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PRÓLOGO

En este cuarto volumen de Humanidades y Ciencias Sociales: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas y de Investigación, mantuvimos el objetivo de ofrecer a los 

lectores obras de diferentes disciplinas que, desde sus propias trincheras, intentan el 

análisis de diferentes aspectos del ser humano y sus relaciones sociales. 

De esta manera, el lector encontrará en este único lugar una gran variedad de 

temas científicos y autores, que de otro modo requeriría una enorme cantidad de trabajo 

para encontrar. Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria: las investigaciones 

presentadas son urgentemente relevantes. Este volumen contiene 24 estudios agrupados 

en seis grupos temáticos:

Protección y Regulación de Derechos: Abrimos el libro con dos textos que 

exploran la protección de los derechos de los pueblos indígenas: el primer artículo 

aborda el encuentro y posterior choque cultural entre los pueblos indígenas Waorani, 

que habitan la selva tropical ecuatoriana desde hace más de 10.000 años, y la cultura 

occidental moderna, que llegó a través de los misioneros protestantes en los años 

sesenta. El segundo trabajo trae reflexiones sobre los derechos políticos, sociales y 

culturales de las mujeres indígenas en el norte del Cauca-Colombia. El tercer texto trae 

una importante discusión acerca de las reformas laborales brasileñas en las últimas 

décadas, con reducción de derechos y aumento de la desigualdad social y económica 

en el país. El cuarto artículo, sobre derecho penal, analiza la afectación de la figura 

jurídica del actio libera in causa en la determinación de la culpabilidad. El quinto texto 

trata de abusos contra la población LGBTQIA+ en Filipinas, y apunta a la necesidad 

de una intervención de los gobiernos para preservar derechos y para la necesidad de 

aprobación del proyecto de ley contra la discriminación en el Congreso del país. El 

texto final de esta sesión, de importante valor histórico, nos trae el resultado de una 

investigación que catalogó, utilizando fuentes judiciales, 109 Sesmarias1 concedidas por 

la corona portuguesa, en el actual Triángulo Mineiro, entre 1772 y 1816.

Arte y lenguaje: Tener la capacidad de comunicar la experiencia humana a través 

del lenguaje y las artes es lo que da propósito y significado a la existencia y permite el 

desafío de motivar y cambiar mentes. El capítulo 7 examina las cartas del poeta brasileño 

Murilo Mendes a Guillermino César, enriqueciendo la comprensión de la literatura, la 

sociedad y la cultura brasileña de finales de los años 20 del siglo pasado. El capítulo 8 

analiza cómo las innovaciones tecnológicas contribuyeron a la recuperación del patrimonio 

1 Sesmaria - sistema judicial creado por Portugal, a finales del siglo XIV, para regularizar la colonización en Brasil). 
Las Sesmarias fueron las primeras propiedades legales de tierra en Brasil - en ellas nacieron muchas ciudades y 
fortunas actuales.



cinematográfico, permitiendo un redescubrimiento de la cinefilia. Complementando y 

cerrando este tema, el capítulo 9 examina la relación técnico-artística que existe en el 

proceso de restauración de copias cinematográficas, y más específicamente el trabajo 

llevado a cabo por Acácio de Almeida en el contexto de la digitalización del cine portugués.

Aprendizaje – Adquisición y Transferencia de Conocimiento: Los capítulos 

10 a 14 traen temas relacionados con el aprendizaje, tanto a nivel organizacional como 

en el contexto escolar. El capítulo 10 explora un tema original, en el sentido de que 

busca comprender, en el aprendizaje organizacional, el papel del aprendizaje informal. 

El texto 11 trae la temática de las universidades públicas como centros de innovación 

por sus actividades de docencia, investigación, y más recientemente como centros de 

transferencia de conocimiento y la tecnología. En la misma línea temática, el capítulo 12 

explora las posibilidades didácticas de la herramienta WebQuest, que consiste en plantear 

una tarea o un problema a los estudiantes y proporcionarles una serie de recursos y 

orientaciones para que puedan resolverlo de forma autónoma y colaborativa. El capítulo 

13 presenta un estudio que analiza el impacto del programa «Entender para leer, leer 

para comprender» en la promoción del desarrollo de la comprensión del lenguaje oral y 

el desarrollo de la comprensión y metacomprensión lectora em Portugal. El capítulo 14, 

que cierra esta sesión temática, aborda el importante tema del currículum oculto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Emprendimiento, Cooperación y Desarrollo: Los cinco textos agrupados bajo el 

tema emprendimiento, cooperación y desarrollo aportan importantes reflexiones sobre: 

los factores que inciden en el ecosistema del emprendedor (cap. 15); la implementación 

de un proyecto de mejora continua en una empresa de transporte urbano en México (cap. 

16) ; las formas de promover el desarrollo emprendedor sostenible en las regiones latino-

americanas, desde el contexto de Perú y Colombia (cap. 17); una contribución sobre los 

diversos aspectos de las inversiones y la cooperación entre China y los países del centro 

y sur del continente americano, en particular, Guyana (cap. 18) y finalmente, el capítulo 19 

trae un tema de importante valor filosófico-práctico, que es la propuesta de un Código de 

Ética para Gestores de Información. 

Sostenibilidad y medio ambiente: el conjunto de artículos agrupados bajo el 

tema de sostenibilidad y medio ambiente traen diferentes perspectivas que son urgentes 

para la preservación ambiental, cómo presentar una propuesta sociopedagógica para 

construir un turismo acorde con los valores de la comunidad Guajira em Colombia, (cap.20), 

estudiar los gases de efecto invernadero y su relación con el cambio climático(cap. 21) y 

el uso del compostaje y de compuestos orgánicos para mitigar los impactos ambientales 



y económicos de los desechos sólidos de la pesca, contribuyendo a la cadena pesquera, 

la agricultura local y el medio ambiente (cap. 22). 

Salud y Rehabilitación: Los dos textos finales de este volumen realizan 

importantes aportes al área de la salud, la rehabilitación y los cuidados inclusivos, como 

la elaboración de planes de cuidados de enfermería para la prevención y tratamiento 

de úlceras por presión (cap. 23) y el relato de una importante experiencia inclusiva con 

jóvenes con discapacidad visual, basada en el diseño gráfico y la fotografía (cap. 24). 

Intentamos, una vez más, haber representado lo más actual de las Humanidades y 

las Ciencias Sociales, y esperamos seguirlo haciendo en el futuro inmediato. 

¡Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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os bibliotecários e arquivistas mas noutros mais atuais, por exemplo, os gestores de 
conteúdo. De forma a abranger esta e novas funções que têm e terão de acompanhar a 
evolução tecnológica, correspondendo às necessidades dos utilizadores da informação, 
sejam eles indivíduos ou organizações públicas ou privadas, a designação gestores 
da informação parece-nos mais abrangente e inclusiva. Para além da questão duma 
identificação profissional mais adequada à atualidade em constante evolução, por esse 
mesmo motivo, também novas competências se tornam necessárias e novas normas de 
comportamento profissional devem ser consideradas e integradas em Códigos de Ética, 
neste caso da área da Ciência da Informação (CI). Ora, tem-se verificado preocupação 
nacional e internacional, por parte de diversas Associações Profissionais e da IFLA sobre 
a importância da atualização dos códigos de ética, alguns deles obsoletos, e sobre a 
reflexão acerca das dimensões éticas e valores que os gestores da informação devem 
ter. Além disso, existem estudos com análises comparativas de diferentes códigos éticos 
na área ou sobre a formação ética nos cursos de Ciência da Informação, o que prova 
que este é um tema que tem suscitado interesse. O objetivo desta investigação é fazer 
uma proposta de um Código Deontológico para os Gestores de Informação, a partir de 
contributos do grupo de trabalho Think Tank, constituído por membros da área da Ciência 
da Informação, criado em 2021, e que tem vindo a refletir sobre a atualização do atual 
“Código de ética para os profissionais da informação em Portugal”, datado de 1999. A 
metodologia adotada foi uma revisão da literatura, recobrindo os temas da privacidade 
digital, da cidadania digital, da ética da inteligência artificial e dos dados e o seu impacto 
na profissão de Informação & Documentação. Os resultados da proposta correspondem 
à formulação de vários princípios éticos e deontológicos que o Gestor de Informação 
deve ter em conta no âmbito do exercício da profissão, reconfigurada pelos desafios da 
Inteligência Artificial generativa, o que pressupõe uma reanálise de princípios éticos e a 
adoção de novos comportamentos em função destes. 
PALAVRAS-CHAVE: Ética e deontologia da Informação. Código de Ética. Ciência da 
Informação. Transformação digital. 

1 INTRODUÇÃO 

O Código de Ética para os profissionais da informação em Portugal” de 1999, 

criado na época pelas 3 associações existentes: APDIS – Associação Portuguesa 

de Documentação e Informação na Saúde, BAD – Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e INCITE – Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento da Informação Científica e Técnica assumiu extrema importância pois 

surgiu como um instrumento de clarificação e ajuda à decisão ética dos profissionais 

de informação em Portugal. A partir daquele momento, os utilizadores dos serviços 

de informação portugueses puderam ter a confiança de que os seus direitos eram 

oficialmente respeitados pelos especialistas. Esse documento expressou, formalmente, e 

de forma sucinta os valores dos profissionais de informação portugueses e introduziu um 

compromisso com os valores éticos que norteiam a sua atividade profissional. 
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Roeschley & Khader (2020) através de revisão da literatura em ética da 

informação em Ciência da Informação, identificaram diversas questões pertinentes 

relacionadas com a Privacidade e Confidencialidade; Ética da investigação; Ecossistemas 

éticos; Controlo. É certo que os gestores de informação agem num meio social, assim, 

consequentemente, as suas ações também estão sujeitas a estes princípios, algo 

defendido por Campos (2015) quando refere que a interação do gestor de informação 

ocorre num ecossistema também ele social, embora de natureza profissional. 

Assumimos que qualquer código ou orientação deontológica deverá incluir 

princípios éticos, por exemplo: A igualdade e direitos humanos; O bem da comunidade/

benefício público, considerando o bem da comunidade/benefício público, assumindo-se a 

existência de benefício privado, dentro dos parâmetros legais – no caso de entidades de 

natureza privada com objetivo de lucro por exemplo; O conhecimento e a consequente 

preservação e continuidade de acesso, bem como o direito a ser esquecido, prevendo 

a eliminação de dados dentro do quadro legal; A liberdade intelectual e o repúdio pela 

censura; A imparcialidade; A confidencialidade e o direito à privacidade, por parte dos 

consumidores e produtores de informação e sempre dentro do quadro legal em vigor; As 

competências informacionais e de literacia, associadas ao desenvolvimento do sujeito e 

à capacitação para a cidadania. 

Fruto da crescente exigência de diversas competências para o exercício da 

profissão, no que concerne à atuação do profissional da informação no séc. XXI, 

consideramos ser necessária uma revisão das linhas de “orientação profissional” para a 

atualização deontológica e das práticas de informação do Gestor de Informação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A discussão em torno da necessidade de atualizar os códigos de ética tem tido, 

nos últimos anos, uma ampla repercussão a nível internacional, sobretudo pela ação das 

Associações Profissionais de muitos países (Archives & Records Association, 2020, 

Association of Canadian Archivist, 2017, The Australian Library and Information Association 

– ALIA, 2018, CILIP, 2018, Library Association of Singapore (LAS), 2019, Society of 

American Archivist, 2020, SEDIC, 2022) e pela estratégia mobilizadora da ação por parte 

da IFLA (International Federation of Information Management, 2019), correspondendo a 

uma necessidade de reforçar a mensagem de que os códigos devem constituir a base 

para uma reflexão ética alargada aos temas e dilemas emergentes (Sturges, 2009).

Os principais debates têm-se caracterizado pela definição das dimensões éticas 

e valores profissionais a serem incluídos e a serem alvo de auto-regulação individual 
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e coletiva (McMenemy, Poulter & Burton, 2014, Preisig, Rösch & Stückelberger, 2014, 

Hansson, 2017, CILIP, 2018, Harman, 2018, Santos, 2023, Silva, Borges &Alvim, 2023), a 

par de um interesse pela comparação dos códigos de ética, deontologia, conduta e prática 

profissional existentes (Foster & McMenemy, 2013, Rodríguez-Yunta, 2014, Evangelista, 

Silva & Guimarães, 2020, Trepanier, Shiri & Samek, 2019, Yueh, Huang & Lin, 2022) e pelas 

modalidades de ensino da ética nos cursos de Ciência da Informação (Fiesler, Garrett & 

Beard, 2020, Satur & Silva, 2020).

Certos da importância da reflexão em torno da Filosofia, Epistemologia, Qualidade 

e da Ética da Informação (Capurro, 2006, Sturges, 2009, Floridi, 2008, 2010, 2015, Floridi, 

Phillis, 2014, Silva & Paletta, 2022), e da operacionalização de novas práticas de proteção 

de dados e garantia da privacidade, com implicações nos modelos de comportamento 

informacional na Infosfera (Bawden & Robinson, 2020, Bawden & Robinson, 2018), 

assume agora particular importância a reflexão em torno de uma macroética dos dados 

(Floridi, 2016a), estudando e avaliando os problemas éticos na criação, registo, curadoria, 

processamento, disseminação, partilha e uso de dados, algoritmos (Inteligência artificial, 

machine learning e robots) e da regulação e ética da Inteligência Artificial (IFLA, 2020, 

UNESCO, 2021, Floridi, et al., 2022, Michalak, 2023). Os resultados do estudo de 

Kautonen e Gasparini (2023) reposicionam o papel de garantir a veracidade/integridade 

e acesso à informação nos serviços de informação, criando novas implicações éticas, 

novas competências, paradigmas de reconversão profissional e literacias, para além de 

novos modelos de desempenho/padrões de qualidade de serviço e novas estratégias 

associativas afirmando que as instituições bibliotecárias internacionais, como a IFLA e 

a Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), devem liderar as suas 

comunidades profissionais com normas atualizadas. Embora os princípios fundamentais 

existentes estejam alinhados com a ética geral da IA e a missão principal de fornecer 

acesso aberto e justo à informação resista, os bibliotecários também devem considerar 

algoritmos de ação independente como novos utilizadores dos serviços da biblioteca. 

Num contexto de crescente uso de tecnologias como a IA generativa, ainda se torna mais 

premente a consideração da transformação digital (Gouveia, 2017) e as suas implicações 

nas competências exigidas e na dimensão ética que deve ser reconsiderada. As gerações 

futuras serão os juízes, beneficiários ou vítimas das decisões éticas de hoje. Antecipar 

as suas necessidades também é uma consideração ética que vale a pena fazer. Entre 

os problemas éticos a debater encontram-se as práticas de uma cultura de apagamento 

(“delete culture”, Floridi, 2023) com implicações nas técnicas de Machine Learning e no 

acesso à informação, dando destaque ao papel decisivo dos gestores de informação 
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nestes novos contextos informacionais. Efetivamente, como refere Gouveia (2017), os 

principais atores da transformação digital são os recursos humanos, essenciais para uma 

mediação informacional de valor e de suporte à interação em diferentes contextos como 

sejam o individual e o organizacional. 

O valor estratégico da informação e da tecnologia é inquestionável na sociedade 

atual. Dada a importância vital da informação na definição das estratégias competitivas 

das organizações, a sua gestão exige um trabalho rigoroso de planeamento, organização, 

controlo, comunicação e uso de modo a assegurar que as pessoas certas terão a 

informação relevante, nos formatos adequados, no momento certo e a custos razoáveis 

(Detlor, 2010). Segundo Wilson (2002), a gestão da informação lida com o valor, qualidade, 

propriedade, uso e segurança da informação no contexto do desempenho organizacional 

e sem uma gestão adequada da informação, não é possível alcançar a eficácia e eficiência 

exigidas pelos tempos atuais (Ponjuán Dante, 2007). Em complemento, podemos referir, 

que quando se fala de segurança da informação, existem duas dimensões que no inglês 

são discretas: security and safety. Normalmente assumimos o primeiro. Uma forma 

simples de lidar com a situação é referir A Segurança e Salvaguarda da informação, pois a 

componente de safety tem adquirido crescente relevância, com a preocupação dos limites 

ao uso da informação, desta ser fidedigna e de o seu uso ser assurado por parâmetro 

de bom uso e uso adequado que, em complemento com as questões de segurança 

(disponibilidade, confidencialidade e integridade + não repudiação), se colocam.

Paralelamente, o desenvolvimento crescente das tecnologias impacta e 

transforma a vida dos indivíduos, das organizações e da sociedade. Tal como destacam 

O’Keefe & Brien (2018), as ferramentas de análise e a abundância de fontes de dados 

disponíveis para as organizações (e para os indivíduos) trazem oportunidades para 

desenvolver insights sobre o mundo num nível de detalhe e de custo que era impensável 

no passado. Contudo, a linha que separa o uso dos dados e das tecnologias para benefício 

das pessoas e da sociedade do uso indevido ou abusivo, é muito ténue. Reflexo disso 

são inúmeros os casos divulgados na comunicação social de “fuga de informação”, falta 

de transparência, quebras de sigilo e confidencialidade, uso indevido de dados pessoais, 

manipulação e divulgação de informação falsa.

A afirmação de Hasselbalch e Tranberg (2016, p. 12) – “Data is an asset, but it’s 

also a risk” relembra que todo o poder traz consigo grandes responsabilidades. O uso 

de tecnologias com grande capacidade de armazenamento, processamento e análise 

de dados exige uma profunda reflexão por parte de todos porque poderá beneficiar ou 

prejudicar muitas pessoas, direta ou indiretamente, de forma voluntário ou involuntária 
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… E daqui pode resultar um dos grandes riscos atuais – a violação do direito humano 

fundamental à privacidade. Este direito é essencial à autonomia e à proteção da dignidade 

humana, servindo de alicerce sobre o qual se fundamentam muitos outros direitos 

humanos (Floridi, 2016b, 2017). Tal como defendia o filósofo Immanuel Kant, os seres 

humanos são dotados do direito a serem tratados com dignidade e respeito e não como 

um produto ou mercadoria, como seres racionais, eles são fins em si mesmos e não um 

meio. Torna-se, portanto, fundamental promover a dimensão ética no uso das tecnologias 

e na utilização dos dados pessoais. E, as organizações, como membros da sociedade, 

devem contribuir para o bem comum e progresso da comunidade. Devem obedecer aos 

direitos humanos universais, respeitando, acima de tudo, a dignidade das pessoas. 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aprovado em 2016, é um 

ato legislativo da União Europeia (UE) que estabelece novas regras relativas à proteção 

dos dados pessoais de pessoas singulares na UE. O RGPD incorpora, à semelhança 

das leis de proteção de dados anteriores, princípios éticos que sustentam os direitos 

fundamentais de privacidade e proteção de dados, sendo referido que este se orienta por 

valores referentes à autonomia humana, liberdade do indivíduo, equidade, transparência e 

preocupações quanto à discriminação e desvantagem social.

O RGPD estabelece que os dados pessoais na UE são recolhidos, processados, 

armazenados e partilhados de maneira lícita, leal, justa, transparente e segura. Para cumprir 

os requisitos do RGPD, as organizações têm de estabelecer medidas e processos de 

recolha e de tratamento que garantam a privacidade e a segurança dos dados pessoais 

e mitiguem o risco de violação de privacidade. 

O profissional de informação, pelo conhecimento profundo que deverá ter da 

organização e dos seus processos de negócio, deverá contribuir para esta empreitada 

que assegure o uso responsável, transparente e sustentável da informação, evitando 

práticas como a manipulação de dados, a disseminação de informações falsas ou 

enganosas, ou o uso indevido e/ou a eliminação de informações sensíveis. Para os 

profissionais de informação, sobretudo arquivistas, o RGPD veio reforçar práticas que há 

muito já lhe são reconhecidas. 

As leis estipulam o que deve, pode ou não ser feito e noções éticas sobre bons 

e maus comportamentos estão por detrás destas estipulações, e as leis de proteção de 

dados não são exceção uma vez que se baseiam em noções éticas que sustentam os 

direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados (Hijmans & Raab, 2018). O 

RGPD, desenvolvido para proteger os direitos dos cidadãos (consumidores) e aumentar 

a sua confiança nos serviços digitais, pretende limitar o uso abusivo dos dados pessoais 
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pelas organizações que fazem deste bem a sua principal fonte de desenvolvimento de 

negócio, o que, por sua vez, limita as práticas comerciais e levanta questões éticas do que 

deve/pode ser permitido ou não. 

Considerando o valor dos dados na economia atual, altamente competitiva e 

globalizada, um dos principais desafios das organizações está em estabelecer os padrões 

éticos nas relações entre pessoas e organizações. Uma organização que deseja ser ética 

deve adotar e implementar padrões e práticas éticas na gestão dos seus negócios, os 

quais funcionarão como guias orientadores para um comportamento moral, transmitindo 

e comunicando, aos seus colaboradores, quais são os comportamentos e atitudes que a 

empresa espera deles e, ao mesmo tempo, passar uma mensagem marcante às partes 

interessadas externas (Ruão & Silva, 2019). A existência de códigos de conduta nas 

organizações é importante para a melhoria ética das organizações e da vida económica e 

empresarial. Srour (2014, p. 4) afirma que “adotar um posicionamento eticamente orientado 

reduz a vulnerabilidade das empresas, assume o papel de diferencial competitivo e serve 

de nervura para a perpetuidade do negócio”. Este autor defende que a ética e os negócios 

não são incompatíveis, que não é necessário comprometer a ética para uma organização 

ser competitiva e que ser ético agrega valor ao negócio.

Num contexto desafiante como é o atual, importa que os profissionais de 

informação, independentemente dos contextos em que atuam, tomem decisões relativas 

à gestão e uso de informação baseadas em princípios éticos sólidos, capazes de conciliar 

princípios éticos universais e valores conformes ao sucesso organizacional porque “a 

ausência de regras éticas levará a condutas que podem acabar contradizendo os próprios 

desenvolvimento e cumprimento do fim do homem” (Moreira, 2008, p. 111).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No que concerne ao tipo e natureza da investigação desenvolvida, assumimos 

uma abordagem descritiva de natureza qualitativa pois pretendeu-se promover a análise 

da temática em causa. De base inicialmente exploratória, a investigação conduzida 

promove uma maior familiaridade com o tema, explicitando-o, através da pesquisa e 

revisão bibliográfica centrada no tema da ética e deontologia da informação e respetivos 

códigos, bem como de artigos científicos.

4 RESULTADOS

Do trabalho e reflexão desenvolvidos, surge uma proposta de um Código 

Deontológico para os Gestores de Informação e que se apresenta de seguida.
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PROPOSTA DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA OS GESTORES DE INFORMAÇÃO

No preâmbulo

A Era da Informação ou Era Digital em que estamos imersos exige uma contínua e 

exigente reflexão sobre as implicações nas mais diversas atividades profissionais, sendo 

necessário avaliar o impacto de transformações e da eliminação de múltiplas profissões 

existentes. Neste sentido, torna-se urgente olhar para a área da documentação e 

informação, revisitar o Código de Ética de 2000 promovido pela BAD - Associação 

Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação, 

pela APDIS- Associação Portuguesa de Documentação e Informação na Saúde e pela 

INCITE – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Informação Científica e 

Técnica e admitir que a evolução da área exige uma articulação com códigos aplicáveis a 

profissionais que trabalham tecnologicamente a informação. Daí que a presente proposta 

pretenda fundir num código deontológico único os deveres de um profissional agregador: 

o gestor da informação, herdeiro de um legado anterior muito marcante (pontificado 

pela ação de bibliotecários, arquivistas e documentalistas), dotado de competências 

adequadas aos desafios da atualidade e do futuro e capaz de se articular com informáticos 

e técnicos doutras áreas. 

A. Princípios Fundamentais da Ética e Bases do Código Deontológico

Todas as interações sociais estão sujeitas aos princípios éticos fundamentais. 

Os Gestores de Informação (GI) agem num meio ambiente complexo dentro do qual 

se articulam contextos e situações. Consequentemente, as suas ações também estão 

sujeitas a estes princípios. Os mais importantes destes princípios são:

1. Princípio da Liberdade de Expressão

Todas as pessoas deverão ter direito ao acesso à informação no estrito respeito 

pelo artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo o indivíduo tem 

direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado 

pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 

informações e ideias por qualquer meio de expressão.”

2. Princípio da Autonomia

Todas as pessoas têm o direito fundamental da autodeterminação.

3. Princípio da Igualdade e Justiça

Todas as pessoas são iguais e têm o direito de ser tratadas de igual forma.
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4. Princípio da Beneficência

Todas as pessoas têm o dever de promover o bem dos outros, sempre que a 

natureza deste bem esteja de acordo com os valores fundamentais e eticamente 

defensáveis das partes envolvidas.

5. Princípio da Prevenção de Danos

Todas as pessoas têm o dever de prevenir danos a outras pessoas, sempre que 

possível sem causar danos a si próprios.

6. Princípio da Impossibilidade

Todos os direitos e deveres aplicam-se sempre que possível, atendendo às 

circunstâncias.

7. Princípio da Integridade

Quem quer que tenha uma função, tem o dever de a cumprir o melhor possível.

Por seu turno as bases que enformam esta proposta de Código Deontológico são:

1. O acesso, privacidade e uso da informação

Todas as pessoas têm direito a aceder à informação, à sua privacidade e, por 

extensão, ao controlo sobre a recolha, armazenamento, acesso, uso, comunicação, 

manipulação, processamento e destino de dados sobre si mesmas. 

2. A Transparência

A recolha, armazenamento, acesso, uso, comunicação, manipulação, 

processamento e eliminação de dados pessoais deve ser comunicada de forma 

apropriada e num tempo razoavelmente curto à pessoa a quem se referem esses dados. 

3. A Segurança

Dados que tenham sido legitimamente recolhidos a respeito de uma pessoa 

devem ser protegidos, por todos os meios razoáveis e apropriados, contra a perda, 

degradação, destruição, acesso, uso, manipulação, modificação ou comunicação 

indevidos ou não autorizados. 

4. O Acesso Legítimo

O sujeito ao qual se refere um documento pessoal, registo de dados ou 

qualquer outro tipo de documento tem o direito de ter acesso à respetiva informação 

e eventualmente a corrigi-la para torná-la mais exata, completa e relevante. O direito 

fundamental de controlo sobre a recolha, armazenamento, acesso, uso, comunicação, 

manipulação e eliminação de informação pessoal é condicionado pelas necessidades 
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legítimas, apropriadas e relevantes de acesso por uma sociedade livre, responsável, 

democrática e pelos direitos iguais e concorrentes de outras pessoas.

5. Justificação e Responsabilização

Qualquer infração aos direitos de um indivíduo controlar e aceder à sua informação 

ou a qualquer tipo de informação, disponível em serviços ou plataformas de informação, 

deve ser justificada perante a pessoa afetada num tempo razoável e de forma apropriada.

Dessa forma, apresentam-se, de seguida, Regras de Conduta Deontológica para 

Gestores de Informação, que vão orientar a sua conduta profissional. De notar que a 

aplicação das regras obedece ao contexto e natureza deontológica específica da 

situação em questão. 

B. Regras de Conduta Deontológica para Gestores de Informação

O Gestor de Informação (GI) tem deveres, quer assumindo responsabilidade 

sobre a organização, salvaguarda e disponibilização de informação analógica de diversas 

tipologias, quer de registos de dados e informação digital.

1. Obrigações dos GI para com a sua Profissão

Os GI têm a obrigação de:

a. Sempre agir de modo a não prejudicar a reputação da sua profissão.

b. Auxiliar no desenvolvimento dos padrões mais elevados de 

competência profissional, de assegurar que esses padrões sejam 

do conhecimento público e certificarem-se que tais padrões sejam 

aplicados de forma imparcial e transparente.

c. Abster-se de impugnar a reputação dos seus colegas, devendo 

relatar às autoridades apropriadas qualquer conduta não-profissional 

por parte de um colega.

d. Auxiliar os seus colegas a terem em conta os mais altos padrões 

técnicos, éticos e deontológicos da sua profissão.

e. Promover a compreensão e a utilização apropriada, ética e 

deontológica das tecnologias da informação e comunicação, 

considerando o uso e o enquadramento de ferramentas de 

inteligência artificial, a segurança e a salvaguarda da informação, 

bem como a questão da informação / desinformação.

f. Contribuir para o avanço e difusão da área interdisciplinar da 

Informação e da Documentação. 
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2. Obrigações para com os outros profissionais 

Várias outras profissões dependem das competências dos GI para o cumprimento 

das suas obrigações. Assim, os GI têm a obrigação de apoiar esses profissionais, até 

onde isto seja compatível com a responsabilidade primária dos GI relativamente aos 

sujeitos aos quais se referem os registos. Especificamente, isto significa que:

a. Os GI têm a obrigação de:

i. Auxiliar os profissionais que exerçam a sua atividade e que 

necessitem de acesso apropriado, num tempo razoável e 

com segurança, a informação de diversos tipos e suportes, 

assegurando as condições de utilização, a integridade e a 

maior qualidade técnica possível;

ii. Fornecer o apoio necessário para que os outros profissionais 

possam desempenhar as suas funções; 

iii. Manter os outros profissionais informados sobre as 

condições dos serviços de informação dos quais estes 

dependem, e informá-los imediatamente de quaisquer 

problemas associados a esses serviços de informação, ou 

que se possa razoavelmente esperar que surjam no futuro; 

iv. Informar os outros profissionais com os quais interagem, ou 

para quem prestam serviços, de quaisquer circunstâncias 

que possam prejudicar a objetividade da orientação que 

oferecem, ou da natureza ou qualidade dos serviços que 

asseguram; 

v. Manter um ambiente que seja favorável à manutenção 

dos elevados padrões éticos e deontológicos, bem como 

materiais para a recolha, armazenamento, comunicação, 

utilização e eventual eliminação de informação pelos 

profissionais, dentro da instituição.

3. Obrigações para com as Instituições e Empregadores

a. Os GI têm, para com os seus empregadores e para com as instituições 

onde trabalham, deveres de:

i. Competência;

ii. Diligência;

iii. Integridade;

iv. Lealdade.
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b. Os GI têm o dever de:

i. Promover no ambiente onde exercem a sua profissão 

uma cultura de segurança atenta aos aspetos éticos e 

deontológicos;

ii. Facilitar a planificação e implementação das melhores e mais 

adequadas medidas possíveis, no ambiente institucional 

onde trabalham;

iii. Implementar e manter elevados padrões de qualidade para 

a recolha, armazenamento, recuperação, processamento, 

acesso, comunicação, utilização e eliminação de informação 

em todas as áreas do seu exercício profissional.

c. Os GI têm o dever de assegurar que existam estruturas apropriadas 

para avaliar se a recolha, armazenamento, recuperação, 

processamento, acesso, comunicação, utilização e eliminação de 

informação são feitos de forma correta, sob os pontos de vista técnico, 

legal, ético e deontológico, nas instalações onde desempenham as 

suas funções ou às quais estão afiliados.

d. Os GI têm o dever de alertar, em tempo útil e de maneira apropriada, 

a sua hierarquia institucional onde prestam serviço, a respeito de:

i. Condições de segurança e qualidade dos sistemas, 

programas, dispositivos ou procedimentos de criação, 

armazenamento, acesso, manipulação, comunicação, 

utilização e eliminação de informação;

ii. Quaisquer problemas ou dificuldades relativamente ao 

desempenho dos seus serviços contratualmente estipulados;

iii. Circunstâncias que possam prejudicar a objetividade das 

orientações que prestam.

e. Os GI devem ser sempre honestos e diretos a respeito da sua 

educação, experiência e formação, no exercício das suas funções e 

áreas de competência.

f. Os GI somente devem utilizar ferramentas, técnicas ou dispositivos 

adequados e adquiridos de forma legal no desempenho das suas 

funções.
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g. Os GI têm a obrigação de auxiliar no desenvolvimento e 

implementação de serviços educacionais referentes à informação 

nas instituições onde exercem funções.

4. Obrigações para com a Sociedade

a. Relativamente aos dados necessários para o desenvolvimento da 

atividade das diversas entidades que operam na sociedade, os GI 

têm a obrigação de facilitar a sua apropriada:

i. Recolha;

ii. Armazenamento;

iii. Acondicionamento;

iv. Comunicação;

v. Utilização;

vi. Manipulação;

vii. Processamento;

viii. Eliminação.

b. Os GI têm a obrigação de garantir que:

i. Sempre que possível, a identificação pessoal dos dados 

recolhidos seja eliminada, ou estes sejam tornados anónimos, 

de acordo com os objetivos legítimos da proteção legal dos 

dados /RGPD);

ii. A interligação de bases de dados possa ocorrer somente 

por razões que sejam legítimas, e que não violem os direitos 

fundamentais dos sujeitos aos quais os dados se referem.

c. Os GI têm a obrigação de assegurar que são adotados 

procedimentos adequados, de forma a que os registos sejam 

estabelecidos, mantidos ou transmitidos por meios de comunicação 

somente com o consentimento voluntário, competente e informado 

a quem esses registos se referem.

d. Os GI têm a obrigação de assegurar que o sujeito a quem se refere 

o registo seja informado sobre:

i. o registo que foi estabelecido a respeito da sua pessoa;

ii. quem estabeleceu o registo e quem continua a mantê-lo; 

iii. que dados estão contidos no registo;

iv. a finalidade para a qual o registo foi criado;
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v. os indivíduos, instituições ou agências que têm acesso 

ao registo, ou a quem este (assim como qualquer parte 

identificável deste) possa ser comunicado;

vi. onde o registo é mantido;

vii. a duração de tempo pelo qual o registo será mantido;

viii. o destino final que o registo terá e quais os procedimentos 

aplicados.

e. Os GI têm a obrigação de assegurar que o sujeito ao qual se refere 

um registo tenha conhecimento da origem dos dados nele contidos.

f. Os GI têm o dever de assegurar que:

i. A informação seja armazenada, acedida, utilizada, 

manuseada, transmitida ou eliminada dentro do quadro 

técnico e legal que lhes cabe assegurar;

ii. Existam protocolos apropriados e mecanismos operacionais 

para monitorizar o armazenamento, acesso, uso, 

manipulação, transmissão ou eliminação de registos ou dos 

dados neles contidos, em consonância com o disposto no 

item anterior;

g. Os GI têm o dever de tratar os representantes dos sujeitos que 

estejam legal e devidamente autorizados como se tratasse dos 

próprios sujeitos. 

h. Os GI têm o dever de assegurar a disponibilidade de medidas 

apropriadas para garantir a:

i. Segurança da informação;

ii. Integridade da mesma;

iii. Sua qualidade material;

iv. Suas condições de utilização;

v. Sua acessibilidade;

vi. Sua manutenção;

vii. Sua eliminação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assistimos à crescente influência da ética da informação nos dilemas 

profissionais e educacionais, e nas perspetivas éticas dos profissionais da informação 
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e das comunidades académicas nacionais e internacionais nesta área, gerando-se a 

necessidade de uma maior reflexão sobre o rápido desenvolvimento das perspetivas 

éticas e deontológicas da comunidade académica e dos respetivos códigos. Os princípios 

enunciados assumem que o Gestor de Informação deve assegurar liberdades éticas 

basilares e, cumulativamente, deve valorizar o trabalho do gestor da informação, não 

excluindo o valor da iniciativa privada enquanto se proporcionam serviços de informação 

de excelência e relevantes para as necessidades de todos os membros da sociedade, 

trabalhando para desenvolver sistemas open access e de copyright justos.

O documento proposto baseia-se em sete princípios fundamentais da ética: o 

princípio da liberdade de expressão, o princípio da autonomia, o princípio da igualdade 

e justiça, o princípio da beneficência, o princípio da prevenção de dados, o princípio 

da impossibilidade e o princípio da integridade. No que concerne à sua dimensão 

deontológica, assenta em vários aspetos: acesso, privacidade e uso da informação, 

transparência, segurança, acesso legítimo e justificação e responsabilização.

O trabalho que hoje é necessário fazer, a nível puramente deontológico, é 

abrangente, e deve ser devidamente ancorado na natureza da ética em geral e, portanto, 

em diálogo com um código deontológico convergente e em constante atualização, sendo 

possível chegar a um código de ética unificado para gestores de informação. Estes são 

profissionais que emergem da matriz interdisciplinar e interdisciplinar da ciência da 

informação e absorvem informações. O legado da modernidade é a criação/invenção de 

bibliotecas, arquivos e museus modernos, que incorporam criticamente recursos de TI, 

sistemas de informação, multimédia e inteligência artificial inerentes à missão de gestão 

e essa premissa não deve ser ignorada. 
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