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ζ Extrair conhecimento da Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações, por meio de mineração de dados, com 

objetivo de descrever a pesquisa científica e tecnológica 

desenvolvida no país nos programas de pós-graduação 

OBJETIVO

desenvolvida no país nos programas de pós-graduação 

strictu sensu oferecido em universidades e institutos de 

pesquisa no período de 2006 a 2015. 



ζ Análise quantitativa e distribuição por instituições das áreas de pesquisa. 

ζ Perfil da pós-graduação em relação a trajetória, temas consolidados da 

pesquisa e principais representantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Extrair informações estratégicas da BDTD:

pesquisa e principais representantes.

ζ Capacidade inovadora, em relação ao pioneirismo nas pesquisas 

realizadas.

ζ Quantidade de trabalhos produzidos por áreas temáticas.

ζ Número de orientadores e quantidade de trabalhos orientados.

ζ Redes de cooperação entre áreas do conhecimento e pesquisadores .

ζ Produtividade dos programas por comparação por área do conhecimento. 



A BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA 

DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD)



ζ Banco de dados que contém os resultados da pós-graduação 

stricto sensu do Brasil

ζ Bases de dados de produção científica são fundamentais para 

BDTD

ζ Bases de dados de produção científica são fundamentais para 

a geração de indicadores científicos e tecnológicos.



ζ 400.000 registros

ζ 100.821 Teses e 276.344 Dissertações

ζ 105 instituições brasileiras

COMPOSIÇÃO

ζ 105 instituições brasileiras



ζ Baseados no Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting (OAI-PMH) ...

ζ ...  protocolo desenvolvido pela Open Archives 

OAI-PMH

Initiative que...

ζ ... define um mecanismo para coleta de registros 

de metadados em repositórios de dados, adotando 

assim, o modelo baseado em padrões de 

interoperabilidade.



ζ A BDTD é uma...

ζ ... rede distribuída de sistemas de informação que...

ζ ... gerenciam teses e dissertações, com texto 

SISTEMA DE SISTEMAS

completo...

ζ ... sendo as instituições de ensino e pesquisa as 

provedoras de dados e o ...

ζ ... IBICT operando como agregador



ζ O processo abrange a coleta dos metadados das teses e 

dissertações dos provedores (instituições de ensino e 

pesquisa)...

PROVEDORA

ζ .... organiza-os em um único repositório e os expõem para 

coleta para outros provedores de serviços, como por 

exemplo a Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations NDLTD



ECOSSISTEMA DA BIBLIOTECA DIGITAL 
BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES



ζ Estudar experiências existentes no Brasil e no exterior de 

desenvolvimento de bibliotecas digitais de teses e dissertações, 

ζ Definir padrões de metadados e tecnologias a serem utilizadas 

MOTIVAÇÃO PARA CRIAÇÃO DA BDTD

pelo sistema e 

ζ Desenvolver um sistema de publicação eletrônica de teses e 

dissertações para atender àquelas instituições de ensino e pesquisa 

que não possuíam sistemas automatizados para implantar suas 

bibliotecas digitais. 



ζ De fato, todas avançaram e essa última foi o impulso 

necessário à criação dos repositórios institucionais de teses e 

dissertações, possibilitando, assim, o pleno cumprimento da 

missão da BDTD.

REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS

missão da BDTD.



ζ Naquele momento de criação, no entanto, não havia a 

intenção de explorar o grande manancial de informação 

reunida sobre a pesquisa stricto sensu brasileira. 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

ζ Ao grande volume de dados e informações científicas 

disponibilizados, não havia a correspondente realização da 

etapa de análise da informação. 

ζ Isso é, o projeto da BDTD cumpre todo o ciclo informacional, 

mas não considera a etapa final de análise.



CICLO INFORMACIONAL

S

A
Q
U

T
R
A
T

A
R
M
A
Z

D
I
S
S
E

A
NS

E
L
E
Ç
Ã
O

U
I
S
I
Ç
Ã
O

T
A
M
E
N
T
O

Z
E
N
A
M
E
N
T
O

E
M
I

N
A
Ç
Ã
O

N
Á
L
I
S
E



ζ Sistema convencional de recuperação de informação em 

bases de dados não seria capaz

ζ Mineração de dados, que se resume em uma técnica de 

DESCOBERTA DE CONHECIMENTO

ζ Mineração de dados, que se resume em uma técnica de 

análise automática da informação para grande volume de 

informações

ζ Extrair informação, previamente desconhecida e de máxima 

abrangência a partir de grandes bases de dados



MINERAÇÃO DE DADOS

Preparação dos Dados

Extração dos Dados de Trabalho

Escolha da Fonte de Dados

Disseminação dos Resultados

Análise dos Resultados

Processo de Data Mining

Bases de Dados de Trabalho

Preparação dos Dados



METODOLOGIA



ζ Softwares de preparação (incluindo limpeza), extração, tratamento (incluindo manipulação), 

processamento (incluindo visualização), interpretação e análise de dados, processo conhecido 

como Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados ou em inglês Knowledge Discovery in 

Databases (KDD). 

ζ Referencial em software livre para tratamento automático de informação:

SOFTWARES UTILIZADOS

ζ Open Refine para carregamento e leitura dos dados

ζ Tableau para limpeza, transformação e visualização dos dados. 

ζ Knime para mineração de dados

ζ Jupyter para programação em Python

ζ Go JS para confecção dos gráficos



ζ O período de avaliação: 2006 a 2015, tendo em vista a confiabilidade dos 

dados

ζ Somente a partir de 2006 as instituições que oferecem programas de 

pós-graduação stricto sensu foram obrigadas a depositar os seus 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

resultados de pesquisa nos repositórios institucionais. 

ζ Até 2015, uma vez que a extração do conjunto de dados de interesse 

foi realizado em 2016 e portanto uma parte das instituições ainda 

estavam alimentando seus repositórios institucionais daquele ano.

ζ As instituições alimentam  cotidianamente e retrospectivamente seus 

repositórios institucionais e a possui registros significativos desde 1997. 



ζ O processo de análise de informação: fonte de dados homogênea e sem 

ruídos informacionais e aí teve início a primeira barreira a ser superada. 

ζ Identificaram-se problemas na alimentação de dados pelas instituições e 

problemas na gestão do próprio sistema de coleta da BDTD.  Falta de 

padronização: acentuação e palavras em inglês

BARREIRAS

padronização: acentuação e palavras em inglês

ζ Assim, a primeira etapa foi a realização da limpeza na base de dados 

em uso no projeto por meio identificação de regras de correção que 

foram implementadas por meio de programação a partir de modelos 

estatísticos. 

ζ Com essa informação, gerou-se uma relação de indicação de 

solução e sugestões de melhorias na entrada de dados nos 

repositórios de dados por instituição.   



PROBLEMAS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E 
INDICAÇÃO DE SOLUÇÃO

ζ Regras para Autores

ζ Laus\ José Luiz [UNESP] (em dois campos)

ζ Lavarda\ Carlos Eduardo Facin\ (em dois campos)

ζ Lavinia Schuler Faccini (em um campo)

ζ Universidade do Parana Faculdade de Direito (com a instituição)

ζ Acentosζ Acentos

ζ Regras para Palavras-chave

ζ "Beckett\, Samuel\, “  Samuel Beckett

ζ Crohn\, DoenÇa de Doença de Crohn

ζ 8.02.10.00-7 (CDU)

ζ Recém-nascidos - Mortalidade - Brasil,Sistemas de recuperaÇÃO da 
informaÇÃO - Saúde pública - Brasil,Sistema Único de SaÚde (Brasil),SAUDE 
PUBLICA,SAUDE PUBLICA",

ζ Regras para Rede de Pesquisadores

ζ Orientador, coorientador, banca examinadora



SUGESTÕES DE MELHORIAS NA ENTRADA DE DADOS NOS 
REPOSITÓRIOS DE DADOS POR INSTITUIÇÃO

ζ A UFMT coloca nome, CPF e Lattes:

Adad\, Maria Angela, CPF:489.444.312-01, 

http://lattes.cnpq.br/5694939964123686.

ζ A FURB, PUC_PR,  coloca o nome completo da universidade, o 

programa de pós-graduação e uma data, que parece ser o 

nascimento do orientador. 

Amal\, Julio\, 1960-,Universidade Regional de Blumenau. 

Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em CiÃªncias ContÃ¡beis e 

AdministraÃ§Ã£o.



ζ As “regras para rede de pesquisadores” consideraram que os 

campos reservados para orientador, às vezes continham um, 

às vezes dois nomes e às vezes cinco nomes. 

ζ Concluiu-se (e assumiu-se) que com dois havia também o 

coorientador e com mais de dois, a banca examinadora. 

ζ Com isso, criaram-se regras para verificar redes de 

pesquisadores explícitas e as palavras-chave em torno dos 

orientadores. 



ζ Outro processo importante envolvido na construção do conjunto de dados 

para análise foi a classificação automática de palavras-chave de acordo com

sua coocorrência.

ζ Basicamente, as palavras-chave foram tratadas como um documento e as 

probabilidades condicionais entre elas foram calculadas, a fim de classificá-los 

em um conjunto predefinido de áreas de investigação, resultante da 

probabilidade entre palavras-chave e áreas predefinidas. 

ζ Finalmente, a cada entrada no banco de dados foi atribuído as áreas mais

prováveis para a pesquisa de acordo com as probabilidades acima. Grande 

parte do projeto centrou-se na identificação de grandes áreas de pesquisa 

predefinido, de modo que todas as entradas no banco de dados estivessem

completamente cobertas



ζ O próximo passo, com a base de dados homogênea (e enriquecida), 

traduz as infinitas possibilidades de análise da pesquisa brasileira: 

ζ (i) qual área do conhecimento será analisada? Por qual palavra-

chave? Em uma instituição? Em várias instituições? Quais os 

principais orientadores? Ou, 

ζ (ii) qual a instituição será analisada? Em várias áreas? Em algumas 

áreas? Ou ainda, 

ζ (iii) qual a trajetória de pesquisa dos orientadores? Ou também 

ζ (iv) como se classifica determinado segmento, qual a taxonomia 

praticada? 



ζ Enfim, a opção por qual perspectiva analisar são, de fato, 

infinitas. E a decisão tomada para a análise aprofundada foi 

de algumas áreas aleatórias do conhecimento, em várias 

instituições, em busca de como se organiza essa área do instituições, em busca de como se organiza essa área do 

conhecimento no Brasil, quais os principais pesquisadores e 

como se organizam em redes de colaboradores e quais as 

instituições desenvolvem pesquisa na área. 



RESULTADOS ALCANÇADOS



ζ Avaliação Global da BDTD. O campo estudado foi o de palavras-chave (PC). 

ζ O conjunto completo de todos os termos absolutos usados como palavras-chave 

corresponde a 3.243.871 palavras ou expressões. Depois de aplicar as regras de 

limpeza e padronização, obteve-se aproximadamente 700.000 palavras-chave. 

PRIMEIRA FASE

ζ As primeiras 281 ocorrências correspondem a 342.418 PC, aproximadamente 50% do 

total de palavras-chave. O restante 50% estão dispersos em palavras que não tem 

representatividade estatística, a chamada long tail, que apesar de poder conter temas 

emergentes, também se encontram ali informações com erros de preenchimento ou 

falta de padronização na entrada de dados. 

ζ De fato, essas situações são muitas e deverão ser abordadas em outro momento de 

pesquisa. Nesse momento, a opção foi considerar apenas as primeiras 281 

ocorrências. 



ζ Educação

Biblioteconomia

ζ Universidade de Brasília

Universidade de São Paulo

SEGUNDA FASE

Avaliação Aprofundada por Assunto ou Instituição

ζ Biblioteconomia

ζ Pesquisa Espacial

ζ Violência Contra Mulher

ζ Universidade de São Paulo



AVALIAÇÃO GLOBAL DA BDTD



ζ Aproximadamente 700.000 palavras-chave

ζ 281 primeiras corrrespondem a 342.418, aproximadamente 50% das 

palavras-chave.

ζ O restante é “long tail”, que pode ser analisada em termos de 

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 
CIÊNCIA DESENVOLVIDA NO BRASIL

ζ O restante é “long tail”, que pode ser analisada em termos de 

ζ Emergência do tema

ζ Erros de preenchimento

ζ Falta de padronização na entrada de dados

ζ Opção: desconsiderar



EDUCAÇÃO 9659
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5236
ESTUDO E ENSINO 4155
ADMINISTRAÇÃO 3994
HISTÓRIA 3944
EDUCATION 3789
AVALIAÇÃO 3476
ENFERMAGEM 3445
FILOSOFIA 3087
POLÍTICAS PÚBLICAS 2960
EDUCAÇÃO 2691EDUCAÇÃO 2691
ESTADO 2688
QUALIDADE DE VIDA 2605
APRENDIZAGEM 2506
DIREITO 2457
FORMAÇÃO 2456
PSICOLOGIA 2344
EPIDEMIOLOGIA 2282
TRABALHO 2272
LITERATURA 2138
ENSINO SUPERIOR 2132



EDUCAÇÃO
CIIÊNCIAS DA SAÚDE
SOCIOLOGIA
TECNOLOGIA
LETRAS
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
CIÊNCIAS EXATAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
POLÍTICA
HISTÓRIA
INTERDISCIPLINAR
ADMINISTRAÇÃO
QUALIDADEQUALIDADE
MEDICINA VETERINARIA
PSICOLOGIA
PLANEJAMENTO
ESTADOS BRASILEIROS
CULTURA
GEOGRAFIA
DIREITO
FILOSOFIA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
TURISMO



TECNOLOGIA 24.267 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 6.292
9,02% ENGENHARIA MECÂNICA 1.881

ENGENHARIA ELÉTRICA 2.409
ENGENHARIA CIVIL 1.587 CONSTRUÇÃO CIVIL 815

ESTRUTURAS 873

BIOTECNOLOGIA 1.460
TECNOLOGIA NUCLEAR 1.333

ENERGIA 1.078ENERGIA 1.078
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1.071 MATERIAIS 955

ENGENHARIA DE SOFTWARE 992
TECNOLOGIA 986 ENGENHARIAS 766

ENGENHARIA QUIMICA 945
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 824



PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 

CIÊNCIA DESENVOLVIDA NO BRASIL



AVALIAÇÃO DETALHADA



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



USP EM COMPARAÇÃO

26.77517.48410.223



EDUCAÇÃO



AVALIAÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

ζ 23.823 (PALAVRAS-CHAVE)

ζ 138.127 (OCORRÊNCIAS)



EDUCAÇÃO 9659
EDUCATION 3789
EDUCACAO 2691
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1269
EDUCAÇÃO FÍSICA 1069
EDUCAÇÃO INFANTIL 1011
TECNOLOGIA EDUCACIONAL 954
EDUCAÇÃO ESPECIAL 917
EDUCAÇÃO E ESTADO 795
HIGHER EDUCATION 786
ENVIRONMENTAL EDUCATION 770ENVIRONMENTAL EDUCATION 770
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 602
DISTANCE EDUCATION 594
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 589
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 545
PHYSICAL EDUCATION 540
POLÍTICA EDUCACIONAL 504
SPECIAL EDUCATION 477
EDUCACAO ESPECIAL 463
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 457
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS 442



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



ATUAÇÃO DOCENTE
NEVES,FRANCISCO DE ASSIS ROCHA

CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PATOLOGIA MOLECULAR

TOMAZ,CARLOS ALBERTO BEZERRA
BIOLOGIA ANIMAL
CIÊNCIAS DA SAÚDE

GARRAFA,VOLNEI
BIOÉTICA
CIÊNCIAS DA SAÚDE

SUAIDEN,EMIR JOSÉ CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
NASCIMENTO,ELIMAR PINHEIRO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELNASCIMENTO,ELIMAR PINHEIRO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PRATESI,RICCARDO CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS MÉDICAS

BARBATO,SILVIANE BONACCORSI

EDUCAÇÃO
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E SAÚDE
PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA

VIEIRA,JOSÊNIA ANTUNES LINGUÍSTICA

BANDEIRA,LOURDES MARIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
HISTÓRIA
SOCIOLOGIA



ÁREAS DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
17,89% CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
11,38% ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO
9,76% TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9,76% SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
8,94% GESTÃO DA INFORMAÇÃO
8,13% GESTÃO DO CONHECIMENTO
6,50% ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO6,50% ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
6,50% INCLUSÃO DIGITAL
6,50% RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
6,50% ONTOLOGIA
4,88% SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
4,07% SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
4,07% COMPETÊNCIA INFORMACIONAL
4,07% LETRAMENTO INFORMACIONAL
4,07% BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS
4,07% ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO
3,25% ARQUIVOLOGIA



ÁREAS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
ABORTO LEGAL,VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES,BRASIL,VIOLÊNCIA SEXUAL
ABSENTEÍSMO,ATESTADO MÉDICO,ENFERMEIROS,MÉDICOS,GESTÃO 
HOSPITALAR,PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ABSENTEÍSMO,SAÚDE E TRABALHO,SERVIDORES PÚBLICOS
ACANTHAMOEBA,NAEGLERIA
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,CÉREBROACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,CÉREBRO
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,HEMIPARESIA,COORDENAÇÃO 
MOTORA,MEMBROS SUPERIORES,CAPACIDADE MOTORA
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,HEMORRAGIA,HIPERTENSÃO
ACIDENTES DO TRABALHO,ENFERMAGEM
ÁCIDO FÓLICO,DEFEITOS DO TUBO NEURAL (DTNS),DEFEITOS 
CONGÊNITOS,PREVENÇÃO,FARINHAS,FORTIFICAÇÃO
ACROMEGALIA,QUALIDADE DE VIDA,APTIDÃO FÍSICA
ACUPUNTURA,MEDICINA CHINESA,SAÚDE PÚBLICA,TRATAMENTO MÉDICO
ADESIVOS DENTINÁRIOS,SOLVENTES,DENTINA,DENTES
ADESIVOS DENTINÁRIOS,SOLVENTES,RESTAURAÇÃO (ODONTOLOGIA)



BIBLIOTECONOMIA



BIBLIOTECONOMIA

ζ 572 PALAVRAS-CHAVE COM “BIBLI”

ζ 1738 OCORRÊNCIAS



ζ BIBLIOMETRIA,149

ζ BIBLIOTECONOMIA,125

ζ BIBLIOTECARIOS,25

ζ BIBLIOTECA ESCOLAR,24

BIBLIOTECA DIGITAL,23

BIBLIOTECONOMIA

ζ BIBLIOMETRICS,85

ζ BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS,63

ζ BIBLIOTECAS DIGITAIS,59

ζ BIBLIOTECAS,49

ζ BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA,48

ζ BIBLIOTECA,37

ζ BIBLIOTECAS ESCOLARES,35

ζ BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS,32

ζ BIBLIOTECA DIGITAL,23

ζ BIBLIOTECAS DIGITAIS TESES.,20

ζ ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA,19

ζ BIBLIOGRAFIA,19

ζ BIBLIOMETRIC ANALYSIS,17

ζ BIBLIOTECA PÚBLICA,15

ζ BIBLIOTECAS PÚBLICAS,15

ζ PESQUISA BIBLIOGRÁFICA,15

ζ PESQUISA BIBLIOGRAFICA,13



PESQUISA ESPACIAL BRASILEIRA



Registros Retirados
Agricultura Familiar

Agronomia
Alimentos

Animais
Arte

Aspectos Ambientais
Aspectos Sociais

Alimentação
Cidadania

Educação Ambiental
Educacao Física

Enfermagem
Engenharia Civil

Ensino
Epidemiologia

Estado
Farmacologia

Filosofia

Marketing
Medicina

Meio Ambiente
Memoria
Nutricao

Obesidade
Odontologia

Para
PlantasCidadania

Ciencias Agrarias
Cinema

Comunicação
Conservação

Consumo
Crianca
Cultivo
Cultura

Democracia
Desenvolvimento Sustentável

Direito
Doencas
Ecologia

Educacao

Filosofia
Formacao

Genero
Geografia

Historia
Historia Social

Identidade
Idoso

Inflamacao
Internet
Leitura
Letras

Linguagem
Linguistica
Literatura 

Plantas
Psicanalise
Psicologia

Ratos
Reproducao

Rio Grande do Sul
Santa Catarina 
Saude Publica

Sociologia
Solos

Subjetividade
Sustentabilidade

Trabalho
Tratamento
Turismo 



Registros Considerados

ζ ???

ζ Administracao

ζ Aprendizagem

ζ Astronomia

ζ Engenharia de 

Materiais

ζ Engenharia de 

Produção

ζ Planejamento

ζ Qualidade

ζ Quimica

ζ Sensoriamento 

ζ Biotecnologia

ζ Ciencia da 

Computacao

ζ Controle

ζ Desenvolvimento

ζ Economia

ζ Energia

ζ Engenharia Eletrica

ζ Engenharia Mecanica

ζ Fatores de Risco

ζ Fisica

ζ Fisica Nuclear

ζ Matematica

ζ Performance

Remoto

ζ Tecnologia

ζ Tecnologia da 

Informacao

ζ Tecnologia Nuclear



Número de pesquisas por ano



Número de pesquisas de mestrado e doutorado 
por ano



Ranking das instituiçõesque desenvolveram 
acima de 30 pesquisas por ano



Número de pesquisas por ano e por instituição



Descritores selecionados e apresentados na 
ordem de ocorrência



Principais descritores por instituição



Descritor sensoriamento remoto e sua relação com as 
primeiras palavras-chave mais utilizadas no INPE



Descritor sensoriamento remoto e sua relação com as 
primeiras palavras-chave mais utilizadas.



Relacionamento de palavras-chave no INPE





Violência Contra a Mulher

































CONCLUSÃO



ζ A obtenção de conhecimento sobre a pesquisa científica e 

tecnológica brasileira a partir da análise automática de 

informação na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações é de expressiva importância para toda a cadeia Dissertações é de expressiva importância para toda a cadeia 

de produção do conhecimento científico e tecnológico. 



ζ Pode contribuir tanto para o planejamento estratégico de 

políticas de ensino e pesquisa no Brasil como para a 

organização de bancas examinadoras. Pode tanto oferecer o 

perfil de programas de pós-graduação como o perfil de perfil de programas de pós-graduação como o perfil de 

determinada área de pesquisa. Numericamente, apresenta 

os docentes e pesquisadores mais produtivos e as relações 

entre temas mais significativas. Enfim, é um manancial 

inesgotável de fonte de informação sobre a pesquisa 

brasileira.



ζ A criação de conjuntos de dados com vistas à análise de 

informação foi possível graças a identificação de softwares 

livres responsáveis pela preparação (incluindo limpeza), 

extração, tratamento (incluindo manipulação), extração, tratamento (incluindo manipulação), 

processamento (incluindo visualização), interpretação e 

análise de dados, processo conhecido como Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados ou em inglês Knowledge 

Discovery in Databases (KDD).



ζ Optou-se por excluir a long tail, isso é, os inúmeros registros 

que: (i) por trazerem temas emergentes, (ii) erros de 

digitação ou (iii) falta de padronização na entrada de dados, 

geram uma relação significativamente extensa, porém geram uma relação significativamente extensa, porém 

impossível de figurar estatisticamente. 



ζ Outro resultado importante foi a geração da lista de palavras-

chave, 700.000 itens aproximadamente, capaz de motivar 

uma proposta de classificação da pesquisa brasileira, por 

meio da criação de grandes grupos de conhecimento que se meio da criação de grandes grupos de conhecimento que se 

destacam numericamente na análise e como eles se 

segmentam. Essa possibilidade enriquece o conhecimento da 

realidade da pesquisa brasileira, auxiliando na produção de 

indicadores da ciência e tecnologia do país. 



ζ Como subproduto da pesquisa, foi possível despertar a 

consciência das inúmeras possibilidades de análise da BDTD 

com o conhecimento das ferramentas para realizá-la, a 

urgência da necessidade de organizar diretrizes e recursos urgência da necessidade de organizar diretrizes e recursos 

para o correto preenchimento da BDTD e a certeza de que o 

aprendizado deve ser expandido para as demais bases do 

conhecimento científico e tecnológico.



ζ Necessidade premente de organizar diretrizes para o 

correto preenchimento da BDTD e recursos para facilitar o 

correto preenchimento

ζ Expansão da metodologia para outras bases do 

conhecimento
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