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RESUMO 

Apresenta o embasamento teorico-metodologico e consequente processamento 
informacional de 218 monografias, aprovadas em 13 Cursos de Especializa<:;ao na area de 
Ciencias da Saude, da Universidade Federal do Parana (UFPR), no periodo de 1990 a 2000, 
com o proposito de disponibilizar este material para a Memoria Cientifica da Institui<:;ao, sob 
responsabilidade do Departamento de Bibliotecas e Documenta<:;ao, da Biblioteca Central. 
Descreve e analisa dais instrumentos de analise informacional de literatura medica: 1) o 
Vocabulario Controlado DeCS (Descritores em Ciencias da Saude) nas modalidades impressa 
(1996) e disponivel na Internet (2001); e 2) os procedimentos metodologicos para a 
indexa<:;ao da Literatura Latina-Americana em Ciencias da Saude (LILACS). Com base nesses 
instrumentos, estabelece uma metodologia de indexa<:;ao, para atribui<:;ao de descritores e 
termos livres. Discorre sabre os aspectos que intervem na analise da informa<:;ao, sejam 
condicionados ao instrumento de controle de vocabulario utilizado, sejam relacionados ao 
indexador enquanto agente humano. A partir dos resultados de indexa<:;ao, apresenta uma 
analise preliminar da cobertura do DeCS, em fun<:;ao das monografias indexadas, tendo-se 
constatado nas 13 especialidades da area das Ciencias da Saude uma media geral de 91,7% 
de descritores oriundos deste instrumento de indexa<:;ao e de 8,3% de termos livres. Oferece 
acesso ao material indexado pel a base de dados ESPECIALIZA (em ACCESS) e, sob forma 
impressa, por meio de um indice tematico organizado por Cursos de Especializa<:;ao e 
respectivos assuntos. 

Palavras-chave: Memoria Cientifica - UFPR; Assistencia de Enfermagem em Unidade de 
Terapia Intensiva; Bacteriologia; Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-
facial; Cirurgia Vascular e Angiologia; Dentistica Restauradora; Enfermagem 
Medico-cirurgica; Enfermagem Obstetrica; Farmacologia; Imunologia; 
Microcirurgia Ocular; Oftalmologia; Otorrinolaringologia. 

vi 



1 INTRODUCAO 

A presente monografia situa-se no campo da informac_;ao medica. Em seu capitulo 

sabre textos medicos, WELLISCH (1995, p.300-301) divide a literatura da area em quatro 

grandes categorias: 

• trabalhos sabre Pratica Clinica; 

• trabalhos de pesquisa medica cientifica; 

• trabalhos afins a area da Saude (Nutric_;ao, Fisioterapia, Oftalmologia, Pediatria, 

Tecnologia radio16gica etc.) 

• trabalhos sabre tecnicas paramedicas (Acupuntura etc.) 

No caso dos trabalhos de Especializac_;ao aqui analisados, trata-se de textos 

academicos, e nao de literatura medica propriamente dita, embora se aproximem do nivel de 

Dissertac_;oes de Mestrado, seguindo metodologia propria para sua representac_;ao ( cf. 

SALOMON, 1972, p. 131). 

Na area medica, os textos caracterizam-se, geralmente, por um estilo direto, com 

paragrafos breves, utilizando uma exposic_;ao sistematica e objetiva. A indexac_;ao vai 

depender do nivel de especificidade em que o assunto e focalizado pelo autor. 

Na indexac_;ao da literatura medica, frequentemente, sao necessarias entradas 

multiplas para prover um acesso rapido e facil a todos os aspectos de um assunto, levando 

em considerac_;ao as necessidades dos diferentes usuarios. 

Normalmente, na indexac_;ao e exigido um nivel elevado de exaustividade, sobretudo 

quando se trata de textos especializados. Nesses casas, os textos podem gerar ate 12 ou 

mais entradas de indexac_;ao por pagina; por isso, indices longos e exaustivos sao tipicos da 

literatura medica (WELLISCH, 1995, p.302). 

Entretanto, na presente pesquisa, por se tratar de trabalhos academicos (em Iugar 

da exaustividade), se privilegiou o aspecto da especificidade na indexac_;ao. Virtualmente, os 

termos de indexac_;ao utilizados se encontram no mesmo nivel do texto ou seja, no nivel mais 

espedfico. Desta forma, evitou-se sobrecarregar, por meio de uma indexac_;ao exaustiva, a 

base terminol6gica disponivel para recuperac_;ao. 
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Porem, como e possivel para um indexador nao familiarizado com a area de 

Ciencias da Saude realizar um trabalho deste genera, sem ter conhecimentos especializados 

na area? Com outras palavras: como e que alguem, nao sendo da area medica, pode indexar 

monografias de Curses de Especializac;ao em Ciencias da Saude? 

A respeito dessa dificuldade, WELLISCH (1995, p.312) afirma que, "embora seja 

desejavel que os indices de monografias medicas, anais de congresses e simp6sios 

pudessem ser compilados par indexadores tambem especializados nesses t6picos, na pratica 

nao se pode esperar que isso ocorra". 

Efetivamente, nao se pode exigir do indexador conhecimentos aprofundados em 

cada assunto que ele ira indexar, em especial na area da Saude, que contempla campos 

muito espedficos de conhecimentos especializados. 

Para realizar o processamento informacional, o mesmo autor acrescenta que, apesar 

de a especializac;ao do indexador na area nao ser possivel, "um conhecimento abrangente da 

terminologia medica, suas caracteristicas e problemas, alem de uma sensibilizac;ao para o 

estilo de indexac;ao mais apropriado para cada trabalho sao pre-requisites necessaries" 

(WELLISCH,1995, p. 312). 

Para atingir esse objetivo, a autora estudou e analisou o instrumento terminol6gico 

em lingua portuguesa, disponivel na area - Descritores em Ciencias da Saude (DeCS) - bem 

como os procedimentos metodol6gicos consolidados para o processamento informacional da 

Literatura Latina-Americana em Ciencias da Saude (LILACS). Par constituirem partes 

importantes na elaborac;ao deste trabalho, foi incluido um capitulo que trata do DeCS e da 

Metodologia LILACS. 
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2 TEMA E JUSTIFICATIVA 

A indexa<;ao de trabalhos de pesquisa na area de Ciencias da Saude como em 

outras areas especializadas deve, antes de tudo, acompanhar as regras basicas estabelecidas 

para o processo e as tecnicas de indexa<;ao em geral. Mas os topicos especfficos da area e as 

necessidades de informa<;ao dos seus profissionais requerem a observancia de aspectos 

caracterfsticos e de regras adicionais quanta ao tratamento da informa<;ao. 

A principal finalidade desta Monografia e a indexa<;ao de 218 trabalhos 

monograficos aprovados em 13 Cursos de Especializa<;ao da area de Ciencias da Saude, na 

Universidade Federal do Parana (UFPR). Os trabalhos escolhidos representam 21% do total 

de monografias de Especializa<;ao em Ciencias da Saude que ainda restam para indexar, 

depositadas neste acervo. Fazem parte de um acervo constitufdo pelos documentos 

referentes ao Deposito Legal de teses e da Memoria Cientffica da UFPR em geral, atualmente 

armazenados no Departamento de Bibliotecas e Documenta<;ao da Biblioteca Central da 

UFPR (BC), o qual conta com 2704 monografias de especializa<;ao ate maio de 2001. 

0 trabalho aqui apresentado vincula-se a um Projeto Integrado de Pesquisa, 

iniciado em 2000, com dois Trabalhos de Conclusao de Curso (ARAUJO, 2000 e GROHS, 

2000), ambos ligados a uma linha de pesquisa destinada ao processamento informacional de 

trabalhos monograficos dos Cursos de Especializa<;ao da UFPR, que inclui a disponibilizac;:ao 

de seus conteudos para a comunidade academica. 

0 Projeto Integrado de Pesquisa ao qual se agrega o presente trabalho foi 

implantado porque o Departamento de Bibliotecas e Documenta<;ao da BC, de fato, tem 

assumido func;:oes de um Centro de Informac;:ao. Alunos e professores interessados em 

documentos integrantes da Memoria Cientffica da UFPR tem procurado esta reparti<;ao com 

pedidos referentes a esta documenta<;ao. Apesar de vinculada ao Projeto Integrado de 

Pesquisa mencionado, principalmente em relac;:ao aos seus aspectos operacionais, esta 

pesquisa, diferentemente dos trabalhos de autoria de ARAUJO e GROHS anteriormente 

mencionados, abrange somente monografias produzidas em uma unica area do 

conhecimento: Ciencias da Saude. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Contribui<;:ao ao processamento e a disponibiliza<;:ao da informa<;:ao cientffica 

produzida na UFPR em nfvel de p6s-gradua<;:ao, na modalidade de Monografias de 

Especializa<;:ao. 

3.2 OBJETIVOS ESPEclFICOS 

• Analise descritiva do Vocabulario Controlado DeCS, nas modalidades impressa 

(1996) e eletronica (2001) e da Metodologia LILACS; 

• Estabelecimento de uma metodologia de indexa<;:ao; 

• Analise de conteudo e indexa<;:ao das Monografias dos Cursos de Especializa<;:ao 

em Ciencias da Saude; 

• Alimenta<;:ao da Base de Dados ESPECIALIZA com os registros completos; 

• Apresenta<;:ao de fndice alfabetico de assuntos por Curso de Especializa<;:ao. 
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4 DESCRICAO DOS CENTROS GERADORES DA INFORMACAO 

0 universe da pesquisa abrange as monografias apresentadas em 13 Cursos de 

Especializac)io da Universidade Federal do Parana (UFPR), pertencentes a area de Ciencias 

da Saude. 

Com o objetivo de contribuir para a melhor compreensao dos respectivos centres 

geradores e apresentada a definic)3o de Cursos de Especializac;:ao e seu papel na P6s-

Graduac;:ao. Em seguida, e adicionado um breve relata hist6rico desses cursos na UFPR, 

dando uma especial atenc;:ao aos cursos da area de Ciencias da Saude abrangidos. 

4.1 CURSOS DE ESPECIALIZA~AO NA UFPR 

Os programas de P6s-Graduac;:ao podem ser divididos em cursos stricto sensu 

(Cursos de Mestrado e Doutorado) e Jato sensu (Cursos de Aperfeic;:oamento e 

Especializac;:ao). 

A P6s-Graduac;:ao Jato sensu, que compreende os Cursos de Aperfeic;:oamento e 

Especializac;:ao, e regulamentada na UFPR atraves da Resoluc;:ao 94/94 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensao (CEPE) e da Resoluc;:ao 66/95 do Conselho de Administrac;:ao da 

UFPR, atual Conselho de Planejamento e Administrac;:ao (COPLAD), e tambem pela Resoluc;:ao 

12/83 do Conselho Federal de Educac;:ao. 

A Resoluc;:ao 94/94 do CEPE define os Cursos de Especializac;:ao como cursos "que 

tem par finalidade capacitar, ampliar e desenvolver conhecimentos e habilidades em areas 

espedficas do saber, incrementando a produc;:ao cientffica atraves de apresentac;:ao de 

monografia ou trabalho equivalente". 

Esses trabalhos monograficos diferenciam os Cursos de Especializac;:ao dos de 

Aperfeic;:oamento, ja que o segundo tipo nao requer a apresentac;:ao de monografia. As 

residencias medicas sao compreendidas e estruturadas como os Cursos de Especializac;:ao, 

porem, obedecem as normas espedficas estabelecidas pelos seus respectivos 

Departamentos. 
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Os Curses de Especializa~ao podem ser ofertados com vistas a qualifica~ao para o 

magisterio superior, par meio de propostas voltadas para a melhoria do desempenho 

docente ou com carater profissionalizante, com propostas curriculares que visem a 
qualifica~ao profissional. 

De acordo com a Resolu~ao 94/94 - CEPE, os Curses de Especializa~ao devem ter 

carga horaria minima de 360 horas para cumprimento das disciplinas constantes da 

respectiva proposta curricular, nao sendo as horas destinadas a elabora~ao de Monografia 

ou Trabalho Final computadas nas cargas horarias. 

0 numero de Curses de Especializa~ao e Aperfei~oamento, em virtude da demanda, 

tem crescido constantemente, par meio de a~oes conjuntas da Pr6-Reitoria de Pesquisa e 

P6s-Gradua~ao (PRPPG) e dos diversos Setores e Departamentos da Universidade. 

Os Curses de Aperfei~oamento e de Especializa~ao sao ofertados em carater 

temporario (2 anos de vigencia) ou permanente (8 anos de vigencia), conforme a demanda. 

De acordo com dados do site da PRPPG (maio de 2001), atualmente estao sendo 

oferecidos 102 Curses de Especializa~ao e dais de Aperfei~oamento. Sao tambem oferecidas 

anualmente cerca de 230 vagas em Residencia na Area Medica e da Saude, no Hospital de 

Clfnicas. 

4.2 CURSOS ABRANGIDOS NA PESQUISA 

No momenta da escolha das monografias a serem abrangidas pela presente 

pesquisa optou-se par reunir os curses que estivessem dentro da mesma area do 

conhecimento, pais assim, se reduziriam os esfor~os na busca da linguagem documentaria e 

assimila~ao dos assuntos pelo indexador. 

Foi eleita a area de Ciencias da Saude e dentro dela foram selecionados 13 Curses 

de Especializa~ao relacionados na TABELA - 1 juntamente com o numero de trabalhos 

monograficos analisados. 
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TABELA 1- TRABALHOS ANALISADOS POR CURSO DE ESPECIALIZA<";AO- JAN. 2001 

CURSOS CODIGO TOTAL DE TRABALHOS 

N.o % 

Assistencia de Enfermagem em UTI E-TI 09 4,12 

Bacteriologia E-BA 18 8,26 

Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial E-BU 08 3,67 

Cirurgia Vascular e Angiologia E-CVA 02 0,92 

Dentfstica Restauradora E-DRE 2S 11,47 

Enfermagem Medico-Cirurgica E-EC 16 7,34 

Enfermagem Obstetrica E-EO 23 10,SS 

Farmacologia E-FA 26 11,93 

Fisiologia E-FS 04 1,84 

Imunologia E-IM 73 33,48 

Microcirurgia Ocular E-MO OS 2,29 

Oftalmologia E-OF OS 2,29 

Otorrinolaringologia E-OT 04 1,84 

TOTAL GERAL 218 100 

FONTE: Biblioteca Central da UFPR, 2001 

Foram considerados os trabalhos registrados e depositados nas estantes ate janeiro 

de 2001. Sendo assim, os trabalhos que estavam ainda em fase de processamento tecnico 

pela Biblioteca Central nesta data ou que foram entregues para deposito legal apes esse 

perfodo ficaram exclufdos desta Pesquisa. 

Os dados completes relatives aos cursos sao apresentados no APENDICE 1, dentre 

os quais o numero da respectiva Resolu~ao CEPE que aprova o curso, ano de cria~ao, 

departamento responsavel, coordenadores e o numero de vezes que o curso foi oferecido 

ate a presente data. 
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5 ANALISE INFORMACIONAL E INDEXACAO NA AREA DE SAUDE 

De acordo com ROSAS (1999, p.206), na area de Ciencias da Saude foram 

desenvolvidos inumeros vocabularies medicos, sendo que esses vocabularies existem ha 

mais de cem anos e visavam, inicialmente, a classifica~ao das causas de morte. 

CIMINO (1995, p.779) aponta como exemplos de vocabularies controlados na area 

medica OS seguintes: 

• International Classification of Diseases (ICD), publicado pela Organiza<;ao 

Mundial da Saude; 

• Medical Subject Headings (MeSH), desenvolvido pela National Library of 

Medicine dos Estados Unidos da America para utiliza<;ao na indexa<;ao da 

literatura medica; 

• Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine - SNOMED 

International, fusao da Standard Nomenclature of Diseases and Operations 

(SNDO), Standard Nomenclature of Pathology (SNOP) e Systematized 

Nomenclature of Medicine (SNOMED), empregado na codifica~ao de todos os 

conteudos dos arquivos medicos eletronicos; 

• International Classification of Primary Care (ICPC) para ser utilizado na 

codifica<;ao de dados de prontuarios; 

• Read Clinical Codes, publicado pelos British National Health Services, para 

emprego com os arquivos medicos eletronicos. 

0 instrumento de controle de vocabulario utilizado nesse trabalho, denominado 

DeCS (Descritores em Ciencias da Saude), foi elaborado a partir da estrutura de um desses 

vocabularies- o MeSH. 

Neste capitulo e descrito o DeCS, instrumento coordenado pela BIREME (Centro 

Latina-Americana e do Caribe de Informa<;ao em Ciencias da Saude), apresentando 

juntamente um breve hist6rico, sua finalidade e suas principais caracterfsticas. 

Em seguida, e dado destaque especial a metodologia LILACS (Literatura Latina-

Americana e do Caribe em Ciencias da Saude) da qual o DeCS e componente. Esta 

metodologia de tratamento da informa<;ao, tambem foi desenvolvida pela BIREME, em Sao 
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Paulo, com o objetivo de estabelecer procedimentos comuns de tratamento da literatura 

tecnico-cientffica da area de Ciencias da Saude produzida na America Latina e no Caribe. 

5.1 DESCRITORES EM CIENCIAS DA SAUDE (DeCS) 

As fontes principais utilizadas para a descri<)io do DeCS sao o site da BIREME 

(www.bireme.br) eo proprio DeCS nas suas versoes impressas de 1988 e 1996. 

5.1.1 Historico e Finalidade 

0 DeCS e um vocabulario estruturado multilfngue (espanhol, portugues e ingles), 

criado pela BIREME para uso na indexac;ao de artigos de revistas cientfficas, livros, anais de 

congresses, relatorios tecnicos e outros tipos de materiais. Alem disso, e usado na pesquisa 

e recuperac;ao de assuntos da literatura cientffica nas bases de dados LILACS e MEDLINE 

(Medical Literature Analysis Retrieval System) e outras. 

Sua principal finalidade e servir de linguagem unificada para indexac;ao e 

recuperac;ao da informac;ao entre os componentes do Sistema Latina-Americana e do Caribe 

de Informac;ao em Ciencias da Saude. Este Sistema e coordenado pela BIREME, e abrange 

37 pafses na America Latina e no Caribe, permitindo um dialogo informacional documentario 

uniforme entre cerca de 600 bibliotecas. 

Foi desenvolvido tomando-se como base o MeSH. Permite o uso de terminologia 

comum para a pesquisa nos tres idiomas, (espanhol, portugues e ingles), proporcionando 

um meio consistente e unico para a recuperac;ao da informac;ao, independentemente do 

idioma. 

Alem dos termos medicos originais do MeSH, o DeCS foi enriquecido com termos de 

uso corrente das areas espedficas de Saude Publica e Homeopatia. A categoria Saude 

Publica foi criada em 1986, visando melhor representar a literatura latina-americana com 

adic;oes de cerca de 3.000 termos, inclusive aqueles do MeSH, nessa area. Ja a categoria 

Homeopatia foi criada em 1991, com ajuda de especialistas da Associac;ao Paulista de 

Homeopatia, reunindo aproximadamente 2.000 novas termos. 

0 DeCS tambem desempenha a func;ao de linguagem documentaria na metodologia 

de indexac;ao LILACS que sera abordada mais a frente (capitulo 5.2). 
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0 DeCS teve tres edic;oes na forma impressa (1988, 1992 e 1996) e atualmente 

tambem esta disponfvel para consultas on-line atraves do site da BIREME. 

A primeira edic;ao do DeCS, impressa em 1988, com 15.000 descritores, foi dividida 

em tres partes: Lista Alfabetica, Lista Hierarquica e Lista Permutada. Na segunda edic;ao de 

1992, tambem dividida em tres volumes, sao apresentados 20.000 descritores. A terceira 

edic;ao, com quase 23.000 descritores, foi lanc;ada em 1996, e e composta somente pela 

Lista Alfabetica, em dais volumes. Nesta edic;ao (1996) ocorreram modificac;oes na categoria 

Drogas, com um acrescimo expressive de termos e mudanc;as estruturais. Foram adicionados 

dais novas qualificadores para uso com drogas end6genas ou ex6genas e para uso com 

6rgaos animais e plantas em estudos virol6gicos. 

0 acesso ao DeCS via Internet tornou-se possfvel desde a edic;ao de 1999. 

Modificac;oes ocorridas nas versoes de 1999, 2000 e 2001 podem ser verificadas, 

recuperando-se desde areas terminol6gicas incorporadas, ate termos novas, alterados e 

eliminados. 

Atualmente, 0 DeCS, atraves da BIREME, participa do Projeto de Desenvolvimento 

de Terminologia Unica e Rede Semantica em Saude, UMLS - Unified Medical Language 

System da U.S. National Library of Medicine, com a responsabilidade da atualizac;ao e envio 

dos termos em portugues e espanhol. 

Este projeto desenvolvido nos EUA distribui, sob forma eletronica, as knowledge 

sources (fontes do conhecimento) e programas lexicais associados. Os produtos da UMLS 

podem ser utilizados por especialistas envolvidos no desenvolvimento de sistemas de 

informac;ao medica para melhorar seus aplicativos. Isto inclui dados sabre pacientes, 

bibliotecas digitais, recuperac;ao informacional bibliografica e dados na Internet, 

processamento em linguagem natural e suporte as decisoes. Em suma, os produtos da UMLS 

destinam-se tanto a representac;ao do conhecimento como a recuperac;ao da informac;ao. 

5.1.2 Estrutura e forma to de apresenta~ao 

Antes de descrever as caracterfsticas do vocabulario controlado DeCS, torna-se 

necessaria explicar o que sao vocabularies estruturados, quem os utiliza e qual sua 

contribuic;ao no processo de representac;ao da informac;ao. Em seguida, sao identificadas as 

principais caracterfsticas do DeCS e e apresentada sua estrutura, com as categorias que 

vigoram atualmente no vocabulario. 
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5.1.2.1 Vocabu!arios estruturados 

Vocabularios estruturados sao colec;oes de termos, organizados segundo um 

esquema pelo qual sao especificados determinados tipos de relac;oes entre os conceitos. 

Esses vocabularios, que visam facilitar o acesso a informac;ao, sao usados como um filtro 

entre a linguagem utilizada pelos autores e a terminologia da area. Podem ser considerados 

como meios auxiliares de busca, ajudando o usuario a refinar, expandir ou enriquecer suas 

pesquisas. 

Segundo LANCASTER (1993, p.14), a estrutura de um vocabulario controlado 

destina-se especialmente a: 

• controlar sin6nimos, optando por uma (mica forma padronizada, com remissivas 

de todas as outras; 

• diferenciar homografos; 

• reunir ou ligar termos cujos significados apresentem uma relac;ao mais estreita 

entre si; dois tipos de relac;oes sao identificadas explicitamente: as hierarquicas 

e as nao-hierarquicas (ou associativas). 

Vocabularios controlados sao necessarios para descrever, organizar e prover acesso 

a informac;ao. Seu uso permite ao pesquisador recuperar a informac;ao com o termo exato 

utilizado para descrever o conteudo do documento cientffico em questao. Os vocabularios 

controlados e estruturados funcionam tambem como mapas que guiam os usuarios ate a 

informac;ao. 

Com a expansao da Internet, e o numero de potenciais pontos de acesso a 
informac;ao crescendo exponencialmente, os vocabularios podem ser uteis, ao prover termos 

consistentes que permitem ao usuario selecionar a informac;ao de que necessita a partir de 

uma vasta quantidade de dados. 

Vocabularios estruturados podem ser usados por usuarios em geral, incluindo 

medicos, pesquisadores e estudantes, alem de profissionais bibliotecarios que se utilizam 

deles nos processos de indexac;ao e recuperac;ao. 

LANCASTER (1993, p.14) identifica tres tipos principais de vocabularios controlados: 

esquemas de Classificac;ao Bibliografica, Listas de Cabec;alhos de Assunto e Tesauros. Todos 

podem apresentar seus termos tanto alfabetica quanto sistematicamente. Para indicar as 

diferenc;as entre os tres, este autor explica que nas Classificac;oes Bibliograficas o arranjo 
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alfabetico e secundario, sendo apresentado na forma de um fndice que remete para o 

arranjo principal, o qual e sempre hierarquico. No Tesauro, o arranjo explfcito dos termos e 

alfabetico, mas ha uma estrutura hierarquica implfcita, incorporada a Lista Alfabetica por 

meio de remissivas. A Lista de Cabec;:alhos de Assunto difere do Tesauro por incorporar uma 

estrutura hierarquica imperfeita e por nao distinguir as relac;:oes hierarquicas das 

associativas. Na estrutura dos Cabec;:alhos de Assunto, observa-se hoje uma crescente 

"tesaurificac;:ao", ou seja, elementos estruturais do instrumento "Tesauro" vem sendo 

adaptados as Listas de Cabec;:alhos. 

5.1.2 2 Visao panoramica do DeCS 

Como vocabulario controlado trilingue, o DeCS e editado em portugues, ingles e 

espanhol, totalizando 22.700 termos (versao de 1999), sendo destes 2.740 de Saude Publica 

e 1.929 termos de Homeopatia. E submetido a um processo de manutenc;:ao e 

monitoramento constante, registrando a cada ano um mfnimo de 1.000 interac;:oes na base 

de dados dentre alterac;:oes, substituic;:oes e criac;:oes de novas termos ou areas. 

0 DeCS segue a estrutura dos Sistemas de Classificac;:ao e das Listas de Cabec;:alhos 

de Assunto, que se transformaram, aos poucos, em vocabularies especializados sem 

abandonar a estrutura original das linguagens das quais se originaram. 

A fim de manter o mesmo numero hierarquico nos tres idiomas, a lista do DeCS foi 

preparada com base nos descritores em ingles; portanto em portugues, os descritores nao 

aparecem em ordem alfabetica. 

Sua estrutura hierarquica fundamenta-se na divisao do conhecimento em classes e 

subclasses (decimais), respeitando-se as ligac;:oes conceituais e semanticas. Seus termos sao 

apresentados em uma estrutura hfbrida de pre e p6s-coordenac;:ao. 

Numa estrutura pre-coordenada, os termos sao combinadas no momenta da 

indexac;:ao, nao sendo possfvel separar seus componentes posteriormente, durante a 

recuperac;:ao. Segue daf que a forma do termo a ser pesquisado deve ser identica a forma 

sob a qual foi utilizado na indexac;:ao. Essa forma de citac;:ao dos conceitos encontra-se 

presente normalmente em listas de cabec;:alhos de assunto e sistemas de classificac;:ao. 

Ja na p6s-coordenac;:ao, um termo composto e subdividido em dais ou mais 

componentes, no momenta da indexac;:ao. Esses componentes somente serao unidos por 

ocasiao da busca na base de dados, para localizar os documentos que apresentam os 
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componentes pesquisados. A p6s-coordenac;ao possibilita a pesquisa dos termos 

separadamente, utilizando-se da 16gica booleana para a recuperac;ao informacional. Essa 

estrutura e a mais adequada aos tesauros, enquanto instrumento de indexac;ao e busca em 

bases em formatos eletronicos. 

As categorias principals que comp6em atualmente o DeCS sao as seguintes: 

A Anatomia 

B Organismos 

C Doenc;as 

D Compostos Qufmicos e Drogas 

E Tecnicas e Equipamentos 

F Psicologia e Psiquiatria 

G Ciencias Biol6gicas 

H Ciencias Ffsicas 

HP Homeopatia 

I Antropologia, Educac;ao, Sociologia e Fenomenos Sociais 

J Tecnologia de Alimentos e Bebidas 

K Humanidades 

L Ciencia da Informac;ao 

M Pessoas 

N Assistencia a Saude 

SP Saude Publica 

Z Localizac;oes Geograficas 
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Os 22.700 termos que compoem o DeCS na versao de 1999 distribuem-se como 

segue: 

GRAFICO 1- TERMOS QUE COMPOEM 0 DeCS- 1999 

7,6% 0,5% 

15,0% 

0 Compostos Q ufmioos e Drogas 
• Tecnicas, Equipamentos, Ciencias e keas Geograficas 
0 Anatomia , 0 rganismos e Ciencias Biol6gicas 
o S:lude Pllblica 
•Doen~s 

0 Homeopatia 
• 0 utras Categorias 

FONTE: Dados numericos provenientes do site <http://www.bireme.br/decs/> aqui 

representados em forma de grafico. 

5.1.3 Apresenta9ao do vocabulario 

Nesta sec;ao sao abordados os principais aspectos da apresentac;ao ffsica do 

conteudo do vocabul<kio, tanto na sua edic;ao impressa, quanta na versao disponibilizada 

para consulta online. 

A versao impressa e dividida por listas, na seguinte ordem: Lista Alfabetica, Lista 

Hierarquica e Lista Permutada. Tambem existe uma Lista de Qualificadores, que foi 

publicada apenas no Manual de lndexac;ao da Metodologia LILACS em 1988. 

Na descric;ao da edic;ao disponfvel na Internet, sao explicados os procedimentos de 

consulta on-line, as formas de apresentac;ao dos descritores, e a modalidade de interac;ao 

dos usuarios nos procedimentos de atualizac;ao do instrumento. 



15 

5.1.3.1 Versao impressa 

E composta pelas Listas Alfabetica, Hierarquica e Permutada. 

, Lista Alfabetica 

A edi<)3o mais recente da Lista Alfabetica impressa, datada de 1996, e dividida em 

dais volumes, com os descritores em ordem alfabetica. 

Segue urn exemplo da forma de apresentac)3o estruturada de um termo na Lista 

Alfabetica do DeCS: 

N EOPLASIAS/N EOPLASMS 
Veja tambem termos em CANCER, CARCINO-, ONCO-, E TUMOR 

-c4 -sp4.927.881.928.675 

BL BS CF CH CI CL CN CO DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME 
MI MO NU PA PC PP PS PX RA RH RI RT SE SU TH UL UR US VE VI 

Evite: muito geral; prefira espedficos: 
/ind quim permitido mas veja tambem 
CARCINOGENOS; ... 

UP: CANCER 

TUMORES 

TR: ANTICORPOS ANTINEOPLASIAS 

XR: ONCOLOGIA 

NEOPLASIAS/secundario use METASTASE NEOPlASICA 

0 termo de entrada e o descritor em portugues, seguido do descritor em ingles, 

ambos em caixa alta, sendo o primeiro em negrito: 

N EOPLASIAS/N EOPLASMS 

Na segunda linha constam as remissivas, no presente caso: 

Veja tambem termos em CANCER, CARCINO-, ONCO-, e TUMOR 

Em seguida, aparecem, em Formato alfanumerico, as categorias hierarquicas, as 

quais o descritor pertence. Por exemplo, NEOPLASIAS pertence a categoria: 

c4- sp4.927.881.928.675 

Na quarta linha constam os qualificadores cujo uso e permitido para este descritor. 

Sao os termos que podem ser agregados a ele para definir diferentes aspectos, conceitos e 



pontos de vista discutidos no documento indexado. 

BL BS CF CH CI CL etc. 

BL- sangue 

BS - irrigac;i3o sangufnea 

CF - lfquido cefalo-raquidiano 

CH- qufmica 

CI - induzido quimicamente 

CL - classifica<;ao 

Etc. 

Os qualificadores serao discutidos mais adiante (pag.l9-20). 
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As notas referentes ao descritor sao escritas de forma abreviada. Ha notas 

explicativas, de qualifica<;ao, de ordena<;ao e de carater geral. Possibilitam ao indexador uma 

melhor identifica<;ao do termo pesquisado. No exemplo anterior temos: 

Evite: muito geral; prefira especfficos; /ind quim permitido mas 

veja tambem 

CARCINOGENOS; ... 

As referencias cruzadas relativas aos sinonimos sao indicadas pela sigla UP (usado 

para), por exemplo: 

UP: CANCER 

TUM ORES 

Na linha seguinte, sao indicados os chamados descritores relacionados, identificados 

pela sigla TR (Termo relacionado): 

TR: ANTICORPOS ANTINEOPLASIAS 

Finalmente, sao oferecidas indica<;oes sabre o termo que deve ser efetivamente 

utilizado na indexa<;ao. Exemplo: 

NEOPLASIAS/secundario use METASTASE NEOPlASICA 

Isto significa que para documentos sabre Neoplasia secundaria, deve ser usado o 

termo Metastase Neoplasica. 
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,.. Lista Hierarquica 

Na Lista Hierarquica, os descritores estao ordenados dentro das categorias 

tematicas, do mais geral ao mais espedfico, obedecendo a urn formate padrao. Veja-se o 

exemplo a seguir: 

ANA TO MIA 
REGIOES DO CORPO 

ABDOME 
CANAL INGUINAL 
VIRILHA 
PERITONIO 

SACO DE DOUGLAS 
MESENTERIO 

MESOCOLON 
OMENTO 
CAVIDADE PERITONEAL 

ESPA<;O RETROPERITONEAL 
UMBIGO 

AXILA 
DORSO 

REGIAO LOMBOSSACRAL 

A 
Al 
A1.47 
Al.47.365 
A1.47.412 
Al.47.596 Al0.615.789 
Al.47.596.225 
Al.47.596.451 
A1.47.596.451.535 
A1.4 7.596.573 
A1.47.596.678 
A1.47.681 
Al.47.849 
Al.133 
Al.176 
Al.176.519 

As categorias principais (ver pag. 13-14), representadas par letras maiusculas, sao 

divididas em subcategorias. Estas, par sua vez, sao representadas pela letra da categoria 

principal, acrescida de um numero arabico. 

No exemplo proposto, a categoria principal e ANATOMIA, representado pela letra A. 

Sua subcategoria e REGIOES DO CORPO, que par sua vez, e representada par Al. 

ANA TO MIA 

REGIOES DO CORPO 

A 

Al 
(Categoria Principal) 

(Subcategoria) 

Desta maneira, cada descritor e representado par um numero que indica sua 

localizac_;ao na estrutura hierarquica do vocabulario. A func_;ao destes numeros e apenas a de 

localizar os descritores em cada categoria; eles nao tem nenhum significado logico ou 

classificatorio. 

Em alguns casas, um segundo numero de categoria pode constar ao lado do 

primeiro, significando que o termo se encontra simultaneamente em duas categorias. Par 

exemplo: 

PERITONIO A1.47.596 A10.615.789 
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A fim de manter o mesmo numero hierarquico nos tres idiomas, a lista foi preparada 

com base nos descritores em ingles. Por isso, os descritores em lingua portuguesa nao 

aparecem em ordem alfabetica dentro da hierarquia. 

A lista das categorias principais e suas subcategorias pode ser examinada no ANEXO 

1. 

, Lista Permutada 

A Lista Permutada do DeCS e um fndice alfabetico de cada palavra significativa, que 

consta dos descritores e das referencias cruzadas "USE". Esta lista nao inclui qualificadores. 

As palavras aparecem em ordem alfabetica, numa unica lista contendo cada uma 

das palavras que compoem o descritor. Cada segmento de palavras unidas por hffen e 

tratado como palavra independente. Nao tem entrada propria palavras nao significativas 

como artigos, conjun<_;oes, algumas preposi<_;oes, numerais romanos e arabicos, assim como 

uma unica letra. 

A finalidade da Lista Permutada e permitir a rapida localiza<_;ao de um descritor, 

quando somente uma palavra do mesmo e conhecida. Por exemplo: 

CARDIOVASCULARES 
COMPLICAc;OES CARDIOVASCULARES NA GRAVIDEZ 

DEFEITOS CARDIOVASCULARES CONGENITOS 

use CARDIOPATIAS CONGENITAS 

DOENc;AS CARDIOVASCULARES 

DOENc;AS CARDIOVASCULARES (ESPECIAL! DADE) 

use CARDIOLOGIA 

MODELOS CARDIOVASCULARES 

Neste exemplo, o indexador eventualmente poderia estar procurando por DOEN~AS 

CARDIOVASCULARES (ESPECIALIDADE), mas lembra-se somente da palavra 

"cardiovasculares". Na Lista Permutada ele pode procurar pelo descritor desejado, listado 

sob a entrada "cardiovasculares". Neste caso, como o descritor encontrado e uma referenda 

cruzada "USE", ele remete para o descritor autorizado CARDIOLOGIA. 
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, Lista de Qualificadores 

Uma ferramenta de auxflio para o indexador aperfei<;oar a descri<;ao de conteudo 

dos documentos se fundamenta na utiliza<;ao de qualificadores. 

A BIREME (2000, p. 3) conceitua qualificadores como "termos agregados aos 

descritores, de modo a definir diferentes aspectos, conceitos e pontos de vista". 

0 indexador deve seguir com fidelidade o conteudo e os pontos de vista do autor 

refletidos no artigo. Deve escolher os descritores corretamente e, depois, qualificar cada um 

deles. 

Na opera<;ao de indexa<;ao, o qualificador e vinculado diretamente ao descritor, 

separado par uma barra (/). Exemplos: 

CEREBRO/patol 

COMA/etiol 

A utilidade dos qualificadores dependera da especificidade par ele designada, tanto 

na analise quanta em rela<;ao a recupera<;ao da informa<;ao. 

Frequentemente, um documento necessita de mais de um qualificador para cada 

descritor. Um artigo de patologia e metabolismo do ffgado, par exemplo, deve ser indexado 

em FIGADO/patol e FIGADO/metab. 

Encontram-se disponfveis no Manual, para usa na indexa<;ao 82 qualificadores 

(ANEXO 2). Entretanto, nem todo qualificador faz sentido com qualquer descritor; par essa 

razao, o DeCS limita os qualificadores permitidos em cada caso. Oeste modo, um qualificador 

so podera ser utilizado, se for permitido para aquele descritor. Nao e aconselhado o usa de 

mais de tres qualificadores, para um mesmo descritor. Caso este exigir uma maior 

quantidade de qualificadores, devera ser consultada a hierarquia dos qualificadores (ANEXO 

3) para encontrar um aspecto mais abrangente. 

Nas Notas do DeCS, o indexador encontra as indica<;oes de usa dessas 

combina<;oes. Existe uma possibilidade de indexa<;ao para as combina<;oes nao-validas. 

Quando se necessita de um qualificador que nao e permitido para determinado descritor, 

este descritor pode ser indexado como primario, utilizando-se como secundario um descritor 

identico ou quase identico ao qualificador. 
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5.1.3.2 Versao online do DeCS 

A versao de 2001 do DeCS pode ser acessada somente via Internet, por meio do 

site da BIREME, no link de Descritores em Ciencias da Saude. 

Nessa pagina, o usuario encontra informa<;oes sabre o hist6rico do DeCS, pode 

realizar consultas, fazer sugestoes de novas termos e observar as novidades das ultimas 

edi<;oes. Pode-se constatar a adi<_;ao de novas areas terminol6gicas, bern como a elimina<;ao 

e substitui<_;ao de termos. 

A consulta ao DeCS e feita atraves de uma tela, onde o usuario pode escolher o 

idioma desejado dos descritores (ingles, espanhol e portugues). Existem as op<;oes de busca 

por uma palavra ou termo ou pelo descritor exato. As consultas tambem podem ser 

realizadas utilizando os indices Hierarquico ou Permutado, alem do indice Alfabetico. 

FIGURA 1- CONSULTA ONLINENO DeCS -2001 

Consulta ao DeCS 

Idioma dos Descritores o Ingles 0 Espanhol 0 Portugues 

Consulta por Palavra 

0 Palavra ou Termo 
0 Descritor Exato 

( Consulta) 

Consulta por indice 

0 Alfab€tico 

0 Permutado 

o Hierarquico ( Consulta) 

Para configurar o idioma da interface ( Config ) 
e a apresentac.;ao dos resultados 

A versao online do DeCS, alem de oferecer facilidades de manuten<;ao/atualiza<;ao 

da linguagem documentaria, permite a rapida localiza<;ao pelo indexador, do termo mais 

adequado ao documento. 
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);> indice Alfabetico 

Na janela do indice Alfabetico, o indexador deve digitar as letras iniciais do termo 

que procura e pedir para o fndice mostrar a listagem alfabetica dos termos. Por exemplo, 

iniciando-se a pesquisa pela letra A, a tela exibe: 

FIGURA 2- INDICE ALFABEnCO ONLINENO DeCS- 2001 

·indice Alfabetico 
Pesquisa sobre: A 

Mostrando: 1 

De: A PROVA DE FOGO 

Ate: ABLA«;AO PERCUTANEA POR CATETER 

A PROVA DE FOGO 
A-RAF 
AB-REA<;AO 
ABACATE 
ABACATEIRO 
ABALOS SISMICOS 
ABANDONO DO FUMO 
ABANDONO DO HABITO DE FUMAR 
ABANDONO DO PACIENTE PELO MEDICO 

-

( Nova Consulta ) ( indice ) ( Mostrar ) ( Hierarquico ) 

A partir desta tela deve-se selecionar o descritor desejado e clicar o botao "mostrar" 

para visualizar o descritor complete. 

Os descritores apresentam-se de maneira similar a forma impressa. 0 formate de 

hipertexto possibilita a navega~ao atraves de links diretos para as categorias as quais 

pertence o descritor, ou ainda, para os termos relacionados ejou qualificadores permitidos. 

Atraves dos links com os qualificadores, o indexador tem acesso ao significado do 

qualificador. Isto facilita muito o esclarecimento de duvidas quando da aplica~ao de 

qualificadores. 

Outre instrumento de auxflio para o indexador sao as defini~oes e notas que 

aparecem junto aos descritores. Elas trazem explica~oes sobre a terminologia medica e 

aplica~ao dos descritores conforme cada caso. A seguir, um exemplo de descritor recuperado 

pela consulta online do DeCS: 



FIGURA 3- DESCRITOR NA VERSAO ONLINEDO DeCS- 2001 

Pesquisa sobre: ABANDONO DO FUMO 

Oescritores encontrados: 1 

Mostrando: 1 ... 1 

Descritor Ingles: SMOKING CESSATION 

Descritor Espanhof. CESE DEL TABAQUISMO 

Descritor Portugues: ABANDONO 00 HABITO DE FUMAR 

Sinonimos Portugues: ABANDONO DO FUMO 

INTERRU~O DO HABITO DE FUMAR 

Categoria: F01.145.940.700 

Defini<;ao Portugues: Ato de interromper o habito de fumar, a inala<;ao e 
exala<;iio da fuma<;a do tabaco. 

Nota de Indexa<;ao Portugues: ABANDONO DO uso DO TABACO tambem esta disponfvel 

Relacionado Portugues: BUPROPIONA 

Qualificadores Permitidos 

Portugues: 

economia 
hist6ria 

metodos 

Numero do Registro: 29815 

Identificador Unico: D016540 

etnoloqia 
leqislacao e jurisprudencia 
psicologia 

( Nova Consulta ) { Config ) 
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Caso o termo procurado nao tenha sido encontrado, pode-se realizar uma nova 

pesquisa, seja pelo indice Alfabetico novamente ou atraves dos indices Hierarquico e/ou 

Permutado. 



23 

};> indice Permutado 

A pesquisa atraves do fndice Permutado e muito importante, pais possibilita a 

recuperac;ao a partir de todas as palavras que compoem os descritores, ou ainda pela sua 

raiz, nao sendo necessaria que o indexador se lembre do descritor complete. A tela de busca 

do indice Permutado apresenta-se como segue: 

FIGURA 4- BUSCA NO INDICE PERMUTADO 

indice Permutado 

Digite a palavra ou raiz: I cardiovasculares 

Em uma pesquisa do termo cardiovascu/ares, por exemplo, recupera-se todos os 

descritores que contenham a palavra cardiovasculares. A FIGURA 5 ilustra essa busca. 

FIGURA 5 - TERMOS RECUPERADOS NO INDICE PERMUTADO 

indice Permutado 

Pesquisa sobre: CARDIOVASCULARES 

Descritores encontrados: 7 

Mostrando: 1 ... 7 

De: anormalidades CARDIOVASCULARES 

Ate: procedimentos cirurgicos CARDIOVASCULARES 

anormalidades CARDIOVASCULARES 
complicac;oes CARDIOVASCULARES na gravidez 
defeitos CARDIOVASCULARES congenitos 
doenc;as CARDIOVASCULARES 
doenc;as CARDIOVASCULARES (especialidade) 
modelos CARDIOVASCULARES 
procedimentos cirurgicos CARDIOVASCULARES 
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A pesquisa atraves do indice Hierarquico pode ser feita tanto a partir de sua tela 

inicial, quanta a partir de um descritor recuperado nos outros Indices. Por exemplo, ap6s a 

pesquisa do termo cardiovascu/ares no indice Permutado, pode-se selecionar o descritor 

anormalidades cardiovasculares (FIGURA 5) e pedir a visualiza~ao da sua estrutura 

hierarquica como demonstra a FIGURA 6. 

FIGURA 6- CATEGORIAS DE DESCRITORES NO INDICE HIERARQUICO 

0 descritor 
ANORMALIDADE5 

CARDIOVASCULARE5 
Pertence as seguintes 

Categorias: 
DOENCA$ 
DOENCAS 

DOENCAS 

DOENCASCARDIOVASCULARES 

ANORMALIDADES CARDIOVASCULARES 0 
FISTULA ARTERIO·ARTERIAL 

MALFORMACOES ARTERIOVENOSAS + 

( Nova Consulta ) ( i ndice ) 

MALFORMACOES VASCULARES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

CARDIOPATIAS CONGENITAS + 
SINDROME DE CIMITARRA 

CARDIOPATIAS + 
HIPEREMIA 

COMPLICACOES CARDIOVASCULARES NA GRAVIDEZ + 
SINDROME DE CIMITARRA 

SIFILIS CARDIOVASCULAR 

A busca pelo indice Hierarquico tambem pode ser feita pela sua tela principal que 

contem as principais categorias. Nesta tela, o indexador navega atraves das estruturas 

hierarquicas ate encontrar o descritor mais adequado. 

0 DeCS possibilita uma indexa~ao a partir dos descritores mais gerais. Porem, 

recomenda-se uma indexa~ao a mais espedfica possfvel, utilizando descritores que mais se 

aproximem do nfvel de especificidade do trabalho indexado. A recomenda~ao sobre a 

indexa~ao mais espedfica foi seguida durante o presente trabalho. 
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A FIGURA 7 ilustra a tela de busca do indice Hierarquico, onde se pode fazer a 

busca, digitando o descritor desejado ou navegando pelas categorias. 

FIGURA 7 - TElA DE BUSCA REFERENTE AO INDICE HIERARQUICO 

indice Hierarquico 

Escreva urn descritor: l._ _________ _____.l ( fndice ) 

ou navegue a partir das categorias 

ANATOMIA + 
ORGANISMOS + 
DOENCAS + 
COMPOSTOS OUIMICOS E DROGAS + 
TECNICAS E EQUIPAMENTOS + 
PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA + 
CIENCIAS BIOLOGICAS + 
CIENCIAS FISICAS + 
HOMEOPATIA+ 
ANTROPOLOGIA. EDUCACAO, SOCIOLOGIA E FENOMENOS SOCIAlS + 
TECNOLOGIA E ALIMENTOS E BEBIDAS + 
HUMANIDADES + 
CIENCIA DA INFORMACAO + 
PESSOAS + 
ASSISTENCIA A SAUDE + 
SAUDE PUBLICA + 
LOCALIZACOES GEOGRAFICAS + 
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5.2 METODOLOGIA LILACS 

0 presente capitulo baseia-se no Manual de Indexac;:ao para a Base de Dados 

LILACS, da BIREME (1988). Ate a presente data foi mantida a versao deste documento, 

exceto a parte referente ao Capitulo de Qualificadores, disponivel na Internet, BIREME 

(2000, 14 p.). 

5.2.1 Historico e finalidade 

A metodologia LILACS destina-se ao controle bibliografico da literatura em Saude, 

gerada nos paises latino-americanos. Iniciado em 1982 pela BIREME, com o apoio do Centro 

Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento (CliO), do Canada, fundamenta-se na 

participac;:ao dos paises atraves dos Centros Coordenadores Nacionais (CCN) da Rede Latina-

americana coordenada pela BIREME, em Sao Paulo. 

A metodologia e hoje um dos componentes da Biblioteca Virtual em Saude. Em 

continuo desenvolvimento, compreende normas, manuais, guias e aplicativos, destinados a 
coleta, selec;:ao, descric;:ao e indexac;:ao de documentos e a gerac;:ao de bases de dados. 

0 conjunto de bases de dados que utilizam os padroes estabelecidos na 

Metodologia LILACS constitui o Sistema LILACS. Atualmente, integram o Sistema LILACS as 

bases de dados: LILACS, AdSaude (Administrac;:ao de Servic;:os de Saude), BBO (Bibliografia 

Brasileira de Odontologia), BDENF (Base de Dados em Enfermagem), MEDCARIB (Literatura 

do Caribe em Ciencias da Saude) e bases de dados nacionais dos paises latino-americanos 

nesta area. 

Com esta metodologia, os paises que integram o Sistema Latino-Americano e do 

Caribe de Informac;:ao em Ciencias da Saude podem criar suas bases de dados locais e 

nacionais. Estes paises cooperam com a alimentac;:ao das bases de dados LILACS e SeCS 

(Sistema de Controle de Colec;:oes de Publicac;:oes Peri6dicas), contribuindo com o controle 

bibliografico e a disseminac;:ao da respectiva literatura nesta area do conhecimento. 

Os componentes que atualmente integram a Metodologia LILACS sao: o Manual de 

Descric;:ao Bibliografica; Manual de Indexac;:ao; Guia de Selec;:ao de Documentos; Diret6rio de 

Publicac;:oes Peri6dicas Indexadas na LILACS; SeCS; DeCS e o LILDBI (LILACS Descric;:ao 

Bibliografica e Indexac;:ao) - programa de descric;:ao bibliografica e indexac;:ao, desenvolvido 
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em CISIS, para auxiliar o processo de criac;:ao de registros bibliogrMicos no padrao LILACS. 

Desses componentes os que foram utilizados na elaborac;:ao do presente trabalho 

foram o DeCS, (descrito no item 5.1) e o Manual de Indexac;:ao da Base de Dados LILACS. 

Este Manual, pec;:a fundamental para a correta utilizac;:ao do DeCS, apresenta as principais 

diretrizes a serem seguidas pelos indexadores. 

5.2.2 Procedimentos de indexa9ao 

Neste item sao descritos OS procedimentos para a analise de conteudo de 

documentos a serem incorporados na base de dados LILACS, criando condi<_;oes para a 

posterior recuperac;:ao da informac;:ao. 

5.2.2.1 Conceitos 

Segue a conceituac;:ao tecnica de alguns termos, de acordo com o Manual de 

Indexac;:ao: 

• Indexa9ao e o processo pelo qual e descrito o conteudo de um documento 

mediante descritores, depois de sua leitura tecnica e analise. 

• Descritores sao os termos extraidos de vocabularies controlados ou tesauros 

que expressam conceitos de uma ou varias areas do conhecimento. 

• Descritores pre-codificados sao termos que definem conceitos 

predeterminados pelos sistemas de indexa<_;ao e que se encontram em quase 

todos os documentos. 

• Descritores pre-coordenados sao termos formados pela combina<_;ao de dais 

ou mais descritores. 

• Qualificadores sao termos que definem aspectos de um assunto, qualificando o 

descritor adotado. Os qualificadores estao sempre associados a descritores. 
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5.2.2.2 Prindpios gerais 

Na Base de Dados LILACS e utilizada a indexac)io coordenada. Neste sistema, o 

conteudo dos documentos e expresso pela combinac)io de descritores nas seguintes 

modalidades: 

• 

• 

• 

• 

Dois ou mais descritores: 

Ex: 

Planejamento de unidades de terapia 
intensiva em hospitais psiquiatricos 

Descritor com qualificador: 

Ex: 

Metabolismo do ffgado 

Descritor e descritor precodificado: 

Ex: 

Gastrite em crianc_;:as 

Descritor precoordenado: 

Ex: 
Cirrose em alcoolatras 

HOSPITAlS PSIQUIATRICOS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIV A 

ARQUITETURA HOSPITALAR 

FIGADO/metab 

GASTRITE 

V- Humano 
E- Crian<;:a 

CIRROSE HEPATICA 

E nao: CIRROSE E FIGADO 

Alem dos pnne~pais conceitos, constituindo os pontos principais de acesso ao 

documento, a indexac_;:ao devera tambem incluir aspectos significativos que possam ser 

relevantes. Estes sao denominados pontos secundarios do documento, que so ficam 

registrados na base de dados para recuperac_;:ao futura. 

Para distinguir os pontos principais dos secundarios, aos primeiros e acrescentado o 

sinal de asterisco (*) para marca-los na forma impressa da base de dados do Sistema 

LILACS. 
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Ao selecionar os conceitos o indexador deve escolher: 

• Conceitos que o autor do trabalho tenha julgado importantes, inclufdos no titulo, 

na introduc)io, nos objetivos, resumo e conclus6es; 

• Conceitos significativos da pesquisa, ainda que nao salientados pelo autor do 

trabalho; 

• Conceitos abrangidos pelos descritores precodificados; 

• Resultados negativos considerados significativos; 

• Se<;6es e paragrafos relativos ao assunto; 

• Conteudo de tabelas (quando este seja discutido de maneira relevante no texto). 

5.2.2.3 Aspectos qualitativos 

Ao adotar uma metodologia de indexa<;ao, e fundamental que seus criterios de 

qualidade sejam previamente formulados com clareza e seguidos consistentemente. 

Na Metodologia LILACS estipularam-se os aspectos da qualidade da indexa<;ao a 

serem seguidos pelos indexadores, tanto no que se refere a aspectos relacionados ao proprio 

instrumento de indexa<;ao quanto aos aspectos que dizem respeito a ado<;ao de praticas pelo 

indexador. 

DeCS: 

Os seguintes aspectos qualitativos dizem respeito ao instrumento de indexa<;ao 

• Concordancia: o indexador devera limitar-se fielmente ao conteudo do DeCS e 

as diretrizes dadas. Deve seguir a hierarquia dos descritores e as regras que 

orientam seu uso; 

• Coen§ncia: os descritores deverao ser usados sempre da mesma forma, 

seguindo consistentemente as regras de indexa<;ao; 

• Especificidade: o DeCS oferece termos gerais e espedficos, mas a indexa<;ao 

deve ser a mais espedfica possfvel; 

• Multiplicidade: na indexa<;ao deverao ser atribufdos tantos descritores quantos 

forem necessaries para descrever o documento em todos os seus aspectos; 

• Fidelidade: os descritores escolhidos devem reproduzir fielmente o conteudo do 
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documento. 

Dois aspectos de qualidade da indexac)io indicados pelo Manual de Indexa<;ao estao 

relacionados com a postura adotada pelo indexador: 

• Imparcialidade. o indexador se abstem de emitir avalia<;6es ou opini6es 

pessoais, mas enfoca todos os assuntos sob todos os aspectos de forma 

imparcial e sem preconceitos; 

• Born senso: o indexador omite dados irrelevantes e nao pertinentes, mas sem 

sacrificar a imparcialidade, especificidade, multiplicidade ou veracidade. Devera 

indexar a parte substancial do texto digna de recupera<;ao, e nunca avaliar o 

trabalho do autor (BIREME, 1988, p.4). 

5.2.2.4 Leitura tecnica do documento 

Na Metodologia LILACS tambem sao enumeradas as etapas a serem seguidas 

quando da leitura tecnica do documento submetido a indexa<;ao: 

• Leitura e entendimento do titulo; 

• Leitura da introdu~ao, pelo menos ate o ponto em que o autor menciona o 

prop6sito do documento; 

• Aten<;ao referente a tftulos de cap!tulos, se~oes e paragrafos; pa/avras 

destacadas no texto; tabe/as, graficos e i/ustra~oes e metodos utilizados; 

• Sele<;ao somente dos assuntos discutidos no documento e nao apenas 

mencionados; 

• Leitura das conc/usoes, observando-se se o trabalho atingiu os objetivos 

propostos; 

• Verifica<;ao das referencias bibliograficas como guia para confirma<;ao de algum 

item; 

• Leitura do resumo, para verificar termos que possam ter sido esquecidos; 

• Verifica<;ao dos descritores fornecidos pelos autores ou palavras-chave dadas 

pelos editores do trabalho. 
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Olhando mais de perto essas recomendac;oes, ve-se que, na verdade, nao se trata 

propriamente de "etapas", mas daquelas partes do documento destacadas como prioritarias na 

execuc;ao da tarefa de indexar. A recomendac;ao de selecionar somente os assuntos 

efetivamente tratados no documento (e nao apenas mencionados) aplica-se as diferentes 

partes que podem oferecer subsidies a indexac;ao. 
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6 EMBASAMENTO TEORICO E METODOLOGIA DA INDEXACAO 

Neste capitulo sao descritos OS procedimentos aplicados a execuc_;ao deste trabalho 

de pesquisa, ou seja, na indexac_;ao das monografias dos Cursos de Especializac_;ao, na Area 

de Ciencias da Saude, depositados no Departamento de Bibliotecas e Documentac_;ao da 

Biblioteca Central da UFPR. 

Inicialmente, evidenciou-se a importancia do planejamento da indexac_;ao a ser 

executada. Neste sentido, VIEIRA (1996, p.ll) afirma que o planejamento da indexac_;ao 

dependeril do levantamento das necessidades relacionadas aos perfis dos usuarios, da 

instituic_;ao e dos proprios documentos. 

A partir dessa afirmac_;ao de VIEIRA, foram destacadas algumas caracterfsticas 

gerais, referentes a estes perfis, no contexto da presente pesquisa: 

• Perfil do usuario: formado em grande parte por alunos de graduac_;ao, pos-

graduac_;ao e professores com interesse pelos assuntos abordados e os resultados 

obtidos nos Trabalhos de Especializac_;ao da area; 

• Perfil da institw~ao: representado pelo Departamento de Bibliotecas e 

Documentac_;ao da Biblioteca Central, que vern desempenhando cada vez mais o 

papel de Centro de Documentac_;ao e Informac_;ao, pais nela sao armazenados nao 

so documentos referentes a Historia da UFPR, como tambem trabalhos de pos-

graduac_;ao aqui produzidos e em outras universidades nacionais ou estrangeiras; 

• Perfil do documento: trabalhos de pos-graduac_;ao latu sensu, que apresentam 

resultados de pesquisas e conteudos espedficos da Area de Ciencias da Saude. 

Desta forma, as decis5es tomadas para o planejamento da indexac_;ao levam em 

conta estes tres perfis identificados, ou seja, dos usuarios, da instituic_;ao e dos documentos 

abrangidos. 

A metodologia de indexac_;ao desenvolvida pela BIREME para a Base LILACS foi a 

principal fonte de informac_;ao utilizada na elaborac_;ao das diretrizes de indexac_;ao aqui 

apresentadas. Essa escolha deve-se ao fato de a Metodologia LILACS, utilizando-se do 

Vocabulario Controlado DeCS, encontrar-se consolidada e difundida na area de Ciencias da 

Saude na America Latina. 
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6.1 ANALISE DO CONTEUDO E INDEXAc;Ao 

Nesta sec;ao descrevem-se alguns aspectos relatives a indexac;ao, tais como sua 

conceituac;ao, a distinc;ao entre indexac;ao manual e automatica, as etapas de analise do 

conteudo e a conversao de termos para a linguagem documentaria, bem como os fatores 

que podem intervir na qualidade do processo de indexac;ao. 

De acordo com FUJITA (1999, p.101), "em um consenso empfrico da atividade de 

analise documentaria, sabe-se que indexadores enfrentam dificuldades no momenta de 

extrair termos significativos e, tambem, representatives do tema do documento". Essas 

dificuldades decorrem do tipo de leitura que o indexador e obrigado a fazer, com vista aos 

objetivos do processo de indexac;ao. 

6.1.1 Defini9iio de indexa9iio 

Na metodologia LILACS define-se indexac_;:ao como "processo pelo qual e descrito o 

conteudo de um documento mediante descritores, depois de sua leitura tecnica e analise" 

(BIREME, 1988, p.2). 

Para ROBREDO & CUNHA (1986, p.244) cabe a indexac;ao "indicar o conteudo 

tematico de uma unidade de informac;ao, mediante a atribuic;ao de um ou mais termos (ou 

c6digos) ao documento, de forma a caracteriza-lo de forma unfvoca". 

Na mesma linha, VIEIRA (1996, p.9) entende indexac;ao como "operac;ao que 

consiste em extrair os conceitos que caracterizam o conteudo de um texto para se obter 

uma sfntese, mediante a representac;ao da informac;ao relevante atraves de descritores". 

Portanto, no processo de indexac;ao de documentos torna-se necessaria a extrac;ao 

de conceitos significativos dos mesmos, de forma que toda informac;ao importante do 

documento possa ser devidamente representada, atraves de descritores padronizados, 

utilizando-se uma linguagem documentaria. 

A extrac;ao dos conceitos e sua representac;ao atraves de descritores padronizados 

pelo instrumento de indexac;ao sao descritas no item 6.1.3. 
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6.1.2 Indexa9ao intelectual e indexa9ao automatica 

No presente trabalho e adotada a indexac)\o intelectual, por alguns chamada de 

"manual", em contraste com a indexa<_;ao automatica. Com o avan<;o da tecnologia das redes 

e sistemas de informa<;ao automatizados evidenciam-se as vantagens e desvantagens desses 

dais processes de indexa<;ao1
. 

De acordo com WELLISCH (1995, p.42), a indexa<_;ao efetuada pelo homem e um 

processo mental de analise intelectual baseado no entendimento do significado de um texto, 

com o objetivo de rearranjar sua estrutura conceitual num formate facilmente recuperavel. 

Por sua vez, os metodos de indexa<_;ao automatica seriam essencialmente estrategias de 

busca. Sao programados com a finalidade de encontrar palavras usadas pelos pesquisadores 

em suas questoes de busca, comparando-as com as mesmas palavras que ocorrem nos 

textos em linguagem natural. 

Para que as pesquisas nas bases de dados tenham exito, deve haver 

correspondencia entre o vocabulario de indexa<;;ao e de recupera<;ao, pais a recupera<;ao 

automatica funciona por coincidencia de caracteres das palavras e nao por busca de 

conceitos (VIEIRA, 1996, p.10). Esta correspondencia, naturalmente, e relativa, pais 

conforme o sistema adotado, existe o recurso de truncamento de termos na busca. 

0 processo de indexa<;ao intelectual foi escolhido no desenvolvimento deste 

trabalho; no entanto, como os dados estarao dispostos em uma base de dados, futuramente 

o processo automatico tambem podera ser utilizado no momenta da busca, desde que sejam 

feitos os ajustes necessaries no sistema. 

6.1.3 Etapas da indexa¢o, exaustividade e especificidade 

Com respeito as etapas do processo de indexa<_;ao, levou-se em conta a distin<;ao 

apresentada por LANCASTER (1993, p.8) que distingue duas partes principais: a analise 

conceitual e a conversao ['tradu<;ao") dos conceitos, aqui convertidos para a linguagem do 

DeCS. 

Na etapa de analise conceitual, segundo VIEIRA (1996, p.10), requer-se a 

compreensao do conteudo quanta ao tema e tipo de texto para possibilitar a identifica<_;ao 

1 Uma revisao de literatura sabre indexa<_;ao automatica e intelectual ate 1983 encontra-se 
em VIEIRA (1988). 
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dos conceitos representativos do documento, com vista a posterior sele~ao das informa~oes, 

segundo os parametros de exaustividade e especificidade exigidos pelo sistema. 

WELLISCH (1995, p.175) define exaustividade como a extensao na qual conceitos e 

t6picos sao tornados recuperaveis par meio dos termos de indexa~ao. Neste sentido, 

LANCASTER (1993, p.305) complementa que a exaustividade "correspondera, 

aproximadamente, ao numero de termos de indexa~ao atribufdos ou a alguma outra medida 

do numero de pontos de acesso criados". 

A especificidade e descrita par WELLISCH (1995, p.439) como a extensao dentro da 

qual um conceito ou t6pico de urn documento e identificado par um termo exato na 

hierarquia de suas rela~oes de genero-especie. Par exemplo, na hierarquia: 

ANA TO MIA 

REGIOES DO CORPO 

ABDOME 

PERITONIO 

o termo PERITONIO sera o mais espedfico. Fica, portanto, clara que o nfvel de 

especificidade e uma decisao do indexador ou melhor, do sistema a ser adotado. 

Na formula~ao de LANCASTER (1993, p.305), o nfvel de especificidade e 

determinado pelas caracterfsticas do vocabulario empregado na indexa~ao. Mesmo assim, o 

indexador pode vir a representar urn t6pico de forma menos espedfica do que aquela 

permitida pelo vocabulario. 

Em rela~ao aos parametros de especificidade e exaustividade, a Metodologia LILACS 

se expressa de forma bem clara. Recomenda quanta a exaustividade a atribui~ao de tantos 

descritores quantos forem necessarios para descrever o documento em todos os seus 

aspectos, e quanta a especificidade afirma que, par mais que o DeCS ofere~a termos gerais 

ou espedficos, a indexa~ao deve sera "mais espedfica possfvel" (BIREME, 1988, p.4). 

Na etapa da analise conceitual foram seguidas as recomenda~oes da Metodologia 

LILACS sabre a leitura tecnica descritas na se~ao 5.2. Deu-se prioridade a analise do titulo e 

do resumo do documento, e quando necessaria, as demais partes do documento. 
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Nos casos em que a linguagem documentaria DeCS nao oferecia nenhum descritor 

capaz de representar adequadamente determinado conceito presente no documento, e 

suficiente para recupera-lo posteriormente, foram atribufdos termos livres. Esses termos 

foram controlados e submetidos a uma padroniza<;ao rigorosa, quando utilizados mais de 

uma vez na indexa<;ao. 

6.1.4 Criterios de qualidade na indexa9ao 

Segundo LANCASTER (1993, p.80-82), a qualidade da indexa<;ao e influenciada por 

fatores ligados ao proprio processo de indexa~ao, fatores ligados ao documento ana/isado, 

fatores ligados a linguagem documentaria adotada pelo sistema, fatores ligados ao 

indexador, fatores ambientais e referentes ao uso de instru~iJes pre-estabelecidas. 

Os fatores ligados ao processo dizem respeito ao tipo de indexac.;:ao, regras e 

instruc.;:oes estabelecidas, produtividade exigida e exaustividade da indexac.;:ao. 

Em rela<;ao ao documento analisado, os fatores a considerar dizem respeito ao 

conteudo tematico, a complexidade do tema tratado, a lfngua e linguagem empregados, a 

extensao do texto e atualidade dos temas. 

Por sua vez, a linguagem documentaria pode influir na qualidade da indexa<;ao pela 

especificidade dos descritores do vocabulario, pelo controle adequado de ambiguidades ou 

imprecisoes, estruturac.;:ao hierarquica e associativa do vocabulario e disponibilidade de 

instrumentos auxiliares tais como glossarios e dicionarios especializados. 

Quanta aos fatores diretamente dependentes do indexador, referem-se 

principalmente ao seu conhecimento do conteudo tematico tratado e ao seu entendimento 

da terminologia espedfica. Ele deve ter conhecimento das necessidades dos usuarios, 

experiencia, capacidade de concentrac.;:ao, capacidade de compreensao e leitura na area. 

Enfatizando o papel do usuario neste processo, VIEIRA, (1996, p.ll), afirma que "a 

qualidade de um sistema de indexac.;:ao deve ser avaliada em func.;:ao de sua capacidade para 

responder as varias necessidades de informac)io dos usuarios, considerando os aspectos de 

cobertura de um assunto, recuperabilidade do descritor e atualidade dos termos indexados". 

Alem dos aspectos de especificidade e exaustividade (multiplicidade), na 

Metodologia LILACS apresenta-se uma rela<;ao de fatores a serem observados, a fim de 

garantir a qualidade no processo de indexac.;:ao (item 5.2). Estes dizem respeito tanto ao 
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instrumento de indexa<_;:ao utilizado (coerencia, concordancia e fidelidade), quanta a postura 

adotada pelo indexador (bam sensa e imparcialidade). 

6.2 DIRETRIZES PARA A INDEXA<;;:AO INTELECTUAL 

Instru<_;:oes ou diretrizes sao importantes para a padroniza<_;:ao e controle da 

indexa<_;:ao (VIEIRA,1996, p.14). Optou-se par estabelecer algumas diretrizes que 

possibilitassem uma indexa<_;:ao de qualidade, pela observancia dos padroes estabelecidos. 

Devido a caracterfstica peculiar deste trabalho de encaixar-se em um Projeto 

Integrado de Pesquisa mais amplo, tiveram que ser tornados alguns cuidados no tocante as 

diretrizes gerais e a coerencia do Projeto. Isto se deve ao fato de que, na continua<_;:ao do 

trabalho pela Biblioteca Central, a indexa<_;:ao sera realizada par outras pessoas, em perfodos 

diferentes e, principalmente, porque o Projeto geral abrange areas do conhecimento e 

linguagens de indexa<_;:ao distintas. 

No contexto do presente trabalho, foram aplicadas algumas diretrizes quanta a 

padroniza<_;:ao dos termos, quanta aos tipos de termos, forma de apresenta<_;:ao e ordem de 

cita<_;:ao, na area das Ciencias da Saude. 

Para compor essas diretrizes, optou-se par adotar as recomenda<_;:oes da 

Metodologia LILACS (BIREME, 1988) desde que nao conflitantes com as padroniza<_;:oes 

previamente estabelecidas nos dais primeiros trabalhos do Projeto Integrado de Pesquisa 

(ARAUJO, 2000 e GROHS, 2000), o que poderia acarretar falhas no momenta da jun<_;:ao das 

bases de dados. 

6.2.1 Tipos de termos utilizados 

Aqui optou-se par dar continua<_;:ao as formas anteriormente adotadas no Projeto 

Integrado de Pesquisa, baseadas nas propostas da Funda<_;:ao Getulio Vargas para o Sistema 

Bibliodata Calco (FGV, 1995). 
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-, Descntores simples 

Sao formados por apenas urn substantive (no singular ou plural) que representa um 

assunto expresso por um unico conceito; 

Ex: ENTEROPATIAS 

, Descritores compostos 

Sao formados pela combinac.;ao de dois ou mais descritores, podendo canter termos 

correlates, termos semelhantes, temos opostos ou, ainda, locuc.;oes, frases feitas ou 

convencionais. 0 descritor composto pode apresentar-se como: 

• Descritor composto invertido: usado quando na linguagem natural o termo mais 

representative do assunto nao aparece em primeiro plano, ou seja iniciando o 

descritor. Pode ser representado com um trac.;o, por exemplo: 

PERIODONTIA- INSTRUMENTAc;A.o 

• Descritor composto constitu!do por expressoes. pode ser formado por expressao 

adjetiva ou prepositiva. 

Adjetivas: quando formadas por um substantive modificado por 

adjetivo; 

Ex: CIRURGIA CARDIACA 

Prepositivas: quando formadas por substantives modificados ou nao 

adjetivamente, ligados por preposic.;ao. 

Ex: SAUDE DA MULHER 

• Descritor composto subdividido: descritor resultante da pre-coordenac.;ao de um 

descritor principal com uma ou mais subdivisoes. As regras para a subdivisao dos 

termos sao descritas na sec.;ao 6.2.2. 

Ex: ENFERMAGEM - RECURSOS HUMANOS 

CONDILO MANDIBULAR- LESOES 

No momenta da atribuic.;ao de termos livres, os tipos utilizados tambem devem 

adequar-se aos relacionados acima, a fim de garantir a padronizac.;ao. 
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6.2.2 Subdivisiies adotadas para os termos 

Os tipos de subdivisoes permitidos sao OS seguintes: 

• Subdivisao de assunto: e utilizada para representar aspectos ou facetas dos 

termos de indexac;:ao t6picos. Sugere-se a utilizac;:ao dos qualificadores permitidos 

a cada descritor, indicados no DeCS. No caso de termos livres, a consulta da lista 

de qualificadores (ANEXO 2) tambem pode ser proveitosa. Ex: 

INFECc;AO HOSPITALAR- PREVENc;AO E CONTROLE 

• Subdivisao geografica: acrescenta ao descritor, subdividido ou nao, names 

geograficos padronizados, para representar os aspectos de espac;:o ffsico a que o 

documento se refere. Ex: 

BANCOS DE OLHOS - CURITIBA, PR 

• Subdivisao crono/6gica: representa os aspectos de tempo a que se limita o 

assunto, aparecendo sob forma numerica ou combinac;:oes de termos e datas. E 
adicionada aos descritores ejou as suas subdivis6es. Ex: 

DOENc;AS CORONARIAS- CURffiBA, PR -1994 

LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLOGICOS- CURffiBA, PR- 1995-1996 

6.2.3 Ordem de cita9ao dos termos 

Quando a representac;:ao de um conceito exigir varios elementos (descritores e 

subdivisoes), devem estar dispostos em um mesmo paragrafo, formando uma cadeia de 

linguagem documentaria com os descritores e subdivisoes na seguinte ordem: 

[Descritor]- [subdiv. por assunto]- [subdiv. geografica]- [subdiv. cronologica] 
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6.3 OPERACIONALIZA~AO 

Os procedimentos operacionais da indexa<)3o intelectual adotados no presente 

trabalho sao explicitados resumidamente, a seguir: 

,. Leitura do t/tulo 

- Identificar os principais conceitosjtermos contidos no titulo; 

- Sublinhar (provisoriamente) os conceitosjtermos identificados. 

,. Leitura do resumo, ou na falta deste, do sumario, objetivos do trabalho, metodologia, 

resultados e conclus5es: 

- Identificar os principais conceitosjtermos; 

- Sublinhar (provisoriamente) os conceitosjtermos, mesmo que recorrentes no texto 

do resumo. 

,. Compara~ao dos conceitos encontrados no titulo e no resumo e identificac;ao dos 

conceitos/termos coincidentes em ambos. 

,. Busca dos termos no DeCS conforme o fluxograma (FIGURA 8), verificando se o 

conceitojtermo encontrado no documento: 

- consta do DeCS como descritor tal como aparece no texto; 

- consta do DeCS como nao-descritor; neste caso sera escolhido o respectivo 

descritor; 

- pode ser representado por algum outro descritor do DeCS, a partir da consulta do 

indice Permutado do DeCS; 

pode ser representado por um descritor mais ou menos geral ou espedfico, 

utilizando o indice Hierarquico do DeCS. 

,. Complementac;ao dos descritores com subdivis5es de assunto, utilizando os 

qualificadores permitidos pelo DeCS. 

,. Complementac;ao dos descritores com subdivis5es geograficas e/ou cronol6gicas, quando 

necessarias. 

-, Inclusao de termos livres na indexac;ao e padronizac;ao dos mesmos. 



FIGURA 8 - FLUXOGRAMA DA INDEXA<;AO INTELECTUAL 
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6.4 INCLUSAO DOS DADOS NA BASE ESPECIALIZA 

Nesta sec)1o da monografia descreve-se a base de dados utilizada, a inclusao dos 

dados e o controle da qualidade. 

6.4.1 Caracteristicas da base de dados 

No Projeto Integrado de Pesquisa iniciado por ARAUJO e GROHS, utilizou-se como 

instrumento de recupera<_;ao do conteudo dos documentos a Base de Dados ESPECIALIZA, 

desenvolvida pelo Setor de Informatica da Biblioteca Central da UFPR. Para manter a 

integridade do Projeto de indexa<_;ao das monografias dos Curses de Especializa<_;ao da UFPR, 

o presente trabalho tambem teve que utilizar-se dessa mesma Base de Dados, a qual ainda 

se encontra em fase de implementa<_;ao para aprimoramento, principalmente dos recursos de 

gera<_;ao de relat6rios e recupera<_;ao da informa<_;ao. 

A Base de Dados ESPECIALIZA foi desenvolvida no gerenciador de bancos de dados 

ACCESS, em ambiente WINDOWS, permitindo-se ao indexador inserir dados sem que haja 

duplica<_;ao dos mesmos. Por exemplo: caso um descritor seja utilizado para a indexa<_;ao de 

seis trabalhos, nao e necessaria inserir o mesmo seis vezes na base de dados. Havera 

somente uma entrada para esse descritor em uma tabela de Assuntos, relacionada com os 

seis documentos inseridos em uma tabela Tftu/os. Utilizar uma tabela separada para cada 

t6pico significa que o dado e armazenado apenas uma vez, o que torna o banco de dados 

mais eficiente e reduz erros na entrada de dados. Na Base ESPECIALIZA foram criadas as 

seguintes tabelas: Tltulos ( dados bibliograficos dos documentos), Autores, Orientadores, 

Assuntos, Curses e Areas de Concentra<_;ao (Setores dos Curses). 

Os relacionamentos entre as tabelas sao feitos atraves de um aplicativo desenvolvido 

especialmente para essa fun<_;ao, que possibilita uma visao global dos dados inseridos. 

Atualmente podem ser gerados varies relat6rios na Base de dados ESPECIALIZA, dentre 

eles: 

• Referenda: relat6rio complete, contendo os registros dos trabalhos em formate 

similar ao de referenda bibliografica e assuntos; 

• Assunto: lndice alfabetico geral de assuntos com os respectivos locadores dos 

trabalhos (numero de registro da Biblioteca Central); 
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• Autor. fndice de alfabetico dos autores com os locadores dos trabalhos; 

• Orientador. fndice alfabetico dos orientadores com os locadores dos trabalhos; 

0 trabalho aqui apresentado utilizou-se do relat6rio Referencia para a 

disponibilizac)\o dos registros bibliogrMicos (APENDICE 2) e do relat6rio Assuntos para 

controle da qualidade no processo de inclusao de dados descrito no item 6.4.2. Tambem foi 

desenvolvido um novo relat6rio de assuntos, denominado Assuntos par Curso, que gerou um 

indice alfabetico dividido em blocos correspondentes aos Cursos de Especializa<;:ao 

abrangidos na pesquisa (APENDICE 3). 

6.4.2 Eta pas da inclusao dos dados 

A inclusao dos dados na base dividiu-se em duas etapas: dados bibliogrMicos dos 

documentos (representa<;:ao descritiva) e sua representa<;:ao analftica (assuntos). A seguir, 

sao descritas as etapas dessa inclusao: 

, Inclusao dos dados referentes a descri<;:ao ffsica, de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

- Identifica<;:ao e destaque do autor, titulo, orientador, data, local, curso, pagina<;:ao 

e numero locador do trabalho; 

- Inclusao na base, das areas tematicas e dos cursos; 

- Inclusao dos names dos autores e orientadores; 

Inclusao no Formulario de Entrada de Dados do titulo, data, local, pagina<;:ao e 

numero locador, fazendo os relacionamentos com os autores, orientadores, cursos 

e areas tematicas; 

- Gera<;:ao do relat6rio Referencia para a conferencia dos dados; 

- Corre<;:ao dos erros encontrados na Base; 

- Gera<;:ao de novo relat6rio Referencia para averigua<;:ao das corre<;:oes. 

, Inclusao dos dados referentes a descri<;:ao analltica dos trabalhos, compreendendo: 

- Inclusao na base, dos termos utilizados na indexa<;:ao, identificando se e descritor 

ou termo livre; 

- Gera<;:ao do relat6rio de Assuntos (sem os locadores) para averiguar a forma e 
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consistencia dos termos, tanto descritores quanta termos livres; 

- Corre<)3o dos termos e digita<)3o; 

Novo relat6rio para averigua<)1o das corre<:;oes; 

Relacionamento dos registros dos documentos com os respectivos termos atraves 

do Formulario de Entrada de Dados; 

- Gera<:;ao do relat6rio de Referencia para conferencia dos relacionamentos; 

- Quando necessaria, corre<:;ao dos relacionamentos e novo relat6rio de Referencia; 

- Gera<:;ao do relat6rio de Assuntas par Cursa para compara<:;ao com o relat6rio de 

Referencia; 

- Corre<:;ao de eventuais erros; 

- Gera<:;ao final dos relat6rios de Referencia e Assuntas par Cursa. 

Entre a primeira e a segunda etapas acima apresentadas foi efetuada a indexa<:;ao 

dos assuntos, na modalidade descrita no Capitulo 6.3. A conveniencia de se executar o 

trabalho em duas etapas distintas decorre da respectiva especificidade dos dados descritivos 

e analfticos (assuntos), referentes aos registros bibliograficos processados. Devido ao 

interrelacionamento semantico dos assuntos, e preferfvel tratar dos dados analfticos em 

bloco e em uma fase distinta. 
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7 ANALISE DOS DESCRITORES E TERMOS LIVRES UTILIZADOS 

A partir da analise do fndice de Assuntos por Curso, gerado pela Base de Dados 

ESPECIALIZA, podem-se identificar alguns aspectos preliminares relatives a cobertura do 

instrumento de controle de vocabulario utilizado. 

Na TABELA 2 sao apresentados os dados referentes a frequencia dos descritores e 

termos livres em relac;ao ao total dos termos utilizados por Curso de Especializac;ao 

analisado. Nesta Tabela percebe-se que houve uma frequencia muito baixa de inclusao de 

termos livres, ja que dos 13 cursos analisados, somente em quatro (Cirurgia e Traumatologia 

Buco-maxil-facial; Farmacologia, Microcirugia Ocular e Otorrinolaringologia) foram atingidas 

frequencias de termos livres superiores a 10%. 

TABELA 2- TERMOS UTILIZADOS NA INDEXAc;:AO- JUN. 2001 

Descritores Termos livres Total 
CURSOS 

N.o I I I 
o;o N.o % N.o % 

Assistencia de Enfer. em UTI 17 94,44 1 5,56 18 100 

Bacteriologia 45 100,00 0 0 45 100 

Cirurgia e Trauma. Buco-maxilo-facial 17 80,95 4 19,05 21 100 

Cirurgia Vascular e Angiologia 10 100,00 0 0 10 100 

Dentfstica Restauradora 43 91,49 4 8,51 47 100 

Enfermagem Medico-Cirurgica 25 96,15 1 3,85 26 100 

Enfermagem Obstetrica 31 96,88 1 3,12 32 100 

Farmacologia 40 76,92 12 23,08 52 100 

Fisiologia 16 94,12 1 5,88 17 100 

Imunologia 138 93,24 10 6,76 148 100 

Microcirurgia Ocular 14 87,50 2 12,50 16 100 

Oftalmologia 15 100,00 0 0 15 100 

Otorrinolaringologia 10 83,33 2 16,67 12 100 

TOTAL GERAL 421 91,72 38 8,28 459 100 

Fonte: Base de Dados ESPECIALIZA- Biblioteca Central da UFPR, 2001. 
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Analisando a TABELA 2, visualizada no GRAFICO 2, percebe-se que tres Cursos 

(Bacteriologia, Cirurgia Vascular e Angiologia e Oftalmologia) foram cobertos totalmente pelo 

DeCS, nao tendo havido necessidade de nenhum termo livre. 

GRAFICO 2 - TERMOS UTILIZADOS NA INDEXAc;AO POR CURSO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

D Descritores • Termos livres 

1 Bacteriologia 
2 Cirurgia Vascular e Angiologia 
3 Oftalmologia 
4 Enfermagem Obstetrica 
5 Enfermagem Medico-Cirurgica 
6 Assistencia de Enfermagem em UTI 
7 Fisiologia 
8 Imunologia 
9 Dentfstica Restauradora 

10 Microcirurgia Ocular 
11 Otorrinolaringologia 
12 Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 
13 Farmacologia 

Fonte: Base de Dados ESPECIALIZA- Biblioteca Central da UFPR, 2001. 

0 Curso que mais necessitou de termos livres foi o de Farmacologia, alcanc;ando o 

DeCS um fndice de cobertura de praticamente 77%. Entre os 23% de termos livres, a maior 

parte (75%) e proveniente da area de Ciencias Biol6gicas, relatives a vegetais e animais, 

cujos nomes nao constam do DeCS, embora pudessem ser indexados por descritores mais 

gerais constantes neste instrumento. Por exemplo: 

ARANHA (descritor) em Iugar de LOXOSCELES INTERMEDIA (termo livre) 
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Para uma avalia~ao do DeCS, os dados apresentados no presente trabalho sao 

apenas preliminares pais, a quantidade de trabalhos indexados demonstrada na TABELA 3 

(inferiores a 10 trabalhos em sete cursos) nao oferece um suporte suficiente para inferencias 

significativas. 

TABELA 3 - MEDIA DE TERMOS POR TRABALHO- JUN. 2001 

CURSOS Trabalhos (nO) Termos Media 

(no) 

Assistencia de Enfermagem em UTI 09 18 2 

Bacteriolog ia 18 45 2,5 

Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 08 21 2,63 

Cirurgia Vascular e Angiologia 02 10 5 

Dentfstica Restauradora 25 47 1,96 

Enfermagem Medico-Cirurgica 16 26 1,63 

Enfermagem Obstetrica 23 32 1,39 

Farmacologia 26 52 2 

Fisiologia 04 17 4,25 

Imunologia 73 148 2,03 

Microcirurgia Ocular 05 16 3,2 

Oftalmologia 05 15 3 

Otorri nola ringolog ia 04 12 3 

TOTAL GERAL 218 459 2,11 

Fonte: Base de Dados ESPECIALIZA- Biblioteca Central da UFPR, 2001. 

A media de termos de indexa~ao (descritores e termos livres) variou 

aproximadamente de 1,39 a 5 termos. Esse numero reduzido de termos ja era esperado, 

devido a prioridade no processo de indexa~ao ter sido dada a variavel especificidade. 

Ficou comprovado que o DeCS atendeu as necessidades da indexa~ao, 

correspondendo aos requisites de urn eficiente instrumento para controle de vocabulario. 
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8 CONCLUSAO E PERSPECTIVAS 

0 processamento informacional e a disponibilizac;;ao dos conteudos dos Cursos de 

Especializac;;ao na area de Ciencias da Saude, principal objetivo deste trabalho, foi 

desenvolvido, seguindo os padroes e a metodologia ja consolidados na area de indexac;;ao da 

literatura medica. A utilizac;;ao dos instrumentos DeCS e Metodologia LILACS como suporte 

ao trabalho de indexac;;ao foi de fundamental importancia para o estabelecimento de 

estrategias de ac;;ao e planejamento de tarefas. 

Agora, o acesso pelos usuaries aos documentos analisados e possfvel atraves da 

Base de Dados ESPECIALIZA, com varias possibilidades de recuperac;;ao. Para a 

demonstrac;;ao dos resultados do presente trabalho, foram acrescentados o indice de 

Assuntos por Curso (APENDICE 3) e os Registros Bibliograficos dos trabalhos indexados 

(APENDICE 2). 

Em relac;;ao a analise dos termos utilizados na indexac;;ao, vale acrescentar que a 

continuidade deste trabalho pelo Departamento de Bibliotecas e Documentac;;ao da Biblioteca 

Central da UFPR permitira tambem monitorar o instrumento de indexac;;ao utilizado (DeCS). 

Como uma consequencia do trabalho, pretende-se enviar algumas sugestoes de 

inclusao de novas termos no DeCS, pelo servic;;o que a BIREME disponibiliza na Internet. 

Esses termos serao selecionados entre os termos livres escolhidos. 

Antes do desenvolvimento de novas trabalhos nessa linha de pesquisa, sera 

necessaria aprimorar os recursos da Base de Dados ESPECIALIZA, no tocante a interface da 

entrada de dados, interface de consulta e gerac;;ao dos respectivos relat6rios. 
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APENDICE 1- CENTROS GERADORES DE INFORMACAO 

Para a melhor contextualizac_;:ao dos documentos aqui analisados, sao apresentadas 

informac_;:5es referentes aos respectivos Centros Geradores da Informac_;:ao. 

As informac_;:5es foram cuidadosamente compiladas do Arquivo da PRPPG (Pr6-Reitoria 

de Pesquisa e P6s-Graduac_;:ao) da UFPR, ficando a autora isenta por dados incompletos. Apesar 

das tentativas junto as Coordenac_;:5es dos Cursos, em muitos casas, lamentavelmente, nao foi 

possfvel obter informac_;:5es confiaveis e preencher lacunas. A documentac_;:ao incompleta desses 

Cursos aponta para um grave problema em nfvel administrative. 
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' r I E-Tl I codigo 
I 
r--
I 

Enfermagem [ Departamento 
I 

\ Ciencias da Saude ', Setor 
i 

\ Resolu9ao do CEPE Parecer n.433/93, aprovada em 20 de julho de 1993 
' 

i Coordenadores Maria de Lourdes Gisi; 1995-1996 
i 

I Vice-coordenadores Maria de Fatima Mantovani- 1995-1996 

i Vezes oferecidas 2 

I Periodos 1993-1994; mar.1995-dez.1996 
I 

I 

I Curso de Especializa~ao em Bacteriologia 
I 

! Codigo E-BA 
I 

I Departamento i Patologia Medica 

Setor I Ciencias da Saude 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.797/92 

Coordenadores Prof. Dr. Paulo Roberto Wunder- 1993-1994 

Vice-coordenadores Profa ora Shirley Ramos da Rosa Utiyama- 1993-1994 

Vezes oferecidas 1 

Periodos ofertados Fev.1993-jan.1994 
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I Curso de Especializa~ao em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 
i 
I codigo E-BU 
! 

! Departamento Estomatologia 
' 

1 Setor Ciencias da Saude 
i 

I ResolufaO do CEPE Parecer n.369/91, aprovada em 03 de maio de 1991 
I 
I 

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato- 1991; 1995; I Coordenadores 

I Prof. Paulo Roberto Muller - 1992 
r 

Vice-coordenadores I Prof. Paulo Roberto Muller- 1991; 1995 
' I Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato- 1992 
I ' 

I Vezes oferecidas is 
I i c----

i Perfodos ofertados i 1991; 1992; 1993; 1995; 1999 
I i 

i Curso de Especializa~ao em Cirurgia Vascular e Angiologia 
I 
I I 
I Codigo E-CVA 

Departamento Cirurgia 

Setor Ciencias da Saude 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.161/98, aprovada em 13 de fevereiro de 1998 (carater 

temporario) e Parecer n.604/99, aprovada em 01 de outubro de 

1999 (carater permanente) 

Coordenadores Prof. Henrique Jorge Stahlke Junior- 1998-2000; 

Vice-coordenadores Prof. Ricardo Cesar Rocha Moreira- 1998-2000; 

Vezes oferecidas 1 

Perfodos ofertados Mar. 1998-mar. 2000 
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Curso de Especializa9ao em Dentistica Restauradora 

, codigo E-DR 

Departamento I Odontologia Restauradora 
f------ I i I Ciencias da Saude i Setor 
~ i 

! 
: Resolu~ao do CEPE I Parecer n.786/94, aprovada em 06 de dezembro de 1994 
~--

I Coofflenadores 
! ' dos Santos - 1995-1996; 1997-I Prof. Paulo Cesar Gon<;:alves 

1998; 1998-2000 

Profa. Maria da Grac_;:a Kfouri Lopes - 1995-1996; 1997-1998; ! Vice-coordenadores 
! 

! 1998-2000 i 
I Vezes oferecidas 3 
i 
I Periodos ofertados i 1995-1996; 1997-1998; 1998-2000 

Curso de Especializa9ao em Enfermagem Medico-cirt.irgica 

Codigo E-EC 
-----------1 

I I Departamento Enfermagem 

Setor Ciencias da Saude 

Resolu~ao do CEPE Parecer n.304/84, de 18 de dezembro de 1984; Parecer 

n.275/85, de 13 de setembro de 1985; Parecer n.451/88, de 16 

de setembro de 1988; Parecer n.427/89, de 18 de dezembro de 

1989 

Coordenadores Profa. Maria deL. Centa- 1° sem. 1985; 2° sem. 1985; 

Profa. Ymiracy N. de Souza Polak- 1988-1989; 1990 

Vice-coordenadores Profa. Ymiracy Nascimento de Souza Polak- 1° sem. 1985. 

Profa. Rosalinda Risson- 2° sem. 1985 

Periodos ofertados 1° sem. 1985; 2° sem.1985; 1988-1989; 1990 
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Curso de Especializafao em Enfermagem Obstetrica 

codigo E-EO 

, Departamento Enfermagem 

1 Setor Ciencias da Saude 

I Resolu9ao do CEPE Parecer n.509/88, de 14 de outubro de 1988; Parecer n.431/93, 
I 
' de 20 de setembro de 1993; Parecer n.769/97, de 08 de agosto i 
i de 1988 

I Coordenadores Pro fa. Maria de Lourdes Centa - 1988-1990 
I 
i 
i 

Profa. Ivete Palmira Sanson Zagonel - 1991-1993; 1993-1995; 

; 1999-2000 

! 
i Vice-coordenadores Profa. Darcia Aparecida Martins- 1999-2000 
I 

Periodos ofertados Set.1988-jul.1990; nov.1991-set.1993; set.1993-mar.1995 

mar.1999-maio 2000 

I Curso de Especializafao em Farmacologia 

1 codigo E-FA 

Departamento Farmacologia 

Setor Ciencias Biologicas 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.099/95, de 10 de fevereiro de 1995 e Parecer 

n.451/97, de 03 de maio de 1997; 

Coordenadores Profa. Ora. Maria Consuela A. Marques- 1995-1996 

Profa. Ora. Lia Rieck- 1996-1997; 1997-1998 

Prof. Dr. Aleksander Roberto Zampronio- 1998-1999 

Vice-coordenadores Profa. Lia Rieck-1995-1996 

Profa. Ora. Maria Aparecida Vital- 1996-1997 

Prof. Dr. Aleksander Roberto Zampronio- 1997-1998 



i 
1 Vezes oferecidas 
i 

I Periodos ofertados 

4 

Maio 1995-abr. 1996; abr. 1996-abr. 1997; mar. 1997-abr. 

1998; mar. 1998-maio 1999 
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i 
I L ___________________ __j__ _____________________ ___j 

I Curso de Especializa~ao em Fisiologia I 
i r 

I E-FS I Codigo 
I 

~--------

Fisiologia ! Departamento 
f-
I Setor ____ Ciencias Biol6gicas 

I Parecer n.081/96, aprovada em 19 de fevereiro de 1996 I Resolu9ao do CEPE 
! I 

I Coordenadores i Prof. Carlos Stevam Nolf Damiani- 1997-1998 
i 

' ' I Vice-coordenadores I Profa. Maria Tereza Barros Schutz- 1997-1998 
~ i 

i Vezes oferecidas 
i 
!2 

' i 

l 

11996-1997; mar. 1997- mar. 1998 I Periodos ofertados 
! I 

! 

l Curso de Especializa~ao em Imunologia 

l Codigo E-IM 

Departamento Patologia Medica 

Setor Ciencias da Saude 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.797/92, aprovada em 27 de novembro de 1992; 

Parecer n.267/94. 

Coordenadores Prof. Paulo Roberto Wunder- 1993-1994; 1994; 1995; 1996 

Vice-coordenadores Profa. Shirley Ramos da Rosa Utiyama - 1993-1994; 1994; 

1995; 1996 

Vezes oferecidas 5 

Periodos ofertados Fev. 1993- fev.1994; mar. 1994- nov.1994; mar. 1995 -

nov.1995; mar. 1996-nov.1996; 
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Curso de Especializa9aO em Microcirurgia Ocular 

Codigo E-MO 
I 

Departamento Oftalmo-otorrinolaringologia 

Setor Ciencias da Saude 
i 

I Resolu9ao do CEPE I Parecer n.910/95 
i 

I Coordenadores 
! 
I Prof. Carlos A. Moreira Junior- 1996-1997; 1997-1998 
I 
I 

i Prof. Hamilton Moreira- 1998-1999; 1999-2000 
I 

I Vice-coordenadores Prof. Hamilton Moreira- 1996-1997; 1997-1998 
I 

! 
I Prof. Humberto Schwartz Filho- 1998-1999; 1999-2000 I 
I 
! Vezes oferecidas 4 

Periodos ofertados Fev.1996 - jan.1997; fev.1997 - jan.1998; fev.1998 - jan. 

1999; fev.1999-jan.2000 

Curso de Especializa~ao em Oftalmologia 

codigo E-OF 

Departamento Oftalmo-otorrinolaringologia 

Setor Ciencias da Saude 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.008/92, aprovada em 10 de janeiro de 1992; Parecer 

n.923/96. 

Coordenadores Prof. Carlos Augusto Moreira Junior - 1992-1994; 1994-1996; 

1996-1998 

Prof. Hamilton Moreira - 1998-2000 

Vice-coordenadores Prof. Humberto Schwartz Filho - 1992-1994; 1994-1996; 1996-

1998; 1998-2000 

Vezes oferecidas 4 

Periodos ofertados Mar. 1992-mar.1994; mar.1994-mar.1996; fev. 1996-fev.1998; 

fev.1998-fev.2000 
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Curso de Especializafiio em Otorrinolaringologia I 
i 

Codigo E-OT 
I 

Departamento Oftalmo-otorrinolaringologia I 
Setor Ciencias da Saude 

Resolu9ao do CEPE Parecer n.921/91 e Parecer n.924/96 

Coordenadores Prof. Carlos Eduardo Barrionuevo - 1992-1993; 1994-1995; 

1995-1997; 1997-1998; 1998-1999 

Vice-coordenadores Prof. Rogerio Canappele Pasinato - 1992-1993; 1994-1995; 

1995-1997 

Marcos Mocellin- 1997-1998; 1998-1999 

Vezes oferecidas 5 
--

Periodos ofertados Jan.1992-dez.1993; mar. 1994-dez.1995; fev.1995-dez. 1997; 

I jan. 1997-dez. 1998; jan. 1998-dez. 1999 
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APENDICE 2 - REGISTROS BIBLIOGRAFICOS 

Os registros bibliogrMicos completes sao agrupados em blocos de acordo com os 

13 Curses de Especializac_;ao na area de Ciencias da Saude. Dentro de cada Curse, os 

registros sao organizados na ordem crescente dos locadores alfa-numericos, pelos quais sao 

recuperados no fndice de Assuntos por Curse. 1 

COD IGO CURSOS PAG. 

E-TI Assistencia de Enfermagem em Unidade de Terapia 60 
Intensiva 

E-BA Bacteriologia 61 
E-BU Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 63 
E-CVA Cirurgia Vascular e Angiologia 64 
E-DR Dentfstica Restauradora 64 
E-EC Enfermagem Medico-cirurgica 67 
E-EO Enfermagem Obstetrica 69 
E-FA Farmacologia 72 
E-FS Fisiologia 76 
E-IM Imunologia 76 
E-MO Microcirurgia Ocular 85 
E-OF Oftalmologia 85 
E-OT Otorrinolaringologia 86 

1 Termos da indexac_;ao assinalados com asterisco (*) no campo Assunto, junto aos registros 
bibliograficos e nos pr6prios Indices, sao termos livres. 
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Assistencia de Enfermagem em UTI 

E-TI-01 
BUSANELLO, Beatriz Maria; MIOTIO, Clarice Fatima. Implantar;ao da prescrir;ao de enfermagem na 
umdade de terapia intensiva coronariana. Curitiba. 1996. 27p. Orientador: Maria de Fatima 
Mantovani. 
Assunto: 
Prescri<;ao de enfermagem*; Unidades de terapia intensiva; Unidades de cuidados coronarianos. 

E-TI-02 
CARDOSO, Poliana Renata. Situar;ao vivenciada pela equipe multiprofissional e familiares na 
assistencia a crianr;a na unidade de terapia intensiva. Curitiba. 1995. 75p. Orientador(es): Lourdes 
Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Cirurgia cardiaca; Crian<;a hospitalizada; Unidades de terapia intensiva pediatrica. 

E-TI-03 
COELHO, Aglaya Barros. Proposta de resolur;ao das dificuldades enfrentadas pelos funcionarios de 
UTI atraves do programa educativo. Curitiba. 1995. 29p. Orientador(es): Maria Ribeiro Lacerda. 
Assunto: 
Educac;ao continuada em enfermagem; Enfermagem - recursos humanos; Unidades de terapia 
intensiva. 

E-TI-04 
HOOGERHEIDE, Hillegina. A percepr;ao dos pais frente a internar;ao de seu filho na unidade de 
terapia intensiva pediatrica. Curitiba. 1996. 37p. Orientador(es): Darci Aparecida Martins. 
Assunto: 
Enfermagem familiar- psicologia; Relac;oes pais-filhos; Unidades de terapia intensiva pediatrica. 

E-TI-05 
LIMA, Janice Teresinha. Fatores causadores de estresse em pacientes submet1dos a cirurgia 
cardfaca. Curitiba. 1996. 40p. Orientador(es): Vanda Maria Galvao Jouclas. 
Assunto: 
Cirurgia cardfaca; Cuidados p6s-operat6rios; Estresse- etiologia; Unidades de terapia intensiva. 

E-TI-06 
MARCIANO, Edinael. Umdade de terapia intensiva: uma foto da pratica de enfermagem. Curitiba. 
1996. 42p. Orientador(es): Ana Maria Dyniewicz; Ricardo Debastiani Viana. 
Assunto: 
Enfermagem - recursos humanos; Enfermagem pratica; Qualidade dos cuidados de saude; 
Unidades de terapia intensiva. 

E-TI-07 
MERCER, Gleise. A enfermagem como suporte a famf!ia de pacientes internados na umdade de 
terapia intensiva no contexto hosp1talar e domioliar. Curitiba. 1996. 56p. Orientador(es): Maria 
Helena Lenardt. 
Assunto: 
Alta do paciente; Cuidados domiciliares de saude; Enfermagem familiar; Servi<;o hospitalar de 
enfermagem; Unidades de terapia intensiva. 

E-TI-08 
SCHilTINI, Ana Paula P.; NASCIMENTO, Suzana Rodrigues do. A equipe de enfermagem e a 
orientar;ao a famflia do paciente internado em umdade de terapia intensiva. Curitiba. 1995. 13p. 
Orientador(es): Maria Helena Lenardt. 



Assunto: 
Enfermagem familiar; Servic;o hospitalar de enfermagem; Unidades de terapia intensiva. 

E-Tl-09 
SOUZA, Marilia Checco de; HOHL, Marilin. 0 processo de enfermagem em UTI segundo a teoria de 
King: uma enfase ao processo interativo com a equipe. Curitiba. 1995. 74p. Orientador(es): Ana 
Maria Dyniewicz. 
Assunto: 
Enfermagem - recursos humanos; Qualidade dos cuidados de saude; Unidades de terapia 
intensiva. 

Bacteriologia 

E-BA-01 
ALBINI, Carlos Augusto. Cultura de urina: analise das metodologias, interferencia sabre os 
resultados e proposta para padroniza~ao. Curitiba. 1994. 54p. Orientador(es): Cyntia Maria Telles 
Fadel Picheth. 
Assunto: 
Tecnicas de diagn6stico urol6gico; Urinalise- metodos. 

E-BA-02 
BACH, Artur Henrique. Infec~6es humanas por bacterias do genera bacillus. Curitiba. 1994. 43p. 
Orientador(es): Wanda Moscalewski Abrahao. 
Assunto: 
Bacillus; Infecc;oes bacterianas. 

E-BA-03 
BORDIGNON, Gisele Pesquero Fernandes. Quimiotipagem das variedades de Cryptococcus 
neoformans. Curitiba. 1994. 36p. Orientador(es): Flavia de Queiroz Telles Filho. 
Assunto: 
Criptococose; Cryptococcus neoformans. 

E-BA-04 
BORTOLINI, Mafalda Regina. Infec~6es intestinais bacterianas: importancia, agentes etiol6gicos e 
diagn6stico laboratorial. Curitiba. 1995. 67p. Orientador(es): Cyntia Maria Telles Fadel Picheth. 
Assunto: 
Diarreia - diagn6stico; Diarreia - etiologia; Enteropatias; Infecc;oes bacterianas; Infecc;oes por 
enterobacteriaceae - diagn6stico. 

E-BA-05 
CAMILLO, Julia Szepeilewicz. Contamina~ao microbiana em nutn~ao parenteral total. Curitiba. 
1994. 69p. Orientador(es): Wanda Moscalewski Abrahao. 
Assunto: 
Assepsia; Fungemia; Nutric;ao parenteral total; Septicemia- prevenc;ao e controle. 

E-BA-06 
COGO, Laura Lucia. Analise da sensibilidade a vancomicina e oxaci/ina, pelo metoda da dtlui~ao em 
agar, de linhagens de Staphylococcus aureus isolados de pacientes hospttalizados. Curitiba. 1994. 
32p. Orientador(es): Joao Carlos Repka. 
Assunto: 
Infecc;5es estafiloc6cicas; Oxacilina; Staphylococcus aureus- efeitos de drogas; Vancomicina. 
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E-BA-07 
CRUZ, Celia Fagundes da. Importancia da pesquisa de micoplasmas urogenitais. Curitiba. 1994. 
65p. Orientador(es): Henrique Lerner; Cyntia Maria Telles Fadel Picheth. 
Assunto: 
Infecc;6es por mycoplasma; Infecc;6es por ureaplasma; Mycoplasma hominis; Ureaplasma 
urealyticum. 

E-BA-08 
JORGE, Marilene Maisa. Infea;ao par chlamydia trachomatis no trato genital e sua relac;ao com 
infertilidade. Curitiba. 1994. 25p. Orientador(es): Luiz Fernando C de 0. Braga. 
Assunto: 
Chlamydia trachomatis; Infecc;6es por chlamydia; Infertilidade- etiologia. 

E-BA-09 
NAKATANI, Sueli Massumi. Tuberculose e um perfil de resistencia do Mycobacterium tuberculosis 
as drogas antttuberculosas. Curitiba. 1994. SOp. Orientador(es): Celso Luiz Cardoso. 
Assunto: 
Antituberculosos; Mycobacterium tuberculosis - efeitos de drogas; Tuberculose pulmonar; 
Tuberculose resistente a multiplas drogas. 

E-BA-10 
PATRIOTA, Beatriz Ribeiro Ditzel. Estudo comparativo de metodos rapidos para diagn6stico de 
bacteriuria. Curitiba. 1994. 68p. Orientador(es): Daltro Zunino. 
Assunto: 
Bacteriuria - diagn6stico; Microscopia - metodos; Urinalise - metodos. 

E-BA-11 
PILONETTO, Marcelo. Avaliac;ao de um esquema pratico para a identificac;ao presuntiva de 
Escherichia coli isoladas em uroculturas. Curitiba. 1994. 46p. Orientador(es): Henrique Lerner. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Escherichia coli; Tecnicas de diagn6stico urol6gico. 

E-BA-12 
RODRIGUES, Sugleri Gonc;alves. Estaftlococo nao-produtor de coagulase em sepsis neonatal. 
Curitiba. 1994. 40p. Orientador(es): Luzilma Terezinha Flenik Martins. 
Assunto: 
Coagulase; Nutric;ao parenteral total; Sepse; Staphylococcus. 

E-BA-13 
RUBEL, Rosalia. Ocorrencia de bacterias anaer6bias em materiats clfnicos humanos. Curitiba. 1994. 
66p. Orientador(es): Celso Luiz Cardoso. 
Assunto: 
Bacterias anaer6bias; Contaminac;ao de equipamentos. 

E-BA-14 
SABA NETO, Jorge. Estaftlococcias em hospitais. Curitiba. 1994. 34p. Orientador(es): Francisco 
Herrero. 
Assunto: 
Contaminac;ao de equipamentos; Infecc;ao hospitalar - prevenc;ao e controle; Infecc;6es 
estafiloc6cicas; Staphylococcus. 

E-BA-15 
SILVEIRA, Josele Matilde Moreira da. Considerac;oes gerats sabre a tuberculose e apresentac;ao de 
dados sabre a sua incidencia na regiao metropolitana de Curitiba. Curitiba. 1994. 41p. 
Orientador(es): Rogerio Luiz Kopp. 
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Assunto: 
Tuberculose- diagn6stico; Tuberculose- terapia. 

E-BA-16 
SOUZA, Dilair Camargo de. Estreptococos beta-hemol/ticos: identifica~ao e freqUencia em amostras 
c/(nicas. Curitiba. 1994. SOp. Orientador(es): Cyntia Maria Telles Fadel Picheth. 
Assunto: 
Streptococcus - classifica<;ao. 

E-BA-17 
SOUZA, Helena Aguilar Peres Homem de Mello de. 0 usa da colora~ao de Gram como metoda de 
triagem para bacteriuria. Curitiba. 1994. 57p. Orientador(es): Cyntia Maria Telles Picheth. 
Assunto: 
Bacteriuria - diagn6stico; Triagem - metodos. 

E-BA-18 
STINGUEN, Andrea E. M. Bacteremias e sepsis par infec~ao hospitalar: resultados de 
hemoculturas. Curitiba. 1994. 32p. Orientador(es): Tirso G. HummUigen. 
Assunto: 
Bacteremia- etiologia; Infec<;ao hospitalar- preven<;ao e controle; Sepse- etiologia. 

Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 

E-BU-01 
SASSI, Laurindo Moacir. Contnbw~ao ao estudo do processo de remodela~ao das fraturas do 
c6nd1/o mandibular tratados pelo metoda conservador. estudo feito atraves da tecnica de 
radiografia Towne. Curitiba. 1992. 84p. Orientador(es): Joacir Antonio Pereira. 
Assunto: 
C6ndilo mandibular- les6es; Fraturas maxilomandibulares- terapia. 

E-BU-02 
COSTA, Delson Joao da. A importancia da radiografia panoramica no pni-operatorio das cirurgias 
dos terceiros molares inclusos. Curitiba. 1994. 40p. Orientador(es): Alvaro Tadeu Abelardino. 
Ass unto: 
Cuidados pre-operat6rios; Dente nao-erupcionado- cirurgia; Radiografia panoramica. 

E-BU-03 
THOME, Cesar Augusto. Caninos inclusos: etiologia, diagn6stico e tratamento. Curitiba. 1995. 42p. 
Orientador( es): Nelson Luis Barbosa Rebelatto. 
Ass unto: 
Dente nao-erupcionado - diagn6stico; Dente nao-erupcionado - etiologia; Dente nao-erupcionado 
- terapia. 

E-BU-04 
CARLINI, Joao Luiz. Cons1dera~6es sabre a utiliza~ao da fixa~ao r(gida na osteotomia sagital de 
mand1bu!a. Curitiba. 1993. 39p. Orientador(es): Paulo Jose Medeiros. 
Assunto: 
Avan<;o mandibular; Osteotomia de mandibula*; Tecnicas de fixa<;ao de mandibula. 

E-BU-05 
ALMEIDA, Luis Eduardo. Considera~oes cl/nicas e orurg1cas na anolose da articula~ao 
temporomandibular. Curitiba. 1998. 44p. Orientador(es): Nelson Luis Barbosa Rebellato. 
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Assunto: 
Ancilose*; Articulac;ao temporomandibular; Enxerto aut61ogo; Sfndrome da disfunc;ao da articulac;ao 
temporomandibular. 

E-BU-06 
PONTAROLA JUNIOR, Hamilton Tadeu. Considerap5es cl/nicas do tracionamento ortodontico-
cinJrgico de dentes inclusos. Curitiba. 1998. 42p. Orientador(es): Delson Joao da Costa. 
Ass unto: 
Dente nao-erupcionado- diagn6stico; Dente nao-erupcionado- terapia. 

E-BU-07 
PONTAROLA, Ana Paula Camargo. Contnbuic;ao aoestudo do tratamento ortodontico-cinJrgico da 
mordtda aberta anterior. Curitiba. 1998. 67p. Orientador(es): Nelson Luis Barbosa Rebellato. 
Assunto: 
Maloclusao- terapia; Maxila- cirurgia; Mordida aberta anterior*- terapia; Osteotomia. 

E-BU-08 
MILANI, Cintia Mussi. Tratamento Ortodontico-cinJrgico da defioencia transversal de maxi/a: 
revisao de literatura. Curitiba. 1998. 82p. Orientador(es): Paulo Roberto Muller. 
Assunto: 
Deficiencia transversal de maxila*- terapia; Expansao maxilar- metodos; Maxila- cirurgia. 

Cirurgia Vascular e Angiologia 

E-CVA-01 
STAHLKE, Paulo Sergio Dalla Bona. Arterite de Takayaslf. atualizac;ao e apresentac;ao de dais casas 
tratados cirurgicamente. Curitiba. 2000. 25p. Orientador(es): Jorge Stahlke Junior. 
Assunto: 
Arterite de Takayasu - cirurgia; Arterite de Takayasu - classificac;ao; Arterite de Takayasu -
etiologia; Dermatopatias vasculares. 

E-CVA-02 
CARVALHO, Claudio Augusto de. Aneurisma de aorta abdominal. Curitiba. 2000. 30p. 
Orientador(es): Claudio Jacobovicz. 
Ass unto: 
Aneurisma a6rtico rota; Aneurisma de aorta abdominal - diagn6stico; Aneurisma de aorta 
abdominal - etiologia; Aneurisma de aorta abdominal - terapia; Doenc;as vasculares; Ruptura 
a6rtica. 

Dentistica Restauradora 

E-DR-01 
SOLLBERGER, Humberto Antonio Barletta. Tratamento conseNador da po/pa exposta 
acidenta!mente. Curitiba. 1996. 30p. 
Assunto: 
Capeamento de polpa dentaria; Exposic;ao de polpa dentaria; Traumatismos dentarios. 

E-DR-02 
ZANATIA, Edna Gomes Machado. C/areamento em dentes desvitalizados. Curitiba. 1996. 62p. 
Orientador(es): Joao Luiz Neves Pereira; Ricardo Yutaka Massaki. 
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Assunto: 
Clareamento de dente; Dente nao vital; Estetica dentaria. 

E-DR-03 
ARAUJO, Denise Stresser. Co/agem de fragmento em dentes anteriores fraturados. Curitiba. 1996. 
52p. Orientador(es): Ricardo Yutaka Massaki. 
Assunto: 
Colagem dentaria; Dentes anteriores*; Fraturas dos dentes. 

E-DR-04 
BOIKO, Elio Gleiser. Odontogeriatria: uma reflexao de dados demograficos e aspectos 
odontol6gicos restauradores caracterfsticos em pacientes da terceira idade. Curitiba. 1996. 29p. 
Orientador(es): Neusa Rosa Nery de Lima Moro. 
Assunto: 
Cimentos ionomeros de vidro; Dentfstica operat6ria; Odontologia geriatrica. 

E-DR-05 
COLETTO, Adeline. Microinfiltra~ao em restaura~ao de resina composta em dentes posteriores. 
Curitiba. 1996. 52p. Orientador(es): Joao Luiz Neves Pereira. 
Assunto: 
Dentes posteriores*; Falha de restaurac;ao dentaria; Infiltra<;ao dentaria; Resinas compostas. 

E-DR-06 
RUSCHEL, Marly Lucia Cerci. Tecnicas para restaura~i5es de am3/gama em cavidades complexas de 
dentes vitalizados. Curitiba. 1996. 174p. Orientador(es): Maria da Grac;a Kfouri Lopes. 
Assunto: 
Dentes vitalizados*; Amalgama dentario - uso terapeutico; Restaurac;ao dentaria permanente. 

E-DR-07 
SIELSKI, Eloisa. Princfpios utilizados na reabilita~ao estetica dos dentes anteriores. Curitiba. 1996. 
128p. Orientador(es): Paulo Cesar Gonc;alves dos Santos. 
Ass unto: 
Estetica dentaria; Dentes anteriores*; Dentfstica operat6ria. 

E-DR-08 
SOUZA, Muramf Aparecida Graciano de. Preven~ao: urn caminho para promoc;ao de saude em 
odontologia. Curitiba. 1996. 143p. Orientador(es): Maria da Grac;a Kfouri Lopes. 
Assunto: 
Assistencia odontol6gica; Educac;ao do paciente; Servic;os de saude comunitaria. 

E-DR-10 
HIRATA, Ronalda. Inlays e onlays em resina composta indireta. Curitiba. 1996. 58p. 
Orientador(es): Paulo Cesar Gonc;alves dos Santos. 
Assunto: 
Resinas compostas; Restaurac;oes intracoronarias - metodos. 

E-DR-11 
KRAEMER, Alexandre. Porcelanas Odonto/6gicas. generalizac;ao sabre cor e caracterizac;ao 
laboratorial. Curitiba. 1996. 97p. Orientador(es): Neusa Rosa Nery de Lima Moro. 
Ass unto: 
Estetica dentaria; Porcelana dentaria. 

E-DR-12 
BERGMAN, Tania Coifman. Clareamento caseiro de dentes vttalizados. Curitiba. 1996. 86p. 
Orientador(es): Paulo Cesar Gonc;alves dos Santos. 
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Assunto: 
Clareamento de dente - classificac;ao; Clareamento de dente - efeitos adversos; Clareamento de 
dente- metodos; Dentes vitalizados*; Estetica dentaria. 

E-DR-13 
LUIZ, Jaques. Resinas compostas em dentes posteriores. Curitiba. 1996. 63p. Orientador(es): 
Paulo Cesar Gonc;alves dos Santos. 
Assunto: 
Dentes posteriores*; Resinas compostas. 

E-DR-14 
SIMOHIRO, Sandra Hatsumi. Cimento de ion6mero de vidro resino-modtficado. Curitiba. 1998. 48p. 
Orientador( es): Maria da Grac;a Kfouri Lopes. 
Assunto: 
Cimentos dentarios; Cimentos ionomeros de vidro; Cimentos de resina. 

E-DR-15 
JANKOVSKI, Monica. Hipersensibilidade dentinaria: aspectos de interesse para a dentlstica. 
Curitiba. 1998. 82p. Orientador(es): Ricardo Yutaka Massaki. 
Assunto: 
Hipersensibilidade da dentina. 

E-DR-16 
BARROS, Silvana Zanelatto. Cor em resinas compostas. Curitiba. 1998. 79p. Orientador(es): Maria 
da Grac;a Kfouri Lopes. 
Assunto: 
Estetica dentaria; Resinas compostas. 

E-DR-17 
REZENDE, Liliane Correa. Efeitos dos sistemas adesivos no comp/exo dentino-pu/par. Curitiba. 
1998. 72p. Orientador(es): Joao Luiz Neves Pereira. 
Assunto: 
Adesivos dentinarios - efeitos adversos; Cavidade da polpa dentaria; Dentina - morfologia; 
Permeabilidade da dentina. 

E-DR-18 
GUELLER, Osvaldo Daniel. Colagem de fragmentos hom6gena. Curitiba. 1998. 38p. Orientador(es): 
Neusa Rosa Nery de Lima Moro. 
Assunto: 
Colagem dentaria; Materiais dentarios. 

E-DR-19 
ROS, Jose Alexandre de Lima da. As ap/ica~oes da radia~ao laser na dentfstica restauradora. 
Curitiba. 1998. SOp. Orientador(es): Paulo Cesar Gonc;alves dos Santos. 
Assunto: 
Dentlstica operat6ria; Usos da radiac;ao. 

E-DR-20 
ANACLETO, Moacir Francisco. Microabrasao do esmalte. Curitiba. 1998. Sip. Orientador(es): 
Ronalda Hirata. 
Assunto: 
Estetica dentaria; Fluorose dentaria; Microabrasao do esmalte- metodos. 

E-DR-21 
WEFFORT, Andre Luis Monteiro. "Cracked tooth syndrome" s/ndrome do dente trincado. Curitiba. 
1998. 29p. Orientador(es): Ronalda Hirata. 
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Assunto: 
Slndrome do dente quebrada - diagn6stico; Slndrome do dente quebrada - etiologia; Slndrome do 
dente quebrada - terapia. 

E-DR-22 
BORGES, Karin Tyeme. Estudo comparativo entre as propriedades 6ticas da estrutura dentaria 
naturale as resinas compostas. Curitiba. 1998. 33p. Orientador(es): Ricardo Yutaka Massaki. 
Ass unto: 
Estetica dentaria; Resinas compostas. 

E-DR-23 
CARNIEL, Celita Zambonato. Desempenho das facetas de porcelana com ou sem desgaste de 
estrutura dental. Curitiba. 1998. 60p. Orientador(es): Joao Luiz Neves Pereira. 
Assunto: 
Abrasao dentaria; Desgaste de estrutura dental*; Facetas dentarias; Porcelana dentaria. 

E-DR-24 
RUSSO, Deborah C. Pimenta. Acabamento e polimento de restaurar;oes em resinas compostas. 
Curitiba. 1998. 38p. Orientador(es): Neusa Rosa Nery de Lima Moro. 
Ass unto: 
Polimento dentario; Resinas compostas; Restaurac;:ao dentaria permanente. 

E-DR-25 
POSSETI, Cesar Cristiano Brunini. Abfrar;ao: diagn6stico e tratamento. Curitiba. 1998. 37p. 
Orientador(es): Paulo Cesar Gonc;:alves dos Santos. 
Assunto: 
Abrasao dentaria - diagn6stico; Abrasao dentaria - terapia. 

Enfermagem Medico-Cirurgica 

E-EC-01 
NEIVA, Rita Carreiro. Assistencia de enfermagem ao paciente tdoso em tratamento cinJrgico. 
Curitiba. 1986. 45p. Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Enfermagem em centro cirurgico; Enfermagem geriatrica; Relac;:oes enfermeiro-paciente. 

E-EC-02 
PAGANINI, Maria Cristina. 0 paciente diabetico ambulatorial: levantamento de dificuldades. 
Curitiba. 1990. 74p. Orientador(es): Maria de Lourdes Martins de Almeida. 
Assunto: 
Diabetes Melittus; Educac;:ao continuada em enfermagem; Unidade ambulatorial de emergencia. 

E-EC-03 
HOFMANN, Alair Aparecida; MONTEIRO, Alice Estela de Paiva. Sttuar;ao dos recursos humanos de 
enfermagem nas unidades de tratamento intensivo de Cuntiba. Curitiba. 1990. 66p. 
Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Avaliac;:ao de processos e resultados; Enfermagem - recursos humanos; Qualidade dos cuidados de 
saude; Unidades de terapia intensiva. 

E-EC-04 
NEVES, Maria Ines; SCHWARTZ, Eda. Indicadores quali-quantitativos da assistencia de 
enfermagem nas UTI's de adulto de Cunttba. Curitiba. 1990. 117p. Orientador(es): Ymiracy 
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Avaliac;ao de processes e resultados; Enfermagem- recursos humanos; Qualidade dos cuidados de 
saude; Unidades de terapia intensiva. 

E-EC-05 
DOLA, Heduvirges. Estudo sabre a sistematizar;ao da assistencia de enfermagem implantada na 
umdade de terapia intensiva. Curitiba. 1990. 40p. Orientador(es): Ivete Palmira Sanson Zagonel. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Enfermagem - recursos humanos; Qualidade dos cuidados de 
saude; Unidades de terapia intensiva. 

E-EC-06 
LOURENc;;o, Tania Maria. Sistematizar;ao da assistencia de enfermagem ao paciente submettdo a 
braquiterapia cerebral. Curitiba. 1990. SOp. Orientador(es): Ymiracy Nascimento de Souza Polak. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Braquiterapia - enfermagem; Educac;ao continuada em 
enfermagem; Enfermagem oncol6gica; Qualidade dos cuidados de saude. 

E-EC-07 
STELMATCHUK, Alzira Maria; KOJO, Teresinha Keiko. Relacionamento interpessoa/ entre 
enfermeiras do servir;o de transplante de medula 6ssea. Curitiba. 1992. 95p. Orientador(es): Maria 
de Lourdes Martins de Almeida. 
Assunto: 
Transplante de medula 6ssea; Enfermagem - recursos humanos; Qualidade dos cuidados de 
saude. 

E-EC-08 
PIERDONA, Leny Maria Burda; SANTOS, Olivia Fernandes dos. Necesstdades basicas afetadas em 
pacientes de uma c!/nica feminina. Curitiba. 1992. 42p. Orientador(es): Maria de Lourdes Martins 
de Almeida. 
Assunto: 
Determinac;ao de necessidades de cuidados de saude; Qualidade dos cuidados de saude; Saude da 
mulher. 

E-EC-09 
PIRES, Dileta Francisca Schneider; BENITES, Montgomery Pastorelo. Proposta de sistematizar;ao da 
assistencia de enfermagem no p6s-operat6rio imediato de cirurgia card/aca. Curitiba. 1991. 60p. 
Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Ass unto: 
Cirurgia cardfaca; Cuidados p6s-operat6rios; Enfermagem perioperat6ria; Unidades de terapia 
intensiva. 

E-EC-10 
SANTOS, Relinda Machado dos. Sistematizar;ao da assistencia de enfermagem para pacientes 
asmaticos. Curitiba. 1992. 117p. Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Asma; Avaliac;§o de processes e resultados; Qualidade dos cuidados de saude; Relac;oes 
enfermeiro-paciente. 

E-EC-11 
ROSA, Deise Cristina Furtado da. Equipe de enfermagem e paciente terminal: uma busca de 
identificar;ao de sentimentos. Curitiba. 1990. 36p. Orientador(es): Ana Lucia Fiebrantz Pinto. 
Assunto: 
Doente terminal; Enfermagem oncol6gica; Relac;oes enfermeiro-paciente; Unidades de terapia 
intensiva. 
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E-EC-12 
PEREIRA, Anair Carla; RIBEIRO, Lucia Helena. Avalia~ao da sistematica para orienta~ao e preparo 
do paciente e famflia para a alta hospitalar ap6s o transplante de medula 6ssea. Curitiba. 1992. 
71p. Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Alta do paciente; Avaliac;ao de processes e resultados; Educac;ao do paciente; Enfermagem 
familiar; Transplante de medula 6ssea. 

E-EC-13 
BIASSIO, Elizete Aparecida; FEITOSA, Maria Lucia. Dificuldades enfrentadas no per/ado p6s alta 
pelo paciente submetido a TMO. Curitiba. 1993. SSp. Orientador(es): Maria de Lourdes Martins de 
Almeida. 
Assunto: 
Alta do paciente; Avaliac;ao de processes e resultados; Educac;ao do paciente; Enfermagem 
familiar; Transplante de medula 6ssea. 

E-EC-14 
LIMA, Maria Bernadete Gussella de. Avalia~ao das anota~oes de enfermagem: uma contnbui~ao 
para a qualidade da assistencia a saude, em urn hospttal geral de media porte. Curitiba. 1993. SSp. 
Orientador( es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Prescric;ao de enfermagem*; Qualidade dos cuidados de 
saude. 

E-EC-15 
OLIVEIRA, Elena Pereira de; MOREIRA, Ivanete. Pacientes submettdos a quimioterapia: 
interven~ao de enfermagem. Curitiba. 1993. BOp. Orientador(es): Maria de Lourdes Martins de 
Almeida. 
Assunto: 
Enfermagem oncol6gica; Quimioterapia - efeitos adversos; Relac;oes enfermeiro-paciente. 

E-EC-16 
ALBINI, Leomar. Proposta para aplica~ao de urn metoda de assistencia de enfermagem no servi~o 
de transplante de medula 6ssea. Curitiba. 1993. 46p. Orientador(es): Glaucia Borges Serafim. 
Assunto: 
Enfermagem- metodos; Transplante de medula 6ssea. 

Enfermagem Obstetrica 

E-E0-01 
MARTINS, Darci Aparecida; DELGADO, Maria Therezinha. Atua~ao dos enfermeiros da Secretaria 
Municipal de Saude de Curittba em consulta de enfermagem a gestante. Curitiba. 1991. 69p. 
Orientador(es): Ivete Palmira Sanson Zagonel. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Enfermagem obstetrica; Relac;oes enfermeiro-paciente; Saude 
da mulher. 

E-E0-02 
JANZ, Loreta; MARTINS, Marialda. Experiencias vivenciadas pelas puerperas internadas em 
unidade de alojamento conjunto. Curitiba. 1991. 140p. Orientador(es): Maria de Lourdes Centa. 
Assunto: 
Alojamento conjunto; Avaliac;ao de processes e resultados. 
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E-E0-03 
COSTA, Ana Eulalia e Silva. Relac;ao de ajuda enfermeirojc/iente frente a esterilizac;ao feminina. 
Curitiba. 1993. 78p. Orientador(es): Ivete Palmira Sanson Zagonel. 
Assunto: 
Infertilidade feminina; Rela<;oes enfermeiro-paciente. 

E-E0-04 
MARTINS, Alaerte Leandro; ROBERTO, Azamalvete de Paula. A mortalidade materna e perinatal e 
sua correlac;ao com a assistencia ao parto na 22a. Regional de Saude. Curitiba. 1993. 97p. 
Orientador( es): Ivete Palmira Sanson Zagonel. 
Assunto: 
Mortalidade materna; Mortalidade perinatal; Parto; Tocologia. 

E-E0-05 
LEINEKER, Lucia. Avaliat;ao das anotac;6es de enfermagem: uma contribuit;ao para a me/haria de 
qual!dade da assistencia a saude em uma maternidade de pequeno porte. Curitiba. 1993. 63p. 
Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Avalia<;ao de processos e resultados; Prescri<;ao de enfermagem*; Qualidade dos cuidados de 
saude. 

E-E0-06 
LOWEN, Ingrid Margareth Voth; WALL, Marilene Loewen. Um esbot;o sabre a representac;ao social 
do planejamento familiar para a mulher. Curitiba. 1995. 63p. Orientador(es): Ivete Palmira Sanson 
Zagonel. 
Assunto: 
Enfermagem em saude publica; Mulheres; Planejamento familiar. 

E-E0-07 
SEIFFERT, Leila Soares; PERUZZO, Simone Aparecida. Analisando a trajet6ria da consulta de 
enfermagem no banco de lette humano do Hospital de Clfnicas da Universidade Federal do Parana. 
Curitiba. 1995. 67p. Orientador(es): Telma Elisa Carrara. 
Assunto: 
Aleitamento materna; Avalia<;ao de processos e resultados; Bancos de Ieite; Enfermagem materno-
infantil. 

E-E0-08 
SOUZA, Kleyde Ventura de. Desmame precoce: causa e implica<;oes. Curitiba. 1995. 75p. 
Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Ass unto: 
Aleitamento materna; desmame. 

E-E0-09 
RICKLI, Hellen Carla. Comunicat;ao nasa/a de parto e qualidade da assistencia de enfermagem. 
Curitiba. 2000. 41p. Orientador(es): Maguida Costa Stefanelli. 
Assunto: 
Comunica<;ao; Parto; Rela<;oes enfermeiro-paciente; Salas de parto; Tocologia; Qualidade dos 
cuidados de saude. 

E-E0-10 
BROLIANI, Daniele Andreata. Sentimentos e percepc;6es de maes internadas em alojamento 
conjunto. Curitiba. 2000. 56p. Orientador(es): Maria de Lourdes Centa. 
Assunto: 
Alojamento conjunto; Avalia<;ao de processos e resultados; Qualidade dos cuidados de saude. 
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E-E0-11 
NOGUEIRA, Marilda Candida. Amamentar: uma questao de valoriza~ao da vida. Curitiba. 2000. 
59p. Orientador(es): Maria de Lourdes Centa. 
Assunto: 
Aleitamento materna; Desmame. 

E-E0-12 
KANIGOSKI, Odete Maria. Humaniza~ao da assistencia no puerperia. Curitiba. 2000. 47p. 
Orientador(es): Ivo Gelain. 
Assunto: 
Alojamento conjunto; Avaliac;ao de processes e resultados; Qualidade des cuidados de saude. 

E-E0-13 
GRACIOTTO, Adriane. Missao ... mulher! Curitiba. 2000. 30p. Orientador(es): Telma Elisa Carrara; 
Marilene L. Wall. 
Assunto: 
Mulheres - psicologia; Saude da mulher. 

E-E0-14 
BARBOSA, Rute. Mulheres, maes e trabalhadoras uma expenencia com um grupo focal. Curitiba. 
2000. 35p. Orientador(es): Kleyde Ventura de Souza. 
Assunto: 
Mulheres- psicologia; Qualidade des cuidados de saude; Saude da mulher. 

E-E0-15 
CORREA, Kati. A busca do pre-nataf. uma questao de motives. Curitiba. 2000. 56p. Orientador(es): 
Fatima Aparecida Said. 
Assunto: 
Cuidado pre-natal; Educac;ao do paciente; Enfermagem obstetrica. 

E-E0-16 
EVERS, Eliana Coutinho. Vivendo a gravidez em harmonia. Curitiba. 1999. 42p. Orientador(es): 
Maria de Lourdes Centa. 
Assunto: 
Ansiedade - prevenc;ao e centrale; Educac;ao do paciente; Gravidez; Tecnicas de relaxamento -
educac;ao. 

E-E0-17 
SILVA, Ana Paula de A. S. A enfermeira no pre-nataf. da interac;ao a autonomia. Curitiba. 1999. 
30p. Orientador(es): Ana Maria Dyniewicz. 
Ass unto: 
Aleitamento materna; Cuidado pre-natal; Enfermagem materno-infantil; Relac;6es enfermeiro-
paciente. 

E-E0-18 
ROLOFF, Glaucia Staveski. 0 trabalho compartilhado da enfermagem a mae e bebe um modele de 
cuidado transformador/integrado. Curitiba. 2000. 73p. Orientador(es): Ivete Palmira Sanson 
Zagonel. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processes e resultados; Educac;ao continuada em enfermagem; Enfermagem -
recursos humanos; Enfermagem materno-infantil. 

E-E0-19 
YAMASAKI, Ines Sayuri. Mulherjmae: uma v1sao do cuidado de enfermagem durante a 
amamentac;ao. Curitiba. 2000. 46p. Orientador(es): Telma Elisa Carrara; Marilene L. Wall. 
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Assunto: 
Aleitamento materna; Avalia<;ao de processes e resultados; Enfermagem materno-infantil. 

E-E0-20 
BARATIERI, Ana Maria. Mastectomia: uma reflexao sabre os cuidados de enfermagem. Curitiba. 
2000. 32p. Orientador(es): Magda Ribas Pinto. 
Assunto: 
Mastectomia - enfermagem; Mastectomia - reabilita<;ao; RelaqSes enfermeiro-paciente. 

E-E0-21 
VARGAS, Debora Maria. Avaliac;ao da qualidade de assistencia de enfermagem as maes internadas 
na unidade de alojamento conjunto de um hospital universitario. Curitiba. 1999. 49p. 
Orientador(es): Lilia Bueno de Magalhaes. 
Assunto: 
Alojamento conjunto; Avalia<;ao de processes e resultados; Qualidade dos cuidados de saude. 

E-E0-22 
HUGEN, Grasiela Paula Pierosan. Avaliac;ao de um hospital amigo da crianc;a. Curittba. 1999. 99p. 
Orientador(es): Lourdes Emilia Ruviaro Novakoski. 
Assunto: 
Alojamento conjunto; Avalia<;ao de processes e resultados; Qualidade dos cuidados de saude. 

E-E0-23 
FRANCO, Adriana Cristina. No cottdiano de adolescentes gravidas: a enfermeira partilhando re-
significados do corpo. Curitiba. 1999. 48p. Orientador(es): Fatima Aparecida Said. 
Assunto: Educa<;ao do paciente; Gravidez na adolescencia; Rela<;oes enfermeiro-paciente; Saude 
da mulher. 

Farmacologia 

E-FA-01 
ACCO, Alexandra. Avaliac;ao da ativtdade estrogenica da agoniada (Piumeria lancifolia) em ratas. 
Curitiba. 1996. 76p. Orientador(es): Herbert Arlinda Trebien. 
Assunto: 
Estrogenos; Plumeria lancifolia* - farmacologia. 

E-FA-02 
BATISTA, Ilza Rosa. Efeito do alcal6ide ricinina, extrafdo dos pericarpos da planta t6xica Ricinus 
communis (mamona) sabre a retenc;ao da tarefa de esquiva passiva. Curitiba. 1996. 27p. 
Orientador(es): Claudio da Cunha; Anete Curte Ferraz. 
Assunto: 
Aprendizagem de esquiva - efeitos de drogas; Memoria - efeitos de drogas; Ricinus communis -
efeitos adversos. 

E-FA-03 
FURTADO, Adriana Cardoso. Efeito da administrac;ao do alcal6ide ricinina, extra/do do pericarpo da 
planta Ricinus communis (mamona), sabre a retenc;ao da tarefa de habituac;ao. Curitiba. 1996. 
3Sp. Orientador(es): Claudio da Cunha; Anete Curte Ferraz. 
Assunto: 
Habitua<;ao - efeitos de drogas; Memoria - efeitos de drogas; Ricinus communis - efeitos 
adversos. 
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E-FA-04 
MANGIOLARDO, Cilene Regina. Efeitos farmacologicos da Lonicera japonica, thunb (madressilva do 
Japao). Curitiba. 1996. 66p. Orientador(es): Maria Consuela Andrade Marques. 
Assunto: Lonicera japonica*- farmacologia. 

E-FA-05 
SBOLLI, Kelen Cristina. Efe1tos toxicologicos e farmacologicos do extrato bruto das rafzes da Artium 
lappa. Curitiba. 1996. 67p. Orientador(es): Maria Aparecida Barbato Frazao Vital; Lia Rieck. 
Assunto: Lappa arctium- efeitos adversos; Lappa arctium- farmacologia. 

E-FA-06 
BARRETO, Heloisa Arruda Gomm. Altera~oes hepaticas induzidas pelo veneno da ''aranha marrom'~ 
Ioxosceies intermedia (Mello Leitao, 1934). Curitiba. 1996. 47p. Orientador(es): Lia Rieck; Oldemir 
Carlos Mangilli. 
Assunto: 
Hepatite toxica- etiologia; Loxosceles intermedia*; Venenos de aranha- efeitos adversos. 

E-FA-07 
CESARIO, Clerson. Prote~ao pela atropina, das altera~oes induzidas pelo veneno da Loxosceles 
intermedia (aranha marrom) em cora~ao isolado e perfundido de rata. Curitiba. 1997. 71p. 
Orientador(es): Herbert Arlinda Trebien; Maria Consuela Andrade Marques. 
Ass unto: 
Atropina- usa terapeutico; Loxosceles intermedia*; Venenos de aranha- efeitos de drogas. 

E-FA-08 
RIBEIRO, Rafaela Larsen. Modula~ao da memoria e da ansiedade pelos receptores 
benzodiazep/nicos. Curitiba. 1997. SOp. Orientador(es): Claudio da Cunha; Elizabeth Mendes 
Angelucci. 
Assunto: 
Ansiedade- efeitos de drogas; Memoria - efeitos de drogas; Receptores de Gaba-A. 

E-FA-09 
MUHLFEIT, Maria Augusta. Estudos dos efe1tos ansiol/ticos e estimulantes do etanol administrado 
aguda e cronicamente a camundongos previamente classificados segundo seu desempenho no 
labirinto em cruz elevado. Curitiba. 1997. 82p. Orientador(es): Roseli Boerngen de Lacerda. 
Assunto: 
Ansiolfticos; Etanol - efeitos adversos. 

E-FA-10 
NOWACKI, Luciana Cristina. Padroniza~ao das metodologias experimentais para a avalia~ao de 
plantas medicinais com atividade sabre o trato gastrointestinal. Curitiba. 1997. 72p. 
Orientador(es): Marques, Maria Consuela; Vela, M. Sonia Mesia. 
Assunto: 
Plantas medicinais; Sistema gastrointestinal. 

E-FA-11 
ROCHA, Isabel do Rocio Becker. Estudo do efeito analgesico do diclofenaco administrado an/vel 
penferico e espinal sabre a hiperalgesia aguda e na memoria periferica da dar inflamatoria. 
Curitiba. 1997. 89p. Orientador(es): Lorenzetti, Berenice Borges. 
Ass unto: 
Analgesia; Diclofenaco - usa terapeutico; Dar inflamatoria* - efeitos de drogas; Hiperalgesia. 

E-FA-12 
ZADUSKI, Carla Regina. Avalia~ao dos efeitos da cafe/na sabre a atividade geral, memoria e 
sensibilidade convulsiva em camundongos. Curitiba. 1997. 52p. Orientador(es): Maria Aparecida 
Barbato Frazao Vital. 
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Assunto: Cafefna- efeitos adversos; Convulsoes- etiologia; Memoria- efeitos de drogas. 

E-FA-13 
ANDRE, Eunice. Avaliac;ao do edema inflamat6rio causado pelo veneno da Ioxosceies intermedia 
(aranha marrom). Curitiba. 1998. 60p. Orientador(es): Arruda, Ana Maria Soares de. 
Assunto: 
Edema inflamatorio*; Loxosceles intermedia*; Venenos de aranha - efeitos adversos. 

E-FA-14 
WESTPHALEN, Eugenio Fabian Guy Von. Possfveis efeitos do veneno bruto de Loxosceles 
intermedia ''aranha marrom" sabre o sistema nervoso central. Curitiba. 1998. 69p. Orientador(es): 
Lia Rieck; Olortegui, Carlos Chaves. 
Assunto: 
Loxosceles intermedia*; Sistema nervoso central; Venenos de aranha- efeitos adversos. 

E-FA-15 
LAUS, Ceres Beatriz. Passtflora edulis Sims e Passiflora alata Dryander em Verde Vivo Livro de 
Fitoterapia. Curitiba. 1998. 104p. Orientador(es): Lacerda, Boerngen de; Oliveira, Bras Helena; 
Cervi, Armando Carlos . 
Assunto: 
Passiflora edulis*- farmacologia; Passiflora alata*- farmacologia. 

E-FA-16 
SANTOS, Gilberta Linzmeyer. Efeitos farmacol6gicos da vigabatrina e dos valepotriatos nas 
convulsoes induztdas par eletrochoque e na memoria. Curitiba. 1997. 43p. Orientador(es): Maria 
Aparecida Barbato Frazao Vital; Roberto Andreatini. 
Ass unto: 
Eletroconvulsoterapia; Memoria - efeitos de drogas; Valepotriatos* - farmacolo-gia; Vigabatrina -
farmacologia. 

E-FA-17 
TONI, Cineiva da Cruz Paulino. Analise das provaveis causas que levam ao consumo de etanol par 
adolescentes. Curitiba. 1998. 68p. Orientador(es): Roseli Boerngen de Lacerda; Roberto 
Andreatini. 
Assunto: 
Comportamento do adolescente; Consumo de bebidas alcoolicas; Etanol. 

E-FA-18 
LUIZ, Roberta Joly Ferreira Braga. Influencia da administrac;ao aguda e cr6nica de corticosterona 
no efeito da moclobemida no teste de natac;ao forc;ada em ratos. Curitiba. 1998. 28p. 
Orientador(es): Roberto Andreatini. 
Ass unto: 
Corticosterona - administrac;ao e dosagem; Moclobemida - efeitos adversos. 

E-FA-19 
TURKIEWICZ, Mauricio. Atualizac;ao bibliografica da doenc;a de Parkinson. Curitiba. 1998. 29p. 
Orientador( es): Maria Aparecida Barbato Frazao Vital. 
Ass unto: 
Doenc;a de Parkinson - fisiopatologia; Doenc;a de Parkinson - historia; Doenc;a de Parkinson -
terapia. 

E-FA-20 
CORTES, Lorimeri Sa. Avaliac;ao parcial da toxiodade pre-cl/nica do extrato hidroalco61ico da 
Taraxacum officinale Weber (dente de leao). Curitiba. 1998. 128p. Orientador(es): Lia Rieck; Maria 
Consuela Andrade Marques. 



75 

Assunto: 
Taraxacum officinale - toxidade. 

E-FA-21 
CUNICO, Miriam Machado. Estudos preliminares de toxicologia pre-clfnica da Pfaffia sp. Curitiba. 
1997. 121p. Orientador(es): Lia Rieck; Maria Consuela Andrade Marques; Almeriane M. Weffort-
Santos. 
Assunto: 
Ginseng - toxidade; Pfaffia sp* - farmacologia. 

E-FA-22 
MAlA, Edilmere Regina Sprada. Avaliac;ao das ativtdades antiinflamat6ria e analgesica do extrato 
bruto aquoso do caule da Araucaria angustifolia (Bert.) 0. Kuntze. Curitiba. 1998. 39p. 
Orientador(es): Ana Maria Soares Arruda. 
Assunto: 
Antiinflamat6rios nao ester6ides; Araucaria angustifolia* - farmacologia; Araucaria angustifolia -
uso terapeutico. 

E-FA-23 
MELLO, Nelson de. Efeito do antagonista dos receptores 5-HT 2A/2( ntanserina, sabre a formac;ao 
da memoria de curta e de tonga durac;ao. Curitiba. 1997. 33p. Orientador(es): Claudio da Cunha. 
Ass unto: 
Memoria- efeitos de drogas; Ritanserina- antagonista. 

E-FA-24 
COLLIN, Viviane Kepper. Avaliac;ao farmaco/6gica da Solanum fastigiatum variedade fastigiatum em 
ratos. Curitiba. 1999. 36p. Orientador(es): Maria Aparecida Barbato Frazao Vital. 
Assunto: 
Solanum fastigiatum* - farmacologia. 

E-FA-25 
SANSANA, Ana Cristina Rupp Lemos. Estudo das ac;oes do extrato aquoso das fa/has de Achtllea 
mi/lefo/ium, L. (compostas), sabre o trato gastrointestinaf. investigac;ao da possfvel ac;ao 
antiulcerogenica em ratas. Curitiba. 1999. 74p. Orientador(es): Maria Consuela Andrade Marques; 
Lia Rieck. 
Ass unto: 
Millefolium - farmacologia; Millefolium - uso terapeutico; Sistema gastrointestinal. 

E-FA-26 
HANSAUL, Ana Cristina. Estudos preliminares dos efettos farmaco/6gicos do extrato bruto 
hidroalco6/ico da Eupatorium littorale Cabrera. Curitiba. 1999. 52p. Orientador(es): Lia Rieck; Maria 
Consuela Andrade Marques. 
Ass unto: 
Eupatorium littorale- farmacologia. 
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Fisiologia 

E-FS-01 
BONATIO, Sandra Jose Ribeiro. Distribuk;ao do veneno da "aranha marrom" Loxosceles intermedia 
Mello Lettao, 1934, em ratos Wistar. Curitiba. 1998. 38p. Orientador(es): Ana Lucia Tarathuch. 
Assunto: 
Aracnidismo; Venenos de aranha - efeitos adversos; Loxosceles intermedia*. 

E-FS-02 
FOLLADOR, Lucio. Testosterona serica durante a puberdade masculina e correla~oes com potencia 
e desenvolvimento museu/ares. Curitiba. 1998. 69p. Orientador(es): Rosana Nogueira de Morais. 
Assunto: 
Fisiologia musculoesqueletica; Limite anaer6bio; Puberdade - fisiologia; Resistencia ffsica; 
Testosterona; TolerEmcia ao exerdcio. 

E-FS-03 
PROSDOCIMO, Viviane. Tolerancia termica do peixe ornamental p/ati (Xiphophorus maculatus: 
poeetllidae). Curitiba. 1999. 60p. Orientador(es): Carolina Arruda de Oliveira Freire. 
Assunto: 
Aclimatac;ao- fisiologia; Analise diferencial termica; Xiphophorus- fisiologia. 

E-FS-04 
PIFFAR, Patricia Marina. Redup3o da velocidade de crescimento tumoral pela administra~ao de 
naproxeno, clenbuterol e insu/ina em ratos portadores de tumor de Walker 256. Curitiba. 1999. 
SSp. Orientador(es): Luis Claudio Fernandes. 
Assunto: 
Caquexia; Carcinoma 2S6 de Walker - terapia; Clenbuterol - usa terapeutico; Insulina - usa 
terapeutico; Naproxeno - usa terapeutico. 

lmunologia 

E-IM-01 
BASTOS, Jeferson L. Vacinas contra pseudomonas aeruginosa. Curitiba. 1994. 43p. Orientador(es): 
Francisco Fanuchi. 
Assunto: 
Pseudomonas aeruginosa - efeitos de drogas. 

E-IM-02 
BINDER, Neide Fogiato Brun. Aplica~oes do antigeno de mitsuda e significado da intradermorea~ao 
em pessoas sadias, hansenianos e cantatas. Curitiba. 1994. 36p. Orientador(es): Paulo Roberto 
Wunder. 
Assunto: 
Antfgeno de mitsuda- usa diagn6stico; Hansenfase- diagn6stico. 

E-IM-03 
BORGES, Celso Luiz. 0 lupus eritematoso sistemico em um contexto atual: uma analise dos auto 
anticorpos. Curitiba. 1994. 61p. Orientador(es): Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Auto-anticorpos; Lupus eritematoso sistemico. 

E-IM-04 
CAPRIGLIONI, Claudia Regina. Freqiiencia de anticorpos para herpes simplex virus (HVS) no 



Estado do Parana. Curitiba. 1994. 25p. Orientador(es): Eliane Maria Pereira Maluf. 
Assunto: 
Simplexvlrus - diagn6stico; Simplexvirus - epidemiologia. 

E-IM-05 
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CARVALHO, Karina Fontes de. Manifesta~oes cl/nicas associadas com crioglobu/inemia mista. 
Curitiba. 1994. 34p. Orientador(es): Yoshio Hashimoto. 
Assunto: 
Crioglobulinemia 

E-IM-06 
DROZINO, Carlos Cesar. Progressos no desenvolvimento de vacinas antimalciricas. Curitiba. 1994. 
26p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Antimalaricos; Malaria - imunologia. 

E-IM-07 
GON<;ALVES, Celiane. Imunidade e nutric;ao. Curitiba. 1994. 111p. Orientador(es): Paulo Roberto 
Wunder. 
Ass unto: 
Nutric;ao; Sistema imune. 

E-IM-08 
HAUER, Ivana Rippel. Testes laboratoriais utilizados no diagn6stico da SIDA. Curitiba. 1994. 30p. 
Orientador( es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Sindrome da imunodeficiencia adquirida - diagn6stico; Sorodiagn6stico da AIDS- metodos. 

E-IM-09 
ISHII, Solange Kiyoko. Citocinas. uma revisao da literatura 1987-1992. Curitiba. 1994. 40p. 
Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Citocinas; Linfocinas. 

E-IM-10 
KAJIWARA, Noely. Avalia~ao da preva/encia de anticorpos anti-HBc e anti-HBs em doadores de 
sangue no servi~o de hemoterapia do Hospital de Clfnicas da UFPR. Curitiba. 1994. 20p. 
Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: Bancos de sangue- Parana; Doadores de sangue; Hepatite B- epidemiologia. 

E-IM-11 
LOPES, Cristiane Maria. A encefalite por cinomose: aspectos imunopatol6gicos. Curitiba. 1994. 43p. 
Orientador(es): Luymar C. Kawinski. 
Ass unto: 
Encefalite por cinomose*- imunologia; Encefalite por cinomose*- patologia. 

E-IM-12 
MINOZZO, Joao Carlos. Ten/ase/cisticercose, utiliza~ao de provas imuno/6gicas para fins 
diagn6sticos. aplicac;oes e limitac;oes. Curitiba. 1994. 106p. Orientador(es): Vanete Thomaz Soccol. 
Ass unto: 
Cisticercose - diagn6stico; Teniase - diagn6stico. 

E-IM-13 
MION, Marcelo Iraja. Doen~a do enxerto contra o hospedeiro associada a transfusao sangiifnea. 
Curitiba. 1994. 47p. Orientador(es): Noemi Farah Pereira. 
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Assunto: 
Reac;ao enxerto-hospedeiro; Rejeic;ao de enxerto; Transfusao de sangue - efeitos adversos. 

E-IM-14 
MURO, Marisol Dominguez. Hepattte B: vacinas. Curitiba. 1994. 22p. Orientador(es): Paulo Roberto 
Wunder. 
Ass unto: 
Hepatite B- prevenc;ao e controle; Vacinas contra a hepatite B. 

E-IM-15 
NOGUEIRA, Meri Bordignon. Avaliar;ao das tecnicas para diagn6stico laboratorial das infecr;oes pelo 
HHV-6. Curitiba. 1994. 27p. Orientador(es): Klaus Eberhard Stewien. 
Assunto: 
Herpes virus humano*; HHV-6*- diagn6stico; Infecc;oes por HHV-6*. 

E-IM-16 
RABON!, Sonia Mara. Infecr;oes par citomegalovirus humano em pacientes de transplante de 
medula 6ssea: patogenia e diagn6stico. Curitiba. 1994. 53p. Orientador(es): Carlos Roberto de 
Medeiros. 
Assunto: 
Citomegalovfrus* - imunologia; Infecc;oes por citomegalovfrus* - diagn6stico; Transplante de 
medula 6ssea. 

E-IM-17 
STINGUEN, Servia Tulio. Soropreva!encia de anticorpos contra o virus da hepattte C em doadores 
de sangue do Hemepar. Curitiba. 1994. 24p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Bancos de sangue - Parana; Doadores de sangue; Hepatite C. 

E-IM-18 
TSUCHIYA, Luine Rosele Vidal. HTL V-I no Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Parana. 
Curitiba. 1994. 27p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Ass unto: 
Anticorpos anti-HTLV-1; doadores de sangue. 

E-IM-19 
TULlO, Siumara. Resposta imune celular na infecr;ao causada par citomegalovirus. Curitiba. 1994. 
34p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Citomegalovfrus*- imunologia; Infecc;ao por citomegalovirus*. 

E-IM-20 
VIEIRA, Elizabete Regina. Prevalencia de anticorpos contra o virus da hapatite C em doadores de 
sangue do Hospital de Clinicas da UFPR. Curitiba. 1994. 32p. Orientador(es): Paulo Roberto 
Wunder. 
Assunto: 
Doadores de sangue; Hepatite C- diagn6stico; Hepatite viral humana. 

E-IM-21 
ZANETTI, Vera Cristina. Estudo comparativo das frar;oes do veneno de Loxosceles sp.: mecanismos 
de ac;ao, purificac;ao e imunoterapia. Curitiba. 1994. 91p. Orientador(es): Miriam E. M. Angelucci. 
Assunto: 
Venenos de aranha - farmacologia; Venenos de aranha - toxidade. 

E-IM-22 
MENDES, Andrea Lucia. Rear;oes anafi/citicas e anafilact6ides as drogas anestesicas. Curitiba. 1994. 



26p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Anafilaxia; Anestesicos- contra-indicac;6es. 

E-IM-23 
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SILVA, Airton Caldeira. HIV-2 no Brasil. Curitiba. 1994. 67p. Orientador(es): Paulo Roberto 
Wunder. 
Assunto: 
HIV-2- epidemiologia; Levantamentos epidemiol6gicos- Brasil. 

E-IM-24 
OBA, Maria Antonia Dilay. Diagn6stico laboratorial da infecr;ao pelo HIV na crianr;a menor de 18 
meses de 1dade. Curitiba. 1995. 72p. Orientador(es): Luzilma Terezinha Flenik Martins. 
Assunto: 
HIV; Lactente; Sorodiagn6stico da AIDS - metodos. 

E-IM-25 
ALMEIDA, Sergio Monteiro de. Doenr;a do enxerto contra o hospedeiro e complicar;oes 
neurol6gicas. Curitiba. 1995. 46p. Orientador(es): Euripides Ferreira. 
Ass unto: 
Reac;ao enxerto-hospedeiro; Rejeic;ao do enxerto; Transplante de medula 6ssea - complicac;6es. 

E-IM-26 
BEL TRAME, Miriam Perlingeiro. A imunofenotipagem no diagn6stico da leucemia linfobliistica aguda 
na infancia. Curitiba. 1995. 33p. Orientador(es): Rosana Imara Iozio Cattaneo. 
Assunto: 
Imunofenotipagem; Leucemia linfolitica aguda - diagn6stico. 

E-IM-27 
BERTASSONI, Mario. Sorologia anti-HIV nas insper;oes de saude admissionais da aeronaut/ca. 
Curitiba. 1995. 47p. Orientador(es): Ignacio A. Borges Cuevas. 
Assunto: 
Sorodiagn6stico da AIDS; Testes diagn6sticos de rotina. 

E-IM-28 
BIASI, Christiane Mara Palhares Franc;a. Usa dos interferons recomb/nantes na terapia do 
melanoma maligno. Curitiba. 1995. 62p. Orientador(es): Luciano Jose Biasi. 
Assunto: 
Interferons - usa terapeutico; Melanoma - terapia. 

E-IM-29 
BRAUN, Karin. Analise do polimorfismo dos genes HLA em popular;oes indlgenas das americas. 
uma revisao. Curitiba. 1995. 105p. Orientador(es): Maria Luiza Petzi-Erler. 
Assunto: 
Genes HLA*; indios sul-americanos - genetica; indios norte-americanos - genetica; Polimorfismo 
- genetica. 

E-IM-30 
DOl, Elvira Missako. Detecr;ao do vlrus da hepatite C: avaliar;ao de tn§s testes de 
enzimaimunoensaio anti-HCV comparados com ensaio de imunoblot recombinante de segunda 
gerar;ao (RIBA-2). Curitiba. 1995. 76p. Orientador(es): Geraldo Picheth. 
Assunto: 
Hepatite C - diagn6stico; Tecnicas imunoenzimaticas. 

E-IM-31 
DITZEL, Carmem Lucia. Soropreva!encia de anticorpos anti HTL V !/II em doadores de sangue do 



Hemepar. Curitiba. 1995. 26p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Anticorpos anti-HTLV-I; Anticorpos anti-HTLV-11; Doadores de sangue. 

E-IM-32 
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FERRARI, Alessandra Senhorinho. Avaliar;ao das tecnicas soro/6gicas para sffilis. Curittba. 1995. 
28p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Ass unto: 
Sffilis; Sorodiagn6stico da sffilis- metodos. 

E-IM-33 
GEVAERD, Dagmar Duwe. Imumdade/ stress e depressao. Curitiba. 1995. 73p. Orientador(es): 
Sergio Eduardo Gevaerd. 
Assunto: 
Depressao- imunologia; Estresse- imunologia; Sistema imune; Sistemas neurossecretores. 

E-IM-34 
IMIANOWSKY, Agton Luiz. Aspectos gerais da mononucleose infecciosa: imunidade e diagn6stico 
sorol6gico. Curitiba. 1996. 43p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Mononucleose infecciosa- diagn6stico; Mononucleose infecciosa- imunologia. 

E-IM-35 
JAMUR, Valderez Ravaglio. Antfgenos HLA e transplante de medula 6ssea. Curitiba. 1995. 45p. 
Orientador(es): Noemi Farah Pereira. 
Assunto: 
Antfgenos HLA; Histocompatibilidade - imunologia; Imunologia de transplantes; Transplantes de 
medula 6ssea. 

E-IM-36 
MACIEL JUNIOR, Milton. Causas imuno/6gicas de abortos de repetir;ao. Curitiba. 1995. 47p. 
Orientador(es): Paulo Henrique da Silva. 
Assunto: 
Aborto habitual- etiologia. 

E-IM-37 
OLIVEIRA, Suzilene Martins de. Relar;ao de mismatches HLA-A e -8 na sobrevtda do transplante 
renal. Curitiba. 1995. 46p. Orientador(es): Ida Cristina Gubert. 
Assunto: 
Teste de histocompatibilidade; Transplante de rim. 

E-IM-38 
PILONETTO, Daniela Vandresen. Correlar;ao de metodologias laboratoriais empregadas na 
detecr;ao de progenitores hematopoeticos em amostras de medula 6ssea destinadas ao transplante 
auto/ago. Curitiba. 1995. 43p. Orientador(es): Almeriane Maria Weffort Santos. 
Assunto: 
Condicionamento pre-transplante; Ensaio de unidades formadoras de col6nias - metodos; 
Imunologia de transplantes; Transplante de medula 6ssea. 

E-IM-39 
RIEDEL, Maristela. Prevalencia de anticorpos IgG e IgM para toxoplasmose em um grupo de 
gestantes avaliadas no Laborat6rio Municipal de Curitiba. Curitiba. 1995. 87p. Orientador(es): 
Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Complicac;6es na gravidez; IGG - uso diagn6stico; IGM - uso diagn6stico; Toxoplasma gondii; 
Toxoplasmose- diagn6stico; Toxoplasmose- prevenc;ao e controle. 
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E-IM-40 
SOUZA, Claudia Cyrelli de. Alergia: fisiopatologia e diagn6stico. Curitiba. 1995. 46p. 
Orientador( es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Hipersensibilidade- diagn6stico; Hipersensibilidade- fisiopatologia. 

E-IM-41 
VITORINO, Josiane de Carvalho. Avaliac;ao do emprego da tecnica de PCR (Reac;ao em Cadeia pela 
DNA Po/imerase) no diagn6stico da infecc;ao causada pelo virus da imunodefick§ncia humana (HIV-
1}. Curitiba. 1995. 74p. Orientador(es): Vanessa Santos Sotomaior. 
Assunto: 
HIV-1; Infecc;oes par HIV- diagn6stico; Slndrome da imunodeficiencia adquirida- virologia. 

E-IM-42 
WEILER, Leonilda Maria Trier. Marcadores virais da hepatite B. metodologia e correlac;ao cllnica. 
Curitiba. 1995. 77p. Orientador(es): Dominique A. Muzzillo. 
Assunto: 
Hepatite B - virologia; Marcadores biol6gicos - metodos. 

E-IM-43 
ZANATTA, Julio Cesar. Hepatite B. analise comparativa com as demais hepatites wa1s com 
abordagem de carater geral e nos aspectos de imunopatologia e imunizac;ao. Curitiba. 1996. 68p. 
Orientador(es): Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Hepatite B- imunologia; Hepatite B- virologia; Hepatite viral humana. 

E-IM-44 
ZARPELLON, Marcia Regina. Imunologia na hansenfase: aspectos da avaliac;ao imunol6gica no 
tratamento da doenc;a. Curitiba. 1995. 39p. Orientador(es): Joao Carlos Repka. 
Assunto: 
Hansenlase - imunologia; Hansenfase - terapia. 

E-IM-45 
ZVOTOSKI, Amauri Jose. Imunogenetica e doenc;a reumatica. Curitiba. 1995. 31p. Orientador(es): 
Antonio Carlos Boaretti. 
Assunto: 
Anticorpos antibacterias; Febre reumatica; Imunogenetica; Infecc;oes estreptoc6cicas; 
Streptococcus. 

E-IM-46 
ANDRADE, Mauricio Pacheco de. Diabetes Mellitus Insulinodependente: autoantfgenos pancreaticos 
e anticorpos anti-albumina bovina. Curitiba. 1995. 62p. Orientador(es): Alvaro Largura. 
Assunto: 
Albuminas; Auto-antfgenos; Auto-antfgenos pancreaticos*; Diabetes Mellitus insulino-dependente-
etiologia. 

E-IM-47 
FURMAN, Danielle do Rocio. Contribuic;ao da imuno-histoqufmica na ava/iac;ao do cancer de mama. 
Curitiba. 1995. 35p. Orientador(es): Luiz Fernando B. Torres. 
Assunto: 
Imunohistoqufmica - metodos; Neoplasias mamarias - diagn6stico. 

E-IM-48 
MELO, Marcia Fabricio de. Associac;ao entre HLA-DR2 e anemia aptastica. Cunttba. 1996. 90p. 
Orientador(es): Ricardo Pasquini; Noemi Farah Pereira. 

c, .' 
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Assunto: 
Anemia aplastica - etiologia; Antigeno HLA-DR2. 

E-IM-49 
OLIVEIRA, Leila de. Revisao bibliografica sabre a importancia da contagem de a§lulas CD4+ em 
pacientes HIV+: atualizar;ao cientffica e metodol6gica de 1990 a 1995. Curitiba. 1996. 61p. 
Orientador(es): Rosana Imara Iorio Cattaneo. 
Assunto: 
Contagem de celulas- metodos; HIV; Sindrome da imunodeficiencia adquirida. 

E-IM-50 
ERCOLE, Linete Parolin. 0 papel dos linf6citos T na esclerodermia. Curitiba. 1996. 29p. 
Orientador(es): Acir Rachid. 
Assunto: 
Escleroderma sistemico- etiologia; Linfocitos T. 

E-IM-51 
WATANABE, Alexandra Mitiru. A importancia da fenotipagem de hemacias utilizadas em pacientes 
politransfundidos. avaliac;ao da populac;ao de pacientes talassemicos atendidos no Hemepar. 
Curitiba. 1996. 54p. Orientador(es): Mara Albonei Dudeque Pianovski. 
Assunto: 
Imunofenotipagem; Talassemia. 

E-IM-52 
PELISSARI, Cinthia Barbosa. Hemoglobinuria paroxfstica noturna: aspectos fisiopatol6gicos, clfnicos 
e laboratoriais. Curitiba. 1996. 58p. Orientador(es): Maria Suely Soares Leonart. 
Assunto: 
Hemoglobinuria paroxistica- diagn6stico; Hemoglobinuria paroxistica- fisiopatologia. 

E-IM-53 
DALLAGASSA, Gilceia Luciane. Nutrir;ao e a sfndrome da imunodefioencia adquirida (AIDS). 
Curitiba. 1996. 126p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Necessidades nutricionais; Nutric;ao; Sindrome da imunodeficiencia adquirida- dietoterapia. 

E-IM-54 
CUNHA, Dione Sosnitzki da. Aspectos gerais do virus da hepattte C com enfase na sua participar;ao 
nas hepatites autoimunes. Curitiba. 1996. 52p. Orientador(es): Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Auto-anticorpos; Hepatite auto-imune; Hepatite C. 

E-IM-55 
LARGURA, Marco Antonio. Ausencia do HBV-DNA par PCR em soros de doadores de sangue com 
HBsAg negativo e anti-HBc positivo em regiao de alta prevalencia de hepattte B. Curitiba. 1996. 
26p. Orientador(es): Alvaro Largura 
Assunto: 
Antigenos da hepatite B; Doadores de sangue; Hepatite B- epidemiologia. 

E-IM-56 
FARHAT, Cristiane Costacurta. Comparar;ao entre o teste quantitativa do eluato e o teste de 
Coombs direto no diagn6stico da doenr;a hemolftica do recem-nato em maes do grupo sangiifneo 
':4 "au "B': Curitiba. 1996. 37p. Orientador(es): Paulo Tadeu Rodrigues de Almeida. 
Assunto: 
Doenc;a hemolitica do recem-nascido* - diagn6stico; Teste de Coombs; Teste quantitativa do 
eluato*. 
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E-IM-57 
FISCHER E SILVA, Debora Regina. Hepatite c. frequencia de soropositivos anti-HCV em doadores 
de sangue do hemocentro de Mato Grosso do Sui (Hemosul). Curitiba. 1996. 47p. Orientador(es): 
Geraldo Picheth; Elvira M. Doi. 
Assunto: 
Bancos de sangue- Mato Grosso do Sui; Doadores de sangue; Hepatite C- epidemiologia. 

E-IM-58 
WARTH, Jose Francisco Chignatti. Diagn6stico sorol6gico da infea;ao por Yersinia 
pseudotuberculosis 0 III em bovinos no Estado do Parana, BrastZ Curitiba. 1996. 48p. 
Orientador(es): Yasuioshi Hayashi. 
Assunto: 
Infecc;oes por yersinia pseudotuberculosis - diagn6stico; Yersinia pseudotuber-culosis -
diagn6stico. 

E-IM-59 
WOLANSKI, Carla Franc;a. Avalia~ao da potencia imunogenica das vacinas contra raiva de uso 
veterinario ap6s expira~ao do prazo de validade. Curitiba. 1996. 41p. Orientador(es): Carlos 
Domingues Repka. 
Assunto: 
Vacinas anti-rabicas - imunologia. 

E-IM-60 
MACHADO, Analia Maria Breckenfeld. Aspectos imuno16gicos do citomegalovfrus humano com 
enfase na resposta imune em pacientes imunodeprimidos. Curitiba. 1996. 60p. Orientador(es): 
Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Citomegalovfrus* - imunologia; Infecc;oes por citomegalovfrus*; Sfndrome da imunodeficiencia 
adquirida - virologia. 

E-IM-61 
MELO, Sandra Fabricio de. A relevancia dos antfgenos do complexo HLA nos transplantes de 
medula 6ssea com doadores nao consangtJfneos. Curitiba. 1996. 64p. Orientador(es): Noemi Farah 
Pereira. 
Assunto: 
Antfgenos HLA; Condicionamento pre-transplante; Consanguinidade; Imunologia de transplantes; 
Transplante de medula 6ssea. 

E-IM-62 
SCHINZEL, Tania Mara. Os fatores de risco na transmissao vertical do HIVe sua preven~ao: uma 
pesquisa bibliografica. Curitiba. 1996. 34p. Orientador(es): Luzilma Terezinha Flenik Martins. 
Assunto: 
HIV; Transmissao vertical de doenc;a- prevenc;ao e controle. 

E-IM-63 
FERREIRA, Sandra Maria. A importancia dos exames de histocompatibilidade no pre transplante 
renal para avalia~ao e sele~ao do par doador e receptor. Curitiba. 1997. 58p. Orientador(es): 
Cristina de Q. C. Glehn. 
Assunto: 
Condicionamento pre-transplante; Doadores de tecidos; Imunologia de transplantes; Teste de 
histocompatibilidade; Transplante de rim. 

E-IM-64 
BARATO, Marisol. Doen~as autoimunes sistemicas. a tir6ide. Curitiba. 1998. 26p. Orientador(es): 
Paulo Roberto Wunder. 
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Assunto: 
Auto-anticorpos; Doenc;as auto-imunes; Doenc;as da glandula tire6idea; Tire6ide. 

E-IM-65 
MORO, Luzir Jose. Jmunoterapia com veneno de himen6pteros. Curitiba. 1997. 57p. 
Orientador(es): Moacir Pires Ramos. 
Ass unto: 
Himen6pteros; Veneno de himen6pteros* - uso terapeutico. 

E-IM-66 
SANTOS, Luiz Renato Linzmeyer. Estresse e sistema imunol6gico. Curitiba. 1997. 43p. 
Orientador(es): Fernando Fabiano Castellano Junior. 
Assunto: 
Estresse; Sistema imune 

E-IM-67 
ERNLUND, Luciane Rocha. Jmplica~6es das dispandades HLA-C no transplante de a§lulas tronco 
hematopoeticas procedentes de doadores nao consangii/neos. Curitiba. 1997. 90p. Orientador(es): 
Noemi Farah Pereira; Marco A. Bitencourt. 
Assunto: 
Antfgenos HLA-C; Consanguinidade; Rejeic;ao de enxerto; Transplante de celulas tronco 
hematopoeticas*. 

E-IM-68 
MOREIRA, Debora Gapski. Resposta inflamat6ria no pulmao desencadeada pela exposi~ao ao p61en 
no paciente asmatico. Curitiba. 1997. 32p. Orientador(es): Nelson Rosario Filho. 
Ass unto: 
Alergenos; Pneumonia- etiologia; Polen- efeitos adversos. 

E-IM-69 
SUMIKAWA, Elaine Sanae. Aspectos gerais das hepatites por virus A, B e C: levantamento 
eptdemiol6gico nos distntos samtarios na cidade de Curitiba-PR. Curitiba. 1997. 78p. 
Orientador(es): Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Hepatite A; Hepatite B; Hepatite C; Hepatite viral humana; Levantamentos epidemiol6gicos -
Curitiba, PR- 1995-1996. 

E-IM-70 
NISHINO, Lilian. Tratamento do melanoma maligno com interferon-a/fa. Curitiba. 1997. 35p. 
Orientador( es): Mauricio Martins. 
Assunto: 
Interferon alfa- uso terapeutico; Melanoma- terapia. 

E-IM-71 
COIMBRA, Lia Suzana Guimaraes. Aspedos multifatoriais de algumas doen~as auto-imunes. 
Curitiba. 1997. 49p. Orientador(es): Shirley Ramos da Rosa Utiyama. 
Assunto: 
Auto-imunidade; Doenc;as auto-imunes - etiologia; Doenc;as auto-imunes - fisiopatologia. 

E-IM-72 
CHIQUETO, Hilda Francisca. A deficiencia de ferro na alimenta~ao e seus efeitos no sistema imune 
humano. Curitiba. 1997. 20p. Orientador(es): Paulo Roberto Wunder. 
Assunto: 
Deficiencia de ferro - efeitos adversos; Ferro na dieta; Sistema imune. 



E-IM-73 
ALVES, Hemerson Bertassoni. Detea;ao laboratorial de anticorpos antiespermatozdides associados 
a infertiltdade masculina. Curitiba. 1998. 34p. Orientador(es): Paulo Henrique Silva. 
Assunto: 
Anticorpos antiespermatozoides*- diagnostico; Auto-anticorpos; Infertilidade masculina- etilogia. 

Microcirurgia Ocular 

E-M0-01 
ARRATA, Karyme Molina. Extrusao precoce de imp/ante pnmano apds eviscerac;ao par 
endoftalmite. Curitiba. 1998. 7p. Orientador(es): Carlos Augusto Moreira Junior. 
Assunto: 
Endolftalmite; Eviscera<)io do olho; Implantes orbitarios - complicac;6es. 

E-M0-02 
BARAS, Lea Rosane Schwarz. Banco de olhos do Hospttal de C!/nicas da UFPR: avaliac;ao dos 
transplantes realizados em 1997 e 1998. Curitiba. 1999. 13p. 
Assunto: 
Avaliac;ao de processos e resultados; Bancos de olhos- Curitiba, PR; Transplante de cornea. 

E-M0-03 
SUGUIMATI, Luciana. Usa de membrana amnidtica humana como enxerto bio!dgico em 
reconstituic;ao de superffcie ocular. estudo experimental em coelhos. Curitiba. 1999. 18p. 
Orientador(es): Hamilton Moreira. 
Assunto: 
Conjuntiva - lesoes; Curativos biologicos; Lesoes oculares - terapia; Membrana amniotica 
humana* - uso terapeutico. 

E-M0-04 
MATSUMOTO, Leonardo Toshio. Comparac;ao entre biomicroscopia a tampada de fenda e 
microscopia especular computadorizada na avaliac;ao do endotelio corneano. Curitiba. 2000. 9p. 
Orientador(es): Cinthia Oyama. 
Assunto: 
Contagem de celulas- metodos; Endotelio da cornea; Microscopia. 

E-M0-05 
TEIXEIRA, Sueli Lima. Sfndrome de moebius associado a artrogripose: relata de caso e revisao de 
literatura. Curitiba. 2000. 7p. 
Assunto: 
Artrogripose; Estrabismo - cirurgia; Sfndrome de Moebius*. 

Oftalmologia 

E-OF-01 
BARAS, Lea Rosane Schwarz. Reabsorc;ao de drusas moles apds fotocoagulac;ao a laser. relata de 
dois casas. Curitiba. 1997. 7p. Orientador(es): Carlos Augusto Moreira Junior. 
Assunto: 
Acuidade visual; Degenerac;ao macular; Drusa retiniana; Fotocoagulac;ao - utilizac;ao. 

E-OF-02 
MATSUMOTO, Leonardo Toshio. Glaucoma de tensao normal. analise de 15 casas. Curitiba. 1999. 



17p. Orientador(es): Sakata, Kenji. 
Assunto: 
Glaucoma - classifica<;ao. 

E-OF-03 
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SABBAG, Fabio Prado. 5/ndrome de Kearns-Sayre: relata de urn caso. Curitiba. 1999. 7p. 
Orientador(es): Carlos Augusto Moreira Junior. 
Assunto: 
Blefaroptose; Oftalmoplegia externa progressiva cr6nica; Retinite pigmentosa; Sindrome de Kearns 
- diagnostico. 

E-OF-04 
OYAMAGUCHI, Emerson Kenji. Exame oftalmologico em pacientes com lupus eritematoso 
sistemico. Curitiba. 2000. 19p. Orientador(es): Carlos Augusto Moreira Junior. 
Assunto: 
Lupus eritematoso sistemico; Tecnicas de diagnostico oftalmologico. 

E-OF-05 
BARROS, Luiz Guilherme Rego. Xantogranuloma juvenif. relata de caso. Curitiba. 1999. 7p. 
Orientador(es): Hamilton Moreira. 
Assunto: 
Limbo da cornea - les6es; Transplante de cornea; Xantogranuloma juvenil - diagnostico; 
Xantogranuloma juvenil - terapia. 

Otorrinolaringo/ogia 

E-OT-01 
ROGENSKI, Carla Andrea Matos Camargo. Polipose naso-sinusat. aspectos clinicos, cirurgicos e 
tecnologia aplicada ao tratamento. Curitiba. 1998. 25p. Orientador(es): Rogerio Pasinato. 
Assunto: 
Polipose naso-sinusal* - diagnostico; Polipose naso-sinusal* - terapia. 

' 
E-OT-02 

ROGENSKI, Carla Andrea Matos Camargo. Valor do teste do ''speak flow" expirat6rio nasal como 
medida objetiva do fluxo nasal. Curitiba. 1998. 17p. Orientador(es): Rogerio Pasinato. 
Assunto: 
Cavidade nasal; Fluxo respiratorio nasal*; Testes respiratorios. 

E-OT-03 
STAHLKE, Luciana Gabardo. Eficacia da aplica~ao de anestesico local durante amigdalectomia na 
dot p6s-operat6ria. Curitiba. 1999. 15p. Orientador(es): Marcos Mocellin. 
Assunto: 
Amigdalectomia - metodos; Analgesia; Crian<;a hospitalizada; Cuidados pos-operatorios. 

E-OT-04 
RICHTER, Alessandra Fontana. Desvio de septa em reaim-natos. Curitiba. 2000. 7p. 
Assunto: 
Doen<;as do recem-nascido; Lactente; Septa nasal- les6es. 

******* 
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APENDICE 3- iNDICE DE ASSUNTOS POR CURS01 

0 indice e subdividido em 13 blocos, correspondentes aos Cursos de Especializac;:ao na 

area de Ciencias da Saude, em ordem alfabetica, a saber: 

CODIGO CURSOS PAG. 

E-TI Assistencia de Enfermagem em Unidade de Terapia 88 

Intensiva 

E-BA Bacteriologia 

E-BU Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 

E-CVA Cirurgia Vascular e Angiologia 

E-DR Dentfstica Restauradora 

E-EC Enfermagem Medico-cirurgica 

E-EO Enfermagem Obstetrica 

E-FA Farmacologia 

E-FS Fisiologia 

E-lM Imunologia 

E-MO Microcirurgia Ocular 

E-OF Oftalmologia 

E-OT Otorrinolaringologia 

88 

90 
90 
91 

92 
93 

94 

95 

96 
100 
101 
101 

Os locadores, destacados em negrito, em cada entrada do indice, remetem o usuario 

do mesmo para o APENDICE 2, que contem os registros bibliogrilficos completos das 

Monografias dos Cursos de Especializac;:ao na area. 

1 Termos da indexac;:ao assinalados com asterisco(*) sao termos livres. 

( 1 (~ 



Assistencia de Enfermagem em UTI 

Alta do paciente - E-TI -07 
Cirurgia cardfaca- E-Tl-02; E-TI-05 
Crianc;a hospitalizada- E-TI-02 
Cuidados domiciliares de saude- E-TI-07 
Cuidados p6s-operat6rios - E-TI -OS 

Educac;ao continuada em enfermagem - E-TI-03 
Enfermagem- recursos humanos- E-TI-03; E-TI-06; E-TI-09 
Enfermagem familiar- E-TI-07; E-Tl-08 
Enfermagem familiar- psicologia - E-Tl-04 
Enfermagem pratica - E-TI -06 
Estresse - etiologia - E-Tl-05 
Prescric;ao de enfermagem*- E-TI-01 
Qualidade dos cuidados de saude- E-TI-06; E-TI-09 
Relac;oes pais-filhos - E-TI-04 
Servic;o hospitalar de enfermagem - E-TI-07; E-TI-08 
Unidades de cuidados corona ria nos - E-Tl-01 

88 

Unidades de terapia intensiva- E-TI-01; E-Tl-03; E-TI-05; E-TI-06; E-TI-07; E-TI-
08; E-TI-09 

Unidades de terapia intensiva pediatrica- E-TI-02; E-TI-04 

Antituberculosos- E-BA-09 
Assepsia - E-BA-05 

Bacteriologia 

Avaliac;ao de processes e resultados - E-BA-11 
Bacillus - E-BA-02 
Bacteremia - etiologia - E-BA-18 
Bacterias anaer6bias - E-BA-13 
Bacteriuria- diagn6stico- E-BA-10; E-BA-17 
Chlamydia trachomatis - E-BA-08 
Coagulase - E-BA-12 
Contaminac;ao de equipamentos- E-BA-13; E-BA-14 
Criptococose - E-BA-03 



Cryptococcus neoformans - E-BA-03 
Diarreia - diagn6stico - E-BA-04 
Diarreia - etiologia - E-BA-04 
Enteropatias - E-BA-04 
Escherichia coli - E-BA-11 
Fungemia - E-BA-05 
Infecc;:ao hospitalar- prevenc;:ao e controle - E-BA-14; E-BA-18 
Infecc;:oes bacterianas - E-BA-02; E-BA-04 
Infecc;:oes estafiloc6cicas - E-BA-06; E-BA-14 
Infecc;:oes por mycoplasma - E-BA-07 
Infecc;:oes por chlamydia - E-BA-08 
Infecc;:oes par enterobacteriaceae - diagn6stico - E-BA-04 
Infecc;:oes par ureaplasma - E-BA-07 
Infertilidade - etiologia - E-BA-08 
Microscopia- metodos- E-BA-10 
Mycobacterium tuberculosis- efeitos de drogas - E-BA-09 
Mycoplasma hominis - E-BA-07 
Nutric;:ao parenteral total - E-BA-05; E-BA-12 
Oxacilina - E-BA-06 
Sepse - E-BA-12 
Sepse- etiologia- E-BA-18 
Septicemia - prevenc;:ao e controle - E-BA-05 
Staphylococcus- E-BA-12; E-BA-14 
Staphylococcus aureus - efeitos de drogas - E-BA-06 
Streptococcus - classificac;:ao - E-BA-16 
Tecnicas de diagn6stico urol6gico - E-BA-01; E-BA-11 
Triagem - metodos - E-BA-17 
Tuberculose - diagn6stico - E-BA-15 
Tuberculose - terapia - E-BA-15 
Tuberculose pulmonar - E-BA-09 
Tuberculose resistente a multiplas drogas - E-BA-09 
Ureaplasma urealyticum - E-BA-07 
Urinalise- metodos- E-BA-01; E-BA-10 
Vancomicina - E-BA-06 
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Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial 

Ancilose* - E-BU-05 
Articula<;ao temporomandibular - E-BU-05 
Avan<;o mandibular - E-BU-04 
C6ndilo mandibular - lesoes - E-BU-01 
Cuidados pre-operat6rios - E-BU-02 
Deficiencia transversal de maxila*- terapia - E-BU-08 
Dente nao-erupcionado - diagn6stico - E-BU-03; E-BU-06 
Dente nao-erupcionado - cirurgia - E-BU-02 
Dente nao-erupcionado - etiologia - E-BU-03 
Dente nao-erupcionado - terapia - E-BU-03; E-BU-06 
Enxerto aut61ogo - E-BU-05 
Expansao maxilar - metodos - E-BU-08 
Fraturas maxilomandibulares - terapia - E-BU-01 
Maloclusao - terapia - E-BU-07 
Maxi Ia - cirurgia - E-BU-07; E-BU-08 
Mordida aberta anterior* - terapia - E-BU-07 
Osteotomia - E-BU-07 
Osteotomia de mandfbula* - E-BU-04 
Radiografia panoramica - E-BU-02 
Sfndrome da disfun<;ao da articula<;ao temporomandibular - E-BU-05 
Tecnicas de fixa<;ao de mandfbula - E-BU-04 

Cirurgia Vascular e Angiologia 

Aneurisma de aorta abdominal- diagn6stico- E-CVA-02 
Aneurisma de aorta abdominal- etiologia- E-CVA-02 
Aneurisma de aorta abdominal- terapia- E-CVA-02 
Aneurisma a6rtico roto- E-CVA-02 
Arterite de Takayasu- cirurgia- E-CVA-01 
Arterite de Takayasu - classifica<;ao - E-CVA-01 
Arterite de Takayasu- etiologia- E-CVA-01 
Dermatopatias vasculares- E-CVA-01 
Doen<;as vasculares- E-CVA-02 
Ruptura a6rtica- E-CVA-02 

90 



Dentistica Restauradora 

Abrasao dentaria- E-DR-23; E-DR-25 
Abrasao dentaria- terapia - E-DR-25 
Abrasao dentaria - diagn6stico - E-DR-25 
Adesivos dentinarios- efeitos adversos- E-DR-17 
Amalgama dentario - uso terapeutico - E-DR-06 
Assistencia odontol6gica - E-DR-08 
Capeamento de polpa dentaria - E-DR-01 
Cavidade da polpa dentaria - E-DR-17 
Cimentos de resina- E-DR-14 
Cimentos dentarios - E-DR-14 
Cimentos ionomeros de vidro - E-DR-04; E-DR-14 
Clareamento de dente - E-DR-02 
Clareamento de dente- classificac;ao - E-DR-12 
Clareamento de dente- efeitos adversos- E-DR-12 
Clareamento de dente - metodos - E-DR-12 
Colagem dentaria - E-DR-03; E-DR-18 
Dente nao vital - E-DR-02 
Dentes anteriores* - E-DR-03; E-DR-07 
Dentes posteriores*- E-DR-05; E-DR-13 
Dentes vitalizados* - E-DR-06; E-DR-12 
Dentina- morfologia- E-DR-17 

Dentfstica operat6ria- E-DR-04; E-DR-07; E-DR-19 
Desgaste de estrutura dental* - E-DR-23 
Educac;ao do paciente- E-DR-08 

Estetica dentaria- E-DR-02; E-DR-07; E-DR-11; E-DR-12; E-DR-16; E-DR-20; E-
DR-22 

Exposic;ao de polpa dentaria - E-DR-01 
Facetas dentarias- E-DR-23 
Falha de restaurac;ao dentaria - E-DR-05 
Fluorose dentaria - E-DR-20 
Fraturas dos dentes - E-DR-03 
Hipersensibilidade da dentina - E-DR-15 
Infiltrac;ao dentaria - E-DR-05 
Materiais dentarios- E-DR-18 
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Microabrasao do esmalte- metodos- E-DR-20 
Odontologia geriatrica - E-DR-04 
Permeabilidade da dentina - E-DR-17 
Polimento dentario - E-DR-24 
Porcelana dentaria- E-DR-11; E-DR-23 
Resinas compostas- E-DR-05; E-DR-10; E-DR-13; E-DR-16; E-DR-21; E-DR-24 
Restaurac;ao dentaria permanente- E-DR-06, E-DR-24 
Restaurac;6es intracoronarias- metodos - E-DR-10 
Servic;os de saude comunitaria- E-DR-08 
Sfndrome do dente quebrada- diagn6stico- E-DR-20 
Sfndrome do dente quebrada - etiologia - E-DR-20 
Sfndrome do dente quebrada- terapia- E-DR-20 
Traumatismos dentarios - E-DR-01 
Usos da radiac;ao - E-DR-19 

Enfermagem Medico-Cirurgica 

Alta do paciente- E-EC-12; E-EC-13 
Asma - E-EC-10 
Avaliac;ao de processos e resultados- E-EC-03; E-EC-04; E-EC-05; E-EC-06; E-EC-

10; E-EC-12; E-EC-13; E-EC-14 
Braquiterapia - enfermagem - E-EC-06 
Cirurgia cardfaca - E-EC-09 
Cuidados p6s-operat6rios - E-EC-09 
Determinac;ao de necessidades de cuidados de saude - E-EC-08 
Diabetes Mellitus - E-EC-02 
Doente terminal - E-EC-11 
Educac;ao continuada em enfermagem - E-EC-02; E-EC-06 
Educac;ao do paciente - E-EC-12; E-EC-13 
Enfermagem- metodos- E-EC-16 
Enfermagem- recursos humanos- E-EC-03; E-EC-04; E-EC-05; E-EC-07 
Enfermagem em centro cirurgico - E-EC-01 
Enfermagem familiar- E-EC-12; E-EC-13 
Enfermagem geriatrica - E-EC-01 
Enfermagem oncol6gica - E-EC-06; E-EC-11; E-EC-15 
Enfermagem perioperat6ria - E-EC-09 

1. 
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Prescri<)io de enfermagem*- E-EC-14 

Qualidade dos cuidados de saude - E-EC-03; E-EC-04; E-EC-05; E-EC-06; E-EC-07; 
E-EC-10; E-EC-14 

Quimioterapia- efeitos adversos- E-EC-15 
Rela<_;:oes enfermeiro-paciente- E-EC-01; E-EC-10; E-EC-11; E-EC-15 
Saude da mulher - E-EC-08 
Transplante de medula 6ssea- E-EC-07; E-EC-12; E-EC-13; E-EC-16 
Unidade ambulatorial de emergencia - E-EC-02 
Unidades de terapia intensiva- E-EC-03; E-EC-04; E-EC-05; E-EC-09; E-EC-11 

Enfermagem Obstetrica 

Aleitamento materna- E-E0-07; E-E0-08; E-E0-11; E-E0-17; E-E0-19 
Alojamento conjunto- E-E0-02; E-E0-10; E-E0-12; E-E0-21; E-E0-22 
Ansiedade- preven<_;:ao e controle- E-E0-16 
Avalia<_;:ao de processos e resultados- E-E0-01; E-E0-02; E-E0-05; E-E0-07; E-E0-

10; E-E0-12; E-E0-18; E-E0-19; E-E0-21; E-E0-22 
Bancos de Ieite - E-E0-07 
Comunica<_;:ao - E-E0-09 
Cuidado pre-natal - E-E0-15; E-E0-17 
Desmame- E-E0-08; E-E0-11 
Educa<_;:ao continuada em enfermagem - E-E0-18 
Educa<_;:ao do paciente- E-E0-15; E-E0-16; E-E0-23 
Enfermagem- recursos humanos- E-E0-18 
Enfermagem em saude publica - E-E0-06 
Enfermagem materno-infantil - E-E0-07; E-E0-17; E-E0-18; E-E0-19 
Enfermagem obstetrica- E-E0-01; E-E0-15 
Gravidez - E-E0-16 

Gravidez na adolescencia- E-E0-23 
Infertilidade feminina - E-E0-03 
Mastectomia - enfermagem - E-E0-20 
Mastectomia - reabilita<_;:ao - E-E0-20 
Mortalidade materna - E-E0-04 
Mortalidade perinatal - E-E0-04 
Mulheres - E-E0-06 
Mulheres - psicologia - E-E0-13; E-E0-14 
Parto - E-E0-04; E-E0-09 
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Planejamento familiar - E-E0-06 

Prescri~ao de enfermagem* - E-E0-05 
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Qualidade dos cuidados de saude- E-E0-05; E-E0-09; E-E0-10; E-E0-12; E-E0-14; 
E-E0-21; E-E0-22 

Rela~6es enfermeiro-paciente- E-E0-01; E-E0-03; E-E0-09; E-E0-17; E-E0-20; 
E-E0-23 

Salas de parto - E-E0-09 
Saude da mulher- E-E0-01; E-E0-13; E-E0-14; E-E0-23 
Tecnicas de relaxamento- educa~ao- E-E0-16 
Tocologia - E-E0-04; E-E0-09 

Farmacologia 

Analgesia - E-FA-11 
Ansiedade - efeitos de drogas - E-FA-08 
Ansiolfticos - E-FA-09 
Antiinflamatorios nao esteroides - E-FA-22 
Aprendizagem de esquiva - efeitos de drogas - E-FA-02 
Araucaria angustifolia* - farmacologia - E-FA-22 
Araucaria angustifolia* - uso terapeutico - E-FA-22 
Atropina - uso terapeutico - E-FA-07 
Cafefna - efeitos adversos - E-FA-12 
Comportamento do adolescente- E-FA-17 
Consume de bebidas alcoolicas- E-FA-17 
Convuls6es- etiologia - E-FA-12 

Corticosterona - administra~ao e dosagem - E-FA-18 
Diclofenaco- uso terapeutico - E-FA-11 
Doen~a de Parkinson- fisiopatologia - E-FA-19 
Doen~a de Parkinson- historia- E-FA-19 
Doen~a de Parkinson - terapia - E-FA-19 
Dor inflamatoria* - efeitos de drogas - E-FA-11 
Edema inflamatorio*- E-FA-13 
Eletroconvulsoterapia - E-FA-16 
Estrogenos - E-FA-01 
Etanol - E-FA-17 
Etanol - efeitos adversos - E-FA-09 
Eupatorium littorale- farmacologia - E-FA-26 



Ginseng - toxidade - E-FA-21 
Habituac)io - efeitos de drogas - E-FA-03 
Hepatite t6xica - etiologia - E-FA-06 
Hiperalgesia - E-FA-11 
Lappa arctium - efeitos adversos - E-FA-05 
Lappa arctium - farmacologia - E-FA-05 
Lonicera japonica*- farmacologia - E-FA-04 
Loxosceles intermedia* - E-FA-06; E-FA-07; E-FA-13; E-FA-14 
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Memoria- efeitos de drogas- E-FA-02; E-FA-03; E-FA-08; E-FA-12; E-FA-16; E-FA-23 
Millefolium- farmacologia- E-FA-25 
Millefolium - uso terapeutico - E-FA-25 
Moclobemida- efeitos adversos- E-FA-18 
Passiflora alata* - farmacologia - E-FA-15 
Passiflora edulis* - farmacologia - E-FA-15 
Pfaffia sp* - farmacologia - E-FA-21 
Plantas medicinais - E-FA-10 
Plumeria lancifolia* - farmacologia - E-FA-01 
Receptores de Gaba-A - E-FA-08 
Ricinus communis - efeitos adversos - E-FA-02; E-FA-03 
Ritanserina - antagonista - E-FA-23 
Sistema gastrointestinal - E-FA-10; E-FA-25 
Sistema nervoso central- E-FA-14 
Solanum fastigiatum*- farmacologia- E-FA-24 
Taraxacum officinale- toxidade- E-FA-20 
Valepotriatos* - farmacologia - E-FA-16 
Venenos de aranha- efeitos adversos- E-FA-06; E-FA-13; E-FA-14 
Venenos de aranha - efeitos de drogas - E-FA-07 
Vigabatrina - farmacologia - E-FA-16 

Aclimata~ao - fisiologia - E-FS-03 
Analise diferencial termica - E-FS-03 
Aracnidismo - E-FS-01 
Caquexia - E-FS-04 

Fisiologia 

Carcinoma 256 de Walker - terapia - E-FS-04 



Clenbuterol - uso terapeutico - E-FS-04 
Fisiologia musculoesqueletica - E-FS-02 
Insulina - uso terapeutico - E-FS-04 
Limite anaerobio - E-FS-02 
Loxosceles intermedia* - E-FS-01 
Naproxeno - uso terapeutico - E-FS-04 
Puberdade - fisiologia - E-FS-02 
Resistencia ffsica - E-FS-02 
Testosterona - E-FS-02 
Tolerancia ao exerdcio - E-FS-02 
Venenos de aranha- efeitos adversos- E-FS-01 
Xiphophorus- fisiologia - E-FS-03 

Aborto habitual- etiologia- E-IM-36 
Albuminas- E-IM-46 
Alergenos- E-IM-68 
Anafilaxia - E-IM-22 

lmunologia 

Anemia aplastica - etiologia - E-IM-48 
Anestesicos- contra-indicac;oes - E-IM-22 
Anticorpos antibacterias - E-IM-45 
Anticorpos antiespermatozoides*- diagnostico- E-IM-73 
Anticorpos anti-HTLV-I- E-IM-18; E-IM-31 
Anticorpos anti-HTLV-II - E-IM-31 
Antfgeno de Mitsuda - uso diagnostico - E-IM-02 
Antfgenos da hepatite B - E-IM-55 
Antfgenos HLA- E-IM-35; E-IM-61 
Antfgenos HLA-C- E-IM-67 
Antfgenos HLA-DR2 - E-IM-48 
Antimalaricos- E-IM-06 
Auto-anticorpos- E-IM-03; E-IM-54; E-IM-64; E-IM-73 
Auto-antfgenos - E-IM-46 
Auto-antfgenos pancreaticos* - E-IM-46 
Auto-imunidade- E-IM-71 
Bancos de sangue- Mato Grosso do Sui - E-IM-57 
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Bancos de sangue- Parana- E-IM-10; E-IM-17 
Cisticercose - diagn6stico - E-IM-12 
Citocinas - E-IM-09 
Citomegalovlrus*- imunologia- E-IM-16; E-IM-19; E-IM-60 
Complica<_;oes na gravidez - E-IM-39 
Condicionamento pre-transplante- E-IM-38; E-IM-61; E-IM-63 
Consanguinidade - E-IM-61; E-IM-67 
Contagem de celulas - metodos - E-IM-49 
Crioglobulinemia- E-IM-05 
Deficiencia de ferro- efeitos adversos- E-IM-72 
Depressao - imunologia - E-IM-33 
Diabetes Mellitus insulino-dependente - etiologia - E-IM-46 
Doadores de sangue- E-IM-10; E-IM-17; E-IM-18; E-IM-20; E-IM-31; E-IM-55; 

E-IM-57 
Doadores de tecidos- E-IM-63 
Doen<_;a hemolitica do recem-nascido* - diagn6stico - E-IM-56 
Doen<_;as auto-imunes - E-IM-64 
Doen<_;as auto-imunes- etiologia - E-IM-71 
Doen<_;as auto-imunes- fisiopatologia- E-IM-71 
Doen<_;as da glandula tire6idea - E-IM-64 
Encefalite par cinomose*- imunologia - E-IM-11 
Encefalite par cinomose*- patologia- E-IM-11 
Ensaio de unidades formadoras de colonias- metodos- E-IM-38 
Escleroderma sistemico - etiologia - E-IM-50 
Estresse - E-IM-66 
Estresse - imunologia - E-IM-33 
Febre reumatica - E-IM-45 
Ferro na dieta - E-IM-72 
Genes HLA* - E-IM-29 

Hansenfase - diagn6stico - E-IM-02 
Hansenlase - imunologia - E-IM-44 
Hansenlase- terapia - E-IM-44 
Hemoglobinuria paroxlstica - diagn6stico - E-IM-52 
Hemoglobinuria paroxfstica - fisiopatologia - E-IM-52 
Hepatite A - E-IM-69 
Hepatite auto-imune - E-IM-54 
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Hepatite B- E-IM-69 
Hepatite B - epidemiologia - E-IM-10; E-IM-55 
Hepatite B- imunologia- E-IM-43 
Hepatite B - prevenc;ao e controle - E-IM-14 
Hepatite B - virologia - E-IM-42; E-IM-43 
Hepatite C- E-IM-17; E-IM-54; E-IM-69 
Hepatite c- diagnostico- E-IM-20; E-IM-30 
Hepatite C - epidemiologia - E-IM-57 
Hepatite viral humana- E-IM-20; E-IM-69 
Herpes virus humane* - E-IM-15 
HHV-6*- diagnostico- E-IM-15 
Himenopteros - E-IM-65 
Hipersensibilidade - diagnostico - E-IM-40 
Hipersensibilidade - fisiopatologia - E-IM-40 
Histocompatibilidade- imunologia - E-IM-35 
HIV- E-IM-24; E-IM-49; E-IM-62 
HIV-1- E-IM-41 
HIV-2- epidemiologia- E-IM-23 
IGG - uso diagnostico - E-IM-39 
IGM - uso diagnostico - E-IM-39 
Imunofenotipagem - E-IM-26; E-IM-51 
Imunogenetica - E-IM-45 
Imunohistoqufmica - metodos - E-IM-47 
Imunologia de transplantes- E-IM-35; E-IM-38; E-IM-61; E-IM-63 
indios norte-americanos- genetica - E-IM-29 
indios sul-americanos- genetica- E-IM-29 
Infecc;oes estreptococicas- E-IM-45 
Infecc;oes por citomegalovfrus* - E-IM-19; E-IM-60 
Infecc;oes por citomegalovfrus* - diagnostico - E-IM-16 
Infecc;oes por HHV-6* - E-IM-15 
Infecc;oes por HIV- diagnostico- E-IM-41 
Infecc;oes por yersinia pseudotuberculosis- diagnostico - E-IM-58 
Infertilidade masculina- etiologia- E-IM-73 
Interferon alfa - uso terapeutico - E-IM-70 
Interferons- uso terapeutico - E-IM-28 
Lactente- E-IM-24 
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Leucemia linfolftica aguda- diagn6stico - E-IM-26 
Levantamentos epidemiol6gicos- Brasil - E-IM-23 
Levantamentos epidemiol6gicos- Curitiba, PR- 1995-1996- E-IM-69 
Linfocinas - E-IM-09 
Linf6citos T- E-IM-50 
Lupus eritematoso sistemico- E-IM-03 
Malaria - imunologia - E-IM-06 
Marcadores biol6gicos - metodos - E-IM-42 
Melanoma- terapia - E-IM-28; E-IM-70 
Mononucleose infecciosa- diagn6stico- E-IM-34 
Mononucleose infecciosa- imunologia - E-IM-34 
Necessidades nutricionais - E-IM-53 
Neoplasias mamarias- diagn6stico - E-IM-47 
Nutric;:ao - E-IM-07; E-IM-53 
Pneumonia - etiologia - E-IM-68 
Polen - efeitos adversos - E-IM-68 
Polimorfismo- genetica - E-IM-29 
Pseudomonas aeruginosa - efeitos de drogas - E-IM-01 
Reac;:ao enxerto-hospedeiro- E-IM-13; E-IM-25 
Rejeic;:ao de enxerto- E-IM-13; E-IM-25; E-IM-67 
Sffilis - E-IM-32 
Simplexvfrus- diagn6stico - E-IM-04 
Simplexvfrus - epidemiologia - E-IM-04 
Sfndrome da imunodeficiencia adquirida - E-IM-49 
Sfndrome da imunodeficiencia adquirida - diagn6stico - E-IM-08 
Sfndrome da imunodeficiencia adquirida - dietoterapia - E-IM-53 
Sfndrome da imunodeficiencia adquirida- virologia- E-IM-41; E-IM-60 
Sistema imune- E-IM-07; E-IM-33; E-IM-66; E-IM-72 
Sistemas neurossecretores - E-IM-33 
Sorodiagn6stico da AIDS - E-IM-27 
Sorodiagn6stico da AIDS- metodos- E-IM-08; E-IM-24 
Sorodiagn6stico da sffilis - metodos - E-IM-32 
Streptococcus- E-IM-45 
Talassemia - E-IM-51 
Tecnicas imunoenzimaticas- E-IM-30 
Tenfase- diagn6stico- E-IM-12 
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Teste de Coombs - E-IM-56 
Teste de histocompatibilidade- E-IM-37; E-IM-63 
Teste quantitativa do eluato* - E-IM-56 
Testes diagn6sticos de rotina - E-IM-27 
Tire6ide- E-IM-64 
Toxoplasma gondii - E-IM-39 
Toxoplasmose- diagn6stico- E-IM-39 
Toxoplasmose- prevenc;ao e controle- E-IM-39 
Transfusao de sangue- efeitos adversos- E-IM-13 
Transmissao vertical de doenc;a - prevenc;ao e controle - E-IM-62 
Transplante de celulas tronco hematopoeticas* - E-IM-67 
Transplante de medula 6ssea- complicac;oes- E-IM-16; E-IM-25 
Transplante de medula 6ssea- E-IM-35; E-IM-38; E-IM-61 
Transplante de rim- E-IM-37; E-IM-63 
Vacinas anti-rabicas- imunologia- E-IM-59 
Vacinas contra a hepatite B- E-IM-14 
Veneno de himen6pteros*- uso terapeutico- E-IM-65 
Venenos de aranha- farmacologia - E-IM-21 
Venenos de aranha- toxidade- E-IM-21 
Yersinia pseudotuberculosis - veterinaria - E-IM-58 

Microcirurgia Ocular 

Artrogripose - E-M0-05 
Avaliac;ao de processes e resultados - E-M0-02 
Bancos de olhos - Curitiba, PR - E-M0-02 
Conjuntiva - les5es - E-M0-03 
Contagem de celulas - metodos - E-M0-04 
Curatives biol6gicos - E-M0-03 
Endolftalmite- E-M0-01 
Endotelio da cornea - E-M0-04 
Estrabismo - cirurgia - E-M0-05 
Eviscerac;ao do olho - E-M0-01 
Implantes orbitarios - complicac;5es - E-M0-01 
Lesoes oculares- terapia - E-M0-03 
Membrana amni6tica humana* - uso terapeutico - E-M0-03 
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Microscopia - E-M0-04 
Sfndrome de Moebius*- E-M0-05 
Transplante de cornea - E-M0-02 

Acuidade visual - E-OF-01 
Blefaroptose - E-OF-03 
Degenerac;:ao macular - E-OF-01 
Drusa retiniana - E-OF-01 

Oftalmologia 

Fotocoagualc;:ao - utilizac;:ao - E-OF-01 
Glaucoma - classificac;:ao - E-OF-02 
Limbo da cornea - les5es - E-OF-05 
Lupus eritematoso sistemico- E-OF-04 
Oftalmoplegia externa progressiva cronica - E-OF-03 
Retinite pigmentosa - E-OF-03 
Sfndrome de Kearns - diagnostico - E-OF-03 
Tecnicas de diagnostico oftalmologico - E-OF-04 
Transplante de cornea- E-OF-05 
Xantogranuloma juvenil - diagnostico - E-OF-05 
Xantogranuloma juvenil - terapia - E-OF-05 

Otorrino/aringo/ogia 

Amigdalectomia- metodos- E-OT-03 
Analgesia - E-OT -03 
Cavidade nasal - E-OT -02 
Crianc;:a hospitalizada - E-OT -03 
Cuidados pos-operatorios - E-OT -03 
Doenc;:as do recem-nascido - E-OT -04 
Fluxo respiratorio nasal* - E-OT-02 
Lactente - E-OT -04 
Polipose naso-sinusal* - diagnostico - E-OT -01 
Polipose naso-sinusal*- terapia - E-OT-01 
Septa nasal - les5es - E-OT -04 
Testes respiratorios- E-OT-02 
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ANEXO 1 - CATEGORIAS PRINCIPAlS E SUBCATEGORIAS DO DeCS 
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CATEGORIAS PRINCIPAlS 

A ANATOMIA 

Al REGIOES DO CORPO 
A2 SISTEMA MUSCULOESQUELEnCO 
A3 SISTEMA DIGESTORIO 
A4 SISTEMA RESPIRATORIO 
AS SISTEMA UROGENITAL 
A6 SISTEMA ENDOCRINO 
A7 SISTEMA CARDIOVASCULAR 
AS SISTEMA NERVOSO 
A9 ORGAOS DOS SENTIDOS 
AlO TECIDOS 
All CELULAS 
A12 LIQUIDOS E SECRE<;;:OES 
A13 ESTRUTURAS ANIMAlS 
A14 SISTEMA ESTOMATOGNATICO 
AlS SISTEMAS SANGUINEO E IMUNE 
A16 ESTRUTURAS EMBRIONARIAS 

B ORGANISMOS 

Bl INVERTEBRADOS 
B2 VERTEBRADOS 
B3 BACTERIAS 
B4 VIRUS 
BS ALGAS E FUNGOS 
B6 PLANTAS 
B7 ARCHAEA 

C DOEN<;;:AS 

Cl INFEC<;;:OES BACTERIANAS E MICOSES 
C2 VIROSES 
C3 DOEN<;;:AS PARASITARIAS 
C4 NEOPLASIAS 
CS DOEN<;;:AS MUSCULOESQUELETICAS 
C6 DOEN<;;:AS DO SISTEMA DIGESTORIO 
C7 DOEN<;;:AS ESTOMATOGNATICAS 
C8 DOEN<;;:AS RESPIRATORIAS 
C9 OTORRINOLARINGOPATIAS 
ClO DOEN<;;:AS DO SISTEMA NERVOSO 
Cll OFTALMOPATIAS 
C12 DOEN<;;:AS UROLOGICAS E DOS GENITAlS MASCULINOS 
C13 DOEN<;;:AS DOS GENITAlS FEMININOS E COMPLICA<;;:OES NA GRAVIDEZ 
C14 DOEN<;;:AS CARDIOVASCULARES 
C15 DOEN<;;:AS SANGUINEAS E LINFATICAS 
C16 DOEN<;;:AS NEONATAIS E ANORMALIDADES 
C17 DOEN<;;:AS DA PELE E DO TECIDO CONJUNTIVO 
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C18 DOENc;AS NUTRICIONAIS E METABOLICAS 
C19 ENDOCRINOPATIAS 
C20 DOENc;AS IMUNOLOGICAS 
C21 TRANSTORNOS DE ORIGEM AMBIENTAL 
C22 DOENc;AS DOS ANIMAlS 
C23 CONDic;OES PATOLOGICAS, SINAIS E SINTOMAS 

D COMPOSTOS QUIMICOS E DROGAS 

D1 COMPOSTOSINORGANICOS 
D2 COMPOSTOS ORGANICOS 
D3 COMPOSTOS HETERiciCLICOS 
D4 HIDROCARBONETOS POLiciCLICOS 
D5 POLUENTES AMBIENTAIS, SUBSTANCIAS NOCIVAS E PRAGUICIDAS 
D6 HORMONIOS, SUBSillUTOS DE HORMONIOS E ANTAGONISTAS DE 

HORMONIOS 
D7 AGENTES PARA CONTROLE DA REPRODUc;Ao 
D8 ENZIMAS, COENZIMAS E INIBIDORES DE ENZIMAS 
D9 CARBOIDRATOS E AGENTES HIPOGLICEMICOS 
D10 LIPIDIOS E AGENTES ANTILIPEMICOS 
D12 SUBSTANCIA DE CRESCIMENTO, PIGMENTOS E VITAMINAS 
D13 AMINOACIDOS, PEPTIDIOS E PROTEINAS 
D14 ACIDOS NUCU~ICOS, NUCLEOTIDIOS E NUCLEOSIDIOS 
D15 NEUROTRANSMISSORES E AGENTES ATUANTES NA NEUROTRANSMISSAO 
D16 AGENTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
D17 AGENTES DO SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 
D18 AGENTES ANTIINFLAMATORIOS, AGENTES ANTI-REUMATICOS E 

MEDIADORES DA INFLAMAc;AO 
D19 AGENTES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 
D20 AGENTES HEMATOLOGICOS, GASTROINTESTINAIS E RENAIS 
D21 ANTIINFECCIOSOS 
D22 AGENTES ANTIAERGICOS E DOS SISTEMA RESPIRATORIO 
D23 AGENTES ANTINEOPlASICOS E IMUNOSSUPRESSORES 
D24 AGENTES DERMATOLOGICOS 
D25 FATORES IMUNOLOGICOS E BIOLOGICOS 
D26 MATERIAlS BIOMEDICO E ODONTOLOGICO 
D27 SUBSTANCIAS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS 
D28 Ac;OES QUIMICAS E UTILIZAc;OES 

E TECNICAS E EQUIPAMENTOS 

E1 DIAGNOSTICO 
E2 TERAPEUTICA 
E3 ANESTESIA E ANALGESIA 
E4 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OPERATORIOS 
E5 TECNICAS INVESTIGA TIVAS 
E6 ODONTOLOGIA 
E7 EQUIPAMENTOS E PROVISOES 
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F PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA 

Fl COMPORTAMENTO E MECANISMOS COMPORTAMENTAIS 
F2 FENOMENOS E PROCESSOS PSICOLOGICOS 
F3 TRANSTORNOS MENTAIS 
F4 DISCIPLINAS E ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS 

G CIENCIAS BIOLOGICAS 

Gl CIENCIAS BIOLOGICAS 
G2 OCUPA<:;OES EM SAUDE 
G3 MEIO AMBIENTE E SAUDE PUBLICA 
G4 FENOMENOS BIOLOGICOS, FENOMENOS CELULARES E IMUNIDADE 
GS GENETICA 
G6 FENOMENOS BIOQUIMICOS, METABOLISMO E NUTRI<:;AO 
G7 PROCESSOS FISIOLOGICOS 
G8 FISIOLOGIA REPRODUTIVA E URINARIA 
G9 FISIOLOGIA RESPIRATORIA E CIRCULATORIA 
GlO FISOLOGIA DIGESTORIA, ORALE DA PELE 
Gll FISIOLOGIA MUSCULOESUELETICA, NEURAL E OCULAR 
G12 FENOMENOS QUIMICOS E FARMACOLOGICOS 

H CIENCIAS FISICAS 

Hl CIENCIAS FISICAS 

HP HOMEOPATIA 

HPl HOMEOPATIA 
HP2 CLINICA HOMEOPATICA 
HP3 TERAPEUTICA HOMEOPATICA 
HP4 MATERIA MEDICA (HOMOPATIA) 
HPS REPERTORIO 
HP6 SEMIOLOGIA HOMEOPATICA 
HP7 FARMACIA HOMEOPATICA 

I ANTROPOLOGIA, EDUCA<:;AO, SOCIOLOGIA E FENOMENOS SOCIAlS 

I1 CIENCIAS SOCIAlS 
!2 EDUCA<:;AO 
I3 ATIVIDADES HUMANAS 

J TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

Jl TECNOLOGIA, INDUSTRIA E AGRICULTURA 
J2 ALIMENTOS E BEBIDAS 

K HUMANIDADES 

Kl HUMANIDADES 
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L CIENCIA DA INFORMAc;Ao 

L1 CIENCIA DA INFORMAc;AO 

M PESSOAS 

Ml PESSOAS 

N ASSISTENCIA A SAUDE 

Nl CARACTERISTICAS DA POPULAc;Ao 
N2 INSTITUic;OES DE SAUDE, RECURSOS HUMANOS E SERVIc;os 
N3 ECONOMIA E ORGANIZA~OES DE SAUDE 
N4 ADMINISTRAc;AO DE SERVIc;os DE SAUDE 
NS QUALIDADES DA ASSISTENCIA A SAUDE, ACESSO E AVALIAc;AO 

SP SAUDE PUBLICA 

SPl ADMINISTRAc;Ao E PLANEJAMENTO EM SAUDE 
SP2 PRESTA~AO DE CUIDADOS DE SAUDE 
SP3 DEMOGRAFIA 
SP4 SAUDE AMBIENTAL 
SPS EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATISTICA 
SP6 NUTRI~AO 
SP7 REFORMA DO SETOR DE SAUDE 
SP8 DESASTRES 

Z LOCALIZAc;6ES GEOGRAFICAS 

Zl LOCALIZA~OES GEOGRAFICAS 
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ANEXO 2- LISTA DE QUALIFICADORES DO DeCS 



Lista alfabetica dos qualificadores com indica~ao das abreviaturas que devem ser 
usadas para a indexac;ao e recupera~ao 

QUALIFICADOR ABREVIATURA QUALIFICADOR ABREVIATURA 

108 

Indexac;ao 1 Recuperac;ao Indexac;ao Recuperac;ao 

Administrac;ao e dosagem ... admin ... AD Instrumentac;ao ... instru ... IS 
Agonistas ... agon ... AG Irrigac;ao sangufnea ... irrig ... BS 
Analise ... anal ... NA Isolamento e purificac;ao ... isol .. .IP 
Analogos e derivados ... analog ... AA Legislac;ao e jurisprudencia ... legis ... u 
Anatomia e histologia ... anat ... AH Lesoes .. .les ... IN 
Anormalidades ... anorm ... AB Uquido cefalo-raquidiano ... lcr ... CF 
Antagonistas e inibidores ... antag ... AI Metabolismo ... metab ... ME 
Biossfntese ... bios ... BI Metod as ... metodos ... MT 
Cintilografia ... cint ... RI Microbiologia ... microbial ... MI 
Cirurgia ... cirurg ... su Mortalidade ... mortal ... MO 
Citologia ... citol ... CY Norm as ... normas ... ST 
Classificac;ao ... clas ... CL Organizac;ao e ... org ... OG 
Complicac;oes ... campi ... CO administrac;ao ... parasitol ... PS 
Congenito ... congen ... CN Parasitologia ... patogen ... PY 
Contraindicac;ao ... contra ... CT Patogenicidade ... patol ... PA 
Crescimento e desenvolvimento ... cresc ... GD Patologia ... prev ... PC 
Deficiencia ... defic ... DF Prevenc;ao e controle ... provs ... SD 
Diagnostico ... diag ... DI Provisao e distribuic;ao ... psicol ... PX 
Dietoterapia ... dietoter ... DH Psicologia ... quim ... CH 
Economia ... econ ... EC Qufmica ... quimioter ... DT 
Educac;ao ... educ ... ED Quimioterapia ... radiogr ... RA 
Efeitos adversos ... ef adv ... AE Radiografia ... radioter ... RT 
Efeitos de drogas ... ef drogas ... DE Radioterapia ... reabil .. RH 
Efeitos de radiac;ao ... ef rad ... RE Reabilitac;ao ... rec hum ... MA 
Embriologia ... embriol ... EM Recursos humanos ... sangue ... BL 
Enfermagem ... enf ... NU Sangue ... seer ... SE 
Envenenamento ... env ... PO Secrec;ao ... secund .. .sc 
Enzimologia ... enzimol ... EN Secunda rio ... sint quim ... cs 
Epidemiologia ... epidemiol ... EP Sfntese qufmica ... tend ... TD 
Estatistica e dados numericos ... estatist .. .SN Tendencias ... terap ... TH 
Etiologia ... etiol ... ET Terapia ... tax .. TO 
Etnologia ... etnol ... EH Toxidade ... transm ... TM 
Farmacocinetica .. farmacocin ... P Transmissao ... transpl ... TR 
Farmacologia .. .farmacol ... PD Transplante ... ultraest ... UL 
Fisiologia ... fisiol ... PH Ustraestrutura .. ultra sonog ... us 
Fisopatolog ia .. .fisiopatol ... PP Ultrasonografia r ... UR 
Genetica ... genet ... GE Urina ... urina ... DU 
Historia ... hist ... HI Usa diagnostico ... usa diag ... TU 
Imunologia ... imunol .. .IM Usa terapeutico ... usa terap ... UT 
Induzido quimicamente ... ind quim ... CI Utilizac;ao ... util ... VE 
inervac;ao ... inerv ... IR Veterinaria ... vet ... VI 

Virologia ... viral 

Fonte: BIREME, 2000, p.l3 
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ANEXO 3 - HIERARQUIA DOS QUALIFICADORES DO DeCS 



HIERARQUIA DOS QUALIFICADORES 

/anal /estatist /metab 
/isol /epidemiol /bios 
/lcr /etnol /def 
/sangue /mortal /enzimol 
/urina /farmacocin 

/etiol /lcr 
/a nat /com pi /sangue 

/citol /secund /urina 
/patol /congen 
/ultraest /embriol /microbial 

/embriol /genet virol 
/a norm /imunol 

/inerv /ind quim /org 
/irrig /microbial fecon 

/virol /legis 
/cirurg /parasitol /normas 

/transpl /transm /prov 
/rec hum 

/citol /farmacol /tend 
/patol /ad min /uti! 
/ultraest /agon 

/antag /quim 
/compl/contra /agon 

/secund /ef adv /analog 
/env /antag 

/diag /tox /sint quim 
/cint /farmacocin 
/patol /uso diag /terap 
/radiogr /cirurg 
/ultrasonogr /fisiol /transpl 

/cresc /dietoter 
I ef adv /fisiopatol /enf 

/env /genet /prev 
/tox /imunol /quimioter 

/metab /radioter 
/embriol /bios /reabil 

/a norm /defic 
/enzimol /uso terap 

/epidemiol /farmacocin /ad min 
/etnol /lcr /contra 
/mortal /sangue /ef adv 

/urina /env 
/seer 

• Qualificadores que nao pertencem a hierarquia 

/classifica~ao 
/educa~ao 
/efeitos de drogas 
/efeitos de radia~ao 
/hist6ria 
/instrumenta~ao 

Fonte: BIREME, 2000, p.6-7. 

/lesoes 
/metodos 
/patogenicidade 
/psicologia 
jveterimkia 
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