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RESUMO 

Apresenta estudo voltado para investigac;ao de criterios de qualidade da informac;ao 
relacionados a selec;ao de recursos de informac;ao da Web por professores e 
pesquisadores, para uso em suas atividades de ensino e pesquisa. Procura 
evidenciar as relac;oes existentes entre tais criterios e os impactos e a motivac;ao 
para o uso de tais recursos. A partir de uma investigac;ao te6rica identifica: os 
principais fatores que motivam o uso de fontes de informac;ao da Internet; os 
conceitos relacionados a Internet e as tendencias de explorac;ao deste recurso no 
ensino e na pesquisa; os possiveis conceitos acerca da avaliac;ao da qualidade da 
informac;ao, e os impactos advindos do uso de novas tecnologias no espac;o 
academico. Realiza urn levantamento junto aos professores e pesquisadores 
participantes Programa de lniciac;ao Cientifica da Universidade Federal do Parana, 
com base em instrumento de coleta de dados disponibilizado em meio eletr6nico. 0 
estudo identifica e categoriza as fontes de informac;ao da Web utilizadas por 
professores e pesquisadores em suas atividades, destacando-se o potencial de uso 
de tais recursos no meio academico. Verifica-se que os professores e pesquisadores 
estao motivados para a pratica da disseminac;ao e compartilhamento de 
informac;oes, contribuindo para a agregac;ao valor as praticas de ensino e pesquisa 
vigentes e para a composic;ao de novas metodologias. Observa-se, a preocupac;ao 
dos professores e pesquisadores com rigor cientifico, para a selec;ao e o uso de 
fontes de informac;ao da Internet, e com os impactos advindos do uso destes 
recursos. 

Palavras-chave: Recursos de informac;ao da Internet. Qualidade da informac;ao -
criterios. Ensino e pesquisa - Motivac;ao. Ensino e pesquisa -
lmpactos. 



ABSTRACT 

This study aims to investigate the information quality (IQ) criteria considered by 
professors and researchers when selecting information resources from the Web to 
use in their teaching and research activities. The study seeks to highlight the 
relations between the IQ criteria and the impact and motivation expressed by the use 
of those resources. A theoretical investigation was performed to raise concepts about 
motivation; the Internet and its exploration in the academic environment; the process 
of information sources evaluation and the impacts brought from the use of these 
sources. A sample survey was conducted with the faculty staff associated to the 
Scientific Initiation Program in the Federal University of Parana and a questionnaire 
was made available online. Among the study discoveries, are information sources 
categories assigned by the survey respondents, the motivation manifested by 
teachers and researchers to disseminate and share academic information as well as 
the concerns of professors and researchers with scientific accuracy over the 
processes of use and selection of information sources from the Internet, and the 
impacts from the use of these resources. 

Keywords: Web information resources. Information quality criteria. Teaching and 
research activities - Motivation. Teaching and research activities -
Impacts. 
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1 INTRODUQAO 

A eminente necessidade de incorporac;ao de mudanc;as aos modelos 

tradicionais de ensino e aprendizado constitui-se como fonte de questionamentos e 

de inumeras possibilidades de explorac;ao por parte de professores e pesquisadores. 

0 potencial para a agregac;ao de novas tecnologias ao ensino implica em reflexes na 

forma como professores fazem uso de diferentes meios/canais para a 

divulgac;ao/distribuic;ao de conteudos didaticos aos seus alunos, e no caso destes, 

em relac;ao as suas formas de aprendizado e quanta as suas necessidades de 

adaptac;ao aos mais variados espac;os/ambientes de ensino virtuais/tecnol6gicos. 

Pode-se afirmar que a Internet, desde o seu surgimento, tem se consumado 

como principal ferramenta catalisadora na formulac;ao de novas propostas e metodos 

de ensino, tornando-se indispensavel a verificac;ao das suas potencialidades de uso 

em atividades de ensino e pesquisa, de forma qualitativa. 

Para tanto, partindo-se deste estudo, pretendeu-se fomentar a discussao 

acerca destas e demais questoes, ligadas principalmente a genese do conceito de 

uso da Web como uma plataforma de servic;os voltados para colaboratividade. Em 

meio a este cenario, foram igualmente consideradas as questoes ligadas aos 

processes selec;ao e uso de recursos de informac;ao por parte de professores e 

pesquisadores da Universidade Federal do Parana e acerca dos criterios para 

avaliac;ao da qualidade de tais recursos disponiveis em ambientes da Web. 

No referencial te6rico ressaltam-se as transformac;oes no ensino e na 

pesquisa decorrentes de diferentes possibilidades de uso de fontes de informac;ao, 

destacando-se aquelas disponiveis em meio digital/eletr6nico. Aborda-se tambem a 

questao motivacional e os impactos a partir do uso de tais recursos nas atividades 

de ensino e pesquisa. Em seguida, discute-se o tema da qualidade de fontes de 

informac;ao e as implicac;oes decorrentes da passagem da avaliac;ao de fontes sob o 

enfoque tradicional para o enfoque nas novas formas de expressao de conteudos. 

Como proposta metodol6gica, o estudo teve finalidade descritiva, partindo-se 

de um levantamento junto aos professores e pesquisadores contemplados pelo 

Edital 2009-2010, do Programa de lniciac;ao Cientifica (I C), da Universidade. Federal 

do Parana (UFPR). 

Na sequencia, sao apresentados os resultados da coleta e suas respectivas 
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analises, dispostas de acordo com os grupos de quest6es apresentados no 

instrumento de coleta de dados utilizado. 

Dentre as considerac;oes, e feito um apanhado das principais constatac;oes 

acerca do processo de selec;ao e uso de fontes de informac;ao da Internet por parte 

dos professores e pesquisadores da UFPR, os fatores motivacionais e os criterios de 

qualidade da informac;ao que condicionam o uso de tais recursos e os impactos 

evidenciados a partir do uso de novas tecnologias no ambito das atividades de 

ensino e pesquisa. 

Apresentam-se as limitac;oes encontradas no decorrer deste estudo, 

englobando a amplitude da problematica apresentada e o seu carater multifacetado, 

assim como os problemas pertinentes aos procedimentos metodol6gicos adotados. 

Ao final, arrolam-se sugest6es de novas abordagens sobre o tema, 

apontando-se para as possibilidades de aprofundamento na questao da qualidade 

da informac;ao e para a necessidade de se compreender a visao dos alunos quanto 

ao uso de recursos da Internet e seus impactos nas atividades academicas. 

1.1 Problematizac;ao e justificativa 

A expansao massiva do uso da Internet (World Wide Web- ou Web), a partir 

do final do seculo XX, fez surgir uma serie de questionamentos em relac;ao aos 

processes de coleta, tratamento e disseminac;ao de informac;oes, especialmente em 

ambientes academicos. Nestes, tanto em atividades de ensino ou como subsfdio na 

realizac;ao e na comunicac;ao de pesquisas, os processes mencionados sao 

realizados constantemente. 

Por atividades de ensino, entendem-se aquelas por meio das quais ocorre a 

construc;ao do conhecimento ou, de acordo com Moran (2003, p. 12), e o momenta 

em que se "organizam uma serie de atividades didaticas para ajudar os alunos a 

compreender areas especfficas do conhecimento". Moran afirma ainda que "ensinar 

e um processo social, mas tambem e um processo profundamente pessoal: cada um 

de n6s desenvolve um estilo, seu caminho, dentro do que esta previsto para a 

maioria" (2003, p. 13). Para tanto, cada professor detem certo poder escolha na 

composic;ao e na incorporac;ao de diferentes recursos a sua metodologia de ensino, 
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atentando para os impactos desta a<;ao no que se refere ao aprendizado de seus 

alunos. 

A pesquisa e definida por Marconi e Lakatos (2007, p. 157) como "um 

procedimento formal, com metodo e pensamento reflexive, que requer um 

tratamento cientifico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

construir verdades parciais". As ideias de formalidade, de metodo e tratamento 

cientifico, apresentadas pelas autoras implicam na concep<;ao de pesquisa como um 

processo passive! de socializa<;ao, ou seja, os resultados (conhecimentos) 

alcan<;ados pelo pesquisador devem estar devidamente formatados ou 

sistematizados para que possam ser compreendidos pela coletividade. 0 conceito 

de 'verdades parciais', intimamente ligado ao escopo da Ciencia, preve que 

face a dinamicidade intrinseca a propria natureza, seus resultados [de 
pesquisa] sao sempre provis6rios. lsto e, esses sistemas explicativos nao 
tem carater permanente. lnserem-se num processo ininterrupto de 
investiga9ao, o que faz da ciencia uma institui9ao social, dinamica, continua, 
cumulativa. (TARGINO, 2000, p. 2) 

A realiza<;ao da pesquisa requer, ainda, a constru<;ao de um projeto que sirva 

de suporte e orienta<;ao para o pesquisador ao Iongo do processo. Neste caso, 

verificam-se um conjunto de atividades nas quais pode se tornar efetivo o uso da 

Internet, tais como a sele<;ao do problema a ser investigado, a coleta, sistematiza<;ao 

e classifica<;ao dos dados coletados e a apresenta<;ao/publica<;ao dos resultados da 

pesquisa. Tais a<;oes sao contempladas com detalhes no escopo deste trabalho. 

Em termos gerais, quanto a utiliza<;ao de recursos de informa<;ao 

provenientes Web como suporte didatico e de pesquisa, tende-se a atribuir maior 

relevancia aqueles que possibilitam ou estao voltados para gera<;ao e/ou 

dissemina<;ao de conteudos, englobando materiais textuais, audiovisuais e de 

compartilhamento de bookmarks ou links equivalentes a "bibliografia recomendada", 

por exemplo, recorrentemente utilizadas no meio academico. Ha tambem aqueles 

recursos destinados a simula<;ao de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem 

que permitem a cria<;ao e o gerenciamento de curses e conteudos online, 

conhecidos como Course/Content Management Systems (CMS), tais como o 

Moodie, o Drupal eo JoomlaLMS. 

A op<;ao pelo uso de tais recursos se da em um memento em que vem se 

desenhando uma "cultura da interface", assim denominada por Johnson (1997), em 

que a comunica<;ao e/ou a troca de informa<;oes ocorre por meio de desktops e mais 
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recentemente nos browsers (navegadores para acesso a Web). Momenta em 

tambem que se abre espa9o, especialmente por parte dos alunos afetos ao 

ambiente tecnol6gico, para a incorpora9ao de novas verbetes no seu vocabulario 

cotidiano tais como "navegar na Web", "clicar", "copy&paste"/copiar&colar etc., em 

decorrencia da rapida expansao e acolhimento das tecnologias computacionais. 

Em meio a este universe, diversos fatores podem influenciar na escolha e no 

uso de fontes de informa9ao da Web por parte dos professores. Urn deles diz 

respeito a ocorrencia de urn expressive aumento no numero de recursos de 

informa9ao disponiveis em meio eletr6nico, o que tende a dificultar a recupera9ao de 

materiais com conteudo pertinente aos objetivos de ensino e pesquisa. Em muitos 

casas, tais materiais encontram-se hospedados em bases de dados com altos 

custos de acesso e limita96es quanta ao idioma, uma vez que parte significativa dos 

textos e publicada em ingles, ou, em outros casas, ha restri96es impostas a 
redistribui9ao destes materiais, tais como a prote9ao de direitos autorais. 

Para alem deste contexte, os professores podem optar pela utiliza9ao de 

recursos de informa9ao que estejam hospedados em plataformas de acesso livre, as 

quais permitem o uso dos conteudos sem a cobran9a de taxas e com licen9as mais 

flexiveis para a c6pia, distribui9ao e a cria9ao de deriva96es de tais conteudos como 

as licen9as Creative Commons. 

Dessa forma, considerando-se que fontes de informa9ao podem vir a ser 

selecionadas para uso como subsidio ao ensino e a pesquisa, ressalta-se a 

importancia se trabalhar na identifica9ao dos criterios de qualidade da informa9ao 

que subsidiem a sele9ao destes recursos, garantindo assim, a confiabilidade dos 

mesmos para esta finalidade de uso. Para tanto, partindo-se do pressuposto de que 

professores e pesquisadores, que atuam no ambito da UFPR, elegem urn ou mais 

recursos de informa9ao da Web com base em criterios de qualidade, este estudo 

consiste na investiga9ao de quais criterios sao utilizados e quais as rela96es 

existentes entre tais criterios e os impactos e motiva9ao para o uso de tais recursos. 

Com base neste cenario, esta investiga9ao qualifica-se como relevante na 

medida em que possibilita a gera9ao de urn ponte de partida para discuss6es acerca 

do uso de fontes de informa9ao de ambientes da Web no ensino e pesquisa. Da 

mesma forma, a discussao acerca dos criterios mais relevantes para a sele9ao 

destes recursos revelara, potencialmente, o refor9o de indicadores de qualidade que 

subsidiem a agrega9ao de valor para tais fontes de informa9ao. 
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1.2 Objetivos 

Visando-se obter respostas a problematica anteriormente evidenciada, 

pretendeu-se analisar a selec;ao e o uso de recursos da Internet por parte dos 

professores e pesquisadores da UFPR, considerando-se a relac;ao entre os impactos 

e a motivac;ao para o uso de tais recursos. 

Esta ac;ao desdobra-se nos seguintes objetivos especificos: 

a) identificar a natureza dos recursos da Internet utilizados pelos docentes e 

pesquisadores em suas atividades de ensino e pesquisa e os fatores 

motivacionais para o uso de tais recursos; 

b) analisar o emprego/uso, por parte dos docentes e pesquisadores, de 

criterios para a avaliac;ao da qualidade de fontes de informac;ao da 

Internet com finalidades de ensino e pesquisa; 

c) descrever e discutir os impactos advindos do emprego de recursos da 

Internet em atividades de ensino e pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

Para a constrw;ao deste referencial te6rico parte-se do reconhecimento da 

existencia de transformac;:oes no ensino e na pesquisa decorrentes de diferentes 

possibilidades de uso de fontes de informac;:ao, destacando-se aquelas disponiveis 

em meio digital/eletr6nico. 

Apresentam-se os conceitos acerca da Internet e da Web 2.0 e o seu 

potencial de uso para a criac;:ao e disponibilizac;:ao de conteudos e servic;:os, assim 

como se discute a questao motivacional e os impactos a partir do uso de tais 

recursos nas atividades de ensino e pesquisa. 

Por fim, discute-se a qualidade de fontes de informac;:ao e as implicac;:oes 

decorrentes da passagem da avaliac;:ao de fontes sob o enfoque tradicional para o 

enfoque nas novas formas de expressao de conteudos. 

2.1 A Internet no espa~o educacional e investigativo 

Em meio ao processo de consolidac;:ao da sociedade da informac;:ao, percebe-

se uma serie de mudanc;:as no que diz respeito aos metodos de ensino 

tradicionalmente aplicados, especialmente em relac;:ao a forma em que as 

informac;:6es e os conteudos didcHicos sao disponibilizados durante o processo de 

aprendizagem e seu aproveitamento pelos alunos. De acordo com Belloni (2002), as 

novas gerac;:oes desenvolvem modos diferenciados de aprendizagem, que se 

caracterizam pela maior autonomia e pela nao sistematizac;:ao. Estes individuos 

estao voltados para a construc;:ao de um conhecimento mais ligado com a 

experiencia concreta (real ou virtual), em contraposic;:ao a transmissao de conceitos 

pontuais abstratos, frequentemente praticada nas escolas. 

De acordo com esta mudanc;:a de concepc;:ao, materiais que tradicionalmente 

ficavam restritos aos locais dedicados ao ensino e as bibliotecas, atualmente podem 

ser amplamente compartilhados com o uso de tecnologias para a criac;:ao de novos 

espac;:os do conhecimento. Gadotti (2000) afirma que atualmente, alem da escola, 

tambem a empresa, o espac;:o domiciliar e o espac;:o social tornaram-se educativos, 
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de forma que, mesmo de casa. as pessoas podem acessar servi<;:os que respondam 

as suas demandas de conhecimento. 

Um dos fatores que mais tem fortalecido esta diversifica<;:ao das formas de 

acesso, ja desde o inicio do seculo XXI, diz respeito a corrente transposi<;:ao das 

fontes de informa<;:ao do suporte impressa para o eletr6nico, por meio do uso das 

novas tecnologias da informa<;:ao e comunica<;:ao, as quais, 

alem de propiciar[em] uma rapida difusao de material didatico e de 
informac;;6es de interesse para pais, professores e alunos, [ ... ] perm item, 
entre outras possibilidades, a construc;;ao interdisciplinar de informac;;6es 
produzidas individualmente ou em grupo por parte dos alunos, o 
desenvolvimento colaborativo de projetos por parte de alunos 
geograficamente disperses, bern como a troca de projetos didaticos entre 
educadores das mais diferentes regi6es do Pafs. (TAKAHASHI, 2000, p. 46) 

No caso da Internet, em especial, e o seu potencial de uso como um recurso 

de informa<;:ao, Campello eta/. destacam que 

a ampliac;;ao do numero de usuaries, somada a ampla interconectividade, 
robustez, interatividade e facilidade com que os recursos informacionais 
podem ser criados e acessados fazem da Internet um meio atraente para a 
divulgac;;ao de uma variedade de informac;;ao. Ao mesmo tempo, essa 
combinac;;ao de fatores faz super que o ritmo atual de expansao sera 
mantido e que ela continuara a se consolidar como fonte de informac;;ao 
fundamental. (2000, p. 278) 

Deve-se, no entanto, considerar que em meio a um vasto universe de fontes 

de informa<;:ao, o uso efetivo das mesmas com finalidade de ensino nao decorrera 

apenas da simples implementa<;:ao e uso limitado da tecnologia. Para Castro Filho e 

Vergueiro, faz-se necessaria a "intera<;:ao do aluno e professor com uma dose de 

organiza<;:ao da informa<;:ao e especificamente com a inclusao de uma metodologia 

diversificada quanto ao ensino e a aprendizagem" (2007, p. 4). Neste sentido, 

destaca-se tambem a importancia da universaliza<;:ao dos servi<;:os de informa<;:ao e 

comunica<;:ao, ou a garantia mutua de acesso e uso das tecnologias, promovida no 

momenta em que "as pessoas puderem atuar como provedoras ativas dos 

conteudos que circulam na rede" (TAKAHASHI, 2000, p. 31 ). 

lncorporar fontes de informa<;:ao de suportes digitais as atividades de ensino 

pode impactar significativamente no surgimento de novas possibilidades de atua<;:ao 

afetas as questoes metodol6gicas, de aprendizado e relacionadas ao contexte social 

de alunos e professores. Belloni atenta para as implica<;:6es no universe 

comunicativo, em meio ao qual 
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imagens coloridas fixas e em movimento, sons ambientes, musica, 
linguagem oral e escrita, teatro, todas estas formas de expressao -
'linguagens' - estao mixadas numa mesma mensagem, construindo 
significados, carregando representac;:oes, difundindo sfmbolos (2002. p. 
123). 

A autora destaca tambem a importancia da educa<_;:ao a distancia e do uso de 

suas tecnicas como meios e nao como finalidades educacionais. A educa<_;:ao a 
distancia deve servir como ferramenta pedag6gica e como "objeto de estudo 

complexo e multifacetado, exigindo abordagens criativas e interdisciplinares" 

(BELLONI, 2002, p. 123). 

Reconhecendo-se o potencial de uso de recursos da Internet em atividades 

de ensino e pesquisa. torna-se importante a verifica<_;:ao dos fatores que motivam o 

uso de tais recursos por parte de professores e pesquisadores. A compreensao 

desta questao pode auxiliar em urn melhor dimensionamento de propostas de uso 

de recursos da Web, se o mesmo deve ocorrer por iniciativa propria do 

professor/pesquisador ou se deve ser fruto de politicas institucionais para a adoc;ao 

de novas praticas e metodos. Para tanto, na sec;ao que segue, discute-se acerca 

dos fatores motivacionais em meio ao ambiente academico e a relac;ao destes com a 

questao do uso de fontes de informac;ao da Web. 

2.1.1 Motivac;oes para o uso de recursos da Internet 

Ao se questionar a respeito dos fatores motivacionais que impulsionam o uso 

de recursos da Internet em atividades de ensino e pesquisa, pode-se dar enfase a 

dois universes como base de estudo: o universo dos professores e pesquisadores, 

considerando-se o comportamento pessoal dos mesmos e a sua atuac;ao frente ao 

ambiente de trabalho; e o universo dos alunos, na forma como estes se adaptam a 

diferentes metodos de aprendizagem. 

Em recente estudo, Ferreira eta!. (2009) pontuam quatro dimensoes a serem 

consideradas como aspectos motivacionais existentes nos campos academico e de 

pesquisa, como sendo: 

a) motivac;oes cientifico/profissionais; 

b) motivac;oes pessoais; 
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c) motiva<;oes financeiras ou de recompensa; 

d) motiva<;oes tecnol6gicas. 

Em rela<;ao ao ensino e com foco na atua<;ao dos professores pode-se 

observar uma serie de ramifica<;oes a partir de tais fatores, pertinentes as areas de 

atua<;ao destes profissionais, ao comportamento dos mesmos frente aos seus pares 

ou colegas de trabalho, suas expectativas e tambem quanta as condi<;oes do 

ambiente que lhes e disponibilizado para que realizem o seu trabalho. 

Em rela<;ao as motiva<;oes cientffico/profissionais dos professores para o uso 

de ferramentas da Web no ensino, pode-se pensar a respeito da contribui<;ao 

prestada pelos mesmos na dissemina<;ao de informa<;ao e conhecimento, na 

agrega<;ao de valor a pratica didatica e na composi<;ao de novas metodologias de 

ensino. Destaca-se tambem a contribui<;ao com fontes de informa<;ao para a 

diversifica<;ao das pesquisas em suas areas de estudo, a questao colaboratividade, 

com foco na troca de informa<;oes entre professores e alunos, ou mesmo entre 

alunos e nas possibilidades de amplia<;ao do publico beneficiado, ja que a Internet 

permite que se excedam os limites das salas de aula. 

Em termos de polftica institucional, pode-se destacar o pioneirismo de muitas 

institui<;oes no estimulo ao uso de recursos disponiveis em meio eletr6nico e na 

consolida<;ao de ambientes virtuais de ensino. 

Sabre as motiva<;oes pessoais para o uso de recursos da Web, destaca-se o 

fato de que professores e pesquisadores podem alcan<;ar reconhecimento perante 

seus pares, conferindo-lhes diferentes graus de prestigio social no meio academico 

e perante a sociedade. Como outro exemplo, pode-se destacar o interesse pela 

inova<;ao, possibilitando o trabalho com formas alternativas de ensino e de 

dissemina<;ao do conhecimento previamente construido. 

Em termos de motiva<;ao financeira, atenta-se para a redu<;ao nos custos com 

a produ<;ao e distribui<;ao de material impressa, fator que pode ser associado 

tambem as motiva<;oes tecnol6gicas uma vez que tais materiais podem ser mais 

rapido e facilmente distribuidos entre OS alunos. 

No universe dos alunos, chama-se aten<;ao para os fatores que estimulem a 

eficiencia da aprendizagem. Neste sentido, Davis (1993) destaca que a motiva<;ao 

dos alunos deriva da participa<;ao ativa dos mesmos no processo de ensino, assim 

como da varia<;ao e diversifica<;ao deste processo pela incorpora<;ao de 

metodologias e atividades variadas no decorrer das aulas. A possibilidade de 
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explora<_;:ao do conhecimento previa dos alunos tambem consiste em um fator 

motivacional. uma vez os mesmos ingressam nas aulas com diferentes graus de 

conhecimento e interesses (CENTER ... , 1998). 

Frente as diferentes perspectivas motivacionais apresentadas por professores 

e alunos, tem-se a questao da escolha das ferramentas consideradas adequadas ao 

atendimento a tais demandas. Para tanto, a seguir sao relacionadas algumas 

categorias de recursos da Internet que vem ganhando destaque em fun<_;:ao da 

versatilidade e dinamicidade que apresentam, refor<_;:ando o seu potencial de uso 

como apoio ao ensino e a pesquisa. 

2.1.2 A Internet como plataforma de conteudos e servi<_;:os 

0 surgimento da primeira de rede computadores ao final da decada de 1960, 

denominada ARPANET em homenagem a institui<_;:ao homonima que patrocinou a 

sua cria<_;:ao, permitiu a humanidade a formula<_;:ao de novas perspectivas em rela<_;:ao 

aos modelos de comunica<_;:ao vigentes. Um dos principais avan<_;:os neste sentido foi 

a implementa<_;:ao de tecnologias para a comunica<_;:ao por meio da troca de pacotes 

(de dados) em redes, pela qual 

[ ... ) o sistema tornava a rede independente de centros de comando e de 
controle, para que a mensagem procurasse suas pr6prias rotas ao Iongo da 
rede, sendo remontada para voltar a ter sentido coerente em qualquer ponto 
da rede. (CASTELLS, 2003, p. 82) 

Em pouco tempo, tornou-se possfvel a comunica<_;:ao de diferentes tipos de 

mensagens por meio da rede, tal como sons, imagens, alem de dados, sendo que, a 

"universalidade da linguagem digital e a pura 16gica das redes do sistema de 

comunica<_;:ao geraram condi<_;:6es tecnol6gicas para a comunica<_;:ao global horizontal" 

(CASTELLS, 2003, p. 82). 

Ja na decada de 1980, a entao denominada Internet amplia ainda mais seu 

escopo de servi<_;:os, com o surgimento do Protocolo TCPIIP, deixando de servir 

apenas como canal de comunica<_;:ao e passando tambem a hospedar uma estrutura 

de camadas multiplas de links entre redes de computadores, para uso tanto no nivel 

corporative quanta no nivel pessoal, fomentado pelo surgimento do browser e da 
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chamada "teia mundial" (World Wide Web) no infcio da decada de 1990. De acordo 

com Berners-Lee e Cailiau (1992, p. 69, tradu9ao nossa) isto possibilitou 

[ ... ] o acesso ao universo de informa96es on-line utilizando-se duas 
opera96es simples de interface. Ela (a Web) opera sem levar em conta qual 
e a informa9ao, como ela e armazenada, ou o sistema utilizado para 
gerencia-la. [ ... ]A visao do mundo a partir da W3 (World Wide Web) e a de 
documentos que se referem a outros a partir de links. Pela sua 
semelhan9a com o trabalho de uma aranha, este mundo e chamado de 
Web (teia). Este ponto de vista simples e conhecido como o paradigma do 
h1pertexto. (grifos do autor) 

Com base em tais avan9os ampliou-se a quantidade informa96es disponiveis 

por meio da rede. No entanto, o papel do usuario nesse cenario era o de mero 

expectador da a9ao que se passava nas paginas as quais visitava, nao tendo 

autoriza9ao para alterar ou reeditar o seu conteudo (COUTINHO e BOTTENTUIT 

JR, 2007). 

Ao Iongo dos anos, com a implementa9ao de novas tecnologias e de acordo 

com os anseios e necessidades do mercado e da sociedade em geral, tern se 

configurado na Internet urn panorama voltado para a colaboratividade, dando enfase 

a a96es que possibilitaram o surgimento do conceito da Web 2.0. De acordo com 

O'Reilly apud Coutinho e Bottentuit, 

a Web 2.0 e a mudan9a para uma Internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 
outras, a regra mais importante e desenvolver aplicativos que aproveitem os 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais sao usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligencia coletiva. (2007, p. 200) 

No escopo da Web 2. 0 esta inserida uma serie de aplicativos e servi9os que, 

de uma forma ou de outra, oferecem aos usuaries uma maior autonomia de forma 

que os mesmos passaram a produzir os seus pr6prios documentos e a publica-los 

automaticamente na rede, sem a necessidade de grandes conhecimentos de 

programa9ao e de ambientes sofisticados de informatica (COUTINHO e 

BOTTENTUIT JR, 2007) e em seguida compartilha-los com outros usuaries que 

podem tambem alterar tais documentos de acordo com a vontade do seu criador. 

Ainda que o conceito de Web 2.0 seja alvo de controversias em fun9ao de sua 

recente ado9ao como foco de discussoes, pode-se afirmar, de acordo com O'Reilly 

(2007), que o mesmo compreende o conceito de Web como plataforma de servi9os, 

por meio da qual os usuaries detem certo controle sobre as informa96es que 

produzem e as utilizam com finalidade colaborativa. Pode-se afirmar que a iniciativa 
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da Web 2.0 consiste basicamente em "urn conjunto de princlpios e praticas que 

interligam urn verdadeiro sistema solar de sites que demonstram alguns ou todos 

esses principios e que estao a distancias variadas do centro" (O'REILLY, 2007, p. 

20). Este mesmo autor apresenta urn mapa da distribui9ao destas ferramentas de 

acordo com as suas funcionalidades ou principios em meio ao ambiente da Web 2.0, 

conforme o exposto na Figura 1, a seguir: 

"Hackeabilidade" 

PageRank, 
ReputaQao do eBay, 

Avaliac;Oes da 
Amazon: o usuario 
como colaborador 

Posicionamento do Usuario: 
Voce controla seus pr6prios dados 

Competenclas Centrals: 
• Servic;os, nao software "empacotado" 
• Arquitetura de participac;ao 
• Escalabilidade de custo eficiente 
• Fonte e transformac;ilo de dados remixaveis 
• Software em mais de um dispositive 
• Empregando a inteligencia coletiva 

Figura 1 - Mapa de noc;oes da Web 2. 0 
Fonte: O'REILLY (2005). 

Pequenas pec;as 
"levemente" 

ligadas 
(a web como 

componentes) 

De acordo com o mapa , os servi9os que se destinam a ocupar urn espa9o na 

Web 2.0 devem considerar uma serie de competencias essenciais que garantam a 

manuten9ao da Internet como uma plataforma para a distribui9ao de produtos e 

servi9os e que garantam o posicionamento do usuario como controlador dos seus 
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pr6prios dados. Tais competencias prezam pela nao adoc;ao de softwares 

"empacotados" em favor de mashups 1
, com uma arquitetura que favorece a 

participac;ao, com o emprego da "inteligencia coletiva", a otimizac;ao de custos e a 

possibilidade de transformac;ao de dados e sua fonte geradora (O'REILLY, 2007). 

Em termos gerais, percebe-se o surgimento de uma abertura consideravel 

para a atuac;ao dos usuaries de servic;os e recursos de informac;ao de uma forma 

mais aut6noma e voltada para os seus anseios. No entanto, convem salientar a 

necessidade de que os servic;os que porventura venham a ser disponibilizados via 

Web, como plataforma, atendam algumas caracterfsticas fundamentais. Dentre 

estas, pode-se mencionar a formac;ao de uma arquitetura da participac;ao, como 

tambem a urgencia da padronizac;ao, para a promoc;ao da integrac;ao entre diversos 

servic;os. Outro fator de peso a ser implementado e a descentralizac;ao, permitindo a 

construc;ao de plataformas flexfveis que independam da configurac;ao dos 

computadores ou sistemas operacionais utilizados, voltadas inclusive para acesso 

aberto e transparente aos aplicativos, abrindo espac;o para a contribuic;ao de 

diferentes usuarios e/ou programadores. Destaca-se ainda a importancia da 

modularidade dos aplicativos, ou a construc;ao dos mesmos em m6dulos vinculaveis 

e complementares, e do controle dos usuaries, especialmente de forma que estes 

possam representar suas identidades a partir de diferentes recursos (FUTURE ... , 

2007). 

Neste contexte, outros servic;os tem sido quase que diariamente 

disponibilizados aos usuaries enquanto outros reforc;am o seu pioneirismo e 
fortalecem o conceito da Web colaborativa. Tais iniciativas se consolidam a partir do 

desenvolvimento de aplicativos voltados para a Web que, juntamente com a 

formac;ao de redes sociais, tem possibilitado, alem do compartilhamento de 

conteudos, tambem a criac;ao filtros colaborativos e de recomendac;ao, integrando a 

coletividade e gerando resultados positives com base na participac;ao macic;a dos 

usuaries (FUTURE ... , 2007). 

Como exemplo deste cenario, destacam-se os blogs, microblogs, como o 

caso do Twitter e wikis, e o potencial destas ferramentas para a divulgac;ao de 

paginas autogeridas e de conteudos dinamicos, no caso dos primeiros e para a 

construc;ao de conteudos colaborativos, no caso do segundo, ambos ja difundidos no 

11 Mashup: aplicativo Web hfbrido. 
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meio academico/cientifico. 

No ambito da comunica<;ao cientifica e da publica<;ao de trabalhos 

academicos e/ou de pesquisa, destacam-se o Open Journal System (OJS) -

Sistema Eletr6nico de Editora<;ao de Revistas (SEER), que permite o gerenciamento, 

em meio eletr6nico, do fluxo editorial de periodos cientificos e o DSpace, para a 

constru<;ao de repositories de teses, disserta<;6es, relat6rios de pesquisa e demais 

documentos em meio digital/eletr6nico. No case das duas ferramentas atenta-se 

para a comodidade alcan<;ada tanto na disponibiliza<;ao quanta no acesso a 

publica<;6es cientifico/academicas. 

Em rela<;ao aos servi<;os que possibilitam o armazenamento, a organizagao, a 

realizagao de buscas e o gerenciamento e compartilhamento de links favorites Web, 

conhecidos como social bookmarking ou social tagging, pesquisadores de todos os 

niveis (estudantes. docentes e equipe) podem facilmente montar uma pagina em 

uma ferramenta de social bookmarking/tagging para armazenar seus recursos. De 

acordo com Alexander (2006), uma serie de beneficios podem ser garantidos com o 

usa destas ferramentas, tais como: 

a) a garantia de armazenagem de links que podem ser perdidos com o 

tempo, disperses em diferentes navegadores, com diferentes 

configuragoes, distribuidos em e-mails, impresses entre outros; 

b) permitem encontrar pessoas com interesses comuns, agregando valor ao 

trabalho de um pesquisador pela aprendizagem com outras pessoas ou 

permitindo que o mesmo conduza novas trabalhos colaborativos; 

c) a adigao de novas perspectivas a um trabalho de pesquisa, ja que urn 

grupo de tags pede revelar padr6es dificilmente percebidos pela analise 

individual de diferentes sites; 

d) a possibilidade de criagao de bookmarks par varies pesquisadores que 

possam ser uteis a equipe de pesquisa, independentemente da 

localizagao ou do calendario destes pesquisadores; 

e) o acompanhamento de uma pagina de social bookmarking pede gerar 

insights ao pesquisador quando aplicado em sala de aula para 

acompanhar o desenvolvimento des alunos, e estes, podem tirar proveito 

das descobertas des seus professores. 
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No ambito da pesquisa, muitos professores/pesquisadores tern feito uso de 

ferramentas como Connotea, CiteULike. Mendeley entre outras, que ah~m de 

possibilitarem o armazenamento/gerenciamento de referencias e textos/artigos 

online (como um reposit6rio pessoal) ainda permitem o compartilhamento das 

mesmas e de suas respectivas tags. Por meio das tags, um usuario visualiza, por 

exemplo. em que temas os demais estao interessados/pesquisando, podendo entao 

trocar ideias e formar grupos com interesses em t6picos relacionados, com a 
possivel criagao de uma rede. 

Ainda no escopo da criagao coletiva de conhecimento, destaca-se a presenga 

das redes sociais, como o Orkut, MySpace, Facebook, entre outros, que, de acordo 

com Thompson (2007, p. 1, tradugao nossa). 

exercem uma forte influencia na vida de mil hoes de estudantes, [ ... ) 
permitindo que seus membros/usuarios criem suas pr6prias paginas da 
Web, completando-as com seus perfis profissionais, descri96es dos seus 
interesses. fotos. blogs, e uma crescente variedade de outras caracterfsticas 
que os ajudam a se conectar com outras pessoas com interesses 
semelhantes. 

Alem de ferramentas para manipulagao de conteudos textuais e de 

contato/compartilhamento, estao disponives tambem os podcasts, como conteudos 

de audio que podem ser transmitidos diretamente para computadores pessoais ou 

para MP3 players, sendo relevantes em fungao do crescimento de sua popularidade, 

especialmente como recurso utilizado no meio academico (AUSTRIA, 2007). Neste 

ambiente, os podcasts sao comumente utilizados para a divulgagao da cobertura de 

midia realizada no meio cientifico (divulgagao de resultados de pesquisas ou de 

novas pesquisas, por exemplo) ou por vezes, carregam o audio gravado a partir de 

palestras e seminaries. 

Os agregadores de noticias, conhecidos pela sigla RSS (Really Simple 

Syndication}, permitem que conteudos disponibilizados em blogs e/ou sites de 

noticias possam ser visualizados a partir de uma unica interface. A leitura do 

conteudo agregado pode ser feita com uso de programas ou sites leitores de RSS 

(como o Google Reader ou FeedBurner), de forma que o usuario permanega 

informado de diversas atualizagoes em inumeros sites sem precisar visitar cada um 

deles. 

Em relagao aos conteudos de imagem, alguns sites como o Flickr, por 

exemplo, permitem a compartilhamento de imagens digitais por parte dos usuaries 
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por meio de uma pagina pessoal, na qual os mesmos podem adicionar descric;oes 

pertinentes ao conteudo dos seus arquivos compartilhados, ao mesmo em tempo 

que atribuem tags aos mesmos, facilitando a sua recuperac;ao e o acesso por parte 

dos demais usuaries da rede. 

Considerando-se a ampla variedade de recursos da Web e a possibilidade de 

constante evoluc;ao e transformac;ao dos mesmos, aproveita-se tambem este 

memento para se chamar a atenc;ao a respeito de conceitos nao abordados nesta 

pesquisa, mas que abrem perspectivas de estudos futures, como a discussao acerca 

do surgimento do conceito de Web 3.0 e do conceito de cloud computing, como 

novas tendencias de uso/visao da Internet. Da mesma forma, destaca-se a 

necessidade de estudo das implicac;oes advindas da incorporac;ao das tecnologias 

vigentes aos processes que envolvam a adaptac;ao de praticas de ensino e 

pesquisa. 

2.1.3 lmpactos pelo uso de recursos da Internet 

A discussao sobre a incorporac;ao de novas tecnologias no ensino nao se 

restringe apenas a questao de quais recursos devem ou podem ser considerados 

neste processo, mas diz respeito tambem aos impactos advindos desta ac;ao. 

Considerando-se as mudanc;as que possam afetar os alunos ou o processo 

de aprendizagem, deve-se levar em conta o desempenho apresentado por estes 

alunos, suas formas de relacionamento com colegas, professores e com o proprio 

ambiente de ensino, especialmente na maneira pela qual eles farao uso dos 

recursos que lhes sao colocados a disposic;ao. 

A proposic;ao de uma mudanc;a brusca de cultura por parte dos alunos, 

fazendo com estes deixem de atuar como expectadores de aulas tradicionalmente 

expositivas e passem a construir seus conhecimentos por conta propria, pode fazer 

com que os mesmos tomem atitudes dispersivas ou tornem-se mais acomodados ao 

Iongo do processo de aprendizado. Da mesma forma, diferentes alunos podem 

tambem demonstrar diferentes nlveis ou ritmos de aprendizado e expectativas. 

Mercado (2002) corrobora os fatores de dispersao e dos diferentes tempos dos 

alunos e ainda acrescenta outros relacionados as pesquisas na Internet, como: 
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a) confusao entre informac;ao e conhecimento: na Internet o que se 

pesquisa e informac;ao e nao conhecimento, sendo que este surge da 

integrac;ao entre os paradigmas eo referencial te6rico dos indivfduos. Nao 

se pode transferir conhecimento, mas sim cria-lo e/ou construf-lo; 

b) perde-se muito tempo na rede: pela dificuldade de se achar respostas 

corretas e confiaveis em pouco tempo, sem precisar passar horas 

verificando todos os sites oferecidos pelos servic;os de busca; 

c) impaciencia: que os alunos enfrentam para mudar de urn enderec;o para 

outre na Internet. Dessa forma, nao se aprofundam as possibilidades de 

se encontrar informac;6es relevantes em cada pagina visitada. 

(MERCADO, 2002, p. 193-194) 

Urn ambiente de mudanc;a deve por outre lado, cativar os alunos a aceitac;ao 

e ao desafio, uma vez que "alunos curiosos e motivados, facilitam enormemente o 

processo; estimulam as melhores qualidades do professor e tornam-se interlocutores 

lucidos e parceiros de caminhada do professor-educador" (MORAN, 2003, p. 17). De 

acordo com Jenkins (2006) o trabalho com novas tecnologias ou mfdias pode 

propiciar ainda o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos alunos, tais 

como: 

a) jogo: capacidade de experi€mcia com o ambiente como uma forma de 

resoluc;ao de problemas; 

b) performance: habilidade de adoc;ao de identidades alternativas visando a 

improvisac;ao ou a descoberta; 

c) simulac;ao: habilidade de interpretac;ao e construc;ao de modelos 

dinamicos de processes do mundo real; 

d) apropriac;ao: habilidade significativa para moldar e combinar conteudos 

de mfdia; 

e) multitarefas: habilidade para se ter uma visao ampla de urn determinado 

ambiente/contexto e focar quando necessaria para salientar detalhes; 

f) cognic;ao distribuida: habilidade de expansao das capacidades mentais 

pelo uso significative de ferramentas; 

g) inteligencia coletiva: habilidade para trazer ideias a tona e comparando 

com outras visando urn objetivo comum; 

h) julgamento: habilidade de avaliac;ao da confiabilidade e credibilidade de 
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diferentes fontes de informa<;ao; 

i) navega~ao "intermidias": habilidade de acompanhar o fluxo de 

informa<;6es por diferentes plataformas e modalidades; 

j) atuar em rede: habilidade de busca, sintese e dissemina<;ao de 

informa<;ao; 

k) negocia~ao: habilidade para circular entre diversas comunidades, 

discernindo e respeitando multiplas perspectivas, e para seguir normas 

alternativas. (JENKINS, 2006, p. 4, tradu<;ao nossa) 

Jenkins defende ainda que alunos podem interagir a gera<;ao de uma "cultura 

participativa" com a forma<;ao comunidades online, a partir de ferramentas 

disponiveis atualmente; com a produ<;ao de novas midias e mashups; com o 

trabalho conjunto para a solu<;ao de problemas e tarefas e para a promo<;ao e 

distribui<;ao de conteudos por meio de podcasts e blogs. 

Na visao de Hiltz (1998 apud CLARK, 2006, p. 4, tradu<;ao nossa) o uso de 

tecnologias possibilita a gera<;ao de urn cenario em que 

professores e alunos atuam como participantes ativos no processo de 
aprendizagem, ou seja, o conhecimento nao e simplesmente 'entregue' aos 
alunos, mas sim algo que emerge a partir do dialogo ativo entre aqueles que 
buscam entender e aplicar conceitos e tecnicas. 

Com rela<;ao aos impactos negatives no que tange o processo de ensino, com 

foco no uso de ambientes de ensino virtuais, Clark (2006) destaca a questao das 

dificuldades que alunos, ou demais usuaries destes servi<;os, podem encontrar para 

reunirem-se em locais e horarios especificos para assistirem as aulas ou palestras e 

para emitirem seus comentarios. Pode haver situa<;6es tambem em que alguns 

palestrantes falam ou leem mais rapidamente do que uma pessoa pode digitar/tomar 

nota, assim como nao ha tambem a possibilidade de se emitir comentarios 

simultaneos. Outro fator negative apontado pelo autor refere-se a perda de contato 

ou intera<;ao (fisica/presencial) do aluno com seus colegas e amigos, 

potencializando urn decrescimo no seu aprendizado e motiva<;ao (CLARK, 2006). No 

entanto, o autor ressalta como pontos positives do processo a conveniencia da 

participa<;ao assincrona, do registro permanente das aulas e a disponibilidade de 

ferramentas de analise, destacando ainda que "o compartilhamento de multiplas 

perspectivas possibilita uma maior apreensao de conhecimento e o aumento da 

satisfa<;ao no processo de aprendizagem" (CLARK, 2006, p. 1, tradu<;ao nossa). 
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Ainda com foco no processo de ensino e tambem na questao da atuac;ao e 

composic;ao da metodologia de trabalho dos professores, Coutinho e Bottentuit Jr 

(2007) destacam o maior interesse dos alunos pela materia (conteudos) , a facilidade 

na comunicac;ao entre professor e aluno, a acessibilidade as informac;oes 

disponibilizadas e ao fato das aulas tornarem-se mais dinamicas e inovadoras. 

Neste ponto em especial pode-se chamar a atenc;ao para a existencia de 

elementos facilitadores do processo de ensino, afetando tanto o universe dos alunos 

quanto o dos professores. Com a utilizac;ao da Internet, os alunos identificam-se com 

o ambiente de ensino, ja que estao habituados ao uso de tecnologias , conforme 

aponta estudo realizado por Kvavik e Caruso (2005) , que envolveu estudantes, 

ingressantes e concluintes da graduac;ao, de sessenta e tres instituic;6es de ensino 

superior dos Estados Unidos. 0 Gratico 1 sumariza os resultados da pesquisa no 

que tange os beneficios percebidos pelos alunos entrevistados a partir do uso da 

tecnologia da informac;ao durante a graduac;ao. 

Helped me commumcate 
With my classmates and 

1ns ructors. 19.7% 

Helped me manage my 
course act1vrt1es (e.g . 
planning, etc.). 13.5% 

No benat1ts, 2.8% Other. 1 1% 
Improved my learnmg, t27% 

Grafico 1 - Percep<;ao dos estudantes sobre os beneficios pelo uso da Tl 
Fonte: KVAVIK e CARUSO (2005). 

Figure 4-10. 
Student 
Perceptions of t he 
Primary Benefit 
from Using IT in 
Courses 
(N = 17,984) 

De acordo com o gratico, percebe-se que 50,3% dos alunos entrevistados 

enxergam a conveniencia , pela facilidade de acesso aos materiais disponibilizados 

online , como um dos principais beneficios do uso de tecnologias no ensino, seguida 

pelo auxilio na comunicac;ao com colegas e professores (19,7%), pela ajuda no 

gerenciamento dos seus curses e atividades (13,5%) e pelo aprimoramento na 

aprendizagem (12 ,7%). Este estudo e realizado anualmente contando sempre com 

diferentes grupos de alunos e pontes de avaliac;ao . Nesta edic;ao foram exploradas 



27 

as questoes ligadas a conveniencia, ao controle e a customiza<;ao das tecnologias 

aos objetivos da aprendizagem, a conectividade entre os alunos e ao ferramental 

necessaria a este processo, e a questao do aprendizado via participa<;ao, 

engajamento e integra<;ao entre o real e o virtual. No geral, constatou-se que os 

graduandos convivem com abundante acesso a redes e equipamentos e 

apresentam niveis equiparaveis de habilidades para o uso da tecnologia da 

informa<;ao. No entanto, demonstram um interesse moderado para o seu uso 

durante as aulas e a veem como um elemento complementar e nao transformador 

(KVAVIK e CARUSO, 2005). 

No caso dos professores, evidenciam-se as facilidades que os mesmos 

encontram para a disponibiliza<;ao/dissemina<;ao de conteudos, as possibilidades de 

composi<;ao de novas metodologias de ensino e as possibilidades de contribui<;ao 

com inumeras novas fontes de informa<;ao para os alunos e colegas pesquisadores. 

Vale lembrar, no entanto, que ao se dispor de uma crescente variedade de fontes, o 

processo para a sele<;ao e avalia<;ao das mesmas pode se tornar trabalhoso, sendo 

que criterios para a realiza<;ao desta avalia<;ao muitas vezes nao se encontram 

disponiveis ou adequadamente sistematizados. 

No que tange ao processo de pesquisa, destacam-se em especial os 

impactos no processo da comunica<;ao cientifica, ja que a Internet consiste em um 

canal para a divulga<;ao da ciencia. Conforme aponta Targino (2008, p. 15), "os 

resultados da pesquisa nao pertencem ao cientista, mas a humanidade. Constituem 

produto da colabora<;ao social e como tal devem ser partilhados com todos, sem 

privilegiar segmentos ou pessoas". 

Neste sentido, visando-se o cumprimento de tal premissa, e importante que 

um recurso utilizado na divulga<;ao da ciencia possa cobrir o maior publico possivel, 

sem distin<;oes regionais, culturais, de idioma e financeiras, o que tem sido garantido 

por meio da Internet com a dissemina<;ao de publica<;oes no formate eletronico. 

Targino destaca que a comunica<;ao em meio eletronico pode incrementar e 

aperfei<;oar o contato entre cientistas. Na visao da autora, os canais consolidados 

online 

favorecem a manuten9ao dos la9os informais em substitui9ao ao contato 
face a face, e incentivam a interdisciplinaridade, ao criarem oportunidades 
de acompanhamento de areas afins, rompendo a tradicional segmenta9ao 
das disciplinas academicas. (2008, p. 22) 
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Em relac;ao ainda ao acesso, Crespo (2007) salienta a facilidade de se 

encontrar informac;6es atualizadas, atentando para a importancia deste fator em 

determinadas areas do conhecimento. 

Como fatores negatives das publicac;oes em meio eletronico, Meadows (2001) 

cementa sobre as dificuldades de acesso. isto e, a busca e o manuseio de 

informac;oes disponiveis online. 0 autor cementa que muitos usuaries sentem-se 

frustrados por nao estarem aptos para uso de ferramentas de buscas por artigos, 

sendo que, "de fate, a maier dificuldade de realizar buscas em peri6dicos eletronicos 

rapidamente e um fator significative contra seu uso" (MEADOWS, 2001, p. 9). 

Quante as quest6es de uso e leitura de peri6dicos cientificos em meio 

eletronico. Meadows aponta para existencia de 

indicios de que os leitores sentirao menos necessidade de consultar 
publica<;:6es secundarias (tais como bases de dados de resumes), se a 
literatura primaria for, de igual modo, prontamente disponivel on-line e facil 
de manipular. (2001, p. 9) 

0 autor destaca ainda o problema da horizontalizac;ao na leitura, ou seja, o 

memento em que ocorre o desinteresse por obras densas e classicas e, por 

consequencia, perde-se a possibilidade de aprofundamento dos temas pesquisados. 

Para este autor, sobressaem-se ainda como pontes negatives as dificuldades 

na avaliac;ao dos recursos disponiveis, uma vez que a responsabilidade de avaliac;ao 

acaba ficando a cargo do pesquisador, e a questao dos direitos autorais, sendo que 

nao se chega a um consenso sobre a manutenc;ao das praticas existentes ou sobre 

a proposic;ao de novas alternativas que se adequem as inovac;oes tecnol6gicas. 

As considerac;oes que as universidades ou demais instituic;oes enfrentam a 

partir do uso de recursos da Internet incluem uma gama variada de quest6es 

tecnicas, sociais legais e eticas (MELVILLE, 2009). Dentre estas, verifica-se tambem 

a necessidade do levantamento e sistematizac;ao de criterios que subsidiem a 

selec;ao de fontes de informac;ao para uso em atividades de ensino. A seguir, 

apresenta-se um apanhado relative a este tema, partindo-se de um contexte mais 

ample, englobando recortes na teoria das areas de Biblioteconomia e Ciencia da 

lnformac;ao e focando-se, em seguida, no ambiente tecnol6gico e nas implicac;oes 

referentes a avaliac;ao de recursos da Internet para uso no espac;o academico. 
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2.2 Qualidade de fontes de informa~ao 

As discussoes a respeito da qualidade da informac;ao e das tentativas de 

conceituac;ao deste t6pico tern sido apresentadas no meio academico/cientifico sob 

o ponto de vista de diferentes autores e, por consequencia, sob distintas 

abordagens. Muitas vezes, o termo e analisado a partir da sua desconstruc;ao, 

buscando-se inicialmente o conceito de informac;ao e em seguida o conceito de 

qualidade. Procura-se identificar indicadores quantitativos que expressem a 

qualidade de um produto/servic;o para em seguida, aplica-los a informac;ao, de 

acordo como contexte em que a mesma e analisada. 

No entanto, em muitos casas, a inaplicabilidade de indicadores precisos para 

a mensurac;ao da qualidade da informac;ao, devido as caracteristicas extremamente 

qualitativas que a mesma pode assumir em diferentes contextos, acarreta o 

surgimento de inumeras abordagens, ora de cunho te6rico, ora de cunho empirico, 

voltadas para a proposic;ao de uma definic;ao deste conceito. Ao se referir as 

dificuldades na conceituac;ao do termo qualidade da informac;ao, Oleto (2006, p. 58) 

observa que 

o conceito, o constructe, nao se presta a medidas ou testes. A safda 
normalmente utilizada pela ciencia e entao, por meio, de definic;:ao 
operacional, leva-lo para o nfvel das observac;:oes quantitativas. Ocorre que 
essa operacionalizac;:ao nem sempre e satisfat6ria, dependendo do estagio 
de conhecimento do conceito, da teoria na qual esta envolvido e das 
possibilidades instrumentais de medidas. 

Dada a extrema vagueza da noc;ao deste conceito, defendida tambem por 

Nehmy e Paim (1998), esclarece-se que este estudo nao visa o esgotamento das 

possibilidades de soluc;ao para esta problematica. Apresenta-se aqui, no entanto, um 

levantamento nao exaustivo acerca das diferentes abordagens sabre o tema, 

situando-o em seguida, no contexte atual que envolve as fontes de informac;ao 

amparadas por um ambiente tecnol6gico. 
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2.2.1 Diferentes abordagens para a definic;ao de qualidade da informac;ao 

Sobre as diferentes abordagens identificadas na literatura e tentativas de 

conceituac;ao do termo "qualidade da informac;ao" no contexte da informac;ao e da 

informac;ao e tecnologia, Calazans (2008) identifica as seguintes: 

a) estudo das dimensoes; 

b) empirica e intuitiva; 

c) ontol6gica e sistemica; 

d) te6rica e evolutiva; 

e) teleol6gica, hierarquica e orientada a resultados; 

f) proposta de modele de qualidade; 

g) propriedades contextuais/essenciais. 

A abordagem que privilegia a o estudo de dimensoes da qualidade da 

informac;ao e discutida mais a frente devido aos desdobramentos que a mesma 

apresenta, sendo estes significativos para a presente pesquisa. 

A base empirica/intuitiva, de acordo com Li e Chi (2002 apud CALAZANS, 

2008), subdivide-se em: intuitiva, a partir do levantamento de atributos baseados na 

experiencia de experts; e empirica, relativa aos atributos determinados pelos 

consumidores de dados e advindos das teorias ja estabelecidas. 

A abordagem ontol6gica/sistemica compreende a busca de conceitos e 

definic;oes na literatura e no entendimento intuitive, com a posterior sistematizac;ao 

dos atributos 'mais citados' ou de maior ocorrencia. Na abordagem te6rica/evolutiva, 

preve-se a adequac;ao a realidade e o foco no contexte de situac;oes de decisoes de 

neg6cios. 

A partir da abordagem teleol6gica, hierarquica e orientada a resultados avalia-

se a qualidade das operac;oes de dados e informac;ao, onde todos os atributos sao 

determinados e avaliados pelos prop6sitos circunstanciais das operac;oes. Na 

proposta do modele de qualidade, tem-se o uso de diagramas e esquemas e demais 

modelos aplicados pelas areas de gestae, com vistas a construc;ao de um modele 

para avaliac;ao da qualidade da informac;ao. 

Para a abordagem das propriedades contextuais/essencias, a qualidade da 

informac;ao pode ser caracterizadas por um conjunto de relac;oes que expressam 
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propriedades essenciais e propriedades contextuais dos documentos. 

Do ponte de vista das dimensoes, de interesse especlfico neste estudo, a 

conceitua<;ao da qualidade da informa<;ao se da a partir de cinco tendencias 

apontadas por Marchand (1989 apud CALAZANS, 2008), conforme segue: 

a) transcendente: valor da informa<;ao universalmente reconhecido; 

b) baseada no usuario: julgamento por parte do usuario, das fontes que 

mais o satisfazem: 

c) baseada no produto: a qualidade da informa<;ao mensurada atraves de 

atributos (informa<;ao enquanto coisa); 

d) baseada na produ~ao: qualidade como adequa<;ao aos padroes 

estabelecidos da necessidade de informa<;ao do consumidor; 

e) baseada na qualidade como urn dos aspectos de valor: a qualidade 

como um dos atributos do valor da informa<;ao. 

Com rela<;ao as dimensoes apresentadas por Marchand, Nehmy e Paim 

afirmam que 

essas cinco tendemcias podem ser agrupadas, do ponto de vista te6rico, nas 
duas grandes linhas de pensamento dominantes na ciencia da informac;:ao: 
a vertente que enfatiza o produto (informac;:ao enquanto coisa) e a centrada 
no usuario (abordagem subjetiva). As tres outras formas sugeridas pelo 
aut or - 'transcendente', 'baseada na produc;:ao' e 'qualidade enquanto 
atributo do valor' - sao dimens6es que podem ser inclufdas nessas duas 
linhas. (1998, p. 37-38) 

Para as autoras a no<;ao de qualidade com enfase no produto encontra-se em 

sintonia com linha te6rica proposta por Buckland (1991 apud NEHMY e PAlM, 1998), 

em que se tern o entendimento de informa<;ao enquanto coisa, ou seja, "o termo 

informa<;ao e utilizado enquanto atributo de objetos, tais como dados, textos e 

documentos, que sao mencionados como informa<;ao porque sao considerados 

informativos" (NEHMY e PAlM, 1998, p. 38). 

Esta linha possibilita uma objetiva<;ao da informa<;ao ao passe que a mesma 

torna-se alva de mensura<;6es. Esta abordagem "considera qualidade da informa<;ao 

em termos precisos e identificaveis relacionadas com as caracterlsticas dos pr6prios 

produtos de informa<;ao" (LOPES, 2004, p. 83). 

Com rela<;ao a abordagem centrada no usuario, destaca-se a existencia de 

um alto grau de complexidade proporcionado pelo seu carater de subjetividade, 

equivalente ao entendimento de que diferentes usuaries apresentam percep<;oes 

distintas quanta a qualidade da informa<;ao, sendo que, neste caso, esta deveria ser 
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avaliada considerando-se a compreensao do usuario "sob as perspectivas 

sociol6gicas. cognitivas e de como este realiza seus procedimentos de escolha" 

(ALBUQUERQUE eta/., 2009, p. 122). 

Esta no<;:ao, de acordo com Oleto (2006), surgiu a partir das preocupa<;:oes 

dos profissionais de informa<;:ao para o melhor atendimento aos usuaries de servi<;:os 

de informa<;:ao, sendo que, de modo geral, "os atributos da qualidade da informa<;:ao 

que a literatura associa ao usuario sao adequa<;:ao, eficacia, eficiencia da 

recupera<;:ao (atributos do sistema), impacto, relevancia, utilidade, valor esperado, 

valor percebido e valor de usa" (OLETO, 2006. p. 60). Percebe-se que muitos destes 

atributos estao relacionados aos processes de indexa<;:ao e recupera<;:ao da 

informa<;:ao, tides como parametres objetivaveis do ponte de vista dos sistemas de 

recupera<;:ao. 0 maier grau de subjetividade advem, no entanto, a partir da inser<;:ao 

do conceito de 'valor' da informa<;:ao. 

2.2.2 Transi<;:ao do enfoque tradicional as novas express6es de conteudo 

Em um momenta de transi<;:ao continua de recursos das midias impressas 

para a midia eletronica/digital, verifica-se um aumento expressive na variedade de 

recursos audiovisuais disponiveis, dos mais variados fermatas e maneiras de se 

disseminar conteudos. Essas transforma<;:oes vem afetando principalmente o seu 

publico receptor, desafiando a sua capacidade de avalia<;:ao destes recursos, ja que 

a cada dia, novas fatores ou indicadores podem ser considerados neste processo, 

em decorrencia das mudan<;:as nos modes de produ<;:ao e consume de informa<;:ao. 

Com base neste cenario, Marchiori e Appel (2008) apresentaram uma 

proposta para avalia<;:ao de fontes de informa<;:ao, combinando um roteiro de criterios 

coletados na literatura com uma estrutura voltada para a flexibiliza<;:ao de tais 

criterios em concordancia com o ambiente tecnol6gico em que se inserem os 

recursos. 

A ideia que sustenta a estrutura consiste na flexibiliza<;:ao de criterios 

tradicionalmente utilizados para a avalia<;:ao de fontes de informa<;:ao, uma vez que a 

percep<;:ao pessoal da qualidade pode, ainda que nao obrigatoriamente, acompanhar 

a percep<;:ao formal da qualidade. Da mesma forma, nao ha pesos nem hierarquias 
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entre quaisquer das esferas/dimens6es e variaveis indicadas, o que permite ao 

interessado utilizar o conjunto de elementos, adequando-o ao seu ambiente, 

objetivos e capacidade/experiemcia de julgamento. Tal proposta pode ser visualizada 
na Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama de dimensoes de qualidade de fontes de informar;:ao 
Fonte: MARCH lORI e APPEL, 2008. 

Outro fator relevante na eleic;ao de criterios de qualidade, que vem se 

constituindo de acordo com a evoluc;ao do ambiente tecnol6gico, diz respeito a 
necessidade de imediata disponibilidade de informac;6es, ou seja, a informac;ao deve 

estar disponivel em 'tempo real'. Para tanto, buscadores como o Google eo Yahoo, 

entre outros, sao preparados realizar buscas em milionesimos de segundos. No 

conjunto de informac;6es recuperadas ha, ainda, a interferencia de criterios de 

indexac;ao das pr6prias ferramentas, voltados muitas vezes para a promoc;ao de 

determinados sites e produtos oferecidos via Web, caracterizando novas formas de 

se trabalhar com anuncios e publicidade. 

Soma-se a isso a importancia atribuida a um determinado recurso por 

mecanismos como o PageRank do Google, considerando-se uma pontuac;ao 

utilizada para classificar a importancia (popularidade) de um site em relac;ao a 

outros, tendo como criteria principal as estruturas de links deste recurso (quantidade 
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e qualidade) (INTERACTIVE ... , 2009). Este processo e potencializado a partir dos 

servic;os de otimizac;ao de sites, ou simplesmente SEQ (Search Engine 

Optimization), como um conjunto de estrategias com o objetivo de potencializar o 

posicionamento de um site nos resultados naturais (organicos) nas paginas de 

resultados das ferramentas de busca (INTERACTIVE ... , 2009). 

Em contrapartida, os usuaries de tais servic;os recebem uma grande 

quantidade de informac;6es, contando com pouco tempo ou poucos subsidies para 

avalia-las. Destaca-se ainda, a dificuldade para a validac;ao de informac;oes 

apresentadas em diferentes fermatas, como tem ocorrido com os materiais 

audiovisuais, como o exemplo dos videos e podcasts. No caso dos podcasts e 

outros materiais multimidia, Austria (2007) questiona se os criterios de avaliac;ao 

utilizados para avaliar materiais impressos/textuais nao sao tambem aplicaveis a 

outros formatos, ao tempo em que prop6e a associac;ao destes criterios com outros 

especificos das areas de radio e comunicac;ao. 

No caso dos blogs e microb/ogs, ocorre a falta de criterios condizentes com 

conteudos disponibilizados em tempo real que apresentam, em muitos casas, certa 

volatilidade, dificultando a qualificac;ao de um determinado recurso ao Iongo do 

tempo. Algumas iniciativas tem surgido na tentativa de se avaliar recursos desta 

natureza como o caso do Technorati, buscador especializado na busca par blogs, 

que apresenta um ranking dos b/ogs mais acessados, assim como as ferramentas 

de compartilhamento de bookmarks, que permitem uma agregac;ao de valor indireta 

a esses recursos. No entanto, em ambos os casas, a agregac;ao de valor se da par 

meio da avaliac;ao da popularidade dos recursos, sem que leve em conta uma serie 

de criterios apresentados no ambito academico. 

Buscando evidenciar um leque de recursos disponiveis via Web, utilizados e 

validados em nivel academico, um estudo realizado em 2008, contou com a 

participac;ao de membros do corpo docente de diversas instituic;oes de ensino, os 

quais foram entrevistados por bibliotecarios quanta aos recursos de informac;ao 

disponiveis em meio digital que considerariam uteis para a realizac;ao de suas 

atividades (ITHAKA, 2008). Os resultados apresentaram 206 recursos unicos, 

avaliados mediante criterios de originalidade e finalidade academica, posteriormente 

agrupados nas seguintes categorias: 

a) peri6dicos online; 

b) revis6es; 



c) pre-prints e relat6rios de trabalho/pesquisa; 

d) enciclopedias. dicionarios e conteudos acompanhados de anota<;oes; 

e) bases de dados de dados oriundos de pesquisas; 

f) blogs; 

g) f6runs/listas de discussao; 

h) canais ou nucleos difusores de informa<;ao academica (hubs). 
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Dentre as principais questoes evidenciadas no estudo, destaca-se que parte 

significativa dos recursos sugeridos pelos entrevistados incorpora revisao por pares 

ou supervisao editorial, alem do fato de que muitas das publica<;oes digitais sao 

direcionadas as pequenas audiencias. Percebeu-se, alem disto, que alguns dos 

recursos que apresentam maier impacto sao aqueles ja disponibilizados ha Iongo 

perfodo, sobressaindo-se a importancia da longevidade de um recurso para a 

constru<;ao da sua reputa<;ao/autoridade. Mais especificamente, os entrevistados 

apontaram que, mesmo que surjam excelentes novas publica<;oes digitais, elas 

necessitam de anos para se estabelecerem e garantirem seu espa<;o na comunidade 

academica. (ITHAKA, 2008) 

Com base no referencial acerca da qualidade de fontes de informa<;ao, 

evidenciaram-se as questoes que dao enfase as dificuldades encontradas por 

diferentes correntes te6ricas, na tentativa de se conceituar este tema. Apresentaram-

se estudos que buscam estabelecer limites para a abordagem desta questao a partir 

do foco nas areas de estudo da informa<;ao, como a Biblioteconomia, a Ciencia e a 

Gestae da lnforma<;ao. Ao mesmo tempo, evidenciaram-se novos focos de 

explora<;ao do tema, em fun<;ao do crescimento da variedade dos recursos e das 

praticas de uso de informa<;oes disponfveis na Web. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Este capitulo contempla a caracterizac;:ao desta pesquisa, assim como a 

definic;:ao do universe explorado e a definic;:ao e caracterizac;:ao da tecnica de 

pesquisa utilizada para a abordagem como publico selecionado. 

3.1 Caracteriza~ao da pesquisa 

A proposta de pesquisa possui finalidade descritiva, uma vez que "visa 

descrever as caracteristicas de determinada populac;:ao ou fen6meno ou o 

estabelecimento de relac;:oes entre variaveis". (SILVA e MENEZES, 2001, p. 21 ). 

Utilizou-se a tecnica de pesquisa conhecida como levantamento ou survey. 

Procedeu-se o estudo com o uso de um instrumento de coleta de dados 

(questionario), aplicado junto ao universe de professores/pesquisadores da UFPR, 

contemplados no Edital 2009-2010, do Programa de lniciac;:ao Cientifica, 

Coordenado pela Pr6-Reitoria de Pesquisa e P6s-Graduac;:ao (PRPPG), desta 

Universidade. 

A definic;:ao deste universe de professores/pesquisadores justifica-se a partir 

das normas afixadas no referido Edital, no qual consta como um dos requisites para 

a participac;:ao no Programa de IC, que o professor/pesquisador "possua um projeto 

de pesquisa relevante e tecnicamente viavel, [ ... ] devidamente registrado no sistema 

BANPESQ/THALES e no sistema Lattes" (UNIVERSIDADE ... , 2009, p. 1). Tal 

exigencia garantiu que todos os individuos do universe selecionado pudessem ser 

identificados como professores/pesquisadores. 

0 universe contemplou 620 professores/pesquisadores para os quais o 

questionario foi enviado, via e-mail, com auxilio da equipe da PRPPG. Na 

impossibilidade de se trabalhar com uma amostra pre-determinada, uma vez que 

nao se teve acesso a uma listagem com os e-mails dos professores/pesquisadores, 

foram considerados para a analise todos os retornos dos respondentes ate a data 

prevista para o fechamento do questionario, caracterizando uma amostra nao 

probabilistica acidental composta de 118 participantes. Posteriormente filtraram-se 
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os retornos para a identificac;ao de respostas completas e incompletas, sendo que 

maiores detalhes deste processo sao descritos na sec;ao 5.2.2 que trata sabre a 

aplicac;ao do instrumento de coleta de dados. 

3.2 lnstrumento de coleta de dados 

Nesta sec;ao encontra-se a descric;ao dos procedimentos seguidos para a 

construc;ao do instrumento de coleta de dados, assim como os procedimentos para a 

sua aplicac;ao e posterior sistematizac;ao dos dados coletados. 

3.2.1 Definic;ao e construc;ao do instrumento 

Como instrumento de coleta de dados optou-se por urn questionario 

constituido par uma serie ordenada de perguntas respondidas par escrito e sem a 

presenc;a do pesquisador. 

Para a composic;ao do instrumento, foram utilizadas questoes fechadas, 

questoes de multipla escolha, quest6es abertas, quest6es em escala (a exemplo do 

modele Likert), e uma questao com escala de classificac;ao direta, para indicac;ao 

das preferencias do respondente em relac;ao a urn determinado assunto. 

As quest6es foram definidas e ordenadas a partir dos seguintes grupos: 

a) primeiro grupo: quest6es para a identificac;ao do grupo pesquisado, para 

verificar a afetividade dos participantes com aparatos tecnol6gicos; 

b) segundo grupo: quest6es sabre o usa de recursos da Internet, visando 

identificar a natureza dos recursos utilizados; 

c) terceiro grupo: questoes sabre os fatores de motivac;ao para o usa de 

recursos da Internet, definidas a partir da pesquisa realizada por Ferreira 

et at. (2009); 

d) quarto grupo: quest6es sabre a avaliac;ao dos recursos da Internet, 

definidas de acordo com as dimens6es de qualidade da informac;ao 

presentes no diagrama apresentado par Marchiori e Appel (2008). Os 
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criterios relatives a cada uma das dimensoes foram ancorados em pesos 

ou graus de avalia<;ao para contribuir na objetividade do instrumento de 

coleta de dados; 

e) quinto grupo: questoes sobre os impactos advindos da incorpora<;ao de 

recursos da Internet nas atividades de ensino e pesquisa. Tal grupo foi 

definido de acordo com Mercado (2002); Moran (2006); Jenkins (2006); 

Clark (2006); Coutinho e Bottentuit Jr (2007); Kvavik e Caruso (2005); 

Targino (2008); Crespo (2007) e Meadows (2001 ); 

f) sexto grupo: questao livre para que os participantes pudessem fazer 

comentarios sobre a pesquisa. 

Construiu-se o instrumento de coleta de dados na plataforma de c6digo 

aberto LimeSurvey voltada para a gera<;ao de questionarios aplicaveis em meio 

eletr6nico, hospedada em servidor do Departamento de Ciemcia e Gestae da 

lnforma<;ao (DECIGI). 0 uso da ferramenta garantiu a variabilidade das questoes e a 

comodidade na submissao do instrumento, assim como no posterior gerenciamento 

das respostas. 

Para orientar o preenchimento das questoes dos grupos b e d, disponibilizou-

se respectivamente aos participantes urn documento contendo uma lista nao 

extensiva de fontes de informa<;ao da Internet denominado Exemplos de recursos 

diversos da Web para coleta, criar;ao e compartilhamento de conteudos, 

desenvolvido pelo autor desta pesquisa, e urn documento contendo urn Diagrama de 

dimensoes de qualidade de fontes de informar;ao, desenvolvido por Marchiori e 

Appel (2008). Tais documentos podem ser visualizados no Apendice A e Anexo, 

afixados ao final deste trabalho. 

3.2.2 Aplica<;ao do instrumento 

Ap6s a finaliza<;ao da constru<;ao do questionario, realizou-se urn pre-teste 

com uma professora do DECIGI, sendo que nao houve apontamentos para 

modifica<;6es. Em seguida, urn link para o questionario foi enviado pore-mail para a 

equipe da PRPPG que ficou encarregada de encaminha-lo aos 
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professores/pesquisadores selecionados. 0 prazo definido para o preenchimento foi 

aproximadamente de uma semana, entre os dias 16 e 20 de novembro. A versao 

final do questionario pode ser visualizada no Apendice B. 

Como ponte de dificuldade neste processo pode-se destacar a 

impossibilidade de se trabalhar com uma amostra probabilistica, reduzindo as 

generalizac;oes plauslveis a partir dos resultados. Neste sentido, em consonancia 

com os objetivos desta pesquisa. pretende-se trabalhar com uma analise voltada 

para os fen6menos em questao, sem a necessidade de se fazer inferencias acerca 

do comportamento dos participantes na pesquisa. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULT ADOS 

Ao final da aplica9ao do instrumento de coleta de dados, obteve-se um total 

de 118 respostas, representando 19% do universe definido. Em seguida, exportou-

se tais retornos (dados brutes) para um arquivo pre-tabulado, no formate .xis, para 

que fosse possivel a analise a partir do software Microsoft Excel. Dessa forma , 

observou-se que 34% dos retornos apresentavam-se incompletos, restando um total 

de 78 respostas completas (13% do universe). A partir deste conjunto de dados, 

prosseguiu-se com a analise por meio da sistematiza9ao e totaliza9ao dos 

resultados , para a gera9ao de tabelas e graticos que podem ser visualizados na 

sequencia deste trabalho. As analises estao dispostas de acordo com os grupos de 

questoes apresentados no instrumento de coleta de dados, para que se tenha uma 

visao homogenea dos resultados e dos cruzamentos que se fa9am necessaries. 

4.1 ldentifica~ao dos participantes no levantamento 

0 primeiro ponte para identifica9ao dos participantes na pesquisa atenta para 

suas areas primordiais de atua9ao de acordo com a tabela das grandes areas do 

conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa (CNPq). 

Ciencia~ Biol&gica:; 

Ciencia~ da Saude 

Ciencia:>Exata:> e da Terra 

Clenda:> umana~ 

Ciencla5 5odai5 Aplicada5 

Engenharia5 

Linguf5tica . Letra5 e Arte5 

0% 5% 10% 15% 

Grafico 2- Areas de atua<;:ao dos professores/pesquisadores 
Fonte: o autor. 

20% 25% 
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A partir do Grafico 2, observa-se que houve a participac;ao de 

professores/pesquisadores de todas as grandes areas do conhecimento , com 

predominancia da area de "Ciemcias Exatas e da Terra" (21 %), seguida pelas areas 

de "Ciencias Agrarias" (18%) , "Ciencias Humanas" (17%) e "Ciencias Biol6gicas" e 

da "Saude", ambas com 13% do total de questionarios preenchidos. As areas 

"Ciencias Sociais Aplicadas", "Engenharias" e "Lingufstica , Letras e Artes", 

compartilham o percentual de 19%. As demais areas figuram com percentuais 

menores ou iguais a 10%, garantindo, no entanto , a participac;ao de 

professores/pesquisadores de todos os setores da universidade. 

A segunda questao, relativa ainda a identificac;ao dos participantes, buscou 

evidenciar quais os dispositivos tecnol6gicos mais utilizados pelos 

professores/pesquisadores. 

Pen drive 

camera digit al 

Di~po!.itivo de audio 

Telefone celular 

Smart phone 

PDA!H andheld 

Laptop/Notebook 

Computador pe5~oal 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Grafico 3- Dispositivos tecnol6gicos utilizados pelos professores/pesquisadores 
Fonte: o autor. 

• Di~poe 

• NaoDi~poe 

Com base no Grafico 3 acima , percebe-se a grande ocorrencia do uso de 

pendrives, apontando, de certa forma , para a necessidade dos participantes de se 

trabalhar com arquivos a partir de diferentes computadores e/ou locais. Percebe-se 

tambem que parte significativa dos participantes contam com computadores 

pessoais (desktops) e/ou laptops/notebooks, o que lhes garante uma condic;ao inicial 

para acesso a Internet, fato tambem evidenciado na proxima analise. Em seguida, 
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destaca-se a presenc;a significativa cameras digitais (74%) , lembrando-se da 

possibilidade de usa destas tanto no ambito profissional como no pessoal , e de uma 

ocorrencia de usa de dispositivos de audio (MP3 e MP4 players) , estes mais 

voltados para o lazer, mas com potencial de usa no meio academico, para a 

reproduc;ao de podcasts e demais arquivos de audio como relembra Austria (2007) . 

Percebe-se ainda uma ocorrencia significativa de usa de telefones celulares (82%), 

voltados essencialmente para a comunicac;ao par voz e par SMS2
, e uma presenc;a 

mais timida de smarth phones e de POAs!Handhelds, tambem comumente usado na 

comunicac;ao , no case do primeiro , e no acesso a fungoes de agenda e de pequenos 

aplicativos de escrit6rio , no case do segundo. 

0 Gratico 4 a seguir evidencia as preferencias dos participantes quanta as 

formas de acesso a Internet. 

100% 

90% 

80% 

70% 

50% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

• Celular 

• Lap op • em rede~ WiFi 

• Compu adore!> na Univer!>idade 

• Compu ad or pe~~oal ·com aaHo 
di5-cado 

• Computador pe!>!>oal ·com aceB-o 
de alta velocidade 

Grafico 4- Formas de acesso a Internet por parte dos professores/pesquisadores 
Fonte: o autor. 

Observa-se, neste case , maier disposic;ao para o usa da Internet em redes de 

alta velocidade, seja par meio de desktops e laptops pertencentes aos 

professores/pesquisadores, ou par meio de computadores da universidade, 

enquanto que os acessos par meio de celulares ou par Internet discada, figuram 

2 Short Message Service. 
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quase como inexistentes. 0 acesso a Internet por meio de celulares, ainda restritivo 

como e observado, e destinado geralmente a realizac;ao de operac;oes basicas, 

como a leitura de e-mails, visitas a sites de busca, acesso a mapas, atualizac;ao de 

blogs e microblogs, dowloads de jogos, musicas e aplicativos para uso offline, e 

demais servic;os adequados a capacidade de processamento do dispositive. Tarefas 

que exigem o uso de equipamentos mais robustos conectados a redes de alta 

velocidade, como a criac;ao e compartilhamento de arquivos de imagem e video no 

ambito do ensino e da pesquisa, podem ser supridas com o uso de computadores e 

laptops. o que reforc;a a escolha dos mesmos como principais formas de acesso a 
Internet por parte dos participantes. 

4.2 Utilizacao de recursos da Internet 

As analises seguintes contemplam a caracterizac;ao e a sistematizac;ao dos 

recursos utilizados pelos professores/pesquisadores participantes no levantamento, 

assim como se evidenciam as motivac;oes para o uso de tais recursos. 

4.2.1 Caracterizac;ao dos recursos 

Com base na analise das res pastas, percebeu-se que 1 00% dos participantes 

afirmaram que utilizam recursos da Internet em suas atividades de ensino e 

pesquisa. Dentre este total, 77% (60) dos participantes afirmam que fazem uso 

concomitante dos recursos em atividades de ensino e pesquisa, enquanto que 13% 

(1 0) apontam para o uso apenas em atividades de pesquisa, e 10% (8) somente 

para atividades de ensino (Gratico 5). Tal distribuic;ao reforc;a a condic;ao da 

indissociabiliadade das atividades de ensino, pesquisa e extensao (embora esta 

ultima nao esteja no escopo deste trabalho), essencial para a conduc;ao dos 

trabalhos em instituic;oes de ensino superior com carater de universidade. 



• Atividade~de emino 

• Atividade:> de pe!>qui~a 

• Amba~ 

Grafico 5- Formas de util izar;ao dos recursos da Internet 
Fonte: o autor. 
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Foi solicitado que cada um dos participantes apresentasse um recurso da 

Internet recorrentemente utilizado e, em muitos cases, houve mais de uma 

indica<;ao. A totalidade das fontes de informa<;ao coletadas, na forma como foram 

descritas ou denominadas pelos professores/pesquisadores, pode ser visualizada 

em um quadro constante do Apendice C, incluindo-se o numero de ocorrencias para 

cada uma das fontes . 

Os recursos indicados foram agrupados em uma ou mais categorias pre-

definidas, permitindo a visualiza<;ao dos mesmos a partir de dois extremes: o nucleo 

formal de fontes de informa<;ao, incorporando vetores do meio academico (ITHAKA, 

2008) e o nucleo voltado para as novas expressoes de conteudos, incorporando 

elementos das Web 2.0 (FUTURE ... , 2007). Tais categorias podem ser visualizadas 

a seguir: 

a) peri6dicos online; 
b) revisoes ; 
c) pre-prints e relat6rios de trabalho/pesquisa ; 
d) enciclopedias, dicionarios e conteudos acompanhados de anota<;6es; 
e) bases dados de dados oriundos de pesquisas; 
f) blogs, microblogs; 
g) f6runs/listas de discussao, mensagens instantaneas; 
h) canais ou nucleos difusores de informa<;ao academica (hubs) ; 

aplicativos Web , CMS; i) 
j) redes sociais/social networking; 
k) buscadores; 
I) jornais online e e-books. 
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0 detalhamento da distribuic;ao dos recursos e a totalizac;ao dos mesmos a 

partir de suas categorias podem ser visualizados a partir do Quadro 1, a seguir. 

Categorias 
I 

Recursos 

Portal da Capes, Scielo, Bases de peri6dicos, PubMed, Peri6dicos, 
Science Direct, lSI Web of Science, EBSCO, NCB! - PubMed, 

periodicos online Elsevier, Portal da informac;ao UFPR, Bases de publicac;oes, 
Bireme, BVS, IEEExplore, Jstor (Peri6dicos impresses digitalizados 
e publicados online), Portal ACM, Scopus, Springer Link 

revisoes 

pre-prints e relat6rios 
de trabalho/pesquisa 
enciclopedias, 
dicionarios e 
conteudos Bases bibliograficas, Archive 
acompanhados de 
anota~oes 

bases dados de dados IBGE, INEP, Bases de dados, DataSUS, HapMap (Base de dados 

oriundos de pesquisas consorciada com dados de pesquisas sobre o mapeamento do 
genoma humano) 

blogs, microblogs Twitter, Blogger 

f6runs/listas de 
Dim-Dim, Google Groups, Google Talk, Listas de discussoes, discussao, mensagens 

instantaneas Messenger, Skype 

canais ou nucleos CNPq, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Nacional 
difusores de Digital, FAPESP, Gallica, GEPE/UFPR. Institutes de pesquisa, MEC, 
informa~ao academica RIMA (Red Informatica de Medicina Avanzada), Sites, Sites de 
(hubs) associac;oes cientificas Sites de universidades 

Moodie, Google Docs, Aplicativos, Scribd, Adobe Connect, 
aplicativos Web, CMS Blogger, Google Earth, Google Imagens, Google Maps, Google 

Video, Mozilla, Slideshare, Wikipedia, Zoho Show 

redes sociais/sociol You Tube, Twitter, Flickr, Orkut. Slidshare 
networking 

Google, Google Scholar, Entrez (Ferramenta de busca federada 
buscadores em bases de dados de artigos cientificos), Scirus, Sites de busca, 

Yahoo 

jornais online e Bookess, Google Livros, Jornais online, Livros, 
e-books 

TOTAL>> 

Quadro 1 - Categorias de recursos md1cados pelos professores/pesqUisadores 
Fonte: o autor. 

I 
Qtde. 

I 
% 

19 25% 

- -

- -

2 3% 

5 7% 

2 3% 

6 8% 

12 16% 

14 19% 

5 7% 

6 8% 

4 5% 

75 100% 

A partir do quadro percebe-se que os peri6dicos online abarcam 25% do total 

de recursos indicados. As indicac;oes referentes a esta categoria contemplam bases 

de dados de peri6dicos de acesso aberto, assim como bases de acesso pago, 

disponiveis via Portal de Peri6dicos Capes, onde se tern acesso a peri6dicos e 
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bases de dados de texto complete. caracterizando materiais de cunho 

essencialmente academico. Tambem se percebe a indicac;ao de canais ou nucleos 

difusores de informac;ao academica (16%), incluindo sites de instituic;oes voltadas ao 

ensino e a pesquisa, e de bases de dados oriundos de pesquisas (7%). Atenta-se 

tambem para a ocorrencia significativa de aplicativos da Web e CMS (19%), 

especialmente o Moodie (apontado por 8 dos participantes), f6runs/listas de 

discussao e aplicativos de mensagens instantaneas (8%), redes sociais (7%) e 

jornais online e e-books (5%), como canais para os quais tem se dado maier 

abertura no ambito academico. Em seguida, tem-se as enciclopedias, dicionfuios 

(3%) e os buscadores da Web (8%), conhecidos tradicionalmente como fontes de 

referencia para demais recursos de informac;ao voltados para a publicac;ao de 

literatura primaria. Quante aos blogs e microblogs, embora correspondam as 

ferramentas da Internet mais conhecidas/utilizadas no contexte educative 

(COUTINHO e BOTTENTUIT JR. 2007), estas figuram com um baixo percentual de 

uso (3%). 

4.2.2 Motivac;oes para o uso dos recursos 

Questionados sobre os fatores motivacionais para o uso de recursos da 

Internet em suas atividades de ensino e pesquisa, os participantes apresentaram 

pontes de vista, em geral, mais voltados para o interesse na disseminac;ao e no 

compartilhamento de conteudos e no aprimoramento de metodologias de ensino, 

caracterizando a predominancia dos fatores cientffico/profissionais para o uso de 

recursos da Internet. (Ferreira eta/., 2009). 

0 Grafico 7 demonstra que mais da metade das indicac;oes acerca de fatores 

motivacionais englobam a "contribuic;ao com fontes de informac;ao para novas 

pesquisas" (72%), a "contribuic;ao" e a "facilidade na disseminac;ao de informac;oes e 

conteudos" em geral (67% e 56%, respectivamente), e a "agregac;ao de valor a 

pratica didatica e de pesquisa" (71 %), assim como as possibilidades de "composic;ao 

de novas metodologias de ensino e pesquisa" (58%). Tais fatores reforc;am a ideia 

do uso da Internet voltado para a colaboratividade, incrementando as possibilidades 

de interac;ao entre professores e entre estes com seus alunos, embora o fator da 
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troca de informac;:oes tenha apresentado urn menor percentual (40%) . 

A "dinamizac;:ao do processo de ensino e aprendizagem", a "reduc;:ao de 

custos com a produc;:ao e distribuic;:ao de material impresso" e a questao da 

"acessibilidade" apresentaram percentuais intermediaries. 

Ob er reconhecimen o jun o ao~ aluno~ e 
col ega~ 

Ampliar o publico beneficlado pelo ~eu 
rabalho 

Intere~~e peta inova~ao 

Colaborar· trocar in orma~oes. com colegas. e 
aluno~ 

Favorecer a ace~~ibilidade 

IntereHe em alternativa~ para dinamizar o 
proce~~o de emino/ aprendizagem 

Reduzir cu~ o~ com a produ~ao e 
distribui~ao de material impre~~o 

Facilitar a dissemlna~ilo de conteudo~ 
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Grafico 7- Motivac;6es para o uso de recursos da Internet no ensino e pesquisa 
Fonte: o autor. 

• O.corre 
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Fatores motivacionais respectivos a esfera pessoal , como a "ampliac;:ao do 

publico beneficiado" pelo trabalho dos respondentes, e tambem a possibilidade dos 

mesmos obterem reconhecimento perante seus colegas e alunos, tiveram pouca 

aceitac;:ao. 

4.3 Aspectos qualitativos nos recursos utilizados 

Buscando-se a simplificac;:ao do instrumento de coleta de dados, a questao da 

qualidade de recursos de informac;:ao foi dividida em dois pontos de avaliac;:ao. 0 
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primeiro e principal ponte visava 0 levantamento de criterios ligados a percepc;:ao 

pessoal e a percepc;:ao formal da qualidade nos recursos indicados. Em um segundo 

momenta, ofertou-se aos respondentes a possibilidade de aprofundamento na 

avaliac;:ao das fontes de informac;:ao sob quatro diferentes dimensoes: autoria, 

reposit6rio, conteudo e recurso. Os resultados e as analises pertinentes a esta parte 

dos questionamentos podem ser verificados na sequencia deste desta sec;:ao. 

4.3.1 Principais pontes de avaliac;:ao 

lnicia-se esta parte da analise a partir dos resultados referentes a avaliac;:ao 

da percepc;:ao pessoal dos criterios de qualidade. 

De acordo com os destaques observados no Gratico 8, percebe-se que os 

graus mais elevados da percepc;:ao pessoal estao direcionados aos criterios 

referentes a "importancia do objetivo a ser atingido" e as "consequencias de uso". 

A predominancia de criterios que caracterizam preocupac;:ao com o uso dos 

recursos da Internet remete a uma possfvel relac;:ao com os impactos ocasionados 

pelo uso de tais recursos o que, de certa forma, justifica a escolha das categorias de 

fontes de informac;:oes evidenciadas anteriormente, tais como peri6dicos e/ou canais 

ou nucleos difusores de informac;:ao academica. Fontes desta natureza sao 

geralmente pre-qualificados, carregam algum tipo de garantia dada por equipes 

editoriais ou responsaveis pela sua produc;:ao e sao construfdas com base no rigor 

cientffico, com os resultados claros e precisos. No caso dos peri6dicos em meio 

eletr6nico, lthaka (2008) destaca ainda que tais publicac;:oes carregam o mesmo 

status de seus "ancestrais" impresses, pela sua credibilidade e prestfgio. Todos 

estes fatores reforc;:am a cofiabilidade de tais recursos, permitindo que suas 

informac;:oes possam ser transmitidas sem a percepc;:ao de impactos negatives por 

parte dos receptores. 

Quanta ao "grau de novidade", pode-se afirmar que este esta relacionado aos 

motives que levam a escolha de recursos como aplicativos Web e CMS, tais como 

Youtube, Flickr, Google Docs, Google Talk, Moodie entre outros. 

Os criterios ligados ao "envolvimento pessoal" englobam essencialmente dais 

aspetos. Primeiramente se observa o envolvimento para a construc;:ao e a divulgac;:ao 
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de urn recurso pelos pr6prios professores/pesquisadores (caso dos blogs, 

microblogs, f6runs/listas de discussao, mensagens instantaneas, aplicativos Web , 

CMS e as redes sociais) . Em segundo, o nivel de envolvimento no momento de 

escolha de recursos ja existentes, dada pela natureza das demais fontes indicadas, 

nas quais ha o envolvimento de terceiros, permitindo a isenc;ao dos 

professores/pesquisadores em suas escolhas. Este fator se torna evidente tambem 

em func;ao dos graus medianos atribuidos ao criteria "autoridade percebida". 

Importancia do objetivo 
a ~er a ingido 

Envolvimento pe55oal 

Consequencias de uso 

Grau de novidade 

Au oridade perceblda 

0% 

• Excedente 

• Neutro 

Inexlstente 

20% 40% 60% 

• Forte • Medio 

• Baixo • Fraco 

Prefiro nao opinar Nao 5e aplica 

Grafico 8- Criterios de qual idade na percep9ao pessoal 
Fonte: o autor. 
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Em relac;ao as indicac;oes ligadas a percepc;ao formal da qualidade, OS 

resultados podem ser visualizados a partir do Gratico 9 mais a frente. 

De acordo com o gratico, baseando-se nas atribuic;oes do grau Excelente, 

percebe-se a existencia de uma possivel correlac;ao entre os criterios "confiabilidade" 

e "custo de acesso". Este segundo, no entanto, parece ser o ponto de maior 

discordancia ou de desvio de opinioes por parte dos professores/pesquisadores, 

uma vez que houve a indicac;ao de todos os graus de percepc;ao. 
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Na sequencia , destacam-se ainda as atribuic;oes aos criterios "velocidade de 

acesso", "autenticidade", "consistencia" e "autoridade reconhecida". A "velocidade de 

acesso", que obteve percentuais de indicac;ao de 8% e 54% para os graus 

Excedente e Forte, pede variar consideravelmente de urn recurso para outre, 

dependendo forma como estes foram concebidos. Embora a maioria dos 

participantes tenha indicado que dispoe de acesso de alta velocidade a Internet, 

demais fatores ligados ao proprio recurso (como a disposic;ao de seus elementos e 

da linguagem de programac;ao utilizada para sua construc;ao) ou as condic;oes sob 

as quais os mesmos sao acessados (equipamento e/ou browser utilizados etc.) 

podem interferir no fator velocidade. 
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Confi abilidade 
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Grafico 9- Criterios de qualidade na percep9ao formal 
Fonte: o autor. 
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A "autenticidade" (com 12% para Excedente e 55% para Forte) e a 

"consistencia" (com 9% Excedente e 55% Forte) figuram como fatores essenciais em 

fontes de informac;ao voltadas ao publico academico. Neste sentido, a qualidade de 

ta is recursos e baseada na sua produc;ao, ou seja , na metodologia e nos padroes 
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pre-estabelecidos pelos criadores de tais recursos (MARCHAND, 1989 apud 

CALAZANS, 2008). A "autoridade reconhecida", que apresenta maior percentual 

para o grau Forte (54%), implica na autoria explicita do recurso e, em muitos casos, 

na cita<;ao dos autores por outras fontes de informa<;ao. Os criterios "tecnologia 

agregada" e "precisao" apresentam percentuais intermediaries para o grau Forte (45 

e 50%), justificados, em parte, pelo desconhecimento, por parte dos respondentes, 

dos requisites tecnicos ou da metodologia para a composi<;ao dos dados 

apresentados pelos recursos. 

4.3.2 Aprofundamento da avalia<;ao 

Neste ponto da avalia<;ao, em fun<;ao da nao obrigatoriedade nas respostas, 

ou seja, os respondentes podiam optar entre quais dimensoes avaliar, nao houve 

uma significativa participa<;ao, de forma que os valores aqui apresentados serao 

utilizados a titulo de ilustra<;ao e como tentativa de se evidenciar quais os criterios de 

maior interesse quando da avalia<;ao de recursos de informa<;ao utilizados em 

atividades de ensino e pesquisa. Os resultados sao apresentados em forma de 

tabela para que se possa ter uma visao conjunta do tratamento dado a cada 

dimensao/criterio. 

Percebe-se, de acordo com a Tabela 1, que houve uma predile<;ao pela 

avalia<;ao dos criterios referentes as dimensoes de "conteudo" e do "recurso". Em 

rela<;ao ao conteudo, apresentam-se em destaque os criterios de "atualidade e 

utilidade", em consonancia com a natureza dos recursos (em constante atualiza<;ao) 

e diretamente relacionadas aos objetivos de uso manifestados pelos participantes, 

em harmonia com o criterio da "importancia do objetivo a ser atingido" evidenciado 

anteriormente a partir do Gratico 8. Quanto aos criterios de "objetividade e 

profundidade", percebe-se uma rela<;ao destes com os itens "clareza, estrutura<;ao 

16gica e estilo de escrita", real<;ados na dimensao do recurso. 

Nas dimensoes da "autoria" e do "reposit6rio", foi dada uma aten<;ao maior 

para o "tipo da institui<;ao/organiza<;ao". A partir destas dimensoes, destacam-se as 

questoes ligadas a permanencia e a estabilidade de um recurso, defendidos por 

lthaka (2008) como fatores essencias em fontes de informa<;ao voltadas para o meio 
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academico. Na dimensao do reposit6rio , destaca-se apenas o criterio referente as 

"condic;oes de acesso" e quanto a dimensao da autoria , em especial , ressaltam-se 

os casos para os quais nao houve opiniao ou aplicabilidade acerca dos criterios 

disponfveis, uma vez que esta poderia nao representar um fator condicionante para 

a escolha de determinados recursos. 

TABELA 1 - GRAUS DE AVALIACAO DOS CRITERIOS DE QUALIDADE NAS 
DIMENSOES DE AUTORIA, REPOSITORIO, CONTEUDO E RECURSO 

Bom Regular Fraco Ruim Pessimo nao Nao se Total a plica opinar 
AUTO RIA 
Curriculum vitae 4 2 2 2 10 
Experiencia 4 2 2 9 
Reputa<;ao 4 2 9 
Cita<;oes recebidas 4 2 9 
Filia<;ao 3 3 1 9 
Formas de contato 4 2 1 8 
Nome da i nstitui<;ao/organiza<;ao 4 2 9 
Tipo da institui<;ao/organiza<;ao 1 8 
Parcerias 3 2 8 
Ti~o da URUdominio 3 2 8 
REPOSIT6RIO 
Selos de qualidade 3 
Premios recebidos 2 
Condi~oes de acesso I I 3 
CONTEUDO 
Utilidade 7 58 
Objetividade 15 17 3 58 
Profundidade 16 15 4 58 
Fontes de apoio 15 21 11 4 2 54 
Fatos/evidencias/dados estatisticos 16 13 18 8 56 
Publico-alvo 12 20 16 5 3 56 
Atualidade 20 8 2 57 
Quantidade/volume de dados 17 21 12 4 56 
RECURSO 
Clareza 3 4 3 17 
Estrutura<;ao 16gica 3 3 4 17 
Estilo da escrita 2 5 1 17 
Equilibria entre texto. figuras e graficos 2 6 6 3 17 
Direitos autorias- tradicionais 2 6 4 3 16 
Direitos autorais - creative commons 3 6 3 14 
Design grafico 2 6 6 1 16 
Navegabilidade 3 6 2 6 17 
Restri~oes de acesso 2 3 3 3 2 15 

Fonte: o autor. 
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4.4 Percep~ao de impactos pelo uso de recursos da Internet 

Como ponto final do levantamento, tem-se a questao dos impactos ocorridos 

a partir da inser9ao de recursos da Internet em atividades de ensino e pesquisa. 

Neste quesito, o questionario destinou-se a indagar os professores/pesquisadores 

sobre os impactos percebidos na rela9ao com as suas atividades e com os seus 

alunos e quanto as formas de utiliza9ao dos recursos indicados. 

0 Grafico 10, na sequencia , demonstra a percep9ao de tais impactos a partir 

da natureza das atividades realizadas pelos participantes. Observa-se, neste caso, 

que os impactos manifestam-se simultaneamente em atividades de ensino e 

pesquisa (72%), enquanto que 8 e 15% das indica96es apontam respectivamente a 

distin9ao dos impactos entre atividades de ensino e atividades de pesquisa. A nao 

incidencia de impactos foi indicada por 5% dos participantes. 

At ividade!> de em;ino 

Atividade5 de pe!>qui!>a 

Ativi dade!> de emino e 
de pe!>qui!>a 

Sem impacto!> 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grafico 1 0 - Atividades afetadas pelo uso de recursos da Internet 
Fonte: o autor. 

50% 70% 80% 

Na sequencia, solicitou-se aos participantes que especificassem os impactos 

percebidos nas atividades de ensino e pesquisa separadamente, participando deste 

grupo apenas aqueles que afirmaram positivamente para a ocorrencia de impactos 

na questao anterior (95%). Os resultados referentes a esta parte do questionario 

podem ser visualizados nas se96es a seguir. 
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4.4.1 Percep<;ao de impactos no ensino 

Em rela<;ao aos impactos percebidos pelos professores/pesquisadores em 

suas atividades de ensino, observa-se, a partir do Grafico 11 , a incidencia de um 

percentual significative para o fator de impacto pertinente as "facilidades na 

dissemina<;ao de conteudos didaticos" (88%), sendo que os participantes contam 

com diferentes meios para disponibilizar materiais para os alunos, mediante a 

analise dos recursos indicados. Dentre este grupo, houve a indica<;ao de fontes de 

informa<;ao tais como peri6dicos online , aplicativos da Web e CMS, como Youtube , 

Flickr, Google Docs, Google Talk eo Moodie , assim como demais fontes pertences 

as categorias hubs e buscadores. 

Fac ilidade para a.valiar/ qualifi car 
conteudos disponfveis 

Facilidades na dissemina~ao de 
conteudos didaticos 

abilidade!> do~ aluno!> 

Jdentifica~ao dos aluno!> como 
ambiente de en!>ino 

Participa~ao do!> alunos no 
processo de ensino 

De~empenho dos alunos 

Tempo despendido pelos alunos 
em pesquisas na Internet 

Impaciencia do!> aluno!i 

Dificuldade!>dos aluno!> para 
encontrar informa~oe!> relevantes 

0% 20% 40% 60% 

• Aumento • Diminui~ao • Impacto nao percebido 

Grafico 11 - lmpactos percebidos nas atividades de ensino 
Fonte: o autor. 

80% 100% 

Outro impacto em que se verifica um aumento significative, diz respeito a 

"participa<;ao dos a lunas no processo de ensino" (71 %) , o que representa um 

resultado condizente com as coloca<;6es de Hiltz (1998 apud CLARK, 2006) e 
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Jenkins (2006), referentes a forma<;ao de uma cultura participativa, em que 

professores e alunos trabalham de forma conjunta em favor do ensino. 

Os fatores que apresentam percentuais mais balanceados, com aumento na 

faixa entre 45 e 60% ou, em muitos casas nao percebidos, dizem respeito ao 

universe dos alunos, mais especificamente, quanta as suas habilidades, 

desempenho e quanta a identifica<;ao destes como ambiente de ensino. 

Quanta aos fatores ligados a "impaciemcia" e a "dispersao" dos alunos e 

quanta as suas "dificuldades para encontrar informa<;oes relevantes", os 

professores/pesquisadores em grande parte apontaram para a diminui<;ao ou para a 

nao existencia de tais impactos, atenuando os fatores negatives, apontados par 

Mercado (2002), advindos da prc:Hica de pesquisas na Internet par parte dos alunos 

como subsfdio as atividades de ensino. 

4.4.2 Percep<;ao de impactos na pesquisa 

Em rela<;ao aos impactos percebidos pelos professores/pesquisadores em 

suas atividades de pesquisa, os resultados do levantamento podem ser observados 

a partir do Grafico 12. 

Observa-se, de acordo com os resultados, que as facilidades de "busca" 

(97%), de "acesso a conteudos atualizados" (98%) e de "acesso a conteudos de 

pesquisa" (1 00%) incluem os percentuais mais significativos. A questa a do acesso, 

em especial, e fomentada pela da disponibilidade dos recursos em meio eletronico, 

estando estes disponfveis em qualquer Iugar e a qualquer momenta para os 

pesquisadores. Quanta a atualiza<;ao dos conteudos, pode-se inferir que este fator 

possui forte rela<;ao com as principais categorias de recursos indicados (peri6dicos 

online, canais academicos ou hubs e aplicativos Web), sendo que nao ha atraso 

entre o momenta em que a informa<;ao e publicada ate o momenta em que esta se 

torne disponfvel para os usuaries, o que refor<;a as argumenta<;oes de Crespo (2007) 

quanta a importancia das informa<;oes atualizadas no ambito da pesquisa. 

No contexte do cantata e da troca de informa<;oes entre pesquisadores, 

destacam-se os resultados referentes a facilidade apontada pelos participantes para 

a "divulga<;ao dos conteudos/resultados de pesquisa (89%). Ressalta-se, da mesma 
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forma , o aumento no "contato entre pesquisadores" (81 %) e o aumento da 

"interdisciplinaridade das pesquisas" (79%) . refon;ando os comentarios feitos por 

Targino (2008) , acerca dos beneffcios da Internet para o processo de comunicac;:ao 

da Ciencia. 
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Horizontaliza~ao da lei ura 
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Grafico 12 -lmpactos percebidos nas atividades de pesquisa 
Fonte: o autor. 
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Com relac;:ao a "responsabilidade na avaliac;:ao de conteudos de pesquisa 

(72%), tem-se um destaque maior para a nao percepc;:ao deste impacto (27%), fato 

pertinente ao grande numero de atribuic;:oes feitas as categorias de peri6dicos online 

e canais academicos ou hubs, os quais carregam informac;:oes que, por contarem 

com respaldo editorial ou serem gerados no meio academico, isentam o pesquisador 

de sua responsabilidade na avaliac;:ao das informac;:oes coletadas. Neste caso, no 

entanto, destaca-se a preocupac;:ao dos professores/pesquisadores com a utilidade 

dos recursos utilizados, ou seja , na forma como estes dados podem ser uteis aos 

pesquisadores em suas atividades, fatores condizentes com a relevancia atribufda 

aos criterios "importancia do objetivo a ser atingido" e "utilidade", frente aos demais 

itens pertinentes a qualidade da informac;:ao anteriormente analisados. 
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De acordo com o gratico, e possfvel observar ainda a existencia de um 

consideravel aumento do interesse pelas consultas a publica<;:oes secundarias e de 

apoio (84%), contrario ao aumento pouco expressive da horizontaliza<;:ao na leitura 

(36%), frente aos demais impactos, estando tais fatores, na dire<;:ao contraria do que 

e apontado por Meadows (2001 ). 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Com a realiza<;ao deste estudo. foi possivel a identificar as fontes de 

informa<;ao da Web utilizadas por professores e pesquisadores em suas atividades 

de ensino. Evidenciou-se, da mesma forma, a caracteriza<;ao e categoriza<;ao de tais 

fontes, a partir de tendencias de uso de recursos da Internet, tanto no ambito 

academico, quanta em novas formas de expressao de conteudo fomentadas pelos 

avan<;os tecnol6gicos. 0 estudo permitiu o refor<;o do potencial de uso das 

ferramentas da Web no meio academico, em rela<;ao aquelas ja presentes no nucleo 

formal academico, assim como de outras que se encontram em estagio de evolu<;ao 

constante, direcionado as necessidades e capacidades de uso dos usuaries. 

Percebeu-se que os professores/pesquisadores estao motivados para a 

pratica da dissemina<;ao de informa<;6es, a<;ao condizente com a ideia do 

compartilhamento e da participa<;ao, agregando valor as praticas de ensino e 

pesquisa vigentes. 0 conceito de valor, neste caso, e vista no sentido de se 

promover a melhoria de tais praticas pelo incremento de recursos de informa<;ao que 

se fa<;am disponiveis, em beneficia dos pr6prios professores/pesquisadores, em 

rela<;ao ao seu trabalho, e dos alunos, na questao do aprendizado. 

Na questao da avalia<;ao dos recursos de informa<;ao, mantem-se a demanda 

pelo rigor cientifico, privilegiando a sele<;ao e o uso de recursos de informa<;ao 

"validados" pela comunidade academica. No entanto, percebeu-se a abertura de um 

espa<;o significative para a incorpora<;ao de novas modelos de produ<;ao e uso da 

informa<;ao. Observou-se, a preocupa<;ao, por parte dos professores/pesquisadores, 

com a questao da utilidade, dos objetivos de uso e com o conteudo na avalia<;ao 

qualitativa dos recursos da Web, sem se notar, no entanto, uma disposi<;ao para a 

verifica<;ao de quais os criterios que de fato sustentam a utilidade de um recurso. 

0 uso de tais criterios, associados aos recursos indicados, denota que a 

avalia<;ao da informa<;ao no ambiente das atividades de ensino e pesquisa volta-se 

mais para a percep<;ao pessoal da qualidade, uma vez que houve baixa intera<;ao 

dos participantes com os criterios voltados para a percep<;ao formal, respectivos a 

autoria, ao conteudo, ao reposit6rio e as caracteristicas inerentes aos recursos. Este 

fato demonstra que a qualidade esta associada aos fatores mais rapidamente 

percebidos pelos professores/pesquisadores, tais como as consequencias de uso e 
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os objetivos a serem atingidos, evidenciados nos resultados da coleta. Estes fatores 

permitem a observac;ao de uma maior preocupac;ao par parte dos 

professores/pesquisadores com os impactos de usa dos recursos, o que, no entanto, 

nao auxilia na construc;ao ou definic;ao de um cenario de criterios que garantam a 

selec;ao de recursos ou servic;os de informac;ao adequados ao usa em ambientes 

academicos. Da mesma forma, alguns participantes alegaram (par meio de 

comentarios ao instrumento de coleta de dados) o excesso de especificidade dos 

criterios disponibilizados, descrevendo-os como "jargoes" da area de estudo do 

autor, o que demonstra que houve certa inseguranc;a ou desconforto no processo de 

avaliac;ao das fontes indicadas. 

Em termos gerais, percebeu-se que o usa de recursos da Internet nao tem 

causado impactos negatives nas atividades de ensino e pesquisa. Confirmou-se 

ainda, que o usa de tais recursos tem impulsionado a consolidac;ao dos modelos 

tradicionais de fontes de informac;ao utilizados no ambiente academico, mesmo 

estas estando disponiveis em meio eletr6nico. 

Quanta as limitac;oes encontradas ao Iongo deste estudo, enfatiza-se a 

amplitude da problematica apresentada e o seu carater multifacetado (pela 

incorporac;ao de varias tematicas que exigiram uma analise conjunta). Ressalta-se 

que esta pesquisa nao foi exaustiva, dessa forma, abriu-se espac;o para uma 

contribuic;ao inicial que possibilite o direcionamento de estudos futuros mais 

verticalizados. 

Quanta aos procedimentos metodol6gicos adotados, destacou-se, em alguns 

casas, a falta de objetividade e clareza do instrumento de coleta de dados apontada 

pelos participantes no levantamento. Neste caso, salientam-se as limitac;oes 

relativas a propria tecnica de pesquisa utilizada, ja que nao houve o cantata direto 

entre o autor e os participantes pesquisados, para que eventuais duvidas pudessem 

ser prontamente respondidas. 

Como perspectivas de novas estudos, aponta-se para as possibilidades de se 

trabalhar com foco na questao da qualidade da informac;ao. Ressalta-se tambem a 

necessidade de se compreender a visao dos alunos, quanta ao usa de recursos da 

Internet, assim como a questao dos impactos, pelo emprego de demais tecnicas de 

pesquisa que permitam um cantata maior entre o pesquisador e os participantes, tais 

como grupos de foco ou entrevistas. 
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Apemdice A- Exemplos de recursos diversos da Web 



Exemplos de recursos diversos da Web para coleta, criac;ao e compartilhamento de conteudos 

Audio/podcasts, videos, 
imagens, slides Bases de peri6dicos Blogs, 

Wikis 
CMS* e 

aplicativos 
Disco 

virtual 

flickr Pica sa 

[JFOTOLOG .,VIDEO 

, · ·~ slid~.~,~~~7. Gougle videos 

You.,-,-,-, 
• vameo 

Dados 

Doilymotion 

Forums, 
grupos/listas 

·---llll:r _, __ de 

~~~ 
Edutaclcnaio 

'GE Gougle groups 

• :iAI'fSP YAHoor. GRuPos 
BRASIL 

Journal Citation Repotts• 

* Content Management System 
** Really Simple Syndication 

Pub~ed.gov 

W JKJPEDJA 
l'h<frao&ry'~ 

,I 
~_Ar~up.a1 . 

Work. Online 

lSI Web ol 
KNOWLEDGE. 

twit:t:er 
~Blogger ,Gougle docs 4 t;il FREE FI LE 

fl _ -, ..of II 

«'J 
WORD PRESS 

Redes sociais 

·•• myspace 
.c om hi 

Ning Linked mJ. 

face book 

Social bookmarking, 
social tagging 

del.icio. us 

digg r&reddit 

<. Connotea 
"" 

citeulike 1§]§1§ 

RSS**, 
Feeds 

Bloalin.~-~·-~
Gongle reader 
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Ap€mdice B- lnstrumento de coleta de dados 



Prezado(a) Professor(a), 

Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em 
recursos da Web voltados para o ensino e pesquisa 

Agradec;:o antecipadamente sua disposic;:ao em responder a esta 
pesquisa, cujo foco situa-se na analise da sele<;ao e do uso de 
recursos da internet em ambientes de ensino e pesquisa. 

As respostas deste questionario serao reportadas em forma de 
Trabalho de Conclusao de Curso, do Curso de Gestao da 
lnformac;:ao. vinculado ao Departamento de Ciencia e Gestao da 
lnformac;:ao, desta Universidade, sob orientac;:ao da Profa. Dra. 
Patricia Zeni Marchiori. 

Em termos especificos, este estudo visa: 

1. identficar a natureza dos recursos da Internet utilizados pelos 
docentes em suas atividades de ensino e pesquisa, assim 
como os fatores motivacionais para o uso de tais recursos; 

2. analisar o emprego/uso de criterios de para a avaliac;:ao da 
qualidade de fontes de informac;:ao da Internet com finalidades 
de ensino e pesquisa; 

3. descrever e discutir os impactos advindos do emprego de 
recursos da Internet nas atividades de ensino e pesquisa. 

Para efeitos deste levantamento, atividades de ensino referem-se ao 
momenta em que se organizam uma serie de atividades didaticas 
para ajudar os a/unos a compreender areas especfficas do 
conhecimento, e atividades de pesquisa referem-se a um 
procedimento formal, com metoda e pensamento reflexivo, que 
requer um tratamento cientffico e se constitui no caminho para 
conhecer a realidade ou para construir verdades parciais. 

Por gentileza, submeta as suas respostas ate o dia 20/11/2009. 0 
tempo aproximado para completar a pesquisa e de 10 minutos. Caso 
tenha alguma duvida, favor entrar em contato pelos dados fornecidos 
a baixo. 
E novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade! 

Andre Luiz Appel 
Graduando em Gestao da lnformac;:ao- UFPR 
§QQ_~l@l!fPIJ2r 
41-9645-5797 

Profa. Ora. Patricia Zeni Marchiori 
Prof. Associado I - DeCiGI/UFPR 
~~-n i@ u.fue:_t;l_r: 

Use o botao "Proximo" abaixo para iniciar a pesquisa. 

Uma observa,ao sobre privacidade 

0 questionario e an6nimo. 

0 registro salvo de suas respostas nao con tern nenhuma informa<;ao de identifica<;iio a seu respeito. 

salvo se alguma pergunta do queslionario a tenha pedido expressamente. Se voce respondeu a urn 

questionario que utilizava c6digo de identifica<;ao para lhe permitir acessar, pede ter certeza que esse 

c6digo nao foi guard ado com as respostas. 0 c6digo de identifica<;ao e gerenciado num banco de dados 

separado e sera atualizado apenas para indicar se voce completou ou nao a pesquisa. Nao e passive! 

relacionar os c6digos de identifica<;ao com as respostas do questionario. 

;;A#~L: ,, 
~j~e Umpar questionariol , [ PrqxiiT)o.>> ] 

0 questionario nao esta ativo. Nao sera possivel salvar as respostas 



Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em recursos da 
Web voltados para o ensino e pesquisa 

o% I 1oo% 

Identificac;ao 

*lndique a area do conhecimento em que voce primordialmente atua. 
Escolha um das seguintes respostas: 

Ciencias Exatas e da Terra 

D 

De quais dos dispositivos/recursos a baixo voce dispoe atualmente? 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

Computador pessoal 

Laptop/Notebook 

PDA!Handheld* 

Smart phone** 

Telefone celular 

Dispositive de audio*** 

l:J Camera digital 

Pend rive 

Nehum dos itens listados 

0 Personal d1g1tal ass1stant func;ao de agenda, pequenos aphcatlvos de escnt6rio entre outros 

•• Blackberry I Phone, Windows Mobile entre outros 

••• MP3 e MP4 players entre outros 

De que forma(s) voce costuma acessar a Internet com maior frequencia? 

Ordene as opr;6es aba1xo de acordo com a frequenc1a de uso, nos casas que se aplicam. 

Click on an item in the list on the left, starting with your highest ranking item, moving through to your 
lowest ranking item. 

Suas escolhas: 
Do seu computador pessoal - com acesso de alta velocidade 
Do seu computador pessoal - com acesso discado 
De computadores na Universidade 
Do seu Laptop- em redes WiFi 
Do seu celular 

1. 

2: 
3: 
4: 

5: 

Sua classificacao: 

Clique na tesoura a d1re1ta de cada 1tem para remover a Ultima entrada de sua l1sta de classif1cac;ao 

0 queslionario nao esta ativo Nao sera possivel salvar as respostas. 



-1-r:ri~ 0@1pitrtMn'HWIO de Ci~nc;Ja 
.. t:~;:: e ~stAo da lntorm~ 

· ""u.ll'e 
Pesquisa: Elementos da qualidade da informat;ao em recursos da 

Web voltados para o ensino e pesquisa 

o% I 1oo% 

Uso de recursos da Internet 

*Voce utiliza recursos da Internet em suas atividades de ensino e pesquisa? 
Escolha um das seguintes respostas: 

Nao 

*lndique os motivos pelos quais voce nao utiliza recursos da Internet 

Acesso a 
equipamentos 

Acesso a Internet 
Dominio das 

ferramentas/recursos 
Tempo para buscar 

conteudo 
Tempo para elaborar 

conteudo 
Interesse pessoal 

Restrito Nao dispoe 

[~ ( Pr6ximo >;> 

Nao sera possivel salvar as respostas. 



1r".:P:? ~If 1~.~ ·i.; Departamento de C1lmc:h1 
ffi . ._ :.; ... ,, •L fi~ e Gf!'sf/40 d<it lntormaf;AO 

u'iP R ""' Li nl'e 
Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em recursos da 

Web voltados para o ensino e pesquisa 

o% I 1oo% 

Uso de recursos da Internet 

*Voce utiliza recursos da Internet em suas atividades de ensino e pesquisa? 
Escolha um das seguintes respostas: 

·~ Sim 

Niio 

*lndique um recurso que voce recorrentemente utiliza em suas atividades de ensino e 
pesquisa. 

Clique aqu1 para visualizar uma lista de exemplos de recursos que pode I he servir de apoio na resposta a esta 
questl!o. 

Dlnd1car o nome do recurso. ex YouTube. GoogleDocs. Moodie etc Dema1s exemplos podem ser visuahzados no link ac1ma 

*lndique o enderec;:o Web (uri) do recurso selecionado. 
(Exemplo http //www.site.com.br) 

*Voce utiliza este recurso preferencialmente para: 

Escolha um das seguintes respostas: 

Atividades de ensino 

Atividades de pesquisa 

Am bas 

.' [Saire limpar questionario] [ « Anterior ] [ Pr6ximo ~~;;:.T 
',-;",/ 

0 questionano nao esta ativo Nao sera possivel salvar as respostas. 



Pesquisa: Elementos da qualidade da informa<;ao em 
recursos da Web voltados para o ensino e pesquisa 

0%~ 100% 

Motiva~ao 

*lndique os fatores de motivat;ao para o uso deste recurso. 
Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

Contnbuir na disseminac;:ao de informac;:ao 

. Agregar valor a pratica didatica e de 
pesquisa 

Compor novas metodolog1as de ensino e 
pesquisa 

· Contribuir com fontes de informac;:ao para 
novas pesquisas 

Colaborar; trocar informac;:6es com colegas e 
alunos 

. Ampliar o publico beneficiado pelo seu 
trabalho 

Obter reconhecimento junto aos alunos e 
co leg as 

Interesse pela inovac;:ao 

Interesse em alternativas para dinamizar o 
processo de ensino/aprendizagem 

Facilitar a disseminac;:ao de conteudos 

Favorecer a acessibilidade 

Reduzir custos com a produc;:ao e 
distribuic;:ao de material impressa 

Outros: 

idS~ire limpar questionariol 
V"i· 

( « Anterior J [ Pr6ximo »/ ] 

0 questionano nao esta at1vo Nao sera possivel salvar as respostas. 



Tf~~;,• ~Y:ff' ~; ,; ~ Oeoparta:menco de Cie~'il 
t~·ar~ :; ; . : ' ::·,';t. e o,e..st~.o dalntorma~o 

uF~PR "Lim'e 
Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em recursos da 

Web voltados para o ensino e pesquisa 

0%~ 100% 

Criterios de qualidade do recurso - percepc;ao da qualidade 

lndique o seu grau de satisfac:;ao com o recurso a partir da sua percepc;ao pessoal e a partir da 
percepc;ao formal de qualidade da informac:;ao. 

Clique aqu' para visualiar um diagrama de dimens6es de qualidade da informac:;ao que exemplifica 
as relac:;6es entre cada dimensao e seus respectivos criterios. 

*Dimensao/percepyi:io PESSOAL da qualidade 

Autoridade percebida 

Grau de novidade 
Consequencias do 

uso 
Envolvimento 

pessoal 
lmportancia do 

objetivo a ser 
atingido 

Excedente Forte Medio 

*Dimensao/percepyi:io FORMAL da qualidade 

Neutro Baixo 

Excedente Forte Medic Neutro Baixo 
Autoridade 

reconhecida 
Filtros 

Cons1stencia 

Confiabilidade 

Precisao 

Autenticidade 
Velocidade de 

aces so 

Custo de acesso 

Tecnologia agregada 

'[~ire limpar guestionario! 

Prefiro 
nao 

Fraco lnexistente opinar 

Prefiro 

Nao se 
a plica 

nao Nao se 
Fraco lnexistente opinar aplica 

[« AnfuiiJ [ Pr6ximo » ( 

0 questionario nao esta ativo. Nao sera possivel salvar as respostas 



fpi;; !rf[f 1i' :;:~ D~J~partam£onto de Ci~ncJa 
.. r..:!t~ ...... - .u ..... ea,e.sta.oda1ntorm~ 

~.iFP R "' Lime 
Pesquisa: Elementos da qualidade da informa~ao em recursos da 

Web voltados para o ensino e pesquisa 

oo;.-==:J 1ooo;. 
Criterios de qualidade do recurso 

Indique: 

1. o seu grau de satisfat;ao em relat;ao ao recurso indicado, de acordo com as 
d1mens6es/criterios e escalas de pesos apresentadas; 

2. procure pontuar os criterios de qualidade de acordo com a interferencia destes na escolha do 
recurso indicado. 

Clique aqu1 para consultar um diagrama de dimensoes de qualidade da informat;ao que exemplifica 
as relat;6es entre cada dimensao e seus respectivos cnterios. 

lndique as dimens6es que voce gostaria avaliar*. 

Escolha a(s) que mais se adeque(m) 

,_j Autoria (ex cumculum v1tae. exper1€nc1a. reputayao etc J 

;~J Recurso (ex clareza. estruturayao 16gica, estllo da escnta 

etc J 

Conleudo (ex uti11dade. obJet1v1dade. profundidade. 

atual1dade etc 1 

Reposit6rio (ex selos de qual1dade. prem1os receb1dos 

etc I 

fJ*Ao ass1nalar a d1mensao, uma escala detalhada sera apresentada para que voce cont1nue a avaliac;.ao do recurso 

Dimensao/percep<;ao de AUTORIA 

Curriculum vitae 

Experiencia 

Reputa<;ao 

Cita<;6es recebidas 

Filia<;ao 

Formas de cantata 

Nome da 
institui<;ao/organiza<;ao 

Tipo da 
institui<;ao/organiza<;ao 

Parcerias 

Tipo da URUdominio 
(se .edu; .gov) 

Muito 
Excelente born 

Dimensao/percep<;ao do REPOSIT6RIO 

Muito 
Excelente bam 

Prefiro Nao 
nao se Sem 

Bam Regular Fraco Ruim Pessimo opinar aplica resposta 

<! 

Prefiro 
nao Nao se Sem 

Bam Regular Fraco Ruim Pessimo opinar aplica resposta 



Prefiro 
Muito nao Nao se Sem 

Excelente bom Bom Regular Fraco Ruim Pessimo opinar aplica resposta 
Premios recebidos 

Condi96es de 
acesso(se 

pago/g ratu ito) 

Dimensao/percepyao do CONTEUDO 

Utilidade 

Objetividade 

Profundidade 

Fontes de apoio 
Fatos/ev1dencias/dados 

estatisticos 
Publico-alva 

Atualidade 
Quantidade/volume de 

dados 

Muito 
Excelente bom 

Dimensao/percepyao do RECURSO 

Prefiro Nao 
nao se Sem 

Bom Regular Fraco Ruim Pessimo opinar aplica resposta 

Prefiro 
Muito nao Nao se Sem 

Clareza 

Estruturac;:ao 16gica 

Estilo da escrita 
Equilibria entre 
texto, figuras e 

graficos 
Direitos autorias -

tradicionais 
Direitos autorais -

creative commons 
Design gratico 

Navegabilidade 
Restri96es de 

acesso 

Excelente bom Bom Regular Fraco Ruim Pessimo opinar aplica resposta 

· fSair e limpar questionariol « Anterior ] [ Pr6ximo » J 
0 queslionario nao esta at1vo. Nao sera possivel salvar as respostas. 



Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em recursos da 
Web voltados para o ensino e pesquisa 

UFPR 0% 100% 

Impactos 

*Em quais das atividades abaixo voce percebeu impactvs com a inserc;;ao deste recurso? 
Escolha um das seguintes respostas: 

Em suas atividades de ensino 

Em suas atividades de pesquisa 

Em ambas 

Nao percebi impactos 

D 

lndique os impactos percebidos na relac;;ao com os alunos e em relac;;ao aos metodos de ensino. 

Dispersao dos 
alunos 

Dificuldades dos 
alunos para 

encontrar 
informac;;oes 

relevantes 
lmpaciencia dos 

alunos (quando estes nao 

aprofundam a busca por 

1nforma<;6es/conteUdos 

relevantes) 

Tempo despendido 
pelos alunos em 

pesquisas na Internet 
Desempenho dos 

alunos (notas) 

Participac;;ao dos 
alunos no processo 

de ensino 
ldentificac;;ao dos 

alunos como 
ambiente de ensino 

Habilidades dos 
alunos (performance, 

JUigamento atua(:ao em 

rede, negoc1a9ao etc.) 

Facilidades na 
disseminac;;ao de 

conteudos didaticos 
(manuse1o) 

Facilidade para 
avaliar/qualificar 

conteudos 
disponiveis 

Aumento Diminuic;;ao 
lmpacto nao 
percebido Sem resposta 

·• 



lndique os impactos percebidos em relar;;ao aos metodos/atividades de pesquisa. 

Facilidade na 
divulgar;;ao de 

conteudos/resultados 
de pesquisa 

Facilidade de acesso 
a conteudos de 

pesquisa (manuseio) 

Facilidade de busca 
par conteudos de 

pesquisa 
Responsabilidade na 
avaliar;;ao/seler;;ao de 

conteudos 
Facilldade de acesso 

a conteudos 
atualizados em sua 

area de estudo 
Consultas a 
publicar;;oes 

secundarias, de 
apoio (ex bases de 

dados de 

resumes/abstracts) 

Horizontalizar;;ao da 
leitura (des1nteresse par 

obras densas. classlcas) 

lnterdisciplinaridade 
das pesquisas 

Cantata com outros 
pesquisadores 

D 

Aumento 
lmpacto nao 

percebido Sem resposta 

·G 

'< <4<u:'",}';-:;'~ 
[Sair e limpar questionario] « Anterior ) [ Pr6ximQ,1:.~.J 

0 questionario nao esta at1vo Nao sera possivel salvar as respostas. 



Pesquisa: Elementos da qualidade da informacao em recursos da 
Web voltados para o ensino e pesquisa 

0% 100% 

Comentarios gerais 

Voce gostaria de deixar urn comentario sabre a pesquisa? 

fSair e lim par guestioriariol [ « Anterior n Enviar L 
0 questionario nao esta ativo Nao sera possivel salvar as respostas. 



79 

Apendice C - Recursos de informagao da Web indicados 

- -

~orne do·recurso Nro.Cie 
Nome. do recurso Nro.de 

indi~a~6e~ indicac;oes 

Google 19 FAPESP 1 

Portal da Capes 18 Flickr 1 

Scielo 17 Gallica 1 

Bases de peri6dicos 10 GEPE/UFPR 1 

You Tube 9 Google Earth 1 

Moodie 8 Google Groups 1 

PubMed 7 Google Imagens 1 

Google Scholar 6 Google Livros 1 

IBGE 6 Google Maps 1 

Peri6dicos 6 Google Talk 1 

Science Direct 5 Google Video 1 

lSI Web of Science 4 HapMap 1 

EBSCO 3 IEEExplore 1 

Google Docs 3 Institutos de pesquisa 1 

INEP 3 Jornais online 1 

NCB! - PubMed 3 Jstor 1 

Apl icativos 2 Listas de discuss6es 1 

Bases bibliogrMicas 2 Livros 1 

Bases de dados 2 MEC 1 

CNPq 2 Messenger 1 

DataSUS 2 Mozilla 1 

Elsevier 2 Orkut 1 

Entrez 2 Portal ACM 1 

Portal da informar;ao UFPR 2 RIMA 1 

Scribd 2 Scirus 1 

Twitter 2 Scopus 1 

Adobe Connect 1 Sites 1 

Archive 1 Sites de associar;6es cientfficas 1 

Bases de publicar;6es 1 Sites de busca 1 

Biblioteca Nacional de Portugal 1 Sites de universidades 1 

Biblioteca Nacional Digital 1 Skype 1 

Bireme 1 Slideshare 1 

Blogger 1 Springer Link 1 

Boo kess 1 Wikipedia 1 

BVS 1 Yahoo 1 

Dim-Dim 1 Zoho Show 1 
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Anexo- Diagrama de dimensoes de qualidade de fontes de informac;ao 
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Diagrama publicado sob uma licen~a Creative Commons Atribui~ao 2.5 Brasil 
Formato e estrutura da figura derivados de "future of Media Strategic framework" 

Disponivel em: <http://www rossdawsonblog.com!future_of_Media_ltrategic_Framework.pdf>. Acmo em: abril, 2008. 


