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EMENTA 
 
Fundamentos e histórico das normas e formatos de representação descritiva. 
Instrumentos utilizados na representação descritiva: ISBD, AACR2, RDA e MARC. 
Formulação de pontos de acesso e controle de autoridade. Tabelas de autor. 
Construção de catálogos de fichas impressas e catálogos automatizados. Catalogação 
cooperativa e conversão retrospectiva. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 

� Introduzir o aluno à noção de estrutura de registro de informação, segundo 
tipologias e suportes de informação determinados e em função dos objetivos do 
sistema, e realizar a compreensão e a capacitação sobre os processos de 
representação descritiva de documentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
� Incutir nos alunos a noção da importância das regras de descrição para a 

biblioteconomia moderna. 
� Trabalhar a prática da descrição visando uma prática mais esclarecida tanto no 

formato manual (FICHA) quando no formato eletrônico (MARC). 
� Formar o senso crítico do aluno no pensar a organização e o tratamento da 

informação. 



PROGRAMA  
 
1. Representação descritiva 

• Histórico e fundamentos 
• Normas e formatos  

2. Instrumentos utilizados na representação descritiva 
• ISBD 
• AACR2 
• RDA 
• MARC  

3. Pontos de acesso 
• Controle de autoridade e de assuntos 
• Tabelas de autor 

4. Construção de catálogos 
• Fichas impressas 
• Catálogos automatizados: formato MARC 

5. Catalogação cooperativa e conversão retrospectiva 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

� Aulas expositivas 
� Discussão em sala de aula 
� Exercícios de catalogação 
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SITES DE INTERESSE 
 

� Biblioteca Nacional: http://www.bn.br 
� FRBR and Fundamental Cataloguing Rules: 

http://www.miskatonic.org/íibraryífrbr.htmí 
� The Dublin Core Metadata Initiative: http:lldublincore.org 
� Online Computer Library Center (OCLC): http:llwww.oclc.org 
� Library of Congress (LC): http:llwww.loc.gov 
� IFLA — Seção de Catalogação: http:llwww.ifla.org/VI 1/si 3/index.htm 
� Antonia Motta de Castro Memória Ribeiro: http://www.amemoria.com.bn 
� Tabela de Cutter: http://librarian.or.krlreferencelmarljcutterl .htm 
� Código de catalogação anglo-americano — CCAA2 

http://www.collectioncanada.ca/jscíhistor-yhtmí 
� Sistema de bibliotecas da Universidade de São Paulo - USP: 

http:llwww.usp.br/sibi/ 
� Sistema de bibliotecas da UFMG: http:llwww.bu.ufmg.br 
� Lista de discussão brasileira sobre catalogação catabib-1, para se inscrever 

mande uma mensagem para majordomo@listas.usp.br 
 
 
 


