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Resumo: Diante da pandemia da COVID-19, surgiram iniciativas científicas e acadêmicas para a 
produção de informações confiáveis sobre a temática. O estudo teve o objetivo de realizar um 
panorama acerca da criação de repositórios temáticos e do registro de tais conteúdos em repositórios 
de instituições de ensino público e centros de pesquisa, devido à importância da divulgação desses 
ativos do conhecimento na atual conjuntura. Pesquisa descritiva, qualitativa com objetivo 
exploratório. Estudo fundamentado em revisão bibliográfica e levantamento do registro de 
repositórios no Instituto Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a seleção da amostra. 
Foram incluídos renomados centros de pesquisa em saúde no país. Realizado levantamento na 
Internet, utilizada a técnica da observação direta nos websites oficiais e aplicados questionários 
online. Como resultado, obteve-se retorno de 50% com um panorama situacional de dez repositórios 
que atuam com o propósito de agregar saberes e somar esforços no enfrentamento desse grave 
problema mundial. 
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Abstract: In face of COVID-19 pandemic, scientific and academic initiatives have emerged to 
produce reliable information. This research aimed to provide an overview about the creation of 
thematic repositories and the registration of such content in repositories of public education 
institutions and research centers to disseminate this knowledge. Descriptive and qualitative research 
with an exploratory objective. Study based on bibliographic review and survey of the registry of 
repositories at the Brazilian Institute of Science, Technology and Innovation to select the sample. 
Renowned health research centers in the country were included. A survey was carried out on the 
Internet, the technique of direct observation was used on official websites and online questionnaires 
were applied. As a result, it was obtained a return of 50% and a situational panorama of ten 
repositories that act with the purpose of aggregating knowledge and also adding efforts to face this 
global problem. 
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Introdução 

Desde o início da pandemia da COVID-19, a Organização Mundial da Saúde declarou que 

a contaminação pelo vírus Sars-CoV-2 constituía emergência de saúde pública, passando a 

ser de responsabilidade internacional o enfrentamento dessa problemática. A partir dessa 

declaração, ampliou-se o chamado para a cooperação científica em pesquisas e a 

conscientização da solidariedade para apoiar as camadas vulneráveis (WHO, 2020). Desde 

então, pesquisadores apoiados pelos Governos de seus países ou de outros procuram a cura, 

porém deparam-se com dificuldades, como a mutação ou a reinfecção do vírus, que pode 

ocorrer em diferentes regiões, com condições climáticas adversas e sistemas imunológicos 

outros. 
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A produção de informações sobre a pandemia tem ocorrido de forma rápida requerendo a 

divulgação das pesquisas em andamento ou finalizadas, bem como a disseminação de 

informações confiáveis para a população. Profissionais da área da informação têm 

disponibilizado conteúdos referentes à pandemia que estejam sendo produzidos para 

acesso e uso. Tal medida possibilita a ampliação das pesquisas e a geração de novos 

conhecimentos. Ademais, soluções tecnológicas vêm sendo desenvolvidas para 

potencializar a difusão informacional para a população em todas as regiões do mundo. 

Frente ao cenário comentado, faz-se necessário difundir a existência de ambientes como os 

repositórios digitais que são sistemas de informação estruturados com conteúdos 

científicos e acadêmicos confiáveis. Ao tratar de repositórios temáticos, pode-se citar, 

López-Borrull (2018) ao comentar que nem todas as disciplinas possuem o mesmo fluxo de 

informação ou as mesmas necessidades de acesso, portanto há necessidade de estratégias 

diferentes para criar repositórios, pois observa-se que não se estruturam nem 

operacionalizam ações da mesma maneira, devido aos propósitos variados. 

Esta pesquisa, classificada como descritiva, com abordagem qualitativa e objetivo 

exploratório, realizou levantamento exaustivo na Internet e observação direta em websites 

oficiais de instituições de ensino público e centros de pesquisa do país. Objetivou o 

mapeamento de repositórios temáticos ou digitais que estejam lidando com conteúdos 

sobre a COVID-19, para apoiar os atores envolvidos no enfrentamento da pandemia com a 

obtenção de informações atestadas por pares, e fornecem acesso para uso público. 

Repositórios de instituições da área de saúde no país existentes anteriormente à pandemia 

foram incluídos devido à confiabilidade informacional. 

Análise 

A partir da observação direta em websites de instituições públicas de ensino e centros de 

pesquisa, obteve-se que do quantitativo de repositórios poucos estão tratando de temas 

relativos à pandemia. Foram identificados vinte repositórios e metade respondeu ao 

questionário. Dos respondentes, tem-se nove instituições de ensino público ao nível federal 

e estadual, sendo 4 do Sudeste, 3 do Nordeste, 1 do Sul e 1 do Centro-Oeste, além de um 

instituto de pesquisa ao nível nacional. 

Sobre o registro e a divulgação de programas, projetos e notícias acerca da temática, tem-

se que 70% alojam conteúdos nos portais institucionais, 20% em área específica no 

repositório e 10% em ambos. Estão engajados nessas atividades profissionais 

bibliotecários, analistas de sistemas, técnicos administrativos, discentes e estagiários. 

Dos respondentes, para 30% está prevista a continuidade dessa atividade no período pós- 

-pandêmico, 30% não sabem se irão continuar, 30% não manterão os repositórios após a 

pandemia, 10% não responderam. Possivelmente, essa resposta possa justificar o aspecto 

da preservação digital, visto que apenas em 30% está sendo contemplado, em 40% ainda 

não está previsto, para 10% não está previsto, e 20% se abstiveram. 
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Considerações 

Importante a realização deste levantamento para obtenção de um panorama acerca da 

atuação de repositórios das instituições de ensino e dos centros de pesquisa que estão 

registrando conteúdos sobre a pandemia para apoiar os atores desse contexto e a 

população. Nova pesquisa se encontra em curso para a ampliação da investigação, pois 

acredita-se que mais instituições tenham iniciando ações para ampliar a preservação e a 

divulgação de conteúdos pertinentes à temática. O futuro ainda incerto requer mais 

engajamento nesse sentido. Destaca-se a relevância da colaboração dos repositórios junto 

ao enfrentamento da pandemia por meio da comunicação científica. Acredita-se que esta 

pesquisa possa instigar mais instituições a registrar e disseminar os conteúdos em prol da 

saúde global. 
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