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APRESENTAÇÃO 

A coletânea Ciências Sociais Aplicadas: e seu protagonismo no mundo 
contemporâneo 2 é composta por 13 (treze) capítulos produtos de revisão de literatura, 
ensaio teórico, pesquisas qualitativa e quantitativa, relato de experiências, dentre outros. 

O primeiro capítulo, discute o conjunto de políticas públicas de desenvolvimento 
rural durante os dois governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e os limites e 
possibilidades das políticas de Educação do Campo e Territórios da Cidadania na 
conformação de uma política de agricultura familiar. O segundo, por sua vez, discute as 
políticas públicas de desenvolvimento rural a partir da análise e discussão de um projeto 
produtivo.

O terceiro capítulo, discute a relação existente entre produção de alimentos em 
larga escala e a fome no Brasil. O quarto por sua vez, discute as contradições vinculadas à 
efetivação dos direitos das pessoas com transtorno mental em situações de crise em saúde 
mental e contradições vinculadas.

O quinto capítulo, discute os resultados da pesquisa acerca das estratégias 
abordadas pela Biblioteconomia para a preservação/conservação de documentos. O sexto, 
por sua vez apresenta os resultados de pesquisa realizada em 2021, acerca do contexto de 
uma biblioteca pública e o potencial do Estudo de Comunidades neste cenário.

O sétimo capítulo, discute a administração de instituições públicas de ensino e sua 
transformação em instituto universitário. O oitavo, por sua vez, discute a relação entre a 
qualidade do serviço prestado pelo pessoal administrativo e a satisfação dos alunos de 
uma Instituição de Ensino Superior.

O nono capítulo apresenta um mapeamento sistemático da literatura, referente às 
ferramentas utilizados em avaliações de impacto social. O décimo, por sua vez, discute o 
desenvolvimento e o uso de um modelo de diagnóstico capaz de identificar a maturidade 
da agência reguladora.

O décimo primeiro, discute os limites e possibilidades no direito brasileiro no contexto 
da reparação dos danos ambientais e litígios climáticos. O décimo segundo, discute os 
resultados da pesquisa acerca da relação entre treinamento de equipe e a satisfação do 
cliente.

E finalmente o décimo terceiro capítulo, apresenta os resultados da pesquisa 
acerca da produção em revistas científicas acerca da Música, e como estas produções se 
conectam com as ciências sociais.

Neste contexto, convidamos o leitor a acessar o material vinculado, produzido a 
partir da análise investigativa dos autores, conhecer as discussões e reverberar no seu 
cotidiano profissional.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: O ambiente informacional atual, 
em decorrência dos avanços tecnológicos, tem 
se apresentado cada vez mais abrangente e 
modernizado. Contudo, muitos artefatos, livros 
e documentos ainda precisam ser preservados 
no formato original, uma vez que possuem 
valor histórico, cultural, acadêmico e social. 
Assim, tendo em mente que a preservação de 
documentos pode salvar o conteúdo de milhões 
de materiais com inestimável valor acadêmico, 
e compreendendo que alguns livros e artefatos 
devem ser conservados na forma original por 
questões culturais, este artigo tem como objetivo 
principal abordar quais são as estratégias 
mais eficazes e eficientes abordadas pela 
Biblioteconomia para a preservação/conservação 
de documentos. Para alcançar este objetivo, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com 
o intuito de colocar a pesquisadora em contato 
com os trabalhos já realizados, verificando quais 
os problemas que não foram pesquisados, ou 
que não o foram adequadamente, e quais vêm 
recebendo respostas contraditórias. 
PALAVRAS-CHAVE: Preservação de 
Documentos. Deterioração. Tecnologia de 

Preservação. Biblioteconomia.

LIBRARY AND INFORMATION 
ENVIRONMENTS: THE PRESERVATION 
OF DOCUMENTS AND ITS CULTURAL 

IMPORTANCE
ABSTRACT: The current informational 
environment, as a result of technological 
advances, has been increasingly comprehensive 
and modernized. However, many artifacts, books 
and documents still need to be preserved in their 
original format, as they have historical, cultural, 
academic and social value. Thus, bearing in 
mind that document preservation can save the 
content of millions of materials with inestimable 
academic value, and understanding that some 
books and artifacts must be preserved in their 
original form for cultural reasons, this article 
aims to address what are the more effective and 
efficient strategies addressed by Librarianship for 
the preservation/conservation of documents. To 
achieve this objective, a bibliographic research 
was carried out, with the aim of putting the 
researcher in contact with the works already 
carried out, verifying which problems were 
not researched, or which were not adequately 
researched, and which ones have been receiving 
contradictory answers. 
KEYWORDS: Document Preservation. 
Deterioration. Preservation Technology. 
Librarianship.

1 |  INTRODUÇÃO
As bibliotecas de pesquisa e os arquivos 

de um modo geral, sejam eles empresariais 
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ou pessoais, coletam informações gravadas em papel, filme, fitas e discos analógicos ou 
digitais, todos os quais têm períodos de vida finitos. Quando o papel original, o filme e 
outros meios de informação ou “formatos” se deterioram o suficiente para ameaçar a perda 
das informações registradas neles, é necessário tomar uma importante decisão e definir 
se a informação deve ser preservada, qual é o mais eficaz e Tecnologia de preservação 
econômica para usar.

Para os profissionais que atuam na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
que é um campo de estudo interdisciplinar que se concentra na documentação que registra 
as histórias, memória, história e conhecimento humano, a decisão pode ser difícil porque 
nenhuma tecnologia de preservação é perfeita; e além disso, há o risco de algumas 
informações serem perdidas para salvar outras informações, e as decisões acabam sendo 
tomadas para salvar o que é considerado no momento, pois as informações com maior 
probabilidade de ter um valor acadêmico duradouro. 

Baseado nisso, este artigo tem como objetivo principal abordar quais são as 
estratégias mais eficazes e eficientes para a preservação/conservação de documentos; 
enquanto os objetivos específicos incluem: conceituar termos e particularidades 
relacionadas ao assunto; destacar o que provoca a deterioração de documentos; descrever 
as melhores maneiras de promover a preservação de artefatos.

Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que trata-se 
de um levantamento bibliográfico preliminar, que permite colocar o pesquisador em contato 
com os trabalhos já realizados, verificando quais os problemas que não foram pesquisados, 
ou que não o foram adequadamente e quais vêm recebendo respostas contraditórias.

Esta pesquisa bibliográfica é apresentada no Desenvolvimento deste trabalho 
(tópico seguinte), com autores como: Beck (1991); Duarte (2003); Luccas (1995); Mendes 
(2001); e Pinniger (2008), buscando promover um conhecimento profundo sobre o assunto 
tanto para a autora quanto para todos os possíveis leitores.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceitos e particularidades relacionados à preservação de documentos
Quando se fala em preservação, logo se pensa em preservar algo valioso, sendo 

que este bem, quando não é imobiliário, costuma ser chamado de artefato. Brooks (1980) 
afirma que os artefatos envolvem todas as entidades físicas criadas pelo conhecimento dos 
seres humanos, ou seja,

[...] uma vez registrado, o conhecimento humano detém um grau de 
permanência, uma objetividade, uma acessibilidade que é negada ao 
conhecimento subjetivo dos indivíduos. Uma pessoa pode adquirir amplo 
conhecimento, profunda sabedoria e insights espirituais, mas tudo isso se 
perde quando ela morre, exceto aquilo que registrou em algum artefato 
(BROOKS, 1980, p. 128).
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Duarte (2003) informa que a conservação artefatos são muitas vezes pensados em 
termos de raridade ou singularidade, idade e valor monetário. Embora essas características 
sejam frequentemente encontradas em artefatos, elas não determinam por si mesmas o valor 
acadêmico. Alguns artefatos são preservados porque são exemplos excepcionalmente bons 
de sua tecnologia ou são expressões artísticas; enquanto outros manuscritos, impressões, 
desenhos e fotografias feitas para gravar eventos históricos foram tão finamente feitos que 
adquiriram valor estético e valor como documentos históricos. 

Em todos os exemplos acima, o formato em si tem algo a contribuir para a 
comunidade seja cultura, educacional ou profissionalmente, por isso, quando a forma ou 
formato original contribui para o valor acadêmico do registro, Mendes (2001) menciona que 
o registro se torna um artefato. Consequentemente, o formato original de um artefato não 
pode ser destruído sem reduzir o valor acadêmico do registro. 

Ao considerar artefatos como informações, Luccas (1995) cita que os artefatos 
podem ser submetidos à mesma revisão técnica e acadêmica dada a todos os registros 
considerados para preservação. Livros e documentos avaliados exclusivamente para seus 
conteúdos atualmente são preservados apenas se essa informação for considerada de 
valor acadêmico suficiente para justificar o custo de sua preservação. Analogamente, 
os artefatos só serão preservados se a sua “informação” for considerada de importância 
acadêmica suficiente para merecer a preservação, sabendo que preservar esses materiais 
significa preservá-los no formato original.

Na concepção de Brooks (1980) muitos livros e documentos são antigos e raros, 
mas contêm pouco valor acadêmico, enquanto alguns documentos novos podem ser de 
grande importância. Da mesma forma, o valor monetário de alguns documentos como itens 
de colecionadores tem pouca relação com a importância desses documentos para a bolsa 
de estudos.

Com base nisso, Mendes (2001) completa que a maioria dos artefatos são valorizados 
principalmente como prova ou prova da precisão das informações que eles contêm. Isso 
quer dizer que os documentos originais são essenciais para muitos propósitos legais e 
acadêmicos como prova de autenticidade, sendo que a autenticidade do texto, mesmo sua 
credibilidade jurídica, pode depender de uma análise do formato. 

Esses documentos são apontados por Beck (1991) como todas as notas, acordos, 
livros, avisos, propagandas, requisições, ordens, declarações, jornais, formulários, 
correspondências, revistas, índices, registos ou quaisquer outros dados emitidos, enviados, 
recebidos ou mantidos em papel ou em formato eletrônico. Vale aqui ressaltar que o registro 
eletrônico, segundo Pinniger (2008) é qualquer dispositivo eletrônico contemporâneo, 
utilizado para elaboração, escaneamento e/ou guarda de documentos como computador, 
laptop, disco compacto, disquete, espaço em nuvem eletrônica ou qualquer outra forma de 
armazenamento ou dispositivo de recuperação, considerado viável.

Luccas (1995) acredita, então, que qualquer documento precisa de manutenção, 
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o que significa manter documentos, seja fisicamente ou em formato eletrônico; e/ou de 
preservação, que engloba manter esses documentos em boas condições e evitar que ele 
seja alterado, danificado ou destruído.

2.2 A deterioração de documentos 
Principalmente os materiais à base de papel, de acordo com Duarte (2003) podem 

deteriorar-se quimicamente e fisicamente. Alguns deterioram-se por causa de suas 
propriedades inerentes, outros como resultado de condições de armazenamento ou exibição 
reduzidas. Esses danos podem ser causados por práticas de manipulação precárias, sendo 
que a mídia em objetos em papel, como tinta, aquarela ou lápis também podem degradar 
exatamente por esse descuido. E embora não seja possível parar a deterioração, pode-se 
influenciar a rapidez que isso ocorre.

Mendes (2001) notifica que a deterioração química inclui:

• O desvanecimento e descoloração dos papéis e da mídia no papel causada 
pela exposição à radiação ultravioleta ou à luz (UV). A deterioração ocorrerá 
mais rapidamente quando exposta a maior intensidade da luz.

• A deterioração causada por condições úmidas, que tem a capacidade de con-
sumir e manchar os materiais em que cresce.

• A fragilidade e coloração do papel causadas por ácido, quer no papel, quer no 
material com o qual o papel está em contato.

• E a deterioração causada pela interação entre o papel e o meio de impressão 
utilizado. A tinta de gás de ferro é acidental por natureza e ao longo do tempo, 
pode queimar através do papel em que está escrito.

Tanto no lar familiar quanto nas bibliotecas, museus ou instituições públicas de 
arquivo, Beck (1991) relata que o motivo da erosão é quase sempre o mesmo. É a ação 
sistemática da luz, temperatura e umidade, na composição química do papel, assim 
como o crescimento de fungos e bactérias. Até 1850, os papéis eram feitos com fibras 
vegetais, especialmente panos de algodão e linho. Naquela idade, o papel teve um custo 
relativamente caro. Quando este material começou a ficar sem recursos, novas formas de 
produção foram inventadas, e uma nova produção de papel de celulose (celulose, uma fibra 
residual da madeira das árvores) foi desenvolvida. 

À medida que os novos custos do sistema diminuíram, Beck (1991) completa que o 
papel era mais barato do que antes, e as revistas de grande tiragem apareceram, inicialmente 
chamadas de “polpas”. Para o tratamento da polpa de madeira começaram a usar-se em 
1870, alguns ácidos como o ácido sulfúrico e bisulfato de cálcio. Para os compostos de 
branqueamento, também foram utilizados ácidos clorato. As fibras fabricadas em correntes 
de celulose degradam-se quando expostas a um ambiente ácido na presença de umidade, 
luz e temperatura, criando reações químicas indesejáveis no papel, como amarelamento, 
degradação e efeitos biológicos como a aparição de fungos, bactérias e insetos infestação.
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Pra finalizar, Pinniger (2008) manifesta que a deterioração física inclui:

• Manipulação e uso de dano, como, lágrimas, dentes, punções, abrasões e per-
das de papel.

• Dobras e vincos que dividem o papel

• Ataque de praga, causado por alguns insetos e roedores para os quais papel e 
colas são uma fonte de alimento

• Flutuações extremas de temperatura e umidade relativa que causam flamba-
gem e distorção.

Dessa forma, nota-se que as bibliotecas e os arquivos precisam realizar de forma 
independente atividades para preservar suas coleções, fornecendo habitação adequada, 
proteção contra incêndio e roubo, vinculação de bibliotecas e reparos e restauração 
ocasionais.

As bibliotecas com a custódia das pesquisas de pesquisa da nação também 
perceberam que é necessário um maior compromisso de recursos da biblioteca para 
preservar suas coleções muito grandes e deterioradas; pois de acordo com Luccas (1995), 
único, mas monumental, problema de deterioração das coleções de bibliotecas causadas 
pela fragilização do papel por si só atraiu atenção nacional considerável, juntamente com o 
problema, talvez o menos óbvio (e mais comumente esquecido), com a eficácia de qualquer 
tecnologia de preservação que reproduza ou altere o original.

2.3 Como realizar a preservação de documentos
Tendo em mente que uma estratégia de preservação para artefatos pode incluir 

uma diretriz de que nenhum tratamento deve ser realizado a menos que o risco de danos 
por atraso ou inatividade seja considerado o maior risco, Beck (1991) sintetiza que um 
tratamento de preservação deve ser apropriado e econômico, sendo que sua adequação 
deve ser medida pela sua capacidade de capturar todas as informações de significância. Isso 
quer dizer que o estudioso deve estar preparado para identificar agora quais informações 
são significativas para o estudo atual e futuro, a fim de garantir que seja capturado. 

Brooks (1980) afirma que um estudioso pode sempre dizer a um conservador quais 
atributos de um artefato são significativos e devem ser preservados, uma vez que há uma 
possibilidade remota de identificar todas as informações que, no futuro, serão significativas 
sobre um livro ou documento, combinado com os compromissos inerentes entre as 
informações economizadas e a informação perdida durante o processo de tratamento 
de preservação. Por essa razão, o tratamento deve ser direcionado apenas para livros e 
documentos que tenham uma importância artefactual e que tenham necessidade urgente 
de tratamento.

Na mesma linha de pensamento, Luccas (1995) descreve que para livros e 
documentos cujo valor acadêmico se baseia inteiramente em uma representação 
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razoavelmente fiel de textos e ilustrações, é fundamental que seja feita a escolha de uma 
tecnologia de preservação adequada, com base na fidelidade técnica de várias tecnologias 
de reformatação, o tipo de acesso necessário à informação preservada, e custos relativos. 
Para muitos materiais de valor acadêmico em risco de perda de deterioração, o microfilme 
é a tecnologia de preservação de escolha porque o microfilme “captura” o texto bem e o 
texto é de maior valor acadêmico.

O tratamento correto dos itens de papel planos, na concepção de Mendes (2001) 
ajudará a sua preservação a longo prazo, porém, os seguintes procedimentos devem ser 
seguidos:

• Sempre lide com cuidado.

• Nunca permita alimentos ou bebidas perto de itens.

• Tenha mãos limpas, mesmo quando usar luvas cirúrgicas protetoras ou em pó. 
Se um objeto for particularmente frágil, as luvas cirúrgicas de montagem íntima 
podem ser mais apropriadas.

• Use um suporte rígido, como um pedaço de papelão ao transportar papéis. Isso 
é importante quando os papéis são grandes e frágeis ou precisam ser transpor-
tados por longas distâncias.

• Um carrinho de cama plana é útil para mover material de grande porte.

• Intercalar obras de arte e documentos com o tecido de arquivo para protegê-los 
da abrasão e tinta ou transferência de adesivo de outros itens.

• Ao trabalhar com obras de arte, use lápis e não tinta. As marcas de lápis são 
facilmente removidas, enquanto que as tintas podem ser difíceis ou impossíveis 
de remover.

Se houver armazenamento especializado disponível, Duarte (2003) alerta que são 
desejáveis temperaturas entre 18 a 20 ° C e humidade relativa entre 45 a 50 por cento. O 
ar condicionado do escritório geralmente opera entre 21 e 23 ° C em climas temperados. 
Se essas condições forem estáveis, a deterioração natural dos objetos pode ser moderada. 
As amplas flutuações nas condições podem fisicamente gravar os registros e acelerar sua 
deterioração. 

Nota-se que os sistemas de ar condicionado costumam operar apenas durante o 
horário comercial, levando a uma flutuação mais ampla de temperatura e umidade relativa 
em outros momentos. Em umidade relativa sustentada em cerca de 65%, o crescimento 
do molde pode ocorrer, por isso, Luccas (1995) recomenda que a pessoa aponte para uma 
área de armazenamento com condições estáveis, onde a temperatura é de cerca de 20 ° C 
e a umidade relativa permanece abaixo de 60 por cento.

As caixas de armazenamento de tábua ondulada podem fornecer um micro 
ambiente conveniente ao armazenar em buffer os documentos dos efeitos completos da 
umidade e temperatura flutuantes. E como os materiais se degradam mais rapidamente 
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quando expostos à luz, especialmente ultravioleta (UV), Brooks (1980) explica que 
surpreendentemente, os tubos fluorescentes geralmente emitem um nível relativamente 
alto de UV. Assim, a iluminação deve ser ligada somente quando for necessária. Além 
disso, idealmente, as áreas de armazenamento não devem ter janelas. Onde as janelas 
estão presentes, elas devem ser cobertas com cortinas ou persianas opacas.

Como insetos e roedores causam danos através do que eles comem ou deixam para 
trás, Beck (1991) diz que é essencial reduzir a chance de que eles se sintam atraídos para 
gravar áreas de armazenamento seguindo estas recomendações:

• Não comer em áreas de armazenamento.

• Mantenha as superfícies (pisos, tops das prateleiras) limpas.

• Esvazie as lixeiras regularmente.

• Verifique regularmente as áreas de armazenamento de surtos de insetos ou 
roedores. Caso ocorra uma infestação, podem ser necessárias iscas ou fumiga-
ção. Mais conselhos estão disponíveis no gerenciamento integrado de pragas.

• Use prateleiras metálicas pintadas com revestimento em pó adequadamente 
curadas para registros em papel e gabinetes planos para armazenamento plano 
de mapas, planos e obras de arte de grande porte. Impressões, desenhos, car-
tazes e aquarelas devem ser armazenados de forma plana, enquanto os arqui-
vos em papel geralmente são armazenados verticalmente. Rotule claramente 
caixas de armazenamento e pastas para minimizar o manuseio desnecessário. 
A área de armazenamento e instalações devem ser limpas para desencorajar 
pragas. As prateleiras não revestidas de madeira e painel de partículas / MDF 
podem liberar vapores nocivos e devem ser substituídos sempre que possível.

• Gabinetes de arquivo simples, como caixas, pastas, carteiras e cartões de pa-
pel, protegem itens baseados em papel contra danos mecânicos, luz e poeira. 
Eles também fornecem microambientes que reduzem as flutuações de tempe-
ratura e umidade relativa.

Na visão de Duarte (2003) é preciso, ainda, escolher um produto de papel de alta 
qualidade para armazenamento a longo prazo. Alguns plásticos também são adequados 
para o armazenamento de registros em papel. O plástico deve ser livre de plastificantes, 
revestimentos de superfície e outros produtos químicos nocivos. O filme plástico mais 
adequado é uma forma de poliéster conhecido como PET, que vende sob os nomes próprios 
Mylar ou Melinex. O polipropileno e o polietileno de qualidade alimentar são alternativas 
aceitáveis de baixo custo.

Enfim, há o encapsulamento que é um método de armazenamento que usa uma 
manga de poliéster rígida e ajustada para tomar a maioria da pressão de manuseio e abuso. 
Permite que um item seja visualizado na sua habitação sem contato direto. A laminação a 
quente onde a manga de plástico é aderida aos documentos originais e obras de arte não 
é recomendada. Este tratamento é irreversível e levará à deterioração acelerada do papel 
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no interior (MENDES, 20001).
De maneira geral, Pinniger (2008) cita que a grande maioria de todos os artefatos 

podem ser preservados sem tratamento e com baixo custo através de medidas de 
preservação para reduzir suas taxas de deterioração e desgaste, estendendo assim suas 
vidas e minimizando o número de artefatos que precisam de tratamento em qualquer 
momento. Isso quer dizer que a preservação e conservação de documentos antigos requer 
conhecimentos específicos, bem como ações peculiares:

• O primeiro passo na preservação de seus papéis é colocá-los em forma plana. 
Desdobre-os, tire-os dos envelopes e remova todas as bandas de borracha ou 
clipes de papel. Se os papéis resistirem, prossiga cuidadosamente em vez de 
forçar. 

• Em seguida, escolha pastas e caixas de qualidade arquivística que sejam livres 
de ácido e sem lignina para armazenamento. 

• Finalmente, preste atenção à temperatura. Embora possa ser tentador manter 
os papéis fora do caminho em porões ou garagens, esses locais frequentemen-
te quentes e úmidos não são os melhores locais para eles. Temperaturas fres-
cas (abaixo de 75 graus) e baixa umidade relativa (abaixo de 65%) decadência 
lenta e reduz as chances de que o molde e os insetos causem estragos em 
seus papéis. Os porões regulados por temperatura em estados secos funcio-
nam bem, desde que não haja risco de inundações.

• No mais, uma maneira de minimizar o tratamento é digitalizar os documentos 
para poder trabalhar com a cópia digital em vez do original, facilitando seu com-
partilhamento. Além disso, é importante ter em mente que para a maioria dos 
papéis, as luvas não são necessárias e podem dificultar o trabalho com elas. 
Por essa razão, deve-se colocar os papéis em um espaço limpo e preparado.

3 |  CONCLUSÃO
A preservação e a conservação de documentos são uma luta contra um processo 

que ocorre naturalmente. Não é uma tarefa fácil, mas se inicialmente todas as precauções 
são respeitadas e os documentos são tratados com cuidado, as preocupações são muito 
reduzidas. O grande problema é que muitos dos documentos e fotos não foram bem 
conservados desde o início, sendo necessário melhorar essas condições, seja por meio de 
cuidados apropriados, principalmente na manipulação de obras em papel, seja realizando 
o armazenamento adequado em local seguro, livre de pestes e intempéries relacionadas 
ao clima.

Além disso, há um pensamento, principalmente da população mais jovem, que todo 
esse “trabalho” de recuperação pode ser uma perda de tempo, tendo em vista que, na 
modernidade, os documentos físicos deixaram de ser necessários, sendo substituídos 
pelas versões eletrônicas, que podem ser acessadas pelo celular, computadores, tabletes 
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e outros equipamentos tecnológicos.
Apesar dessa questão, foi possível perceber que embora nenhum documento, 

carta ou outro artigo possa durar para sempre, eles podem durar muito tempo se forem 
devidamente manipulados, armazenados e preservados. Todavia, a preservação desses 
materiais requer uma estratégia que envolva uma justificativa de recursos, metodologias 
de seleção (assumindo menos recursos do que as necessidades) e uma variedade de 
tecnologias de preservação capazes de combinar problemas com soluções. 

Assim, entende-se que o objetivo principal de abordar quais são as estratégias 
mais eficazes e eficientes para a preservação/conservação de documentos; bem como os 
objetivos específicos de: conceituar termos e particularidades relacionadas ao assunto; 
destacar o que provoca a deterioração de documentos; e descrever as melhores maneiras 
de promover a preservação de artefatos, foram atingidos, promovendo um conhecimento 
mais profundo sobre o assunto.
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