
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 
CURSO DE BIBLOTECONOMIA 

 
 

PLANO DE ENSINO 2016.2 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
 

DISCIPLINA: Representação Descritiva I 

CÓDIGO: BIB0389 CARGA HORÁRIA: 60 hs CRÉDITO: 3 

PRÉ REQUISITO: BIB01775 – Fundamentos de Biblioteconomia 

OFERTA:   3ª 20-22h e 5ª 18-20h          Sala de aula: 622 EDVI 

PROFESSOR (A): Carla Erler Mattos Batista      

E-MAIL: cermat2@hotmail.com     Sala da professora: 631 EDVI 

 
 
2 EMENTA 
 

Representação Descritiva: catalogação e referências bibliográficas de monografias e 

periódicos. Controle Bibliográfico Universal (CBU). Catálogos de bibliotecas. Sistemas 

automatizados de catalogação. 

 
 
3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo Geral 
 
Compreender e aplicar a representação descritiva da informação registrada através dos 

formatos empregados pela Biblioteconomia. 

 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
3.2.1 Adquirir fundamentação teórica sobre o processo de representação descritiva e sua 

relação com a organização do conhecimento, considerando os aspectos: controle, 

normalização, padronização e compartilhamento de recursos bibliográficos; 

3.3.2 Apresentar o histórico da representação descritiva da informação; 

3.2.3 Exercitar e elaborar a descrição de informações de acordo com as regras e 

recomendações da AACR2 e a ISBD; 



3.3.4 Discutir e explorar os conceitos e fundamentos do acesso ao recurso e do controle 

de autoridade. 

 
 
 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
4.1 O Conceito da representação da informação 

Organização e representação da informação 

Padrões para a representação da informação 

 

4.2 Fundamentos e histórico da catalogação descritiva e da informação 

Primórdios e histórico da catalogação; 

A conferência de Paris e os princípios descritivos; 

Controle Bibliográfico Universal – CBU 

AACR - Código de Catalogação Anglo-Americano 

ISBD – Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada 

RDA – Descrição de Recursos e Acesso 

FRBR – Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos 

FRAD - Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade 

 
4.3 Catalogação descritiva da informação 

Princípios de representação da informação registrada; 

Catalogação descritiva: definição, funções e características; 

Catálogos: definição, objetivos e tipos; 

A Representação dos recursos bibliográficos: monografias, manuscritos, recursos 

contínuos, recursos eletrônicos, imagens em movimento, gravação de som. 

 
4.4 Escolha, forma e controle dos acessos à informação 

A identificação e escolha dos pontos de acesso principal e secundários; 

Princípios e controle de autoridade; 

Localização da informação representada. 

 
 
5 METODOLOGIA: 
 
5.1 RECURSOS 

Textos indicados na bibliografia e disponibilizados através de fotocópias e/ou através de 

meio digital (e-mail, grupos de distribuição e AVA: Ambiente de Aprendizagem Virtual);  

Quadro branco ou similar, projetor de imagens (datashow) e outros recursos; 



Recursos disponibilizados pelo aluno: em cada atividade prática o estudante providencia a 

mídia estudada. 

 

5.2 ATIVIDADES DISCENTES 

Aulas expositivas dialogadas; 

Leitura e discussão de textos,  

Aulas práticas em sala de aula ou laboratório; 

Atividades práticas de catalogação individuais e/ou dupla; 

Estudo dirigido; 

Seminário; 

Prova; 

Visita técnica à Seção de Processamento Técnico da BC/UFES ou outras bibliotecas. 

 
 
6 AVALIAÇÃO:  
 
Observação de freqüência participativa (assiduidade, participação, pontualidade, compromisso 
e desempenho nos trabalhos/atividades propostos); 
 
 

 

Estudo dirigido (Unidade I): 2,00 pontos; 
 
Seminário (Unidade IV): 2,00 pontos 
 
Exercícios práticos em sala de aula e no laboratório de informática (Unidade II): 4,00 pontos; 
 
Prova (Unidade III): 2,00 pontos;  
 

De forma geral observar-se-á também: pontualidade na entrega dos trabalhos, qualidade 
técnica das avaliações, participação e apresentação (especialmente nas atividades 
coletivas).  

Lembre-se: 

Em caso de ausência, procure saber o que foi dado em sala de aula, adquira textos, 
exercícios e informações da aula com os seus colegas; 
Cumpra os prazos de entrega dos trabalhos e atividades propostas. Atividades entregues 
depois do prazo sofrerão perda na pontuação; 
Você tem direito a faltar até 25% da CHS da disciplina; 
 

Faltas e atrasos  

Cada falta representa 2 CHS da disciplina; 
Se você tiver faltas superiores a 25% e ausência às avaliações estará REPROVADO por 
falta. 

Prova final e avaliações finais 

Ao final da disciplina a aprovação ou reprovação estará condicionada aos critérios que se 
seguem: 

Se falta >= 25% da CHS da disciplina – Reprovado por falta 
Se a MÉDIA DOS TRABALHOS >= 7,0 – Aprovado sem necessidade de prova final. 



Se Média < 7,0 – Prova final 
Os critérios que definem a necessidade de Prova Final são os seguintes: 

Se MÉDIA FINAL >= 5,0 – Aprovado. 
Se MÉDIA FINAL inferior a 5,0 – Reprovado.  
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8 CRONOGRAMA (Previsão) 

 

AULA DATA CONTEÚDO 

1 02/08 Biblio Acolhida 

2 04/08 Biblio Acolhida 

3 09/08 Apresentação da professora/alunos/plano de ensino 

4 11/08 
Representação da informação/A informação 

registrada/A descrição da informação/ Padrões para 
representação da informação  

5 16/08 Introdução a Catalogação 

6 18/08 Catalogação e catálogo 

7 23/08 Os catálogos 

8 25/05 A prática da catalogação   

9 30/08 Estudo dirigido sobre a Unidade I 

10 01/09 

Seminário : Anthony Panizzi, Charles C. Jewett, 
Charles Ami Cutter, ALA – American Library 

Association, Library of Congress, Conferência de 
Paris e Reunião Internacional de Especialistas em 

Catalogação 

11 06/09 
Seminário: Primeiros códigos de catalogação/ ISBD/ 

AACR/ AACR2/MARC 

 08/09 FERIADO 

12 13/09 Seminário: FRBR/FRAD/FRSAR  

13 15/09 
Seminário: RDA/Declaração dos Princípios 

Internacionais de Catalogação 2009/Controle 
Bibliográfico Universal 

14 20/09 Descrição bibliográfica 

15 22/09 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 

livros trazidos pelos alunos 

16 27/09 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 

livros trazidos pelos alunos 

17 29/09 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 

periódicos trazidos pelos alunos  

18 04/10 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 

analíticas e manuscritos trazida pelos alunos 

19 06/10 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 
recursos audiovisuais e sonoros trazidos pelos 



alunos 

20 11/10 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 

recursos cartográficos e gráficos 

21 13/10 
Aula com atividade prática sobre catalogação de 
recursos eletrônicos e catalogação no BibLivre 

22 18/10 Exercícios sobre áreas da descrição e pontuação 

23 20/10 Catalogação no BibLivre na sala informatizada 

24 25/10 Pontos de acesso - introdução 

25 27/10 Pontos de acesso de títulos 

26 01/11 Pontos de acesso de nomes pessoais 

27 03/11 Pontos de acesso para nomes geográficos 

28 08/11 Entidade coletiva 

29 10/11 
Remissivas/ Fluxo da catalogação 

Exercícios sobre pontos de acesso em sala de aula 

 15/11 FERIADO  

30 17/11 Dados de localização 

31 22/11 
Exercícios sobre pontos de acesso na sala 

informatizada 

32 24/11 Prova sobre a Unidade III 

33 29/11 Avaliação da disciplina e entrega dos resultados  
 

 
 
Obs: O cronograma acima pode sofrer mudanças ao longo do semestre letivo. 

 
 
 
 


