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Amazônica, 2).

Livro em colaboração com diversos autores e
organizado por ARAGON & IMBIRIBA consolidando
os trabalhos apresentados no Seminário
Internacional sobre Informação e Documentação
Científica, Tecnológica e Cultural, realizado em
outubro de 1988, em Iquitos, Peru, em cooperação
com a Organization of American States (OAS),
International Development Research Center (IDRC),
a United Nation for Education, Science and Culture
Organization (Unesco) e a Universidad Nacional
de Ia Amazônia Peruana, além da Universidade
Federal do Pará.

Reúne trabalhos em português, espanhol e inglês
que abordam, sob diversas formas, as áreas de
informação e documentação sobre o
desenvolvimento da Região Amazônica.
Esses trabalhos se apresentam sob a forma de
diagnósticos, painéis e conclusões com o objetivo
de divulgar as bases de dados e de documentos e
prestar serviços de informação. Essas bases estão
sendo implantadas com recursos financeiros
externos, principalmente da OEA, em todos os oito
países que integram a Bacia Hidrográfica Amazônica:
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname e Venezuela.

O livro visa a divulgar fontes de dados que sirvam de
subsídios a estudos, pesquisas, aperfeiçoamento,
planejamento e definição de políticas e,
essencialmente, dar maior eficiência e eficácia no
acesso às bases já em funcionamento. A implantação
dessas bases de dados e de documentos está sendo
coordenada pelos dirigentes do Programa
Internacional de Treinamento e Pesquisa para o
desenvolvimento da Região Amazônica e financiada
pela OEA, com o intuito de operacionalizar o sistema
em redes, a nível inter-regional e criar o Sistema de
Informação da Amazônia — SIAMAZ, interligando os
países do Tratado de Cooperação Amazônica.

Na introdução, os autores relatam o estágio em que
se encontra a implantação do sistema e os

progressos feitos desde o seu início e expõem as
razões para editar, em coletânea, os documentos
básicos, as conclusões e as comunicações feitas
em três painéis, sob os seguintes temas:
— Informação,. Poder e Desenvolvimento,
— Comunicação Cultural na Amazônia e
— Cooperação Amazônica Interuniversitária.

Os trabalhos foram reunidos em 12 capítulos e mais
um capítulo referente às propostas aprovadas
durante o Seminário, num total de 13 capítulos,
discriminados a seguir:

1. informação e Documentação Científica,
Tecnológica e Cultural na Amazônia Brasileira,
por Aline da Rin Paranhos de Azevedo
(InformAM/Universidade Federal do Pará).

2. Información y Documentación Científica,
Tecnológica, Cultural en Ia Amazônia
Colombiana, por Bianca Riascos Sanchez
(Corporación de Araracuara),

3. Instituciones que Generan Información sobre Ia
Region Amazônica en Colombia, por Maria
Teresa Ramirez (Corporación de Araracuara).

4. Información y Documentación Científica,
Tecnológica y Cultural en Ia Amazônia
Ecuatoriana, por Marcelo Samaniego Madero
(Ministério de Relaciones Exteriores de
Ecuador).

5. Scientific, Technological and Cultural
Information and Documentation in Amazonia:
The Guyana Perspective, por J. B. Craigwell
(University of Guiana).

6. Informação, Poder e Desenvolvimento, por
Juana Bertha Rojas Loayza (Universidade
Federal do Pará).

7. A quem interessa a Pesquisa, a Informação e a
Documentação da Amazônia?, por Jane Felipe
Beltrão (Universidade Federal do Pará).

8. (In) Comunicação Cultural na Amazônia, por
Célia Maracajá (Universidade Federal do Pará).

9. Cooperación Cultural en Amazônia, por Beatriz
Alzate Angel (Corporación Colombiana de
Estudos Antropológicos para el Desarollo).
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1 0. Una esperiencia de Práctica Cultural en la
Amazonia Peruana: EL CETA, por Joaquim
Garcia Sanchez (Centro de Estudos
Tecnológicos de Ia Amazônia).

11. La Formación de Professores Indígenas
Mediante el Sistema de Estudos a Distancia y
Bilingüe Bicultural de la UNAP, por Roberto
Bedoya (Universidad Nacional de Ia Amazônia
Peruana).

1 2. Bibliotecas Universitárias na Amazônia, por
Maria Cristina Montenegro Duarte Lira
(Universidade Federal do Pará).

13. Propuestas del Seminário Internacional:
"Información y Documentación Científica,
Tecnológica y Cultural en Ia Amazônia".

Uma das ações prioritárias do sistema é a
implantação da base de dados e de documentos
sobre a criação da Amazônia para permitir os estudos
e o seu desenvolvimento para toda a Região
Pan-Amazônica.

O livro visa, além de divulgar o trabalho que está
sendo desenvolvido, a chamar a atenção e angariar
recursos para a implantação do sistema de
informação e documentação e propiciar soluções
para os complexos problemas da Região.

Flávia Rubens Accioli Prado
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT)
70710 Brasília, DF.
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