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RE SU MEN
El tex to des ta ca la in for ma ción como re cur so para el de sa rro llo so cial y
eco nó mi co, y mues tra la im por tan cia que tie ne la bi blio te ca como or ga ni -
za ción esen cial para la efec ti va pro mo ción del de sa rro llo de la so cie dad.
Tam bién en fa ti za la adop ción de téc ni cas de mer ca do tec nia como me dio
para que las bi blio te cas al can cen el éxi to en la efec ti va par ti ci pa ción y con
ello ga ran ti cen su fu tu ro. Fi nal men te sub ra ya el reto que tie nen los pro fe -
sio na les de in for ma ción como agen tes del de sa rro llo so cial.

LI BRARY AND SO CIAL ECO NO MIC DE VE LOPMENT: A CHA LLEN GE FOR 

IN FOR MA TION PRO FES SIO NALS
SUELI ANGE LI CA DO AMA RAL

ABS TRACT
The next highlights in for ma tion as a re sour ce for so cial and eco no mic
de ve lopment. It shows the im por tan ce of li bra ries, as an essen tial or ga ni -
za tion, with effec ti ve par ti ci pa tion to pro mo te the so ciety de ve lopment.
It also em pha si zes the adop tion of mar ke ting te chni ques, as a means for
li brries to suc ce ed in this effec ti ve par ti ci pa tion and in gua ren teing their
fu tu re. Fi na lly, it stresses the cha llen ge of the role of in for ma tion pro fes -
sio nals as agents for so cial de ve lopment.

IN FOR MAÇÃO E DE SEN VOL VI MEN TO SÓ CIO- E CONÔNO MI CO

Al te rações na es tru tu ra da eco no mia de um país são pro pos tas para que seja al -
cança do o seu de sen vol vi men to econômi co, mas é fun da men tal que este de sen -

vol vi men to seja acom panha do pela mel ho ria do pa drão de vida da po pu lação, pois
só des sa for ma é atin gi do o de sen vol vi men to so cial.

A Or ga ni zação das Nações Uni das usa como in di ca do res do grau de de sen vol vi -
men to dos paí ses: o ín di ce de mor ta li da de in fan til, es pe rança de vida mé dia, grau de
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de pendên cia econômi ca ex ter na, ní vel de in dus tria li zação, po ten cial cien tí fi co e tec -
no ló gi co, grau de al fa be ti zação/ins trução e con dições sa ni tá rias.

En tre os obs tá cu los a se rem ven ci dos, por tan to, estão as di fi cul da des de toda po -
pu lação in te grar- se na eco no mia na cio nal; o iso la men to so cial, cul tu ral ou econômi -
co, re pre sen ta do por ba rrei ras lin güís ti cas e re li gio sas en tre os di fe ren tes se to res da
po pu lação e por sub sis te mas econômi cos alie na dos do con jun to da eco no mia na -
cio nal; a di fi cul da de de en ca minha men to do ex ce den te po ten cial da eco no mia para
os se to res prio ri tá rios; o des per dí cio de re cur sos que, in ves ti dos po de riam re pro -
duzir- se e am pliar (San dro ni, 1994).

Como de sen vol ver qual quer ati vi da de ou em pre en di men to para ven cer es sas ba -
rrei ras, qual quer que seja o ce ná rio de tra bal ho sem dis por de in for mações? Por tan -
to, a in for mação será o in su mo de fun da men tal im portân cia de ge ração de conhe ci -
men to, que im pul sio na rá o de sen vol vi men to da so cie da de.

Ma su da (1982) ad ver te que pas sa mos da era agrí co la para a era in dus trial e hoje
vi ve mos numa so cie da de pós- in dus trial. Para ele, as sim como a uni da de fun da men -
tal na era agrí co la foi a pro prie da de agrí co la e na era in dus trial a fá bri ca assu miu des -
ta ca da im portân cia, na so cie da de pós- in dus trial a in for mação pas sa a ser o in su mo
bá si co para o de sen vol vi men to. Essa abor da gem em pres ta uma im portân cia re le -
van te à uni da de de in for mação, seja ela de no mi na da bi blio te ca, (como nes te tra bal -
ho), cen tro/ ser viço/ de par ta men to/ se tor de do cu men tação/ in for mação, ou
qual quer ou tra de sig nação, se gun do sua atuação ou ex tensão.

Na opi nião de Vi tro (1988), que acu mu lou conhe ci men tos para es ta be le cer as di -
fe renças en tre os paí ses de sen vol vi dos e os do Ter cei ro Mun do, o se tor de in for -
mação, cha ma do por ele de se tor in for ma ti vo, é cons ti tuí do pe los ser viços de in for -
mação, des de a área de rá dio e te le visão, pas san do pelo vi deo tex to, jor nais, re vis tas,
ban cos, em pre sas de ex por tação, fir mas de con sul to ria, se to res be ne fi cia dos pelo
pro gresso na área de in for má ti ca e in cluin do tam bém as bi blio te cas. Ro bert Vi tro
con si de ra que o se tor in for ma ti vo foi, é e con ti nua rá sen do o pon to cha ve, que sus -
ten ta a trans for mação so cial e econômi ca atra vés da am pliação das ca pa ci da des pro -
du ti vas e con su mis tas dos re cur sos hu ma nos. Se gun do o au tor, mel ho rar a ca pa ci -
da de de con su mo apon ta para que cada ser hu ma no tenha os re cur sos econômi cos
para to mar de cisões que lhe per mi tam sa tis fazer suas ne ces si da des bá si cas. Isto não
sig ni fi ca pro mo ver o con su mis mo, mas sim de fen der a pos si bi li da de de to dos os se -
res hu ma nos te rem acesso aos re cur sos econômi cos para cons truí rem seus des ti nos.

Vi tro (1988) afir ma que a in for mação cus ta dinhei ro para as em pre sas, mas os
bons em pre sá rios logo per ce bem que esse in ves ti men to aca ba ga ran tin do mel hor
lu cro, a par tir do mo men to em que in flui para o cres ci men to da pro dução. Ele con -
si de ra o se tor in for ma ti vo este me ca nis mo so cial. Se gun do ele, quan to mais cres ce o 
se tor in for ma ti vo, maior fica a ca pa ci da de do país ou de uma pessoa para agre gar va -
lor a seus próprios re cur sos.

Por tan to, os pro fis sio nais da in for mação pre ci sam es tar pre pa ra dos para en -
fren tar essa si tuação. Eles de vem cons cien ti zar- se do va lor da in for mação para o
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de sen vol vi men to, em função das mu danças so fri das pela so cie da de. Mas, será que
eles se dão con ta da di mensão do de sa fio pro fis sio nal a que estão sub me ti dos, quer
quei ram quer não?

IN FOR MAÇÃO E DE SA FIO PRO FIS SIO NAL

O pro fis sio nal que lida com a in for mação pre ci sa sa ber que a in for mação não
pode ser con si de ra da ape nas como um bem econômi co, uma vez que não se li mi ta a
ser um pro du to de ma té ria pri ma do més ti ca. Ela deve ser ob ser va da sob o pon to de
vis ta de Ma su da (1982) como um pro du to na cio nal de bem es tar pú bli co, com to das
as suas ca rac te rís ti cas re la cio na das à pro dução, disse mi nação, de sen vol vi men to, in -
for ma ti zação e po der.

A in for mação deve ser es tu da da como o fa tor essen cial que per mi ti rá o “sal to”
para a ver da dei ra trans for mação da so cie da de. O con cei to de in for mação evo lui rá a
me di da que evo luir o con cei to de cons ciên cia co le ti va da so cie da de. Isto por que,
quan do uma so cie da de evo lui, oco rre a trans for mação ad vin da da mu dança de foco
em re lação aos fa to res de pro dução e de sen vol vi men to econômi co. A base des sa
trans for mação é que o se tor de in for mação, onde se in se rem as uni da des de in for -
mação, é in ten si vo em conhe ci men to e não em mão- de- o bra. O va lor agre ga do do
conhe ci men to ou do seg men to tec no ló gi co é pro gres si va men te mais im por tan te e
in cor po ra do ao bem, pro vo can do a trans for mação in dus trial da ma té ria- pri ma pelo
va lor agre ga do (Bo tel ho et al., 1994).

En tre as ha bi li da des exi gi das para os pro fis sio nais da in for mação, prin ci pal men -
te os que li dam com a in for mação au to ma ti za da, Blai se Cro nin (Cro nin, 1992), em
con ferên cia pro fe ri da du ran te o Sim pó sio In ter na cio nal so bre a in for mação no ter -
cei ro milênio, em Belo Ho ri zon te, em no vem bro de 1992, res sal tou a ne ces si da de
de de sen vol ver as ha bi li da des in ter pessoais e de co mu ni cação, aci ma das ha bi li da -
des téc ni cas. Se gun do Cro nin, es sas ha bi li da des são con si de ra das im por tan tes em
função da re le vân cia do sa ber como conhe cer o com por ta men to dos usuá rios em
re lação à bus ca e uso de in for mação. Daí, o con fe ren cis ta des ta car a ên fa se que deve
ser dada à ad mi nis tração dos re cur sos dis po ní veis. Além disso afir ma que as in for -
mações pre ci sam ser con fiá veis. Nes se sen ti do, para ele va le rá a qua li fi cação e a
com petên cia in di vi dual de cada pro fis sio nal.

Se as bi blio te cas es ti ve rem in te res sa das em sa tis fazer as ne ces si da des de in for -
mação de seus usuá rios, os pro fis sio nais da in for mação pre ci sam se preo cu par com
o cons tan te apri mo ra men to do de sem penho do se tor de in for mação. Não bas ta rá
pen sar em mé to dos e téc ni cas. Será pre ci so, an tes de mais nada con si de rar os re cur -
sos hu ma nos. Por tan to, sen do os pro fis sio nais da in for mação os res pon sá veis pelo
se tor de in for mação, cabe a eles a res pon sa bi li da de de bus car a mel hor ma nei ra de
aten der às ne ces si da des de in for mação dos usuá rios.
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Sob esse as pec to tor na- se im por tan te a preo cu pação com a edu cação con ti nua -
da, de toda a equi pe da bi blio te ca, in clu si ve a do ge ren te. É pre ci so que haja um pla -
no de de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos que fa vo reça a par ti ci pação em even -
tos, e em es pe cial cur sos, trei na men tos, vi si tas e es tá gios, que fa vo reçam a
atua li zação e o do mí nio das ha bi li da des exi gi das para o exer cí cio pro fis sio nal.

Quan do as bi blio te cas não eram au to ma ti za das, mui tos usuá rios pre fe riam man -
ter seus ar qui vos pessoais para bus car in for mações de seu in te res se, quan do não
con fia vam na bi blio te ca. Hoje, os mi cro com pu ta do res per mi tem o acesso aos mais
di ver sos acer vos es te jam eles lo ca li za dos em con ti nen tes os mais dis tan tes de onde
es ti ver o usuá rio in te res sa do, des de que ele se dis ponha a uti li zar as tec no lo gias dis -
po ní veis para re sol ver seus pro ble mas, po den do fazê- lo de modo con for tá vel, mui -
tas vezes de suas próprias re sidên cias, sem nenhu ma in ter ferên cia da bi blio te ca ou
do pro fis sio nal da in for mação.

Em bo ra a adoção de no vas tec no lo gias pe las bi blio te cas seja essen cial, vis ta des ta 
ma nei ra, não é sim ples men te au to ma ti zan do ser viços que a bi blio te ca pas sa a aten -
der sa tis fa to ria men te seu pú bli co.

No ce ná rio em que atuar, a bi blio te ca con ti nua rá a dis pu tar seu es paço de so bre -
vi vên cia jun to aos seus con co rren tes, mes mo quan do dis pu ser de pro du tos e ser -
viços de in for mação au to ma ti za dos. O que ela pre ci sa real men te, é conhe cer os seus 
usuá rios para atendê- los em função das ati vi da des que esses usuá rios de sem -
penham, seus de se jos e per cepções re la ti vos às ne ces si da des in for ma cio nais. Para
tan to, será pre ci so pro mo ver o en con tro, mu tua men te sa tis fa tó rio en tre es sas ne -
ces si da des, de se jos e ex pec ta ti vas do mer ca do que a bi blio te ca pre ci sa aten der e os
ob je ti vos or ga ni za cio nais de lon go pra zo da própria bi blio te ca e da or ga ni zação a
que es te ja su bor di na da.

Es sas ati vi da des con sis tem no equi lí brio en tre o in te res se do mer ca do e o que a
bi blio te ca pode ofe re cer. Nes ta pers pec ti va, a pres tação dos ser viços de in for mação
de ve ria ser con si de ra da a par tir da visão da bi blio te ca sob a óti ca mer ca do ló gi ca. A
apli cação das téc ni cas de mar ke ting no se tor de in for mação per mi ti rá que a bi blio te -
ca seja en ca ra da como um:“ne gó cio”. Essa abor da gem pode au xi liar o pro fis sio nal
da in for mação a vis lum brar a di mensão da bi blio te ca e dos ser viços pres ta dos pe los
pro fis sio nais da in for mação no de sen vol vi men to da so cie da de.

Mar ke ting pode ser vis to como um pro cesso ge ren cial, va lo ri zan do as tro cas vo -
lun tá rias de va lo res para ga ran tir a so bre vi vên cia das or ga ni zações, sen do en ten di do 
como uma com bi nação de téc ni cas, cuja apli cação visa o per fei to pro cesso de tro ca,
be ne fi cian do to dos os ele men tos que nela in te ra gem. O mar ke ting per mi ti rá que na
re lação de tro ca a ne ces si da de não sa tis fei ta de uma das par tes seja aten di da pe las
con dições ofe re ci das pela ou tra par te, me dian te uma ne go ciação es ta be le ci da en tre
elas. Da di mensão fi lo só fi ca da con cei tuação ado ta da de pen de rá o tipo de orien -
tação de uma or ga ni zação.(Ama ral, 1990)
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Quan do a bi blio te ca está orien ta da para o mar ke ting, sua fi lo so fia de atuação se
vol ta para o aten di men to, com ên fa se na função de tro ca, me dian te ações ad mi nis -
tra ti vas vi san do os ob je ti vos or ga ni za cio nais.

O pro fis sio nal da in for mação deve es tar aten to, per ce ben do que a disse mi nação
das téc ni cas mer ca do ló gi cas po de rá con tri buir para a efe ti va mu dança de ati tu de
pro fis sio nal, pois re pre sen ta uma opor tu ni da de de ino vação. A opção pela orien -
tação de mar ke ting na ad mi nis tração das bi blio te cas pro pi cia rá que os re cur sos se -
jam mel hor apro vei ta dos, in cluin do- se nes se con tex to o apro vei ta men to má xi mo
da po ten cia li da de das no vas tec no lo gias dis po ní veis para a cap tação e re cu pe ração
da in for mação.

O pa pel do ge ren te da bi blio te ca ad qui re uma pers pec ti va im por tan te na adoção
do mar ke ting. Sua ca pa ci da de ge ren cial assu me po sição de des ta que na me di da que
sua atuação in fluen cia a equi pe sob sua res pon sa bi li da de. É o ge ren te que trans mi ti -
rá ao seu pessoal a ne ces si da de do en ga ja men to de cada um na sua ta re fa. As sim, o
con cei to ou men ta li da de de mar ke ting ado ta do como fi lo so fia de atuação da bi blio -
te ca pro va vel men te ad qui ri rá sua im portân cia na mes ma pro porção em que for
assu mi do pelo próprio ge ren te, re fle tin do a fi lo so fia ado ta da pela bi blio te ca.

Por tan to, é in te res san te re fle tir so bre as van ta gens do mar ke ting como fe rra men -
ta ge ren cial para mel ho rar o de sem penho da bi blio te ca, con tri buin do para que esta
cum pra sa tis fa to ria men te o seu pa pel de or ga ni zação essen cial para o de sen vol vi -
men to so cial, econômi co, po lí ti co e cul tu ral da so cie da de.

As sim, a adoção das téc ni cas mer ca do ló gi cas de ve ria me re cer atenção dos pro -
fis sio nais da in for mação, ain da que não seja esta a úni ca al ter na ti va para o apri mo ra -
men to da pres tação dos ser viços de in for mação pe las bi blio te cas, con si de ran do a
pers pec ti va de su cesso com pro va da na li te ra tu ra bi blio te conômi ca.

O mar ke ting é um pro cesso ge ren cial, que im pli ca em ati vi da des de tro ca com
ên fa se no mer ca do. Isto de ter mi na rá mu danças, que pre ci sam ser pla ne ja das, pen -
san do- se na bi blio te ca como um “ne gó cio”, onde o im pac to das no vas tec no lo gias 
en vol va to dos os as pec tos so ciais, econômi cos, po lí ti cos, cul tu rais, le gais e éti cos,
que in ter fe rem na res pon sa bi li da de dos pro fis sio nais da in for mação em re lação à
so cie da de.

¿COMO O MAR KE TING PODE AJU DAR?

É pre ci so sa ber como fazer a trans po sição dos con cei tos mer ca do ló gi cos uti li za -
dos pelo se tor lu cra ti vo, adap tan do- os ao uso pe las bi blio te cas. Nes se âm bi to, a
trans po sição con cei tual é re cen te e se cons ti tui em um de sa fio para os pro fis sio nais
da in for mação.

As razões apon ta das para a adoção do mar ke ting evi den ciam a cons tan te ne ces si -
da de de in cu tir o ver da dei ro pro fis sio na lis mo na que les que tra bal ham em bi blio te -
cas, re conhe cen do a im portân cia da in for mação como in su mo bá si co das ati vi da des 

54   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 13 No. 26 ene ro/ju nio de 1999



de sen vol vi das, sem des cui dar da prio ri da de que deve ser dada ao usuá rio como con -
su mi dor dos pro du tos e ser viços ofe re ci dos nes sas or ga ni zações. Tra ta- se de um
pro fis sio na lis mo ca rac te ri za do pela pos tu ra de res pei to às ati vi da des de sen vol vi das, 
en ten den do o ver da dei ro pa pel so cial, po lí ti co, edu ca cio nal, in for ma cio nal e cul tu -
ral do pro fis sio nal da in for mação, que vai além da preo cu pação com as re gras do
pro ces sa men to téc ni co, sem me nos pre zá- las. Re conhe ce a ne ces si da de do tra ta -
men to efi cien te da co leção, fo ca li zan do prio ri ta ria men te o usuá rio.

A adoção do mar ke ting em bi blio te cas é vis ta como uma for ma de va lo ri zar o
pro fis sio nal da in for mação, mel ho ran do a sua ima gem me dian te o uso apri mo ra do
de téc ni cas para fazer tro cas ade qua das, que bran do as ba rrei ras na co mu ni cação en -
tre bi blio te cas e usuá rios para mel hor sa tis fazer as ne ces si da des in for ma cio nais
desses usuá rios.

We in gand (1995) de fen de que o efe ti vo uso das es tra té gias de mar ke ting pode ser 
a so lução para o su cesso das uni da des de in for mação de hoje, re pen san do- se suas
po sições e adap tan do suas ope rações para um fun cio na men to efe ti vo em um novo
am bien te em tem pos de res trições econômi cas, mu danças so ciais, ino vações tec no -
ló gi cas. A au to ra aler ta que quan do es sas forças atin gem a es ta bi li da de fi nan cei ra e
so cial, os exe cu ti vos apren dem ra pi da men te a ana li sar onde o dinhei ro está sen do
gas to e que tipo de gas tos po dem pro por cio nar maio res be ne fí cios. Em tem pos pas -
sa dos, o su por te fi nan cei ro às uni da des de in for mação era ba sea do em prin cí pios di -
fe ren tes. Re fe rin do- se ao con tex to ame ri ca no, We in gand afir ma que his to ri ca men -
te, bi blio te cas pú bli cas, uni ver si tá rias, es co la res e es pe cia li za das fo ram con si de ra das 
“boas coi sas”.

A in ter pre tação da afir ma ti va da au to ra pode ser con si de ra da tam bém no con tex -
to de ou tros paí ses, se ima gi nar mos que mes mo ten do ad qui ri do di fe ren tes po sições 
em di fe ren tes con tex tos, his to ri ca men te, gas tar com bi blio te cas pode ser con si de ra -
do um gas to ne cessá rio, que pu des se dis pen sar gran des ex pli cações, exigên cias ou
jus ti fi ca ti vas por tra tar- se de cau sa jus ta.

We in gand, con ti nuan do sua aná li se do con tex to ame ri ca no, ad mi te que hoje as
bi blio te cas se de fron tam com a si tuação de pre ci sa rem ter subs crições da co mu ni -
da de para so bre vi ve rem, per mi tin do que gru pos de co la bo ra do res pos sam co o pe rar 
pro pi cian do con dições im possí veis de se rem assu mi das in di vi dual men te, le van do
as bi blio te cas a gos ta rem des sa re lação po si ti va e con for tá vel com seus usuá rios.
En tre tan to ela res sal ta o quan to é di fí cil sus ten tar esse tipo de re la cio na men to.

Ba si ca men te, a adoção de prá ti cas mer ca do ló gi cas im pli ca em mu danças e por
isso en fren ta ba rrei ras. As pessoas re sis tem ao novo, pois não que rem acei tar nada
que as amea cem. Elas ten dem a ol har ape nas para o que lhes con vém, re jei tam as no -
vi da des, pois têm medo de per der o que já con quis ta ram. A fal ta de conhe ci men to
ou a fal ta de con tro le da nova si tuação pode cau sar in se gu rança. Al gu mas pessoas
sen tem ne ces si da de de rea gir con tra, ou tras têm medo de assu mir res pon sa bi li da des
(Ama ral, 1992).
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Para mi ni mi zar esses obs tá cu los, an tes de tudo é pre ci so ana li sar o am bien te em
que a mu dança oco rre rá, em função dos ob je ti vos pre ten di dos. Ao pla ne já- la, de -
ve- se sa ber como evi den ciar os be ne fí cios que ela aca rre ta rá.

Ado tar mar ke ting é assu mir gran de com pro misso, que mu da rá a fi lo so fia de tra -
bal ho, exi gin do no vas abor da gens de pla ne ja men to. Cer ta men te serão re ve la das as
de fi ciên cias no de sem penho, as fal has de ro ti na, as po lí ti cas ob so le tas, sur gin do
con fli tos ines pe ra dos. Isto por que, a mu dança é di fí cil e en con tra re sistên cia para
de rru bar há bi tos con so li da dos.

Esse pro cesso é lon go. É pre ci so conhe cer a cul tu ra or ga ni za cio nal da ins ti tuição
man te ne do ra da uni da de de in for mação. Mui tas vezes não há pla ne ja men to nes sas
or ga ni zações. É im por tan te, por isso, con si de rar, tan to as forças di re ti vas quan to as
res tri ti vas às mu danças, para mel hor apro vei tá- las ou en fren tá- las.

Para re duzir a re sistên cia po dem ser to ma das al gu mas pro vidên cias, de or dem
ge ral, apli cá veis em qual quer bi blio te ca, como:

v so li ci tar aju da de es pe cia lis tas que possuam o per fil in di ca do para ela bo rar
o diag nós ti co da si tuação, ava lian do como se deve agir para im plan tar o
mar ke ting;

v en vol ver as pessoas- cha ve da ins ti tuição no pro cesso des sa mu dança;

v com pre en der em que di reção os es forços pre ci sam ser em pre en di dos;

v vi sua li zar, an te ci pa da men te, a reação das pessoas às mu danças com a es ti -
ma ti va des se com por ta men to de re sistên cia, pro cu ran do- se sa ber como elas 
rea gi riam em re lação à mu dança a ser pro pos ta;

v no ti fi car as pessoas en vol vi das no pro cesso so bre os fa tos, as ne ces si da des,
os ob je ti vos e pro vá veis efei tos da mu dança.

Es sas me di das re que rem cons tan te ob ser vação e mui to diá lo go com as pessoas
que tra bal ham nas bi blio te cas. É im por tan te que o ob je ti vo da mu dança seja de fi ni -
do. To dos de vem en ten der o quan to a adoção do mar ke ting con tri bui rá para mel ho -
rar o de sem penho da or ga ni zação. Para tor nar cla ro esse pro pó si to, os be ne fí cios
ad vin dos da adoção de vem ser des ta ca dos. São eles:

v apri mo ra men to e in ten si fi cação do re la cio na men to com o usuá rio;

v va lo ri zação do in te res se pela sa tis fação dos usuá rios;

v ajus ta men to de pro du tos e ser viços às ne ces si da des in for ma cio nais dos
usuá rios;

v mel hor di re cio na men to dos re cur sos fi nan cei ros des ti na dos às bi blio te cas,
em função do ajus ta men to às ne ces si da des dos usuá rios;

v maior es tí mu lo à uti li zação dos ser viços e à pro cu ra pe los pro du tos de in for -
mação ofe re ci dos;

v atração de um maior nú me ro de usuá rios;

v maior di vul gação das bi blio te cas e dos re cur sos in for ma cio nais que elas
dispõem;

v mel hor ima gem das bi blio te cas e dos pro fis sio nais que atuam no se tor;
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v maior apoio fi nan cei ro às ati vi da des das bi blio te cas pe los man te ne do res.
O com pro me ti men to do mar ke ting com o pla ne ja men to es tra té gi co sur ge com a

ne ces si da de em vi sua li zar as mu danças para, an te ci pa da men te, se rem mel hor ad mi -
nis tra das, uti li zan do- se in clu si ve as téc ni cas de aná li se am bien tal.

De acor do com Cro nin (1982), mar ke ting sig ni fi ca fazer as per gun tas cer tas so bre:

v os ob je ti vos da bi blio te ca e da pres tação dos ser viços;

v as ca rac te rís ti cas da po pu lação usuá ria;

v a qua li da de da ofer ta;

v os be ne fí cios pro por cio na dos à clien te la.
Por isso mar ke ting ne ces si ta pla ne ja men to, co mu ni cação, trei na men to para o

aten di men to e gerên cia efe ti va, en tre ou tros re qui si tos. Isto sig ni fi ca mu dança do
com por ta men to pro fis sio nal e em penho para que o usuá rio ad qui ra a con fiança na
pres tação de um ser viço de qua li da de, que com pro me te fa vo ra vel men te a re pu tação 
e a ima gem do se tor de in for mação.

É pre ci so sair do imo bi lis mo, le van tar da ca dei ra, sair do es cri tó rio, aban do nar o
acer vo só de li vros, ne gli gen ciar ro ti nas tra di cio nais e prá ti cas an ti qua das em fa vor
do es pí ri to de des co ber ta do mun do dos usuá rios, com fle xi bi li da de de ati tu des.

A adoção do mar ke ting deve per mi tir a ma nu tenção e cada vez maior alo cação de 
re cur sos fi nan cei ros, al cançan do a sa tis fação dos usuá rios e man ten do sa tis fei ta a
equi pe de tra bal ho.

É im por tan te po rém que não seja pro me ti do aqui lo que não pode ser ofe re ci do,
pois a ex pec ta ti va frus tra da é mo ti vo de per da de cre di bi li da de.

Afi nal, é pre ci so con si de rar a bi blio te ca como uma em pre sa, pen san do em in for -
mação como bem a ser co mer cia li za do. Isto não im pe di rá que os usuá rios se jam
bem aten di dos e re ce bam as in for mações que ne ces si tam. É pre ci so conhe cer os
com pe ti do res da bi blio te ca e o meio am bien te em que ela está in se ri da.

In de pen den te men te do tipo de bi blio te ca que seja con si de ra do, ela deve ser vis ta
como um “ne gó cio”, igual a ou tro qual quer, guar dan do- se suas es pe cí fi cas pe cu lia -
ri da des. Se os bi blio te cá rios agi rem des sa ma nei ra, po derão com maior fa ci li da de se -
le cio nar as opor tu ni da des para agir e an te ci par- se com as in for mações do in te res se
de seus usuá rios. Con seqüen te men te, al cançarão re sul ta dos po si ti vos, sa tis fazen do
a con ten to as ne ces si da des de in for mação desses usuá rios e fazen do mel hor uso dos 
re cur sos dis po ní veis, es te ja a bi blio te ca lo ca li za da em qual quer re gião do mun do.

Ou tro pon to a con si de rar é o ca rá ter éti co do mar ke ting, que deve es ta be le cer
prin cí pios e li mi tes de sua atuação, de for ma cons cien te, res pei tan do o con su mi dor,
co mu men te conhe ci do nas bi blio te cas por usuá rio, e o meio am bien te. É a sua res -
pon sa bi li da de so cial apre goa da pe los au to res que o de fen dem da que les que pre ten -
dem ro tu lá- lo como an ti- é ti co e ofen si vo.

Se não hou ver preo cu pação com o in te res se da clien te la/usuá rios, de nada adian -
ta rá o avanço tec no ló gi co. Os pro du tos e ser viços au to ma ti za dos pre ci sam res pei tar 
e en ten der as ne ces si da des e exigên cias de qua li da de, con fia bi li da de, res pei tan do as
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pe cu lia ri da des es pe cí fi cas de cada co mu ni da de. A adoção das no vas tec no lo gias de -
ve rá trazer con si go a preo cu pação so cial, econômi ca, po lí ti ca, cul tu ral que pre ci sa
ser dis cu ti da pe los pro fis sio nais da in for mação.

QUESTÕES SO BRE OS PRO FIS SIO NAIS DA IN FOR MAÇÃO E O MAR KE TING

Se as bi blio te cas de vem ser con si de ra das como um “ne gó cio” e a ter mi no lo gia
mer ca do ló gi ca deve ser as si mi la da pe los pro fis sio nais da in for mação, de modo que
a ne go ciação com os man te ne do res seja efe ti va e a aná li se do con tex to onde atuam
pos sa ser rea li za da sa tis fa to ria men te, será que os pro fis sio nais sa bem em que “ne gó -
cio” estão?

Al guns ques tio na men tos de vem ser fei tos:

v os pro fis sio nais da in for mação re conhe cem a im portân cia do conhe ci men -
to das téc ni cas de mar ke ting apli ca das às bi blio te cas?

v As uni ver si da des pre pa ram de vi da men te esses pro fis sio nais para o mer ca do 
de tra bal ho, de modo que eles es te jam ap tos a assu mir suas res pon sa bi li da -
des no se tor de in for mação ou ge ren ciar bi blio te cas?

v De um modo ge ral, as bi blio te cas são vis tas como um “ne gó cio”, onde exis -
tem clien tes, con su mi do res, e usuá rios in te res sa dos em pro du tos ou ser -
viços que sa tis façam suas ne ces si da des de in for mação?

v Se os pro fis sio nais se dão con ta dos avanços tec no ló gi cos que per mi tem em
pou cos ins tan tes pes qui sar in for mações de in fi ni tos acer vos de do cu men -
tos ar maze na dos em su por tes cada vez mais so fis ti ca dos, me no res e com
maior ca pa ci da de de ar maze na men to, será que di men sio nam pro por cio nal -
men te a sua res pon sa bi li da de para:

w as se gu rar o apoio fi nan cei ro da ins ti tuição man te ne do ra da bi blio te ca;

w en co ra jar e es ti mu lar o uso dos re cur sos in for ma cio nais dis po ní veis;

w preo cu par- se com a sa tis fação das ne ces si da des de in for mação dos
usuá rios;

w in ten si fi car e apri mo rar seu re la cio na men to com a clien te la, for ne ce do res,
man te ne do res, con co rren tes e mel ho rar o aten di men to de seus usuá rios;

w di vul gar a bi blio te ca, seus pro du tos e ser viços? (Ama ral, 1993)
Fi cam os ques tio na men tos para a dis cussão. As res pos tas po dem ser con tro -

ver ti das e as opi niões di ver gen tes, mas pre ci sam ser en con tra das! É nos sa res pon -
sa bi li da de!

Mui tos pro fis sio nais da in for mação já estão cons cien tes de sua res pon sa bi li da de
no ne gó cio da in for mação, seja ela ma nual ou au to ma ti za da. Al guns se preo cu pam
em di vul gar os pro du tos e ser viços que a bi blio te ca ofe re ce, mas é pre ci so en ten der
que o mar ke ting vai além da di vul gação. É pre ci so conhe cer mel hor os usuá rios
como con su mi do res de in for mação para atendê- los sa tis fa to ria men te. Afi nal, é por
cau sa de les e para eles que a bi blio te ca exis te e é em função de les que so bre vi ve.
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Conhecê- los, en vol vê- los e atendê- los bem, só po de rá con tri buir para o re conhe ci -
men to da ins ti tuição bi blio te ca e do pro fis sio nal da in for mação. Para que isto seja
uma rea li da de, o pro fis sio nal de ve rá in te ra gir com ou tros pro fis sio nais, so man do
es forços para mel ho rar seu de sem penho e o da bi blio te ca.

Apli car téc ni cas de mar ke ting pode ser uma al ter na ti va de so lução para oti mi zar
os re cur sos dis po ní veis, al cançan do os ob je ti vos e re sul ta dos es pe ra dos, por meio
de uma es tra té gia de ação efe ti va. Esta es tra té gia deve aten der à de man da so cial da
so cie da de, con si de ran do os próprios va lo res do con tex to em que ela se in se re, sem
per der de vis ta a to ta li da de do ser hu ma no.

O per fil po lí ti co da in for mação, por essa razão, está se tor nan do cada vez mais in -
ten so. Os paí ses po dem ser clas si fi ca dos de acor do com a qua li da de e quan ti da de de
in for mação que possuem. Com base nes sa pre mis sa, os paí ses clas si fi ca dos como
“ri cos em in for mação” têm o po der não so men te da tec no lo gia do pro ces sa men to
da in for mação, mas tam bém da sua ge ração.

As questões po lí ti cas, econômi cas e so ciais en vol vi das são de di fí cil so lução nes se
im pas se da de pendên cia tec no ló gi ca, afe tan do a pro dução dos me nos fa vo re ci dos.
De fato, to dos os paí ses do mun do estão preo cu pa dos com a po lí ti ca econômi ca da
in for mação, tan to os paí ses de sen vol vi dos quan to os em de sen vol vi men to. En tre tan -
to, os paí ses de sen vol vi dos con si de ram a in for mação como in su mo in dis pen sá vel
para o de sen vol vi men to tec no ló gi co e econômi co, en ten den do a in for mação como
um pro du to ne go ciá vel no mer ca do in ter na cio nal, re conhe cen do que um país in ca paz 
de pro ver in for mação para seus ci dadãos e in dús trias per de rá gran de par te de sua au -
to no mia, fi can do à mer cê das in for mações ofe re ci das pe los de mais paí ses. Des sa for -
ma, no mun do atual, a in for mação ad qui re o sta tus de mer ca do ria e pode ser ven di -
da de acor do com as leis de ofer ta e de man da que re gem a co mer cia li zação de
qual quer pro du to.

Na visão sistêmi ca da bi blio te ca, a in for mação é o in su mo bá si co de en tra da ao
mes mo tem po em que se cons ti tui no in su mo bá si co de saí da. Mui tos fa to res terão
in fluên cia no ci clo do cu men tá rio em cada bi blio te ca, de acor do com a sua ti po lo gia
e in fluên cia das mu danças que são cons tan tes em to dos os ce ná rios. Prin ci pal men te
a tec no lo gia da in for mação dis po ni bi li za uma di ver si fi cação de avanços tec no ló gi -
cos que per mi tem a pro li fe ração de me ca nis mos os mais di ver sos e so fis ti ca dos para 
a cap tação, se leção, aqui sição, pro dução, disse mi nação e re cu pe ração de in for -
mações, em rit mo ace le ra do. O ci clo do cu men tá rio se tor na um di ver so e en can ta do 
mun do, onde há mui to a ser ex plo ra do pe las bi blio te cas.

TENDÊN CIAS FU TU RAS

Qual quer tipo de bi blio te ca, in clu si ve e prin ci pal men te, a bi blio te ca ele trôni ca ou 
vir tual pode ado tar as téc ni cas mer ca do ló gi cas. Se ria até um ab sur do, ima gi nar- se
que bi blio te ca do fu tu ro não ad mi tis se sua con cepção ad mi nis tra ti va com a orien -
tação mer ca do ló gi ca, quan do o mar ke ting apre sen ta toda uma pers pec ti va de visão
fu tu rís ti ca.
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Ain da que o mar ke ting não seja a tá bua de sal vação para to dos os ma les, nem a
pa na céia para cu rar to das as maze las, a visão mer ca do ló gi ca da bi blio te ca só po de rá
con tri buir para o mel hor de sem penho des se tipo de or ga ni zação. Esta con cepção
le va rá o pro fis sio nal da in for mação a ol har o fu tu ro, ques tio nan do os pro ble mas do
pas sa do e do pre sen te, vi san do ob ter su cesso.

Em tem pos de glo ba li zação da eco no mia, po lí ti ca bus can do novos ca minhos cal -
ca dos nos va lo res hu ma nos, gestão da qua li da de to tal, con co rrên cia aci rra da, pri va -
ti zações, va lo ri zação do có di go de de fe sa do con su mi dor, aper feiço amen to evo lu ti -
vo das tec no lo gias apli ca das à in for mação, cres ci men to ex po nen cial e
ob so lescên cia da in for mação, ne ces si da des de in for mação múl ti plas e di ver si fi ca das 
dos usuá rios vale pen sar no aper feiço amen to das téc ni cas ge ren ciais dos re cur sos
in for ma cio nais dis po ní veis, evi den cian do as no vas prio ri da des do mar ke ting.

Tam bém vol ta da para o fu tu ro, a re vis ta Mar ke ting & Ne gó cios, ano 2, n.13 de
jul ho de 1993, preo cu pa da com o que pode acon te cer com as em pre sas que não
aten ta rem para os con cei tos de glo ba li zação, qua li da de e pre ser vação do meio am -
bien te, pu bli cou, na pá gi na 37, um qua dro so bre as no vas prio ri da des do mar ke ting,
como par te de ar ti go so bre as tendên cias para o ano 2000. Adap tan do- se o qua dro
para o am bien te das bi blio te cas, des ta cam- se os se guin tes enun cia dos:

v in ves ti gar, per ma nen te men te, os novos ni chos de mer ca do da in for mação;

v ino var as téc ni cas de seg men tação de mer ca do;

v iden ti fi car o novo per fil do con su mi dor;

v bus car novos pro du tos que pro por cio nem van ta gens em re lação à con co -
rrên cia;

v criar e man ter ser viços per so na li za dos aos usuá rios/clien tes/con su mi do res;

v po si cio nar pro du tos e ser viços em con dições com pa tí veis com a ima gem da
bi blio te ca;

v en ten der novos mo de los de dis tri buição no am bien te ele trôni co;

v conhe cer o novo pa pel da co mu ni cação, in te ra gin do com os pro fis sio nais
des ta área;·

v des co brir o mo de lo ideal para pro mo ver os pro du tos e ser viços ofe re ci dos;

v apri mo rar o re la cio na men to com a clien te la;

v vi sua li zar mo da li da des para es ta be le cer par ce rias com a co mu ni da de, go ver -
no, órgãos de clas se e agên cias de fo men to;

v mol dar um novo e atua li za do pro fis sio nal para o aten di men to ao pú bli co;

v in ves tir em con tro les para apri mo rar de sem penhos da equi pe, do ge ren te e
das me to do lo gias de tra bal ho (Tendên cias, 1993).
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CON SI DE RAÇÕES FI NAIS

Se ria lou cu ra ad mi tir que o sim ples fato de a bi blio te ca ado tar téc ni cas de mar ke -
ting re sol ve ria to dos os pro ble mas de um país e con seqüen te men te o seu de sen vol -
vi men to econômi co e so cial se ria al cança do. Mas com cer te za, a con tri buição da bi -
blio te ca será vá li da, quan do fo rem for ne ci das in for mações uti li tá rias atua li za das,
con fiá veis e ade qua das à po pu lação, que per mi tam mel ho res con dições de vida dos
ci dadãos.

Se como pon to de par ti da fo rem to ma dos como exemp los, al guns dos in di ca do -
res do grau de de sen vol vi men to dos paí ses, ado ta dos pela Or ga ni zação das Nações
Uni das, men cio na dos nes te tra bal ho, po de- se as se gu rar que mel ho res in for mações
e maior par ti ci pação da bi blio te ca pú bli ca jun to às co mu ni da des ca ren tes, cer ta -
men te con tri bui ria para o de sen vol vi men to, ain da que em pe que na par ce la, con for -
me as di fi cul da des de cada país. Isto por que, o ín di ce de mor ta li da de in fan til, a es pe -
rança de vida mé dia e as con dições sa ni tá rias po dem mel ho rar com a rea li zação de
efe ti vas cam panhas de in for mação uti li tá ria a co mu ni da des ca ren tes de sen vol vi das
pe las bi blio te cas, mes mo quan do ou tros obs tá cu los per sis ti rem, im pe din do que se -
jam al cança dos os ín di ces ideais pre vis tos re la ti vos aos in di ca do res apon ta dos.

No caso do de sen vol vi men to cien tí fi co e tec no ló gi co, o pa pel das bi blio te cas es -
pe cia li za das e dos pro fis sio nais da in for mação que atuam nes se âm bi to é fun da men -
tal. En tre ou tras jus ti fi ca ti vas, por que o cres ci men to ex po nen cial da li te ra tu ra téc ni -
co- cien tí fi ca mun dial di fi cul ta o pro cesso da atua li zação pro fis sio nal. Qual quer
pro fis sio nal para se man ter atua li za do pre ci sa ob ter a cada ano cer ca de 20% de
novos conhe ci men tos, só para com pen sar a per da e o des gas te na tu rais de sua ca pa -
ci tação téc ni ca. Este fenôme no im pli ca uma ine vi tá vel co rri da para a atua li zação,
que mal pro gra ma da in duzi rá a pes qui sas inú teis, du pli ci da de de es forços e gas tos
des ne cessá rios na bus ca de in for mações já ob ti das e uti li za das. Cada vez mais, a in -
for mação pre ci sa e atua li za da tor na- se in dis pen sá vel à rea li zação de cada pro je to.
Por essa razão, as or ga ni zações téc ni co- cien tí fi cas ne ces si tam de um or ga nis mo que
efe ti va men te se le cio ne, cap te, pro ces se, ar maze ne e di vul gue sa tis fa to ria men te as
in for mações ne cessá rias ao de sen vol vi men to de suas ati vi da des, de modo que a re -
cu pe ração das in for mações oco rra em tem po há bil, sa tis fazen do efe ti va men te a de -
man da in for ma cio nal es pe cí fi ca de cada or ga ni zação e de cada usuá rio.

A bi blio te ca es pe cia li za da pode ser este or ga nis mo. Seja qual for sua área de
atuação, de sen cum bir- se de missão tão com ple xa e re le van te é essen cial para o de -
sen vol vi men to da so cie da de. Da mes ma for ma, em função dos mo de los de de sen -
vol vi men to es ta be le ci dos em cada país e de suas pe cu lia ri da des, a par ti ci pação des -
sas bi blio te cas pode ser maior ou me nor, mas cer ta men te terão sua par ce la de
res pon sa bi li da de, assu min do seu ver da dei ro pa pel nes se con tex to e con tri buin do
para ofer ta de in fra- es tru tu ra in for ma cio nal ade qua da.
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Con tri buir para o au men to do grau de al fa be ti zação/ins trução tam bém é ta re fa a
ser cum pri da pe las bi blio te cas es co la res, guar dan do- se, do mes mo modo as di fi cul -
da des de cada país sob esse as pec to.

Tra ta- se da questão de o pro fis sio nal de in for mação acei tar sua res pon sa bi li da de
so cial de agen te de trans for mação da so cie da de, que deve ser bem in for ma da. É pre -
ci so ou sar e uti li zar a cria ti vi da de, li de rança, ca pa ci da de de ino vação.

Além disso, os pro fis sio nais da in for mação, ex cep cio nal men te os ge ren tes, de -
vem apren der a con ver ter idéias em rea li da de. De vem am pliar a ca pa ci da de de dia lo -
gar, exer ci tan do a ar gu men tação, que fa ci li ta o pro cesso de ne go ciação, prin ci pal -
men te com os man te ne do res da bi blio te ca.

A adoção da orien tação ad mi nis tra ti va das uni da des de in for mação vol ta da para
o mar ke ting im pli ca em mu danças. Será pre ci so que os ge ren tes das uni da des de in -
for mação au men tem seus conhe ci men tos so bre mar ke ting, com pre en den do a im -
portân cia de conhe cer as ne ces si da des e in te resses in for ma cio nais de seus usuá rios,
res pei tan do as opi niões, crí ti cas, re cla mações e su gestões apre sen ta das por eles.
Mar ke ting é um es ti lo ge ren cial que re quer efi ciên cia e efi cá cia em bus ca da efe ti vi -
da de. Para atin gir seus ob je ti vos será ne cessá rio que toda a equi pe es te ja en ga ja da no 
pro cesso da adoção des se con cei to, quan do a ino vação sur ge com o in te res se de
ofe re cer o mel hor ser viço aten den do os in te resses dos usuá rios e ga ran tin do o fu tu -
ro das uni da des de in for mação.

Além de de sen vol ver es sas ha bi li da des, o pro fis sio nal da in for mação terá que
conhe cer o ce ná rio em que se in se re a ins ti tuição em que atua e sua res pec ti va uni da -
de de in for mação. De igual im portân cia é o conhe ci men to da cul tu ra or ga ni za cio nal
da ins ti tuição. En ten der o com por ta men to das pessoas en vol vi das na hie rar quia
ins ti tu cio nal tam bém aju da rá no pro cesso de to ma da de de cisão, fa ci li tan do a
adoção de um com por ta men to pró- a ti vo.

A cons ciên cia da res pon sa bi li da de pro fis sio nal deve nor tear o de sem penho do
pro fis sio nal da in for mação de modo que as di fi cul da des a se rem en fren ta das não
de ses ti mu lem a bus ca do re conhe ci men to de vi do às bi blio te cas, prin ci pal men te nos 
paí ses em de sen vol vi men to, onde de um modo ge ral o se tor de in for mação não re -
ce be su fi cien te apoio go ver na men tal.

De fato, se os pro fis sio nais da in for mação de se jam o re conhe ci men to e o apoio
go ver na men tal, de vem atuar de modo a tor nar cada vez mais efe ti vo o de sem penho
das bi blio te cas, am plian do e mel ho ran do a ima gem das bi blio te cas. Só as sim con -
quis tarão e man terão o res pei to da so cie da de e con seqüen te men te re ce berão o
apoio go ver na men tal.

O pre sen te de sa fia o fu tu ro dos pro fis sio nais da in for mação Não im por tam as di -
fi cul da des a se rem en fren ta das. Se elas exis tem, é pre ci so su pe rá- las. Sair do imo bi -
lis mo é sem pre um bom co meço. Ca be rá por tan to aos pro fis sio nais da in for mação a 
ini cia ti va de en con trar o ca minho cer to para con quis tar o es paço que lhes cou ber.

O ca minho pode ser per co rri do de vá rias for mas, mas é pre ci so sa ber onde se
quer che gar.
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Ma chia ve lli afir ma va que “não há nada mais di fí cil de assu mir, mais pe ri go so de
con duzir ou de êxi to mais in cer to, do que li de rar a in tro dução de uma nova or dem de
coi sas, pois a ino vação tem como ini mi gos to dos os que se saí ram bem sob as an ti gas
con dições e tem de fen so res té pi dos nos que, tal vez pos sam se sair bem sob as no vas.”

O de sa fio do pro fis sio nal da in for mação é ser cria ti vo, ino var e acre di tar no fu tu -
ro. Com cer te za, acre di tar no fu tu ro sem pre exi gi rá boa par ce la de co ra gem e imu ni -
da de ao ce ti cis mo.
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