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Resumo

Partindo da visao ampla da
metodologia cientifica de Arist6te
les, este artigo apresenta as ques
toes da organizacao e representa
cao do conhecimento no tempo.
Desde a Anti guidade, 0 conceito
de conhecimento vem-se redireci
onando, tomando novas formas. A
posicao do conhecimento hoje se
deve em parte ao fator tecno16gi
co, que impoe transformacoes cres
centes no campo disciplinar e pro
fissional , torn ando a informacao
insumo de todas as profissoes, 0

que torna a ciencia da informacao

Abstract

This paper discusses the is
sues concerning the organization
and representation ofknowledge in
time, based on a broad view given
by the Aristotelian scientific metho
dology.Since Antiquity the concept
ofknowledge has been redirected,
assuming new forms. The position
knowledge occupies today is parti
ally due to technology, which im
poses increasing transformations
on the disciplinary, professional fi
eld , making information necessary
for all professional activities. This
makes information science essen-
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parte intrinseca nesse amb iente de
mudanca e transformacao, por con
vergir informacao e ciencia no
me srno escopo.

PaIavras-chave: Organizacao do
conhecimento; representacao da
informacao; ciencia da informacao,

Introducao

tial in that ambiance of changing
and transformation, since infonna
tion and science are given the
same aim.

Keywords: organization of
knowledge; representation of
information; information science.

A organizacao do conhecimento configura-se no mundo contemporaneo
como multidi sciplinar, se pensar que todos os processos do conhe

cimento pas sam por todas as ciencias e culturas. 0 tempo e fator impor
tante nesse processo, pois, tanto na Antiguidade, com as categorias e
denominacoes terminologicas de Aristoteles, quanto na modernidade, com
a pluralidade interdisciplinar, 0 conhecimento traz questoes que es tao
presentes no cotidiano e necessitam de metodos de organizacao para se
adequarem ao desenvolvimento do conhecimento racional.

Nos ult imos cinquenta anos houve uma sene de transformacoes, em
que as antigas teorias sofreram rev isoes , analises e reformulacoes, e as
novas teorias procuram se estabelecer buscando fundamentacao e legiti
macae. A representacao do conhecimento implicita nesse processo de trans
formacao expressa a preocupacao do homem na busca pela verdade.

Partindo desse principio, este artigo propoe-se a explanar sobre as
questoes da organizacao e representacao do conhecimento, des de a
Antiguidade ate os dias atuais. A intensao, ao examinar 0 estatuto tem
poral do conhecimento, e lancar ideias para novas descobertas, uma vez
que 0 sign ificado das transformacoes consiste na renovacao dos instru 
mentos (KUHN,1995). Na primeira parte, apresentam-se de forma ge
ral as bases da organizacao do conhecimento e a teoria de Arist6teles;
na segunda, colocam-se as novas teorias e suas representacoes na orga
nizacao do conhecimento; na terceira, destacam-se as caracteristica s de
surgimento da ciencia da informacao e sua relacao com outros ca mpos e
disciplinas; na quarta parte, investiga-se 0 porque de a ciencia da infor
macae; e por fim coloca-se 0 pressuposto do surgimento de uma ciencia
que podera ser gestora de todo 0 conhecimento.
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A organizacao do conhecimento no tempo

As atividades cientificas e tecnicas sao 0 manancial dos conheci
mentos cientificos e tecnicos, que se transformam em informacoes cien
tificas e tecnicas, Segundo Le Coadic (1996, p.27),

[...j sem informaciio, a ciencia niio pode se desen
volver e viver. Sem informaciio, a pesquisa seria
inutil e ndo existiria 0 conhecimento. Fluido pre
cioso, continuamente produzido e renovado, a
informaciio s6 interessa se circula, e, sobretudo
se circula livremente.

o contexto dessa citacao remete ao Egito e ao Ocidente Antigo,
onde germinaram a organizacao e a representacao do conhecimento,
por meio da diversidade de origem dos bibliotecarios que unificaram a
cultura helenistica.

Alexandria era a capital cultural, a metropole moderna antes
da era crista, onde havia multidao ativa, comercio e negocios. A
explosao do conhecimento que ocorre hoje e semelhante a que se
deu em Alexandria. Esse fato disseminou 0 idioma grego nas artes,
na literatura, na ciencia e na politica, promoveu 0 desenvolvimento
de caracteres cursivos para facilitar a escrita (de hi vern os siste
mas de taquigrafia) e fomentou a producao de peles (de carneiro e
bezerro) para servir como material de escrita, A industria informa
cional existente em Alexandria, capital intelectual e erudita, fez surgir
criticos e comentaristas literarios, que fizeram do ato de escrever
uma profissao, iniciando os processos de colecionar, conservar, edi
tar e expor ideias do passado. Compilou-se bastante, selecionando
se textos, fazendo-se listas de quase tudo, inclusive biografias, como
tambem se produziram muitos resumos, que substituiam as obras
originais (DURANT, 1966). Essas mudancas tiveram carater de
revolucao, porque fizeram surgir novos conhecimentos e informa
coes, suscitando novas ciencias e teorias, pois 0 fluxo de conheci
mento e constante e renovador. 0 poder da inforrnacao existente
em Alexandria era exercido pelo resgate des originais, em que 0

dono do documento recebia indenizacao compensatoria em dinheiro
e copia do documento.
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A duplicacao e a organizacao dos documentos eram examinadas
por sabios, que os separavam por grupos . A Iliada e a Odisseia de
Homero, como se conhecem hoje e que fa1am de uma epoca remota,
chegaram ate esta era pela atividade tecnica de organizacao e represen
tacao do conhecimento de tres bibliotecarios, Arist6fanes de Bizancio,
Zenod6to de Efe so e Aristarco de Samotracia, que fizer am, junto com
eruditos, a revisao textual dessas obras (DURANT, 1966) .

Deve-se a Arist6teles, 0 fil6sofo , e a Calimaco, 0 c1assificador, todo
o processo de organizacao e representacao do conhecimento. Pela ob
servacao met6dica e disc iplinada da nature za a seu red or, Aristoteles
legou as categorias existentes na atualidade, as quais servem de base
para novos conhecimentos. Pai do metoda cientifico e primeiro a organi
zar pesquisas cientificas coop erativas, Aristoteles, junto com seus disci
pulos, reuniu dados sobre fauna, flora e antecipou as teorias biologicas
do seculo XIX (DURANT, 1966).

Sua dedicacao e paciencia nas experiencias cientificas definiram
os termos que hoje coordenam 0 conhecimento. Arist6teles, alern de
precursor da reuniao do conhecimento disperso e da terminologia con
ceitual, pode tambem ser considerado 0 iniciador da interdisciplinarida
de, pelas definicoes espe cificas que procurava atingir em seus estudos,
numa busca incansavel pelo conceito , reunindo e coordenando conheci
mento em todas as areas. As dez categorias- do conhecimento clas sifi
cadas por Aristoteles representam hoje os aspectos basicos sob os quais
qualquer assunto pode ser considerado.

Essas categorias sao utilizadas na classificacao e representacao
do pensamento humano, ou seja , os pensamentos tornaram-se ponto de
partida para as representacoes.

A representacao do conhecimento hoje

Ari stoteles, em seu tempo, gerava conhecimento pela necessida
de de saber. Sua ciencia era especulativa e experimental, produzindo
conhecimento para satisfazer seu espirito curioso, que procurava apu
rar os processos e as tecnicas de raciocinio . 0 conhecimento produzi
do por Aristoteles era registrado e nao disseminado, suas atividades

, Substancia, quantidade, qualidade, relacao, lugar, tempo, posicao , posse, atividade e passivi
dade (DURANT, 1966).
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eram exercidas na natureza e tinham 0 universo como urn grande texto
a ser decifrado. Aristoteles exerceu plenamente essa atividade observa
dora, contempladora e exploradora do quadro que se lhe apresentou.

Mesmo diante desse quadro empirico de fenomenos naturais, a
filosofia classica fomeceu grande parte da agenda intelectual do cam
po contemporaneo, como a percepcao de mundo, a classificacao de
objetos e a avaliacao da racionalidade ou irracionalidade humana
(GARDNER, 1996).

A partir do seculo XIX, foram lancadas disciplinas que passaram a
se preocupar com 0 pensamento e 0 comportamento humano. 0 foco do
conhecimento passou a ser 0 individuo e a sociedade, tanto que, como
observa Gardner (1996, pA01), "as Iimitacoes especificas de cada cien
cia social tiveram de ser reconhecidas". Agora, nao se observa uma
linha de pensamento, mas multiplas linhas sob a base do conhecimento
adquirido e acumulado ao longo do tempo.

Por necessidade de classificacao, 0 conhecimento dividiu-se em
duas partes, ocorrendo transformacoes profundas entre a chamada cul
tura humanista, em que 0 conhecimento era organizado racionalmente, e
a cultura mosaico", esta representante do mundo contemporaneo, que
carece de certezas acerca da organizacao do conhecimento modemo
pela ausencia de referenciais estaveis. Nesse contexto, a pratica de no
mear, definir, categorizar, classificar e representar tern sido discutida em
todos os niveis.

Essa multiplicidade disciplinar e a representacao com as novas
tecnologias exigem conhecimento de varies profissionais para resolu
Ciao dessas questoes. Com base nisso, citam-se aqui alguns postulados
(no sentido de se proceder a urn raciocinio) de te6ricos de areas ou
campos que hoje sao considerados importantes para a questao da re
presentacao do conhecimento, tais como a interdisciplinaridade, as tee
no1ogias, as ciencias sociais e humanas, a ciencia cognitiva e a ciencia
da inforrnacao.

Para Lyotard (1998, p.71-94), a interdisciplinaridade efator inte
grante desta epoca em que:

, Representa a complexidade que tende a aumentar gracas a fragrnentacao do conhecimento
pela interpenetracao de ciencias e 0 surgimento de novos campos de investigacao. Nao ha
ideia de conceito basico como na cultura humanista, pois tudo se transforma rapidamente
alterando a estrutura da inforrnacao (MOLES, 1974, apud CASSIM, 1982).
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[ ..] as delimitaciies classicas dos diversos cam
pos cientifieos passam ao mesmo tempo por um
requestionamento: disciplinas desaparecem, il1
vasdes se produzem nas fronteiras das ciencias,
de onde nascem novos campos.

Para-Levy (1993, p.lO) a tecnica ocupa posicao central, que con
duz e incita a uma revisao do conhecimento:

[ ..j vivemos hoje uma redistribuiciio da configu
radio do saber que se havia estabilizado no secu
10 XVII com a generalizaciio da impressiio. Ao
desfa zer e refazer as ecologias cognitivas, as tee
nologias intelectuais contribuem para fazer deri
var as fundaciies eulturais que comandam nossa
apreensiio do real.

Levy (1993 , p.lO) dizainda que :

[ ..j certas tecnicas de armazenamento e de pro
cessamento das repres entaciies tornam possiveis
ou condi cionam certas evoluciies culturais, ao
mesmo tempo em que deixam uma grande margem
de iniciativa e interpretaciio para os protagonis
tas da historia.

Chartier (1999, p.17), no que conceme aos estudos socio16gicos,
expoe que :

[ ..] as lutas de representaciies tem tanta impor
tdncia como as Ill/as econdmicas para compreen
der os mecanismos pelos quais um grupo impiie,
ou tenta impor; a sua concepciio do muntlo social
[ ..}. Ocupar-se dos eonflitos de classificacdes au
de delimitaciies niio e,portanto, afastar-se do so
cial, muito pelo contrario, consiste em localizar
os pontos de afrontamento tanto tnais decisivos
quanto menos imediatamente materiais.
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Gardner (1996, pA03), no campo da ciencia cognitiva, afirma que
"argumentar de maneira generica a favor da representacao e uma coisa,
faze-lo com precisao e eficacia e comp1etamente diferente". Hoje ha de
se lidar com uma gama de termos comp1exos que sofrem os agravantes
naturais deste tempo, como, por exemplo, a barreira do idioma na cons
trucao dos conceitos e a multiplicidade cultural. Para Gardner (1996,
pAlO), a questao das disciplinas ou dos niveis de explicacao nao pode
ser ignorada, "temos de vir a entender como a cu1tura e mapeada sobre
os cerebros - e 0 caminho por excelencia para tal compreensao sera 0

nivel representaciona1". a traba1ho de cada ciencia deve ser conectado
as areas vizinhas, para que seja apreciado em seu todo. Cada discip1ina
tern ligacoes vitais, articu1adas e necessarias com 0 nivel seguinte, por
meio de disciplinas fronteiricas, Posto isso, Gardner (1996) relata que a
formacao cientifica deveria ser organizada em tomo de problemas para
fundir perspectivas diferentes e chegar a uma explicacao comp1eta do
dominic cognitivo particular em questao,

Enquadrando as ciencias de forma geral, Le Coadic (1996) ressal
ta que 0 mapa das ciencias passou por profundas mudancas e que as
disciplinas antigas ampliaram e aprofundaram sua area de atuacao, efe
tuando fusees que deram origem a novas interdisciplinas.

Como os pensamentos tomaram-se ponto de partida para as repre
sentacoes, esse quadro cientifico cognitivo seria uma descricao repre
sentaciona1 coordenada, abrangendo toda a gama de disciplinas.

A representacao do conhecimento no contexto da ciencia da in
formacao

a nascimento de uma ciencia tern 0 proposito de solucionar proble
mas, e 0 surgimento da ciencia da informacao trouxe consigo tres ques
toes importantes para a representacao do conhecimento: a interdiscipli
naridade, a tecnologia e a evolucao informaciona1 (SARACEVIC, 1996),
pois introduziu uma visao sistemica que engloba objeto e sujeito, os quais
geram os sistemas de informacao.

A primeira dessas questoes e a interdiscip1inaridade, que trans
fere os metodos de uma disciplina a outra, e pode conduzir a desco
berta de novas solucoes para problemas antigos, como tambem contri
buir para geracao de novas discip1inas. Segundo Japiassu (1976, p.92),
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a interdisciplinaridade impoe 0 desafio de integracao e reciprocidade para
coordenar as fronteiras das disciplinas cientificas, para uma colaboracao
mais s6lida e para "uma tomada de consciencia coletiva das questoes em
jogo". Num estagio mais avancado nesse curto espaco de tempo, anexou
se mais urn termo a essa transformacao, a "transdisciplinaridade", que ea
compreensao entre, atraves e alem de toda disciplina, urn movimento fora
do tempo, fora do espaco interdisciplinar, ou seja, as disciplinas tradicionais
e as novas disciplinas estao sob a 6tica de urn paradigma que busca a
uniao, a integracao, a compreensaoharmonica do todo.

A segunda questao esta no campo tecno16gico, onde se tern a im
posicao das transformacoes constantes, promovendo uma metamorfose
tecnica em todas as areas da atividade humana. Com as tecnologias,
surgiram os avances globais, as redes eletronicas, 0 aumento da capaci
dade de transmissao de informacao, a fragmentacao do saber e a neces
sidade da qualidade, como pontos basicos para entender os aconteci
mentos que tern como nucleo a informacao, que visa a dar conhecimen
to, inteirar, participar e cientificar.

A terceira e ultima questao ea evolucao informacional, que, in
terligada por varias disciplinas, teve seu ponto maximo em meados do
seculo xx e hoje prima pelo conhecimento integrado, que ea medida
de organizacao do conhecimento modemo, que tern a informacao como
valor capital.

Inserida no contexto fronteirico das novas disciplinas, a ciencia da
informacao edefinida pelos te6ricos como a ciencia que investiga, estu
da as propriedades, 0 comportamento, os processos de comunicacao e
uso da informacao, visando a sua acessibilidade. Paralelamente acien
cia da informacao surgiram outros campos de conhecimento, como a
ciencia cognitiva, a ciencia computacional e a inteligencia artificial, todas
envolvidas com a questao da informacao e que fomecem base para 0

desenvolvimento de novas linguagens e metodos,
o fato de abrigar em seu escopo varias ciencias, disciplinas e profis

sionais diversos faz da ciencia da informacao uma disciplina de aplicacao
que adquire carater de especializacao academica, implicando isso mudan
ca constante, como afirma Moura (1995), quando 1embra que os proble
mas da ciencia da informacao estao mudando. Segundo Moura, a ciencia
da informacao oscila entre dois pontos, 0 tecnol6gico e 0 humano, sem
assumir compromisso com nenhum ou engajar-se numa situacao definida.
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Esse fato da abertura para colocar a transformacao que vem se
operando no conhecimento humano e a presenca incisiva da ciencia da
informacao nesse processo de mudanca.

o porque da ciencia da informacao

A base do conhecimento acumulado durante seculos vem se frag
mentando, dispersando-se em novas ciencias, teorias e disciplinas, ge
rando novas profissoes e novos discursos. Isso significa que 0 conhe
cimento acumulado esta sendo revisitado e multiplicado, ou seja, esta
se produzindo conhecimento novo da base antiga - esta-se descobrin
do 0 conhecimento acumulado - e esse processo ainda esta longe de
sedimentar-se, visto que 0 desenvolvimento tecnol6gico (responsavel
por essa revolucao) nao cessa de se desenvolver, rompendo antigas
regras e criando novas formas de pensar, criar e trabalhar. A tecnolo
gia e 0 elemento de selecao natural do conhecimento acumulado, e
surgiu para trazer it tona todo esse conteudo, ordena-lo e difundi-lo.
Talvez esta seja a revolucao mais longa da ciencia e do saber humano
(ainda ha muito conhecimento para ser descoberto), a revolucao tee
nol6gica do conhecimento. Essa revolucao somente esta sendo possi
vel pela intervencao dofenomeno informacao, objeto de estudo da cien
cia da informacao, que detem a informacao que permeia todo conheci
mento e, por extensao, todas as ciencias.

Por ser conhecimento que esta sendo aceito e traz a ideia e pratica
de uniao de todas as ciencias, a ciencia da informacao e0 meio pelo qual
podera surgir a ciencia que atuara sobre a gestae do conhecimento, sa
ber humano existente sob todos os modos e formas. Uma ciencia que
tern essa configuracao nao necessita de recorte, pois sua funcao sera
organizar e representar 0 conhecimento. 0 objetivo dessa ciencia sera
estudar a genese do conhecimento (geracao, formacao, origem, encade
amento, fato, causa, resultado), a transforrnacao da ciencia (mudanca,
alteracao) e a utilizacao da informacao (acesso).

Uma ciencia constitui-se por tres focos principais: a) construir
um objeto de estudo: a ciencia da informacao ja surgiu com seu obje
to de estudo agregado a seu nome e, portanto, nomeado (inforrna
cao), uma vez que ciencia e conhecimento e este e organizado por
muitos fluxos de informacao; b) interrogar os fenomenos existentes:
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a ciencia da informacao e 0 proprio fenomeno, pois pelas pesquisas de
senvolvidas, observa-se que a ciencia da informacao vern forcando os
cientistas a realizar investigacao mais profunda e detalhada com con
frontacao de fatos; c) producao de conhecimento util: a ciencia da infor
macae busca direcionar a pesquisa do cientista para a informacao rele
vante, ou seja, informacao da informacao, Segundo Fernandes (1999, p.
94), 0 foco central da ciencia da informacao e "a informacao, entendida
nao como qualquer representacao, mas como 0 que foi selecionado [ge
nese], tratado [transfOrma9Go] e disponibilizado para usa [acesso]".

Pode-se dizer que a ciencia da informacao nao se enquadra no
padrao de pre-ciencia, pelo simples fato de que 0 paradigma ja existe e a
crise no conhecimento e prova disso, nem no padrao de ciencia normal,
porque: a) a ciencia da informacao nao restringe a visao do cientista; b)
nao e cumulativa, pois trata de postulados de outras ciencias; c) 0 pes
quisador que se dedica a pesquisa-la testa urn paradigma e nao soluciona
problemas; d) nao se esforca para aproximar a teoria e os fatos, con
fronta-os; e) nao e determinada por regras; f) nao e a continuacao de
uma tradicao em pesquisa cientifica; e g) e uma ciencia extraordinaria
que veio revolucionar 0 conhecimento com 0 aval do imperativo tecnolo
gico. Devido a seu surgimento, suas caracteristicas e propriedades, a
ciencia da informacao foge ao padrao das disciplinas tradicionais.

A ciencia da informacao tendo como objeto a informacao, eo pa
radigma compartilhado por cientistas, porque engloba todas as ciencias,
A ciencia da informacao ocupa-se dos instrumentos de verificacao, for
cando 0 cientista a especular 0 fen6meno que atinge a ciencia, Outro
fato que caracteriza a ciencia da informacao como 0 proprio paradigma
e 0 relaxamento das restricoes da ciencia tida como normal, quando 0

paradigma que derivou deixa de funcionar.
A inforrnacao e a principal fonte da ciencia. A ciencia e 0 ins

trumento pelo qual a informacao se processa. A dificuldade de reso
lucao das questoes acerca da ciencia da informacao da-se por conta
dessa conjugacao em circulo, como urn eterno renascimento, no qual
nao se detecta 0 ponto de partida e de chegada. Como se costuma
dizer na cuItura esoterica - alias, Kuhn cita varias vezes as palavras
esoterica e esoterico em seu livro -, e 0 mesmo efeito da serpente
que morde a propria cauda, 0 ouroboros, ou seja, 0 sentido da regene
racao, renovacao. 0 giro constante desse circulo, que nao e vicioso,

Revista de Ciencias Hurnanas, Florian6polis: EDUFSC, n.38, p.277-294, outubro de 2005



Ercilia Severina Mendonca - 287

mas sim investigativo, representa a busca continua de sentido, a ciencia
da informacao, a informacao da ciencia, Ilustra-se isso ainda com Fer
nandes (1999, p.95), que diz "a informacao carrega uma potencialidade
de sentidos que e 0 objeto de exame da ciencia da informacao",

Aqui se pode especular se nesse giro a informacao (insumo das
areas e campos cientificos) repete-se, ou e nova, ou as duas coisas.
Essa pode ser a principal caracteristica dessa investigacao, 0 circulo que
traz a impossibilidade de definicao do conceito de informacao no escopo
da ciencia da informacao, dado que 0 conhecimento esta em mota con
tinuo, reformulando-se, transformando-se.

Instrumento
Ciencia >

Produto
<Informacao>

Resultado
<Conhecimento

Ciencia produz informacao que gera conhecimento, conhecimento
gera mais informacao que produz ciencia, 0 circulo se inicia e termina
na ciencia:

Ciencia produz informaciio,
que gera conhecimento,

conhecimento gera informaciio,
que produz ciencia.

Do mesmo modo, conhecimento < > representa < > informacao.
Volte-se aprimeira citacao deste trabalho, em que Le Coadic fala de
circulo, "a informacao so interessa se circula", e une de forma inexo
ravel a informacao, 0 conhecimento, a pesquisa e a ciencia, pois sao
termos dependentes, urn nao vive sem 0 outro. Para Le Coadic (1996,
p. 27), a informacao e "urn fluido precioso continuamente produzido e
renovado" que circula livremente. Isso e muito significativo, e uma
descoberta, eo jogo de linguagem do saber cientifico de que fala Lyo
tard (1998) e Popper (1975). Esse desenvolvimento circular do conhe
cimento procede, visto que 0 proprio Kuhn acredita que ciencia nao
progride por acumulacao, Nao e intencao deste trabalho se aprofundar
em teorias, porem, lanca-se aqui a questao, para que se adote a ideia,
saindo urn pouco do rigor que a ciencia tradicional exige, procurando
visualizar outro foco.
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o prenuncio do surgirnento de urna ciencia que podera englobar
todo 0 conhecimento

Na triade formada pelos termos informacao, conhecimento e
ciencia, perdem-se de vista as opinioes e enunciacoes dos cientistas
voltados para desvendar os misterios da ciencia da informacao. Al
guns teoricos tradicionais acham que a ciencia da inforrnacao e con
tinuacao da biblioteconomia. A outra parte entende que sua origem e
recente e marcada pela revolucao cientifica e tecnica que se seguiu
a Segunda Guerra Mundial, na mudanca do papel social da informa
yao no mundo modemo.

Segundo Fonseca (1999), biblioteconomia e ciencia da informacao
tern objetivos diferentes. A biblioteconomia tern como objetivo a demo
cratizacao da cultura, a preservacao e a difusao do patrimonio bibliogra
fico e 0 apoio documental ao ensino e apesquisa, ja a ciencia da infor
macae tern como objetivo estudar a genese, transformacao e utilizacao
da informacao.

Saracevic (1996, p. 47) compartilha em parte a mesma opiniao,
para ele, a biblioteconomia e ciencia da informacao sao campos clara
mente diferentes. A ciencia da informacao se apresenta como "urn cam
po dedicado as questoes cientificas e it pratica pro fissional voltadas para
os problemas da efetiva comunicacao do conhecimento (...)".

Saracevic (1996, p. 48) tambem argumenta que, dentre os pionei
ros que levaram variedade de formacao aciencia da informacao, estao
os engenheiros, bibliotecarios, quimicos, linguistas, filosofos, psicologos,
matematicos, cientistas da computacao, homens de negocios e outros de
diferentes profissoes e ciencias,

Na nova ordem mundial, ecaracteristica a passagem da biblio
teconomia para a documentacao e desta para a ciencia da inforrna
yaO, dada a explosao da informacao por conta do imperativo tecnolo
gico. A informacao, objeto de estudo da biblioteconomia e da ciencia
da informacao, fundiu-se nessa passagem, pois nao se entende de
mocratizacao da cultura, preservacao e difusao do patrimonio biblio
grafico e apoio documental ao ensino e it pesquisa, que sao objetivos
da biblioteconomia, sem informacao, que e 0 objeto especifico da
ciencia da inforrnacao.

Para Le Coadic (1996, p.22), a ciencia da informacao:
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[. ..] e uma dessas novas interdisciplinas, um desses
novos campos de conhecimentos onde colaboram
entre si, principalm ente, a psicologia, a lingids tica,
a sociologia, a informatica, a matenuuica, a logica,
a estatlstica, a eletronica, a economia, 0 direito, a
filosofia , a politica e as telecomunicacoes.

Le Coadic (1996, p.l 09) reitera, a informacao, materia que per
meia 0 espaco das profissoes "6 uma sabia dosagem de ciencias mate
maticas e fisicas, bern como de cienci as sociais e humanas".

Frota e Frota (1994, p.13) sao enfaticos quanta ao devir da ciencia
da informacao e argumentam que:

[. ..] decisiva para 0 redirecionamento dos proces
sos cognitivos inerentes a nova mentalidade do
futuro milenio tem sido a insurgencia da ciencia
da informaciio contra os guetos mon opolizantes
do sab er e da experiencia. Niio resta dtivida de que
o seu notavel progresso vem provocando uma re
voluciio branca nos conceitos de tempo, materia,
conh ecimento, inteligencia, cultura, sociedade, e
ate da propria ciencia, que niio mais se reconhece
no isolamento unicista do objeto sob mira, mas
busca a integraciio, 0 inter-relacionamento de suas
unidades com totalidades integradas.

Esses autores completam esse pensamento dizendo que "nes sa con
cepcao holicizante do universo, a informacao respondera, em ultima ins
tancia, pela nova episteme emergente , segundo a qual 0 cogito reger-se-a
pela necessidade de apreensao do conhecimento integrado" ( 1994, p.B)

Ainda como assertiva complementar de raciocinio, cita-se Kuhn
(1995 , p.95) que, ao tratar das crises e da emergencia das teorias cienti
ficas, diz que:

[. ..] a emergencia de novas teorias e ge ralmente
precedida po r um periodo de inseguranca profis
sional pronunciada, pois ex ige a destruiciio em
larga esca la de paradigmas e grandes alt eracoes
nos problemas e tecn icas da ciencia normal.
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A ciencia da informacao, segundo os teoricos citados, tern compro
vado sua interdependencia com outras ciencias, seja por forca de seu
objeto de estudo e pelo imperativo tecnologico, seja incorporando nocoes
de outras areas, recebendo e doando informacoes e trazendo para si
recursos vitais que impulsionam 0 universo de informacoes de toda for
ma e natureza.

Varias sao as definicoes dadas para identificar 0 campo da ciencia
da informacao, Saracevic (1996, p. 46) coloca uma sintese das discus
sees realizadas nas conferencias realizadas nos anos de 1961 e 1962
sobre 0 tema ciencia da informacao:

[. ..] ea disciplina que investiga as propriedades
eo comportamento da informaciio, asforcas que
governam seufluxo, e os meios de processd-la para
otimizar sua acessibilidade e uso.. A ciencia da
informaciio estd ligada ao corpo de conhecimen
tos relativos aorigem, coleta, organizaciio, esto
cagem, recuperacdo, interpretaciio, transmissiio,
transformacdo e uso de informaciio....

Hannon (1971, p. 240), outro teorico da ciencia da informacao,
conclui que:

[. ..] a ciencia da informacdo parece ter surgido
niio apenas como uma expansiio e metamorjose
da documentaciio e recuperaciio da informaciio;
ela, direta ou indiretamente, incorporou ou acer
cou-se de varies objetivos e conceitos das cienci
as da comunicacdo e do comportamento e de ou
tras disciplinas contribuintes.

Vale ressaltar que 0 carater interdisciplinar da ciencia da informa
cao esta evidente na publicacao de mesmo nome, em que ha dispersao
de producao de artigos em todas as areas.

Vista sob esse prisma, a ciencia da informacao trata de problemas
que cruzam as fronteiras de todas as disciplinas, trazendo recursos evi
dentes de colaboracao, que levam a interacao, reciprocidade e enrique
cimento mutuo.
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Apontamos as principais caracteristicas e propriedades da ciencia
da informacao, tao bern destacadas por Le Coadic (1996, p.79-85), que
podem reforcar a tese de que a ciencia da informacao nao se enquadra
no padrao de ciencia normal: a) 0 carater fenomenol6gico (a informacao
hoje eurn fenomeno); b) em comparacao com outras ciencias, a ciencia
da informacao transpos a fase pre-historica (primeiras observacoes
cientificas) e adulta em trinta anos; c) ausencia de trabalhos de nature
za hist6rica da irnportancia das outras disciplinas; d) ausencia de ideias,
conceitos, metodos, teorias como pertencentes a esse campo; e) presen
ca de poucos cientistas notaveis e poucas hist6rias (Otlet, Ranganathan,
Vannevar, Bradford); f) das hist6rias das instituicoes, das tecnicas e dos
individuos passou bruscamente as hist6rias da informacao (teoria da co
municacao, teoria da informacao); g) uso de metodos desenvolvidos em
outras disciplinas, como a linguistica, a estatistica, a matematica, a so
ciologia e a psicologia; h) acompanhamento do desenvolvimento ex
cepcional de uma tecnologia e tecnicas particularmente impressionan
tes. Por fim, duas caracteristicas principais: i) a revolucao eletronica e
as tecnicas de informacao; e j) 0 valor estrategico alcancado pela infor
macae cientifica e tecnol6gica. Nas propriedades, podem-se citar: a)
desenvolvimento de metodos de analise qualitativa e quantitativa dos do
cumentos; b) criacao de conceitos cientificos e tecnicos que tomaram os
conhecimentos objetivos ou tendentes a objetividade; c) formulacao de
leis e modelos de analise estruturais.

Amedida que as tecnicas e 0 imperativo tecnol6gico fazem a in
formacao passar do universo do pape1para 0 universo eletronico, pode
se dizer que a gestae do conhecimento etarefa da ciencia da informa
cao, que esta presente na organizacao e representacao do saber huma
no, unindo "as tecnicas as praticas sociais, as habilidades as artes, as
inovacoes aos modos de vida" (LE COADIC, 1996, p.86). Uma ciencia
gestora do conhecimento faz-se presente no momenta em que integra 0

conhecimento, unindo todas as areas.
Voltando a "representacao do conhecimento no tempo", ve-se

que, sem informacao, a ciencia nao se desenvolve (esta-se nesse pro
cesso com as revisoes e reformulacoes das antigas teorias e com a
fundamentacao e Iegitirnacao das novas teorias que trazem complexida
de ao saber humano); ve-se tambem que, sem informacao, nao existiria
conhecimento (para que 0 conhecimentopleno sem fronteiras possa existir,
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esta-se passando, na gestae da ciencia da informacao, pelas atividades
tecnicas e cientificas de organizacao do conhecimento e representacao
da informacao).

Conslderacoes finais

Desde a Antiguidade com as teorias de Arist6teles, 0 conceito de
conhecimento vern-se redirecionando, tomando novas formas. Os pro
fissionais de Alexandria utilizaram 0 saber proveniente de uma area para
reunir, organizar e unificar 0 conhecimento humano da epoca, preser
vando e transmitindo os originais de uma geracao para outra, afinal, a
organizacao e a representacao do conhecimento dependem do conceito,
que nada mais edo que a estrutura mental que acompanha 0 desenvolvi
mento do discurso.

A posicao do conhecimento hoje se deve em parte ao fator tecno
l6gico, que impoe transformacoes crescentes no campo disciplinar e pro
fissional. A representacao do conhecimento deixou de ser propriedade
de urn unico segmento, tanto te6rico quanta disciplinar e profissional,
pois necessita de metodos sistematicos para estruturacao, conceituacao
e interpretacao das fronteiras que nao cessam de se deslocar.

Dos "guetos monopolizantes do saber" (FROTA e FROTA, 1994,
p.13) aintegracao de todas as disciplinas, do papel ao meio eletronico, do
tratamento da informacao aorganizacao do conhecimento, ha transforma
yoes em conjunto de teorias e metodos, que visualizam uma nova ciencia.
Kuhn (1995, p.157) diz que "ernbora 0 mundo nao mude com uma mudan
ca de paradigma, depois dela 0 cientista trabalha em urn mundo diferente".
Esse mundo diferente pode estar se apresentando por meio da ciencia da
informacao, que incorpora, acolhe em seu escopo todas as ciencias, tecno
logias, profissionais e discursos. A ciencia da informacao eparte intrinseca
desse ambiente de mudanca e transformacao, pois atua com 0 postulado
das outras ciencias, Nesse contexto amplo, abrangente, a ciencia da infor
macae podera se configurar como gestora do saber humano.

A ciencia da informacao converge informacao e ciencia, e por essa
razao pode vir a ser a ciencia mais estudada. Os cientistas procuram
confronta-la com suas areas de interesse (ciencia normal, tradicional),
na tentativa de fazer urn recorte teorico. A meta desses estudos e a
definicao do conceito de informacao para representa-la no ambito da
ciencia da informacao,
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