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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 de controle, 

normalização, padronização e compartilhamento de recursos bibliográficos;



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

recomendações da AACR2;

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

de autoridade;

3.3.4 Apresentar o histórico da representação descritiva da informação.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

4.1 O Conceito da representação da informação

Organização e representação da informação

Padrões para a representação da informação

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

FRSAR/FRSAD - Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade e Assunto

4.2 Catalogação descritiva da informação

Princípios de representação da informação registrada;

Catalogação descritiva: definição, funções e características;

Catálogos: definição, objetivos e tipos;

A prática da representação bibliográfica: monografias, recursos eletrônicos, Imagens em 

movimento, gravação de som.

4.3 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

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

Aulas expositivas dialogadas;

Leitura de textos com debates, discussões e seminários de artigos;

Aulas práticas em sala de aula ou laboratório;

Atividades práticas de catalogação individuais e/ou grupo;

Exercícios (questões objetivas);

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

5.2 ATIVIDADES DISCENTES

Atividade prática ou escrita; leitura e discussão de textos; apresentação de seminários;

produção de textos.

6 AVALIAÇÃO: 

Apresentação de trabalho de pesquisa – resenhas, resumos, fichamentos ou artigos (feito 

individualmente ou em grupo);

Exercício: em sala de aula e/ou visita a uma Unidade de Informação;

Observação da assiduidade e participação, compromisso, desempenho;

Prova escrita.
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5 Catalogação descritiva da informação
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11
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12
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16
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17
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18
Fundamentos e histórico da catalogação descritiva e

da informação

19 Escolha, forma e controle dos acessos à informação

20 Escolha, forma e controle dos acessos à informação
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27 Escolha, forma e controle dos acessos à informação
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30 Escolha, forma e controle dos acessos à informação
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