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Arquivos pessoais e as 
fronieiras da arquivologia 

Andre Porto Ancona Lopez 

Resumo 

o artigo discute algumas das especificidades dos 
arquivos pessoais, tendo em vista os principios 
te6ricos da arquivologia como um todo. Os ar
quivos pessoais, por estarem mais sujeitos a te
rem a custOdia interrompida pelos herdeiros e 
por se constituirem de materiais ligados aos in
teresses pessoais do titular, portanto, nita passi
veis de generaliza,oes, demandam a adequa,ito 
aos principios te6ricos da arquivologia. A per
da dos dados contextuais da produ,ao 
arquivistica pode comprometer a extra,ao de sig
nificados. 

Palavras-chave: arquivos pessoais, documen
tos de arquivo, principios arquivisticos. 
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1 A Arqueologia, desde 
suas origens, vern trabalhan
do com esse tipo de docu
mente cotidiano, ao lado de 
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Os arquivos pessoais, por suas caracteristicas informais, testam 
OS limites dos princfpios te6ricos da arquivologia, ao mesmo tempo 
em que, paradoxalmente, os refor~am, como iinica salvaguarda para 
que tais conjuntos nao percam a unicidade e coesao arquivistica que 
os caracterizam. 

Os arquivos, como sabemos, tern sua origem ligada a 
manuten~ao de registros probat6rios da consecu~ao de atividades 
administrativas. Seu valor de prova e dado, so~retudo, pela garantia 
da inviolabilidade da cust6dia por seu titular. E essa inviolabilidade 
que sera responsavel, a despeito dos instrumentos juridico-Iegais, pela 
plena efetiva~ao das finalidades da guarda documental. Por exemplo, 
no caso de pessoas juridicas, a efetiva~ao de uma divida e 0 controle 
do pagamento da mesma e normalizado por uma serie de 
procedimentos, triimites e documentos definidos pelo direito 
administrativo. Situa~6es similares, dentro do universo dos arquivos 
pessoais, podem ser regidas pela informalidade. Assim, urn 
emprestimo arnigavel entre duas pessoas pode, muitas vezes, nao 
contar com nenhum registro. Em outras situa~6es, uma simples 
anota~ao em um bloco de rascunho pode servir como controle. A 
justeza das informa~6es ali inscritas, e a conseqiiente efetiva~ao da 
fun~ao de controle da divida e de seu pagamento, passa, aMm da 
confian~a reciproca, pela garantia da inviolabilidade daquelas 
anota~6es. A informalidade caracteriza os procedimentos e os 
documentos gerados, 0 que nao invalida 0 respeito aos principios 
arquivisticos na organiza~ao de tais acervos. Pelo contrario, refor~a a 
necessidade de tais principios, como iinico modo de garantir a solidez 
das informa~6es dos documentos. Tal questao nos remete a discussao 
sobre as caracteristicas dos documentos em geral e dos documentos 
de arquivo. 

Tradicionalmente 0 documento e definido como uma informa~ao 
associada a um suporte material. Essa ampla concep~ao pode englobar 
ate mesmo os objetos banais presentes no dia-a-dia.1 Paola Carucci 
(1987), por exemplo, indica que 0 documento e 

"uma coisa normalmente portatil (nao se pode exc1uir que 0 

documento seja uma coisa im6vel, se pensarmos, por exem
plo, em um documento lapidario, inscrito em um muro) e e 
produzido sobre um suporte (um papel de carta, uma fita 
magnetica, um disco, um filme cinematografico, uma chapa 
radiografica, um negativo etc.), atraves de um meio escrito (ca
neta-tinteiro, caneta esferografica,lapis, ffiaquina de escrever, 
carimbo etc.) ou um dispositivo para fixar a imagem ou a voz ou, 
eventualmente, a imagem e a voz" (CARUCCI, 1987, p.14). 

Desta maneira, uma embalagem de queijo fundido, por exemplo, 
tambem pode ser vista como suporte de alguma informa~ao: 
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Figura 1 - R6tulo de Polenguinh02 

o r6tulo, enquanto documento, explicita 0 tipo de produto, 0 

conteudo, 0 fabricante etc. Traz tambem indica~6es sobre 0 ambiente 
social onde foi produzida, por exemplo, uma sociedade letrada, onde 
existem produtos alimenticios industrializados, 0 que pressup6e redes 
de distribui~ao / circula~ao dentro de uma economia monetaria etc. 
A partir da embalagem podemos verifiear uma serie de informa~6es, 
ate certo ponto objetivas. Na face encontramos um r6tulo identificando 
o produto. Nossa experiencia nos faz reeonhece-Io como um queijo 
do tipo fundido. Alem disso, observam-se no r6tulo os dados do 
fabricante, 0 nome-fantasia, 0 metodo de fabrico e 0 tamanho da 
unidade, deduzivel pelo tamanho da embalagem e pelo peso liquido 
informado. Ainda seria possivel seguir, dentro dos mesmos principios, 
uma outra linha de racioemio, procurando obter informa~6es em 
fun~ao daquilo que nao esta presente na embalagem. Por exemplo, a 
ausencia dedados sobre os ingredientes, a composi~ao do produto, os 
produtos quimicos adicionados, 0 modo de eonserva~ao e outras 
exigeneias do C6digo Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos 
permitem supor que esse produto nao e vendido sozinho, porem 
agregado a outras unidades em uma embalagem maior, onde deverao 
aparecer tais informa~6es teenieas. 

A imagem do rotulo ainda possibilita outras interpreta~6es. 0 
uso de um brasao estilizado com alusao a elementos medievais remete 
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PENA,1996. 
• Cf. DURANT!, 1996, 
p.24-25. 
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11 ideia de urn prod uta tradicional, de urna marca antiga, que resgata 
tradi~6es europeias. Nao obstante, ha inten~ao de estabelecer urn 
vinculo entre essa tradi~ao e urna certa brasilidade, refor~ada pela 
exibi~ao simultanea do nome italiano do fabricante (Polenghi) junto 
ao nome-fantasia do produto (Polenguinho), completamente 
tropicalizado. A adapta~ao do nome do fabricante em urn diminutivo 
abrasileirado - transformado em sin6nimo do produto - busca 
estabelecer uma rela~ao de intimidade. Atente-se ainda para a 
existencia de grafias diferenciadas no que se refere 11 silaba italiana 
"ghi" mantida no nome do fabricante, porem traduzida par" gui" no 
nome do produto. Podemos ainda analisar outros detalhes mais 
discretos, Par exemplo, a parte inferior do elmo, cuja forma lembra 
urna gota ~ destacada visualmente par ser a Unico elemento do brasao 
sobreposto ao escudo - aparentemente procura atribuir ao produto a 
qualidade do frescor. As folhas e flares presentes no brasao e a 
luminosidade no contorno do ratu10 refor~am essa possibilidade. 

Inferencias como as que fizemos apenas ilustram algumas 
possibilidades interpretativas de informa~6es veiculadas pelo 
docurnento, perrnitindo muitas outras conclus6es, sujeitas, inclusive, 
a contesta~6es. No entanto, em principia, essas alternativas de analise 
seriam validas, nao havendo qualquer razao que justifique priorizar 
determinada linha de raciocinio, de identifica~ao de informa~6es no 
ratulo, em detrimento de outra. Do mesmo modo, torna-se evidente a 
inviabilidade de esgotar todas as variaveis. A compreensao do 
docurnento demanda urna sintese dessas partes que a definem - a 
informa~ao e a suporte material -, admitindo grada~6es au 
relativiza~6es na importancia dada ora a urna, ora a outra, em fun~ao 
do enfoque que se quer privilegiar. Em urn dos extremos situa-se a 
Documenta~ao (nos moldes pastas pelas Ciencias da Informa~ao)3 que 
ira priorizar a analise e referencia~ao de informa~6es. Em urn caminho 
similar, a Biblioteconornia, par exemplo, tern, recentemente, declarado 
que a objeto de sua preocupa~ao nao e a livro em si, au as materiais 
impressos, porem a informa~ao. Do outro lado desta rela~ao entre 
informa~ao e suporte, podemos situar a Arqueologia que tern dado, 
tradicionalmente, grande importancia ao suporte material enquanto 
potencial fonte de informa~6es. 0 fundador da diplomatica, Mabillon, 
ao se ocupar da analise das caracterfsticas externas dos documentos, 
no sec. XVII, extraiu importantes informa~6es dos diversos elementos 
constantes no suporte - desde sinais de autentica~ao e valida~ao ate 
as tipos de papel e tintas utilizados.4 

Apesar de a informa~ao veiculada estar sempre em evidencia, e 
born reafirmar que a suporte nao representa apenas urn elemento de 
menor importancia, nao podendo, portanto, ser relegado ao segundo 
plano; pais, vale reiterar, 0 docurnento deve ser entendido enquanto 
urna sintese entre a informa~ao e 0 suporte, 0 que transcende a soma 
de suas partes. Alem disso, 0 suporte traz consigo ouh'a modalidade 
de informa~ao, referente 11 sua propria materialidade. Em todas as 
disciplinas citadas, a prioriza~ao de urna das partes cO:1stitutivas do 
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conceito de documento nao implica, de modo algum, a exc1usao da 
outra, representando apenas op~6es de enfoque derivados da maneira 
como se deseja trabalhar as informa~6es. Nao obstante, cumpre 
ressaltar que 0 documento, enquanto sintese da informa~ao e da 
materialidade do suporte, e sempre produto de uma vontade. 1sto 
significa que 0 conteudo informativo do documento nao pode ser' 
analisado no vazio; isto e, como se nao houvesse uma materialidade 
garantidora da fixa~ao dessa informa~ao e como se tal conteudo nao 
fosse produto de uma a~ao geradora do documento. Alem das 
tradicionais perguntas "quem produziu?", "onde foi criado?" e "como 
se deu esse processo?" tambem devemos indagar "por que?" Nao 
basta analisar exaustivamente a informa~ao veiculada; e preciso que 
se procure entender 0 motivo da produ~ao do documento, 
identificando a vontade criadora. Esse processo, que denominamos 
contextuaIiza~ao, pode assumir diversas faces conforme demonstram 
a Historia, a Museologia, a Diplomatica, a Arquivfstica, entre outras 
disciplinas. Nossa aten~ao volta-se para a Ultima. 

A defini~ao de documento arquivistico tambem parte da sintese 
entre informa~ao e suporte, porem contextuaIizando esse bin6mio, isto 
e, captando na genese administrativa do documento seus vinculos 
diretos com os processos e as fun~6es responsaveis por sua existencia. 
o conceito de arquivo demanda ainda uma a~ao feita deliberadamente 
com 0 intuito de preservar os documentos apos 0 cumprimento das 
atividades para as quais foram criados. 0 ate de arquivar ocorre com 
a finalidade de provar atividades realizadas. Assim, a Arquivologia 
ira se preocupar em entender tanto os motivos que levaram 
determinado indivfduo, ou institui~ao, a produzir um dado documento 
como as raz6es de sua preserva~ao. 0 interesse da contextualiza~ao 
arquivfstica recai sobre as atividades desse produtor, expressas por 
documentos; estes mantem com as atividades uma rela~ao de 
indicialidade. 0 objetivo, entao, e entender 0 produtor dos documentos 
e nao a informa~ao por eles apresentada. A compreensao da 
informa~ao so sera trabalhada em urn segundo momento. 0 
documento de arquivo deve ser considerado dentro de seu contexto 
de produ~ao - enquanto resultado de uma a~ao administrativa -
marcado por esta atividade e preservado como prova desta. 0 contexto 
de produ~ao liga-se as condi~6es institucionais sob as quais 0 

documento foi produzido; para tanto, e preciso indicar: quem 0 criou, 
onde e quando isso se deu, por que foi produzido (em resposta a quais 
demandas) e, por fim, como ocorreu esse processo (quais foram as 
etapas e tramites necessarios). A compreensao deste contexto e 
fundamental para que se possa perceber os motivos responsaveis pelo 
arquivamento; isto e, 0 que 0 documento pretende provar. 

As especificidades dos documentos de arquivo, destacadas por 
Duranti privilegiam a contextualiza~ao documental em lugar da 
informa~ao veiculada pelo documento ou de sua uti1iza~ao posterior. 
A autora resume tais especificidades em quatro caracteristicas 
principais: 

Niteroi, n. 15, p. 69-82,2. sem. 2003 



5 Grafado originalmente 
como cohesiveness (DURAN
T!, 1994, p.335). 
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a) Imparcialidade: "os arquivos sao inerentemente veridicos" 
(DURANT!, 1994, p.334), destacando que "a imparcialidade e 
uma caracterfstica dos documentos de arquivo, nao de seus 
criadores, os quais sao naturalmente parciais aos seus proprios 
interesses" (DURANT!, 1994, p.334, nota 20). 

b) Autenticidade: "[os arquivos] sao criados como verossimeis e 
confiaveis para quem os necessita para agir. Sao mantidos 
com garantias apropriadas para a~ao futura e para 
informa~ao." E sao preservados por seus produtores - ou 
sucessores - como registro das atividades passadas 
(DURANT!, 1994, p.335). 

c) Naturalidade - ou serialidade: "os arquivos nao sao 
documentos coletados artificialmente [ ... ] porem acumulados 
naturalmente [ ... ] para os objetivos praticos da administra~ao" 
(PUBLIC RECORD OFFICE, 1949, p.2). 

d) Organicidade:5 "0 fato de os documentos de arquivo [ ... ] 
acumularem-se natural, progressiva e continuamente [ ... ]lhes 
garante uma coesao espontanea e estruturada" (DURANT!, 
1994, p.335). Sendo que a unicidade entra como urn corolario 
desta Ultima caracteristica. 

A importfmcia do contexto de produ~ao documental para 
compreender a informa~ao veiculada pelo documento foi assinalada 
por Paola Carucci (1987, p.14) do seguinte modo: 

II evidentemente 0 documento interessa por seu conteudo, pe
las iruonna,6es que transmite. Todavia, as noticias que ali sao 
representadas ou descritas requerem, de quem as adequa as 
capacidades tecnicas, que sejam traduzidas em canones de re
presenta,ao, os quais, por sua vez, podem constituir objeto de 
analise, sendo esses testemunhos diretos da atividade de do
cumentar" . 

o documento tipico de arquivo ja nasce com as referencias 
contextuais bern indicadas. A informa~ao que nele e colocada pela 
atividade produtora tende a ser 0 mais direta possive!, de modo a 
garantir que seu objetivo inicial seja cumprido com exito; por mais 
abrangente que essa informa~ao seja, ela e fruto da vontade 
institucional responsavel pela cria~ao do documento e carrega suas 
marcas. A informa~ao que veicula, em urn primeiro momento, e 
indissociada da atividade que gerou 0 documento, mas pode adquirir 
uma autonomia relativa. Essa caracteristica provoca importantes 
desdobramentos no que se refere it organiza~ao documental. As 
informa~6es presentes no documento de arquivo ganham 
inteligibilidade quando referenciadas dentro de seu contexto de 
produ~ao. Isso nao significa que esses documentos apenas possibilitem 
determinadas leituras ou, ainda, que somente algumas informa~6es 
sejam validas. No entanto, as leituras, interpreta~6es e inferencias 
informativas que nao estejam diretamente relacionadas it genese 
institucional dos documentos nao devem constituir criterio de 
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(, Como exemplo de organi
zac;ao arquivistica de arqui
vo pessoal iniciada pelo pro
prio titular, ver FRAIZ, 1998. 
7 "Classificacao:, sequencia 
de operac;6es que, de acordo 
com as diferentes estruturas, 
func;6es e atividades da en
tidade produtora, visam a 
distribuir os documentos de 
umarquivo" (DICIONARIO 
DE TERMlNOLOGIA AR
QUIVfSTICA, 1996, p.16); 0 

mesma que arranjo. 
B "Descridio: fase do trata
menta arquivistico destina
da a elaborac;ao de instru
mentos de pesquisa para fa
cilitar 0 conhecimento e a 
consulta dos funclos docu
mentais e das colec;6e3> dos 
arquivos" (DICIONARIO 
DE TERMINOLOGIA AR
QUIVfSTICA, 1996, p.32) 
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classifica~ao arquivistica. Deste modo, as propostas de organiza~ao 
de acervos embasadas em outros prindpios que nao 0 da proveniencia 
(como assuntos, especificidades dos suportes etc.), a despeito de uma 
possivel l6gica interna forte, nao devem ser consideradas como 
exemplos de organiza~ao arquivfstica. No momenta em que 0 contexto 
de produ~ao deixa de ser a diretriz da organiza~ao documental, os 
processos e fun~6es responsaveis pela produ~ao dos documentos 
tendem a ser ignorados. Tais propostas se configuram como 
organiza~6es alternativas de documentos, pois lidam com a informa~ao 
veiculada e nao com 0 dociImento em si, nao 0 tratando, portanto, sob 
o prisma arquivistico. 

Mesmo os documentos que nao se enquadram estritamente nas 
caracteristicas tipicas podem ser entendidos enquanto documentos de 
arquivo, desde que tenham sido produzidos no decorrer de alguma 
fun~ao inerente it vida do titular (instituic;ao ou pessoa fisica) e tenham 
sido preservados como prova de tal atividade. Para que isso ocorra, e 
necessario que a guarda dos documentos nao tenha sido corrompida, 
e que seja possivel identificar as relac;6es entre os documentos, entre 
estes e as atividades. entre 0 conjunto e 0 titular. Voltando ao exemplo 
do r6tulo da embalagem de queijo, s6 poderemos entende-lo como 
um documento de arquivo se considerarmos que tenha sido preservado 
com um intuito probat6rio das atividades de seu produtor institucional 
(enquanto documento arquivfstico), que representa 0 responsavel pela 
gera~ao e uso irnediato do documento. 

Os arquivos pessoais, permanentes por natureza, tern quase 
sempre sua classificac;ao e descri~ao arquivisticas feitas ap6s 0 
encerramento do fundo, com a morte do titular. Mesmo nos casos em 
que 0 pr6prio titular inicia esse processo de organizac;a06 

- e caberia 
discutir se esse tipo de organizac;ao e verdadeiramente arquivistica ou 
nao -, 0 ponto de partida continua a ser a massa documental 
acumulada, Tal aspecto verdadeiramente testa os prindpios da 
arquivologia uma vez que a inviolabilidade de tais documentos sera 
sempre questionavel. Por outro lado, somente a obediencia estreita 
ao contexto de produc;ao e/ou aos motivos responsaveis pela guarda 
documental e que serao capazes de dotar os documentos de um sentido 
arquivistico efetivo, refor~ando os prindpios te6ricos da disciplina. 

Devemos recordar ainda, que 0 documento arquivistico e aquele 
que, uma vez cessada a atividade administrativa que !he deu origem, 
foi preservado como prova da execuc;ao desta mesma atividade. Isso 
implica urn ato de arquivar, efetuado pelo titular. Em situa~6es 
extremas onde a guarda dos documentos foi corrompida - isto e, nao 
permitem mais a identifica~ao das atividades das quais, supostamente, 
sao 0 registro probat6rio - 0 estatuto de documento arquivistico e 
seriamente comprometido. 

A organiza~ao arquivfstica de qualquer acervo pressup6e nao 
apenas as atividades de classificac;ao/ mas tambem as de descri~ao.8 
Somente a descric;ao arquivistica garante a compreensao ampla do 
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9 Para urn panorama mais 
detalhado sabre a critica ge
netica hoje ver ZULAR, 
2002. 
10 0 exemplo foi citado por 
Tele Porto Ancona Lopez em 
sua prova didatica no con
curso de professor titular do 
IEB-USP em maio/2003. 
Para ela, 0 documento em 
questao liga-se a seguinte 
passagem 00 escritor: "[ ... ] 
chega a Sao Luis [ ... ] naque
Ie ana de 1859 - quando ela 
era a quarta cidade do Bra
sil e quando meu avo e Tot6 
Ennes adolesciam e quando 
eu nao tinha idade na ante
cipac;ao do Tempo. Reluzem 
dominicalmente seus sobra
dos de vidrac;a e azulejo, tre
me de calor a distancia das 
ruas limpas - que sobem e 
descem e se cruzam nag di
rec;5es oeste-leste (Rua do 
Sal) e sul-norte (Rua dos Re
medios)" (NAVA, 1973, 
p.22). 
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conteudo de um acervo; possibilita tanto 0 conhecimento como a 
localiza~ao dos documentos que 0 integram. A descri~ao nao pode 
ser dissociada da atividade de classifica~ao. Nesse sentido, podemos 
afirmar que as atividades de classifica~ao s6 conseguem ter seus 
objetivos plenamente atingidos mediante a descri~ao documental. Sem 
a descri~ao 0 pesquisador / consulente cai em uma situa~ao analoga a 
do analfabeto diante de umlivro, que ele pode pegar e fo!hear, mas ao 
qual nao pode ter acesso completo por nao possuir meios que !he 
permitiriam compreender a informa~ao. A classifica~ao arquivfstica, 
desprovida das atividades de descri~ao, somente e inteligfvel para as 
pessoas que organizaram 0 acervo. 

o fato de os prindpios arquivfsticos nao contemplarem as 
informa~6es como elemento balizador da organiza~ao documental nao 
significa que invalidem ou descartem esses dados definitivamente. A 
contextualiza~ao do produtor do documento e de sua finalidade 
institucional servira de elemento norteador nao s6 para a organiza~ao 
do documento, como para sua descri~ao e acesso. Outros dados, 
informa~6es, assuntos, temas e outras inferencias possfveis acabarao 
por ampliar a informa~ao inicial. Se, por um lado, podemos ter infinitas 
suposi~6esde significado, obtidas a partir de informa~6es dispersas, 
por outro, chega-se a uma limita~ao do rol das suposi~6es, atraves da 
explicita~ao da genese documental. 0 que estara em cena, entao, e 0 

documento integral, devidamente contextualizado na sua produ~ao, 
ao inves da informa~ao isolada. 

II importante frisar que, no universo dos arquivos pessoais, os 
documentos do titular comp6em-se de inlimeros registros acumulados, 
cuja fun~ao se descola, muitas vezes, dos aspectos informativos 
imediatos. Vemos, por exemplo, que os recentes estudos de crftica 
genetica tern demonstrado 0 valor inestimavel do estabelecimento de 
vfnculos dos documentos pessoais as atividades da cria~ao literaria.9 

Tais liga~6es somente sao possfveis quando tais documentos sao 
encarados como documentos de arquivo, reinseridos no contexto de 
produ~ao do titular. Assim, por exemplo, 0 recorte de jornal que 
reproduz uma fachada antiga de Sao Luis, acumulado pelo escritor 
Pedro Nava em seu arquivo pessoal, nao esta ligado diretamente a 
notfcia que veiculou aquela imagem e, tampouco, aos aspectos 
arquitetOnicos da cidade. Apesar de tais aspectos estarem presentes 
no recorte, a compreensao da dimensao arquivfstica desse documento 
liga-se as atividades exercidas pelo titular, no caso, como urn 
reposit6rio de mem6ria a ser utilizado na cria~ao literaria. lO 

A fotografia adiante, pertencente a um arquivo familiar, com 
certeza permite a analise de divers as informa~6es referentes ao 
vestuario, transportes, trabalho, ou a outros temas que despertem 0 

interesse do pesquisador /observador. 
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Figura 2 - Fotografia do acervo da Familia Hengstmannll 

No entanto, seu sentido familiar, apenas existente no conjunto 
documentalligado ao seu titular nao pode ser esvaziado. Este vinculo 
evidencia-se na area das notas do banco de dad os, elaborado para a 
organiza~ao desta cole~ao, com a seguinte observa~ao: 

"Esta foto levanta urn problema de familia. 0 chamado Carlos 
Pereira Hengstmann era filhode Ema Hengstmann com urn 
descendente de uma nacionalidade nao identificada. S6 sabe
mos que nao era alemao, 0 que gerou disc6rdia no pai da mo,a, 
Udo Hengstmann, que desaprovou 0 casamento que havia 
ocorrido as escondidas. Udo buscou a filha (que ja estava gra
vida) e jurou de morte 0 genro caso este voltasse para ver a 
filha. 0 garoto nasceu e foi criado pelo avo como se Fosse filho. 
A mae do menino 0 tratou como irmao durante varias anos, 
mesmo na frente de seus outros filhos. Apenas recentemente 0 

segredo foi revelado pela pr6pria Ema Hengstmann aos filhos 
do seu segundo casamento, pois Carlos sempre 0 soube. Carlos 
Pereira Hengstmann e 0 homem de chapeu nesta foto." 
(LOPEZ, BERTONHA et aI., 2003, p.29). 

A questao principal, neste caso, e diferenciar 0 papel exercido 
pelo documento na vida do titular do acervo dos interesses do 
pesquisador, quando esta abordando outras quest6es, alheias as 
atividades daquele titular. As raz6es de uma certa confusao estao 
ligadas ao nao entendimento pleno do conceito de documento de 
arquivo -0 qual, como ja indicamos, e definido pelas fun~6es 
administrativas das quais resulta e nao pelo conteudo informativo 
isolado. A critica da veracidade documental e desprovida de sentido 
quando nao se pode determinar a autenticidade do documento. Em 
outras palavras: 0 conteudo informativo tern importancia fundamental, 
porem apenas dentro do quadro do contexto de produ~ao arquivistico. 
Nos arquivos pessoais, com 0 imperio da informalidade e com a 
inclusao de inumeros documentos recolhidos das mais diversas 
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origens, a distin~ao entre 0 contexto de produ~ao e 0 conteudo 
informativo do documento revela-se mais importante. Vejamos 0 

exemplo adiante:12 

Figura 3a - Torcida de futebol 

Figura 3b - Detalhe da faixa da figura 3a 

o presente documento e um recorte de jomal que integra 0 

acervo pessoal do Sr. Erniliano de Andrade. Encontra-se em sua 
carteira junto aos documentos de identifica~ao pessoal-Cedula de 
Identidade, Carteira Nacional de Habilita~ao, Cadastro de Pessoa Fisica 
etc.-, ao lado de outros de natureza afetiva, como retratos da esposa, 
do neto etc. 0 recorte - enquanto documento do Sr. Emiliano - e 
Unico, apesar da informa~ao veiculada (a imagem) apresentar-se como 
uma reciclagem. Na realidade, 0 documento de interesse para 0 

historiador do periodo p6s-64 e a materia do jomal, associada it imagem 
que a acompanha, e nao 0 recorte do Sr. Emiliano, a despeito deste 
trazer uma imagem tecnicamente identica. A importancia da nonda 
enquanto fato jomalistico - foi a primeira manifesta~ao pr6-anistia 
feita por uma torcida de futebol, por uma das grandes torcidas 
brasileiras - costuma desvincular-se da fun~ao exercida pelo 
documento nas atividades do titular do acervo. 

A mesma imagem serviu para a cria~ao de documentos 
diferentes, com fun~6es e titularidades diversas. A imagem da torcida 
do Corinthians representa uma informa~ao que foi reproduzida em 
diferentes documentos desde sua cria~ao ate a reprodu~ao do recorte 
neste trabalho. Em cada um desses momentos, a informa~ao primaria 
permanece constante; a imagem em si mantem-se praticamente 
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inalterada, salvo algumas modifica~6es em sua resolu~ao grafica. No 
entanto, em cada caso ela integra um novo documento, com fun~6es e 
titularidades diferenciadas (0 que e 0 mais significativ~ para a 
contextualiza~ao documental). Apresenta tambem mudan~as no 
suporte documental (negativo, positivo, fotolito, papel-jornal, disco 
magnetico, papel alcalino), na tecnica de reprodu~ao (fotografia, 
impressao grafica, impressao computadorizada) e na especie 
documental que configura. A tabela adiante exemplifica as 
transforma~6es ocorridas na imagem, do ponto de vista do contexto 
documental. 

Tabela 1: Diferentes contextos da imagem da torcida de futebol 

MOMENTO DOCUMENTOS TITULAR FUNC;;AO 

fot6grafo 

produc;;ao da 
negativo, (free lancer), disponibilizac;;ao 
contato, jornalou da imagem para imagem pelo ampliac;;ao agencia de reportagem 

fot6grafo (positivo) noticias (missao jornalistica 
fotogn3fica) 

publicac;;ao da fotolito, provas e divulga9ao de 
imagem no exemplares jornal informa9ao em 

jornal impressos reportagem 

compra de urn 
aquisic;;ao e 

exemplar fruic;;ao de 
exemplar pelo compr-ado Sr. Emiliano informac;;ao 
Sr. Emiliano jornalistica 

separac;;ao fisica 
militancia da imagem pelo recorte Sr. Emiliano 
politica Sr. Emiliano 

reprodu9iio da auxilio na 
imagem para 0 esse lexlo o autor do texto argumentac;;ao presente texto 

A reciclagem da informa~ao promovida pela utiliza~ao posterior 
do documento nao deve ser confundida com a fun~ao para a qual ele 
foi produzido. Deste modo, a partir do momento em que um banco 
de imagens recontextualiza a imagem do recorte de acordo com os 
interesses de seus pesquisadores, ele esta produzindo, na realidade, 
um novo documento, ao inves de apenas estar disponibilizando uma 
informa~ao de um fundo privado para os consulentes. 

Esse exemplo ilustra que os conteudos informativos de 
documentos arquivfsticos (pessoais, ou nao) quando descolados do 
contexto de produ~ao podem permitir mUltiplas interpreta~6es. No 
entanto, a redescoberta do sentido original para 0 titular do acervo 
apenas sera possive! se a teoria e os principios arquivisticos se 
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organicidade" (DICIONA
RIO DE TERMINOLOGIA 
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suas rela~5es interp.as e ex
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mantiverem intactos, re-compondo a ordem originaP3 da produ~ao 
arquivistica. 

Devemos estar atentos, ainda, para 0 fato de que 0 documento 
de arquivo e produzido em serie, justamente pOI ser fruto de atividades 
administrativas rotineiras de seu produtor e preservado como prova 
de tais atividades. 0 documento de arquivo, alem de ser definido 
atraves de seu contexto de produ~ao, nao apresentara a informa~ao 
de modo isolado, porem correlacionada aos outros documentos da 
mesma especie, criados no exerdcio das mesmas fun~6es. Tais 
documentos, mesmo sendo diferentes em suas individualidades, por 
se referirem a infOIma~6es espedficas, sao similares no formato e no 
papel desempenhado no cumprimento das atividades do seu produtor. 
o documento de arquivo se relaciona ainda com outros, de outras 
especies documentais, que the serao complementares, pois foram 
criados pela mesma atividade administrativa. 

o verdadeiro desafio dos arquivos pessoais consiste em 
identificar as inter-rela~6es entre as atividades do titular e os 
documentos por ele produzidos/acumulados. Consiste em saber 

. separar, a despeito da informa~ao primaria veiculada, como no 
exemplo de Pedro Nava, os recortes de jornal vinculados a fun~ao de 
subsidiar a cria~ao literaria dos demais, vinculados a outras atividades. 
Consiste em identificar, dentro do acervo da familia Hengstmann, as 
demais atividades de cunho memorialistico relacionadas a identifica~ao 
dos parentes. Consiste em, a despeito da presen~a do instigante tema 
da campanha da anistia, centralizar os esfor~os em compreender as 
atividades do titular: a militancia politica do Sr. Emiliano. Tais desafios, 
por conta da possibilidade de guarda corrompida dos acervos pessoais, 
somada a organiza~ao documental sempre posterior a morte do titular 
fazem dos arquivos pessoais um universo muito delicado do ponto de 
vista da arquivologia. Somente a ardua recomposi~ao do contexto de 
produ~ao documental (que muitas vezes se afasta completamente da 
informa~ao primaria do documento) e capaz de dotar tais acervos de 
significado arquivistico, resgatando a organicidade inicial dos 
documentos. 
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Abstract 

The article discusses some particularities of personal 
archives, focusing archival science principles as a whole. 
Personal archives, due to the fact of being more 
susceptible to have their custody interrupted by the heirs 
and due to being constituted by materials related to 
personal interests of their owners, which mean that thetj 
cannot be generalized, require the adequacy of the 
archival science theoretical principles. The loss of 
contextual data of the record production could 
compromise the extraction of meaning from the 
documents. The general issue is illustrated with some 
detached examples. 

Keywords: archival principles, archival records, 
personal archives. 
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