 40,78%
Classification of knowledge 5 1,30% 42,08%
Knowledge management 4 1,04% 43,12%
Hermeneutics 4 1,04% 44,16%
Social constructionism 4 1,04% 45,19%
Information need 4 1,04% 46,23%
Relevance 3 0,78% 47,01%
Information management 3 0,78% 47,79%
Music 3 0,78% 48,57%
Access to information 3 0,78% 49,35%
Digital libraries 3 0,78% 50,13%
Informayion technology 3 0,78% 50,91%
Folksonomies 3 0,78% 51,69%
Databases 3 0,78% 52,47%
Information systems 3 0,78% 53,25%
Semiotics 2 0,52% 53,77%
Search engines 2 0,52% 54,29%
Semantics 2 0,52% 54,81%
Qualitative research 2 0,52% 55,32%
Knowledge representation 2 0,52% 55,84%
Internet 2 0,52% 56,36%
Paradigms 2 0,52% 56,88%
Literature reviews 2 0,52% 57,40%
Libraries 2 0,52% 57,92%
Online information services 2 0,52% 58,44%
Information processing__________ 2 0,52% 58,96%
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Fonte: Resultados da pesquisa

Professional education 2 0,52% 59,48%
-Information architecture 2 0,52% 60,00%
Philosophy 2 0,52% 60,52%

Jnformation sharing 2 0,52% 61,04%

Information Science 2 0,52% 61,56%
_Users 2 0,52% 62,08%
Algorithms 2 0,52% 62,60%
Tagging 2 0,52% 63,12%
Contextual information 2 0,52% 63,64%
Bibliography 2 0,52% 64,16%
Web 2.0 2 0,52% 64,68%
Social interaction 2 0,52% 65,19%
Computer systems 2 0,52% 65,71%
Computerized information retrieval 2 0,52% 66,23%
Domain analysis 2 0,52% 66,75%
Social sciences 2 0,52% 67,27%

Dadas as informagoes da tabela acima e os criterios mencionados,

tornou-se possivel obter as analises e as interpretagoes das redes de relagbes

entre descritores - co-words, conforme abaixo.

Figura 4 - Rede de Descritores Co-Citados

Fonte: Resultados da Pesquisa
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Por ser o objeto desta pesquisa, evidentemente, que a tematica
Recuperagao da Informagao e o descritor mais atribuido e com maior numero

de relagbes com os outros temas, conforme ilustra a figura acima. Suas

relagbes mais intensas ocorrem, principalmente, com as areas: Teoria da

Informaqao e Organizagao do conhecimento. Quanto a area da Organizagao do

conhecimento, se considerarmos o numero de frequencia de citagao de suas

subareas: Indexaqao (8 citagbes); Classificaqao do Conhecimento (5 citagbes);

Ontologia (5 citagbes) e Folksonomia (3 citagbes), teremos o segundo assunto

mais abordado nesta pesquisa. Tai numero de citagbes revela que o conceito

de recuperagao da informagao esta intrinsicamente relacionado a organizagao

do conhecimento, haja vista a expressiva correlagao entre as tematicas. Em

outras palavras, esses estudos se destacam pela sua importancia e pelo fato

de considerarem os elementos pragmbticos da questao organizagao para

acesso. Outros relacionamentos expressivos entre essas tematicas ocorrem,

principalmente, com os temas: Aspecto Social; Psicologia Social; Epistemologia

Social; Construtivismo Social e Hermeneutica, o que indica que, alem da

Recuperagao da Informaqao, outras tematicas tambem tern abordado o

contexto social em suas investigagoes e que as principals tendencias de

pesquisa estao voltadas a essas teorias.

Outro fato interessante que vale a pena destacar e a tematica Musica,

com apenas 3 citagbes, e todas relacionadas com o tema Recuperagao da

Informaqao. Apesar de seu indice pouco expressivo nesta pesquisa, pode-se

considera-lo como um dado significative, em virtude de que os estudos em

recuperagao da informagao da musica ainda estao em fase embrionaria,

conforme destaca Santini e Souza (2007). Desse modo, analisando-se por

esse aspecto, a ideia importante e que essas investigagoes, embora ainda

escassas, tambem estao sendo conduzidas dentro de uma abordagem

histbrica e social, na qual o processo de informagao ocorre.

Alem do fato citado acima, cabe ainda outro aspecto a destacar. A

estreita conexao entre o tema Ontologia, nao somente no seu sentido classico

da compreensao do ser, mas tambem na criagao de instrumentos de

representagao de relacionamentos semanticos e conceituais de uma area do

conhecimento com a tematica Hermeneutica, esta sim, no sentido restrito da

palavra, ramo da Filosofia que estuda o processo de interpretagao. Essa



74

constatagSo nos permite deduzir que os estudos sobre ontologias no campo da

ciencia da informagao tern se fundamentado na hermeneutica filosdfica de

Gademar.

Certamente, outros exemplos interessantes poderiam ser apresentados,

todavia, de um modo geral, a analise permitiu identificar a estrutura cognitiva

do campo da Recuperagao da Informagao na abordagem social. Desse modo,

tais interpretagoes podem ser analisadas com mais consistencia nas

consideragoes finals a seguir.

Consideragdes Finals e Recomendagdes

O objetivo a que nos propusemos, plenamente conscientes das

dificuldades a enfrentar, consistiu em identificar a presenga da abordagem

social em estudos sobre a recuperagao da informagao a partir da analise de

artigos recuperados em bases de dados. Para tanto, julgou-se tambem

necessario entender a din^mica e o impacto da produgao do conhecimento

cientifico dessa tematica, haja vista que se trata de um processo socialmente

construido.

A aplicagao de metodos e tecnicas de multiples indicadores

bibliometricos e cientometricos neste estudo permitiu mapear tendencias de

pesquisas sobre a recuperagao da informagao na abordagem social, bem como

entender a institucionalizagao cognitiva e social da pesquisa cientifica desse

campo, mostrando-se eficiente nos objetivos tragados, assim como indicada

para analisar outras areas do conhecimento.

Essas tecnicas foram aplicadas com a finalidade de explorar o maior

numero de dimensoes, o que permitiu o entrecruzamento de dados nas

analises dos fendmenos relacionados a pesquisa. Primeiramente, analisamos

padroes de produgao cientifica dos documentos selecionados e relacionados a

tematica, por meio de Iagos de colaboragao entre pesquisadores.

Posteriormente, identificamos os principals autores e documentos da tematica

a partir de analises de citagao. Por firn, identificada a frente de pesquisa,

construimos redes de relacionamentos desses autores para obtermos uma

visao geral do campo com base de sua estrutura cognitiva, a qual foi
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aprofundada por meio de redes de relagoes formadas pelos principals

descritores presentes nos artigos.

Os resultados obtidos nas analises de coautoria indicaram a

predominancia de autoria individual nos artigos publicados. Entretanto, nos

ultimos anos, essa diferenga vem diminuindo, quando surgiram, a partir de

1999, as primeiras publicagoes com coautoria e atingiram maiores indices em

2005 e 2010. As parcerias nas publicagoes se estabeleceram, principalmente,

entre pesquisadores academicos do mesmo pais e da mesma instituigao,

sendo muito raras as parcerias internacionais de colaboragao cientifica, com

uma unica ocorrencia entre pesquisadores espanhois e cubanos. Tais

resultados tambem mostraram que, embora tenha havido mais parcerias entre

os pesquisadores, a parceria interinstitucional ainda e pequena. Entretanto, as

parcerias formadas dentro das mesmas instituigoes entre pesquisadores da

Ciencia da Informagao com as de outras areas do conhecimento sao

significativas, aconteceram, principalmente, com pesquisadores da ciencia da

computagao.

A partir das analises de citagao, identificamos os 15 autores que

formaram a frente de pesquisa desta tematica. Basicamente, esses autores sao

ou foram provenientes de renomadas instituigoes de ensino norte-americanas,

dinamarquesas, finlandesas, alemas e canadenses e receberam os principals

premios nacionais e internacionais no campo da ciencia da informagao. A

maioria dos seus trabalhos foi publicada em lingua inglesa e em periodicos da

chamada corrente principal, dentre os quais, o periodico Journal of

Documentation que apresenta o maior numero de publicagoes.

Quanto a analise de co-citagao de autores, os clusters demonstraram que

os autores identificados como pertencentes a frente de pesquisa deste estudo

sao, de urn modo geral, os que mais possuem Iagos de relacionamentos.

Dentre eles, destaca-se o forte agrupamento em torno de Hjorland,

pesquisador mais proeminente neste trabalho, e com o maior numero de

ligagoes com os outros autores que configuram a rede. Algumas dessas

relagoes se estabeleceram com autores defensores de pontos de vista

divergentes e conflitantes, enquanto outras, com pesquisadores de diferentes

areas do conhecimento. O estabelecimento dessas relagoes pode ser

interpretado como afinidades de pesquisas, refutagao de teorias ou
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aprimoramento, debates de pensamentos entre pares, de longa tradigao no

campo da filosofia, mas ainda muito modesta na ciencia da informagSo, e a

apropriagao de subsidies filosoficos e sociologicos de teorias ja consolidadas.

Com relagSo a analise de co-words, as principais abordagens sociais que

constituiram correlagoes com a tematica Recuperaqao da Informaqao foram

Epistemologia Social, Psicologia Social, Hermeneutica, Construtivismo Social e

Analise de Dominio. Destacaram-se tambem outras tematicas que firmaram

fortes Iagos de relacionamentos com essas abordagens e, sobretudo, com o

tema Recuperaqao da Informaqao, entre elas: Teoria da Informaqao e

Organizaqao do Conhecimento. Esses dados demonstram o amadurecimento

dos estudos sobre a recuperagao da informagao na abordagem social,

destacado pela multiplicidade de abordagens, temas e relagoes

interdisciplinares.

Diante do exposto, considera-se que todos os objetivos tragados na

pesquisa foram alcangados, e confirma que a aplicagao de diferentes tecnicas

bibliometricas e cientometricas na produgao cientifica e, fundamentalmente,

nos seus elementos constitutivos permite avaliar e mapear o estado da arte de

uma disciplina cientifica.

Todavia, a ressalva que se faz em trabalho dessa natureza consiste na

dificuldade em considerar todos os autores, incluindo as coautorias dos

documentos citados e excluindo as autocitagoes para visualizar uma frente de

pesquisa atraves de analise citagao, o que o torna urn processo extremamente

moroso e complexo. Desse modo, fez-se necessario considerar os demais

autores atraves de procedimentos manuais, pois e complexo desenvolver urn

sistema que diferencie, precisamente, uma citagao de uma autocitagao. Por

firn, outra dificuldade encontrada, relaciona-se a disponibilidade dos

documentos selecionados para a pesquisa em questao, uma vez que nem

todos estavam acessiveis nas bases de dados consultadas, o que gerou a

necessidade de recorrer a outras fontes.

Apesar das dificuldades mencionadas, em qualquer procedimento

metodologico, surgirao etapas trabalhosas ao longo do desenvolvimento da

pesquisa. Mesmo com todos os obstaculos, os resultados significativos do

conjunto tornam-se valido o esforgo empreendido na execugao dessa

metodologia. A firn de ampliar os resultados expostos neste trabalho,
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recomenda-se em futures pesquisas, considerar, alem da abordagem social, as

teorias fisicista e cognitivista da recuperagao da informagao, com o intuito de

identificar a abordagem mais aceita pela comunidade cientifica no campo da

ciencia da informagao.
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