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RESUMEN 

Estudio de las expectativas que el sector empresarial brasileño deposita en los 

archiveros de acuerdo con la formación recibida y que se expresan en las ofertas de 

empleo que hacen. Se parte de estos supuestos: 1) la existencia de una misión clara para 

los archivos de empresas, industrias y organizaciones a la hora de gestionar la 

información. Lo que supone unas habilidades y capacidades específicas de los 

archiveros; y 2) la gestión de la información producida por las empresas, por las 

industrias y por las administraciones facilita su gestión en común y su futuro desarrollo. 

El objetivo general de la investigación consiste en Identificar y ordenar en una 

taxonomía las destrezas técnicas, las competencias profesionales y las habilidades que 

se solicitan a los archiveros desde el sector privado. Este objetivo se concreta en otros 

específicos: 1) Verificar en la literatura especializada las competencias y habilidades 

esenciales de los archiveros; 2) Seleccionar los conceptos fundamentales a partir de los 

anuncios con ofertas de empleo aparecidos en el portal corporativo www.catho.com.br; 

3) Construir una taxonomía que sistematice los conceptos recogidos utilizando el 

software de gestión documental para tesauros TEMATRES; y 4) proponer un perfil 

profesional para los archiveros a partir de los resultados obtenidos. La superestructura 

de la tesis contiene un primer capítulo que analiza el perfil del archivero en el escenario 

brasileño a partir de las características se du formación profesional. El segundo atiende 

a los procedimientos metodológicos utilizados para lograr los objetivos propuestos, que 

se basan en la consulta bibliográfica crítica, así como en la triangulación de métodos y, 

más específicamente, en la elaboración deductiva del vocabulario y de la organización 

de la taxonomía. En el tercer capítulo se analiza el estado de la cuestión respecto a las 

habilidades y competencias profesionales y sociales que se esperan de un profesional de 

los archivos, destacando su adecuación a los diferentes perfiles profesionales y su 

dimensión ética, informativa y comunicativa. El cuarto capítulo describe las 

características, funciones, tipos y aplicaciones de los portales corporativos, 

especificándose en el caso del portal CATHO, origen de los datos de la investigación, y 

la estructura de los anuncios y las noticias de empleo para archiveros en el contexto 

empresarial brasileño. El quinto capítulo analiza la naturaleza y aplicaciones que pueden 

darse a una taxonomía para organizar y representar el conocimiento, así como sus 

relaciones terminológicas. El sexto capítulo recoge y discute los resultados alcanzados 

desde unos puntos de referencia: a) habilidades y competencias solicitadas; b) perfil 
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profesional demandado; c) necesidades del sector empresarial; d) retribuciones; e) 

reparto geo-espacial de las ofertas de empleo. Los resultados obtenidos benefician a las 

dos disciplinas afectadas: de una parte, el mercado de trabajo para los archiveros que 

sólo se podía caracterizar desde la literatura científica más reciente si se quería plasmar 

adecuadamente su estado y las tendencias que se observan. A lo que se añaden las 

aportaciones del trabajo; mientras que, por otra parte, se sitúa la archivística, en 

especial, desde la perspectiva práctica de las unidades de información, que a partir de 

ahora cuenta con una estructura de organización y representación de la información 

especializada que asegurará la consistencia y uniformidad de las indizaciones, y 

recuperaciones, así como del intercambio de los conocimientos mediante los términos 

de la taxonomía. Las empresas esperan unos planes de estudio que respondan a sus 

valores y estrategias, y. consecuentemente, de un aprendizaje que lleve a cambiar los 

comportamientos, los valores y la propia visión de las. Las escuelas universitarias 

brasileñas de archivística deben comprender no sólo cómo son las empresas, sino qué 

habilidades, capacidades y perfiles necesitan estar en constante transformación para 

responder a las necesidades de la sociedad actual. Deben de apostar por un diseño 

curricular para el futuro, pues los archiveros necesitan de una constante transformación 

en los modelos de organización y en los equipos de trabajo. El cambio siempre ha sido 

lineal. A lo que ahora se añade que es exponencial. Para sobrevivir en este nuevo 

escenario, el archivero debe utilizar su inteligencia y sumergirse en su recurso natural 

más importante: aprender de continuo. 

 

Palabras clave: Archivero; Mercado de trabajo; Habilidades y competencias; 

Taxonomía jerárquica; Ofertas de trabajo; Portal CATHO; Brasil. 

 



XXX   

 

ABSTRACT 

 

Study of expectations that the Brazilian business sector deposits on the archivists 

according to their training and that is expressed in the offers of job they face. It is built 

from these assumptions: 1) the existence of a clear objective for the archives of 

companies, industries and organizations in managing information. It implies some 

specific skills and capabilities of the archivists; and 2) the management of information 

produced by the companies, industries and authorities facilitatesa joint management and 

future development. The general objective of the research is to identify and order in 

taxonomy of the technical skills, professional competencies and skills that archivists are 

requested from the private sector. This is embodied in other specific ones: 1) to check 

the literature on skills and essential abilities of archivists; 2) to select the key concepts 

from the job ads that appear on the corporate portal www.catho.com.br; 3) to build a 

taxonomy to systematize the collected concepts using the document management 

software for thesaurus, TEMATRES; and 4) to propose a professional profile for 

archivists from the results. The superstructure of the thesis contains a first chapter that 

analyzes the profile of the archivist in the Brazilian scenario, from the characteristics of 

vocational training. The second addresses the methodological procedures used to 

achieve the objectives, which are based on the critical literature search and the 

triangulation of methods and, more specifically, in the deductive development of 

vocabulary and taxonomy organization. In the third chapter the state of affairs is 

analyzed for the professional and social skills and competencies expected of a 

professional archivist, highlighting its suitability for different professional profiles and 

its ethical, informative and communicative dimension. The fourth chapter describes the 

features, functions, types and applications of corporate portals, specifically of Catho 

portal, source of this research data, and the structure of the ads and employment news 

for archivists in the Brazilian business context. The fifth chapter analyzes the nature and 

applications that can be given to taxonomy for organizing and representing knowledge 

and as well as their terminological relationships. The sixth chapter collects and 

discusses the results obtained from some reference points: a) skills and abilities 

required; b) professional profile required for; c) needs of the business sector; d) 

remuneration; e) geospatial distribution of jobs. The results benefit both 

affecteddisciplines: on one hand, the labor market for archivists that could only be  
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characterized from the most recent scientific literature if you wanted to adequately 

translate their status and trends observed. To which the contributions of the work are 

added; while, on the other hand, the archival stands, especially from the perspective of 

practical information units, which will now have an organizational structure and 

representation of specialized information to ensure consistency and uniformity 

indexing, and recoveries, and the exchange of knowledge through the terms of 

taxonomy. Companies expect training programs that meet their values and strategies, 

and. consequently, a learning process that leads to a change in behaviors, values and 

vision of itself. Brazilian archives and records management colleges must understand 

not only how businesses are, but what skills, abilities and profiles need to be constantly 

changing to meet the needs of today's society. They should bet on a curriculum for the 

future, for archivists need for constant transformation in organizational models and 

work teams. Change has always been linear. Now it is exponential. To survive in this 

new scenario, the archivist must use their intelligence and dive into your most important 

natural resource: continuous learning. 

Keywords: Archivist, Work market, Skills and competencies, Hierarchical taxonomy, 

Work offers, CATHO Portal, Brazil. 
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RESUMO 

 

Estudo do profissional arquivista brasileiro a partir das expectativas do setor 

empresarial no que tange a formação profissional e as ofertas de emprego. Parte dos 

pressupostos de que: 1) existe um papel definido para os arquivos nas empresas, 

indústrias e organizações no contexto da gestão da informação e isto requer 

competências e habilidades dos profissionais arquivistas; e 2) a gestão da informação 

produzida pelos empresários, pelas indústrias e pelos gestores facilita o 

compartilhamento da gestão e seu desenvolvimento futuro. O objetivo geral da pesquisa 

é identificar e ordenar as competências e habilidades do profissional arquivista a partir 

das expectativas do setor privado. Desdobra-se em específicos: 1) verificar na literatura 

as competências e as habilidades essenciais ao profissional arquivista; 2) identificar os 

conceitos expressos nos anúncios referentes às ofertas de emprego disponíveis no portal 

corporativo www.catho.com.br; 3) construir uma estrutura taxonômica para sistematizar 

os conceitos coletados utilizando o software documental para gestão de tesauros 

TEMATRES; e 4) propor um perfil profissional dos arquivistas com base nos resultados 

obtidos. O primeiro capítulo discute o perfil do profissional arquivista no cenário 

brasileiro frente às características que compreendem a formação do profissional. O 

segundo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para alcance dos 

objetivos, com base na colação bibliográfica, triangulação de métodos e na construção 

do vocabulário e da estrutura hierarquizada da taxonomia. O terceiro capítulo analisa as 

competências e habilidades laborais e sociais requeridas pelo setor privado ao arquivista 

enquanto profissional da informação, com destaque para as questões os perfis 

profissionais e as dimensões éticas, informacionais e comunicacionais. O quarto 

capítulo descreve as características, funções, tipologias e aplicações dos portais 

corporativos, com destaque para o Portal CATHO, objeto da pesquisa, e a estrutura das 

notícias e anúncios de emprego para arquivistas no contexto empresarial brasileiro. O 

quinto capítulo discorre sobre a natureza e aplicações das taxonomias para organização 

e representação do conhecimento e as relações entre os termos em um portal 

corporativo. O sexto capítulo analisa e discute os resultados encontrados amparados na 

taxonomia elaborada a partir do software TEMATRES, com foco: a) nas habilidades e 

competências; b) perfil profissional; c) as demandas do setor empresarial; d) a  

remuneração; e) panorama geoespacial das ofertas de emprego. Os resultados obtidos 

http://www.catho.com.br/
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permitiram o enriquecimento dos dois campos disciplinares aqui em observação: por um 

lado, o mercado de trabalho do arquivista, que ficou a conhecer a caracterização geral 

da mais recente produção científica relativa ao seu objeto de estudo e respectiva 

tendência evolutiva, por outro, a arquivologia, em particular a unidade de informação 

ligada ao universo dos estudos, que passam a dispor, doravante, de uma estrutura de 

representação da informação da especialidade que garanta com consistência e 

uniformidade, indexar, recuperar e partilhar conhecimento na web a partir da taxonomia 

de termos arquivisticos. As empresas precisam de programas de formações alinhados 

com seus valores e sua estratégia, aprendizagem para mudar comportamentos, visões e 

valores das empresas. As escolas de arquivologia no Brasil devem compreender não 

somente como são as empresas, mas sim quais são as competências e habilidades e os 

perfis necessários nesta nova transformação do mundo contemporâneo. Têm que apostar 

em projetar para o futuro, os arquivistas necessitam de uma transformação constante de 

seus modelos em sua organização e em suas equipes. Mudança tem sido sempre era 

linear, mas agora a mudança é exponencial e para sobreviver neste novo cenário, o 

arquivista precisa usar sua inteligência e mergulhar no seu recurso natural mais 

importante: aprender continuamente. 

Palavras-chave: Arquivista; Mercado de trabalho; Habilidades e competências; 

Taxonomia hierarquizada; Ofertas de emprego; Portal Catho; Brasil.  
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y METODOLOGÍA DE  LA  

INVESTIGACIÓN  

 

 

 En el siglo XX, la innovación científica se vio impulsado por las teorías de Joseph 

Schumpeter (1911), "él investigó e identificó las influencias y beneficios causados por 

la innovación para la economía. Su investigación se ha caracterizado en el mercado a 

través de estudios, libros y artículos. Sus conceptos han influido en el Manual de Oslo 

(2006), el estado de factor estratégico de las nociones de competitividad en el mercado 

mundial globalizado (Schumpeter, Joseph A., 1982, p. 53). 

 

 

1.1. Planteamineto de la investigación. 

 

 

El campo de trabajo para profesionales con formación en el área de 

Archivo se está desarrollando, en base a las necesidades latentes de la sociedad marcada 

por una intensa producción exponencial de la información. Los datos de las empresas, 

las industrias y las organizaciones de la red deben ser recogidos, identificados, 

clasificados, indexados, almacenados, conservados, preservados, restaurados, 

digitalizados y difundidos. La caracterización del entorno de trabajo archivero y las 

destrezas y habilidades son necesarias para sus operaciones en el mercado de trabajo. 

 

 

1.2. El mercado de trabajo del archivista 

   

El mercado tiene la innovación tecnológica como un importante factor 

estratégico para el éxito económico y social de las naciones. Económico, por aumentar 

la capacidad competitiva de las empresas, las industrias y las organizaciones y en la 

sociedad, por aumentar la empleabilidad de sus profesionales. Resultado directamente 

proporcional a la capacidad de innovar en su capacidad técnica y tecnológica, logrado a 

través de una educación consistente de habilidades de alta calidad.  
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El contexto mundial en constante cambio, intensificado por el cambio 

tecnológico requiere cambio de paradigmas y nuevas formas de organización de la 

sociedad. La información es un componente intrínseco de la organización, vivimos en 

una revolución latente con poder irreversible. Para Rifkin (2012) la primera revolución 

industrial se basa en la energía generada a partir del carbón y en los medios de prensa 

escrita; la segunda revolución fue impulsada por el petróleo y la alta capacidad de 

comunicación telefónica, radio y televisión; y el siglo XXI vivimos en la era de acceso 

de la proliferación de la información, recursos y tecnologías inteligentes que permiten a 

diario, el movimiento escalable y rápido. 

 

Esta ocasión, estamos en el umbral de un nuevo régimen de energía de la 

tecnología de hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible están entrando en el 

ámbito comercial, por lo tanto, el alba de nuevos sistemas de energía es siempre un 

indicador de un futuro prometedor. 

 

El mundo funciona las veinticuatro horas, conectadas en redes de 

comunicación. Bauman (2009) da a este fenómeno el nombre de la modernidad líquida, 

a diferencia de la modernidad sólida que prevaleció hasta el año 1950. Cuando se hace 

referencia a la modernidad líquida, se pretende para alertarnos sobre la extrema 

volatilidad de los tiempos: todo cambia todos los tiempos, todo puede de-construirse y 

reconstruirse de otra forma de nuevo, no hay garantía de nada. Dominada la lógica del 

nuevo, de cambio, en comparación con el seguro y estable del pasado; basta con ver la 

velocidad con la que nos vemos afectados por los cambios en el ciberespacio. Los 

cambios sociales y la fluidez de la red son elementos de transformación en el mundo de 

la vida cotidiana en el mercado laboral. 

 

La Revolución informacional en vista de Lévy (2010) es decir, las 

máquinas inteligentes, programas de ordenadores, robótica, la nanotecnología y la 

biotecnología han reemplazado rápidamente no sólo la fuerza física del trabajador, sino 

también la capacidad para tomar decisiones. La era del acceso se caracteriza por la 

diversificación de la información al consumidor impulsado por múltiples plataformas 

para el término de la computación: el apoyo del papel a la función de la web 2.0 para los 

expertos en marketing se propaga a sí mismo. La informática social construye y 

comparte de forma colaborativa numéricas acciones colectivas a escala global, ya se 
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trate de fotos de Flickr, vídeos de YouTube DailyMotion, música BitTorrent, 

"favoritos" de la web Delicious,, Furl, Diigo o el conocimiento más enciclopédico 

Wikipedia , Freebase,  uso de Facebook y Friendfeed, Twitter, Linkdin, Myspace, 

Google, Wikis, E-mail, tabletas, teléfonos inteligentes, Skype, E-readers, phablet, blogs, 

sitio web, posibilitando la práctica y la lectura en entornos virtuales de información 

digital en el mundo en colaboración de información instantánea. Las redes de energía de 

hidrógeno (H3Ws ï hydrogen energy webs) utilizan los mismos principios estructurales 

y tecnología inteligente que permitieron la World  y la Web compartir energía, creando 

una nueva forma descentralizada de consumo. Las redes sociales online son cada vez 

más "táctiles" en el sentido de que ahora es posible sentir continuamente el pulso a un 

conjunto de relaciones. 

 

La revolución de la información requiere de gestión para las 

organizaciones, pues las actividades empresariales se realizan por la información desde 

su planificación hasta su ejecución. El aumento de la transparencia y la multiplicación 

de los contactos requieren una nueva velocidad de circulación de ideas y 

comportamientos. 

 

Rifkin (2012) afirma que los grandes cambios en la historia del mundo 

han ocurrido cuando los nuevos regímenes de energía se comunican con la sociedad y 

esto cambia, se manifiesta y se reestructura en la nueva era. De este cambio de 

comportamiento en la sociedad, el International Council on Archives (ICA), Girona, 

España, en 2014, señaló que los archivos son los pilares de la sociedad moderna. 

 

Los archivos desempeñan un papel estratégico en los procesos de gestión, 

reflejan y son producto de la estructura orgánica de las empresas / organizaciones. Uno 

de los desafíos que enfrentan las organizaciones es atraer, retener y gestionar el talento 

en el mercado laboral. Los directivos de las empresas en la era de la información  tienen 

por fuerza de mantener un profundo dominio del "know-how" de su organización con el 

fin de gestionar eficazmente sus "activos intelectuales". Estos gerentes necesitan tener a 

la mano, los datos y la información que les permita gestionar, desarrollar y mejorar sus 

habilidades individuales dentro de la empresa. En el mundo de hoy se espera que los 

archiveros tengan perfiles de naturaleza más objetiva que subjetiva, más profesional que 

aficionado. El mercado de trabajo exige un mayor enfoque en la innovación y la 
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creatividad en la búsqueda de  diferenciación basada en una mayor cualificación; Se 

requiere de competencias, habilidades y actitudes del profesional. 

 

La Archivística
1
 genera unaa roptura de paradigmas; la teoría de Thomas 

Kuln (1960) sobre los avances en la ciencia influyó en el pensamiento de Thomassen 

(1999) en relación con el desarrollo de la tecnología, ya que afirma que este desarrollo 

está liderando la  Archivística  para la segunda "revolución científica". En esta  misma 

ideia, Thomassen cree que la primera "revolución científica" de la archivística es 

superar la  Diplomática (derecho notarial), que analizó las piezas documentales 

individuales y la solidificación de la tradición administrativa, que se caracteriza por el 

valor del concepto de fondo documental (fonds d 'de archivo) y la organicidad de los 

archivos. 

 

El paradigma de la tradición administrativa crea una nueva perspectiva 

sobre archivística "post-moderna" o "post-custodial", es decir, el documento se 

convierte de objeto físico a objeto conceptual, ya que sus componentes son: estructura, 

contenido y contexto que  son diversas formas de almacenamiento de datos. (Cook, 

1997; Fonseca, 2005, p 63.). Los archiveros en su desempeño en el mercado  trabajan 

para transformar la información y el conocimiento en las materias primas de valor para 

las empresas, que deben estar un paso por delante de sus competidores.l. 

 

El valor de la información como un recurso que define la competitividad 

entre las personas, empresas, organizaciones y otras actividades que co-existen en el 

mercado de trabajo tiene una demanda creciente en el mercado para los profesionales de 

la información. Con la implementación del Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais ï REUNI, en 2007 fue posible 

crear más de seis (6) cursos de ciencia archivística en Brasil, con un total de dieciséis 

(16) cursos en el año 2014  buscando eliminar las deficiencias de la escena laboral. 

                                                 
1 Archivística: Disciplina conocida como la Archivología tiene por objeto el conocimiento de la 

naturaleza de los archivos y las teorías, métodos y técnicas, que se observa en su constitución, desarrollo 

de la organización "(DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVO, 1996, p.5). Ambas 

clasificaciones se permiten en Brasil, sin embargo, la expresión Archivista es más comúnmente utilizado 

en la literatura internacional. Hemos elegido utilizar la expresión Archivística para denotar el campo del 

conocimiento y Archivología para referirse a los estudios universitarios. 
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El concepto de competencia se centra originalmente en el individuo, o al 

menos a la posibilidad de que un individuo tenga o pueda adquirir. La competencia se 

define como un proceso de desarrollo dinámico y continuo que reúne a diversos 

componentes. Las habilidades   pueden caracterizarse mejor como relacionadas con el 

entorno de la organización o con el contexto de trabajo que se pretende. Fernandes 

(2004) señala que los estudios   en las habilidades como componentes básicos incluyen 

los conocimientos, habilidades y actitudes que se suman los valores cuando se aplica a 

contextos organizacionales. 

 

Valentim (2008) trata de caracterizar el perfil y la práctica profesional 

archivística en sus habilidades en el mercado laboral. Para Silva, Dib y Moreira (2007), 

por ejemplo, al comparar el mercado de trabajo en las instituciones públicas federales, 

hacen un análisis documental del proceso de selección en las instituciones. Ya Arruda, 

Marteleto y Souza (2000) utilizan como   método la revisión de la literatura, con el fin 

de demostrar que la demanda de un nuevo perfil profesional no es aplicable sólo a la 

esfera de la información, sino que forma parte y está vinculada a las transformaciones 

del mundo laboral y la demanda del sector productivo para un trabajador más 

cualificado. 

 

Según Rezende (2008) la competencia se establece como la capacidad de 

los empleados y las empresas relacionadas con el dominio y la aplicación del 

conocimiento de estos, para todo tipo de profesiones, cargos y actividades requieren 

habilidades específicas. Sin embargo, no hay límite. Como hay nuevos roles y 

profesiones, nuevas habilidades y capacidades son necesarias en el mercado laboral. El 

conjunto modificador de la orden mundial, especialmente la variable tecnológica, 

requiere la modificación del perfil del archivista, con valor añadido para los elementos 

organizativos de gestión, identificación del trabajo, cambios de actitud profesional, la 

influencia del mercado y de competitividad. Por lo tanto existe la necesidad de 

habilidades sociales, tecnológicas, empresariales, productividad y la competitividad, lo 

que conduce a cambios en el perfil del archivero. 

 

Vale la pena recordar que las competencias abarcan un amplio 

conocimiento y habilidades que permitan al profesional archivero desarollar un papel 



46  

 

importante en la vida económica, social y cultural. Ser competentes significa saber 

cómo hacerlo de manera autónoma y eficaz para resolver los problemas, toma de 

decisiones y el aprendizaje continuo. 

 

Para Zarifian (2011, p. 15) el propósito de la competencia que el 

individuo moviliza antes de una situación profesional está cambiando y cada vez más 

complejo. Considera que la competencia personal es "[...] tomar la iniciativa y asumir la 

responsabilidad del individuo ante   situaciones profesionales que se enfrentan." Por lo 

tanto, esta complejidad de situaciones requiere pensar en la construcción de otras 

habilidades en la formación del archivero para que él asuma con la tranquilidad el 

mercado de trabajo. 

 

 En esta línea de pensamiento Moreiro y Vergueiro (2012, p. 233) 

sostienen en su investigación del mercado de trabajo, que es necesario evaluar el lugar 

que los archiveros están tomando en la sociedad como puesto y / o función; lo que 

implica que la universidad tiene la obligación de saber qué perfiles profesionales las 

empresas buscan con el fin de ajustar los planes de estudio para tener en cuenta las 

habilidades que demanda el mercado. En este contexto, las profesiones cuyo objeto de 

trabajo es la información, tienen un mercado favorable y su campo de acción amplio. 

Corresponde a las universidades siguir los cambios que se producen en el mercado 

laboral, buscando adaptar sus perfiles a las nuevas destrezas y habilidades, de modo que 

el archivero puede actuar de manera eficaz y competente en el escenario del mercado. 

 

 

1.3. Descripción del problema 

La investigación sobre el mercado de trabajo en los anuncios del portal 

empresarial www.catho.com.br, sobre la actividad archivista ha generado una reflexión 

sobre la investigadora, que utiliza el portal como el punto de partida del estudio. 

 

A raíz del dicho anterior, surge la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Qué habilidades y capacidades de Archivistas se espera de las 

empresas? 

 

http://www.catho.com.br/
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La investigación es analizar el mercado de trabajo para archiveros en el 

ámbito empresarial, pero no se puede permanecer ajeno a la situación de servicio 

público, ya que hay millones de brasileños que entran en mini  cursos en  las bibliotecas 

de todo el país, con el único propósito de prepararse para la entrada y convertirse en el 

servidor de futuro en el servicio público. Se observa que en el Servicio Público se 

ofrecen sólo una (1) vacante o dos (2) plazas por  concurso público. Nuestra 

investigación es el mercado empresarial en el que existe una gran demanda en el 

mercado laboral; nuestro objetivo es evaluar el sector empresarial que necesita ser 

estudiado y que es también un mercado de trabajo potencial en Brasil. 

 

Choo (2006, p. 50) indica que la construcción del conocimiento muestra 

cómo puede ser liberada y convertida en conocimiento explícito, capaz de crear la 

innovación del conocimiento tácito de los individuos. La innovación no sólo 

proporciona a la organización de nuevos productos y servicios, sino también dota de 

nuevas habilidades y competencias para buscar nuevas oportunidades.  

 

El mercado de negocios busca a  profesional archivista con habilidades 

que van más allá de su formación convencional. Sin embargo no hay un perfil del 

profesional de la información o del conocimiento único, porque la sociedad ofrece 

campos de juego a todos los profesionales que tienen la capacidad de manejar la 

información y el conocimiento, agregando valor añadido a estos, y trabajar con la gente 

animándoles a participar en el la sociedad y ejerciendo la ciudadanía. 

 

En este mismo sentido, Schellenberg (2004, p. 174) advierte que para el 

profesional de la información para tener éxito es fundamental que tenga, en primer 

lugar, una buena base en el campo del conocimiento, y, en segundo lugar, la experiencia 

como los principios y técnicas de archivo. Sin embargo, estas habilidades son esenciales 

para los profesionales porque las actividades de trabajo son complejas y cambian todo el 

tiempo, principalmente porque dependen de las necesidades de los individuos y el 

mundo de los negocios. 

 

La investigación consiste en averiguar el portal de empresarial  

www.catho.com.br  los anuncios de ofertas de empleo para las empresas, las 

responsabilidades y competencias de los profesionales de los archivos; hacer jerarquía 

http://www.catho.com.br/
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taxonómica de los términos de destrezas y habilidades que el mercado empresarial 

requiere de estos profesionales en puestos de trabajo en el portal. La taxonomía, a su 

vez,  permite organizar y clasificar los términos y conceptos de un área en particular, 

facilitar la organización del conocimiento producido. Para el entorno de la organización, 

funciona como una herramienta de estructuración jerárquica de la información, gestión 

de flujo de documentos producidos por las actividades y la recuperación de la 

información se hace más accesible. En medio del entorno web altamente competitivo, la 

taxonomía es la herramienta para las empresas en la sociedad de la información actual; 

por lo tanto, se hace necesaria la creación de instrumentos que faciliten la organización 

de la información para ser agregados a los resultados y la estrategia de negocio. En este 

contexto, entra como un factor esencial la presencia del archivero profesional, como 

agente creador de estas asignaciones y  taxonomías. La necesidad de obtener 

información confiable en el momento adecuado es cada vez más presente y en todas 

partes, incluso en las empresas. 

 

1.4. Investigación 

La investigación documental se realizó en el portal de  empresas Catho 

en el período noviembre 2012-noviembre 2014 para tabular las ofertas de los anuncios 

de empleo en el portal, los métodos cualitativos y cuantitativos que hacen el método de 

triangulación conjunta. 

 

Flores (1998) citados en Branco (2007) explican que, en la actualidad, 

existe una preocupación constante en las empresas para mejorar la comunicación entre 

las personas y sus diversas actividades. Para Flores (1998), los equipos deben trabajar 

en armonía y sinergia esto debe suceder rápidamente y ser flexible para adaptarse a las 

condiciones cambiantes del mercado. 

 

La actualización y adaptación de estos profesionales deben ser constantes 

tanto en el perfil cuando en su desempeño profesional. Se puede decir que la actividad 

profesional archivista es esencial para las organizaciones, así como el ser mismo de esta 

herramienta de trabajo profesional, es la materia prima para construir la ventaja 

competitiva de las organizaciones en este mercado muy turbulento, el mercado 

empresarial, que pasa por los cambios constantes. 
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Los cambios provocados por las nuevas estrategias de organización para 

supervisar los mercados de la empresa en la sociedad de la información han brindado la 

capacidad necesaria para llevar a cabo los conjuntos de habilidades de mapeo para 

identificar los perfiles de los profesionales de archivista. La definición de una base 

solida de competencias para determinados dominios se encuentra todavía en un estado 

embrionario, pero la investigación sirve como insumo para la preparación de 

prospectiva de investigación que dirige las instituciones y organizaciones  educativas en 

la atracción de inversiones y otros esfuerzos que se requieren en la formación y / o 

especialización profesional archivista en nuestro país. 

 

La Ley de Directrices de Base de la Educación - LDB ocurrió con la 

aplicación de la Ley 9. 394, el 20 de diciembre de 1996, lo que permitió una autonomía 

en la enseñanza de cursos de grado, incluyendo la Archivologia, debido a la flexibilidad 

otorgada a las universidades para el montaje de los proyectos y programas de estudio 

político-pedagógicos propios a favor de una formación más adecuada a las necesidades 

de la zona, los cursos y los estudiantes. Por lo tanto, los cursos de Archivologia en 

funcionamiento, anclados previamente en la visión del currículo mínimo como 

formador de un profesional frente a la profesión dentro de la administración pública y 

con poco espacio para la reflexión o investigación en archivos, se extendieron delante 

de este enfoque pedagógico, que hace hincapié en el desarrollo de habilidades, 

capacidades, mejora en formación cultural, técnica y científica. (MAIZ, 1999). 

 

El Consejo Nacional de Educación publica las Directrices Curriculares 

para la educación superior basado en LDB. En cuanto al curso de Archivologia 

expresada por Dictamen 492, de 3 de abril de 2001, es claramente una estrecha relación 

con las competencias y habilidades profesionales capaces de interactuar, agregando 

valor, criticar, investigar, proponer, planificar, elaborar y difundir la información. 

 

En ese mismo escenario brasileño prevalecen dichas Directrices. En 

2007, se estableció mediante el Decreto 6.096 de 24 de abril, el Programa de Apoyo a la 

Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales - REUNI, lo que permitió 

la creación de siete (07) cursos de archivística en las universidades brasileñas, en 

nuestro país un total de 16 cursos de 14 universidades son federales y 3 universidades 

estatales. 
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Las organizaciones del mercado laboral están siendo desafiados para 

manejar entornos cada vez más dinámicos, exigiendo nueva gestión de requisitos y 

nuevos perfiles de liderazgo. El énfasis suele se centrar en el tema de las competencias 

básicas de las organizaciones, en referencia al aprendizaje colectivo, y las habilidades 

individuales. Los cambios no son sólo debidos a los avances tecnológicos, sino también 

el entorno que se ha vuelto complejo, exigiendo cambios permanentes para asegurar una 

ventaja competitiva. La investigación demuestra la disposición de archiveros 

profesionales para trabajar en áreas innovadoras de gestión del conocimiento en las 

organizaciones. 

 

1.5. Premisa de la tesis 

En los estudios sobre el tema deseado, se observaron los siguientes 

supuestos, con la intención de orientar  esta investigación. 

 

1. Considera que hay un papel claro para los archivos de empresas, 

industrias y organizaciones en el contexto de la gestión de la información y esto 

requiere de habilidades y capacidades de los profesionales archivistas. 

 

Con el nuevo orden mundial, la expansión de las redes de información 

aumenta el desarrollo de tecnologías de la comunicación y han surgido nuevas 

demandas  para que el   profesional archivista podría actuar en las unidades de 

información, sobre todo en empresas, industrias y organizaciones. Para Le Coadic 

(1996, p. 106), "la evolución de las profesiones de la información está relacionada 

estrechamente con el progreso de la ciencia y la tecnología de la información." Los 

cambios impuestos por el uso de las tecnologías trajeron nuevas formas de actuación. 

Además de sus funciones tradicionales a través de la información, se ha hecho necesario 

integrar el uso de las TIC. De este modo, las formas más avanzadas de estas profesiones 

en los países que han desarrollado la industria de la información, como los EE.UU., 

Europa y Japón entiende que la competencia es un proceso de auto-desarrollo. 

 

Se considera que el archivo gestiona la producción de las empresas, las 

industrias y las organizaciones en las que esta metido. 
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Directrices pueden guiar a los archivistas para trabajar con empresas en 

la gestión de la producción técnico-científico-intelectual. De lo contrario, la empresa, la 

industria y la organización seguirá siendo el tratamiento de la información para los 

empleados, sin manifestando así la iniciativa de actuar en un contexto social 

competitivo. 

2. Se entiende que la gestión de la información producida por las 

empresas, por la industria y por los administradores facilita la puesta en común de la 

gestión, y su desarrollo futuro. 

 

Para la implementación de la gestión de la información es necesario 

establecer relaciones que pueden proporcionar orientación a los profesionales de los 

archivos. Los procedimientos y la remisión debe contribuir a la archivista, es decir, que 

debe saber para recibir, registrar información y el proceso de gestión de la organización, 

la formación continua, la identificación del trabajo, cambios de actitud profesional, ser 

competitivos y capaces de operar en el mercado trabajo. 

 

1.6. Justificación 

 

En la justificación científica, el sistema universitario tiene un papel 

fundamental e indiscutible en el proceso educativo, adquirir y compartir conocimientos, 

habilidades y competencias con el fin de entender el saber hacer. En este contexto, la 

universidad se traduce en un compromiso eficaz para la solución de los problemas y 

desafíos de su contexto social. Por tanto, es el grado en que las universidades son 

esenciales para el desarrollo de un país, interaccionando de manera coherente con el 

gobierno, el sector productivo y la sociedad. 

 

La justificación social en el acceso y el uso de entornos de información  

necesita de profesionales con habilidades y experiencia para evaluar su impacto en los 

diversos casos en los que el documento y la información son esenciales (BAHIA, 

SOUZA y BLATTMANN , 2008). Objeto de la investigación del alcance tecnológico y 

de las herramientas vinculadas,  han proporcionado los medios de conseguir el 

intercambio rápido de información. Los cambios sociales, económicos, educativos y 

tecnológicos en la sociedad requieren la asimilación de los cambios en los diferentes 

sectores y áreas de conocimiento, a través de profesionales, para satisfacer las demandas 
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de la sociedad. Por lo tanto, la Archivologia debe ser vista como un campo de 

conocimiento que puede contribuir a este flujo de información, que implica desde la 

organización, la gestión de documentos, procesamiento de datos, difusión y 

recuperación de contenido diferente, independientemente de los medios utilizados 

(impresos, digital, etc.) y el archivero profesional sea capaz de interactuar con las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

Figura 1. Competencia con la a integración de habilidades, actitudes y conocimientos. 

Fonte: Autora, 2014. 

 

La proposición de la investigación es por un lado analizar los anuncios en 

el portal corporativo Catho, específicamente con respecto a las habilidades y destrezas 

esenciales del archivista para entrar en el mercado de trabajo y por otro lado, hacer 

taxonomía jerárquica de los servicios en los entornos empresariales con el fin de obtener 

un perfil profesional archivista para actuar en el mercado empresarial. 

 

Los Cursos de Archivologia en Brasil requieren investigación para 

profundizar y difundir el dominio de conocimiento de las habilidades y capacidades de 

los perfiles profesionales. La formación profesional ha ampliado el diseño de sus 
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habilidades. El principio y creación de conocimientos establece   destrezas y habilidades 

para vincular la empleabilidad. 

 

Tenemos que mantener el equilibrio que siempre se obtuvo con un 

diálogo constante con el mercado de trabajo, las asociaciones y las instituciones 

profesionales. El objeto de análisis, a partir de ese enfoque puede dar lugar a 

alternativas exploradas en cuanto a una mejor orientación de las actividades de 

formación y estructuración, en el ámbito de los perfiles profesionales de archiveros 

brasileños  

 

Razones personales antes de todo este panorama en ebullición se 

encentran motivaciones suficientes para desarrollar este estudio. De hecho, nuestro 

primer contacto con el tema de la competencia, conocimiento y la actitud de los 

profesionales archivistas   ocurrió en la coordinación del curso de Archivologia. La 

realización de esta investigación contribuirá a la construcción del conocimiento 

científico en el área de Archivos. 

 

El desarrollo de un perfil, las competencias y habilidades necesarias para 

el profesional archivista, para actuar en el mercado de trabajo en entornos empresariales 

es importante, ya que los resultados pueden apoyar a las universidades formadoras en la 

mejora de la formación profesional,  el mercado de trabajo también contará con 

profesionales actualizados cuando se necesita. 

 

Se puede afirmar que el papel del profesional de la información es 

esencial para las organizaciones en general, además de ser la obra misma instrumento de 

este profesional, se introduce en la construcción de la ventaja competitiva de las 

organizaciones. 

 

El perfil del profesional de la información pasa por momentos de 

transformación impulsado por los avances tecnológicos en las organizaciones. Los usos 

de la tecnología han permitido obtener una información más rápida y eficiente, han 

traído reconocimiento a la información como un recurso que define la competitividad 

entre las personas y otras actividades simultáneas en el mercado laboral. Por lo tanto, el 
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objetivo de esta investigación es identificar las competencias y habilidades necesarias 

para el profesional en el campo de la información. 

 

La investigación es viable   una vez que se espera una rentabilidad social 

del estudio, que contribuyendo a la formación de profesionales mejor preparados para 

entrar en el mercado laboral. 

 

En el puesto de profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina 

(UFSC), en el Centro de Ciencias de la Educación del Departamento de Ciencias de la 

Información de he   participado en la creación del Proyecto Político Pedagógico - PPP 

como presidente de la comisión en la implementación del Curso, Coordinadora del 

curso de Archivologia, el primer curso en el Estado de Santa Catarina. Creo en la 

importancia de la investigación sobre el papel del profesional que busca retornos al 

Curso de Archivologia de la UFSC y a los otros cursos en Brasil y a otros profesionales. 

Con la falta de publicaciones en el área de enfoque específicamente Archivo esta 

investigación va a enriquecer la línea de la formación en investigación y desempeño 

profesional del mercado de trabajo, como Jefe de Grupo de Investigación y Estudios en 

Archives contemporáneos que apoya acciones en el Curso. 

 

La contribución de los cursos de ciencias de archivos tiene como objetivo 

mostrar la forma en que las universidades se están adaptando a la situación económica 

actual y proporcionar soluciones para las demandas actuales y adaptar sus estudiantes / 

profesionales y la re-orientación de los nuevos servicios a la empleabilidad de los 

graduados. 

 

En esta coyuntura, el foco de esta investigación se basa en las 

competencias y habilidades de los profesionales de la archivista como el mundo se 

vuelve más interconectado y más complejas y dinámicas, sus habilidades y experiencia. 

Por esta razón, el objetivo es hacer de profesionales capaces de prosperar y contribuir a 

los extraordinarios desafíos y perspectivas de la archivista en el escenario de Brasil, de 

la demanda del mercado y aplicadas por la visión de la Academia. 

 

Sobre la base de los análisis a realizar, hay que señalar que esta 

investigación se asocia con la discusión del estudio y el desarrollo de estrategias para 



 55 

 

ayudar a la formulación e implementación de taxonomía jerárquica de la competitividad 

y habilidades en el   perfil profesional del Archivista, los datos y la información debe 

estar disponible para todos en un sistema integrado, rápido y eficaz. El portal 

corporativo www.catho.com.br  proporciona información a los usuarios y permite 

compartir el conocimiento de las ofertas de empleo. 

 

El intercambio de información en el portal de la empresa 

www.catho.com.br  requiere una mayor visibilidad en el acceso, buscar publicación 

diaria de información, y los anuncios se actualizan cada miércoles, el procesamiento de 

la información y la codificación de los términos; y el desarrollo y aplicación de modelos 

de representación jerárquica de la taxonomía. 

 

Colaborara Moreiro (2011) el acceso a los documentos de información 

contemporánea, con sus conceptos de representación en la sociedad del conocimiento, 

con bases etimológicas de la representación de la información de la taxonomía. Como 

modelo de representación de la información y el conocimiento  colaboran  y facilitan la 

organización con respecto a la recuperación y la representación de los contenidos 

entornos Webs, específicamente en los portales de empleo corporativos destacan sus 

metas en términos de eficacia. Nos centramos en la lucha contra la visión teórica con la 

opinión de la práctica en la preparación del sistema taxonómico jerárquico que 

proporcionan pautas en la construcción de la representación del conocimiento de los 

anuncios informativos en un  portales de empleo del entorno. 

 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

Construcción de taxonomía de competencias y habilidades profesionales 

del archivista en Brasil a partir de las expectativas del sector privado. 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

1 - Comprobar las competencias de literatura y habilidades esenciales para 

el profesional archivista; 

2 - Identificar los conceptos expresados en los anuncios relativos a las 

ofertas de empleo disponibles en el portal corporativo. www.catho.com.br; 

http://www.catho.com.br/
http://www.catho.com.br/
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3 - Construir una jerarquía taxonómica par sistematizar los conceptos 

recogidos usando Software documental TEMATRES ï Software para la 

gestión del Tesauro; 

4 - Proponer un archivero profesional al perfil basado en los resultados. 

 

1.8. Metodologías utilizadas 

 

Esta investigación se caracteriza, en cuanto a su naturaleza de la 

investigación cuantitativa y cualitativa sobre la esencia del método de triangulación. La 

investigación realizada por métodos de triangulación es una integración sistemática de 

los métodos cualitativos y cuantitativos en un solo estudio con el fin de obtener una 

visión más amplia y una comprensión más profunda del fenómeno en la investigación. 

 

 Ruiz Olabuénada (2003) la observación es la segunda herramienta 

favorita para la recogida de información. Es entendida y practicada como la entrada a 

una situación social, unas veces como parte de la misma y otras como simple 

espectador. La observación cualitativa parte unas veces del presupuesto de que el 

investigador ejerece el papel de notario orientado a la captación e interpretación del 

desarrollo se la situación social observada y otras, en cambio, es el experto descubridor. 

  

 Nos encontramos, por ende, en un momento singular, en el que las 

tendencias de implantación de   estos desarrollos comienzan a acelerarse, pues se dan 

condiciones óptimas para una expansión la cual nos alejará del protagonismo casi 

hegemónico, de la investigación demoscópia cuantitativa y cualitativa. Dicha evolución, 

sin renunciar a la aproximación demoscópia clásica, nos aproximará paulatinamente a 

una mayor diversificación, pluralidad y a los enfoques da triangulación. 

 

Para Arroyo Menéndez (2012) la investigación social ha sido siempre 

sensible a los ciclos de innovación tecnológica. Las mediaciones que suponen nuevos 

aparatos y tecnologías   el mundo digital, la gestión integral y rápida de la información y 

nueva información como los dados espaciales, los medios de registro y almacenaje de 

datos digitales. Aunque se consideran meros adelantos técnicos han permitido reorientar 

algunas estrategias metodológicas e, incluso, desarrolar formas totalmente nuevas de 

investigación. 
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Por otro lado, para ofrecer esta perspectiva integral y actualizada de la 

investigación actual, nos ha parecido necesario también abordar método de 

triangulación, no tan innovadores pero que siguen y segirán vigorosamente presente en 

la praxis investigadora. 

 

Para Creswell (2010) la investigación por métodos de triangulación es un 

diseño de investigación o metodología en la que el / la investigador/a recoge, analiza y 

mezcla (integra o relacionada) datos cuantitativos y estudio cualitativo en una o más 

etapas de la investigación. 

 

El método de triangulación puede ser integrado de modo que los métodos 

cualitativos y cuantitativos conservan sus estructuras originales y procedimientos 

(métodos mixtos puros) o se puede adaptar, alterado o sintetizados para ajustarse a la 

investigación. Los procedimientos metodológicos se describen en el capítulo V; en 

primer lugar la investigación tiene como objetivo analizar el sito web de anuncios   de 

trabajo para identificar el perfil profesional, sus destrezas y habilidades en el mercado 

laboral. 

 

Este estudio tiene como objetivo identificar las competencias y 

habilidades necesarias para el perfil profesional en los anuncios de empleo del merado 

en el portal empresarial de www.catho.com.br en la zona de Archivista para 

complementar las Directrices y Bases de la Ley de Educación Nacional - LDB. 

  

Preparar las taxonomías de las competencias requeridas: la identificación 

de los tipos de anuncios, análisis de contenido de los anuncios para describir el perfil, 

las habilidades y competencias del mercado de trabajo profesional en Brasil. La 

información de uso es para convertirla en conocimiento para aplicarlo en las estrategias 

y obtener una ventaja competitiva en un mercado laboral del mundo globalizado. 

 

1.9.  La estructura del trabajo  

 

Estructura del documento debe cumplir con los objetivos planteados y 

responder a la pregunta de esta investigación. Se estructura en nueve (09) capítulos. La 

revisión de la literatura fue presentado en la introducción y en los capítulos 1-6, dada la 
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especificidad de cada sujeto; Introducción presentando el contexto y el diseño de la 

investigación; el problema de la investigación; justificaciones: científica; institucional; 

estructura de trabajo social y personal, objetivo general, objetos específicos, 

metodología emplea y las referencias de cada capítulo. 

 

Capítulo 1 - Introducción incluye la presentación de la obra, la definición 

del problema, hipótesis y objetivos; también destaca la razón de ser del tema propuesto, 

la contribución teórica a que se adhieran al programa, el alcance del trabajo, los 

alcances y limitaciones y la estructura del documento, en el Capítulo 2 - Perfil 

profesional de los archiveros en Brasil, breve análisis de la formación archivista en 

Brasil, los planes de estudio de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional - 

LDB, perfil profesional de un archivero, una característica del perfil profesional del 

administrador de archivos, características del perfil profesional del administrador de 

archivos, las referencias de los capítulos. 

 

En el Capítulo 3 - Procedimientos metodológicos se presentan la 

metodología en el enfoque de trabajar, así como las técnicas y herramientas para la 

recolección y análisis de datos y referencias del capítulo. 

 

En el Capítulo 4 - Fundaciones teóricas se enlazan a las bases teóricas 

(estado del arte) relacionadas con las áreas temáticas de investigación. Se discute 

inicialmente conceptos que presentan  relación entre el conocimiento y la competencia, 

la competencia en ciencias de la información, las habilidades de los archiveros 

profesionales en empresas, industrias y organizaciones, clasificación brasileña de 

ocupaciones en las actividades de información, diferentes perfiles en ocupaciones  

Archivista,  la ocupación de los archivista, las habilidades y el aprendizaje en la 

educación, la importancia de la responsabilidad por la gestión de las organizaciones en 

el siglo XXI, el interés por las competencias en la educación superior, marco para las 

habilidades y destrezas en el siglo XXI, marco de las destrezas y habilidades el siglo 

XXI, el tamaño de la información, la comunicación, la dimensión de la ética y el 

impacto social y referencias del capítulo. 
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Capítulo 5 - Los portales corporativos. Definiciones de portal 

corporativo, tipos de portales, clasificaciones y funciones, requisitos de portales 

empresariales, portales empresariales Catho y referencias del capítulo. 

 

En el Capítulo 6 - Taxonomía: la naturaleza y las aplicaciones, el 

concepto de KOS, adaptación de KOS en la web, tipos de KOS en taxonomías, 

elementos componentes y las relaciones de la taxonomía, taxonomías de portales 

empresariales, el concepto de portal de empresa, tipos de portales, requisitos de portales 

de empresas, el portal empesarial Catho y referencias del capítulo. 

 

En el Capítulo 7 - Desarrollo jerárquica de la taxonomía software libre 

especifico TEMATRES, la identificación de los tipos de anuncios, el análisis de 

contenido para descubrir los perfiles, competencias y habilidades de los profesionales en 

el mercado laboral en Brasil, exportar los datos para crear el vocabulario de los tesauros 

TIC desde el portal corporativo empresarial CATHO. br, visualización de los tesauros  

TIC del portal www.catho.br por medio de un software específico TEMATRES y 

referencias del  capítulo. 

Capítulo 8 - Análisis, discusión de resultados, habilidades y 

competencias de relieve en los anuncios, perfil profesional Archivista requerida por la 

oferta, el análisis y la discusión de los datos, las empresas, las industrias y las 

organizaciones, las tareas solicitadas por las empresas, industrias y organizaciones, 

trabajo por cuenta propia, etapas, el trabajo CLT, trabajo temporal, pagar por las 

habilidades y competencias, salarios, nivel de formación requerido por las vacantes que 

se ofrecen, la edad, el género, la ayuda concedida a los archiveros profesionales 

contratados por las empresas, la demografía de los estados y municipios: Sudeste; 

Región Sur; Nordeste y Norte, referencia del capitulo. 

En el Capítulo 9 ï Se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. Al final, se presentan las 

bibliografías, los archivos adjuntos. 
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Un resumen de la tesis fue construido de acuerdo con el diagrama de flujo, 

resalte en la estructuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estruturación da Tesis 

Fonte: autora  

El mercado de trabajo em los anúncios de empresas 

brasileñas (2012-2014): análisis y la terminologia de 

la organización de los anúncios de empleo. 

Cap. 1.Introducción, diseño de la investigación. 

Cap.2. Perfil profissional del 

archivero en Brasil. 

Cap. 3. Metodología. 

Cap. 4. Competencias y habilidades a 

um nuevo contexto. 

Cap. 5.  Portales corporativos. 

 

 

 
Cap.6.Taxonomía: la natureza y aplicaciones. 

Cap. 7.  Resultados   taxonomia jerárquica. 

Cap. 8. Análisis, discusión y resultados. 

Cap. 9 Conclusíones y recomendaciones de la 

limitacíones del   estúdio y las futuras líneas de 

investigación. 
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CAPÍTULO 2  

Perfil profissional dos arquivistas no Brasil 
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 2. Perfil profissional dos arquivistas no Brasil 

 

ñEs conveniente se¶alar, antes que nada, que el debate sobre si es una 

disciplina o una ciencia, dando el escaso desarrollo teórico, es poco abordado 

en la literatura profesional. Es muy posible que se deba avanzar más en el 

tiempo y en el conocimiento antes de poder realizar una afirmación rotunda; en 

cambio, existen algunos argumentos que nos permiten situarla más cerca de la 

segunda postura que de la primeraò ( MUNDET, 2006, p. 59). 

 

No capítulo 2 iremos identificar perfil profissional dos arquivistas no Brasil, uma 

breve análise da formação arquivista no Brasil. Os planos de estudo da Lei de 

Diretrizes e Bases do currículo mínimo (LDB). O perfil profissional do arquivista e 

suas características do perfil profissional do Gestor de Arquivo e do profissional 

Administrador de Arquivo. 

 

2.1. Introdução 

A trajetória das práxis e do saber arquivísticos não é recente. Desdes suas 

gênesis, os arquivos estão relacionados com poder, lugares de informação e 

conhecimento, destinados à organização e guarda de documentos para a tomada de 

decisões na preservação da memória. 

 

As primeiras obras, de que se tem conhecimento, sobre este assunto, 

foram os dois Manuais de Jacob von Ramingen. Esses antecessores da ciência 

arquiv²stica foram impressos em 1571, sob o t²tulo ñVon der Registraturò: O Registrador 

foi escritos, provavelmente, durante a primeira metade do século XVI, por Ramingen 

considerado o ñpaiò antecessor desta disciplina. Seus manuais podem considerar-se 

como responsáveis pelo surgimento de uma tradição arquivística que continuou a existir 

na Alemanha durante pelo menos mais dois séculos. Em 2010, a 2ª edição dos mesmos 

Manuais foi traduzida para o inglês por J.B.L.D Strömberg e se encontram na Biblioteca 

Nacional de Portugal e no Departamento LIBRIS da Biblioteca Nacional da Suécia. 

 

A abertura dos arquivos ao cidadão e à pesquisa histórica, inicia na 

Frana com a cria«o dos seus Archives Nationales, em 1794, ñe a descoberta das fontes 

primárias, fizeram o século XIX um marco para História quanto para as chamadas 
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ciêncas auxiliares (Paleografia, Diplomática, Arquivísta, Heráldicaò (TOGNOLI, 2014, 

p.44). 

 

 Na segunda edição do Diccionario de Terminología 

Archivística,publicada em (1995) na Espanha, revisada e atualizada pelos membros da 

Comisión de Terminología de la Subdirección General de los Archivos  Estatales, define 

Arquivologia como: ñDisciplina que trata de los aspectos te·ricos y pr§cticos (tipología, 

organización, funcionamiento, planificación, etc.) de los archivos y el tratamento 

archivístico de sus fondos documentalesò (1995,p.02). O Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005), instrumento de fundamental importância para a 

normalização conceitual das atividades inerentes ao fazer arquivístico, define-a como 

ñDisciplina que estuda as fun»es do arquivo os princ²pios e t®cnicas a serem 

observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. 

Tamb®m chamada arquiv²sticaò (2005, p. 37). 

 

Ao longo da história, encontramos diferentes definições de diferentes 

autores. Na monografia Archivos modernos: principios y técnicas, Schellemberg (1958) 

considera que ® a ñciencia que trata de los archivos, de su conservaci·n, administraci·n, 

clasificación, ordenación, interpretación, de las colecciones de documentos que se 

conservan en los archivos como fuente para su conocimiento ulterior y servicio p¼blicoò 

(SCHELLEMBERG 1958, p. 86-89). 

 

Para Aurélio Tanodi, o conceito de Arquivologia comprende-se como 

disciplina de ñcar§cter eminentemente pr§ctico, que trata de resolver los problemas con 

soluciones de ese mismo tipo, en base a la experiencia de los archiveros; no se trata de 

problemas cient²ficosò(TANODI, 1961, p. 06).Por outro lado, Antonia Heredia Herrera 

considera-o como ñLa ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en última 

instancia éstos sean el producto integrante de aquélos y como tal se ocupará de la 

creación, historia, organización y servicio de los mismos a la Administración y a la 

Historiaò(HEREDIA HERRERA, 1987, p. 11-7). 

 

E Lodolini, a propósito da enenciação do princípio de procedência, 

determina-a como ñuna ciencia completa en si, com principios universalmente válidos y 

una literatura científica considerable en distintas lenguasò (LODOLINI, 1990, 
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p.13).Seguindo a mesma linha, a profesora Martín-Pozuelore conhece queñcomo 

sucedía con el concepto, también las definiciones se ven sujetas a un desarrollo 

condicionado por la evolución del concepto mismo. Definiciones que, en definitiva, nos 

ilustram acerca de la preocupación del hombre, no sólo por ele archivo como referencia 

directa a la solución del problema que pudo suponer conservar sus documentos, sino 

también por plasmar o representar, en una palabra definir tal términio, lo cual ya nos 

está halando de um temprano desarrollo de la Archivística, muy a pesar de que sólo a 

partir del siglo XIX se considere ya una disciplina antónomaò(MARTÍN-

POZUELO,1996, p. 115-6). Enquanto que Romero Tallafigo considera que a 

Arquivologia ® ñla teoria científica sobre los archivos, consistente en una técnica 

científica u autónoma, para lograr que el proceso de acumulación, conservación y 

servicio de la memoria, asentada en determinados soportes físicos y materiales, 

permanentes y durables funcione con eficacia y economía (TALLAFIGO 1999, p. 08). 

 

Fuster Ru²z afirma que a Arquiv²sticañ® la ci°ncia que se ocupa de los 

archivos en sus aspectos teóricos y prácticos, estableciendo principios inalterables y 

estudiando técnicas adecuadas de gestión de documentos, administración y tratamento 

técnico de archivos, así como la función jurídica, administrativa y científica de los 

mismos, desde un punto de vista archivístico o de ciencias y técnicas diversas, y su 

relación con las entidades productoras de los conjuntos orgánicos de documentos, a fin 

de manejar y hacer accesible la información de los fondos documentalesò(RUÍZ 1999, 

p. 11). 

 

Durante a 42ª Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de los 

Archivos (CITRA), realizada pela UNESCO, Oslo em 17 de setembro 2010, foi 

aprovada uma declaração universal sobre os arquivos em que se afirma: os arquivos 

resgistram decisões, ações e memórias. Os arquivos são um património único e 

insubstituível transmitido de uma geração a outra. Os documentos de arquivo são 

geridos desde a criação para preservar seu valor e significado. Os arquivos são fontes 

confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes. 

Desempenham um papel esencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para 

a, constituição salvaguarda da memoria individual e coletiva. O livre acesso aos 

arquivos enriquece o conhecimento sobre sociedade humana, promove a democracia, 

protege os direitos dos cidad«os e aumenta a qualidade de vidaò. 
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A este respeito, o profesor Mundet (2011) propõe esta definição: ñes la 

Ciencia de los archivos. Conjunto de conocimientos y de métodos para el tratamento de 

los documentos y de los archivos. Ciencia emergente cuyo objeto son los documentos y 

los archivos, cuya finalidad es almacenar información y hacerla recuperable para su uso, 

y cuyo método se articula en torno a las normas archiv²sticasò ( MUNDET, 2011, p. 12). 

 

São imensas as definições atuais sobre a Arquivologia, considerando suas 

transformações, indivíduos, organizações e profissões. Com as novas tecnologias de 

informação, os meios de comunicação e as novas formas de produção documental, os 

profissionais da informação foram levados a repensar os conceitos e princípios 

arquivísticos à luz dest a dimânica. 

 

Em 1991 no Canadá, Cook foi o mentor da teoria e da prática arquivista 

aplicada à arquivística social, em seu processo de construção, no contexto de uma 

arquivologia pós-moderna ou pós-custodial. Menciona que tempo e lugar em vez de 

absolutos universais têm-se tornado palavras de ordem pós-moderna para analisar e 

compreender ciência, sociedade, organizações e atividades empresariais, entre outros. E 

acrescenta que estas palavras correspondem à ciência arquivística no século XXI e que 

estabelecem as bases para um novo paradigma conceitual para a profissão (COOK, 

2007, p. 60). 

 

Em realidade, o processo social de ñmudanaò aparece por vezes 

interpretado como uma passagem ou ñsaltoò de um modelo ou paradigma arquiv²stico, a 

outro, sendo, na perspectiva de Thomas Kuhn, uma comunidade científica consiste em 

homens que partilham um paradigma, ñao adquirir um paradigma, adquire igualmente 

um critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for aceito, 

poderemos considerar como dotados de uma solução possívelò (KUHN, 2005, p. 60). 

Estas ideias tiveram impacto na filosofia da ciência moderna do final do século XX.A 

influência de outros autores de Arquivologia surge em várias regiões, países e línguas. É 

o caso de Arlettaz, Gérald, Armando Malheiro da Silva, Aurélio Tanodi, Bruno Galland, 

Bessem Khouaja,Charles Kecskeméti, Carol Couture, DuniaLlanes, Fernanda 

Moreno,France Fontaine,François Burgy, Frank Burke, Hans Booms,Harold Borko, 

Hugh Taylor,Jacques Derrida, Jean Favier, Jean-Yves Rousseau, Louise Gagnon-Arguin, 

Luciana Duranti, Paul Otlet, Peter J. Scott,T Theodore Roosevelt Schellenberg, Terry 
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Cook, Alfred Mauri Martí, Diego Navarro Bonilla , Eduardo Núñez Fernández, 

JoaquínIbáñez Montoya, Julia Maria Rodrígues, José Andrés González Pedraza,Pedro 

López Gómez, Ramon Alberch Fugueras,  Remei Perpinyá Morera,Manuela Moro 

Cabero, Manuel Vázquez,Ana Célia Rodrigues, Ana Maria Carmago, Angelíca Alves da 

Cunha Marques,Cynthia Roncaglio, Claudio Muniz Viana, Daniel Flores, Georgette 

Medleg Rodrigues, Heloísa Liberalli Belloto, José Maria Jardim, José Pedro Esposel, 

Katia Isabelli Melo de Souza, Maria Odila Kahl Fonseca, Marilene Paes Leite,entre 

outros, que contribuíram para o desenvolvimento desta área.Fonseca (2008) antecipa o 

foco na sua an§lise em ñArquivologia: mapeando rupturasò, onde prop»e abordagens 

complementares no que se refere ao campo do conhecimento arquivístico, uma se refere 

à mudança paradigmática na Arquivologia e a outra que a coloca no contexto da pós-

modernidade e traça um panorama evolutivo da Arquivologia no Brasil(FONSECA, 

2008, p. 5). 

 

Tognoli (2014) reconhece que os profissionais da informação devem 

estar conscientes da emergência dos novos paradigmas, ocasionada pelas mudanças 

sociais, tecnológicas e profissionais ocorridas nos últimos anos. Deste modo, o 

arquivista deve repensar o papel da ñinforma«o nas institui»es p¼blicas e privadas, 

que o direito à informação nunca esteve tão em altaò (TOGNOLI, 2014, p. 137). 

Portanto, como gerar e processar as informações em meio eletrônico? Como manter a 

integridade da informação e como disponibilizá-la de forma eficiente? Essas são 

algumas perguntas que o profissional da informação deve ter em mente quando se 

deparar com a nova realidade. Neste sentido, o reexame das bases do conhecimento 

arquivístico é fundamental para a compreensão deste novo paradigma. Sobre o 

crescimento da documentação digital e eletrônica, juntamente com as novas 

necessidades dos usuários, autor comenta que o desenvolvimento tecnológico obriga os 

profissionais arquivistas a modificarem suas atividades e seus procedimentos. 

 

Na abordagem de Sztompka (1994), as mudanças ocorreram   no final do 

século XX, e ampliaram as nossas análises para o contexto de emergências de 

mudanças, que, nesta perspectiva, denunciam inclusive a chegada da nova ordem 

cultural e social neste milênio, embora, no entendimento de outros pesquisadores, já 

teria acontecido. 
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A ciência clássica arquivística parte do Manual para a Organização e 

Descrição dos Arquivos dos arquivistas Samuel Muller, Johan Freith e Robert Fruin, 

conhecido como Manual dos Holandeses de1898, primeiro texto ocidental sobre teoria 

arquivística. Foi editado pela Associação Holandesa dos Arquivistas, e teve edições 

também em alemão e francês. No século XXI são os americanos, australianos e 

canadenses, que, em suas pesquisas e análises, expressam os processos sistemáticos e 

críticos a partir de uma perspectiva de renovação e redefinição de princípios e conceitos 

arquivísticos pós-modernos. 

 

O crescimento das tecnologias da web transformou a participação de 

todos em qualquer parte do planeta em tempo real. Seguimos o conceito de ñ instituição 

cultural participativaò de Nina Simon (2007), um lugar que os usuários podem criar, 

compartilhar e conectar uns com os outros. 

 

As instituições arquivísticas têm vivenciado uma verdadeira revolução 

tecnológica com o advento da internet. Se a Arquivística contemporânea está sob o 

signo de mudança, este processo naturalmente carrega significados aos profissionais da 

informação. Então perguntamos: Qual o perfil profissional do arquivista? Quais são 

atividades profissionais do arquivista? E quais são as características do perfil 

profissional do Gestor de arquivos do Administrador de arquivos? Essas são as nossas 

indagações do capítulo I, num longo percurso de reflexão e imersão num terreno 

essencialmente em mudança. 

 

2.2. Breve análise da formação arquivística no Brasil  

 

Para entender o contexto arquivístico brasileiro, devemos conhecer a 

trajetória do Arquivo Nacional do Brasil e sua história, pois os Cursos de Arquivologia 

surgiram nesta instituição.Com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

em 1808. A Constituição de 1824 designa a criação do Arquivo Nacional do Brasil, sob 

a denominação Arquivo Público do Império. Marques (2014) salienta que a 

ñnecessidade de buscar solu«o que viabilizasse a preserva«o do acervo documental 

produzido através da criação de órgão ou instituições, destaque ao Arquivo Público do 

Império e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ambos criados em 1838ò 

(MARQUES, 2014, p.56). 
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A instituição foi estruturada administrativamente em 1876, com o 

objetivo de instituir as normas para o recolhimento de documentos e cuidar da sua 

identificação, assim como para a preservação dos documentos das províncias, daqueles 

originados no direito público, na legislação, na história e na geografia brasileira
2
. 

 

Devido ao crescimento das atividades administrativas e consequentes 

acervo fez-se necessária a formação de mais profissionais com habilidade e 

competências nas práxis do saber arquivístico, que foi importante para o 

desenvolvimento arquivístico do país. O Arquivo Naciona (AN) convocou em 1876 

uma vaga para o cargo de funcionário público com ñhabilita«o em caligrafia e reda«o; 

gramática da língua nacional; leitura de manuscritos antigos; elementos de Cronologia, 

Geografia e História do Brasil; Aritmética; tradução das línguas francesa e inglesa para 

o portuguêsò (MARQUES; RODRIGUES, 2014, p. 76). 

 

A tradução brasileira e publicação do Manual Holandês para português 

foi iniciativa do Arquivo Nacional do Brasil em 1960, pelo então diretor José Honório 

Rodrigues e pela Embaixada dos Países Baixos. O prefácio foi na época referencial 

técnico sobre as questões de classificação, arranjo e descrição arquivísticos.  Para 

Marques (2013) o Diretor do AN do Brasil ressaltava a ñimport©ncia da obra pelo 

governo federal, enriquece o nosso conhecimento na área arquivística no Brasil, o livro 

também tem edições alemãs, francesas, italiana e inglesa atestam sua reputação é 

fundamental para arquivística brasileiraò (MARQUES, 2013, p.65). Fonseca (2008) 

atesta o reconhecimento alcançado por esta monografia, considerada um fio condutor na 

disciplina arquivística brasileiro e como um campo autônomo de conhecimento. 

 

Depois de 58 anos da publicação do Manual dos Holandeses, o Diretor 

do AN promoveu a vinda do arquivista norte-americano Theodore Roosevelt 

Schellenberg, que delimitou os problemas arquivísticos brasileiros, concluindo que os 

arquivos públicos são lugar da memória nacional (SILVA;  ORRICO, 2012, p. 105). 

 

                                                 
2
 Conforme sítio eletrônico do Arquivo Nacional. Informações. [consulta: 11.08.2014].  Disponível em 

:http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sidź3>. 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=3
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Em 1958, Schellenberg publicou Arquivos Modernos, nos quais definiu a 

metodologia arquivistica a partir da uma abordagem de avaliação dos arquivos. 

Considera que o valor da documentação primária secundária para a administração 

permitiu aos arquivistas do governo americano controle sobre o fluxo da informação 

que enfrentaram depois da Segunda Guerra Mundial. A ciência arquivística moderna é 

representada por Schellenber, como resultado da ampla adoção de métodos especiais 

utilizados nos Estados Unidos. 

 

A vinda de estrangeiros ao AN, além de dinamizar as práticas 

arquivísticas, marcou uma abertura da instituição a novas influências e conhecimentos 

teóricos desenvolvidos em outros países. Theodore Roosevelt Schellenberg concedeu 

direitos autorais de suas obras para tradução: 

¶ Manual de Arquivos, traduzido por Manoel A. Wanderley (1959). 

¶ Documentos públicos e privados: arranjo e descrição, com tradução de Manoel 

A. Wanderley (1963). 

¶ Arquivos Modernos: princípios e técnicas, da tradutora Nilza Teixeira Soares 

(1973). 

 

Estes manuais pedagógicos foram utilizados no Curso Permanente de 

Arquivos e reforçam a influência norte-americana no ensino da Arquivologia, 

juntamente com a influência francesa (FONSECA, 2008). 

 

O AN aprovou novo regimento e criou o Conselho de Administração de 

Arquivos, os Serviços de Documentação escrita, Serviço de Documentação 

Cartográfica, Fonofotográfca, Serviço de Pesquisa Histórica, Serviço de Registro e 

Assistência, Seção de Consultas/Seção de restauração e Seção de Administração. Mais 

tarde, o Decreto nº 48.936 estabeleceu a criação de um grupo de trabalho para estudar 

os problemas arquivísticos brasileiros, bem como a transferência do AN do Rio de 

Janeiro para a nova capital em Brasília em 1960. No entanto, decidiu-se que o Arquivo 

Permanente permanecesse no Rio de Janeiro. O regimento de 1975 estabelece a seguinte 

estrutura: Divisão de Pré-Arquivo; Divisão de Documentação Escrita, Divisão de 

Documentação Audiovisual, Divisão de Pesquisas e Atividades Técnicas, Divisão de 

Publicações, Divisão de Administração e Coordenação de Cursos de Arquivologia. O 

caráter pedagógico da instituição foi-se consolidando, com os cursos ministrados, as 
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orientações efetuadas às outras instituições similares, aos centros de pesquisas e com o 

incentivo de difusão de acervos. Estas ações produz diálogo entre o Arquivo Nacional e 

a Arquivologia, dentro e fora da universidade. 

 

Embora as práxis arquivisticas sejam antigas, cientificamente a 

Arquivologia brasileira é contemporânea Marques e Roncaglio (2012). O AN criou o 

Curso Técnico de Arquivos em 1958, que passou a ser denominado Curso Permanente 

de Arquivos e o Conselho Federal de Educação aprovou em 1972 a criação do Curso 

Superior de Arquivologia, com um currículo mínimo de dois (02) anos. Mais tarde, o 

Curso Permanente de Arquivos passou então a ser considerado de nível universitário em 

1973, com a concordância do AN e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 

1977, este curso foi incorporado à Federação das Escolas Federais Independentes do 

Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), como o nome de Curso de Arquivologia, tendo 

continuado seu funcionamento nas dependências do AN. Os Cursos na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em 1976 no Rio Grande do Sul e na Universidade 

Federal Fluminense (UFF) em 1978 no Rio de Janeiro. 

 

Entretanto, a profissão arquivista no Brasil é regulamentada pela Lei nº 

6.546 de 1978 e pelo Decreto 82.590 de 1978. Ambos os textos consideram Arquivista, 

o profissional com graduação superior em Arquivologia e o artigo 2º da Lei nº 6.546, de 

04 de julho de 1978 explica que o exercício da profissão é permitido: 

I. aos diplomados no Brasil por curso superior de Arquivologia, 

reconhecido na forma da lei; 

II. aos diplomados no exterior por cursos superiores de Arquivologia, 

cujos diplomas sejam revalidados no Brasil na forma da lei; 

III. aos que, embora não habilitados nos termos dos itens anteriores, 

contém, pelo menos, cinco anos ininterruptos de atividade ou dez intercalados, na data 

de início da vigência dessa Lei, no campo profissional da Arquivologia. 

 

Para Souza (2011), no cenário internacional, o estatuto científico ocorreu 

no final do século XIX, embora no Brasil se tenha iniciado na década de 70. Durante 

essa fase, criam-se a Associações de Pesquisa Histórica e Arquivística (APHA) e a 

Associação dos Arquivos Brasileiros (AAB), e foi realizado I Congresso Brasileiro de 

Arquivologia (CBA) em 1971, no qual se definiu um currículo mínimo para os Cursos 
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de Arquivologia no Brasil, que funcionaria a partir de 1972. Nos anos 1980 não foram 

criados novos cursos de graduação, mas sim de pós-graduação, na modalidade lato 

sensu, nas seguintes universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade São Paulo( USP), Universidade 

Federal de Santa Catarina(UFSC) e Universidade Federal da Bahia(UFBA o que 

representou o fortalecimento da rede nacional de instituições arquivísticas, uma 

cooperação interinstitucional sem precedentes, representada, sobretudo, pelo Fórum de 

Diretores de Arquivos Estaduais (FONSECA, 2008, p. 69). 

 

A produção científica arquivística realizou-se através de periódicos 

semestrais, que passamos a apresentar: 

¶ ÀGORA, Revista do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, publicada a 

partir de 1985, com uma interrupção de 2005a 2010. Em setembro de 2011, o 

periódico renova-se, em suporte digital, em parceria com o Curso de 

Arquivologia na UFSC, disponibilizando a totalidade do seu acervo, através de 

uma política de acesso aberto de todo seu conteúdo. Em janeiro de 2013, a 

revista recebeu a classificação de B1-Ciências Sociais Aplicadas I, de acordo 

com a lista de referência Qualis-CAPES do Brasil. Seu endereço eletrônico na 

web é http://agora.emnuvens.com.br/ra/about/editorialPolicies#custom-2.  

¶ ACERVO, Revista do AN, criada em 1986, cujo objetivo é divulgar estudos 

acadêmicos e fontes de pesquisa nas áreas de ciências humanas e sociais 

aplicadas, especialmente arquivologia. Publica somente trabalhos inéditos no 

Brasil, em português e espanhol. Seu endereço eletrônico na web 

http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info.  

 

No AN, foi implementado em 1981 o projeto de Modernização 

Institucional Administração, em consequência do convênio assinado entre o Ministério 

da Justiça e a Fundação Getúlio Vargas e em 1983, tornou-se autônomo, sob a 

Administração Direta do Ministério da Justiça, e dois anos mais tarde, ocupou os 

edifícios da antiga Casa da Moeda do Brasil no Rio de Janeiro. Depois criou-se a 

Fundação da Associação Cultural do Arquivo Nacional (ACAN), que apóia o arquivo na 

captação de recursos para o desenvolvimento de seus projetos culturais e atividades 

técnicas. 

 

http://agora.emnuvens.com.br/ra/about/editorialPolicies#custom-2
http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info
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Um marco na arquivologia brasileira é a Lei 8. 159 de 08 de janeiro de 

1991, conhecida com a Lei de Arquivo, que, seu art. n.26, cria o Conselho Nacional de 

Arquivo (CONARQ) se institui o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Pelo Decreto 

n.4073 e 03 de janeiro de 2002, o SINAR implementa a política nacional de arquivos 

públicos e privados, visando à gestão, à preservação, e o acesso aos documentos de 

arquivo.Em 2003, a criação do Sistema de Gestão Documental de Arquivo (SIGA) na 

Administração Pública Federal, conferiu a condição de órgão central e estratégico junto 

aos outros órgãos e entidades na esfera governamental
3
.  

 

A repercussão da nova Arquivologia brasileira no cenário internacional é 

referida por Marques e Roncaglio (2012), com o desdobramento no SINAR, a 

participação do Brasil na I Semana Internacional de Arquivos e a realização de eventos 

no dos programas de pós-graduação (2012, p. 75). 

 

O Brasil é um país continental que está dividido em cinco regiões: norte, 

nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, onde está a capital, Brasília-DF. Na década de 

1990, foram criados quatro (04) cursos de graduação nas universidades federais, ao 

contrário do que sucedeu da década anterior, um momento de consolidação do espaço 

da universidade, pois passa a corresponder ao dobrou o número de cursos. 

 

No século XXI, período de expansão do ensino superior, através do 

Decreto n.6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio ao Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidade Federais (REUNI), ao qual aderem as 

universidades federais
4
.As universidades se mobilizam com a criação dos Cursos de 

Arquivologia nos seus Centros e Departamentos, que totalizam seis (06) cursos, 

agrupados no REUNI. A nível estadual, foram criados três Cursos de Graduação em 

Arquivologia, o que perfaz um total de dezessete (16), representados no gráfico. 

 

                                                 
3
 Informações no site. [consulta 11.08.2014]. Disponível em  

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sidź3 

4
 Informações no site. [consulta 12.08.2014]. Disponível em  

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemidź1085> 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=3
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=1085
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Figura 3. Distribuição por região dos cursos de arquivologia 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como se pode observar funcionam 16 cursos universitários, presentes em 

todas as cinco regiões do país (S ï Sul, SE ï Sudeste, N ï Norte, NE ï Nordeste e CO ï 

Centro-oeste), que nos apresenta o estado atual do ensino da Arquivologia, em um 

cenário bem diferente do momento de criação do primeiro curso. A evolução 

cronológica da criação dos mesmos pode ser observada na Figura 4.  
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Figura 4. Crescimento dos cursos de arquivologia  

Fonte: Site dos Cursos de Arquivologia. [Consulta em 11 de agosto de 2014]. 

 

Na figura 4 mostra a progressão dos Cursos de Arquivologia em todo o 

país, pelo que aumenta o número de arquivistas diplomados. Iniciaram-se as pesquisas 

relacionadas com os arquivos e a Arquivologia, em Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), na graduação e nos programas de pós-graduação, nível de mestrado e de 
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doutorado.A evolução gradativa da Arquivologia em suas pesquisas e estudos alargar-

senos fóruns de discussão: 

¶ Congresso Brasileiro de Arquivologia. 

¶ Congresso Nacional de Arquivologia. 

¶ Encontro Nacional de Estudante de Arquivologia (ENEArq). 

¶ Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB). 

¶ Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). 

  

  Por outro lado, o movimento associativo fortalece os estudos arquivísticos, 

representado por: 

¶ Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB-RJ). 

¶ Associação dos Arquivistas de São Paulo (ARQ- SP). 

¶ Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul (AARGS). 

¶ Associação dos Arquivistas da Bahia (AABA). 

¶ Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ). 

¶ Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo (AARQES). 

¶ Associação dos Arquivistas do Estado do Paraná (AAPR). 

¶ Associação de Arquivista do Estado de Santa Catarina (AAESC). 

¶ Associação de Arquivologia do Estado de Goiás (AAREQ). 

¶ Associação Brasiliense de Arquivologia (ABARQ). 

¶ Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANCIB). 

 

Os profissionais unidos no esforço coletivo viabilizaram intercâmbio de 

informações num processo participativo e democrático, a classe profissional de 

arquivista e técnicos de arquivo estabelecidos nos termos da Lei nº 6.546, de   4 de julho 

de 1978 apresentam posicionamento contrário a Projeto de Lei (PL) 2606/2015
5
 de 

autoria do Sr. Dr. Jorge Silva ï PROS /ES, foi arquivamento o processo. Vitória da 

classe dos arquivsitas.  

                                                 
5
 Projeto de Lei 2606/2015- A pedido de profissionais arquivistas, técnico em arquivo, e formados e 

fraduandos de Curso de arquivologia de diversas instituições de ensino superior do Brasil, Deputado 

Jorge Silva solicitou, no dia 27 de outubro de 2015, à Secretaria-Geral da mesa da Câmara o 

arquivamento da proposta que ficou conhecida ñ Regulamenta«o das profiss»es de arquivistas e de 

t®cnico de arquivoò. Deputado Jorge Silva em reuni«o com representantes das` entidades de classe, 

chegou a conclusão pelo arquivamento PL 20606/2015. 
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Como a Lei n.8.159 de 8 de janeiro de 1981 completava vinte (20) anos e 

precisava ser atualizada, o Ministério da Justiça promoveu a I Conferência Nacional de 

Arquivos- I-CANARQ- Por uma política nacional de arquivos, que reflete a aspiração 

na comunidade acadêmica e científica de uma política nacional de arquivos, integrada à 

política nacional. Para Bahia (2012) estavam reunidos profissionais de diferentes 

categorias relacionados à área, bem como representantes dos cursos de Arquivologia, 

das instituições arquivísticas dos estados e dos municípios, dos órgãos da administração 

pública, da Frente de Prefeitos, do CONARQ, do Ministério Público e da sociedade 

civil. Cabe ressaltar que na Plenária Final foram eleitos oitenta (83) delegados e trinta 

(37) delegados natos, dividido por Grupos de Trabalho e por eixos temáticos. A mesma 

autora salienta que a I Conferência Nacional de Arquivo, teve como objetivo a correção 

e a reconstrução da história através dos arquivos, no sentido de empenhar-se na 

preservação da memória nacional. 

 

A Lei n.12.527 de 18 de novembro de 2011, Acesso à 

informação
6
abrange os poderes executivo, legislativo e judiciário, de todos os níveis de 

governo (federal, estadual, distrital e municipal) e toda a sociedade. Respeito aos dados 

confidenciais, acabara o sigilo eterno e as informações passaram a ser classificadas 

como: 

¶ Ultrassecretas, com prazo de segredo de 25 anos, renováveis uma única vez. 

¶ Secretas, 15 anos. 

¶ Reservadas, cinco anos. 

 

Enquanto que, o prazo para respostados pedidos de informação deve ser 

imediato, se disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais dez. Caso a 

informação esteja sob sigilo, o requerente tem direito de obter o inteiro teor da negativa 

de acesso. 

 

Em nossa análise, a Lei de Acesso à informação ampliou a necessidade 

de criação e desenvolvimento de Arquivos Municipais. Cada município tem que 

oferecer produtos e prestação de serviços adequados, terem profissional arquivista que 

                                                 
6
 Informações no site. [consulta: 12.08.2014]. Disponible en  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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possa atender as expectativas e necessidades da comunidade, direcionando recursos e 

serviços para desenvolvimento da memória coletiva do município e do país. 

 

Para atingir os objetivos traçados nesta lei, o CONARQ, em sua 

publicação Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais: transparência 

e acesso à informação para o exercício da cidadania
7
 oferecem aos municípios 

brasileiros as diretrizes necessárias para a criação, organização, gestão e 

desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais, que irá integrar um conjunto de 

produtos e ações em desenvolvimento. De forma complementar, o AN promove uma 

campanha de fomento para à criação e desenvolvimento de Arquivos Públicos 

Municipais, procurando assim a visibilidade ou representatividade destes profissionais e 

fomentando um campo favorável em sua atuação profissional, além de permitir a 

abertura do mercado laboral, fortalecendo o exercício legal da profissão. Neste sentido 

os municípios brasileiros terão de criar o cargo de Arquivista. 

 

A repercussão da lei que temos vindo a descrever estimulou discussões 

nos cursos e eventos de Arquivologia realizados em 2012: 

¶ O XVII Congresso Brasileiro de Arquivologia, 

realizado no Rio de Janeiro. 

¶ O I Seminário Políticas e dispositivos de acesso 

aos arquivos públicos. 

¶ O V Congresso Nacional de Arquivologia em 

2012, em Salvador/Bahia. 

¶ O IV Seminário de Arquivologia: Lei de acesso e 

novas possibilidades arquivísticas, outubro de 2012, na Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

¶ A XXIII Jornada Arquivística da UNIRIO. 

 

Novos desafios e perspectivasse apresentam com a criação, em 2012, do 

primeiro Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivo, stricto sensu, na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) no Programa de Pós-

                                                 
7
 Informações no site. [consulta 13.08.2014]. Disponível em  

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm> 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm
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Graduação, seguido do Mestrado Profissional em Preservação de Acervos de Ciência e 

Tecnologia no Museu de Astronomia e Ciência Afins, a abrir em 2015. 

 

As competências, habilidades e contribuições, enfim as práxis exercidas 

pelo profissional arquivista devem ser constantemente revistas, em face das 

transformações que são demandadas pela contemporaneidade. No âmbito da 

Arquivística, é louvável a mudança, que fomenta práticas inovadoras. 

 

No Brasil, os cursos de Arquivologia, a investigação e o próprio Arquivo 

Nacional reconhecem as constantes necessidades de re-avaliar, des-consturir e aceitar a 

evolução arquivística. Na sua essência, a Arquivologia tem procurado entender e 

responder ao procedimento científico e sua afirmação de sua identidade como 

disciplina. 

 

Para facilitar uma visão de conjunto dos assuntos que acabamos de 

apresentar, elaboramos o seguinte quadro, que reflete a evolução dos cursos de 

Arquivologia no Brasil. 

 

Tabela 1.Evolução dos Cursos de Arquivologia nas universidades brasileiras 

Universidade Criação Vinculação 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UNIRO) 

1976 Centro de Ciências Humanas e Sociais. Escola 

de Arquivologia. 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 

1977 Centro de Ciências Socais e Humanas. 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 1978 Instituto de Arte e Comunicação Social. Centro 

de Estudos Gerais. 

Universidade de Brasília (UnB) 1990 Faculdade de Ciência da Informação, FCI. 

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) 

1998 Centro de Educação, Comunicação e Artes. 

Departamento de Ciência da Informação. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 1997 Instituto de Ciência da Informação. 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFGRS) 

1999 Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. 

Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). 

2000 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 

Departamento de Ciências da Informação. 
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Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP) 

2003 Faculdade de Filosofia e Ciências. 

Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB) 

2006 Centro de Ciências Biológicas e Sociais 

Aplicadas- (CCBSA). 

Universidade Federal do Amazonas-

(UFAM) 

2008 Instituto de Ciências Humanas e Letras. 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

2008 Escola de Ciência da Informação. 

Fundação da Universidade do Rio 

Grande (FURG) 

2008 Instituto de Ciências Humanas e da Informação. 

Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

2008 Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

2009 Centro de Ciência da Educação. Departamento 

de Ciência da Informação. 

Universidade Federal Pará (UFPA) 2011 Faculdade de Biblioteconomia, Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do site dos Cursos de Arquivologia, 2015. 

 

 Com o mesmo objetivo, apresentamos novo quadro que reúne a legislação 

relacionada com os Arquivos. 

 

Tabela 2. Leis e Decretos relacionados com a Arquivologia 

Leis e Decretos Conteúdo 

Decreto n.º48.936 de 14.7.1960 Cria um Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar os 

problemas de arquivo no Brasil e sua Transferência para Brasília. 

Lei nº6.546 de 4.07.1978  Dispõe sobre regulamentação das profissões de arquivista e de 

Técnico de arquivo. 

Decreto n.º82.590 de 6.11.1978 

 

Regulamenta a Lei n.6.546, de 4 de julho de 1978, que dispõe sobre 

a regulamentação das profissões de Arquvista e de técnico de 

arquivo. 

Lei n.º 8.159 de 8.01.1991 Dispõe sobre a política nacional de arquivo públicos e privados e dá 

outras providências. 

Lei n.º9.394 de 20.12.1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Decreto n.º 4.073 de 3.01.2002 Regulamenta a Lei n
o
 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

Decreto n.º 6.096 de 24.4.2007 Instituem o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

expansão das Universidades (REUNI). 

 

Lei n.º11.788 de 25.9.2008 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho ï CLT, aprovada pelo Decreto-



80  

 

 Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e a Lei n

o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; revoga as Leis n
os

 6.494, de 7 de dezembro de 

1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 

da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6

o
 da Medida 

Provisória n
o
 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

Lei n.º 12.527 de 18.11.2011 Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5
o
, 

no inciso II do § 3
o
 do art. 37 e no § 2

o
 do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei n
o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a 

Lei n
o
 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n

o
 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

Lei n.º 12.796 de 4.4.2013 Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a 

formação dos profissionais da educação e dar outras providências. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 

2.2.1 Os planos de estudo Lei de Diretrizes e bases do currículo mínimo (LDB) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 foi promulgada em 20 de 

dezembro de 1996 abrange os mais diversos tipos de educação: educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médioe outras modalidades do ensino, como sejam 

a educação especial, a indígena, a no campo e o ensino a distância. É por meio dela que 

encontramos os princípios gerais da educação, bem como as finalidades, os recursos 

financeiros, a formação e as diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. 

 

A LDB se renova a cada período, cabendo à Câmara dos Deputados 

atualizá-la conforme o contexto em que se encontra sociedade. A sua última atualização 

é a Lei 12.796, de 4 de abril de 2013. As alterações realizadas visam melhor a educação, 

norteadas pelo direito universal à educação para todos, que representam a 

democratização do ensino no Brasil. O mesmo texto também aborda o ensino superior 

no Art. 43: 

I ï Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo; 
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II ï Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 

a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III ï Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 

ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV ï Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V ï Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematiza do conhecimento de 

cada geração; 

VI ï Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII ï Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

O Art. 44 refere-se à abrangência de cursos e programas de educação 

superior, atribuindo-lhe uma autonomia no ensino dos cursos, em razão da flexibilidade 

concedida às universidades para a montagem dos próprios projetos político-pedagógicos 

e currículos, em proveito de uma formação mais adequada às necessidades da área, dos 

cursos e dos discentes. Assim, os cursos de Arquivologia em funcionamento, 

anteriormente ancorados no currículo mínimo que formava um profissional voltado para 

o exercício da profissão na Administração Pública e com pouco espaço para reflexão ou 

pesquisa arquivística, privilegiam o desenvolvimento de competências, habilidades e 

aperfeiçoamento na formação cultural, técnica e científica (MARIZ, 2012). 

 

Deste modo a LDB da Educação, o Conselho Nacional da Educação 

Pública e as Diretrizes Curriculares para os cursos superiores delimitam os Cursos de 

Arquivologia, conforme o Parecer nº 492 de 3 de abril de 2001, indicando as 
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competências e às habilidades para um profissional capaz de interagir, agregar valor, 

criticar, investigar, propor, planejar, processar e difundir a informação e os documentos. 

 

O Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, conhecido como REUNI, 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, possibilitou a criação de mais seis (06) Cursos de Arquivologia, nas 16 

universidades do país. O currículo mínimoestabelecido permite adquirir a habilitação de 

Bacharelado em Arquivologia, com um total de 160 créditos, equivalentes a 2.400 

horas, 120 das quais compreendem as disciplinas de caráter obrigatório. Os demais 

créditos correspondem a disciplinas optativas.Os conteúdos curriculares do mesmo 

curso abrangem um núcleo básico de conhecimento (disciplinas obrigatórias), que 

compõem a identidade específica dos cursos, mas também um núcleo flexível 

(disciplinas optativas). Ambas atendemos interesses e as necessidades dos estudantes e 

ampliar as oportunidades de realizar atividades acadêmicas, científicas, culturais, de 

extensão e complementares durante a sua permanência na Universidade.  

 

O Curso de Arquivologia inclui um Estágio Supervisionado pela 

instituição, conforme a Lei n.11.788, de 25 de setembro de 2008, poderá ser: 

¶ Obrigatório, integrado no projeto político-pedagógico, oferecido como disciplina 

para integralização dos créditos necessários para aprovação no curso e para a 

obtenção do diploma, sendo realizado com a supervisão do orientador docente. 

Não envolve, necessariamente, remuneração. Os estágios supervisionados I e II 

correspondem a oito créditos ou 120 horas aula, cada um. 

¶ Não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória do curso, e que envolve remuneração. Implica a 

celebração de um termo de compromisso de estágio entre o estudante, a parte 

concedente do estágio e a instituição educativa, assim como a realização de um 

Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE). A unidade acadêmica responsável pela 

coordenação e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico do estudante 

em suas atividades de estágio obrigatório ou não-obrigatório em empresas 

conveniadas com as Universidades é a Coordenação de Estágio. 

¶ Monitoria, que oferece bolsa remuneração, estipulada pela universidade, garante 

dois créditos, e consiste em auxiliar o professor dentro de sala de aula, em 

laboratórios ou em pesquisa. Para ser monitor (a), o candidato precisa ter 
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aprovado a disciplina. Os monitores são selecionados pelos próprios professores. 

O estudante pode se candidatar para ser monitor tanto nas disciplinas que já fez, 

quanto nas equivalentes. Caso não haja mais bolsas, o estudante pode se tornar 

monitor voluntário, com garantia de dois créditos. 

¶ Atividades complementares têm por finalidade oferecer aos estudantes a 

oportunidade de realizar uma trajetória particular, que lhes permita enriquecer os 

conhecimentos propiciados pela vida acadêmica. São realizadas em qualquer 

circunstância, sob a orientação direta de, pelos menos, um docente. Poderão ser: 

iniciação científica, estágio não obrigatório, participação em atividades de 

extensão, seminários e congressos, encontros de estudantes nacionais, visitas 

programadas e outras atividades acadêmicas e culturais, em especial, qualquer 

vivência profissional complementar, todas sujeitas à avaliação do colegiado dos 

Cursos de Arquivologia. 

 

A estrutura geral dos novos cursos de Graduação manterá sua duração 

atual de oito semestres letivos, como padrão de referência para integralização curricular, 

com uma carga horária total menor de 2.400 h./a., para além das horas relativas às 

tradicionais disciplinas, seminários e estágios curriculares, conforme as novas diretrizes 

curriculares do Ministério de Educação (MEC). 

 

Para Souza, o arquivista utiliza as tecnologias na sua atividade 

profissional (2011, p. 60). Não há dúvida que a internet trouxe novas possibilidades e 

mudanças praticamente em todas as áreas do conhecimento, incluindo o campo de 

estudos da Informação e Documentação, em que se inclui a Arquivística. As atuais 

possibilidades de mudanças são decorrentes do fenômeno das mídias sociais como: 

twitter, blog, facebook, podcasts, RSS Feeds, Flickr owiki, que tornam a web social em 

tempo real, disponibilizando informações. Theimer (2010) destaca que, antes da web, os 

arquivistas tinham a preocupação de saber onde estavam os usuários, e que, em 2014, os 

arquivos 2.0 estão procurando caminhos para atrair novos usuários (THEIMER, 2010, 

p. 23). 

 

Este novo paradigma da comunicação traz diversidade aos serviços 

arquivísticos tradicionais. No advento da web 2.0, as plataformas foram desenvolvidas 

para aprimorar a interação e a cooperação dos usuários no ciberespaço, espaço de 
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comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento (LÉVY, 2003, p.35). Neste cenário, o 

profissional encontrou novos questionamentos ao que se faz nas instituições 

arquivísticas, o que significa uma nova relação com o saber, principalmente para 

adequar as mudanças desencadeadas pela sociedade e pela tecnologia da informação, 

bem como pelo próprio desenvolvimento científico da Arquivologia. 

 

2.2.2  Perfil profissional do Arquivista 

 

No século XXI, o perfil do profissional da arquivologia mudou, deixando 

o arquivista de ser guardião de documentos, para ser um gestor de informação ou 

administrador de arquivo, em qualquer contexto orgânico produtor de fluxo 

informacional. O Conselho Internacional de Arquivos (CIA), no Código de Ética 

proposto pelo Conselho, define o arquivista como ñtodo aquele que atua no controle, 

cuidado, conservação e administração dos documentosò (CIA, 1996, p.1). 

 

Na Espanha, ño Diccionario de Archiv²stica define o arquivista como la 

persona con formación especializada y competencia técnica en los diferentes ámbitos de 

la administración de documentos y archivos. El puesto de trabajo que en una 

organización tiene a su cargo las actividades proprias de la administración de 

documentos y archivosñ(CRUZ MUNDET, 2011, p.76). 

 

O AN do Brasil define-o em seuòDicion§rio como o profissional de n²vel 

superior, com formação em Arquivologia reconhecida pelo Estadoò Esta defini«o 

completa-se com a Lei nº 6.546, de 1978 sobre regulamentação da profissão do 

arquivista brasileiro. Para Jardim e Fonseca (2003, p.52) ño arquivista adquire formação 

universitária que lhe assegura habilidades e compet°ncias para exercer sua fun«oò.  

 

No Parecer  n.492/2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da 

Câmara Superior de Educação (CES), ñressalta as compet°ncias necess§rias do 

profissional da Arquivologiaò ter o domínio dos conteúdos da Arquivologia e estar 

preparado para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática 

profissional, particularmente as que demandam intervenções em arquivos, centros de 
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documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgão 

de gestão do patrimônio culturalò (Parecer CNE/CES n.492/2001: 35). 

 

Identificar o perfil dos profissionais arquivistas nas suas múltiplas 

dimensões (social, econômica e cultura) no século XXI, impõe uma mudança 

estratégica na definição da política, em lugar de definir, têm de comunicar; em lugar de 

oferecer, têm de recolher; em lugar de improvisar, têm de planejar; em lugar de julgar, 

têm de avaliar e de aumentar a sua visibilidade social. Souza (2011, p. 61) destaca que a 

visibilidade do arquivista e suas funções tiveram uma amplitude posterior à implantação 

da legislação arquivística brasileira com ña legisla«o arquiv²stica e as resoluções e 

demais atos emanados pelo CONARQ, as instituições, sobretudo públicas, criaram e 

ampliaram o espaço em seus quadros para agregar os arquivistas como gestores das 

informa»es respons§veis pelo fluxo da informa«oò. 

 

Amplia-se a discursão do perfil  dos arquivistas brasileiros, que é objeto 

de estudo de diferentes pesquisadores. Jardim (1999, p.32), ao analisar a trajetória e a 

perspectiva do ensino da Arquivologia no Brasil, fala da necessidade de reflexões 

centradas no cenário em que o arquivista está inserido, um ambiente em constante 

mutação no qual se observam novos paradigmas no processo decisório, no registro e no 

acesso à informação, determinados pela expansão das tecnologias da informação.  

 

Frente a essa realidade, os arquivistas assumem o papel de agentes e 

sujeitos das transformações, vêem-se obrigados a entender a Arquivologia em três 

dimensões complementares: o conhecimento arquivístico, as organizações arquivísticas 

e o próprio arquivista. Na intersecção destas três dimensões, encontra-se o ensino 

arquivístico, tendo como principais atores o arquivista em formação inicial e o 

arquivista como docente e pesquisador. Ambos se inserem num cenário em cujo 

macrocosmo social se localiza a Universidade, as organizações arquivísticas e as 

demandas que legitimam uma profissão à medida que esta assume tarefas socialmente 

importantes. 

 

Por meio de acompanhamento, o discente do Curso de Arquivologia do 

Brasil analisa suas percepções, estimula o seu desenvolvimento no decorrer de sua vida 

acadêmica e favorece a consolidação dos cursos no país, tal como nos indicam algunas 
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pesquisa, a saber: ñPrograma de Acompanhamento discente do Curso de Arquivologia 

da FURG: estudos e reflexões pertinentes à consolidação e aprimoramento do ensino de 

arquivologia na FURG
8
;Desafios e perspectivas dos Cursos de Arquivologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina
9
e da Universidade Estadual de Londrina

10
 e 

outras. Valentim acrescenta que os profissionais da informação devem ocupar os 

espaços a eles destinados, no mercado de trabalho, e é necessário que a formação defina 

um perfil de profissionalò (VALENTIM , 2002, p. 118). 

 

É importante destacar o quanto a discussão é atual sobre os temas 

formação e mercado de trabalho. São nossas reflexões desde a I Reunião Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Arquivologia- REPARQ, realizada em junho de 2010, que contou 

com a participação de todos os Coordenadores dos Cursos de Arquivologia no Brasil.Os 

debates continuaram com o II REPARQ e o III REPARQ no sentido de analisar o perfil 

profissional arquivista no mercado de trabalho, com uma visão do conjunto, contribuirá 

para aperfeiçoar a área e trará benefícios tanto à comunidade científica e institucional, 

quando à sociedade em geral. 

 

Sobre a formação profissional dos arquivistas recomendada pela 

UNESCO, através do Conselho Internacional de Arquivos, Rodríguez (2001, p.121) 

propõe que as universidades fomentem Cursos de Introdução da Arquivologia em 

especialidades diversas, como Medicina, Ciências Sociais, Ciências da Administração e 

Direito. No Brasil a Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978, dispõe sobre a 

regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras 

providências. A ampliação e atuação dos arquivistas têm-se fortalecido na sua formação, 

visibilidade e seu conhecimento na sociedade. 

 

Para a mudança a que nos estamos a referir tem contribuído a formação 

de profissionais com curso superior em Arquivologia. Um arquivista é o profissional 

                                                 
8
 Informação no site. [consulta: 18.08.2014]. Disponível em  

http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/biblos/article/view/1566/704 

9
 Informação no site. [consulta: 18.08.2014]. Disponível em : 

http://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/469 

10
 Informações no site. [ consulta: 18.08.2014]. Disponível em : 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1684 

http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/biblos/article/view/1566/704
http://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/469
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1684


 87 

 

responsável pelo gerenciamento dos documentos e das informações arquivísticas. Os 

arquivos, por sua vez, têm um duplo papel jurídico- administrativo e histórico-  cultural. 

A formação superior desse profissional tem como foco principal os tratamentos 

especializados dos documentos e das informações arquivistas, registradas em qualquer 

tipo de suporte, produzidos e acumulados por uma pessoa física ou jurídica, pública ou 

privados no curso de suas atividades. 

 

A formação do arquivista busca também prepará-lo tanto para intervir e 

propor políticas públicas de acesso aos arquivos, tanto para os cidadãos como para a 

pesquisa científica quanto para ser um profissional capaz de sugerir os meios legais e 

científicos para a preservação da memória. O arquivo é memória e esta, por sua vez, tem 

potencialidade para informar e alterar a realidade presente. Foucault em seu livro 

Arqueologia do saber deixa clara a noção de arquivo, enquanto estratégia de 

rememoração, pondo em evidência as estruturas conceptuais que determinavam as 

articulações entre o saber e o poder, estabelecendo o que é interdito e o que é permitido: 

ñentre a l²ngua que define o sistema de constru«o das frases poss²veis e o corpus que 

recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo define um nível particular: o 

de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados como tantos 

acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao tratamento e ¨ manipula«oò 

(FOUCAULT, 2008, p.152). 

 

Consequentemente, o currículo deve contemplar as exigências da 

sociedade do conhecimento e a constante mutação do homem contemporâneo, sua 

aproximação cada vez maior dos valores de cidadania e, conseqüentemente, a 

necessidade de atualização dos saberes, favorecendo a formação do arquivista 

humanista. Já o aluno deve empenhar-se na vida acadêmica, que permite que reconstrua 

seu próprio conhecimento e o articule com a sua realidade, assimilando o saber técnico, 

o científico e, sobretudo, o humanístico. 

 

O arquivista é o profissional habilitado para analisar objetivamente a real 

situação dos serviços de arquivo, fazer seu diagnóstico e propor as alterações e medidas 

mais indicadas, em cada caso, a serem adotadas no sistema a ser implantado. Organizam 

os documentos segundo sua origem e outros critérios, dando-lhes tratamento técnico 

sistematizado para armazená-los em arquivos, permitindo a recuperação eficiente de 
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toda informação registrada produzida ou recebida por uma instituição no decorrer das 

suas atividades, facilitando sua consulta e evitando que se deteriorem. Assim, 

implantam sistemas de arquivos e de informação em instituições públicas e privadas. 

 

O arquivista tem sido orientado para informar, de modo que a 

administração desenvolva suas funções com rapidez, eficiência, eficácia e economia, 

para salvaguardar direitos e deveres das pessoas, contidos nos documentos, e para tornar 

possíveis a pesquisa e a difusão cultural, pelo que é denominado profissional da 

informação. Nessa perspectiva, (MCGARRY, 1999, p. 158) salienta: ñtemos estudado 

corpos de conhecimentos que são na verdade sistemas sociais, cada qual com uma 

perspectiva cultural e sistema de comunicação. Conforme nos adverte um pesquisador 

da §rea, ele usa a express«o ócomunidades de conhecimento de forma mais ampla e solta 

do que comunidades de disciplinas. Nesse sentido do conceito, profissional da 

informação se qualificaria como uma comunidade de conhecimento, sendo a 

comunicação (a não-comunica«o) da informa«o na sociedadeò. 

 

No âmbito das suas tarefas os arquivistas estabelecem e aplicam critérios 

de gestão de documentos; avaliam e organizam a documentação administrativa, 

probatória e cultural, de acordo com sistemas de classificação definidos pela entidade 

produtora da documentação ou que refletem o seu sistema de organização e/ou os das 

redes organizacionais onde se encontrem envolvidas; mantêm os documentos, 

respeitando a organização original do arquivo; intervêm na análise de processos 

organizacionais adequando-os à respectiva produção documental, define me  otimizam 

circuitos documentais e processos de controle dos documentos na organização, 

elaboram tabelas de temporalidade os prazos de conservação e destino final dos 

documentos; referenciam os documentos que ser facilmente localizados por qualquer 

usuário no arquivo; orientam a elaboração de instrumentos de pesquisa, tais como guias, 

inventários, catálogos e índices; apóiam o usuário orientando-o na pesquisa de registros 

e documentos-; promovem ações de difusão a fim de tomar acessíveis as fontes; 

coordenam e supervisionam o pessoal que lhes presta apoio técnico. 

 

Aponta Duchein (1991) ñque é essencial que os arquivistas não 

depreciem seu papel como guardiões dos documentos, oficialmente reconhecido pelas 

v§rias leis nacionais sobre prova documentalò(DUCHEIN, 1991, p.26).Entretanto, os 
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arquivistas devem transcender seu papel de custódios, se desejam sobreviver como 

profissionais neste século. 

 

O trabalho do arquivista é condicionado pelo tipo de arquivo em que está 

a trabalhar. Trabalha-se no arquivo no setor de administração corrente, é, sobretudo um 

gestor da informação administrativa e dos seus circuitos dentro das organizações. 

Procede essencialmente à identificação e controle de documentos originados no 

respectivo sistema informacional produzindo sobre representação e localização; tem 

intervenção sobre a concepção da tipologia dos próprios documentos (formulários, 

formatos, linguagem, etc.), o seu registro e a sua circulação dentro dos serviços; zela 

pela preservação da informação e seus suportes. É de sua responsabilidade de 

implementar a respectiva avaliação, de fazer cumprir os prazos de conservação e pela 

salvaguarda dos dados confidenciais. 

 

Trabalhar no setor de arquivo permanente implica em estudar as 

instituições que deram origem à informação acumulada e que procure reconstituir os 

trâmites e os critérios da produção documental.  Procedem-se à classificação, ordenação 

e descrição de documentos, inserindo-os no contexto de produção tendo sempre atenção 

os usuários que irão utilizar essa informação (por exemplo, cidadãos em geral, 

investigadores das mais variadas áreas de conhecimentos). O objetivo do seu trabalho é 

tornar a informação clara de modo a que possa corresponder às necessidades dos seus 

usuários e pesquisadores. 

 

A revolução promovida pelo advento da tecnologia da informação 

desconstruiu essa visão de custódia e, atualmente, o arquivista precisa receber formação 

que o torne receptivo ao comportamento da sociedade do conhecimento e da 

informação. Para L®vy (2010) ño saber-fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as 

novas tecnologias das inteligências   individual e coletiva mudam profundamente os 

dados do problema da educação e da informaçãoò(LÈVY, 2010, p.160). De fato, as 

tecnologias têm contribuído para a evolução das funções do arquivista, alterando-lhes o 

conteúdo, modificando os procedimentos de trabalho e potencializando a qualidade dos 

serviços prestados, na medida em que proporcionaram novas possibilidades de criação, 

manipulação, transmissão e armazenamento da informação e permitindo que a 
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informação seja facilmente reunida, rapidamente tratada e difundida, possibilitando que 

usuários tenham acesso à informação. 

 

As atividades dos arquivistas têm sido muito alteradas com a introdução 

de novas tecnologias, aplicadas às técnicas e aos instrumentos de trabalho. A consulta 

rápida de informação, o uso das redes informáticas permite a reconstituição dos fundos 

documentais de um mesmo arquivo dispersos por várias entidades, o uso da 

digitalização permite completa e rápida difusão do vasto patrimônio arquivístico. Por 

fim, ao automatizarem os seus circuitos administrativos e técnicos, as instituições 

começam a produzir documentos que utilizam outros suportes que não o papel (discos 

ópticos, bandas magnéticas, etc.), o que exige que se criem procedimentos de trabalho 

completamente novos para a sua gestão, englobando nesta tarefa a promoção do acesso 

e assegurando a sua conservação continuada. 

 

No desenvolvimento da pesquisa no Portal Empresarial Catho, percebe-

se que os arquivistas colaboram com outros profissionais, técnicos de informática, 

engenheiros de telecomunicações, administradores, médicos, advogados, etcé Por 

outro lado, são responsáveis por coordenar e supervisionar o trabalho dos técnicos-

adjuntos de arquivo. Contudo, a arquivística é cada vez mais uma disciplina de âmbito 

interdisciplinar. A sua cooperação com pessoal especializado nas áreas da 

administração, da informática, etc., torna-se atualmente indispensável, pelo que os 

arquivistas são responsáveis pela coordenação e supervisão do trabalho dos técnicos 

adjuntos de arquivo. Os arquivistas têm particular preocupação em manter a 

originalidade e a integridade dos documentos com que trabalham, assegurando, desse 

modo, a fiabilidade e integridade dos mesmos. O conceito de organização evolui ao 

longo do tempo, bem como seu arquivo, sua memória institucional, e seu arquivista, 

inseparável dele. 

 

Com base na análise do Portal Empresarial Catho identificamos os 

profissionais arquivístiva mais solicitados no mercado de trabalho brasileiro e suas 

competências básicas para desenvolvimento na organização, a saber: 

¶ Característica do perfil Professional do Gestor de Arquivos. 

¶ Característica do perfil profissional do Administrador de Arquivos. 
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 Nas últimas décadas, com o surgimento da globalização, iniciou-se um período de 

constante crescimento industrial, comercial e principalmente tecnológico no contexto 

brasileiro. Uns dos grandes problemas deste crescimento é encontrar mão-de-obra 

qualificada dos diversos setores, para suprir a demanda de trabalho existente.Se se trata 

de contratar Gestor de Arquivo, a dificuldade aumenta ainda mais. 

  

2.2.3 Característica do perfil professional do gestor de arquivo 

 

 Com a globalização cresceu a exigência e expectativa dos clientes, tornando-se o 

processo decisório mais complexo. A informação começa a gerar conhecimento e è 

ferramenta indispensável no processo decisório. Os arquivistas necessitam conhecer e 

manejar os softwares internos da empresa, como por exemplo: o pacote Office de 

Microsoft. 

 

 A informação passa a ser necessária no meio empresarial como fonte de coleta de 

dados para a tomada da decisão, nas diversas áreas da organização. Segundo Gates 

(1995) a informação é algo que alguém deseja saber, e está disposto a pagar por ela. A 

informação não é tangível, nem mensurável, mas é um produto valioso no mundo 

contemporâneo porque proporciona poder. O controle da informação é alvo de 

governos, empresas e pessoas. 

 

 O arquivista deve ter competência de organização, conhecimento profundo das 

técnicas e métodos de arquivos e considerar a informática como instrumento dentro do 

arquivo. É fundamental que trabalhe em equipe colaborando com profissionais de outras 

áreas. A mudança afeta a metodologia de trabalho e os perfis profissionais, 

especialmente de documentação e gerenciamento de conteúdo. A tecnologia tem 

facilitado a velocidade, flexibilidade e rapidez, quando se desenvolvem novas 

competências. É neste momento que aparece a figura do Gestor de Arquivo, profissional 

que processa todos os conteúdos do arquivo digital, sendo também responsáveis por 

determinar a profundidade da análise necessária em todos os documentos em suporte 

físico. A imagem deste profissional configura uma marca na empresa e sua linha de ação 

sustentada ao esforço positivo nas políticas sociais e ambientais, trajetória, honestidade 

e ética profissional. Quando o mercado solicita Gestor de Arquivo é aquele que pertence 

a uma carreira profissional, criada e regulamentada pela Lei nº 6.546 de 1978 e pelo 
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Decreto 82.590 de 1978. Para que alguém seja considerado Arquivista é necessário que 

seja Bacharel em Arquivologia, além do registro no Ministério do Trabalho do local 

onde exerce a profissão. Este profissional tem que estar habilitado com curso superior 

em Arquivologia, educação continua a ter especialização em MBA, falar e escrever em 

espanhol. É este novo perfil profissional que o mercado vem solicitando todos os dias 

no Portal Catho. A   gestão é uma especialização, e o gestor não faz nada de diferente do 

administrador ou do gerente, porém, tem a responsabilidade do exercer o papel com 

mais engenhosidade. 

 

 Afirma Montserrat Alsina (2014) que os Gestores de Arquivos são profissionais 

capazes de aplicar metodologias para compreender o ambiente em que as organizações 

produzem documentos (em papel ou eletrônico), ou seja, eles fazem autorias 

documentais e sabem como criar os mapas dos processos organizacionais em que os 

documentos são gerados. São capazes de definir o modelo de documentos da 

organização. Também sabem que o ambiente legal e regulatório dos documentos. 

Portanto, a base para determinar que os documentos em papel ou suporte eletrônico 

devem ser mantidos, aos quais deve ser aplicada a tabela de temporalidade. Os 

documentos têm valor administrativo para o valor histórico. 

 

 Cabe ao Gestor Arquivista aplicar suas práticas arquivísticas nos procedimentos de 

gestão e sensibilizar seus colaboradores na organização nos procedimentos à 

modernização administrativa, contribuindo para burocratização as organizações, pois 

clientes e colaboradores querem a prestação de serviços com eficiente e eficácia. Para 

Duchein (1991), os serviços de arquivos, procuram fazê-lo de forma eficaz e eficiente, 

salvaguardando simultaneamente os seus direitos. O serviço de arquivo assume papel 

central enquanto instrumenta a gestão da administração e da informação, contribuindo 

decisivamente para o funcionamento e desempenho das organizações. 

  

 O Gestor Arquivista ou Administrador de Arquivo é determinante nas organizações, 

no processo de mudanças, visando à modernização administrativa ou a gestão de 

qualidade na normalização. Conhecem as técnicas da produção e normalização de 

documentos (formulários), agindo preventivamente sobre a produção documental, num 

esforço de redução do volume do acervo. O Gestor Arquivista tem nesta fase decisiva 

ñengenharia burocr§ticaò, uma vez que possui ñpotentes herramientas para las futuras 
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soluciones estratégicas. En el diseño de los documentos, como buen conocedor del 

medio, su punto de vista resulta decisivo para conseguir modelos más racionales y 

simplificar los tr§mites, el papeleoò ( MUNDET, 2006, p. 19). 

 

 Atualmente, as empresas investem milhões em sistemas de operação para controlar 

as informações internas e externas. Para manusear estes sistemas os Gestores de 

Arquivo devem dominar o conhecimento e aplicar este conhecimento para produzir 

resultados. Além disso, torna-se necessário capacitar novos profissionais para assumir a 

liderança da empresa e para o desenvolvimento empresarial.Para González Pedroza 

(2010) ñla empresa como organizaci·n debe ser contemplada en su totalidad. Se 

compone de un conjunto de subsistemas o divisiones interrelacionados entre sí y que 

juntos y por separado contribuyen a la consecuci·n de los objetivos de la empresò. 

 

 Tendo em vista as grandes mudanças no mundo corporativo, podemos destacar os 

recursos humanos como fator primordial para o desenvolvimento das organizações, 

necessitando de uma gestão cada vez mais assertiva e evoluindo com suas equipes. A 

equipe deixa de ser um agrupamento, é um grupo de trabalho, cujos membros sabem 

interagir de forma assertiva e produtiva, somando seus talentos individuais e lidando de 

forma positiva com suas diferenças, atingindo assim um alto nível de desempenho. Para 

Rifkin (2014) a reengenharia das empresas está reestruturando rapidamente suas 

organizações, tornando-as ñcomputer friendlyò, com isso, eliminando níveis de 

gerencias tradicionais, comprimindo categorias de cargos, criando equipes de trabalho 

corporativo e a gestão participativa. As empresas deverão mudar sua imagem, e, em vez 

de dar importância aos departamentos/setores ou à tecnologia, devem priorizar as 

pessoas. 

 

 Reconhece Zarifian (2012) que a forte demanda do público brasileiro preocupado 

com a questão da competência, seja pela responsabilidade de governo e gestão da 

empresa, seja pela inserção na atualidade da luta operária e sindical, seja pela 

preocupação acadêmica de tornar posição dentro do intenso debate teórico sobre 

qualificação versus competência. 

 

 É fundamental que o Gestor Arquivista tenha conhecimento de mercado no 

segmento de atuação e conhecimento de si mesmo, direcionado ao seu comportamento. 
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As habilidades primordiais estão direcionadas para a equipe e para o resultado, 

delegando tarefas, de modo coerente e eficaz. Para Davenport (1998) as empresas 

requerem especialistas com uma formação que os condicionem para lidar com a 

informação relacionada aos objetivos organizacionais. 

 

 O Gestor Arquivista precisa ter atitude na tomada de decisão eficiente, focada em 

resultados. Suas principais ações devem estar ligadas à disponibilidade, abertura a 

mudanças e seu desempenho em sua eficácia e eficiência. O conceito de organização 

evolui ao longo do tempo, e com ele o perfil do profissional. Obviamente, as novas 

tecnologias requerem mudanças em métodos de trabalho, práticas e princípios teóricos 

para o gerenciamento de documentos eletrônicos através do metadados e suas 

aplicações. O Gestor Arquivista terá de se adaptar a novas formas de trabalho do século 

XXI. No entendimento de Freitas e Kladis (1995), as empresas vêem obrigadas a buscar 

informações para interagirem com o ambiente, a concorrência, o cliente e o fornecedor 

de forma integrada, no sentido de se tornarem capazes de acompanhar as mudanças e a 

evolução do mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Competências do gestor de arquivo 

Fonte Elaboração da autora a partir do Portal Empresarial Catho. 

 

 

O Gestor de Arquivo detalha mais o funcionamento das estruturas 

adotadas e foca as organizações que estão envolvidas nos mercados, que exigem alta 

velocidade na tomada de decisões e flexibilidade para reorganizar e atender as 

solicitações, tanto internas como externas. A partir desse ponto, as empresas demandam 

diversidade, velocidade de mudança, interpendência entre as unidades funcionais, as 
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conexões de internet e a velocidade do ciclo de informação. Segundo Raigoso, (2013) o 

Gestor de Arquivo mostra os benefícios, como também os custos dos processos laterais, 

e entre eles está à coordenação.  Este profissional é mais um intelectual do que 

operacional.  

 

O mundo se tornou interconcectado e os negócios se tornam mais 

complexos e dinâmicos, e os empresários se adaptam esta realidade, que muda 

constantemente o mercado. Com o impulso de sustentabilidade e a transparência de 

mercado, o desafio arquetípico da organização é aprender, inovar e adaptar 

constantemente com os Gestores de Arquivo nas empresas. A construção de novas 

culturas no mercado empresarial como avanço da Arquivologia no Brasil, como 

dezesseis (16) cursos no ativo, está pautada pela importância da informação para o 

desenvolvimento das empresas, que se apresenta como um mercado promissor para o 

Gestor de Arquivo. Os arquivos são importantes nas organizações, pois a informação é 

considerada um recurso que proporciona vantagem competitiva organizações, que prevê 

uma enorme demanda por postos de trabalho no setor. 

 

2.2.4 Características do perfil profissional do Administrador de arquivo. 

 

As empresas solici tam um profissional Administrador de Arquivo, um 

arquivista com conhecimentos administrativos, para se dedicar aos aspectos logísticos 

da atividade arquivista cada vez mais complexos. E o que faz um administrador? 

Segundo Fayol (1989, p.78), revisando neoclássicos como Drucker, Koontz& 

O'Donnell, Newman etc., cumpre ao administrador planejar, organizar, dirigir e 

controlar as organizações. Para OôToole e COX (2006), no desempenho de suas 

funções, o Administrador de Arquivo representa os seguintes papéis: relação (líder, 

contato e representante), comunicador (porta-voz, disseminador e monitor de 

informações) e executivo (como empreendedor locador de recursos, gerenciador de 

problemas e negociador)
. 

 Precisa ter ampla visão de recursos humanos, recursos 

financeiros, mercado, concorrência, produção, marketing. Este profissional, que o 

mercado solicita, tem que ter educação continuada e Mestrado em Administração, 

espanhol, francês e inglês, oral e escrito.
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Na primeira década do século XXI, iniciou-se um período de constante 

crescimento industrial, empresarial e, principalmente, tecnológico no cenário brasileiro. 

Uma das grandes problemáticas deste crescimento é encontrar mão-de-obra qualificada 

dos diversos setores, para suprir a demanda de trabalho existente. Nesta sociedade 

competitiva, acompanhar as demandas apresentadas pelo mercado de trabalho impõe a 

agregação ao perfil profissional dos sujeitos. Silva et al. (2009, p.1) explicam esta 

situa«o: ña turbulenta competitividade do mercado globalizado, traçando, de forma 

cada vez mais veloz, os destinos empresariais e decorrentes, principalmente, da 

revolução da informação, têm propiciado mais recentemente o empreendedorismo, que 

está fazendo com que nossas empresas, universidades e sociedades, sem tradição 

empreendedora, passam a rever seus conceitosò. 

 

Neste contexto, as organizações almejam sujeitos capazes de identificar 

oportunidades, adaptar-se rapidamente a novos processos produtivos e suficientemente 

hábeis para executar uma tarefa desafiadora, obtendo um resultado inovador e bem-

sucedido. No entanto, as relações de trabalho passam por alterações. A globalização da 

economia e a tendência na terceirização de projetos e serviços, a quantidade de 

parceiros comerciais tem aumentado significativamente, ao mesmo tempo em que o 

emprego formal vem perdendo sua participação relativa no conjunto do trabalho. Para 

Smit (2000), na ótica arquivística, a informação fala sobre as instituições, suas 

atribuições e suas relações com os demais segmentos da sociedade. 

 

Com a crescente produção tecnológica passa a ocorrer crescimento da 

produção de documentos arquivísticos digitais. A mudança no suporte da informação se 

percebe nas modificações nas relações organizacionais em maior agilidade dos 

processos administrativos. Para Cook (1997, p.43), a inserção dos documentos 

eletrônicos na sociedade contemporânea e as mudanças nas formas organizacionais com 

a existência de organização estavam e transitórias, indicam que o Arquivo deixa de ser 

local de guarda e de acesso, passando a ocupar um ñlugar virtualò. O Administrador de 

Arquivo ao produzir o conteúdo informacional para disponibilizar ao usuário, considera 

que a Internet e a web possibilitam aos serviços de arquivos a oportunidade de atender 

os usuários mais tradicionais dos arquivos e outros remotos, de modo mais 

diversificado. 
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Choo (2006) discute o uso da informação num contexto holístico, pois as 

empresas usam a informação estrategicamente no ambiente de mudança, e discute a 

criação de conhecimento necessário aos processos de inovação e as tomadas de decisão 

que refletem aprendizagens e adaptação a novas situações. A construção do 

conhecimento tácito e do conhecimento explícito pessoal ou organizacional, aponta para 

a criação de amplo conhecimento.  

 

O Administrador de Arquivo contribui para que a empresa se adapte às 

constantes mudanças, inove continuamente e tome decisões, aplicando normas e rotinas, 

contando com competência e experiência para empreender ações objetivas no momento 

apropriado. Na empresa do conhecimento, o Administrador de Arquivos será 

responsável pelos processos de informação, que contestem a base para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. 

 

Segundo Raigoso, (2013, p.73), o seu objetivo principal do administrador 

de Arquivo é a eficiência organizacional, e sua contribuição é a visão abrangente da 

organização e a definição de cinco funções básicas: 

¶ A função técnica, na área de produção, que se relaciona com aos 

aspectos de produção e bens e serviços. 

¶ A função comercial, função de marketing, relacionada com 

logística do arquivo na empresa. 

¶ A função financeira, que busca e gerenciam os recursos 

financeiros utilizados pelo arquivo, seus projetos e parcerias. 

¶ A função seguradora, na área de recursos humanos, que tem por 

atividade assegurar os bens das empresas e as pessoas envolvidas   com o arquivo. 

¶ A função administrativa, que constitui uma atividade atribuída a 

todas as áreas da empresa, com caráter de coordenação das demais áreas. 

 

 

 

 

 

 

 



98  

 

 

 

Enfim, o Administrador de Arquivo é mais operacional, a ele cabe prever, 

organizar, comandar, coordenador e controlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Competência Administrador de Arquivo 

Fonte: Elaboração da autora a partir do Portal Empresarial Catho. 

 

Peter Drucker (1997) acredita que o conhecimento, mais do que o capital 

ou o trabalho, é o único recurso econômico significativo da sociedade pós-capitalista, ou 

sociedade do conhecimento. Para ele, o papel da administração é garantir a aplicação e o 

desempenho do conhecimento, ou seja, a aplicação do conhecimento ao conhecimento. 

A construção e a utilização do conhecimento é um desafio para as empresas (Drucker 

1997, p.45). 

 

O profissional da informação deve estar ciente desta interdisciplinaridade 

e perceber a importância disso para o entendimento do Administrador de Arquivo para a 

Ciência da Informação. As empresas são o órgão produtor de documentos, afirmam 

Tarapanoff e Gregolin (2002, p. 124) ñe a informa«o ® um recurso sinerg®tico: quanto 

mais a temos, mais a usamos e mais útil se torna. As empresas têm aproveitado essa 

característicaò. O Administrador de Arquivo deve estar consciente de que as principais 

decisões estratégicas nas empresas são tomadas com base em informações. Deste modo, 

todo produto ou serviço tem dois componentes, um físico e outro informacional, é 
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influenciável no comportamento dos indivíduos e pode ser dinamizado através de 

informações, tendo em vista as exigências de mercado de trabalho globalizado. 
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CAPÍTULO 3  

Metodologia 
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3.METODOLO GIA DA PESQUISA  

 

A metodologia da investigação faz o levantamento e 

compreende a importância das suas tendências no avanço da 

ciência e na construção do saber. [...] A criação científica é uma 

atividade e uma instituição. Como atividade, designa o processo 

da investigação que leva o investigador a produzir a obra 

científica. (Eco, 2007, p. 11-12) 

 

 

Neste capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa propriamente 

dita, explicando o tipo de pesquisa realizada, o universo e a seleção dos sujeitos 

considerados, os procedimentos adotados para a coleta e o tratamento dos dados e a 

limitações dos métodos empregados. 

 

3.1. A Metodologia: conceitos e instrumentos 

 

Desde a antiguidade, o conhecimento tem sido objeto de reflexão e de 

estudo através das grandes transformações enfrentadas pela humanidade. A partir da 

invenção da escrita, o homem vem passando por avanços tecnológicos que têm mudado 

sua visão e sua relação com o mundo da informação. Na contemporaneidade, o 

conhecimento e a linguagem da ciência são considerados como principais recursos nos 

processos de mudanças na Sociedade do Conhecimento. Para que se efetue este 

processo, é necessário relacionar com a linguagem específica e com os métodos, que 

permitam criar instrumentos ou técnicas de coleta de dados, baseados na utilização dos 

métodos científicos.  

 

Vivemos em uma época que exige uma reflexão ou uma plasticidade 

interativa racional a partir da qual possamos enfrentar o universo das novas questões 

éticas, políticas e legais que se acumulam diariamente nas práticas científicas, 

empresariais, sociais e governamentais, na vida pública e na vida privada. Há de se 

considerar a transferência da inovação como fomentada na inter-relação de diversos 

agentes sociais, representantes de não apenas valores e interesses particulares, mas, 
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sobretudo, provenientes de culturas discursivas distintas. Assim, não haveria, em uma 

cultura progressivamente digital, um conceito eficaz de gestão da inovação ou de gestão 

tout court- sem uma ética que Rafael Capurro (1988) chama ética intercultural da 

informação
11

. A função de informar e de opinar adquire uma alta prioridade para a 

sociedade atual. 

 

A Metodologia é o caminho percorrido para se atingir determinado fim. 

Para Gil (2007, p. 26) as metodologias cient²ficas s«o ñ[...] os conjuntos de 

procedimentos intelectuais e t®cnicos adotados para se atingir um conhecimentoò. A 

ciência possui caráter evolutivo e mutável, sendo da pesquisa científica o seu 

instrumento básico. 

 

Como suporte na elaboração do presente capítulo, adotamos a visão de 

Porta y Keating (2013, p. 33), segundo a qual, a metodologia fornece as perspectivas 

diretrizes relevantes para o pesquisador nas escolhas estratégicas da questão e do 

trabalho de investigação. Permite uma construção correta dos dados, e que ajude a 

refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriados ao objeto da 

investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem de ser 

operacionalmente exequível. 

 

As abordagens quantitativas e as qualitativas protegem seus respectivos 

instrumentos de ação, pois só quando os mesmos são empregados dentro dos limites de 

suas especificidades é que podem dar contribuição efetiva para o conhecimento da 

realidade, isto é, a busca da construção de teorias e o levantamento de hipóteses. O 

método quantitativo é examinado no contexto da linguagem, procura evidenciar a 

evolução das ideias associadas ao tipo de descrição e interpretação de fenômenos de um 

modo geral. 

A metodologia qualitativa pretende enfocar, principalmente, o social 

como o mundo de significado passível de investigação e a linguagem comum ou a fala, 

                                                 
11

 O conceito de ñ®tica intercultural da informa«oò pertence ao quadro geral da ®tica da informação, do 

qual Rafael Capurro é um dos pioneiros através do seu artigo, de 1988, Informations ethos und 

Informations ethik e com a fundação, em 1999, do International Center of Information Ethics (ICIE). 

Artigos e conferências do Prof. Dr. Rafael Capurro. Consulta em 14/11/2013. Disponível em sua home 

page< http://www.capurro.de/parrhesia.html>  

http://www.capurro.de/parrhesia.html
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como matéria-prima desta abordagem, quando contrastada com a prática dos sujeitos 

sociais. Finalmente, as autoras concluem que ambas as abordagens são necessárias, 

porém, em algumas circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade 

observada, portanto, podem e devem ser utilizadas como instrumentos complementares, 

sempre que o planejamento da investigação esteja em conformidade. 

 

O conhecimento científico busca articular uma realidade empírica e uma 

teoria sendo o método o fio condutor para se formular esta articulação. O método tem 

uma fun«o fundamental, al®m do seu papel instrumental, ® a ñpr·pria alma do 

conhecimentoò, como aponta Lenin (1965), e significa o pr·prio ñcaminho do 

pensamentoò, conforme a expressão de Habermas (1987). 

 

Durante a nossa pesquisa bibliográfica sobre metodologia e suas 

características, defrontamo-nos com um vasto leque de métodos que discutem sobre as 

abordagens caracterizadas do método quantitativo versus qualitativo. 

 

3.1.1. Métodos qualitativos versus métodos quantitativos  

 

O objetivo de toda investigação científica tem sido o domínio científico, 

que situa a pesquisa e o caminho para alcançá-lo. A estrutura das revoluções, publicada 

em 1962 por Thomas Kuhn, causou literalmente uma revolução não só no campo da 

história da ciência, mas também na filosofia da ciência. 

 

Alguns filósofos (talvez nenhum filósofo) da Ciência têm 

influenciado tanto os leitores quanto Thomas S. Kuhn. No 

entanto, nenhum estudo detalhado de suas ideias já existia, até 

agora. Neste livro Paul Hoyningen-Huene analisa a obra de 

Thomas S. Kuhn ao longo de quatro décadas, desde os dias 

atuais. A estrutura das revoluções científicas para o presente 

coloca o desenvolvimento filosófico de Kuhn em um quadro 

histórico, com o endosso que o próprio Kuhn lhe conferiu no 

prefácio à edição em inglês. HOYNINGEN-HUENE, Paul 
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(1993), Reconstructing scientific revolutions. Chicago: 

University of Chicago Press.  

 

As ideias de Kuhn sobre a investigação científica têm sido debatidas 

repetidamente, há mais de quatro décadas. Para este investigador, as disciplinas 

científicas dependem de um paradigma que define o que é estudado, a relevância dos 

fenômenos sociais. Em tempos de tranquilidade, a presença de um paradigma, baseado 

em desenvolvimentos em disciplinas anteriores, como enfatiza Kuhn (1960), vamos 

acumulando conhecimento. Já nos tempos de turbulência, as revoluções científicas 

provocam mudanças de paradigmas. O essencial do paradigma é ser aceito por toda a 

comunidade científica. Defende o autor que a existência de um paradigma nas Ciências 

Sociais era discutível. 

 

À abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos 

estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento de dados. Esse procedimento não é tão 

profundo na busca de conhecimento da realidade dos fenômenos, uma vez que se 

preocupa com o comportamento geral dos acontecimentos. 

 

Richardson (1999, p. 70) afirma que o método quantitativo caracteriza-se 

pelo emprego de qualificação tanto nas modalidades de coleta de informações como no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como 

percentual, média, desvio padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, 

análises de regressão etc. Destaca ainda a importância deste método ao ter a intenção de 

garantir a precisão dos resultados, evita distorções de análises e interpretações, 

possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências feitas. A abordagem 

qualitativa é frequentemente aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e 

classificar a relação entre variáveis e a relação de causalidade entre fenômenos. Este 

tipo de abordagem é influenciado pelo positivismo, predomina de forma significativa na 

investigação das Ciências Sociais e Humanas em geral, e na Ciência da Informação e da 

Documentação, em particular. Ao contrário do positivismo, a Sociologia compreensiva 

coloca o aprofundamento do ñqualitativoò inerente ao social, enquanto possibilidade e 

único quadro de referência da arte são fundamentais nas Ciências Humanas no presente. 
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Weber (1970) entende o método qualitativo como a procura de se atingir 

precisamente o conhecimento de um fenômeno histórico, isto é, significativo em sua 

singularidade e afirma-se no campo da subjetividade e do simbolismo. A compreensão 

das relações e atividades humanas com os significados que as animam radicalmente, 

diferente do argumento dos fenômenos sobre conceitos e/ou categorias genéricas, dadas 

pelas observações e experiências e pelas descobertas de leis que ordenariam o social. 

Realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre o sujeito e objeto, uma vez 

que ambos são da mesma natureza: volve-se com empatia aos motivos, às intenções, aos 

projetos dos atores a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se 

significativas. 

 

Para Bryman (2012, p. 35) os estudos relativos à distinção entre as 

abordagens de caráter quantitativo ou qualitativo se baseiam na dicotomia 

comportamental versus significado. Considerando como a fronteira entre as duas vai-se 

suavizando. A quantitativa recorre frequentemente ao significado sob a forma de escalas 

de Likert, como exemplo, enquanto que a qualitativa procura interpretar os 

comportamentos sociais, as normas, os valores e os padrões culturais no seu cotidiano. 

Por esta razão, convém sobrevalorizar o binômio comportamento versus significado, 

quando queremos distinguir as duas metodologias.  

 

Tabela 3. Diferenças entre as Estratégias da Investigação Quantitativa e Qualitativa. 

ESTRATÉGIAS QUANTITATIVA  QUALITATIVA  

Orientação da teoria em relação 

à investigação 

 Dedutiva: testar teoria; Indutiva: construção de uma 

teoria; 

Orientação epistemológica Modelo das Ciências Naturais, 

em particular do positivismo. 

Paradigma interpretativo. 

Orientação ontológica Objetivo Construção. 

Adaptação da autora 

Fonte: BRYMAN, Alan. ,2012. Social research methods. 4. ed. Oxford: University Press.p. 620. 

 

Para saber se no século XXI ainda continua havendo os mesmos 

paradigmas, foram observadas outras opiniões. Alguns sociólogos afirmam que há um 

só enfoque e, portanto, um só paradigma nas Ciências Sociais. King, Keohane e Verba 

(1994, p. 6) defendem que ñ[...] o ideal de qualquer investiga«o quantitativa e 
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qualitativa o investigador científico adere a um conjunto de normas de inferências das 

que depende a validade do m®todoò. 

 

Concordamos com Corbetta (2003, p. 12-13) quando afirma que os 

enfoques muitas vezes divergentes das ciências sociais são comparados com sua base 

ontológica, relacionada com a existência do mundo. Enquanto que a base 

epistemológica se relaciona com a possibilidade de conhecer o mundo e suas formas, 

que se adaptarão ao conhecimento, a base da metodologia utiliza instrumentos técnicos 

para adquirir conhecimento.  

 

Tabela 4. Metodologia em Ciências Sociais. 

INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS 

POSITIVISTA POSPOSITIVISTA INTERPRETATIVA HUMANÍSTICA 

QUESTÕES ONTOLÓGICAS 

Existe a realidade 

social? 

Objetiva; realismo. Objetiva, realismo 

crítico. 

Objetiva e subjetiva 

intrínseca associada. 

Subjetiva; ciência 

do espírito. 

     

Pode-se conhecer 

a realidade? 

Sim, e fácil de 

captar. 

Sim, porém não é 

fácil de captar. 

Em certo modo, 

porém depende da 

subjetividade 

humana. 

Não, impera a 

subjetividade 

humana. 

QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS 

Relação entre o 

investigador e o 

objeto da 

investigação 

Dualismo: 

investigador e 

objeto são coisas 

separadas; 

procedimentos 

indutivos. 

O investigador 

inclui no 

conhecimento; 

procedimentos 

dedutivos. 

Aspira a entender o 

conhecimento 

subjetivo. 

Não e possível o 

conhecimento 

objetivo. 

 Formas de 

conhecimento 

Leis naturais 

(causal). 

 Lei de 

probabilidades. 

Conhecimento 

contextual. 

Conhecimento 

empático. 

Adaptação da autora 

Fonte: Porta e Keating (2013, p. 36). 

 

Observando a tabela 4, considera-se que, do ponto de vista metodológico, 

não há contradição, assim como não há continuidade entre investigação quantitativa e 

qualitativa, pois ambas são de natureza diferente. A primeira atua em níveis da 

realidade, cujos dados se apresentam aos sentidos: níveis ecológicos e morfológicos na 

linguagem de Gurvitch (1995). Com o campo de práticas e objetivos trazem à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis que devem ser utilizados para abarcar, do ponto de 

vista social, grandes aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, por exemplo, 

classificando-os e tornando-os inteligíveis através de variáveis. A segunda trabalha com 

valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Adéqua-se a aprofundar a 
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complexidade de fenômenos, fatos e processos particularmente específicos de grupos 

mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. 

 

Para as autoras Porta e Keating (2012), explicadas do ponto de vista 

epistemológico nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra. De que 

adianta ao investigador utilizar instrumentos altamente sofisticados de mensuração, 

quando estes não se adéquam à compreensão de seus dados ou não respondem a 

perguntas fundamentais? Por ser quantitativa a pesquisa não se torna obrigatoriamente 

objetiva, muito menos quando se verifica que a aptidão da manipulação 

sofisticadamente ou os instrumentos de análise se deformam ou se desconhecem 

aspectos importantes dos fenômenos ou processos sociais estudados.  

 

Esta observação torna-se necessária para rebater a tese do ponto de vista 

científico. Coloca, numa escala, a abordagem qualitativa como sendo a mais perfeita, 

classificando estudos quantitativos apenas como subjetivismo, impressões ou, no 

máximo, atividades exploratórias. No desenvolvimento da pesquisa do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, é necessário utilizar o arsenal de métodos e técnicas que 

ambas as abordagens desenvolveram para que fossem consideradas científicas. No 

entanto, se a relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade 

não se reduzir a um continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória. 

Pelo contrário, deseja-se que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos 

mais ecológicos e concretos e aprofundadas em seus significados mais essenciais. 

Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa. 

 

Portanto, o método quantitativo utilizará os dados estatísticos: com 

métodos diferenciados no que se refere a procedimentos analíticos. A pesquisa 

qualitativa não se utilizará dos modelos matemáticos e/ou de aplicações estatísticas, mas 

da interpretação de textos, sons, imagens e até de linguagem não verbal (LINCON, 

GUBA; 2005). Para Corbetta (2003, p. 13) o método qualitativo hipotético-dedutivo 

(dedutivo empírico) estuda a realidade social e utiliza o marco conceptual das técnicas 

de observação e medida, empregando instrumentos de análise matemática nos 

procedimentos de inferência das ciências naturais. Segundo Denzin e Lincoln (2000, p. 
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3), a investigação qualitativa é uma atividade localizada, que coloca o espectador no 

mundo. Trata-se de um conjunto de práticas interpretativas que tornam o mundo visível. 

 

Para a construção hierarquizada da taxonomia das competências e 

habilidades exigidas nas ofertas de anúncios de emprego na web, para os profissionais 

da Arquivologia começamos por utilizar a técnica de observação direta, para depois 

definir previamente o respectivo Portal Informação Empresarial ï EIP 

http://www.catho.com.br a diversa possibilidade e ação metodológica a ser utilizada 

numa abordagem do método de triangulação que permite a complementaridade entre 

métodos quantitativos e qualitativos, através da sua aplicabilidade nos diferentes 

momentos da pesquisa.  

 

Corroborando que esta postura pode facilitar uma melhor inteligibilidade 

do real
12

, pode evitar atitudes reducionistas, posturas ideológicas e dicotomias entre 

perspectivas (SERRANO, 2004; LINCOLN E GUBA, 2006). 

 

3.1.2. Métodos de Triangulação 

 

A construção do conceito de triangulação começou na área da psicologia 

por Campbell e Fiske em 1959, que se propuseram testar empiricamente os resultados 

obtidos utilizando diferentes técnicas quantitativas. Introduziram assim o conceito como 

sinônimo de validade convergente na apresentação da matriz multimétodo. Mas Webb 

et al. (1966) retomaram a ideia de obtenção de dados de diferentes fontes e sua análise, 

o que melhorava a validade dos resultados. Em 1978, Denzin, utilizando esta mesma 

concepção, argumentou que uma hipótese testada com recursos de diferentes métodos 

poderia ser considerada mais válida do que uma hipótese testada como uso de um único 

método (DENZIN, 1978). O autor definiu triangulação como uma combinação de 

métodos de estudo de um fenômeno. Com isso, infere-se que a convergência ou acordo 

entre dois métodos permite que aumente a crença de que os resultados são válidos e não 

apenas um artefato metodológico a completar e testar. Também Jick (1979) refinara o 

                                                 
12

 As descrições precisas dos fatos a partir dos significados dos sujeitos podem ser complementadas por 

uma representação matemática útil que possibilite confirmar ou dar segurança à interpretação de todos os 

fenômenos de uma realidade. 

http://www.catho.com.br/


 111 

 

conceito, definindo-o como a combinação de métodos quantitativos e qualitativos, 

defendendo que deveriam ser vistos como complementares e não como rivais.  

 

A noção de métodos múltiplos consiste, segundo Brewer e Hunter 

(1989), na combinação de diferentes tipos de métodos numa mesma investigação, com 

vista a ultrapassar as limitações de cada método. A triangulação surge para Brewer e 

Hunter (1989) como forma mais comum de ñm®todos m¼ltiplosò nos ¼ltimos anos. T°m 

surgido diferentes formas de combinar metodologias recorrendo a noções como método 

triangulação; métodos mistos; modelos mistos ou métodos múltiplos. Para Maxwell 

(1996) a triangulação reduz o risco de que as conclusões de um estudo reflitam as 

limitações próprias de um único método, pelo que conduz a conclusões mais credíveis.  

 

Para Flick (2005) a triangulação constitui o sistema mais utilizado na 

literatura, sendo recepcionado por vários autores como um conceito central na 

integração metodológica. Este conceito não apenas constitui, para alguns, uma das 

formas de combinar vários métodos qualitativos entre si. Corroborando Tashakkorie e 

Teddlie (1998) que representam o conceito que quebrou a hegemonia metodológica dos 

defensores do método único, o que mostraram empiricamente mediante resultados 

obtidos utilizando diferentes técnicas quantitativas. 

 

A pesquisa no âmbito da triangulação metodológica segundo Denzin 

(1989), Cox e Hassard (2005), mais especialmente no referente à combinação de 

métodos quantitativos e qualitativos (FIELDING E SCHREIER, 2001; FLICK, 2005a), 

inicia-se com um saber fazer sobre os dois paradigmas dominantes na Sociologia 

enquanto forma de enquadramento e de compreensão da triangulação. Neste campo, a 

triangulação refere-se a um método para determinar a posição de um ponto C, através da 

observação de dois pontos, A e B (figura 1). Se o observador tiver informações 

suficientes acerca da distância entre A e B, pode determinar facilmente as distâncias 

entre B e C e entre A e C, caso os ©ngulos ɓ e a dist©ncia entre A e B sejam 

corretamente medidos. 
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            C 

 

 

              A                                               B 

Figura 7. O esquema de Triangulação. 

Fonte: Kelle, U. (2001, p. 8). 

 

Esta metodologia prossegue com a reflexão do próprio conceito, partindo 

da sua origem no campo da navegação e da topografia até aos debates mais recentes no 

campo das Ciências Sociais. 

 

Vivemos numa época de acelerada mudança social. Esta mudança e a 

consequente diversidade de vida confrontam crescentemente os pesquisadores com 

novos contextos sociais e novas perspectivas. A triangulação constitui, inegavelmente, 

uma dessas novas perspectivas no campo metodológico. O uso de métodos mistos ou 

múltiplos é tendência crescente. Oferecem uma alternativa aos pesquisadores na 

abordagem de problemas complexos da Ciência da Informação. Entender todos os 

métodos e todas as combinações de métodos facilita a condução e disseminação da 

pesquisa para servir à prática da Arquivologia, buscando reduzir as inconsistências e 

contradições de uma pesquisa (GASKELL; BAUER, 2005). A técnica contribui, tanto 

por meio de validade quanto de confiabilidade, a compor um quadro mais evidente dos 

fenômenos estudados por meio de convergência. Neste sentido, Patton (2002) afirma 

que a triangulação é uma estratégia de pesquisa de validação convergente, tanto do 

método múltiplo quanto de multitratamento dos dados relativos a um mesmo fenômeno. 

Promover novas formas de investigação para enriquecer a utilização quantitativa de 

recursos metodológicos, combinados com o qualitativo e vice-versa.  

 

Para Ruíz Olabuénaga (2003, p. 327) a triangulação busca enriquecer a 

investigação aplicável com o suficiente rigor e qualidade que permita seu controle 

Ŭ      ɓ  
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metodológico. O investigador decide pelos fatos sociais e tem de adaptar sua 

metodologia de caráter quantitativo. Ao contrário, se decidir por estudar o significado 

de uma ação social, utilizará o método qualitativo. Na utilização da metodologia 

qualitativa, planeja seu trabalho, atuando em torno do natural, para que se desenvolva o 

fenômeno que deseja investigar.  

 

Figura 8. Triangulação Parcial ï Fatos versus ações.  

Fonte:  Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2003, p. 335).  

Adaptação da autora. 

 

Denzin (2005) sugere a existência de quatro diferentes tipos de 

triangulação, por meio de múltiplas e diferentes fontes, pesquisadores, métodos e 

teorias. Indubitavelmente, o primeiro dos modos (fonte) é o mais amplamente difundido 

e o que quase sempre se pensa quando se aborda o assunto triangulação. Coincide 

Creswell (2010) quando recomenda o uso de distintas fontes de informação para 

garantir a objetividade. Nesse sentido, Merrian (1998) sugere que diferentes fontes, tais 

como entrevistas com gerentes de distintos níveis hierárquicos e diferentes tipos de 

técnicas de coleta de dados, como entrevistas e observações sobre determinado caso, 

podem enriquecer sua compreensão sobre o fenômeno estudado.  

 

Contudo, parece haver uma forte ênfase na triangulação quanto ao 

método. Jick (1979) aponta que os campos qualitativos e quantitativos devem ser 

utilizados de forma complementar. Merrian (1998) argumenta que o uso de perspectivas 

tanto qualitativas quanto quantitativas de abordagem de pesquisa, mesmo que 

divergentes na condução de processos perceptivos do fenômeno podem enriquecer sua 

compreensão de um dado fenômeno. Risjord, Moloney e Dunbar (2001) comentam que 
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a triangulação metodológica corresponde ao uso de dois ou mais distintos tipos de 

métodos em uma única linha de investigação. Conforme Triviños a técnica da 

triangulação objetiva abarcar a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco em estudo, exatamente porque reconhece a interconexão entre os 

fatos e a impossibilidade de apreendê-los de modo consistente isolando-os. Reconhece 

que os fenômenos sociais são multicausais e não podem ser explicados sem o 

desvendamento de suas [...] raízes históricas, sem significados culturais e sem 

vinculações estreitas e essenciais com um macro realidade social. (TRIVIÑOS, 1985, p. 

138)ò. 

 

O uso da triangulação é um procedimento destacado por Sampiere, 

Fernández-Collado e Lucio (2006) ao analisar que os estudos mistos tomam vários 

pontos de referência para aprofundar na apreensão de um objeto de estudo, razão pela 

qual privilegiam o processo da triangulação. Contudo, estes autores apresentam várias 

possibilidades para a efetivação dessa técnica:  

 

¶ A triangulação de dados, que contempla tipos diversos, fontes diversas, 

tempos diversas e diferentes bases de dados; 

¶ A triangulação de enfoques e técnicas, que pode conformar-se a partir de 

desenhos de duas ou mais etapas, desenho de enfoque principal ou 

predominante, desenhos em paralelos ou ainda desenhos mistos 

complexos; 

¶ A triangulação de investigação, que utiliza técnicas comuns ou que 

utiliza técnicas diversas a partir da colaboração entre grupos, 

conformando um trabalho em equipe. 

¶ A triangula«o das teorias, a partir da [...] ñconstru«o de novas teorias 

que aglutinam princípios de outras, desenvolvimento de uma perspectiva 

teórica para uma investigação particular, consolidação ou ampliação 

acerca de um fenômeno ou problema em estudo e, por fim, a 

triangula«o de ci°ncias ou disciplinasò (SAMPIERE, FERNAND£Z e 

LUCIO, 2006, p. 791). 

 

A técnica da triangulação constitui o termo mais frequente na literatura 

sobre pesquisa científica quando se fala de qualidade. A interdisciplinaridade como 
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estratégia de abordagem da técnica da triangulação é, então, prática habitual nos 

trabalhos científicos: a pesquisa centra-se, precisamente no conceito de triangulação, 

sobre os dois paradigmas dominantes na sociologia. Enquanto forma de enquadramento 

e de compreensão da triangulação, Ruíz Olabu®naga admite que (2003, p. 327) ñ[...] a 

triangulação busca enriquecimento de uma investigação aplicando um rigor controle de 

qualidade dito de outro modoò, o investigador se empenha em controlar 

metodologicamente sua investigação da melhor maneira sua pesquisa. 

 

O defensor da triangulação quantitativa e qualitativa R. Smith (1985, p. 

1-48) propõe um esquema completo de modos e maneiras de efetuar a triangulação. A 

triangulação é entendida por ele como uma articulação sincrônica ao mesmo tempo em 

que diacrônica.  

 

Assim, esta metodologia não se limita a um só momento. Pode e deve-se 

aplicar tanto no momento inicial do planejamento do problema e dos preparativos para 

sua abordagem até o capítulo final. À triangulação de dados, obtidos a partir de duas 

técnicas diferentes de escolha de dados: por um lado a observação das ofertas do 

mercado de trabalho dos profissionais arquivistas obtidas de anúncios feitos no Portal 

Informação Empresarial ï EIP ï CATHO; por outro a sua análise documental, junto a 

sua análise estatística e, finalmente, a elaboração de uma taxonomia com as 

competências e habilidades dos profissionais obtidas das ofertas. 
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Figura 9. Olhar sobre a técnica da triangulação. 

Fonte: Smith, R. ,1985.  

Adaptação da autora 

 

As elaborações deste modelo explicativo pretenderam sistematizar um 

esquema de relações entre as distintas variáveis do estudo, que nos servirá de guia da 

análise documental, as análises das provas estatísticas e a definição da hipótese.  

 

O modelo das interligações existentes entre as três naturezas de 

investigação, quantitativa, qualitativa a triangulação, é realizado com as técnicas e 

instrumentos de coleta de dados na investigação em mercado de trabalho. A pesquisa 

visa o mercado de trabalho no Portal Informação Empresarial ï EIP ï CATHO na 

construção hierarquizada da taxonomia das competências e habilidades dos 

profissionais arquivistas nos anúncios de ofertas de emprego. 

 

Para Smith cada técnica, representada por um triângulo, apresenta uma 

cor distinta que está relacionada com um conjunto de instrumentos representados por 

quadrados, que são utilizados pelo respectivo método. Ressalta-se que estas relações 

estabelecidas refletem as situações mais frequentes, o que não impede que outras 

associações sejam estabelecidas de acordo com a natureza, objetivo e contexto de uma 

investigação. Esse é o posicionamento das técnicas e instrumentos na esfera 
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quantitativa, triangulação e qualitativa, na investigação em mercado de trabalho dos 

profissionais arquivistas. 

 

As novas investigações e pesquisas realizadas nos EUA e na Europa 

(especialmente na Espanha e Portugal), assim como na América Latina (Brasil, 

Colômbia, México e Argentina) evidenciam a necessidade de estarmos atentos a este 

tipo de investigação com maiores possibilidades em termos de metodologia de pesquisa. 

Sem dúvida, por se tratar de um enfoque cuja sistematização ainda é recente, 

especialmente no Brasil, muito é preciso avançar em relação ao debate sobre as 

alternativas para efetivação de estudos orientados pelo enfoque misto. Contudo, foi 

preciso que nos desafiassem a contribuir com novos modos de efetivar investigações, 

não só no que concerne à diversificação temática e sua problematização, mas também 

no que tange à teoria e metodologia da pesquisa. Assim, para que em cada investigação 

a pergunta de partida possa determinar o mais forte pendor para um dos tipos de 

métodos, encorajar-se-á a triangulação metodológica como caminho mais frutuoso de 

articulação de resultados, de delimitação contextual ou de percurso e de levantamento 

de novas pistas para investigação. 

 

 

3.2. Critérios de validade e de confiabilidade da investigação 

 

Entende-se por critérios de qualidade na pesquisa qualitativa aqueles que 

asseguram validade e confiabilidade. Alguns destes critérios têm função apenas na 

validade, e outros, apenas na confiabilidade da pesquisa, mas existem aqueles que 

afetam tanto um aspecto quanto o outro. O problema é recorrente no campo das 

Ciências Humanas e Sociais, inclusive nas Ciências da Informação, desde a década de 

1980. Caracteriza-se pelo antagonismo de posições entre pesquisadores adeptos da 

pesquisa quantitativa e pesquisadores do campo qualitativo. Do ponto de vista de 

Coutinho (2013, p. 201) existem três correntes fundamentais na questão
13

: 

                                                 
13

Não é nosso propósito nesta investigação desenvolver todas essas três correntes em detalhe, pelo que 

nos limitamos a elencá-las sumariamente, fixando-nos, antes, nos critérios de viabilidade e de 

confiabilidade das metodologias quantitativa e qualitativa. 
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¶ A investigação qualitativa não necessita de se orientar pelos critérios de 

cientificidade utilizados no método quantitativo; 

¶ Numa posição intermediária, a investigação qualitativa deverá orientar-se 

pela qualidade científica, embora por padrões bastante distintos dos 

aplicativos à investigação quantitativa; 

¶ Os critérios de viabilidade e de confiabilidade aplicados à pesquisa 

qualitativa e quantitativa deverão ser iguais, em benefício da primeira, 

frequentemente acusada de seguir critérios inválidos e não confiáveis, o 

que tem conduzido, não poucas vezes, à sua conotação negativa no meio 

científico. 

 

Críticos a essa visão argumentam que os métodos qualitativos e os 

quantitativos são baseados em pressupostos profundamente diferentes com relação ao 

objeto estudado, logo devem permanecer independentes, já que a adoção desses 

métodos não proporcionaria a confirmação de um em relação ao outro. Tais críticas são 

feitas por pesquisadores separatistas (os building blocks researchers), que advogam a 

favor da divisão natural entre os tipos de métodos e as teorias (RISJORD; MOLONEY; 

DUNBAR, 2001). Os teóricos separatistas argumentam que a profundidade e a natureza 

das diferenças entre o método qualitativo e quantitativo os tornam incomensuráveis e 

defendem que a triangulação deve ser utilizada para fornecer visões complementares 

sobre um mesmo fenômeno. Na aplicação destes critérios, a especificidade de cada 

método deve ser investigada e observada. Para Guba e Lincoln (2005), os critérios da 

investigação quantitativa são: 

 

¶ Validade interna (internal validity): relaciona-se com a forma como são 

demonstradas as relações causais; 

¶ Validade externa (external validity): está ligada à possibilidade dos 

resultados da investigação poder ser generalizados a contextos mais vastos, 

normalmente através de operações estatísticas de cálculo de probabilidades; 

¶ Confiabilidade (reliability): diz respeito à estabilidade dos resultados da 

pesquisa ao longo do tempo; 
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¶ Objetividade (objectivity): implica a demonstração dos resultados da 

investigação de forma imparcial e livre de valores, portanto, desprovida de 

apreciações pessoais e subjetivas por parte do investigador. 

Para a pesquisa qualitativa ser dotada de confiabilidade, 

corroborando Guba e Lincoln (2005) propõe os seguintes critérios: 

1 ï Credibilidade (credibility): consiste na faculdade dos participantes poderem 

confirmar seus dados; 

2 ï Transferabilidade (transferability): relaciona-se com a possibilidade dos 

resultados da investigação ser aplicada a outras pesquisas; 

3ï Consistência (dependability): reporta-se à capacidade de investigadores 

externos conseguirem seguir o método de pesquisa utilizado pelo pesquisador; 

4 ï Confirmabilidade (confirmability): consiste na obtenção direta dos dados e 

geralmente repetidas afirmações do que o pesquisador tenha ouvido, visto, ou 

experimentado, com relação ao fenômeno em estudo. Esta prática inclui as 

auditagens e checagens confirmadas periodicamente pelo informante, além de 

sessões de opinião da pessoa investigada. 

 

Os métodos devem servir às ciências, e não ao contrário. Por isso são 

válidas as propostas de se utilizarem vários métodos ao mesmo tempo, que darão maior 

confiabilidade e validade às pesquisas. Segundo a literatura, as metodologias 

qualitativas parecem ser mais eficientes e adequadas para a natureza do objeto das 

Ciências da Informação, estimulando o desenvolvimento do método mais abrangente e 

coerente com a realidade social em que estão inseridos usuários da informação. Os 

métodos de triangulação como já observamos também não se encontram isentos de 

críticas. Mas superam os pontos fracos, quer na abordagem quantitativa, quer na 

abordagem qualitativa. Para Brymann (2012, p. 38), a existência no mesmo estudo, 

mesmo problema, mesma amostra de elemento de ambas as tradições, quantitativa e 

qualitativa, ou seja, correspondem a uma fusão que engloba vários elementos de ambas 

as metodologias. 
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3.3. Questões éticas na aplicação da metodologia  

 

Na investigação consideram-se questões éticas e morais, para 

compreender na análise qualitativa de dados, o que implica no contato com o 

indivíduo/grupos e suas observações. O investigador tem o dever de fornecer todas as 

informações relacionadas com a investigação e seus objetivos, a garantia de 

confiabilidade dos participantes na sua participação com todo o material, bem como as 

impressões (opiniões fornecidas).  

 

Merrian (1998) indica que a questão ética pertinente ao pesquisador deve 

refletir com clareza e transparência no estudo. Podem ser manifestados aspectos 

particulares ou mesmo ritos sacralizados, pelo hábito do sujeito pesquisado, que 

poderiam vir a ser profanados se trazidos a público ou expostos de forma indevida. Ao 

mesmo tempo, Wiesenfeld (2000) corrobora essa mesma visão, ao propor um debate 

sobre a questão da dignidade do pesquisador. Existe certo grau de perigo em 

desenvolver teorias e práticas com implicações importantes para a vida das pessoas 

estudadas, e que, por fim, terminam por não desfrutar de nenhum conhecimento. Em 

muitas situações, a pesquisa assume uma abordagem que leva à relação entre o sujeito 

que sabe (o pesquisador iluminado) e o que não sabe. Nessa relação confusa e 

assimétrica, o pesquisador tem uma grande responsabilidade por assumir que pode falar 

pelo outro e interpretar de forma acurada o seu mundo e sua vida. 

 

É o momento de reflexão para viabilizar e socializar o pensamento 

científico sobre ética no que diz respeito à metodologia na tese e as verdadeiras práticas, 

pois me fornece ideias para concretizar a pesquisa. Os procedimentos de argumentação 

de que necessitamos para analisar o ponto de vista dos outros, seria algo como uma 

aplicação eficaz do imperativo categórico.  

 

Qualquer investigação deve considerar questões éticas e morais, 

nomeadamente quando compreende a análise qualitativa de dados, que implica o 

contato com percepções e visões individuais ou em grupos. Consequentemente, o 

investigador tem o dever de fornecer todas as informações relacionadas com a 

investigação e seus objetivos, garantindo assim aos participantes a confiabilidade, 

confidencialidade de sua participação, como as suas opiniões e as impressões por eles 
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fornecidas. Miles, Huberman e Saldaña (2014, p. 288-297) consideram uns princípios 

básicos a respeito do participante e do investigador. Devemos, primeiro, consentir a sua 

participação e, segundo, assegurar a honestidade e seriedade com que a informação foi 

prestada e, ainda, a confiabilidade, confidencialidade, privacidade e anonimato dos 

dados. Salienta Miles; Huberman e Saldaña (2014) que as questões éticas implicam em 

última análise, conscientização, negociação e fazer os dilemas éticos, mais do que a 

aplicação das regras. 

 

Na presente pesquisa, as questões éticas foram tratadas no âmbito da 

importância da validação da construção hierarquizada taxonomia dos anúncios de 

emprego no Portal Informação Empresarial ï CATHO do Brasil, das competências e 

habilidades do profissional em Arquivologia. 

 

3.4. Metodologia aplicada na confecção da tese 

 

Abordaremos as razões pelas quais optamos pelo método triangulação. 

Cabe explicitar com detalhes as razões da escolha do método. A investigação é de 

natureza qualitativa e quantitativa no uso da triangulação e exige a combinação de 

múltiplas estratégias de pesquisa capazes de apreender as dimensões qualitativas e 

quantitativas do objeto, atendendo tanto os requisitos do método qualitativo, ao garantir 

a representatividade e a diversidade de posições dos grupos sociais que formam o 

universo da pesquisa, quanto às ambições do método quantitativo, ao propiciar o 

conhecimento da magnitude, cobertura e eficiência de programa sobre estudo. Busca-se 

realizar uma pesquisa que possa trazer nova visão sobre a atuação do arquivista, 

portanto, o estudo visa avaliar quais as possibilidades de atuação desse profissional em 

ambientes empresariais. 

 

A pesquisa documental foi realizada no intuito da coleta de dados 

pertinente à problemática da pesquisa, que proporcionassem uma visão do mercado de 

trabalho. Na fase inicial da investigação, realizou-se um levantamento bibliográfico, de 

forma a identificar e selecionar artigos existentes na literatura nacional e estrangeira, 

com o objetivo de realizar a leitura e a análise, de forma a sistematizar criticamente os 

conteúdos analisados, a fim de se obter uma base teórica para a discussão da 
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problemática da investigação. Para tanto, foram utilizadas as literaturas disponíveis em 

livros e periódicos científicos existentes na Biblioteca de Humanidades da Universidad 

Carlos III de Madrid, Espanha, na rede Internet e outras base de dados da área. 

Procuraram-se, primeiro, as fontes de informação geral para documentar o problema, 

entender seu contexto e a situação atual daquilo que é conhecido (Martín, 1995). Após, 

exploraram-se as listas de livros e artigos, a fim de encontrar informações mais 

específicas. Depois de fazer a procura adequada e avaliada o recurso nelas obtidos 

passou-se a desenvolver o estudo do assunto, sempre segundo os processos marcados 

nos Standards (ISO 690, 2010), ou mesmo seguindo os preceitos descritos pelos Huth 

(1992) e Walker (2000) em suas publicações sobre a elaboração de trabalhos científicos.  

 

A pesquisa de campo realizou-se no Site do portal corporativo 

empresarial Catho, atingindo a procura de dados sobre o mercado de trabalho, a 

formação do profissional e quais são as competências e habilidades que o mercado está 

solicitando. Esses dados permitiram conhecer como o profissional desempenha seu 

trabalho e como participa na sociedade na qual este inserido. Através da análise 

documental verificamos as demandas do mercado de trabalho para o arquivista, suas 

exigências, o que esse mercado oferece e que tipos de organizações estão absorvendo 

esse profissional. 

 

A pesquisa foi desenvolvida em consulta ao Portal Informação 

Empresarial ï CATHO do Brasil. A organização dos dados terminológicos obtidos na 

pesquisa faz-se pela construção hierarquizada de uma taxonomia das competências e 

habilidades exigidas pelas ofertas de anúncios de emprego disponíveis na web, para os 

profissionais da Arquivologia no Brasil. A pesquisa em questão volta-se para o estudo 

de uma situação específica no mercado de trabalho no Brasil, com o intuito de traçar um 

perfil deste profissional quanto à demanda do mercado de trabalho.  

 

A pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritiva. O método 

utilizado é o quantitativo e qualitativo com o método da triangulação. As técnicas de 

coleta de dados utilizadas são a análise documental, a observação e a triangulação. 

 

A análise documental envolveu a verificação e a análise de documentos 

tais como: site do Portal Informação Empresarial ï CATHO, artigos em periódicos 
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eletrônicos, repositórios institucionais no Brasil e na Espanha, Biblioteca de 

Humanidades e Biblioteca Jurídica ambas na Universidad Carlos III de Madrid. Elas 

favoreceram o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. 

 

A observação ajudou a verificar a realidade com muito cuidado, ou seja, 

observar se os dados e informações coletados representavam realmente a realidade do 

mercado de trabalho. 

 

A técnica da triangulação abrangeu a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão das práticas de gestão no portal Informação Empresarial 

CATHO, no período de 20 de novembro de 2012 a 20 de novembro de 2014, bem como 

seus reflexos na profissionalização dos profissionais da informação, os Arquivistas. 

Nesta pesquisa, a opção metodológica escolhida faz-se sobre a tríade da triangulação, na 

visão de Vieira (2004). Para que os resultados da pesquisa sejam confiáveis, torna-se 

necessária a descrição exaustiva da forma como os dados foram coletados, tabulados e 

analisados. A validade interna buscará saber se os resultados levantados pela 

pesquisadora fazem sentido, se correspondem realmente ao relato da realidade, com 

rigor, com as vantagens que requer a metodologia quantitativa e a metodologia 

qualitativa, que permitirão analisar o contexto global do mercado de trabalho na 

construção hierarquizada da taxonomia das competências e habilidades dos 

profissionais em Arquivologia no Brasil.  

 

3.4.1. A fonte dos dados analisados: o portal Informação Empresarial CATHO.  

 

A fonte da pesquisa aplicada foi a observação do mercado de trabalho 

brasileiro a partir das características das vagas dos profissionais de Arquivologia feita 

no portal Informação Empresarial ï CATHO no período de 2012 a 2014. As coletas das 

ofertas foram realizadas sempre as segundas, quartas, e sextas-feiras, dia da atualização 

da base de dados, o portal empresarial anuncia as ofertas de trabalho das empresas e 

instituições brasileiras. A coleta de dados descreve os perfis necessários para os 

profissionais de Arquivologia no mercado de trabalho. Os dados foram quantitativos e 

cada categoria foi tomada com base o número total de vezes que apareceu nas ofertas. 

Os dados foram armazenados em planilhas do programa Microsoft Office Excel 2007, 

utilizamos para análises dos dados estatísticos SPSS v.18.0 (Statistics Program for 
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Social Sciences). Empregamos a norma da APA (American Psychologial Association) 

utilizada no campo das Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente na área da 

Educação, que possuem normas específicas para a apresentação de referências 

bibliográficas. 

A amostra foi obtida através da identificação dos anúncios que 

apareceram com o seguinte perfil profissional, a saber: Auxiliar de arquivo; Auxiliar 

administrativo de arquivo; Auxiliar administrativo-arquivista; Técnico em arquivo; 

Auxiliar arquivista; técnico-arquivista; Administrador de arquivo; Analista arquivista; 

Arquivista; Arquivista administrativo; Arquivista ï pesquisador; Cientista da 

informação ï arquivista; Coordenador de arquivo; Codificador de dados ï 

arquivista;Direção de arquivo ï arquivista ; Gerente de arquivo ï arquivista; Gestor 

arquivista; Monitor de arquivo ï arquivista; Supervisor de arquivo ï arquivista; 

Assistente administrativo ï arquivista; Assistente arquivista; Assistente operacional de 

arquivo; Assistente de arquivo; Assistente de atendimento de arquivo técnico; Assistente 

de pesquisa-arquivista. 

 

A seguir, explicam-se detalhadamente as funções de cada campo desse 

instrumento, foi elaborada uma tabela com os dados do anúncio, a saber: 

 

Tabela 5. Anúncios portal empresarial corporativo catho. 

DATA:  03/01/2014 

NÍVEL  PROFISSIONAL:  Arquivista 

SALÁRIO:  R$ 6.000,00 

VAGA:  3 

LOCAL:  Rio de Janeiro 

FUNÇÕES: Elaborar/atualizar procedimentos operacionais, relacionados à gestão 

e tratamento de documentos/informações. Seguir critérios 

recomendados em normas de sistemas de qualidade. Disponibilizar 

recursos necessários à implantação/manutenção de metodologia de 

gestão de documentos e da informação. Alocar equipe técnica sob 

demanda das áreas. Prestar serviços de gestão de documentos e 

informações, assessorar áreas em tratamento e manutenção dos 

acervos. Realizar análise, triagem, organização, identificação, 

arquivamento e cadastramento para recuperação. Realizar localização 

de dados nas etapas de implantação do modelo de Gestão de 
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Documentos e a Informação. Atuar com armazenamento, manutenção 

e movimentação de documentos (corrente, intermediário e 

permanente). Conforme o ciclo de vida estabelecido. Verificar 

processos administrativos, implantar projetos internos relativos à 

gestão documental, sob demanda das áreas. Aplicar treinamento de 

equipes das áreas na metodologia de gestão de documentos. 

Atender/acompanhar demandas relativas a auditorias internas e 

externas. Fiscalizar documentação, fazer manutenção de taxonomia 

corporativa e setorial. Realizar análise de mudanças na estrutura 

organizacional, sua interferência na taxonomia e nos processos de 

negócios. Proceder com os ajustes necessários, fazer monitoramento 

da utilização de desempenho da taxonomia. Atuar com 

acompanhamento de sua utilização e resultados obtidos pelas áreas. 

Divulgar informações de interesse comum dos usuários internos, 

através das ferramentas de comunicação do cliente. Monitorar 

processo de disseminação realizado e resultados obtidos com a 

disseminação seletiva da informação. Recepcionar, protocolar e 

expedir documentos. Classificar e indexar os documentos recebidos. 

Digitalizar documentos, manter o arquivo corrente, atender e 

acompanhar as solicitações de acesso aos ativos informacionais sob a 

custódia do Centro de Documentação. Manter os ativos 

informacionais do cliente devidamente organizados/acondicionados, 

com rigoroso controle de entrada, saída e localização. 

BENEFÍCIOS:  Assistência médica/medicina em grupos, assistência odontológica, 

previdência privada, seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, 

Vale-refeição, Vale-transporte. 

HORÁRIO:  De segunda a sexta, 40 horas semanais. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  Ter redação própria, falar e escreve muito bem, idiomas: inglês e 

espanhol intermediário. 

PERFIL PROFISSIONAL:  Área profissional: Administrativo/Operacional; Administrativa, 

Arquivista. 

NÍVEL HIERARQUICO:   Profissional especializado superior com mestrado em Ciência da 

Informação 

PERFIL  OPERACIONAL:  Área profissional: Arquivista 

PERFIL DA VAGA:  Esta vaga está cadastrada em 2 perfis. 

VAGA PROROGADA:  Não consta. 

REGIME DE CONTRATAÇÃO:  CLT- efetivo 

INFORMAÇÃO ï Pessoa Portador 

Deficiência: 

Não consta. 

NÍVEL ACADÊMICO:  Experiência em tratamento de acervo documental e digitalização. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  Ensino superior em Arquivologia /Administração. 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO:  Não consta. 

Fonte: Disponível em <http://www.catho.com.br> Acesso ao anúncio em 03/01/2014. 

 

Na Tabela 5 aparece a tela de consulta utilizada para buscar as 

informações contidas no portal EIP ï CATHO. Para realizar o tratamento metodológico 

das ofertas foram selecionados os anúncios de emprego no portal EIP - CATHO no 

período de 2012 a 2014. É possível realizar pesquisa por: data; palavra-chave; 

região/estado e profissão. Essas ofertas de anúncios são a mineração de dados. Uma vez 

obtidos os conceitos a ser trabalhados e o vocabulário que os representa, será 

confeccionada uma taxonomia de competências do perfil do profissional de 

Arquivologia no Brasil no mercado de trabalho. 

 

Registrou-se um total de 5.295 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco) 

anúncios de ofertas de emprego, porém 3.291 (três mil, duzentos noventa e um) 

anúncios que são validos, e os 2.004 (dois mil, quatro) são os anúncios repetitivos. A 

investigação buscou ofertas relacionadas com as funções dos profissionais da Ciência da 

informação, com exigência de foco na Arquivologia. O portal empresarial corporativo 

Catho de emprego no Brasil está disponível em <http://www.catho.com.br>. 

 

O trabalho foi desenvolvido na Universidad Carlos III de Madrid ï 

Espanha, no Departamento de Biblioteconomia e Documentação durante o período de 

licença para fazer o doutorado que a Universidade Federal de Santa Catarina e seu 

Centro de Ciência da Informação do Departamento de Ciência da Informação me 

outorgou. 

¶ A seleção dessa fonte deu-se a partir do critério de abrangência e acesso 

num portal EIP, o CATHO. Sua abrangência é em todo território brasileiro. 

Este portal funciona no Brasil desde o ano 1977. São 38 anos de atividade 

profissional em ofertas de vagas de emprego para todas as áreas de 

atividade. Os anúncios de currículos para profissionais e de vagas para as 

empresas, o CATHO oferece também outros produtos para esses dois 

públicos: exclusivos aos assinantes, outros podem ser vendidos de forma 

avulsa. Para garantir a veracidade dos anúncios divulgados, o CATHO 

http://www.catho.com.br/
http://www.catho.com.br/
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verifica os dados cadastrais das empresas anunciantes e seu conteúdo das 

vagas. 

 

Conta com a participação de 33.964 empresas anunciando suas vagas de 

emprego ativas em todo o Brasil. As vagas estão classificadas por categorias: 

profissional, estágio, operacional e PCD (*portador de deficiência física). A consulta ao 

site pode ser feita grátis, e os usuários podem colocar seu currículo por 7 (sete) dias 

grátis. Apoio ao candidato, desconto para assinantes; dica de carreira & sucesso. O 

CATHO conta com parceiros internacionais: na Austrália ï SEEK; China ï Zhaopin; 

Ásia ï Jobstreet e no México ï OCC Mundial. O Portal Empresarial Corporativo Catho 

desde sua fundação tem conseguido prêmio de qualidade de prestação de seus serviços, 

o penúltimo em 2015, entre os 100 melhores fornecedores para Recursos Humanos. 

Abordaremos de detalhamento a empresa CATHO no capítulo 5 da investigação. 

 

Vivemos em uma época que exige uma reflexão ou uma plasticidade 

interativa racional a partir da qual possamos enfrentar o universo das novas questões 

éticas, políticas e legais que se acumulam diariamente nas práticas científicas, 

empresariais, sociais e governamentais, na vida pública e na vida privada. Há de se 

considerar a transferência da inovação como fomentada na inter-relação de diversos 

agentes sociais, representantes de não apenas valores e interesses particulares, mas, 

sobretudo, provenientes de culturas discursivas distintas. Assim, não haveria, em uma 

cultura progressivamente digital, um conceito eficaz de gestão da inovação ï ou de 

gestão tout court ï sem uma ética que Rafael Capurro (1998) chama ética intercultural 

da informação
14

. A função de informar e de opinar adquiriu alta prioridade para a 

sociedade atual, sabemos que a informação é de vital importância para a sociedade do 

conhecimento que convive com o excesso de informação. Este excesso gera 

dificuldades de vários tipos como, por exemplo, armazenamento inadequado, falta de 

padrões para posterior recuperação de uma informação e até na transmissão destas 

informações. 

                                                 
14

 O conceito de ñ®tica intercultural da informa«oò pertence ao quadro geral da ®tica da informa«o, do 

qual Rafael Capurro é um dos pioneiros através do artigo, de 1988, Informations ethos und 

Informationsethik e com a fundação, em 1999, do International Center of Information Ethics (ICIE). 

Artigos e conferências do Prof. Dr. Rafael Capurro.[consulta: 14/11/2013]. Disponível em sua home page 

< http://www.capurro.de/parrhesia.html> 

http://www.capurro.de/parrhesia.html
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A Gestão do Conhecimento tem na taxonomia uma importante 

ferramenta no registro, organização e recuperação das informações. Nosso próximo 

passo refere-se aos tipos de estrutura que podem classificar de forma hierárquica os 

anúncios de ofertas de emprego, facilitando a sua identificação, seu estudo ou sua 

localização. Podemos dizer que quase tudo pode ser classificado de acordo com algum 

esquema taxonômico. O nosso objetivo é classificar os anúncios das ofertas de 

emprego, de forma hierárquica, de maneira que seja facilitado o acesso a ela, 

melhorando a comunicação entre os principais usuários, quer entre especialistas ou entre 

público. 

 

 3.5 Metodologia de construção da taxonomia de competências e habilidades. 

 

A elaboração da Taxonomia de competências e habilidades dos 

arquivistas, a partir dos termos extraídos nos anúncios de ofertas de emprego do portal ï 

EIP www.catho.com.br. A importância da linguagem de indexação no portal 

empresarial Catho, observou-se ausência de padronização do vocabulário no momento 

de indexar os anúncios, pois o uso da linguagem natural ocasiona alguns transtornos, 

permitindo inconsistência e certa morosidade na busca e recuperação. Por esse motivo, 

justifica-se a necessidade de controle do vocabulário como um recurso auxiliar para 

orientar a escolha dos termos mais adequados para descrever os anúncios expressos por 

palavras. 

 

Especifica Currás (1991, p. 10) que a indexação deve recuperar ou 

localizar as informações desejadas e descartar as indesejadas. O controle de vocabulário 

facilita a compreensão do usuário, aceitando a unificação dos termos, propiciando maior 

agilidade e rapidez, favorecendo aos seus usuários economia de tempo na execução das 

tarefas, consentindo a busca e a recuperação dos documentos armazenados. 

 

A taxonomia permite classificar os termos e conceitos obtidos, 

facilitando a organização do conhecimento alcançado. Isto se deve ao fato de que, uma 

vez padronizadas, organizadas, estas informações deverão ser acessadas pelos usuários, 

de forma clara e sem problemas e que estes acessos deverão ter um alto índice de 

aproveitamento. 

http://www.catho.com.br/
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Em meio à alta competitividade do ambiente de mercado de trabalho 

vivido pelas empresas na atual sociedade da informação, torna-se necessária a criação 

de instrumentos que facilitem a organização da informação, para serem agregados aos 

resultados e à estratégia da empresa. É neste contexto que entra como fator essencial a 

presença do profissional arquivista, como um dos agentes na criação desses 

mapeamentos taxonômicos é que as pessoas poderão utilizar a mesma expressão para 

designar, por exemplo, um conceito a ser registrado. Com isso poderemos notar a 

diminuição de ocorrências de conceito dúbias, mal-entendidas em um processo da 

empresa. 

 

Trata-se de uma hierarquização taxonômica que tem como objetivo 

fundamental a representação, que relaciona a evolução das definições dos vários 

modelos dos vocabulários controlados mais avançados na teoria linguística e sua 

aplicação para construção de tesauro conceitual, na pesquisa e na recuperação de 

informação especializada nas competências e habilidades próprias dos profissionais da 

área de Arquivologia. Com o método de trabalho, a terminologia primeiro estabelece 

relacionamentos em enciclopédias, para contorná-los; acidentes linguísticos são 

analisados nas relações entre os termos lexicais. Em seguida, a associação de ideias ou 

de relações de afinidade entre os conceitos expressos por termos tais tesauros não 

descritores que são estudados. 

 

Este profissional vive uma forte influência por mudanças sociais e 

tecnológicas, passa por profundas transformações, como a natureza que está sendo 

modificada, uma nova abordagem e necessidade destes profissionais. Neste contexto as 

universidades são obrigadas a saber quais são os perfis profissionais que procuram as 

habilitações que ministra para, a partir de sua identificação poder determinar os 

objetivos curriculares para formação dos profissionais. Busca-se responder às 

necessidades das empresas e das organizações, imersas também neste mesmo ambiente 

de mudanças e complexidade contemporâneo na era da informação. Vislumbrando o 

crescimento informacional e as novas formas de representar e recuperar conteúdos, a 

taxonomia buscar ratificar a importância desses conteúdos, em virtude de sua 

necessidade no processo de representação e recuperação da informação. 
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Para Roberge (2011, p. 14) o termo taxonomia é encontrado na literatura 

sobre gerenciamento do conhecimento e tecnologia da informação. Liga-se de maneira 

direta a outros termos, como a ontologia e os tesauros, pois todos estes têm como 

principal função a representação do conhecimento.  

 

Na gestão do conhecimento como fator de vantagem competitiva, a 

taxonomia encontra-se aberta em constante atualização e crescimento na linguagem 

documentária. Neste domínio do conhecimento, o desenvolvimento decorrerá de novas 

indexações e de ajustes decorridos das necessidades de informação de seus utilizadores 

à qual se destina.Observamos a constante atualização e crescimento da dimensão da 

taxonomia no seguimento do acesso eficaz na recuperação da informação. 

 

A taxonomia é uma ferramenta essencial para o controle do vocabulário 

como aplicação na recuperação da informação, dispõe de normas nacionais e 

internacionais, como a NISO 2788-1986, é um vocabulário de linguagem de indexação 

controlado, organizado formalmente com objeto de fazer explícitas as relações a priori 

entre conceitos.  

 

Como taxonomias estão incluídas no esquema de organização do 

conhecimento vocabulário que torna o NISO padrão 25964-1/2:2011-2012. Mais 

especificamente nas classificações e esquemas de categorização em que os termos e os 

códigos são organizadas em conjuntos temáticos. Estes nomes definem categorias 

temáticas gerais que agrupam termos por ordem alfabética. As suas entradas são 

formadas por condições preferenciais entre as quais existem relações hierárquicas. 

Então a taxonomia é entendida como grupos de pessoas, objetos ou termos 

hierarquicamente ordenadas de acordo com suas características particulares. 

 

Muitos tesauros e esquemas de classificação ontologias são utilizados 

para categorizar os termos e usá-los como um auxiliar de navegação. De alguma forma, 

pode-se argumentar que contêm uma taxonomia. Então, o Tesauro (NISO 2788-1986 e 

NISO 25964-1/2: 2011-2012) é um vocabulário controlado de representação com 

conceitos inter-relacionados que podem ter uma definição precisa que retira a 

ambiguidade cada conceito. Os conceitos estão unidos mediante uma rede de distintas 

relações: associação, hierarquização e sinônimo, cada conceito pertence a uma área 
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temática ou faceta no aspecto da recuperação (famílias e facetas), os tesauros podem 

ser: monolíngues ISO 2788:1996 ou multilíngues ISO 5964:1985. 

 

Assim, apresentam uma disposição alfabética dos termos, contém uma 

estrutura hierarquizada, usam referências cruzadas, com identificação dos termos 

preferidos. Os elementos de um tesauro são os termos preferentes (descritores) e termos 

não preferentes (não descritores), a mais das relações semânticas entre termos. 

 

A internet é comprovadamente a grande responsável por essa explosão de 

informações, tem proporcionado a aplicação das taxonomias nas empresas, que 

reconhecem a necessidade de dispor vocabulários controlados, hierarquizados para 

organizar suas informações internas e externas na web. A necessidade de organizar e 

recuperar a quantidade de informação produzida, especialmente considerando o 

universo das grandes empresas, que disponibilizam diferentes tipos de dados através de 

rede corporativa, via internet. O principal é compartilhar a documentação de maneira 

rápida e fácil, fluindo o conhecimento de forma correta e eficiente, recuperando a 

informação com competitividade. O conceito de taxonomia pode se aplicar nas 

taxonomias corporativas, os diretórios da web, a categorização de documentos de gestão 

automaticamente. Sua vantagem se deve a sua facilidade de exploração. 

 

Há portais corporativos desenvolvendo taxonomias para facilitar o acesso 

aos recursos na internet. Necessitam da hierarquização da taxonomia, querem ordenar 

todas as atividades das organizações. É relevante a utilização de taxonomias 

corporativas nos portais da internet como necessidade na recuperação da informação de 

modo que a taxonomia atua como ferramenta de indexação consistente em efetivar a 

representação e a recuperação da informação. 

 

Observamos duas importantes intervenções: a primeira relaciona-se com 

a dimensão da hierarquização da taxonomia; a segunda, com os termos utilizados. 

1ª fase ï a preparação da hierarquização da taxonomia procurou responder aos 

requisitos dos anúncios no portal ï EIP, CATHO sobre o mercado de trabalho 

para os arquivistas brasileiros. A classificação está presente em todas as 

atividades de recuperação da informação, que pretende colocar à disposição dos 

usuários um conjunto de recursos complementares indexados, nos portais 
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corporativos que fornecem um conjunto de termos controlados que permitam 

auxiliar o indexador na tarefa de representação dos assuntos, ou o utilizador na 

pesquisa e na recuperação da informação pertinente. A taxonomia 

progressivamente incorporará novos descritores, a partir da sua crescente 

utilização e seu desenvolvimento. Este processo deverá ter uma equipe 

multidisciplinar que deve trabalhar em conjunto com os profissionais da Ciência 

da Informação, na tarefa de validação terminológica, bem como na manutenção 

desta ferramenta efetivada em suporte informático com o uso do software livre 

TEMATRES para efetuar a hierarquização da taxonomia que está disponível na 

web, devido às facilidades de armazenamento, manipulação e representação dos 

termos definidos e suas relações.  

 

A aplicação e a avaliação de estudo de autores sobre o software 

livre TEMATRES descrevemos a seguir: 

 

2ª ï termos utilizados: na fase de escolha dos termos, tivemos uma preocupação 

com a questão da comunicabilidade, por outras palavras, que os termos em 

linguagem natural pelo portal EIP ï CATHO, sempre que possível, aos 

descritores em linguagem controladas constantes da taxonomia. Esta opção 

apresenta como objetivo motivar os utilizadores a navegar pela ferramenta e a 

pesquisar os seus termos, tarefa que facilitará o trabalho de compatibilização 

entre a linguagem natural e o vocabulário controlado.  

 

3ª ï Atendemos a utilidade dos descritores, o que nos levou a optar pelo portal 

EIP ï CATHO na seleção dos termos representativos nos anúncios de empregos. 

Em relação à extração terminológica, o processo foi feito de modo manual, a 

partir das ofertas de trabalho selecionadas (STARR, 2004). Este procedimento 

levou a ter de acompanhar a busca, a identificação e a normalização, tanto 

organizativa como morfológica, do total das ofertas analisadas (MOREIRO 

GONZALEZ, 1998). 

 

O objetivo da pesquisa é o desenvolvimento da hierarquização da 

taxonomia em competência e habilidade dos arquivistas brasileiros. No Brasil não 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































