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RESUMO 

a curadoria digital emerge como uma resposta imediata a grandes 
volumes de informação, em que busca estratégias eficientes para sua 
administração, preservação e disponibilização. Objetivo: com o presente estudo, 

se contextualizar sobre a curadoria digital e suas vertentes, a partir da 
investigação na base de dados E-lis. Apresenta-se os dados recuperados sobre o 
tema e discorre, pela revisão bibliográfica, a importância da curadoria digital no 
contexto da informação digital. Método: o método de pesquisa utilizado, é de uma 
revisão de literatura. Para o desenvolvimento da pesquisa, selecionou

prints for Library and Information Science - E-LIS, por se tratar de 
repositório com estudos e propostas relacionados à área da ciência da i
com o comprometimento com acesso aberto. A busca foi realizada em novembro de 
2023 sobre curadoria digital e informação digital. Resultado: foram recuperados na 

lis, 56 documentos científicos, que após uma leitura dos resumos e palavras
haves, foram excluídos 29 documentos, que não contemplavam a temática, sendo 

selecionados 27 documentos, dos quais estão divididos entre 24 artigos, 2 teses e 1 
Conclusões: por fim, entende-se que a curadoria digital, impulsionada 
ões tecnológicas e pelas demandas dos fluxos informacionais 

disponíveis na web, se destaca como uma solução eficaz para gerenciar, preservar 
e disponibilizar grandes volumes de informação. Além de otimizar o acesso à 
informação, essa prática fomenta novas oportunidades de pesquisa e colaboração 
interdisciplinar na integração de conhecimentos nas áreas de ciência da informação, 
tecnologia da informação e estudos culturais.  

Curadoria Digital. Ambiente Informacional. Informação digital. 

ABSTRACT 

: digital curation emerges as an immediate response to large volumes of 
information, in which it seeks efficient strategies for its management, preservation, 

Objective: with the present study, we sought to contextualize digital 
curation and its aspects, based on the investigation in the E-lis database. The data 
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a curadoria digital emerge como uma resposta imediata a grandes 
volumes de informação, em que busca estratégias eficientes para sua 

com o presente estudo, 
digital e suas vertentes, a partir da 

se os dados recuperados sobre o 
tema e discorre, pela revisão bibliográfica, a importância da curadoria digital no 

uisa utilizado, é de uma 
o desenvolvimento da pesquisa, selecionou-se a base de 

LIS, por se tratar de 
repositório com estudos e propostas relacionados à área da ciência da informação, 
com o comprometimento com acesso aberto. A busca foi realizada em novembro de 

foram recuperados na 
lis, 56 documentos científicos, que após uma leitura dos resumos e palavras-

haves, foram excluídos 29 documentos, que não contemplavam a temática, sendo 
selecionados 27 documentos, dos quais estão divididos entre 24 artigos, 2 teses e 1 

se que a curadoria digital, impulsionada 
ões tecnológicas e pelas demandas dos fluxos informacionais 

disponíveis na web, se destaca como uma solução eficaz para gerenciar, preservar 
e disponibilizar grandes volumes de informação. Além de otimizar o acesso à 

oportunidades de pesquisa e colaboração 
interdisciplinar na integração de conhecimentos nas áreas de ciência da informação, 

Curadoria Digital. Ambiente Informacional. Informação digital. 

: digital curation emerges as an immediate response to large volumes of 
information, in which it seeks efficient strategies for its management, preservation, 

with the present study, we sought to contextualize digital 
lis database. The data 
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retrieved on the subject is presented and the importance of digital curation in the 
context of digital information is discussed, through the literature review.
research method used is a literature review. For the development of the research, the 
database E-prints for Library and Information Science 
repository with studies and proposals related to the area of information science, with 
a commitment to open access. The search was conducted in November 2023 on 
digital curation and digital information. 
retrieved from the E-lis database, and after reading the abstracts and keywords, 29 
documents that did not cover the theme were excluded, and 27 documents were 
selected, from which they are divided between 24 articles, 2 theses and 1 
dissertation. Conclusions:
technological innovations and the demands of information flows available on the web, 
stands out as an effective solution to manage, preserve and make available large 
volumes of information. In addition 
fosters new opportunities for research and interdisciplinary collaboration in the 
integration of knowledge in the areas of information science, information technology, 
and cultural studies. 

keywords: Digital Curation. Informational Environment. Digital information. 
Technology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A curadoria digital emerge como uma resposta imediata à evolução 

informacional, buscando estratégias eficientes para a administração, preservação e 

disponibilização da informação. Para o gerenciamento do volume massivo de 

informações, a curadoria assegura que dados sejam não apenas armazenados, mas 

também se mantenham úteis, acessíveis e compreensíveis (Ross; Day, 2011).

Desde já, compreende

perda de informações fundamentais, dificultando a replicação de estudos, o que 

pode minar a confiabilidade nas pesquisas científicas. Neste contexto, sobre os 

benefícios da sua prática e sua pertinência na produtividade e disp

informação, justifica-se a necessidade de discutir as estratégias eficazes de 

curadoria digital para garantir a preservação, organização e acessibilidade de dados 

científicos. Sendo que é fundamental, em um cenário onde a quantidade de 

informações geradas é vasta e a tecnologia evolui rapidamente.

Primordialmente, pretende

vertentes, explorar na base de dados E
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retrieved on the subject is presented and the importance of digital curation in the 
context of digital information is discussed, through the literature review.
research method used is a literature review. For the development of the research, the 

prints for Library and Information Science - E-LIS was selected, as it 
repository with studies and proposals related to the area of information science, with 
a commitment to open access. The search was conducted in November 2023 on 
digital curation and digital information. Results: 56 scientific documents were 

lis database, and after reading the abstracts and keywords, 29 
documents that did not cover the theme were excluded, and 27 documents were 
selected, from which they are divided between 24 articles, 2 theses and 1 

Conclusions: finally, it is understood that digital curation, driven by 
technological innovations and the demands of information flows available on the web, 
stands out as an effective solution to manage, preserve and make available large 
volumes of information. In addition to optimizing access to information, this practice 
fosters new opportunities for research and interdisciplinary collaboration in the 
integration of knowledge in the areas of information science, information technology, 

Digital Curation. Informational Environment. Digital information. 

A curadoria digital emerge como uma resposta imediata à evolução 

informacional, buscando estratégias eficientes para a administração, preservação e 

ção da informação. Para o gerenciamento do volume massivo de 

informações, a curadoria assegura que dados sejam não apenas armazenados, mas 

também se mantenham úteis, acessíveis e compreensíveis (Ross; Day, 2011).

Desde já, compreende-se que suas práticas inadequadas podem resultar na 

perda de informações fundamentais, dificultando a replicação de estudos, o que 

pode minar a confiabilidade nas pesquisas científicas. Neste contexto, sobre os 

benefícios da sua prática e sua pertinência na produtividade e disp

se a necessidade de discutir as estratégias eficazes de 

curadoria digital para garantir a preservação, organização e acessibilidade de dados 

científicos. Sendo que é fundamental, em um cenário onde a quantidade de 

rmações geradas é vasta e a tecnologia evolui rapidamente.  

Primordialmente, pretende-se contextualizar sobre a curadoria digital e suas 

vertentes, explorar na base de dados E-lis sobre curadoria digital e informação 
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retrieved on the subject is presented and the importance of digital curation in the 
context of digital information is discussed, through the literature review. Method: the 
research method used is a literature review. For the development of the research, the 

LIS was selected, as it is a 
repository with studies and proposals related to the area of information science, with 
a commitment to open access. The search was conducted in November 2023 on 

56 scientific documents were 
lis database, and after reading the abstracts and keywords, 29 

documents that did not cover the theme were excluded, and 27 documents were 
selected, from which they are divided between 24 articles, 2 theses and 1 

ly, it is understood that digital curation, driven by 
technological innovations and the demands of information flows available on the web, 
stands out as an effective solution to manage, preserve and make available large 

to optimizing access to information, this practice 
fosters new opportunities for research and interdisciplinary collaboration in the 
integration of knowledge in the areas of information science, information technology, 

Digital Curation. Informational Environment. Digital information. 

A curadoria digital emerge como uma resposta imediata à evolução 

informacional, buscando estratégias eficientes para a administração, preservação e 

ção da informação. Para o gerenciamento do volume massivo de 

informações, a curadoria assegura que dados sejam não apenas armazenados, mas 

também se mantenham úteis, acessíveis e compreensíveis (Ross; Day, 2011).  

inadequadas podem resultar na 

perda de informações fundamentais, dificultando a replicação de estudos, o que 

pode minar a confiabilidade nas pesquisas científicas. Neste contexto, sobre os 

benefícios da sua prática e sua pertinência na produtividade e disponibilização de 

se a necessidade de discutir as estratégias eficazes de 

curadoria digital para garantir a preservação, organização e acessibilidade de dados 

científicos. Sendo que é fundamental, em um cenário onde a quantidade de 

 

se contextualizar sobre a curadoria digital e suas 

lis sobre curadoria digital e informação 
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digital, apresentar os dados recuperado

bibliográfica, assim como a sua importância no contexto da informação digital.

Com isso, nota-se que a curadoria digital não se restringe à organização de 

dados, mas também inclui processos de avaliação e informações,

qualidade e pertinência ao conteúdo disponibilizado. O esforço conjunto entre os 

curadores digitais e os clientes é caracterizado como um trabalho em andamento, 

apresentando críticas constantes que desenvolvem ainda mais a curadoria, e 

ajustam o conteúdo às demandas dos diferentes públicos e suas diversidades.

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa apresenta como proposta a abordagem qualitativa, que de acordo 

com Minayo (2009) é uma averiguação de como compreender a dificuldade de 

certos acontecimentos, técnicas e recursos específicos ou não. Ao que se refere ao 

objetivo, utilizou-se a pesquisa exploratória para obter mais informações sobre o 

tema e facilitar a delimitação dos assuntos encontrados e do tema de pesquisa 

(Silva, 2011). Do ponto de vista do

pesquisa bibliográfica, pois esta permite ser elaborada “a partir de material já 

publicado” (Prodanov; Freitas, 2013).

Apolinário (2006, p.7) aponta que “método é um procedimento ou um conjunto 

de passos que se deve realizar para atingir determinado objetivo”. Em consonância, 

traz-se a pesquisa bibliográfica, definindo

reunidos em obras de toda natureza, e tem como finalidade conduzir o leitor à 

pesquisa de determinado assunto de 

Nesse contexto, para

de dados E-prints for Library and Information Science 

repositório com estudos e propostas relacionados à área da c

com o comprometimento com acesso aberto. Trata

[...] um arquivo internacional de acesso aberto para e
relacionados à Biblioteconomia, Ciência e Tecnologia da Informação 
e disciplinas de aplicação relacionadas, de acordo 
do movimento EPrints e do movimento Free Online Scholarship 
(FOS). (E
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digital, apresentar os dados recuperados sobre o tema e discorrer, da revisão 

bibliográfica, assim como a sua importância no contexto da informação digital.

se que a curadoria digital não se restringe à organização de 

dados, mas também inclui processos de avaliação e informações,

qualidade e pertinência ao conteúdo disponibilizado. O esforço conjunto entre os 

curadores digitais e os clientes é caracterizado como um trabalho em andamento, 

apresentando críticas constantes que desenvolvem ainda mais a curadoria, e 

m o conteúdo às demandas dos diferentes públicos e suas diversidades.

A pesquisa apresenta como proposta a abordagem qualitativa, que de acordo 

com Minayo (2009) é uma averiguação de como compreender a dificuldade de 

técnicas e recursos específicos ou não. Ao que se refere ao 

se a pesquisa exploratória para obter mais informações sobre o 

tema e facilitar a delimitação dos assuntos encontrados e do tema de pesquisa 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos trata

pesquisa bibliográfica, pois esta permite ser elaborada “a partir de material já 

publicado” (Prodanov; Freitas, 2013).  

Apolinário (2006, p.7) aponta que “método é um procedimento ou um conjunto 

e realizar para atingir determinado objetivo”. Em consonância, 

se a pesquisa bibliográfica, definindo-a como um conjunto de conhecimentos 

reunidos em obras de toda natureza, e tem como finalidade conduzir o leitor à 

pesquisa de determinado assunto de modo que propicie o saber (Fachin, 2017).

Nesse contexto, para o desenvolvimento da pesquisa, selecionou

prints for Library and Information Science - E-LIS, por se tratar de 

repositório com estudos e propostas relacionados à área da ciência da informação, 

com o comprometimento com acesso aberto. Trata-se de: 

[...] um arquivo internacional de acesso aberto para e
relacionados à Biblioteconomia, Ciência e Tecnologia da Informação 
e disciplinas de aplicação relacionadas, de acordo 
do movimento EPrints e do movimento Free Online Scholarship 
(FOS). (E-LIS, 2024). 
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s sobre o tema e discorrer, da revisão 

bibliográfica, assim como a sua importância no contexto da informação digital. 

se que a curadoria digital não se restringe à organização de 

dados, mas também inclui processos de avaliação e informações, garantindo a 

qualidade e pertinência ao conteúdo disponibilizado. O esforço conjunto entre os 

curadores digitais e os clientes é caracterizado como um trabalho em andamento, 

apresentando críticas constantes que desenvolvem ainda mais a curadoria, e 

m o conteúdo às demandas dos diferentes públicos e suas diversidades. 

A pesquisa apresenta como proposta a abordagem qualitativa, que de acordo 

com Minayo (2009) é uma averiguação de como compreender a dificuldade de 

técnicas e recursos específicos ou não. Ao que se refere ao 

se a pesquisa exploratória para obter mais informações sobre o 

tema e facilitar a delimitação dos assuntos encontrados e do tema de pesquisa 

s procedimentos técnicos trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, pois esta permite ser elaborada “a partir de material já 

Apolinário (2006, p.7) aponta que “método é um procedimento ou um conjunto 

e realizar para atingir determinado objetivo”. Em consonância, 

a como um conjunto de conhecimentos 

reunidos em obras de toda natureza, e tem como finalidade conduzir o leitor à 

modo que propicie o saber (Fachin, 2017).  

o desenvolvimento da pesquisa, selecionou-se a base 

LIS, por se tratar de 

iência da informação, 

[...] um arquivo internacional de acesso aberto para e-prints 
relacionados à Biblioteconomia, Ciência e Tecnologia da Informação 
e disciplinas de aplicação relacionadas, de acordo com os objetivos 
do movimento EPrints e do movimento Free Online Scholarship 
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O caminho da pesquisa iniciou pela escolha dos descritores, “curadoria 

digital” e “informação digital”, com a utilização de filtros como: cronologia (2019

2023), tipo de documento (artigos, teses e dissertações), idioma (português e inglês) 

e o uso de operador booleano 

documentos recuperados, e a data em que as produções científicas foram coletadas.

 

Quadro 01: Documentos recuperados e selecionados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como demonstra

científicos, que após uma leitura dos resumos e palavras

documentos, que não contemplavam a temática, sendo selecionados 29 

documentos, dos quais estão divididos e

documentos foram analisados de forma qualitativa, e discutidos posteriormente. 

Salienta-se que a data da busca e recuperação dos documentos é de novembro do 

ano de 2023. 

 

3 CONTEXTO DA CURADORIA DIGITAL

 

A palavra curadoria tem origem na palavra latina “

curar ou cuidar de algo. Esta palavra refere

que é "curador", que significa aquele que administra, aquele que se preocupa e 

valoriza (Silva; Siebra, 2017).

Santos (2014, p.106), afirma que “a curadoria digital deve produzir, organizar, 

manter, controlar, preservar e assegurar, o que é um empreendimento que exige 

Base e 
endereço 

Descritores

E-lis 
http://eprints.r

clis 

curadoria digital
and

Informação digital
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O caminho da pesquisa iniciou pela escolha dos descritores, “curadoria 

digital” e “informação digital”, com a utilização de filtros como: cronologia (2019

023), tipo de documento (artigos, teses e dissertações), idioma (português e inglês) 

e o uso de operador booleano AND. No Quadro 01, apresenta-

documentos recuperados, e a data em que as produções científicas foram coletadas.

Quadro 01: Documentos recuperados e selecionados 

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2023) 

Como demonstra-se, foram recuperados na base E-lis, 56 documentos 

científicos, que após uma leitura dos resumos e palavras-chaves, foram excluídos 27 

documentos, que não contemplavam a temática, sendo selecionados 29 

documentos, dos quais estão divididos entre 26 artigos, 2 teses e 1 dissertação. Tais 

documentos foram analisados de forma qualitativa, e discutidos posteriormente. 

se que a data da busca e recuperação dos documentos é de novembro do 

3 CONTEXTO DA CURADORIA DIGITAL 

A palavra curadoria tem origem na palavra latina “curatelae

curar ou cuidar de algo. Esta palavra refere-se a outra palavra muito semelhante, 

que é "curador", que significa aquele que administra, aquele que se preocupa e 

bra, 2017). 

Santos (2014, p.106), afirma que “a curadoria digital deve produzir, organizar, 

manter, controlar, preservar e assegurar, o que é um empreendimento que exige 

Descritores Recuperados Selecionados 

curadoria digital 
and 

Informação digital 

56 29 
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O caminho da pesquisa iniciou pela escolha dos descritores, “curadoria 

digital” e “informação digital”, com a utilização de filtros como: cronologia (2019-

023), tipo de documento (artigos, teses e dissertações), idioma (português e inglês) 

-se a quantidade de 

documentos recuperados, e a data em que as produções científicas foram coletadas. 

lis, 56 documentos 

chaves, foram excluídos 27 

documentos, que não contemplavam a temática, sendo selecionados 29 

ntre 26 artigos, 2 teses e 1 dissertação. Tais 

documentos foram analisados de forma qualitativa, e discutidos posteriormente. 

se que a data da busca e recuperação dos documentos é de novembro do 

curatelae” que significa 

se a outra palavra muito semelhante, 

que é "curador", que significa aquele que administra, aquele que se preocupa e 

Santos (2014, p.106), afirma que “a curadoria digital deve produzir, organizar, 

manter, controlar, preservar e assegurar, o que é um empreendimento que exige 

Data de pesquisa 

11/2023 
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coordenação de recursos humanos e operações”. Portanto, envolve o ato de 

encontrar, coletar e disponibilizar conteúdo específico de forma organizada

Do ponto de vista de Sayão e Sales (2012, p.185):

 

[...] a curadoria digital emerge como uma nova área de práticas e de 
pesquisa de espectro amplo que dialoga com várias disciplinas e 
muitos gêneros de profissionais. Ela une as tecnologias e boas 
práticas do arquivamento e da preservação digital e dos repo
digitais confiáveis com a gestão dos dados científicos, criando uma 
nova área de pesquisa cujos desdobramentos, de amplo espectro, 
ainda são imprevisíveis.

 

É um campo em rápida expansão, decorrente do crescimento exponencial de 

conteúdos digitais, que inclui desde documentos, imagens, áudio e vídeos, até 

conjuntos de dados complexos e websites. Com isso, argumenta

digital envolve a seleção, organização e manutenção de informações e recursos 

digitais, garantindo a sua preservaçã

Outra definição exposta por Constantopoulos; Dallas (2008, p. 1) é a de que 

“a curadoria digital emergiu como uma nova prática interdisciplinar que procura 

estabelecer diretrizes para gestão de informação”. Com isso

integridade dos dados são asseguradas por meio de práticas de gestão de 

informações, o que é substancial para manter o valor a longo prazo das informações 

digitais (Cloonan; Sanett, 2005).

Uma outra dimensão é a gestão do ciclo de vida da

Para Araújo; Valentin (2019, p. 250), a curadoria digital é “a prática e o estudo dos 

processos de seleção, preservação, manutenção, coleção e arquivamento de dados 

digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou plataforma

participativas”.  

Para realizar a curadoria, na prática, se seguem modelos de ciclo de vida que, 

em geral, são genéricos e abrangentes, personalizando

organização/instituição onde ele será aplicado. O objetivo é garantir que os

estejam não apenas tecnicamente preservados, mas também contextualmente 

significativos para as gerações futuras. (Higgins, 2008).
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coordenação de recursos humanos e operações”. Portanto, envolve o ato de 

letar e disponibilizar conteúdo específico de forma organizada

Do ponto de vista de Sayão e Sales (2012, p.185): 

[...] a curadoria digital emerge como uma nova área de práticas e de 
pesquisa de espectro amplo que dialoga com várias disciplinas e 
muitos gêneros de profissionais. Ela une as tecnologias e boas 
práticas do arquivamento e da preservação digital e dos repo
digitais confiáveis com a gestão dos dados científicos, criando uma 
nova área de pesquisa cujos desdobramentos, de amplo espectro, 
ainda são imprevisíveis.  

É um campo em rápida expansão, decorrente do crescimento exponencial de 

s, que inclui desde documentos, imagens, áudio e vídeos, até 

conjuntos de dados complexos e websites. Com isso, argumenta

digital envolve a seleção, organização e manutenção de informações e recursos 

digitais, garantindo a sua preservação e acessibilidade ao longo do tempo.

Outra definição exposta por Constantopoulos; Dallas (2008, p. 1) é a de que 

“a curadoria digital emergiu como uma nova prática interdisciplinar que procura 

estabelecer diretrizes para gestão de informação”. Com isso

integridade dos dados são asseguradas por meio de práticas de gestão de 

informações, o que é substancial para manter o valor a longo prazo das informações 

digitais (Cloonan; Sanett, 2005). 

Uma outra dimensão é a gestão do ciclo de vida das informações digitais. 

Para Araújo; Valentin (2019, p. 250), a curadoria digital é “a prática e o estudo dos 

processos de seleção, preservação, manutenção, coleção e arquivamento de dados 

digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou plataforma

Para realizar a curadoria, na prática, se seguem modelos de ciclo de vida que, 

em geral, são genéricos e abrangentes, personalizando-os ao contexto da 

organização/instituição onde ele será aplicado. O objetivo é garantir que os

estejam não apenas tecnicamente preservados, mas também contextualmente 

significativos para as gerações futuras. (Higgins, 2008). 
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coordenação de recursos humanos e operações”. Portanto, envolve o ato de 

letar e disponibilizar conteúdo específico de forma organizada 

[...] a curadoria digital emerge como uma nova área de práticas e de 
pesquisa de espectro amplo que dialoga com várias disciplinas e 
muitos gêneros de profissionais. Ela une as tecnologias e boas 
práticas do arquivamento e da preservação digital e dos repositórios 
digitais confiáveis com a gestão dos dados científicos, criando uma 
nova área de pesquisa cujos desdobramentos, de amplo espectro, 

É um campo em rápida expansão, decorrente do crescimento exponencial de 

s, que inclui desde documentos, imagens, áudio e vídeos, até 

conjuntos de dados complexos e websites. Com isso, argumenta-se que a curadoria 

digital envolve a seleção, organização e manutenção de informações e recursos 

o e acessibilidade ao longo do tempo.    

Outra definição exposta por Constantopoulos; Dallas (2008, p. 1) é a de que 

“a curadoria digital emergiu como uma nova prática interdisciplinar que procura 

estabelecer diretrizes para gestão de informação”. Com isso, a qualidade e a 

integridade dos dados são asseguradas por meio de práticas de gestão de 

informações, o que é substancial para manter o valor a longo prazo das informações 

s informações digitais. 

Para Araújo; Valentin (2019, p. 250), a curadoria digital é “a prática e o estudo dos 

processos de seleção, preservação, manutenção, coleção e arquivamento de dados 

digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou plataformas digitais 

Para realizar a curadoria, na prática, se seguem modelos de ciclo de vida que, 

os ao contexto da 

organização/instituição onde ele será aplicado. O objetivo é garantir que os dados 

estejam não apenas tecnicamente preservados, mas também contextualmente 
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No contexto da Curadoria Digital, um aspecto importante é a preservação 

digital, que se preocupa com estratégias e açõe

permaneçam acessíveis e autênticos ao longo do tempo (Harvey, 2010).

Isso inclui questões de formatos de arquivos, mídias de armazenamento, 

metadados, direitos autorais, e políticas de acesso.

Iniciativas como Rede Ca

processo de garantia para a preservação e acesso contínuo a acervos digitais.

Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT):  

A Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digita
Cariniana) é uma iniciativa do instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT) que visa colecionar, armazenar, 
preservar e oferecer acesso a acervos digitais autênticos e 
certificados por instituições reconhecidas (IBICT, 2024).

 

Essa rede exemplifica como a curadoria digital pode ser estruturada para 

manter a integridade e a acessibilidade de informações digitais ao longo do tempo.

A curadoria digital eficaz pode melhorar significativamente a eficiência e a 

eficácia das informações localizadas e acessadas (Sanchez; Vidotti; Vechiato, 

2017). E possui vertentes variadas, cobrindo desde a curadoria tradicional até a 

curadoria digital, de acordo com
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No contexto da Curadoria Digital, um aspecto importante é a preservação 

digital, que se preocupa com estratégias e ações para garantir que os dados digitais 

permaneçam acessíveis e autênticos ao longo do tempo (Harvey, 2010).

Isso inclui questões de formatos de arquivos, mídias de armazenamento, 

metadados, direitos autorais, e políticas de acesso. 

Iniciativas como Rede Cariniana desempenham uma função fundamental no 

processo de garantia para a preservação e acesso contínuo a acervos digitais.

Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

A Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digita
Cariniana) é uma iniciativa do instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT) que visa colecionar, armazenar, 
preservar e oferecer acesso a acervos digitais autênticos e 
certificados por instituições reconhecidas (IBICT, 2024).

Essa rede exemplifica como a curadoria digital pode ser estruturada para 

manter a integridade e a acessibilidade de informações digitais ao longo do tempo.

A curadoria digital eficaz pode melhorar significativamente a eficiência e a 

es localizadas e acessadas (Sanchez; Vidotti; Vechiato, 

2017). E possui vertentes variadas, cobrindo desde a curadoria tradicional até a 

curadoria digital, de acordo com a Figura 01.  

Figura 1 - Vertentes da Curadoria 

Fonte: Elaboração das autoras (2024) 
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No contexto da Curadoria Digital, um aspecto importante é a preservação 

s para garantir que os dados digitais 
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Isso inclui questões de formatos de arquivos, mídias de armazenamento, 
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Ciência e Tecnologia (IBICT) que visa colecionar, armazenar, 
preservar e oferecer acesso a acervos digitais autênticos e 
certificados por instituições reconhecidas (IBICT, 2024). 

Essa rede exemplifica como a curadoria digital pode ser estruturada para 

manter a integridade e a acessibilidade de informações digitais ao longo do tempo. 

A curadoria digital eficaz pode melhorar significativamente a eficiência e a 

es localizadas e acessadas (Sanchez; Vidotti; Vechiato, 

2017). E possui vertentes variadas, cobrindo desde a curadoria tradicional até a 
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Em termos de curadoria de arte, Cypriano (2010) detalha como os curadores 

desempenham um papel fundamental, não apenas na seleção de obras de arte, mas 

também na criação de narrativas e contextos nos quais as obras são

ao público. O papel do curador vai além da simples organização; ele também é um 

mediador entre a obra de arte e o público, oferecendo interpretações e insights que 

enriquecem a experiência do espectador.

No setor educacional, a seleção digita

disseminação de recursos educacionais, a utilização de conteúdo educacional digital 

gera apoio às práticas pedagógicas inovadoras. Permitindo aos educadores 

identificar, selecionar e compartilhar recursos de aprendizado d

facilitando a personalização do ensino e aumentando o engajamento dos alunos 

(Silva; Souza, 2017). Além disso, ela se destaca na pesquisa, através dos recursos 

educacionais digitais organizados e gerenciados através de práticas eficazes, 

possível promover o engajamento dos estudantes, o acesso à informação e 

potencializa os resultados de aprendizagem (

Outra vertente que ganha destaque na era da informação é a seleção de 

conteúdos, que está diretamente ligada com es

quantidade de informações e materiais digitais cresce de forma significativa. 

Garantindo a acessibilidade aos conteúdos ao longo do tempo depende da 

habilidade de escolher, organizar e preservar as informações adequadamente.

Ainda mais, tornou

profissionais de mídia, ajudando a filtrar, organizar e apresentar informações de 

maneira que seja significativa para o público (Brambilla, 2016). Nesta vertente, os 

curadores atuam como media

pelo mar de informações disponíveis online.

Observa-se que no decorrer do tempo houve uma expansão abrangendo a 

gestão e preservação de conteúdos digitais, através de estratégias eficazes de 

curadoria, garantindo que documentos e outros recursos digitais sejam mantidos 

acessíveis e úteis ao longo do tempo (Santos, 2016). Observa

nacional, ela enfrenta desafios específicos, incluindo questões de infraestrutura e 

financiamento, mas é import
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Em termos de curadoria de arte, Cypriano (2010) detalha como os curadores 

desempenham um papel fundamental, não apenas na seleção de obras de arte, mas 

também na criação de narrativas e contextos nos quais as obras são

ao público. O papel do curador vai além da simples organização; ele também é um 

mediador entre a obra de arte e o público, oferecendo interpretações e insights que 

enriquecem a experiência do espectador. 

No setor educacional, a seleção digital é utilizada para a organização e 

disseminação de recursos educacionais, a utilização de conteúdo educacional digital 

gera apoio às práticas pedagógicas inovadoras. Permitindo aos educadores 

identificar, selecionar e compartilhar recursos de aprendizado d

facilitando a personalização do ensino e aumentando o engajamento dos alunos 

(Silva; Souza, 2017). Além disso, ela se destaca na pesquisa, através dos recursos 

educacionais digitais organizados e gerenciados através de práticas eficazes, 

possível promover o engajamento dos estudantes, o acesso à informação e 

potencializa os resultados de aprendizagem (Cusin; Vidotti, 2009).

Outra vertente que ganha destaque na era da informação é a seleção de 

conteúdos, que está diretamente ligada com espaços virtuais, nos quais a 

quantidade de informações e materiais digitais cresce de forma significativa. 

Garantindo a acessibilidade aos conteúdos ao longo do tempo depende da 

habilidade de escolher, organizar e preservar as informações adequadamente.

da mais, tornou-se uma ferramenta primordial para jornalistas e 

profissionais de mídia, ajudando a filtrar, organizar e apresentar informações de 

maneira que seja significativa para o público (Brambilla, 2016). Nesta vertente, os 

curadores atuam como mediadores informacionais, ajudando o público a navegar 

pelo mar de informações disponíveis online. 

se que no decorrer do tempo houve uma expansão abrangendo a 

gestão e preservação de conteúdos digitais, através de estratégias eficazes de 

antindo que documentos e outros recursos digitais sejam mantidos 

acessíveis e úteis ao longo do tempo (Santos, 2016). Observa-

nacional, ela enfrenta desafios específicos, incluindo questões de infraestrutura e 

financiamento, mas é importante para a preservação do patrimônio digital do país.
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Em termos de curadoria de arte, Cypriano (2010) detalha como os curadores 

desempenham um papel fundamental, não apenas na seleção de obras de arte, mas 

também na criação de narrativas e contextos nos quais as obras são apresentadas 

ao público. O papel do curador vai além da simples organização; ele também é um 

mediador entre a obra de arte e o público, oferecendo interpretações e insights que 

l é utilizada para a organização e 

disseminação de recursos educacionais, a utilização de conteúdo educacional digital 

gera apoio às práticas pedagógicas inovadoras. Permitindo aos educadores 

identificar, selecionar e compartilhar recursos de aprendizado de alta qualidade, 

facilitando a personalização do ensino e aumentando o engajamento dos alunos 

(Silva; Souza, 2017). Além disso, ela se destaca na pesquisa, através dos recursos 

educacionais digitais organizados e gerenciados através de práticas eficazes, é 

possível promover o engajamento dos estudantes, o acesso à informação e 

2009). 

Outra vertente que ganha destaque na era da informação é a seleção de 

paços virtuais, nos quais a 

quantidade de informações e materiais digitais cresce de forma significativa. 

Garantindo a acessibilidade aos conteúdos ao longo do tempo depende da 

habilidade de escolher, organizar e preservar as informações adequadamente. 

se uma ferramenta primordial para jornalistas e 

profissionais de mídia, ajudando a filtrar, organizar e apresentar informações de 

maneira que seja significativa para o público (Brambilla, 2016). Nesta vertente, os 

dores informacionais, ajudando o público a navegar 

se que no decorrer do tempo houve uma expansão abrangendo a 

gestão e preservação de conteúdos digitais, através de estratégias eficazes de 

antindo que documentos e outros recursos digitais sejam mantidos 

-se que no contexto 

nacional, ela enfrenta desafios específicos, incluindo questões de infraestrutura e 

ante para a preservação do patrimônio digital do país. 
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No cenário empresarial, desempenha um papel significativo na gestão de 

grandes volumes de dados. Conforme Costa; Martins (2018), as empresas estão 

cada vez mais dependendo da curadoria digital para org

dados para informar a tomada de decisões estratégicas. 

Já no campo cultural, artistas, museus e galerias dependem fortemente da 

curadoria digital. Segundo Paletta; Silva (2020) a gestão de conteúdo digital na 

cultura ajuda na preservação e na promoção de obras de arte, documentos 

históricos e outros artefatos culturais. Além disso, garante a integridade, 

acessibilidade e utilidade dos ativos digitais para facilitar o acesso à informação, 

promover a educação e impulsionar a in

A curadoria digital também está ganhando terreno no setor de saúde, pois 

exploram a importância do gerenciamento de dados de saúde digital, que é crucial 

para garantir a qualidade, a integridade e a segurança dos dados dos paci

(Ferreira; Lima, 2020). E no setor governamental, ela é imprescindível para a gestão 

e preservação de registros públicos e documentos governamentais, notamos que 

governos estão investindo em sistemas de gestão de conteúdo digital para garantir 

que documentos importantes sejam armazenados, preservados e acessíveis ao 

público, contribuindo para a transparência e a eficiência governamental (Santos; 

Rocha, 2021). 

 Diante disso, se apresenta como um campo multifacetado, com aplicações 

diversificadas em vários setores. É um elemento fundamental para o avanço da 

sociedade digital, garantindo que os dados sejam não apenas acumulados, mas 

também organizados, acessíveis e úteis, proporcionando um valor duradouro para a 

sociedade. 

A sua importância está profundam

de gerenciar, preservar e tornar acessíveis volumes imensos de dados digitais. Na 

era da informação, estamos inundados com uma quantidade avassaladora de 

dados, e a curadoria digital surge como um pilar fundamental p

avalanche informativa (Palmer, 2004).

Uma das suas principais vantagens é a preservação a longo prazo dos ativos 

digitais. Wheatley (2004) ilustra a necessidade crítica de medidas proativas para 

assegurar que os registros digitais, documento
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No cenário empresarial, desempenha um papel significativo na gestão de 

grandes volumes de dados. Conforme Costa; Martins (2018), as empresas estão 

cada vez mais dependendo da curadoria digital para organizar, analisar e interpretar 

dados para informar a tomada de decisões estratégicas.  

Já no campo cultural, artistas, museus e galerias dependem fortemente da 

curadoria digital. Segundo Paletta; Silva (2020) a gestão de conteúdo digital na 

a preservação e na promoção de obras de arte, documentos 

históricos e outros artefatos culturais. Além disso, garante a integridade, 

acessibilidade e utilidade dos ativos digitais para facilitar o acesso à informação, 

promover a educação e impulsionar a inovação no ambiente cultural.

A curadoria digital também está ganhando terreno no setor de saúde, pois 

exploram a importância do gerenciamento de dados de saúde digital, que é crucial 

para garantir a qualidade, a integridade e a segurança dos dados dos paci

(Ferreira; Lima, 2020). E no setor governamental, ela é imprescindível para a gestão 

e preservação de registros públicos e documentos governamentais, notamos que 

governos estão investindo em sistemas de gestão de conteúdo digital para garantir 

cumentos importantes sejam armazenados, preservados e acessíveis ao 

público, contribuindo para a transparência e a eficiência governamental (Santos; 

Diante disso, se apresenta como um campo multifacetado, com aplicações 

ios setores. É um elemento fundamental para o avanço da 

sociedade digital, garantindo que os dados sejam não apenas acumulados, mas 

também organizados, acessíveis e úteis, proporcionando um valor duradouro para a 

A sua importância está profundamente enraizada na necessidade crescente 

de gerenciar, preservar e tornar acessíveis volumes imensos de dados digitais. Na 

era da informação, estamos inundados com uma quantidade avassaladora de 

dados, e a curadoria digital surge como um pilar fundamental p

avalanche informativa (Palmer, 2004). 

Uma das suas principais vantagens é a preservação a longo prazo dos ativos 

digitais. Wheatley (2004) ilustra a necessidade crítica de medidas proativas para 

assegurar que os registros digitais, documentos, mídias e outros conteúdos digitais 
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No cenário empresarial, desempenha um papel significativo na gestão de 

grandes volumes de dados. Conforme Costa; Martins (2018), as empresas estão 

anizar, analisar e interpretar 

Já no campo cultural, artistas, museus e galerias dependem fortemente da 

curadoria digital. Segundo Paletta; Silva (2020) a gestão de conteúdo digital na 

a preservação e na promoção de obras de arte, documentos 

históricos e outros artefatos culturais. Além disso, garante a integridade, 

acessibilidade e utilidade dos ativos digitais para facilitar o acesso à informação, 

ovação no ambiente cultural. 

A curadoria digital também está ganhando terreno no setor de saúde, pois 

exploram a importância do gerenciamento de dados de saúde digital, que é crucial 

para garantir a qualidade, a integridade e a segurança dos dados dos pacientes 

(Ferreira; Lima, 2020). E no setor governamental, ela é imprescindível para a gestão 

e preservação de registros públicos e documentos governamentais, notamos que 

governos estão investindo em sistemas de gestão de conteúdo digital para garantir 

cumentos importantes sejam armazenados, preservados e acessíveis ao 

público, contribuindo para a transparência e a eficiência governamental (Santos; 

Diante disso, se apresenta como um campo multifacetado, com aplicações 

ios setores. É um elemento fundamental para o avanço da 

sociedade digital, garantindo que os dados sejam não apenas acumulados, mas 

também organizados, acessíveis e úteis, proporcionando um valor duradouro para a 

ente enraizada na necessidade crescente 

de gerenciar, preservar e tornar acessíveis volumes imensos de dados digitais. Na 

era da informação, estamos inundados com uma quantidade avassaladora de 

dados, e a curadoria digital surge como um pilar fundamental para gerir essa 

Uma das suas principais vantagens é a preservação a longo prazo dos ativos 

digitais. Wheatley (2004) ilustra a necessidade crítica de medidas proativas para 

s, mídias e outros conteúdos digitais 
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sejam não apenas armazenados, mas também mantenham a integridade e a 

autenticidade ao longo do tempo. Garantindo que as gerações futuras tenham 

acesso a um registro histórico completo e preciso da sociedade contemporân

Através da implementação de práticas robustas de curadoria, é possível 

assegurar que as informações digitais sejam preservadas, acessíveis e úteis para as 

gerações presentes e futuras, por ser imperativa ao garantir a integridade, 

acessibilidade e segurança dos dados ativos digitais em um mundo cada vez mais 

inundados de dados. 

                             A curadoria digital também inclui a gestão de grandes conjuntos de 
dados para uso diário, assegurando, por exemplo, que eles possam 
ser pesquisados e
lidos e interpretados continuamente (Sayão; Sales, 2012, p. 184).

No Brasil sua importância é ressaltada pelo rápido crescimento do volume de 

dados e informações digitais. É cada vez mais imperativo que os dad

organizados, catalogados e 

recuperação rápida e precisa das informações.

 Com o avanço das tecnologias digitais, é importante considerar a sua 

relevância no contexto da segurança da informação. Com a

ascensão, garantir a segurança e a privacidade dos dados digitais é de extrema 

importância. As estratégias robustas garantem que os dados sejam protegidos 

contra acessos não autorizados, corrupção e perda (Rogers, Duranti 2017).

 

3.1 Tecnologias e ferramentas para curadoria digital

 

A curadoria digital está diretamente ligada ao uso de tecnologias e 

ferramentas avançadas que facilitam a gestão, preservação e acessibilidade de 

dados digitais. À medida que a quantidade de dados contin

necessidade de tecnologias eficazes para organizar, armazenar e recuperar esses 

dados torna-se ainda mais crítica.

A gestão de dados no Brasil, assim como em outras partes do mundo, está se 

tornando cada vez mais sofisticada com o advento d

softwares são projetados para facilitar o armazenamento, manipulação, análise e 
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sejam não apenas armazenados, mas também mantenham a integridade e a 

autenticidade ao longo do tempo. Garantindo que as gerações futuras tenham 

acesso a um registro histórico completo e preciso da sociedade contemporân

Através da implementação de práticas robustas de curadoria, é possível 

assegurar que as informações digitais sejam preservadas, acessíveis e úteis para as 

gerações presentes e futuras, por ser imperativa ao garantir a integridade, 

rança dos dados ativos digitais em um mundo cada vez mais 

A curadoria digital também inclui a gestão de grandes conjuntos de 
dados para uso diário, assegurando, por exemplo, que eles possam 
ser pesquisados e continuem viáveis, ou seja, capazes de serem 
lidos e interpretados continuamente (Sayão; Sales, 2012, p. 184).

No Brasil sua importância é ressaltada pelo rápido crescimento do volume de 

dados e informações digitais. É cada vez mais imperativo que os dad

organizados, catalogados e meta-taggeados de forma eficaz para facilitar a 

recuperação rápida e precisa das informações. 

Com o avanço das tecnologias digitais, é importante considerar a sua 

relevância no contexto da segurança da informação. Com ameaças cibernéticas em 

ascensão, garantir a segurança e a privacidade dos dados digitais é de extrema 

importância. As estratégias robustas garantem que os dados sejam protegidos 

contra acessos não autorizados, corrupção e perda (Rogers, Duranti 2017).

3.1 Tecnologias e ferramentas para curadoria digital 

A curadoria digital está diretamente ligada ao uso de tecnologias e 

ferramentas avançadas que facilitam a gestão, preservação e acessibilidade de 

dados digitais. À medida que a quantidade de dados contin

necessidade de tecnologias eficazes para organizar, armazenar e recuperar esses 

se ainda mais crítica. 

A gestão de dados no Brasil, assim como em outras partes do mundo, está se 

tornando cada vez mais sofisticada com o advento de softwares avançados. Tais 

softwares são projetados para facilitar o armazenamento, manipulação, análise e 
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sejam não apenas armazenados, mas também mantenham a integridade e a 

autenticidade ao longo do tempo. Garantindo que as gerações futuras tenham 

acesso a um registro histórico completo e preciso da sociedade contemporânea. 

Através da implementação de práticas robustas de curadoria, é possível 

assegurar que as informações digitais sejam preservadas, acessíveis e úteis para as 

gerações presentes e futuras, por ser imperativa ao garantir a integridade, 

rança dos dados ativos digitais em um mundo cada vez mais 

A curadoria digital também inclui a gestão de grandes conjuntos de 
dados para uso diário, assegurando, por exemplo, que eles possam 

continuem viáveis, ou seja, capazes de serem 
lidos e interpretados continuamente (Sayão; Sales, 2012, p. 184). 

No Brasil sua importância é ressaltada pelo rápido crescimento do volume de 

dados e informações digitais. É cada vez mais imperativo que os dados sejam 

de forma eficaz para facilitar a 

Com o avanço das tecnologias digitais, é importante considerar a sua 

meaças cibernéticas em 

ascensão, garantir a segurança e a privacidade dos dados digitais é de extrema 

importância. As estratégias robustas garantem que os dados sejam protegidos 

contra acessos não autorizados, corrupção e perda (Rogers, Duranti 2017). 

A curadoria digital está diretamente ligada ao uso de tecnologias e 

ferramentas avançadas que facilitam a gestão, preservação e acessibilidade de 

dados digitais. À medida que a quantidade de dados continua a crescer, a 

necessidade de tecnologias eficazes para organizar, armazenar e recuperar esses 

A gestão de dados no Brasil, assim como em outras partes do mundo, está se 

e softwares avançados. Tais 

softwares são projetados para facilitar o armazenamento, manipulação, análise e 
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visualização de grandes volumes de dados, contribuindo significativamente para a 

eficiência operacional e a tomada de decisões informadas nas organi

Silva; Costa (2018) destacam a importância de softwares para 

armazenamento e backup de dados, como 

protegê-los e a possível recuperação, caso se tenha perda acidental ou falha do 

sistema. A implementação eficiente desses softwares é crucial para garantir a 

continuidade dos negócios e a integridade dos dados.

Ainda nesse sentido, os so

ajudam as organizações a transformar grandes conjuntos de dados brutos em 

insights acionáveis (Almeida; Santos, 2019). Com funcionalidades intuitivas e 

poderosas, tornam-se ferramentas indispensáveis para analis

relação aos sistemas de gestão de banco de dados (DBMS) a eficácia do 

do Oracle na gestão e manipulação de bases de dados permitem a criação, 

manutenção e administração eficiente, garantindo que as informações sejam 

organizadas, acessíveis e seguras. Ou seja, “tais sistemas permitem a alimentação, 

gestão e a segurança em uma base de dados” (

O advento do Big Data

complexos, para comportar tais necessidades de ge

(2021) a aplicação do 

processamento de grandes volumes de dados.

Estes softwares são projetados para lidar com a complexidade do Big Data, 

proporcionando meios eficientes de

dados de maneira rápida e confiável, são utilizados por organizações de grande 

porte. Ainda, softwares como 

learning, permitindo às organizações desenvolver mod

personalizados para extrair insights valiosos dos dados (Barbosa; Oliveira, 2022).

Observa-se que a automação e a Inteligência Artificial (IA) estão se tornando, 

cada vez mais, integradas à curadoria digital. O uso de algoritmo

Artificial) e machine learning

grandes volumes de dados com grande êxito. Essas tecnologias podem identificar 

padrões, facilitar a categorização de dados e até mesmo prever tendênc
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visualização de grandes volumes de dados, contribuindo significativamente para a 

eficiência operacional e a tomada de decisões informadas nas organi

Silva; Costa (2018) destacam a importância de softwares para 

armazenamento e backup de dados, como Veeam e o Acronis

los e a possível recuperação, caso se tenha perda acidental ou falha do 

sistema. A implementação eficiente desses softwares é crucial para garantir a 

continuidade dos negócios e a integridade dos dados. 

Ainda nesse sentido, os softwares interativos de visualização de dados 

ajudam as organizações a transformar grandes conjuntos de dados brutos em 

insights acionáveis (Almeida; Santos, 2019). Com funcionalidades intuitivas e 

se ferramentas indispensáveis para analis

relação aos sistemas de gestão de banco de dados (DBMS) a eficácia do 

do Oracle na gestão e manipulação de bases de dados permitem a criação, 

manutenção e administração eficiente, garantindo que as informações sejam 

essíveis e seguras. Ou seja, “tais sistemas permitem a alimentação, 

gestão e a segurança em uma base de dados” (Bevilacqua, 2010, p. 17).

Big Data trouxe a carência de softwares mais robustos e 

complexos, para comportar tais necessidades de gerenciamento. Para Rocha e Lima 

(2021) a aplicação do Hadoop e do Spark, são plataformas poderosas para o 

processamento de grandes volumes de dados. 

Estes softwares são projetados para lidar com a complexidade do Big Data, 

proporcionando meios eficientes de processar e analisar enormes conjuntos de 

dados de maneira rápida e confiável, são utilizados por organizações de grande 

porte. Ainda, softwares como TensorFlow e Scikit-learn têm capacidades de 

, permitindo às organizações desenvolver modelos preditivos e algoritmos 

personalizados para extrair insights valiosos dos dados (Barbosa; Oliveira, 2022).

se que a automação e a Inteligência Artificial (IA) estão se tornando, 

cada vez mais, integradas à curadoria digital. O uso de algoritmo

machine learning são utilizados para classificar, organizar e analisar 

grandes volumes de dados com grande êxito. Essas tecnologias podem identificar 

padrões, facilitar a categorização de dados e até mesmo prever tendênc
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visualização de grandes volumes de dados, contribuindo significativamente para a 

eficiência operacional e a tomada de decisões informadas nas organizações. 

Silva; Costa (2018) destacam a importância de softwares para 

Acronis, com o intuito de 

los e a possível recuperação, caso se tenha perda acidental ou falha do 

sistema. A implementação eficiente desses softwares é crucial para garantir a 

ftwares interativos de visualização de dados 

ajudam as organizações a transformar grandes conjuntos de dados brutos em 

insights acionáveis (Almeida; Santos, 2019). Com funcionalidades intuitivas e 

se ferramentas indispensáveis para analistas de dados. Em 

relação aos sistemas de gestão de banco de dados (DBMS) a eficácia do MySQL e 

do Oracle na gestão e manipulação de bases de dados permitem a criação, 

manutenção e administração eficiente, garantindo que as informações sejam 

essíveis e seguras. Ou seja, “tais sistemas permitem a alimentação, 

Bevilacqua, 2010, p. 17). 

trouxe a carência de softwares mais robustos e 

renciamento. Para Rocha e Lima 

, são plataformas poderosas para o 

Estes softwares são projetados para lidar com a complexidade do Big Data, 

processar e analisar enormes conjuntos de 

dados de maneira rápida e confiável, são utilizados por organizações de grande 

têm capacidades de machine 

elos preditivos e algoritmos 

personalizados para extrair insights valiosos dos dados (Barbosa; Oliveira, 2022). 

se que a automação e a Inteligência Artificial (IA) estão se tornando, 

cada vez mais, integradas à curadoria digital. O uso de algoritmos de IA (Inteligência 

são utilizados para classificar, organizar e analisar 

grandes volumes de dados com grande êxito. Essas tecnologias podem identificar 

padrões, facilitar a categorização de dados e até mesmo prever tendências, 



Ciência da Informação 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________
Ciênc. Inf. Express | Lavras, MG | v. 6| 2025. 

 

tornando-se ferramentas valiosas para os curadores digitais (Barbosa; Oliveira, 

2022). 

Também tem-se a tecnologia 

curadoria digital. Ela pode ser utilizada para verificar a autenticidade e integridade 

dos dados digitais (Santos; Rodrigues, 2022). A natureza imutável e transparente da 

blockchain oferece oportunidades para rastrear e verificar as modificações dos 

dados, garantindo sua autenticidade.

Nesse contexto, visualiza

componente necessário na curadoria digital, pois a aplicação de padrões de 

metadados e ferramentas de catalogação facilitam a organização e recuperação 

eficientes de dados (Arakaki; Arekaki, 2021). Como exemplo, pode

Core e MODS (Metadata Object Description Schema

através de ferramentas adequadas, garantem que os metadados sejam consistentes 

e interoperáveis. 

Por isso que Branco (2016), aponta que os repositórios são essenciais para 

garantir que os dados sejam 

compreensíveis para os usuários no futuro. A autenticação e a verificação regulares 

dos dados, combinadas com backups redundantes e técnicas de criptografia, são 

algumas das práticas recomendadas.

A colaboração e o compartilhamento de dados são facilitados por plataformas 

online e repositórios digitais. Conforme descrito por Carvalho e Almeida (2023), 

ferramentas como o DSpace

que não apenas armazenam dados, mas também facilitam o acesso e a colaboração 

entre pesquisadores e instituições.

A gestão de dados está se tornando cada vez mais aprimorada com o uso de 

softwares inovadores. O i

ferramentas não são apenas uma necessidade operacional, mas também 

estratégica, para garantir que as organizações possam extrair o máximo valor de 

seus ativos de dados, impulsionando a inovação, a competitivida

sustentável. 

A evolução das tecnologias e ferramentas para a curadoria digital no Brasil 

está centrada na eficiência, segurança, acessibilidade e colaboração. A integração 
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se ferramentas valiosas para os curadores digitais (Barbosa; Oliveira, 

se a tecnologia blockchain, que é explorada no contexto da 

curadoria digital. Ela pode ser utilizada para verificar a autenticidade e integridade 

os digitais (Santos; Rodrigues, 2022). A natureza imutável e transparente da 

n oferece oportunidades para rastrear e verificar as modificações dos 

dados, garantindo sua autenticidade. 

Nesse contexto, visualiza-se a gestão de metadados, sendo outr

componente necessário na curadoria digital, pois a aplicação de padrões de 

metadados e ferramentas de catalogação facilitam a organização e recuperação 

eficientes de dados (Arakaki; Arekaki, 2021). Como exemplo, pode

ta Object Description Schema), que quando implementados 

através de ferramentas adequadas, garantem que os metadados sejam consistentes 

Por isso que Branco (2016), aponta que os repositórios são essenciais para 

garantir que os dados sejam não apenas armazenados, mas também recuperáveis e 

compreensíveis para os usuários no futuro. A autenticação e a verificação regulares 

dos dados, combinadas com backups redundantes e técnicas de criptografia, são 

algumas das práticas recomendadas. 

ação e o compartilhamento de dados são facilitados por plataformas 

e repositórios digitais. Conforme descrito por Carvalho e Almeida (2023), 

DSpace e o Fedora ajudam na criação e gestão de repositórios 

que não apenas armazenam dados, mas também facilitam o acesso e a colaboração 

entre pesquisadores e instituições. 

A gestão de dados está se tornando cada vez mais aprimorada com o uso de 

softwares inovadores. O investimento e a implementação adequada dessas 

ferramentas não são apenas uma necessidade operacional, mas também 

estratégica, para garantir que as organizações possam extrair o máximo valor de 

seus ativos de dados, impulsionando a inovação, a competitivida

A evolução das tecnologias e ferramentas para a curadoria digital no Brasil 

está centrada na eficiência, segurança, acessibilidade e colaboração. A integração 
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se ferramentas valiosas para os curadores digitais (Barbosa; Oliveira, 

que é explorada no contexto da 

curadoria digital. Ela pode ser utilizada para verificar a autenticidade e integridade 

os digitais (Santos; Rodrigues, 2022). A natureza imutável e transparente da 

n oferece oportunidades para rastrear e verificar as modificações dos 

gestão de metadados, sendo outro 

componente necessário na curadoria digital, pois a aplicação de padrões de 

metadados e ferramentas de catalogação facilitam a organização e recuperação 

eficientes de dados (Arakaki; Arekaki, 2021). Como exemplo, pode-se citar o Dublin 

), que quando implementados 

através de ferramentas adequadas, garantem que os metadados sejam consistentes 

Por isso que Branco (2016), aponta que os repositórios são essenciais para 

não apenas armazenados, mas também recuperáveis e 

compreensíveis para os usuários no futuro. A autenticação e a verificação regulares 

dos dados, combinadas com backups redundantes e técnicas de criptografia, são 

ação e o compartilhamento de dados são facilitados por plataformas 

e repositórios digitais. Conforme descrito por Carvalho e Almeida (2023), 

ajudam na criação e gestão de repositórios 

que não apenas armazenam dados, mas também facilitam o acesso e a colaboração 

A gestão de dados está se tornando cada vez mais aprimorada com o uso de 

nvestimento e a implementação adequada dessas 

ferramentas não são apenas uma necessidade operacional, mas também 

estratégica, para garantir que as organizações possam extrair o máximo valor de 

seus ativos de dados, impulsionando a inovação, a competitividade e o crescimento 

A evolução das tecnologias e ferramentas para a curadoria digital no Brasil 

está centrada na eficiência, segurança, acessibilidade e colaboração. A integração 
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de IA, blockchain, automação, bem como ferramentas de gestão de m

repositórios digitais, são vitais para navegar na paisagem complexa da informação 

digital, assegurando que os dados sejam um recurso valioso, acessível e 

sustentável. 

5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES

 

Após a busca por estudos na base de dados selecionada 

Library & Information Science

possibilitando discussões aprofundadas sobre a temática. Os documentos 

selecionados foram organizados por descritores, sendo 

digital e 7 à informação digital

 

5.1 Discussão dos documentos selecionados na base E

Library & Information Science 

 

● 1º Descritor de busca 

 

A curadoria digital trabalha na preservação e acessibilidade dos dados 

digitais. Com o aumento excepcional na produção de dados digitais, a curadoria 

digital tornou-se uma prática fundamental para garantir que estes dados 

permaneçam utilizáveis e acessívei

a crescente digitalização da informação e a exigência de preservação a longo prazo 

impulsionaram o desenvolvimento de procedimentos e práticas de curadoria digital.

Para Oliveira; Hott (2019) o papel do profis

diretamente ligado à curadoria digital. Ainda, destacam as competências e 

habilidades necessárias para a gestão eficaz de dados digitais, tais profissionais da 

informação trabalham assegurando a qualidade, integridade e acessibil

informações digitais.  

Dias et al.  (2019) explanam sobre a gestão de dados de pesquisa entre os 

pesquisadores de programas de pós

Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso d
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automação, bem como ferramentas de gestão de m

repositórios digitais, são vitais para navegar na paisagem complexa da informação 

digital, assegurando que os dados sejam um recurso valioso, acessível e 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 

Após a busca por estudos na base de dados selecionada 

Library & Information Science, os dados foram analisados qualitativamente, 

possibilitando discussões aprofundadas sobre a temática. Os documentos 

selecionados foram organizados por descritores, sendo 22 relacionados à curadoria 

7 à informação digital. 

5.1 Discussão dos documentos selecionados na base E

Library & Information Science  

1º Descritor de busca - Curadoria Digital  

A curadoria digital trabalha na preservação e acessibilidade dos dados 

digitais. Com o aumento excepcional na produção de dados digitais, a curadoria 

se uma prática fundamental para garantir que estes dados 

permaneçam utilizáveis e acessíveis a longo prazo. Como diz Sayão; Sales (2019), 

a crescente digitalização da informação e a exigência de preservação a longo prazo 

impulsionaram o desenvolvimento de procedimentos e práticas de curadoria digital.

Para Oliveira; Hott (2019) o papel do profissional da informação  está 

diretamente ligado à curadoria digital. Ainda, destacam as competências e 

habilidades necessárias para a gestão eficaz de dados digitais, tais profissionais da 

informação trabalham assegurando a qualidade, integridade e acessibil

(2019) explanam sobre a gestão de dados de pesquisa entre os 

pesquisadores de programas de pós-graduação brasileiros na área da Ciência da 

Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso d
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automação, bem como ferramentas de gestão de metadados e 

repositórios digitais, são vitais para navegar na paisagem complexa da informação 

digital, assegurando que os dados sejam um recurso valioso, acessível e 

Após a busca por estudos na base de dados selecionada E-LIS – E-prints in 

, os dados foram analisados qualitativamente, 

possibilitando discussões aprofundadas sobre a temática. Os documentos 

22 relacionados à curadoria 

5.1 Discussão dos documentos selecionados na base E-LIS – E-prints in 

A curadoria digital trabalha na preservação e acessibilidade dos dados 

digitais. Com o aumento excepcional na produção de dados digitais, a curadoria 

se uma prática fundamental para garantir que estes dados 

s a longo prazo. Como diz Sayão; Sales (2019), 

a crescente digitalização da informação e a exigência de preservação a longo prazo 

impulsionaram o desenvolvimento de procedimentos e práticas de curadoria digital. 

sional da informação  está 

diretamente ligado à curadoria digital. Ainda, destacam as competências e 

habilidades necessárias para a gestão eficaz de dados digitais, tais profissionais da 

informação trabalham assegurando a qualidade, integridade e acessibilidade das 

(2019) explanam sobre a gestão de dados de pesquisa entre os 

graduação brasileiros na área da Ciência da 

Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso de dados, 
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destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção da 

transparência e da reutilização dos dados de pesquisa.

Costal; Sales; Zattar (2019) argumentam que desenvolver habilidades de 

gestão de informações entre os pesquisadores é essenc

eficiência na administração de dados de pesquisa. 

Prudencio; Biolchini (2019) discutem as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que o informacionismo de pesquisa trabalha na 

gestão e análise de grandes vo

institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos e 

articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

digital. 

Dias; Dos Anjos; Araújo (2019) investigam a gest

entre os pesquisadores de programas de pós

Ciência da Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso 

de dados, destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção 

transparência e da reutilização dos dados de pesquisa.

De Almeida (2019) discute os desafios enfrentados pelas instituições culturais 

e de informação na era da tecnologia e das culturas híbridas. Ele aponta que essas 

instituições precisam se adaptar rap

na era digital. Já Vignoli; Vechiato (2019) abordam dados sensíveis no contexto dos 

dados de pesquisa, examinando a perspectiva da Ciência da Informação. Eles 

sublinham a importância de proteger a privacidade 

enquanto se promove a transparência e a acessibilidade.

Sanchez; Vechiato (2019) enfatizam a importância de tornar os dados 

facilmente localizáveis e acessíveis para promover a reutilização e a colaboração 

científica. Eles abordam a

informação nos repositórios de dados de pesquisa.

Prudencio; Biolchini (2019) exploram as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que os profissionais da informação trabalham na 

gestão e análise de grandes volumes de dados. Rabello (2019) examina a 

informação institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos 
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destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção da 

transparência e da reutilização dos dados de pesquisa. 

Costal; Sales; Zattar (2019) argumentam que desenvolver habilidades de 

gestão de informações entre os pesquisadores é essencial para a eficácia e 

eficiência na administração de dados de pesquisa.  

Prudencio; Biolchini (2019) discutem as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que o informacionismo de pesquisa trabalha na 

gestão e análise de grandes volumes de dados. Rabello (2019) diz que a informação 

institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos e 

articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

Dias; Dos Anjos; Araújo (2019) investigam a gestão de dados de pesquisa 

entre os pesquisadores de programas de pós-graduação brasileiros na área da 

Ciência da Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso 

de dados, destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção 

transparência e da reutilização dos dados de pesquisa. 

De Almeida (2019) discute os desafios enfrentados pelas instituições culturais 

e de informação na era da tecnologia e das culturas híbridas. Ele aponta que essas 

instituições precisam se adaptar rapidamente para permanecer relevantes e eficazes 

na era digital. Já Vignoli; Vechiato (2019) abordam dados sensíveis no contexto dos 

dados de pesquisa, examinando a perspectiva da Ciência da Informação. Eles 

sublinham a importância de proteger a privacidade e a segurança dos dados 

enquanto se promove a transparência e a acessibilidade. 

Sanchez; Vechiato (2019) enfatizam a importância de tornar os dados 

facilmente localizáveis e acessíveis para promover a reutilização e a colaboração 

científica. Eles abordam a perspectiva dos atributos de encontrabilidade da 

informação nos repositórios de dados de pesquisa. 

Prudencio; Biolchini (2019) exploram as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que os profissionais da informação trabalham na 

estão e análise de grandes volumes de dados. Rabello (2019) examina a 

informação institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos 
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destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção da 

Costal; Sales; Zattar (2019) argumentam que desenvolver habilidades de 

ial para a eficácia e 

Prudencio; Biolchini (2019) discutem as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que o informacionismo de pesquisa trabalha na 

lumes de dados. Rabello (2019) diz que a informação 

institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos e 

articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

ão de dados de pesquisa 

graduação brasileiros na área da 

Ciência da Informação. O estudo revela práticas e percepções sobre o uso e reuso 

de dados, destacando a importância de uma gestão eficiente para a promoção da 

De Almeida (2019) discute os desafios enfrentados pelas instituições culturais 

e de informação na era da tecnologia e das culturas híbridas. Ele aponta que essas 

idamente para permanecer relevantes e eficazes 

na era digital. Já Vignoli; Vechiato (2019) abordam dados sensíveis no contexto dos 

dados de pesquisa, examinando a perspectiva da Ciência da Informação. Eles 

e a segurança dos dados 

Sanchez; Vechiato (2019) enfatizam a importância de tornar os dados 

facilmente localizáveis e acessíveis para promover a reutilização e a colaboração 

perspectiva dos atributos de encontrabilidade da 

Prudencio; Biolchini (2019) exploram as oportunidades para os bibliotecários 

na era do Big Data, sugerindo que os profissionais da informação trabalham na 

estão e análise de grandes volumes de dados. Rabello (2019) examina a 

informação institucionalizada e materializada como documento, propondo caminhos 
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e articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

digital.  

Cantisani Pádua; N

o estado atual dos estudos na área, focando na autenticidade e integridade dos 

dados para evitar a deterioração e obsolescência tecnológica.

Soares; Hamanaka (2019) alertam que a falta de suporte po

capacidade das instituições de investir em tecnologias e treinamentos essenciais 

para a curadoria digital. Para que instituições como bibliotecas lidem 

estrategicamente com a informação, é crucial que tratem os recursos disponíveis de 

maneira inovadora, aumentando sua segurança. O interesse pela informação deve 

ser eficaz, incluindo saber onde localizá

adequadamente. 

No Brasil, destaca

promoveu discussões sobre

aprimoramento das políticas públicas. Um exemplo disso foi o evento "Abertura de 

Dados para Pesquisa na Fiocruz: Perspectivas de um Novo Paradigma da Ciência".

A gestão de repositórios digitais e a preservaç

enfrentam desafios técnicos, exigindo conhecimentos específicos e tecnologias 

avançadas. Cantisani Pádua; Nakano (2019) observam que o rápido avanço 

tecnológico pode dificultar a manutenção de sistemas de curadoria digital 

atualizados e seguros. 

A plataforma Corisco, lançada em 2009, foi criada para disponibilizar online o 

acervo da BBM, seguindo padrões de Acesso Aberto. Utilizando o 

source DSpace e componentes extras como Djatoka, IIPImage e BookReader, 

enfrentou dificuldades com atualizações devido a personalização no código, 

resultando em problemas de visualização e lentidão. A alta rotatividade da equipe e 

a falta de coordenação técnica adicionaram dificuldades. 

O futuro da curadoria digital tem grande potencial 

especialmente com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, que podem 

revolucionar suas práticas. Essas inovações podem tornar todos os processos mais 

eficientes, facilitando a gestão e preservação de grandes volumes de
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e articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

Cantisani Pádua; Nakano (2019) utilizam revisões bibliográficas para mapear 

o estado atual dos estudos na área, focando na autenticidade e integridade dos 

dados para evitar a deterioração e obsolescência tecnológica. 

Soares; Hamanaka (2019) alertam que a falta de suporte po

capacidade das instituições de investir em tecnologias e treinamentos essenciais 

para a curadoria digital. Para que instituições como bibliotecas lidem 

estrategicamente com a informação, é crucial que tratem os recursos disponíveis de 

ra inovadora, aumentando sua segurança. O interesse pela informação deve 

ser eficaz, incluindo saber onde localizá-la, como acessá

No Brasil, destaca-se a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que em 2018 

promoveu discussões sobre gestão e abertura de dados, contribuindo para o 

aprimoramento das políticas públicas. Um exemplo disso foi o evento "Abertura de 

Dados para Pesquisa na Fiocruz: Perspectivas de um Novo Paradigma da Ciência".

A gestão de repositórios digitais e a preservação de dados a longo prazo 

enfrentam desafios técnicos, exigindo conhecimentos específicos e tecnologias 

avançadas. Cantisani Pádua; Nakano (2019) observam que o rápido avanço 

tecnológico pode dificultar a manutenção de sistemas de curadoria digital 

A plataforma Corisco, lançada em 2009, foi criada para disponibilizar online o 

acervo da BBM, seguindo padrões de Acesso Aberto. Utilizando o 

e componentes extras como Djatoka, IIPImage e BookReader, 

ficuldades com atualizações devido a personalização no código, 

resultando em problemas de visualização e lentidão. A alta rotatividade da equipe e 

a falta de coordenação técnica adicionaram dificuldades.  

O futuro da curadoria digital tem grande potencial de avanços tecnológicos, 

especialmente com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, que podem 

revolucionar suas práticas. Essas inovações podem tornar todos os processos mais 

eficientes, facilitando a gestão e preservação de grandes volumes de
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e articulações conceituais para entender melhor o papel dos documentos na era 

akano (2019) utilizam revisões bibliográficas para mapear 

o estado atual dos estudos na área, focando na autenticidade e integridade dos 

Soares; Hamanaka (2019) alertam que a falta de suporte pode restringir a 

capacidade das instituições de investir em tecnologias e treinamentos essenciais 

para a curadoria digital. Para que instituições como bibliotecas lidem 

estrategicamente com a informação, é crucial que tratem os recursos disponíveis de 

ra inovadora, aumentando sua segurança. O interesse pela informação deve 

la, como acessá-la e utilizá-la 

se a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que em 2018 

gestão e abertura de dados, contribuindo para o 

aprimoramento das políticas públicas. Um exemplo disso foi o evento "Abertura de 

Dados para Pesquisa na Fiocruz: Perspectivas de um Novo Paradigma da Ciência". 

ão de dados a longo prazo 

enfrentam desafios técnicos, exigindo conhecimentos específicos e tecnologias 

avançadas. Cantisani Pádua; Nakano (2019) observam que o rápido avanço 

tecnológico pode dificultar a manutenção de sistemas de curadoria digital 

A plataforma Corisco, lançada em 2009, foi criada para disponibilizar online o 

acervo da BBM, seguindo padrões de Acesso Aberto. Utilizando o software open 

e componentes extras como Djatoka, IIPImage e BookReader, 

ficuldades com atualizações devido a personalização no código, 

resultando em problemas de visualização e lentidão. A alta rotatividade da equipe e 

de avanços tecnológicos, 

especialmente com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, que podem 

revolucionar suas práticas. Essas inovações podem tornar todos os processos mais 

eficientes, facilitando a gestão e preservação de grandes volumes de dados digitais. 
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Soares; Hamanaka (2019) discutem a aplicação do blockchain para garantir a 

integridade e autenticidade dos dados, proporcionando um registro permanente de 

todas as modificações e transações.

Repositórios que facilitam a recuperação e uso de dados são essenciais para 

uma curadoria digital eficiente. Gontijo e Hamanaka (2019) destacam a importância 

de criar repositórios com metadados padronizados, o que melhora a acessibilidade e 

a usabilidade dos dados.

A adoção de padrões como o OAIS (Open Archival Information System) 

garante conformidade com as melhores práticas internacionais em preservação 

digital. Soares e Hamanaka (2020) examinam a importância de aderir a esses 

padrões e diretrizes para as

Após a criação, os dados são avaliados para determinar quais serão 

submetidos a processos de curadoria e preservação de longo prazo, garantindo 

consistência com políticas, práticas e requisitos legais

então capturados e movidos para um repositório ou arquivo adequado. Ações de 

preservação, como limpeza, validação, adição de metadados de preservação e 

garantia de designs de documentos aceitáveis, são executadas para assegurar 

integridade dos dados a longo prazo.

Silva; Rabello (2020) apresentam um levantamento, que discute os desafios 

de preservar a integridade e a autenticidade dos documentos digitais, bem como a 

necessidade de desenvolver abordagens robustas para a gestão d

Soares; Hamanaka (2021) discutem a aplicação de metadados na 

padronização de registros de ocorrência de espécies, ressaltando a importância da 

ciência cidadã para a biodiversidade. A padronização de metadados facilita a 

integração e reutilização dos dados, beneficiando tanto a pesquisa científica quanto 

a conservação ambiental.

A sobrecarga de informações levou a inúmeras mudanças na maneira como 

os indivíduos buscam informações e, portanto, remodelou a sociedade, 

particularmente em condiçõe

Gontijo; Hamanaka; De Araújo (2021) realizam um estudo bibliométrico e 

altimétrico na Dimensions sobre a gestão de dados científicos, fornecendo uma 

análise detalhada das tendências e práticas na área. 
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Soares; Hamanaka (2019) discutem a aplicação do blockchain para garantir a 

integridade e autenticidade dos dados, proporcionando um registro permanente de 

todas as modificações e transações. 

Repositórios que facilitam a recuperação e uso de dados são essenciais para 

uma curadoria digital eficiente. Gontijo e Hamanaka (2019) destacam a importância 

de criar repositórios com metadados padronizados, o que melhora a acessibilidade e 

os dados. 

A adoção de padrões como o OAIS (Open Archival Information System) 

garante conformidade com as melhores práticas internacionais em preservação 

digital. Soares e Hamanaka (2020) examinam a importância de aderir a esses 

padrões e diretrizes para assegurar a interoperabilidade e a longevidade dos dados.

Após a criação, os dados são avaliados para determinar quais serão 

submetidos a processos de curadoria e preservação de longo prazo, garantindo 

consistência com políticas, práticas e requisitos legais. Os dados selecionados são 

então capturados e movidos para um repositório ou arquivo adequado. Ações de 

preservação, como limpeza, validação, adição de metadados de preservação e 

garantia de designs de documentos aceitáveis, são executadas para assegurar 

integridade dos dados a longo prazo. 

Silva; Rabello (2020) apresentam um levantamento, que discute os desafios 

de preservar a integridade e a autenticidade dos documentos digitais, bem como a 

necessidade de desenvolver abordagens robustas para a gestão d

Soares; Hamanaka (2021) discutem a aplicação de metadados na 

padronização de registros de ocorrência de espécies, ressaltando a importância da 

ciência cidadã para a biodiversidade. A padronização de metadados facilita a 

zação dos dados, beneficiando tanto a pesquisa científica quanto 

a conservação ambiental. 

A sobrecarga de informações levou a inúmeras mudanças na maneira como 

os indivíduos buscam informações e, portanto, remodelou a sociedade, 

particularmente em condições de informações digitais, como bibliotecas e museus.

Gontijo; Hamanaka; De Araújo (2021) realizam um estudo bibliométrico e 

altimétrico na Dimensions sobre a gestão de dados científicos, fornecendo uma 

análise detalhada das tendências e práticas na área. Eles destacam a importância 
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Soares; Hamanaka (2019) discutem a aplicação do blockchain para garantir a 

integridade e autenticidade dos dados, proporcionando um registro permanente de 

Repositórios que facilitam a recuperação e uso de dados são essenciais para 

uma curadoria digital eficiente. Gontijo e Hamanaka (2019) destacam a importância 

de criar repositórios com metadados padronizados, o que melhora a acessibilidade e 

A adoção de padrões como o OAIS (Open Archival Information System) 

garante conformidade com as melhores práticas internacionais em preservação 

digital. Soares e Hamanaka (2020) examinam a importância de aderir a esses 

segurar a interoperabilidade e a longevidade dos dados. 

Após a criação, os dados são avaliados para determinar quais serão 

submetidos a processos de curadoria e preservação de longo prazo, garantindo 

. Os dados selecionados são 

então capturados e movidos para um repositório ou arquivo adequado. Ações de 

preservação, como limpeza, validação, adição de metadados de preservação e 

garantia de designs de documentos aceitáveis, são executadas para assegurar a 

Silva; Rabello (2020) apresentam um levantamento, que discute os desafios 

de preservar a integridade e a autenticidade dos documentos digitais, bem como a 

necessidade de desenvolver abordagens robustas para a gestão desses recursos. 

Soares; Hamanaka (2021) discutem a aplicação de metadados na 

padronização de registros de ocorrência de espécies, ressaltando a importância da 

ciência cidadã para a biodiversidade. A padronização de metadados facilita a 

zação dos dados, beneficiando tanto a pesquisa científica quanto 

A sobrecarga de informações levou a inúmeras mudanças na maneira como 

os indivíduos buscam informações e, portanto, remodelou a sociedade, 

s de informações digitais, como bibliotecas e museus. 

Gontijo; Hamanaka; De Araújo (2021) realizam um estudo bibliométrico e 

altimétrico na Dimensions sobre a gestão de dados científicos, fornecendo uma 

Eles destacam a importância 
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de medir e avaliar o impacto dos dados de pesquisa para promover a transparência 

e a colaboração científica.

As plataformas de gestão de dados de pesquisa, permitem a utilização de 

ferramentas para gerenciar dados de forma eficaz, além disso, os sistemas robustos 

facilitam o armazenamento, compartilhamento e reutilização de dados, promovendo 

a integridade e a acessibilidade da informação científica (Sayão; Sales,2022).

 

● 2º Descritor de busca 

 

Em um cenário de informações de âmbito complexo, em que as pessoas 

possuem demandas de conteúdos expostos inúmeras incitações e provocações 

foram sustentadas em discursos acadêmicos com relação às Tecnologias da 

Informação e do papel dos bibliotecários diante do cenário atual (Roque; Vieira, 

2019). 

Paulo; Casarin (2020) analisam o uso seguro da informação na base de 

dados SCOPUS, enfatizando a importância d

em grandes bases de pesquisa. Este estudo é relevante para a gestão de dados em 

ambientes digitais, onde a proteção contra acessos não autorizados e a manutenção 

da integridade dos dados são fundamentais.

Coimbra; Dias (2021) utilizam dados abertos para analisar a publicação de 

artigos em eventos científicos, demonstrando como a transparência e acessibilidade 

dos dados podem informar políticas de publicação e práticas acadêmicas mais 

robustas.  

Amorim; Rabello (2022) cont

importância de entender a materialidade na era digital, em que a transição de 

objetos físicos para documentos digitais requer uma nova abordagem na 

preservação e curadoria. Além disso, a taxonomia da Ciência Aberta ofere

estrutura detalhada para compreender e implementar práticas abertas na pesquisa 

científica. A adoção dessas práticas é essencial para a transparência, reutilização e 

acessibilidade dos dados científicos (Silveira 

Triques; Santo; Albuq

da nova Biblioteca Digital da Biblioteca Brasiliana USP, apresentando os desafios e 
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de medir e avaliar o impacto dos dados de pesquisa para promover a transparência 

e a colaboração científica. 

As plataformas de gestão de dados de pesquisa, permitem a utilização de 

ferramentas para gerenciar dados de forma eficaz, além disso, os sistemas robustos 

facilitam o armazenamento, compartilhamento e reutilização de dados, promovendo 

ssibilidade da informação científica (Sayão; Sales,2022).

2º Descritor de busca - Informação Digital 

Em um cenário de informações de âmbito complexo, em que as pessoas 

possuem demandas de conteúdos expostos inúmeras incitações e provocações 

das em discursos acadêmicos com relação às Tecnologias da 

Informação e do papel dos bibliotecários diante do cenário atual (Roque; Vieira, 

Paulo; Casarin (2020) analisam o uso seguro da informação na base de 

dados SCOPUS, enfatizando a importância da segurança e integridade dos dados 

em grandes bases de pesquisa. Este estudo é relevante para a gestão de dados em 

ambientes digitais, onde a proteção contra acessos não autorizados e a manutenção 

da integridade dos dados são fundamentais. 

2021) utilizam dados abertos para analisar a publicação de 

artigos em eventos científicos, demonstrando como a transparência e acessibilidade 

dos dados podem informar políticas de publicação e práticas acadêmicas mais 

Amorim; Rabello (2022) contribuem com um estudo que sublinha a 

importância de entender a materialidade na era digital, em que a transição de 

objetos físicos para documentos digitais requer uma nova abordagem na 

preservação e curadoria. Além disso, a taxonomia da Ciência Aberta ofere

estrutura detalhada para compreender e implementar práticas abertas na pesquisa 

científica. A adoção dessas práticas é essencial para a transparência, reutilização e 

acessibilidade dos dados científicos (Silveira et al., 2022). 

Santo; Albuquerque (2023) relata a experiência de desenvolvimento 

da nova Biblioteca Digital da Biblioteca Brasiliana USP, apresentando os desafios e 
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de medir e avaliar o impacto dos dados de pesquisa para promover a transparência 

As plataformas de gestão de dados de pesquisa, permitem a utilização de 

ferramentas para gerenciar dados de forma eficaz, além disso, os sistemas robustos 

facilitam o armazenamento, compartilhamento e reutilização de dados, promovendo 

ssibilidade da informação científica (Sayão; Sales,2022). 

Em um cenário de informações de âmbito complexo, em que as pessoas 

possuem demandas de conteúdos expostos inúmeras incitações e provocações 

das em discursos acadêmicos com relação às Tecnologias da 

Informação e do papel dos bibliotecários diante do cenário atual (Roque; Vieira, 

Paulo; Casarin (2020) analisam o uso seguro da informação na base de 

a segurança e integridade dos dados 

em grandes bases de pesquisa. Este estudo é relevante para a gestão de dados em 

ambientes digitais, onde a proteção contra acessos não autorizados e a manutenção 

2021) utilizam dados abertos para analisar a publicação de 

artigos em eventos científicos, demonstrando como a transparência e acessibilidade 

dos dados podem informar políticas de publicação e práticas acadêmicas mais 

ribuem com um estudo que sublinha a 

importância de entender a materialidade na era digital, em que a transição de 

objetos físicos para documentos digitais requer uma nova abordagem na 

preservação e curadoria. Além disso, a taxonomia da Ciência Aberta oferece uma 

estrutura detalhada para compreender e implementar práticas abertas na pesquisa 

científica. A adoção dessas práticas é essencial para a transparência, reutilização e 

uerque (2023) relata a experiência de desenvolvimento 

da nova Biblioteca Digital da Biblioteca Brasiliana USP, apresentando os desafios e 
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soluções encontradas durante o processo. O relato é importante para outras 

instituições que buscam implementar ou melh

destacando a importância de planejamento e adaptação tecnológica.

O Thesaurus Semântico Aplicado (THESA) foi criado com o objetivo de 

fornecer um dispositivo de construção de tesauros para estudantes universitários em 

Biblioteconomia na UFRGS para uso na disciplina de Linguagens Documentárias III. 

Deste modo visa a redução de operacional dos alunos e focar completamente no 

desenvolvimento conceitual e cognitivo relacionado à modelagem do domínio. Seu 

aprimoramento baseou-se n

viáveis com as necessidades semânticas presentes nas novas solicitações dos 

SOCs. (Laipelt, et. al. 2020)

Por meio dessas ferramentas, a curadoria digital tem potencial para avanços 

tecnológicos, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, que podem 

tornar os processos de curadoria mais produtivos e eficazes na administração e 

preservação de grandes volumes de dados digitais, para retratar e examinar padrões 

na produção científica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A curadoria digital é apresentada como uma prática fundamental na gestão da 

informação, destacando-

com acesso a dados importantes em um contexto que se torna cada vez mais digital 

e interconectado. O presente estudo foi conduzido com base na análise de 

publicações encontradas na base de dados E

Science, a partir dos descritores de curadoria digital 

Ao longo desta pesquisa, 

completa e abrangente sobre as dificuldades, práticas e vantagens da curadoria 

digital. Nota-se que a mesma 

inclui processos de avaliação e informações, gar

conteúdo disponibilizado. O esforço conjunto entre os curadores digitais e os clientes 

é caracterizado como um trabalho em andamento, dando críticas constantes que 
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soluções encontradas durante o processo. O relato é importante para outras 

instituições que buscam implementar ou melhorar suas bibliotecas digitais, 

destacando a importância de planejamento e adaptação tecnológica.

O Thesaurus Semântico Aplicado (THESA) foi criado com o objetivo de 

fornecer um dispositivo de construção de tesauros para estudantes universitários em 

teconomia na UFRGS para uso na disciplina de Linguagens Documentárias III. 

Deste modo visa a redução de operacional dos alunos e focar completamente no 

desenvolvimento conceitual e cognitivo relacionado à modelagem do domínio. Seu 

se nas normas ISO e NISO vigentes, para tornar suas regras 

viáveis com as necessidades semânticas presentes nas novas solicitações dos 

2020) 

Por meio dessas ferramentas, a curadoria digital tem potencial para avanços 

inteligência artificial e aprendizado de máquina, que podem 

tornar os processos de curadoria mais produtivos e eficazes na administração e 

preservação de grandes volumes de dados digitais, para retratar e examinar padrões 

A curadoria digital é apresentada como uma prática fundamental na gestão da 

-se por sua capacidade de classificar, proteger e trabalhar 

com acesso a dados importantes em um contexto que se torna cada vez mais digital 

terconectado. O presente estudo foi conduzido com base na análise de 

publicações encontradas na base de dados E-LIS – E-prints in Library & Information 

a partir dos descritores de curadoria digital and informação digital.

Ao longo desta pesquisa, os textos investigados fornecem uma perspectiva 

completa e abrangente sobre as dificuldades, práticas e vantagens da curadoria 

a mesma não se restringe à organização de dados, mas também 

inclui processos de avaliação e informações, garantindo a qualidade e pertinência ao 

conteúdo disponibilizado. O esforço conjunto entre os curadores digitais e os clientes 

é caracterizado como um trabalho em andamento, dando críticas constantes que 
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desenvolvem ainda mais a curadoria e ajustam o conteúdo

diferentes públicos e suas diversidades.

Vale ressaltar que, concentra

deve ser versátil e dinâmico, adequado para responder a rápidas mudanças 

tecnológicas e às necessidades emergentes das dem

implementação de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e algoritmos 

de aprendizado de máquina, foi distinguida como um grande padrão que promete 

mudar a forma como a curadoria digital é trabalhada, tornando os p

proficientes e personalizados.

Por fim, entende-

impulsionada por desenvolvimentos e inovações tecnológicas, a partir das 

mudanças nas demandas dos ambientes e informações disponíveis na 

Cooperando na interdisciplinaridade das soluções de dificuldades, buscando  

oportunidades, cultivando o entrosamento de informações de áreas como ciência da 

informação, tecnologia da informação e est

éticas e sustentáveis, garantirá que a curadoria digital contribua enfaticamente para 

a sociedade, promovendo a democratização do acesso à informação e a inclusão 

digital. 
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