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O rápido desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) in-

fluencia diretamente em todo o processo de produção, recuperação, disseminação e uso 

da informação. A cada dia surgem novos recursos informacionais, principalmente na in-

ternet, que reestruturam o fluxo da comunicação científica, tornando cada vez mais efici-

entes, rápidas e diversificadas as formas de comunicação disponíveis. 

Um dos recursos informacionais que tem dinamizado o processo de difusão da pro-

dução de informação é o periódico científico eletrônico – considerado um dos principais 

canais formais de comunicação científica. Além dos periódicos eletrônicos, outras novas 

possibilidades de difusão da comunicação científica emergem. São várias as formas de 

publicação eletrônica na internet, como por exemplo, livros, publicações governamentais, 

teses, dissertações, trabalhos e apresentações em  eventos científicos, sites pessoais. 

Esse novo contexto também possibilitou a criação de novos espaços de comunicação e 

compartilhamento entre os pesquisadores, por meio de fóruns e listas de discussão, co-

munidades virtuais, blogs, que podem ser utilizados durante todo o processo de uma pes-

quisa científica, desde a idéia inicial de pesquisa até a publicação de seus resultados.  

Diante desse novo ambiente informacional, os produtos e serviços de informação al-

cançam uma nova proporção, mais ampla e diversificada, assim as unidades de informa-

ção e seus profissionais devem se preocupar cada vez mais com a facilidade no processo 

de recuperação e no acesso às informações.  
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Nessa perspectiva, as autoras Patrícia da Silva Moreno e Plácida Leopoldina Ventu-

ra Amorim da Costa Santos, no artigo Proposta de um modelo do serviço de referência 

digital para a otimização de busca às informações disponíveis em catálogos digitais, apre-

sentam um sistema com recursos interativos, que otimiza a busca de informações dispo-

níveis em catálogos digitais e na internet com a ação de um agente de interface como 

mediador.  

A importância da recuperação da informação também faz parte da discussão tratada 

no artigo Análise da recuperação da informação em catálogo on-line de biblioteca univer-

sitária, de Susana Yuri Okada e Cristina Dotta Ortega. As autoras abordam a forma como 

se alimentam os catálogos on-line de bibliotecas universitárias que adotam formatos de 

registro bibliográfico (MARC 21) e refletem sobre a importância do uso adequado dos ins-

trumentos de organização da informação e sua influência sobre a recuperação da infor-

mação, ressaltando, nesse sentido, a necessidade dos bibliotecários e auxiliares envolvi-

dos na prática da catalogação ter domínio sobre os processos e instrumentos de trata-

mento da informação. 

O valor do conhecimento no contexto da Sociedade da Informação é abordado no 

artigo Conhecimento na sociedade da informação: contradições e aproximações, escrito 

por Cristiane Alberto Ferreira Gonçalves e Maria Cristina Guimarães Oliveira. As autoras 

apresentam reflexões sobre o domínio do conhecimento comunicado e sua comercializa-

ção enquanto bem imaterial e destacam a influência TIC’s no acesso e uso da informa-

ção. 

Maria das Graças Targino, em Informação em saúde: potencialidades e limitações, 

apresenta uma reflexão em torno da relevância da informação em saúde no processo de 

tomada de decisão no contexto das políticas públicas. Nessa perspectiva, a autora tece 

algumas recomendações, enfatizando a popularização e a difusão das informações em 

saúde. 

A Ciência da Informação no Brasil e em Portugal é evidenciada no artigo Os cursos 

de Ciência da Informação no Brasil e em Portugal: perspectivas diacrônicas, de Terezinha 

Batista de Souza e Fernanda Ribeiro. As autoras apresentam a evolução da Ciência da 

Informação nesses dois países, mostrando as diferenças e semelhanças do desenvolvi-

mento gradual e progressivo dessa área. 

Finalmente, a resenha elaborada por Elaine R. de Oliveira Lucas apresenta algumas 

considerações a respeito da interdisciplinaridade e transversalidade, representadas nas 

pesquisas teóricas e empíricas relatadas no livro resenhado. 



Editorial:  Novos recursos informacionais                                                                   Adriana Rosecler Alcará 

I n f . I n f . ,  L o n d r i n a ,  v .  1 4 ,  n .  1 ,  j a n . / j u n .  2 0 0 9  

Este fascículo da Informação & Informação apresenta uma variedade quanto às 

temáticas abordadas nos artigos. São temas representativos e trazem importantes contri-

buições para a Ciência da Informação. Nesse sentido, desejamos a todos os leitores e 

colaboradores uma boa leitura. 

 

Adriana Rosecler Alcará 

Membro do Comitê Editorial 


