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Resumo: Descreve a utilização da Hemeroteca Digital Brasileira e do Sistema de 
Informação do Arquivo Nacional como fontes de informações para a pesquisa científica, 
especificamente, a busca pela memória da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga. 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva, bibliográfica e documental, de 
abordagem quantitativa, sistematizada a partir de tabelas. Possibilitou localizar 
documentos que fornecem informações valiosas sobre funcionários, doações de 
acervos, móveis e eventos, essenciais para a reconstrução da história da instituição. 
Ademais, foi possível perceber a riqueza de informações disponíveis nas plataformas e 
sua importância para a análise de ações, gestão e sociabilidade ligadas às bibliotecas. 

Palavras-chave: Hemeroteca Nacional Brasileira. Sistema de Informações do Arquivo 
Nacional. Preservação digital. Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga.  

Abstract: Describes the use of the Brazilian Digital Hemeroteca and the National 
Archives Information System as sources of information for scientific research, 
specifically the search for the memory of the Manuel Ignácio da Silva Alvarenga Library. 
This is an applied, descriptive, bibliographic, and documentary research with a 
quantitative approach, systematized through tables. It allowed the location of 
documents that provide valuable information about employees, donations of 
collections, furniture, and events, essential for reconstructing the history of the 
institution. The wealth of information available on the platforms was perceived as 
important for analyzing actions, management, and sociability related to libraries. 
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1 INTRODUÇÃO 

Preservação pode ser entendida como uma série de medidas tomadas com a 

finalidade de proteger, cuidar, manter, reparar ou até mesmo restaurar documentos. No 

campo da preservação, no que diz respeito ao manuseio, armazenamento e acesso, a 

digitalização vem se demostrado uma grande aliada. Essa prática possibilita o acesso à 

informação contida nos documentos, mas resguardando o documento físico original que 

pode sofrer danos durante seu manuseio e, em alguns casos, até mesmo, permite o 

descarte da versão analógica, desde que não feito em caráter indiscriminado (Cunha; 

Calvalcanti, 2008, Santos; Miranda, 2019). 

Levando em conta o contexto brasileiro, dentre as instituições que usam a 

digitalização como resultados de política pública de preservação do patrimônio 

documental e bibliográfico brasileiro, podemos citar a Fundação Biblioteca Nacional, 

com a Hemeroteca Digital Brasileira e o Arquivo Nacional, com o Sistema de Informações 

do Arquivo Nacional (SIAN). Dito isso, o trabalho em tela tem por objetivo descrever a 

utilização da Hemeroteca Digital Brasileira e do SIAN como fontes de informação para a 

pesquisa científica em busca da memória da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva 

Alvarenga, a única biblioteca pública de Campo Grande, bairro da Zona Oeste carioca. 

2 METODOLOGIA 

O relato se baseia em uma pesquisa voltada para o resgate da memória da 

Biblioteca Manuel Ignácio da Silva que completa 72 anos de existência em 2024. No 

decurso da pesquisa evidenciou-se que grande parte da documentação havia sido 

perdida por ocasião da transferência de sede da Biblioteca para seu endereço atual. Por 

conta disso, os esforços se voltaram a localização de fontes de informação documental 

digital em instituições e iniciativas que forneciam acesso gratuito à memória, em 

especial, a Hemeroteca e o SIAN para a captação dos vestígios da história da Biblioteca.   

Neste sentido, o relato parte da pesquisa original e busca descrever a utilização 

desses sistemas como fontes de informação para a realização da pesquisa científica. Para 
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tal foi efetuada uma pesquisa bibliográfica a fim de contextualizar a Hemeroteca Digital 

e o SIAN como ferramentas de preservação e acesso à memória/patrimônio. No que se 

refere à coleta de dados, caracteriza-se como uma pesquisa documental digital. Quanto 

à sua abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa uma vez que se utiliza de 

tratamentos estatísticos de dados, sobretudo, com auxílio de tabelas para demonstrar 

os resultados das buscas realizadas nas duas plataformas (Gil, 2002). A busca pela 

documentação ocorreu em 11 de julho de 2024, respeitando o recorte temporal de 1950 

até 1979.  

3 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO ARQUIVO 
NACIONAL 

Uma das maiores dificuldades das bibliotecas nacionais na tarefa de salvaguardar 

o patrimônio bibliográfico do país é preservar esse acervo sem restringir indevidamente 

seu acesso. No contexto brasileiro, graças aos avanços tecnológicos a partir da década 

de 1990, a Biblioteca Nacional adotou um novo modelo, flexível e aberto, em oposição 

ao tradicional guardião da memória nacional, passando a empregar novas tecnologias, a 

fim de cumprir seus objetivos e metas com relação a preservação e o fornecimento de 

acesso à memória documental que constitui seu acervo. Fruto desse avanço, em 2006, 

foi criada a Hemeroteca Digital, um portal de periódicos nacionais, que proporciona 

ampla consulta, através da internet, ao seu acervo de periódicos, permitindo que 

pesquisadores de qualquer lugar do mundo acessem, de forma totalmente livre e 

gratuita, obras como os primeiros jornais criados no país e títulos raros do século XIX e 

XX (Fundação Biblioteca Nacional, 2020; Fundação Biblioteca Nacional, c2024; Martins, 

2016). 

Já o Arquivo Nacional, o órgão central do Conselho Nacional de Arquivos- Conarq, 

tem a finalidade definir a política nacional de arquivos e, por meio desta, garantir a 

gestão, o tratamento técnico, a preservação e a divulgação do patrimônio documental 

do país, o pleno acesso à informação no intuito de apoiar decisões governamentais, 

auxiliar o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção de conhecimento 

científico e cultural. O SIAN é o principal meio de acesso ao acervo custodiado pelo 
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Arquivo Nacional, constituído por mapas, plantas, filmes, entre outros. (Arquivo 

Nacional, [202-?]; Arquivo Nacional, 2023). 

Os acervos da Hemeroteca e do SIAN servem de subsídio para diversas pesquisas, 

uma vez que são constituídos por obras/documentos que dificilmente são encontrados 

em outras plataformas, tornando-os uma das principais alternativas para a realização de 

pesquisas documentais, uma vez que exerce as funções de organização, manutenção e 

preservação da memória do povo brasileiro, permitindo acesso democrático, gratuito e 

remoto ao patrimônio documental e bibliográfico brasileiro. 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

O processo de busca para a captação dos documentos deu-se através de uma 

série de descritores, sendo estes: Biblioteca Regional de Campo Grande; Biblioteca 

Popular de Campo Grande; Biblioteca de Campo Grande; Biblioteca Pública de Campo 

Grande; Biblioteca Municipal de Campo Grande; Biblioteca Estadual de Campo Grande. 

O nome atual da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga foi descartado, já que a 

esta passou a se chamar assim anos mais tarde, não estando contemplados no recorte 

da pesquisa. Sobre este, o recorte temporal da pesquisa realizada no portal de periódicos 

partiu de 1950 a 1959 até 1970 a 1979. O recorte geográfico delimitou periódicos 

entendidos, atualmente, como do estado do Rio de Janeiro. Na tabela 1 é possível 

observar o resultado da recuperação de acordo com os descritores previamente 

apresentados e com as décadas do recorte temporal. 

Tabela 1 – Documentos recuperados através da Hemeroteca Digital Brasileira 

Descritores Períodos Periódicos Ocorrências 

“Biblioteca de 
Campo Grande” 

1950-1959 

A luta democrática1 1 

Correio da Manhã 1 

O Jornal 1 

O Malho 1 

Fon Fon2 1 

1960-1969 
Jornal Brasil 9 

Diário de Notícias 6 

 
1 O subtítulo do jornal foi suprimido por conta de sua extensão, sendo ele: “Um jornal de luta feito por 
homens que lutam pelos que não podem lutar”. 
2 O subtítulo do jornal foi suprimido por conta de sua extensão, sendo ele: “Seminário Alegre, Político, 
Critico e Espusiante”. 
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Descritores Períodos Periódicos Ocorrências 

Correio da Manhã 5 

O Jornal 5 

Jornal dos Sports 1 

1970-1979 

O Fluminense 9 

Correio da Manhã 6 

Jornal do Brasil 5 

Jornal dos Sports 3 

Jornal do Commercio 2 

Sino Azul 1 

A luta democrática: 1 

Diário de Notícias 1 

“Biblioteca 
Regional de 

Campo Grande” 

1950-1959 - 0 

1960-1969 

Jornal do Brasil 25 

Diário de Notícias 11 

O Jornal 2 

Jornal dos Sports 2 

Jornal do Commercio 1 

1970-1979 

Correio da Manhã 43 

Jornal do Brasil 30 

O Fluminense 11 

Jornal do Commercio 9 

O Jornal 5 

A luta democrática: 4 

Diário de Notícias 4 

Jornal dos Sports 4 

Jornal das Letras 3 

“Biblioteca 
Popular de Campo 

Grande” 

1950-1959 

Correio da Manhã 5 

Diário de Notícias 3 

Jornal do Brasil 1 

A Manhã 1 

A Noite 1 

1960-1969 

Jornal do Brasil 17 

Diário de Notícias 2 

Correio da Manhã 1 

Diário Carioca3 1 

 
3 O subtítulo do jornal foi suprimido por conta de sua extensão, sendo ele: “O máximo de jornal, no 
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Descritores Períodos Periódicos Ocorrências 

1970-1979 

Jornal do Brasil 23 

O Jornal 1 

Jornal dos Sports 1 

“Biblioteca Pública 
de Campo 
Grande” 

1950-1959 Diário de Notícias 1 

1960-1969 
Diário de Notícias 2 

Última hora 1 

1970-1979 A Luta Democrática 1 

“Biblioteca 
Municipal de 

Campo Grande” 

1950-1959 

Correio de Manhã 1 

Diário Carioca 1 

Diário de Notícias 1 

Gazeta de Notícias 1 

1960-1969 - - 

1970-1979 O Fluminense 1 

“Biblioteca 
Estadual de 

Campo Grande” 

1950-1959 - - 

 
1960-1969 

O Jornal 3 

Correio da Manhã 1 

Diário de Notícias 1 

1970-1979 - - 

TOTAL: 295 

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2024). 
Descrição: Compila os resultados das buscas na Hemeroteca. 

 
Verificou-se através da busca 295 menções a Biblioteca de Campo Grande ao 

longo do período analisado, com maior grau de revocação durante a década de 1970. 

Com relação as pesquisas executadas no SIAN, foi realizada uma pesquisa livre, sem 

aplicação de filtros para a recuperação dos documentos. O resultado de sua revocação 

pode ser observado na tabela 2. 

Tabela 2 – Documentos recuperados através do SIAN 

Descritores N° de documentos recuperados 

Biblioteca de Campo Grande 10 

Biblioteca Regional de Campo Grande 5 

Biblioteca Popular de Campo Grande 2 

Biblioteca Pública de Campo Grande 2 

Biblioteca Municipal de Campo Grande 0 

Biblioteca Estadual de Campo Grande 0 

TOTAL: 19 

 
mínimo de espaço”. 
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Fonte: Sistematizado pelas autoras (2024). 
Descrição: Compila os resultados das buscas no SIAN. 

 
Foram recuperados no total 19 documentos, deste montante, grande parte 

obtido através de uma busca com um nome não oficial da Biblioteca. 

Os fatos e dados encontrados durante as pesquisas realizadas na Hemeroteca e 

no SIAN permitiram localizar documentos referentes aos funcionários que trabalharam 

na Biblioteca e aos eventos sediados/organizados pela mesma. Essas informações foram 

ímpares para a construção de sua trajetória histórica, uma vez que explicitam suas ações 

durante o período do recorte, assim como traz luz aos profissionais, bibliotecários ou 

não, que a mantinham em funcionamento. Além disso, através da análise das notícias 

dos eventos realizados pela ou na Biblioteca, foi possível visualizar, mesmo de forma 

incompleta, sua rede de sociabilidade, ou seja, pessoas com as quais possuía conexão ao 

ponto de realizarem eventos em sua sede. Tais fatos revelam o grau de relevância que a 

biblioteca possuía já que foi capaz de realizar parcerias com pessoas ilustres dentro do 

contexto carioca da época, como Aurélio Buarque de Holanda e João Austregésilo de 

Athayde. 

Possibilitou localizar documentos que informavam a realização de doações de 

acervos, móveis, assim como realização de eventos, entre outros, por instituições. Assim 

como correspondências que permitiram detectar a troca do profissional bibliotecário 

responsável pela mesma. Tais eventos afetaram o funcionamento da Biblioteca e, 

portanto, são relevantes para trajetória histórica da mesma. Tendo dito isso, a 

documentação encontrada durante a pesquisa documental realizada na Hemeroteca 

Digital e no SIAN auxiliou a criação de uma narrativa histórica com os principais marcos 

históricos dentro do recorte temporal determinado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No campo da preservação e disponibilização de acervos a digitalização vem se 

demostrado uma grande aliada, sendo adotada por instituições como a Fundação 

Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, as quais possuem como objetivo preservar e 

permitir acesso ao patrimônio brasileiro, que mantém iniciativas como a Hemeroteca 

Digital e o SIAN. As duas instituições guardam coleções constituídas por obras que 
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dificilmente são encontradas em outras plataformas e, portanto, possuem papel ímpar 

na pesquisa científica, principalmente no que tange as pesquisas documentais voltadas 

para a temática da memória.  

Ao observarmos o resultado das pesquisas executadas em ambos os sistemas a 

fim de realizar o resgate da memória da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, é 

possível perceber o quão rico de informações o acervo dessas instituições é, e como o 

podem ser usados para a análise das ações de diferentes bibliotecas, das pessoas 

envolvidas na sua gestão e funcionamento e até mesmo visualizar a rede de 

sociabilidade mantidas por elas, fazendo destas verdadeiras possibilitaras e 

fomentadoras da pesquisa. 
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