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Resumo. Este artigo discute o processo de digitalização de acervos, considerando a problemática
da sua preservação digital. O uso de sistemas de informação para permitir um acesso ágil e simples
também é tema de discussão. Como estudo de caso, é apresentado o processo de digitalização do
Cecor. O Cecor produz documentos sobre o processo de restauração de obras que ele executa.
Para gerenciar este acervo, foi criada uma aplicação multimı́dia que é discutida neste texto.
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1 Introdução

As instituições mantenedoras de arquivos públicos
ou outros acervos documentais enfrentam diver-
sos problemas, decorrentes geralmente do grande
acúmulo de documentos e de sua fragilidade,
destacando-se os riscos decorrentes da degradação
dos originais devido a sua manipulação direta e
freqüente e da dificuldade de acesso às informações
por parte dos pesquisadores e do público em geral
[4].

A tecnologia digital surge como uma possibi-
lidade de romper esse compromisso, permitindo
dar amplo acesso às cópias digitais de alta quali-
dade dos documentos originais, ao mesmo tempo
resguardando-os da manipulação desnecessária.

Do lado dos consulentes, o uso da tecnologia di-
gital permite operações de busca muito mais rápidas
e sofisticadas do que é posśıvel com os intrumentos
de pesquisa em papel, como inventários e ı́ndices.

As redes de computadores, em particular a Inter-
net, adicionam a possibilidade da consulta remota,
expandindo enormemente o universo de pesquisado-
res com acesso ao acervo [10].

Entretanto, documentos digitais que requerem
retenção por longos peŕıodos encontram problemas
de acessibilidade por causa da obsolescência da tec-
nologia de hardware e software. É importante que,
ao se adotar tecnologias mais novas e melhores, não
haja a perda do acesso aos documentos históricos
digitais.

Este trabalho discute sobre a implementação de
sistemas de informação multimı́dia para disponibi-
lização de acervos de bibliotecas e arquivos, conside-
rando aspectos de preservação digital dos documen-
tos digitais. A seção 2 apresenta alguns trabalhos de
digitalização como motivação para este trabalho. A
seção 3 aborda o processo de digitalização de acer-
vos. Na seção 4, são discutidas questões de acesso
e organização dos dados do sistema. O sistema im-
plementado é descrito na seção 5. Por fim, a seção 6



apresenta algumas considerações finais sobre o tra-
balho.

2 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos no sen-
tido de aplicar sistemas de informação multimı́dia
em acervos históricos, arquiv́ısticos e de bibliotecas
ou de propor modelos e implementações para esses
sistemas [10].

Um exemplo de instituição com projeto de di-
gitalização de seu acervo é o Arquivo Público Mi-
neiro (APM). Essa instituição centenária recolhe e
conserva importantes documentos administrativos
abrangendo os principais aspectos da história mi-
neira, garantindo aos cidadãos total acesso aos mes-
mos. O APM está trabalhando para digitalizar todo
o seu acervo e o Núcleo de Processamento Digi-
tal de Imagens (NPDI) tem um papel muito im-
portante neste trabalho através de alunos de mes-
trado e iniciação cient́ıfica. Inicialmente, foi feito
um sistema que contemplava apenas a coleção do
presidente Arthur Bernardes [9]. Posteriormente,
esse protótipo foi expandido para outras coleções,
levando em consideração aspectos de preservação di-
gital e gestão documental e fluxo de trabalho [10].

O Projeto Portinari é também uma outra inici-
ativa de digitalização de acervos [15]. Este traba-
lho começou em 1979 com a catalogação de 4500
trabalhos e 25000 documentos sobre o trabalho
de Cândido Portinari, o mais famoso pintor bra-
sileiro. Em seguida, foi desenvolvida uma aplicação
hipermı́dia contendo toda a informação resultante
desta catalogação. Nesta aplicação, as obras de
Portinari podem ser exploradas por tema, data e
técnicas, assim como as relações entre as obras e os
eventos em que foram exibidas [18].

3 Digitalização do Acervo

Poucas tecnologias têm oferecido um grande poten-
cial para pesquisa e ensino como a tecnologia de
imagens digitais. Ela possibilita examinar objetos
raros e únicos fora dos ambientes controlados de mu-
seus e bibliotecas. Ela também permite exibir e ligar
coleções ao redor do mundo, quebrando as barreiras
f́ısicas de acesso. Outra vantagem é ampliar o uni-
verso de usuários sem distinção de classes sociais ou
econômicas [8]. O uso de imagens digitais também
contribui para a preservação dos documentos, pois
estes deixam de ser manipulados diretamente.

Entretanto, os computadores não oferecem
soluções simples para a preservação documental. A
informação digital é mais sujeita à adulteração, van-
dalismo e acidentes do qua a analógica; seus su-
portes são frágeis e perećıveis. Devido ao fato de
os dados de computador dependerem de comple-
xos sistemas cooperantes de hardware e software,
a rápida obsolescência torna-se uma ameaça cons-
tante de perda de acesso aos acervos.

A primeira consideração a fazer na determinação
dos parâmetros de qualidade das imagens digitais é
o seu propósito. Essa questão afeta todas as decisões
subseqüentes, desde a resolução até o formato de
armazenamento [10].

Há um consenso crescente dentro da comunidade
de preservação que um número de arquivos de ima-
gem devem ser criados para cada documento para
atender um conjunto de usos. Uma imagem de
arquivo ou mestre deve ser criada, representado a
cópia de mais alta qualidade e sendo bastante fiel
ao documento original [12]. Esta imagem é arqui-
vada em mı́dias CD-ROM ou DVD. A partir desta
cópia, vários arquivos de acesso podem ser produzi-
dos para atender usos espećıficos.

No processo de conversão dos documentos da re-
presentação analógica para digital, deve-se conside-
rar alguns aspectos. A resolução do documento deve
capturar todos dos detalhes significantes do docu-
mento original. Quanto maior a resolução, maior é
a quantidade de detalhes capturados, mas o tama-
nho do arquivo também é aumentado consideravel-
mente. O aumento da profundidade do bit, número
de bits usados para representar cada pixel, permite
capturar mais tons de cinza ou de cor. Esse aumento
afeta os requisitos da resolução, o tamanho do ar-
quivo e o método de compressão utilizado [5]. Isto
é válido para as imagens de arquivo. Já a resolução
das cópias de acesso dependerá do seu uso.

Processos de tratamento de imagens permitem
melhorar a qualidade da imagem digitalizada, mas
alteram as caracteŕısticas do arquivo. Para efeitos
de preservação não é adequado que as cópias mes-
tre passem por esses tratamentos sob penalidade de
diminuir sua fidelidade em relação ao seu original.

O formato de arquivo a ser adotado para as ima-
gens mestre deve suportar a resolução, a profundi-
dade de bit, a informação de cor e os metadados ne-
cessários. O formato também pode ser armazenado
compactado ou não. Os tipos de compressão podem
ser com perdas ou sem perdas de informação, sendo
que as imagens mestre não deve ser compactadas
em um formato com perda de informação.



4 Acesso e Armazenamento da Informação

4.1 Informação Multimı́dia

Multimı́dia e digitalização de imagens são fortes
tendências em computação. Como a multimı́dia
realça a qualidade e a quantidade da informação,
muitas áreas da tecnologia da informação estão
abraçando as plataformas, tipos de dados e ambi-
entes multimı́dia.

Algumas pessoas definem multimı́dia em termos
de suporte a v́ıdeo digital e interatividade; outros
são mais liberais e incluem imagens, áudio, gráficos
2D/3D e mesmo texto. A multimı́dia está trazendo
melhoramentos para a interação homem-máquina.
A multimı́dia fornece uma forma mais expressiva e
rica de representação, exibição e interação com a
informação [14].

4.2 Gerência de Dados Multimı́dia

O tamanho dos dados multimı́dia é freqüentemente
grande e o armazenamento de grandes quantidades
de dados é uma tarefa normalmente alocada a siste-
mas de gerenciamento de banco de dados (SGBD)
[7].

Para ADJEROH [6], o SGBD multimı́dia é o
cerne de um sistema de informações multimı́dia e
pode ser entendido como o conjunto de programas
e rotinas usados para definir, criar, armazenar, in-
dexar, gerenciar e pesquisar bancos de dados mul-
timı́dia. Nesse contexto, um SGBD multimı́dia deve
prover suporte para os dados multimı́dia da mesma
forma que um SGBD tradicional suporta dados al-
fanuméricos simples. Na verdade os diferentes tipos
de dados complexos envolvidos em um banco de da-
dos multimı́dia requerem métodos especiais para ge-
renciamento, armazenamento, acesso, indexação e
recuperação dos dados, tornando o SGBDMM uma
ferramenta mais sofisticada que o SGDB tradicional
[6, 16].

4.3 Tipos de Consultas

Os tipos de consultas envolvendo documentos mul-
timı́dia estende os tipos de consulta existentes em
SGBD’s tradicionais. As consultas podem ser feitas
sobre o conjunto de metadados dos documentos. O
termo metadado significa dado acerca do dado e é
utilizado para denotar os atributos associados a um
documento digital. Os metadados adicionam valor
ao documento, fornecendo informações importantes

acerca do seu conteúdo, formato e história adminis-
trativa [13].

Um vocabulário controlado pode ser criado para
cada documento. O problema dessa abordagem é
que ela depende da subjetividade humana. Em uma
fotografia de uma construção, uma pessoa pode des-
crevê-lo como um prédio e outra como um edif́ıcio.

Outro tipo de consulta é a consulta baseada no
conteúdo do documento. Um exemplo seria recu-
perar todas as imagens que tenham um carro ver-
melho. Esses métodos determinam a resposta das
consultas através de ńıveis de similaridade entre o
documento de pesquisa e os aqueles existentes no
banco de dados. As pesquisas podem ser interati-
vas, permitindo ao usuário refinar sua consulta pelo
resultado de uma consulta anterior [14].

5 O Sistema Restaure

5.1 O Cecor e seu Acervo

O Cecor, Centro de Conservação e Restauração
de Bens Culturais Móveis, desenvolve trabalhos na
área de conservação e restaução de pinturas, escul-
turas e obras sobre papel [1]. Durante o processo
de restauração, é executado um minucioso processo
de documentação e arquivamento de todos os dados
levantados das peças em restauração. Desde 1978,
a instituição reune um representativo acervo, com-
posto em sua maioria de dossiers, fotografias e sli-
des das várias técnicas fotográficas utilizadas para
o estudo de obras de arte. A Figura 1 apresenta
uma pintura e algumas análises f́ısicas as quais ela
foi submetida. A Figura 2 ilustra alguns tipos de
documentos que compõem o acervo do Cecor.

Figura 1: (a) Pintura de uma Madona. (b) Raio-x da
figura (a). (c) Ultravioleta da figura (a).



Figura 2: Alguns tipos de documentos existentes no
acervo do Cecor: fichários, slides e cadernos de análises.

5.2 Protótipo

O modelo de gerenciamento do acervo que era utili-
zado possui vários problemas. O registro das obras
era feito manualmente. Além de ser um trabalho
cansativo e monótono, o restaurador perdia muito
tempo com esse processo que poderia ser usado em
outras tarefas mais importantes. Outro problema
é a preservação dos documentos originais. Como
a busca era feita manualmente, muitos documen-
tos acabavam sendo manipulados sem necessidade.
Com o tempo, começavam a aparecer nos documen-
tos degradações originadas desta manipulação ex-
cessiva e desnecessária. Também havia o desejo de
tornar as informações deste acervo acesśıveis a pes-
quisadores externos ao Cecor e ao público em geral.
No antigo modelo somente os funcionários e profes-
sores do Cecor tinham acesso a essas informações.
Qualquer pessoa que quisesse ter esse acesso, tinha
que se dirigir até a instituição e pedir às pessoas
autorizadas pelas informações de que necessitava.

Por esses problemas, esta instituição se mos-
trou como ambiente ideal para implementar um
protótipo de sistema de informação multimı́dia, cha-
mado Restaure, que pudesse validar o estudo feito
até então. O processo de desenvolvimento do Res-
taure foi o PRAXIS que é um processo de software
que visa o desenvolvimento de de aplicações inte-
rativas extenśıveis. Ele fornece o grau de forma-
lidade e controle para um projeto como este [11].
Praxis utiliza a Unified Modeling Language (UML)
como linguagem de modelagem. A abordagem ori-
entada a objeto parece ser mais natural para a mai-
oria das aplicações de bancos de dados multimı́dia
[17]. O sistema de banco de dados adotado é o
MySQL [2], devido ao fato de ser um sistema livre
com baixo custo e também por possuir uma vasta

documentação.
O Praxis possui as seguintes fases de desen-

volvimento: concepção, elaboração, construção e
transição. Na concepção, a implementação de um
sistema é justificada. Na Elaboração, a especi-
ficação do produto é detalhada o suficiente para
modelar conceitualmente o domı́nio do problema.
Nesta fase, foram identificados três ambientes que
representam áreas distintas presentes dentro do Ce-
cor:

• Restauração - Processo de restauração pro-
priamente dito.

• Orçamento - Compreende informações sobre
os custos dos trabalhos de restauração.

• Laboratório - Informações sobre análises
f́ısicas e f́ısico-qúımicas a que são submetidas
as amostras retiradas obras.

Na construção, é desenvolvida (desenhada, im-
plementada e testada) uma versão completamente
operacional do produto. Nesta fase, foram criados
pacotes que encapsularam as funções de cada um
dos ambientes citados acima. A Figura 3 apresenta
um modelo UML simplificado do sistema e a Figura
4 ilustra uma tela do sistema.

Figura 3: Modelo do sistema (simplificado).

Finalmente, a fase de transição coloca o produto
à disposição dos usuários. Para essa fase, foi feito
um treinamento do pessoal do Cecor, os usuários
potenciais do sistema, para que pudessem utilizar
a aplicação. Esse treinamento foi necessário devido
ao precário conhecimento de computadores da co-
munidade de usuários que iria utilizar o Restaure.

Os documentos digitalizados pertencem ao
acervo de fotografias e slides da instituição. As ima-
gens mestre foram digitalizadas no formato TIFF,
formato que preenche a maioria dos requisitos de
preservação, a uma resolução de 600 dpi (dot per
inch). Mas essas imagens têm o inconveniente de
serem muito grandes, sendo inviáveis para o tráfego



Figura 4: Tela de identificação da obra.

em rede. Assim, não servem como imagens de
acesso, sendo necessário a utilização de formatos
que utilizem compressão. O formato JPEG foi o
escolhido para as imagens de acesso.

6 Discussão e Conclusão

Este artigo discute sobre a utilização de sistemas de
informação multimı́dia para gerenciar acervos per-
manentes. Simplesmente digitalizar os documentos
não resolve o problema. É necessário estabelecer os
tipos de usos para os documentos digitais e aspectos,
como a longevidade das cópias digitais, precisam ser
considerados. Por isso, poĺıticas de preservação di-
gital devem ser seguidas para que todo o trabalho
de digitalização não seja perdido com a evolução
tecnológica.

O uso da multimı́dia permite uma interação
homem-máquina mais próxima e de maior quali-
dade. A tecnologia digital possibilitar livrar o ho-
mem de tarefas monótonas e deixar que ele se ocupe
de tarefas que agreguem valor. Tarefas demoradas
de consulta podem ser feitas rapidamente com o uso
de SGBD’s e com uma gama muito maior de consul-
tas posśıveis. Isso mostra como é interessante o uso
de sistemas computacionais no gerenciamento de
acervos onde é necessário permitir que seus usuários
tenham condições de acessar as informações que ne-
cessitam.

Para ilustrar todas as vantagens, um sistema de
informação (Restaure) foi desenvolvido para geren-
ciar o acervo do Cecor. O Restaure ainda está uma
fase inicial, possuindo apenas interfaces de cadas-
tro e atualização de dados e um conjunto limitado
de consultas. O amplo acesso ao acervo ainda não
foi posśıvel, sendo restrito ao Cecor. A criação de

um módulo de acesso com um universo mais am-
plo de consultas faz parte dos planos desse projeto.
Sistemas, como o Narcisse [3] e o APM [10, 9], pos-
suem esse tipo de interface para o usuário. Mas o
Restaure conseguiu agilizar o trabalho de pesquisa
das informações no acervo. Por enquanto, as buscas
no sistemas são baseadas em texto, mas trabalhos
estão sendo feitos para implementar mecanismos de
buscas baseadas no conteúdo dos documentos.

O universo de usos futuros do acervo digital
criado também é promissor. Simulações do processo
de degradação podem ser feitas por computador,
permitindo determinar como era a peça em seu es-
tado original. Uma outra posśıvel aplicação seria
determinar o resultado de uma intervenção, auxili-
ando no processo de decisão. Estas aplicações são
apenas alguns exemplos de usos futuros do acervo
digital produzido. Por isso, a adoção de medidas
de preservação permite que os documentos possam
ser utilizados mesmo que seus usos não tenham sido
ainda descobertos.
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<http://www.library.cornell.edu/preservation/
tutorial/contents.html>, 14/03/2004 2000.

[6] D. A. Adjeroh and K. C. Nwosu. Multime-
dia database management - requeriments and
issues. In IEEE Multimedia, volume 4, pages
24–33, Julho-Setembro 1997.

[7] P. M. G. Apers, H. M. Blanken, and M. A. W.
Houtsma. Multimedia Databases in Perspec-
tive. Springer, 1997.



[8] H. Besser and J. Trant. Introduction to
imaging: Issues in constructing an image
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