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PARTE II 

GESTÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

A segunda parte apresenta 14 artigos e dois relatos de experiências a 

respeito da “Gestão e Acesso à Informação”.  

O primeiro artigo “O Acesso à Informação Pública no Contexto Mundial: 

um panorama preliminar segundo a classificação global de direito à 

informação”, dos autores Thiago Gomes Eirão e Fernando César Lima Leite, 

estuda a questão do acesso à informação pública a partir dos dados 

quantitativos disponíveis no Global Right to Information Rating. 

Em seguida, o artigo “Central de informações de registro civil das 

pessoas naturais frente ao acesso à informação”, das autoras Camila 

Schwinden Lehmkuhl e Eva Cristina Leite da Silva, levanta as possíveis formas 

de acesso à informação, proporcionadas pela CRC aos cidadãos e aos 

próprios cartórios. 

O artigo “Rosas de chumbo: da censura e sigilo ao acesso de 

documentos da ditadura brasileira”, dos autores Diego Salcedo e Luana Alves 

de Melo Costa, expõe e debate, desde a Biblioteconomia, sobre alguns 

elementos que caracterizaram o controle e o acesso de informações de 

documentos sigilosos na ditadura brasileira. 

O artigo “Arquivologia, Gestão do Conhecimento e Competência em 

Informação: possíveis relações e perspectivas de atuação do profissional 

arquivista”, das autoras Renata Lira Furtado e Regina Celia Baptista Belluzzo, 

estabelece uma relação entre o papel do arquivista na sociedade 

contemporânea, envolvendo sua atuação no contexto da Gestão do 

Conhecimento e no desenvolvimento da Competência em Informação. 
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O artigo “O processo de gestão de documentos de imagens em 

movimento em emissoras de televisão”, dos autores Aline Queiroz Lopes, 

Adriana Bogliolo Sirihal Duarte e Alessandro Ferreira Costa, investiga como é 

realizado o trabalho em um centro de documentação de imagens em 

movimento. 

O artigo “A utilização dos recursos tecnológicos na gestão documental: 

uma análise do SIPAC-UFPB”, dos autores Giselle Moura Arantes, Claudialyne 

da Silva Araújo, Ivanilda Cavalcanti Bezerra, Edcleyton Bruno Fernandes da 

Silva e Luiz Eduardo Ferreira da Silva, analisa as mudanças proporcionadas 

pela implementação dos Sistemas de Informação na gestão de documentos no 

setor do Protocolo Geral da Universidade Federal da Paraíba. 

O artigo “Narrativa no fluxo de informação durante o compartilhamento 

de conhecimento em micro e pequenas empresas: um estudo multicaso”, dos 

autores Tatiana Cristina Siqueira Santos, Dorzeli Salete Trzeciak e Gregório 

Varvakis, observa a narrativa no fluxo de informação durante o 

compartilhamento de conhecimento e de que modo ela sustenta a melhoria dos 

processos e práticas de serviços, em micro e pequenas empresas. 

O artigo “A inter-relação entre o processo de inteligência competitiva e a 

gestão da inovação: proposição de um modelo teórico integrativo”, dos autores 

Thaís Silva, Júlia Mudrik e Frederico Vidigal, propõe um modelo teórico 

integrativo das práticas de inteligência competitiva com o modelo de inovação 

Stage-Gate®. 

O artigo “Gestão do conhecimento e orientação acadêmica: inter-

relações”, dos autores Rosilene Moreira Coelho de Sá e Cláudio Paixão 

Anastácio de Paula, apresenta a gestão do conhecimento entendida como a 

gestão da partilha de conhecimentos e evidencia que a gestão do 

conhecimento não é uma prática restrita às organizações. 

O artigo “Gestão da informação na investigação criminal moçambicana”, 

dos autores Destinado Artur Guite e Marta Araújo Tavares Ferreira, analisa os 
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sistemas e as fontes de informação que a polícia de Moçambique usa na 

investigação dos crimes praticados naquele país. 

O artigo “Conhecimento em empresas de pequena dimensão no setor de 

construção civil”, dos autores Hilka Pelizza Vier Machado, Giane Shirley da 

Silva e Flávio Bortolozzi, identifica formas de criação, compartilhamento e 

armazenamento do conhecimento por empresas de pequena dimensão do 

setor da construção civil. 

O artigo “A Biblioteca Multinível no IFPB Campus Sousa: conceito, 

descrição e finalidade”, dos autores Jobson Louis Santos de Almeida e 

Gustavo Henrique de Araújo Freire, define e expõe a finalidade da biblioteca 

multinível, considerado um novo tipo de biblioteca que surge em 2008 

juntamente com a criação dos institutos federais de educação no Brasil. 

O artigo “Gestão de processo de compartilhamento do conhecimento 

tecnológico em uma empresa do setor elétrico (CEMIG)”, dos autores Marcela 

Augusta da Silva Gomes Silveira, Fabricio Ziviani, Marta Araújo Tavares 

Ferreira e Ricardo Viana Carvalho de Paiva, busca a compreensão das teorias 

e conceitos aplicados ao conhecimento, gestão do conhecimento e à 

transferência e compartilhamento do conhecimento. 

O último artigo “Práticas informacionais: elementos constituintes”, das 

autoras Janicy Aparecida Pereira Rocha e Tatiane Krempser Gandra, 

apresenta a perspectiva das práticas informacionais, bem como a 

ressignificação dos referidos conceitos, o que se faz necessário para superar a 

perspectiva baseada em mecanismos de estímulo-resposta, adotada pelas 

duas primeiras abordagens, e para torná-los condizentes com essa nova forma 

de olhar para os fenômenos informacionais. 

O primeiro relato de experiência “Estudo dos aspectos humanos da 

segurança da informação aplicado na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 

Universidade Federal da Paraíba”, dos autores Wagner Junqueira de Araújo, 

Sueny Gomes Leda Araujo e Rafaela Romaniuc Batista, identifica quais as 

ações de segurança da informação, relacionadas aos aspectos humanos, são 
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utilizadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB. 

O último relato de experiência “Gestão documental de uma universidade 

pública no oeste do estado do Paraná”, das autoras Tatianne Akaichi e 

Franciele Merlo, apresenta as principais ações executadas no âmbito da 

instituição até o presente momento. 

Ótima leitura! 

 

Brígida Maria Nogueira Cervantes 

Universidade Estadual de Londrina 

 


