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AS PUBLICAC;OES ELETRONICAS 
DENTRO DA COMUNICAC;XO CIENTIFICA 

MARCELO SABBATINI* 

RESUMO 

o presente trabalho caracteriza e des creve 0 surgimento das publica~Oes eletronicas 
cientificas na Internet, tra~ando 0 hist6rico de seu desenvolvimento e abordando tambem 
as principais quest6es envolvidas na transi~ao do modelo de publica~ao baseado no 
papel para 0 modelo eletronico, de entre as quais se destacam as questoes dos direitos 
autorais, a questao economica, a legitimidade academica, a percep~ao de qualidade e 0 

acesso e preserva~ao destas publica~oes, que sao tratadas na revisao da literatura sobre 
o tema. Dentro destas quest6es, uma grande relevancia e dada ao papel que as publi
ca~6es eletronicas terao dentro do sistema s6cio-tecnologico presente atualmente na 
sociologia enos processos comunicacionais da ciencia. 

1. Introdu~ao 

Por publica~ao eletronica entende-se qualquer tecnologia de distri
bui~ao de informa~ao em uma forma que possa ser acessada e visualizada 
pelo computador e que utilize recursos digitais para adquirir, arrnazenar e 
transmitir informa~ao de urn computador para outro (Stanek, 1995). Vma 
defini~ao complementar a esta e dada por Rush, para quem uma publi
ca~ao eletronica e simplesmente «uma publicac;:ao em forma adequada para 
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o usa com 0 computador e que tecnicamente pode existir na forma de 
campos magneticos ou de meios magnetizaveis, ou na forma de trans
forma<;:oes fisicas, quimicas ou magneticas de algum meio que possam 
ser detectadas por meio de luz (raio laser). E 0 aparato que permite aos 
humanos acessar e ler as publica<;:oes que e eietronico» (Rush, 1996). 

A publica<;:ao eietronica cientifica apresenta uma serie de vantagens em 
reia<;:ao it publica<;:ao impressa convencional. tanto para 0 editor cientifico 
como para 0 usuiirio final da informa<;:ao. Como vantagens para 0 editor; as 
publica<;:oes eletronicas podem atingir uma grande audiencia potencial. 
devido it disponibilidade universal da informa<;:ao, of ere cern disponibili
dade para todas plataformas de hardware/software, baixo custo de investi
mento e de produ<;:ao, elimina<;:ao dos custos de reproduc;:ao e transporte, 
permitem novas formas de apresenta<;:ao (audio, video, intera<;:ao com 0 

usuario final da informa<;:ao), integra<;:ao com outros sites e documentos 
da WWW e indexa<;:ao eietronica, diminuem os atrasos de publica<;:ao e 
possibilitam a submissao eletronica de manuscritos. Jii como vantagens 
para 0 usuiirio, podemos citar 0 baixo custo de acesso, a disponibilidade 
instantanea e global de uma informa<;:ao mais rica em conteudo do que 
outras midias, a facilidade de c6pia e impressao, informa<;:ao mais atuali
zada e facil de achar atraves de mecanismos de busca, e a possibilidade 
de dialogo interativo com autores e editores. 

No entanto, a publica<;:ao eietronica na Internet tambem impoe uma 
serie de empecilhos, de entre os quais podemos destacar a prote<;:ao ao 
direito autoral, sendo dificultada devido it possibilidade de reprodu<;:ao 
ilimitada, as questoes da legitimidade e da qualidade da informa<;:ao, a cul
tura prevalecente do «tudo e de gra~a» I as preocupac;oes com questoes de 
seguran<;:a, as conexoes lentas, urn obstiiculo para projetos muitimidia, e a 
dificuldade crescente de se obter visibilidade, devido it grande quanti dade 
de informa<;:oes e sites disponiveis. 

Em termos tecnicos, proliferam as ferramentas de edi<;:ao eietronica, 
com 0 surgimento de varios padroes e altemativas. Tambem e importante 
ressaltar que 0 crescimento exponencial do mlmero de documentos exis
tentes na Internet, observado a partir de 1993, faz com que sistemas de 
organizac;3.o e armazenamento de clados, como bibliotecas digitais, sejam 
adotados pelo editor eietronico. 

Cabe ao pesquisador da area de comunicas;:3.o levan tar tais problemas. 
procurando uma abordagem critica e reflexiva dos mesmos, e identificando 
por sua vez as padr6es e mode1os editoriais que irao prevalecer no futuro. 
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2. Breve panorama hist6rico do desenvolvimento 
das puhJica(,:oes cientificas eletrOnicas 

No ana 1999, a apenas dois anos do seculo XXI, e inegavel que a tecno
logia mais importante e influente da sociedade mundial e 0 computador. 
Entre os tipos de computador em usa, 0 que se encontra mais disseminado, 
e 0 que se considera que operou a maior transforma<;iio em nossa sociedade, 
e 0 microcomputador. Surgido na decada de 70, popularizado na decada 
de 80 e absolutamente presente na decada de 90, 0 microcomputador esta 
presente em todas as facetas da vida modema, de seu usa na industria 
e comercio aos jogos recreativos, passando pelas aplica\,oes domesticas, 
pelas transa\,oes financeiras, pela automatiza<;iio e finalmente pelas tele
comunica90es. 

Porem, apesar de sua grande utilidade para a pesquisa academica, ao 
permitir 0 processamento de grande quanti dade de informa\,ao e a reali
za\,ao de calculos matematicos complexos, ate ha pouco tempo atras 0 

com-putador nao foi capaz de mudar a organiza\,ao social de disciplinas, 
nem as formas que tomam os produtos do conhecimento e os processos 
pelos quais a disseminac;ao e annazenamento deste conhecimento sao 
realizados (Harrison & Stephen, 1996). Assim, a inova\,ao tecnol6gica que 
mais podera afetar as prMicas e estruturas academicas e a convergencia de 
duas tecnologias, a saber, a microcomputa\,ao e a rede de computadores, 
tambem denominada computa\,ao massiva paralela ou computa\,ao distri
bulda. Esta convergencia tecnol6gica resulta numa revolu\,ao nas formas 
e metodos de gerencia da informac;ao, armazenamento, processamento e 
transmissao, senda que uma de suas caracterfsticas mais notaveis e a 
velocidade explosiva a que se processa. Cabe notar que os grandes impactos 
do binomio microcomputador/rede de computadores nao se Iimitam ao 
meio academico, do qual tratamos nesta analise, mas tambem afetam urn 
numero cada vez maior de individuos da vida profissional e cotidiana, alem 
de impactar algumas das institui\,oes mais s6lidas em que nossa civiliza\,ao 
se baseia, com a introdu\,ao do ensino it distilncia, da telemedicina, das 
bibliotecas digitais e do dinheiro eletronico, por exemplo. Vma analise 
breve, porem abrangente, dos impactos economicos, culturais e sociais 
envolvidos nesta revolu\,ao da informa\,ao pode ser encontrada no trabalho 
de Mandel, Simon e de Lyra (1997). 

Dentro deste contexto, a Internet representa sem dtivida 0 maior pilar 
da computac;ao em rede, pais pade ser definida. nao rigorosamente, como 
uma «rede de redes» que alcanc;a hoje praticamente todD 0 globo terrestre, 
aJem de proporcionar uma ampla variedade de ferramentas. E, portanto, no 
inlcio dos anos 90, que a humanidade assiste ao florescimento desta grande 
rede mundial de computadores, uma combina\,ao de tecnologias de teleco
munica<;6es que comeya a transformar a sociedade e a economia globais 
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de forma profunda. Embora tenha nascido no final dos anos 60, a partir da 
interligac;:ao de quatro centros de pesquisa norte-americanos, em um 
projeto militar fechado, somente a partir de 1993 a Internet comec;:a a 
ser incorporada em centros de pesquisa e universidades e, a partir de 1995, 
e que se observa a grande explosao de seu uso comercial 1. As decorrencias 
da adoc;:ao desta nova tecnologia sao objeto de estudo das mais variadas 
disciplinas do saber humano, incluindo-se ai as Ciencias da Comunicac;:ao 
(Newhagen & Rafaeli, 1995). 

A Internet tern apresentado, desde seu surgimento, urn impacto con
sideravel no ambito da comunicac;:ao cientifica, ou seja, em seu proprio 
berc;:o de nascimento. Neste sentido, a publicac;:ao eletronica surge como 
ferramenta de intercambio de informaC;:6es cientificas, possibilitando 0 

contato de pesquisadores espalhados ao redor de todo 0 globo. Em um 
primeiro momento, esta comunicac;:ao ocorre de forma interpessoal, atraves 
das mensagens de correio eletronico e das listas de discussao baseadas 
nesta ferramenta. Somente em urn segundo momento, com 0 surgimento 
do recurso chamado World Wuie Web e do uso do hipertexto, serno criadas 
formas de comunicac;:ao mais sofisticadas (Guedon, 1994). 0 inicio das 
publica<;6es eletronicas e realizado na base de projetos de experimenta<;ao 
e coopera<;ao, como 0 do projeto TULIP, abrangendo dezasseis universi
dades e a editora comercial Elsevier Science, e 0 Red Sage envolvendo os 
laboratorios AT&T Bell, a UCSF e a editora Springer-Verlag (Hunter, 1998). 
o projeto mais bem sucedido, porem, e considerado 0 de Paul Ginsparg, 
com seu servidor de preprints na area de fisica teorica, em Los Alamos 
(Ginsparg, 1994). 

A publica<;ao eletronica neste periodo e mais bem analisada, porem, por 
uma ampla pesquisa qualitativa realizada sobre a amostra total de revistas 
eletronicas em lingua inglesa nas areas de ci€!ncia, tecnologia e medicina 2, 

reconhecidas como os tipos mais caros de publica<;6es academicas, devido 
ao grande nlimero de tabelas e formulas matematicas complexas a serem 
representadas (Hitchcok, 1996). Apesar de ser detectado um aceleramento 
no nlimero de pubJicac;:6es eletronicas, a grande conclusao da pesquisa foi 
de que 0 meio ainda nao era suficientemente explorado, na medida em que 
recursos inovativos como vinculos de hipertexto, mecanismos de busca 
por palavra-chave, graficos e fotografias em cores, informa<;ao em audio e 
video e notificac;ao de usuarios atraves do correia eletronico eram escas
samente implementados. Ainda dentro do tema dos recursos adicionais 

1 A aceita~ao e usa da Internet a nivel comercial varia a nive! regional, conforme a disse
minar;ao da tecnoiogia. No Brasil, podemos considerar 1996 como 0 ano da Internet. 

2 E utilizado 0 termo STM, significanclo Science, Technology and Medicine, utilizado 
amplamente entre editores cientificos de lingua inglesa. 
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que 0 meio eletronico proporciona, outros levantamentos identificam 
«bonus» que simplesmente nao sao possiveis na midia tradicional, como, 
por exemplo, grupos de discussao na Internet ligados a publicac;:ao, referen
cias vinculadas a base de dados bibliograficas e acesso aos dados originais 
de pesquisa (Taubes, 1996a). Tais aspectos inovativos s6 seriam incorpo
rados na medida em que surgissem as revistas puramente eletronicas 
ou pelo comprometimento da comunidade academica em exigir tais 
canicteres, com 0 desenvolvimento de novas jornais, produtores e estru
turas de publicac;:ao. 

Sao identificadas ainda duas categorias diferentes de publicac;:oes ele
tronicas, a saber, a edic;:ao online, que simplesmente reproduz eletroni
camente 0 conteudo de uma revista ja existente no modelo impresso, e as 
revistas puramente eletronicas. Em rela<;ao a estas ultimas, observa-se uma 
dificuldade de se obter uma massa critica de publicac;:ao, embora sejam 
relatados alguns exemplos bern sucedidos. A partir destas duas categorias 
iraQ se estabelecer duas visoes competitivas da publicac;:ao eletronica, a 
serem adotadas pelos atores envolvidos na publicac;:ao academica (Okerson, 
1991). A primeira, mais conservadora, mimetiza a publicac;:ao impressa, 
porem se apropria da vantagem da rapidez da transmissao da informac;:ao, 
para se tomar numa pec;:a fundamental da comunicac;:ao academica. A mera 
substituic;:ao do meio e vista como uma atitude timida, diante do potencial 
que 0 meio eletronico apresenta, e uma publicac;:ao mais arrojada incluiria 
o processo de revisao e critica dos artigos sendo feito de modo online e 
aberto, atraves de urn open peer-review (Hamad, 1996). Tal conceito revolu
ciona os modelos fonnais e inforrnais de comunica<;ao academica e ira 
conduzir em grande parte 0 debate sobre 0 tema. 

Outro trabalho significativo envolve a observac;:ao das tendencias con
cementes as publicac;:oes cientificas academicas, atraves de uma serie de 
estudos realizados pela Faculdade de Ciencias da Informac;:ao da Universi
dade do Tennessee e a empresa King Research (Tenopir & King, 1998). 
Atraves de varias pesquisas, sao determinadas as caracteristicas das publi
cac;:oes cientificas que se tomarao criticas na adoc;:ao de urn modelo eletro
nico de publicac;:ao. Entre os principais achados, destacam-se 0 reconhe
cimento das publicac;:oes academicas como fonte critica de informac;:ao, a 
determinac;:ao de padroes de busca de informac;:ao e a determinac;:ao de 
padroes e freqiiencias de leitura. A partir destes dados, os autores afirmam 
ser possivel estabelecer uma estrategia adequada para 0 estabelecimento de 
prec;:os de publicac;:oes eletronicas. 

A partir da segunda metade dos anos 90, a publicac;:ao eletronica passa 
a ser aceite como um fenomeno inexoravel pela rnaioria dos atores do 
processo de comunica<;ao cientifica, existindo urn consenso em torno da 
ideia de que atualmente estamos em urn periodo de transic;:ao entre 0 

modelo baseado na publicac;:ao impressa e 0 modelo puramente eletronico 
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(Peek, 1996). Surgem propostas revolucionfuias no ambito das publicac;:oes, 
visando a quebra dos atuais paradigmas, e a publicac;:ao eietronica desen
volve-se como campo de estudo e de pesquisa, possuindo ja uma vasta 
bibliografia de literatura critica (Bailey, 1999). 

Assim, a medida que a Internet cresce, as ferramentas de publicac;:ao 
multimidia voltadas para a World Wide Web se popularizam permitindo urn 
crescimento ainda maior no numero de publicac;:oes existentes e tomando 
o processo amplamente disponivel, atraves de metodologias simples e 
acessiveis (Sabbatini & Sabbatini, 1998). 

No Brasil, tambem se obsenram iniciativas pioneiras no campo da 
publicac;:ao eletronica cientifica. Os primeiros projetos surgem atraves do 
Nuc!eo de Informatica Biomedica (NIB) da Universidade Estadual de Cam
pinas, em 1994, com 0 surgimento do Hospital Virtual, urn recurso de infor
mac;:oes medicas na Internet. 0 Hospital Virtual e seguido peia fundac;:ao de 
do e*pub - Grupo de Publicac;:oes Eletronicas em Medicina e Biologia, uma 
divisao do NIB voltada para 0 desenvolvimento de revistas eletronicas, 
responsavei peio desenvolvimento de revistas eletronicas como os Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia e 0 Online Journal of plastic and Reconstructive 
Surgery. Atualmente, 0 e*pub publica regularmente 13 revistas eietronicas, 
entre versoes eletronicas e Htulos exclusivamente online. 

3. As principals questoes relativas as publica<;oes 
cientificas eletronicas 

No mesmo periodo, observa-se uma intensificac;:ao do debate a respeito 
da publicac;:ao eletronica, na.medida em que esta ameac;:a 0 status quo do 
processo de comunica~o academica enquanto sistema s6cio-tecnologico. 
No modelo atual, os pesquisadores e cientistas publicam nao somente para 
se comunicar com seus pares, mas tambem para estabelecer seus feitos 
sobre determinado resultado em determinado tempo, para obter formas 
de reconhecimento profissional, para obter certificac;:ao independente de 
seus resultados, para arquivar estes resultados para a posterioridade e 
para se comunicarem com as pessoas interessadas em seu trabalho ou 
disciplina 3. Em outras palavras, trata-se basicamente de urn modelo de 
recompensa ao esforc;:o individual, no qual 0 ato de publicar proporciona 
reconhecimento ao cientista, senda que este reconhecimento atua como urn 
dos principais valores dentro da comunidade cientifica e de sua sociologia 
(Merton, 1960). 

3 0 tema e amplamente conhecido, porem pode~se consultar Hunter, 1998. 
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Dentro deste mesmo modelo, observa-se a atua<;:ao de distintos atores, 
destacando-se as institui<;:oes de pesquisa, os pesquisadores, as editoras 
comerciais e as bibliotecas academicas. Do ponto de vista economica, hoje 
tal modelo e amplamente questionado. Enquanto as institui<;:oes de pes
quisa financiam os pesquisadores, que se utilizam das publica<;:oes para 
divulgar resultados e obter reconhecimento, as mesmas institui<;:oes devem 
pagar somas cada vez maiores as editoras para obter material bibliografico 
que eIas mesma geraram e continuar 0 processo de pesquisa 4. As editoras 
comerciais, por Dutro lado, limitam 0 acesso a informa<;ao atraves de 
obstaculos como 0 direito autoral, mesmo que a distribui<;:ao ilimitada seja 
o objetivo do pesquisador. Este autor aceita tal «barganha faustiana» pois, 
sem 0 editor, seu trabalho nao seria publicado nunca (Hamad, 1995a). 

A publica<;:ao eletr6nica toma-se revolucionaria, na medida em que 
possibilita eliminar 0 papel do editor comercial, sendo a publica<;:ao 
realizada pelos proprios pesquisadores, urn movimento que tern sido deno
minado author empowennent (Taubes, 1996b). Em tomo desta questao, 
surgem duas linhas de pensamento: a primeira, mais otimista, defende que 
a comunidade academica, com 0 uso da Internet, ira produzir sua propria 
produ<;:ao literaria cientifica (Hamad, 1995b, Odlyzko, 1995); ja outra cor
rente defende que 0 alto grau de especializa<;:ao tecnica envolvida na publi
ca<;:ao eletronica exigira a profissionaliza<;:ao desta atividade, cabendo as 
editoras comerciais se adaptarem adequadamente (Rowland, 1995, 1996). 

Outra questiio que se toma prioritaria e a do processo de avalia<;:ao dos 
pares enquanto forma de certifica<;:ao da qualidade academica. As questoes 
em tomo da natureza, estrutura e valor da avalia<;:ao pelos pares toma-se 
urn ponto crucial na aceita<;:ao do modelo eletr6nico de publica<;:ao 
(Langston, 1996). Assim, 0 processo tradicional parece passar por uma crise 
metodologica, com a observa<;:ao da existencia de falhas, como a nao 
detec<;:ao de erros em artigos cientificos e a inutilidade do ocultamento da 
identidade dos revisores e autores, e vieses, como a sele<;:ao de trabalhos 
conforme a avalia<;:ao de parametros como a posi<;:ao academica, curriculo 
cientffico, e sexo do pesquisador, alem da predominancia geografica e 
lingtiistica da ciencia anglo-saxa (Revuelta, 1998). Outro ponto de discussao 
e 0 papel que as novas tecnologias poderiam representar no processo de 
avaliac;,::ao por pares, aportando solw;6es. por urn lado, e colocando novas 
problemas (Sabbatini, 1998). No entanto, as publica<;:oes eietr6nicas, mesmo 
que adotem processos de analise e certifica<;:ao de qualidade, tendem ainda 
a serem consideradas de menor prestigio do que as puhlicac;;6es tradicionais 

4 No Brasil, observa-se uma menor participavao de editoras comerciais e a prevales
cencia de publica~6es subsidiadas pelas agencias de fomento em pesquisa. 
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(Butler, 1994), dificultando 0 processo de sua afirmac;:ao dentro do modelo 
de publicac;:ao academica. 

AMm disso, a medida em que se adotassem modelos inovativos de 
publicac;:ao, como 0 open peer review 0 conceito de autoria tam bern estaria 
sendo colocado em cheque (Grusin, 1994; Antonio, 1998), com os papeis 
sequenciais de autor e leitor misturando-se simultaneamente para 0 surgi
mento do criadoricompiladoricomentador. Vma vez que estes papeis inter
mediarios teriam menos autoridade, 0 sistema atual de avaliac;ao e 
reconhecimento tambem teria que ser adaptado a esta nova realidade, 
tarefa que nao se apresenta nem simples nem nipida. 

Dentro do amplo debate, surgem posic;:6es cautelosas em relac;:ao as 
publicac;:6es eletr6nicas, definindo os principais obstaculos a sua adoc;:ao, ao 
mesmo tempo que identificam nela uma serie de qualidades. 

Discorrendo sobre 0 impacto da publicac;:ao eletr6nica nas bibliotecas 
academicas, Bailey (1998b) identificou varios problemas que tomarao 0 

processo de transic;:ao do modelo impresso para 0 eletr6nico mais lento. 
o primeiro e a dificuldade de se estabelecer mecanismos de controle de 
acesso e de desenvolver modelos econ6micos pagos de publicac;:6es eletr6-
nicas, partindo do principio de que as editoras academicas tam bern estao 
voltadas para 0 lucro. A digitalizac;:ao de documentos e livros antigos 
envolve despesas, complexidade e dificuldades legais que tambem impedi
riam as bibliotecas de converter suas colec;:6es a forma digital. Ainda, a 
adoc;:ao de leis de censura a informac;:ao eletr6nica, como 0 Communication 
Decency Act (CDA) proposto pelo govemo norte-americano e rejeitado no 
mesmo anO de 1996, faria com que publicac;:6es impressas se tomassem 
legalmente mais seguras do que suas congeneres eletr6nicas. A adoc;:ao de 
urn modelo eletronico exigiria dos editores investimentos altos em sistemas 
sofisticados de publicac;:ao e das bibliotecas e instituic;:6es de ensino investi
mentos de maior grandeza em infraestrutura de redes de computadores, 
ainda que a percepc;:ao das publicac;:6es eletr6nicas como meio legitimo 
de comunicac;:ao cientffica nao estaria plenamente estabelecida. Final
mente, a dificuldade de se implementar a protec;:ao do direito autoraI aos 
meios eletr6nicos impediria 0 desenvolvimento e implementac;ao completa 
de urn modelo eletr6nico. A questao do direito autoral tern sido abordada 
por diversos autores (Halbert, 1991). 

Ja Raney afirma que a «publicac;:ao eletr6nica sera adotada pela comu
nidade cientifica e tecnica somente quando alcanc;ar as necessidades desta 
comunidade, superar as principais problemas da publicac;ao convencional 
e oferecer novas e compensadoras capacidades que excedam aquelas das 
publica~6es convencionais» (Raney, 1998). Ainda assim, reconhece que a 
alternativa eletronica constituira uma ferramenta de pesquisa essencial. 

Por sua vez, John December, responsavel ele proprio por urn site e uma 
revista eletr6nica na Internet, a Computer Mediated Communication Maga-

86 



zine, trata de desfazer alguns dos mitos da publicac;:ao na World Wide Web, 
combatendo a visao tecnologicamente determinista de que os aspectos 
tecnologicos por si so fazem da publicac;:ao eletronica uma ferramenta 
valida e reconhecida dentro do processo academico de comunicac;:ao 
(December, 1997). De entre os mitos analisados, estao os de que a tecno
logia e a habilidade tecnologica conferem qualidade por si sos; de que a 
publicac;:ao eletronica reduz dramaticamente tempos e custos sem a consi
derac;:ao de outros fatores, e de que comunidades virtuais podem ser criadas 
sinteticamente. Basicamente, os fatores que nao sao levados em conta e que 
levam a criac;:ao destes falsos mitos sao a competencia humana, 0 proprio 
conteudo da informac;:ao a ser veiculada pelo meio e a estrutura sociologica 
estabelecida no meio academico. Assim, os editores eletronicos deveriam 
considerar tres pontos basicos no desenvolvimento de seus produtos: 0 foco 
na audiencia, com 0 conhecimento desta e de suas necessidades de infor
mac;:ao; 0 reconhecimento de estruturas de poder nao-tecnologicas na 
comunidade academica, procurando trazer para dentro de seu projeto os 
aspectos da esfera social em que cada disciplina est"- contextualizada; e, 
finalmente, 0 favorecimento de estruturas sociais para 0 compartilhamento 
do conhecimento com a tecnologia, permitindo a criac;:ao de espac;:os de 
comunica~ao cuja necessidade ja existe. 

Em urn consenso geral, a publicac;:ao eletronica apresenta modelos de 
complementac;:ao em relac;:ao as publicac;:6es impressas tradicionais, seja na 
disponibilizac;:ao de informac;:ao ao usuario, seja no controle e armazena
mento desta informac;:ao. Em urn primeiro momento, a publicac;:ao eletro
nica permite 0 uso da muitimidia, isto e, 0 usa de informaC;:6es como audio 
e video, alem dos graficos e figuras (Stanek, 1995), enriquecendo a publi
car;30 enquanto meio. 

Alem disso, sao criadas novas capacidades, como por exemplo, as cita
c;:6es dinamicas, que permitiriam a adic;:ao de citac;:6es pos-publicac;:ao. Neste 
sentido, artigos online poderiam ter tres listas de citac;:ao distintas: referen
cias de bibliografia (citac;:6es utilizadas no texto), bibliografia (lista de todos 
artigos pertinentes ao tema) e cita'i(oes inversas (lista dos artigos subse
quentes que referenciam 0 proprio artigo). 5 

Outro elemento de grande importancia e a adoc;:ao de bases de dados 
bibliogn'ificas eletronicas, similares a tradicionais, que registram e inde
xam a literatura cientifica, representando 0 mecanismo de controle da 
promoc;:ao e visibilidade das publicac;:6es cientificas. 0 estabelecimento 
destes servi90S de indexar;ao, ao instaurar interconexoes entre os registros 
bibliograficos e os textos completos, permitindo acesso imediato, ao mesmo 

5 Tal sistema ja e adotado, como pade se ver em Hitchcock, (1996). 
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tempo em que estes incorporam conexaes para os registros bibliograficos, 
aumenta a visibilidade da informaqao e consolida 0 papel das bases de 
dados bibliograficos (Packer, 1998). 

Aliada a estes fatores, a economia das publicaqaes eletronicas e anali
sada favoravelmente por diversos autores (Varian, 1996), (Odlyzko, 1997), 
uma vez que os custos de impressao e distribui9ao deixam de existir, com a 
ado~ao de mecanismos de armazenamento puramente digitais. Tal fato e 
urn fator adicional que vern consolidar a adoqao da publica~ao eletronica 
entre a comunidade academica, mesmo que esta ainda considere 0 papel 
como 0 meio mais legitimo de publicaqao e armazenamento da informa~ao 
cientffica e tema seu fim6. 

Por urn outro lado, surgem questionamentos em relaqao as publicaqaes 
eletronicas, envolvendo principalmente a seguranqa e a integridade da 
informaqao. Esta questao torna-se mais importante dentro do contexto 
da Internet, com seu alto grau de abrangencia e de interconectividade. 
A origem e a resposta deste questionamento nao e intrinseca a publicaqao 
eletronica, mas de todos os servi~os e aplica~aes operados na rede. 

No momento em que se escreve, nota-se que 0 debate encontra-se 
aparentemente parado, como se pode notar atraves do estudo comparativo 
de dois textos escritos em epocas distintas. 0 primeiro e uma revisao bibli
ografica sobre 0 debate apresentado acima, explorando questaes como a 
das formas e estruturas a serem adotadas na publicaqao eletronica, sobre 
quem serao os individuos e organizaqoes a produzi-los, de onde vira 0 

financiamento e quais os obstaculos imediatos (Earl, 1996). 0 segundo 
texto e urn informe apresentado pela revista norte-americana Science, ava
liando tambem quais as vantagens e obstaculos propostos pela publicaqao 
eletronica (Butler, 1999). A (mica diferenqa consideravel entre as questaes 
apresentadas pelos dois artigos, e 0 relato mais recente de que nos Estados 
Unidos as editoras academicas e projetos de publicaqao cientifica se unem 
para combater os custos crescentes das editoras comerciais, retomando 
o controle da publicaqao a comunidade academica, alem de reportar algu
mas experiencias na area do open-peer-review. Esta estagna<;ao pode ser 
considerada previsivel, uma vez que as questoes decisivas para 0 sucesso ou 
nao das puhlica<;6es eletr6nicas nao reside somente no aspecto tecnico, 
porem em mudant;as politicas e sociais que operam em urn quadro s6cio
-tecnologico ja estabelecido. 

6 A questao do fim do papel costuma causar rea~6es apaixonadas nos editores cienti
ficos, como foi presenciado pessoalmente durante 0 VII Encontro de Editores Cientificos, 
promovido pela Associa~ao Brasileira de Editores Cientificos (ABEC), em outubro de 1998. 
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