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Resumo: A relevância do conhecimento provoca crescentes abordagens acadêmicas em diversas áreas,
elevando a complexidade na obtenção de informações  em detrimento  da variedade de periódicos.
Neste  sentido,  este  estudo objetivou realizar  uma  relação bidirecional  entre  autores  de produções
científicas versus referências literárias, de forma a revelar fontes de informação mais relacionadas ao
interesse de pesquisa de autores e nortear buscas de outros pesquisadores que contemplem contextos
semelhantes de pesquisa. Para tal foram realizadas análises de 346 publicações e 9.394 referências
literárias oriundas de 32 periódicos com extrato A1, A2 e B1, por meio de abordagem quantitativa de
caráter  exploratório-descritivo.  Como resultado têm-se, no âmbito da Gestão do Conhecimento,  as
referências mais citadas por determinados autores, quem determinados autores mais citam, ranking de
referências  e  autores  mais  utilizados,  e  conclui-se  que  as  referências  são,  em  maior  número,
relacionadas a publicações de décadas mais recentes em relação a data do artigo, podendo elucidar que
os estudos tendem a maturidade após anos de sua publicação.
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Abstract: The relevance of  knowledge in  organizations  provoke growing academic approaches in
various areas, promoting increasing the complexity in obtaining information at the expense of the
variety of journals. Thus, this study aimed to perform a bidirectional relationship between authors of
scientific works versus literary references, in order to reveal sources of information more related to
the author's research interest and guide the searches other researchers addressing similar contexts of
research.  The  analyzes  consider  346  publications  and  9,394  literary  references  coming  from 32
journals  with  extract  A1,  A2  and  B1,  through  the  quantitative  approach  the  type  exploratory-

1 Doutorando em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.
2 Doutor em Ciência da Informação.
3 Mestranda em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.



descriptive.  As a result  have been identified, within the Knowledge Management,  references more
cited by some authors, who cite more certain authors, references and authors more used, and it was
concluded that the references are more numerous, related to recent decades of publications regarding
the date at article, to can elucidating that studies tend to maturity after years of its publication.
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1 INTRODUÇÃO 
O conhecimento apresenta-se como um recurso organizacional determinante, sendo este

um  elemento  provocador  de  crescentes  abordagens  acadêmicas  e  evolução  científica.  Em

detrimento  de  sua  origem,  que  perpassa  por  dados  e  informação,  de  suas  faces  tácitas  e

explícitas, e da forte relação com o indivíduo, imbricado de informação (VALENTIM, 2013) e

criador  do conhecimento pela subjetividade do processo racional,  este recurso admite  certa

complexidade que lhe confere uma disciplina específica denominada Gestão do Conhecimento

(GC).

Sobre o amparo da GC, o conhecimento é contemplado em áreas como Administração

(SANTOS et al, 2007), Tecnologia da Informação (MOLINA, 2008), dentre outras, permitindo

a evolução da disciplina e enfatizando seu caráter interdisciplinar. Neste sentido, a literatura

sobre GC eleva-se em diversas áreas e meios de comunicação como livros e publicações em

periódicos  (online  e  impresso),  demandando  ampla  busca  para  identificação  de  estudos

relacionados ao intuito do pesquisador frente ao objeto de pesquisa.

Diante  da  ampla  variedade  de  fontes  de  informação  e  da  interdisciplinaridade  que

impulsiona o saber sobre contextos que se interagem com a GC, a identificação de relações

entre autores e referências literárias citadas em produções científicas tende a apoiar a busca de

fontes de informação que se relacionam com o interesse de pesquisa do pesquisador, de forma a

evidenciar estudos que possam ser mais relevantes ao contexto em observação.

Assim, este estudo se propõe a identificar a relação de autores de publicações científicas

frente as referências utilizadas em tais produções, a fim de prover uma relação bidirecional

entre autor versus referência literária, de forma revelar fontes de informação mais relacionadas

ao interesse de pesquisa do autor e nortear buscas de outros pesquisadores que contemplem

contextos semelhantes de pesquisa. 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

A GC, compreendida como um processo integrado com o intuito de promover a criação,

organização, disseminação e intensificação do conhecimento, para a promoção da melhora no

desempenho global da organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), apresenta-se como uma

temática  interdisciplinar  em crescente  aumento  quanto  ao  número  de  pesquisas  científicas

(IGARASHI;  VIEIRA;  TODESCO,  2008,  CORRÊA;  ZIVIANI;  CHINELATO,  2016)  no

contexto social e empresarial.

No  contexto  social  as  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES),  que  tem  por  intuito

promover a educação do discente para formação cidadã e profissional, conforme lei nº 9.394/96



(BRASIL, 1996), apresentam programas de GC em universidades como UFSC, UCB e UFBA,

sendo objeto de estudo de pesquisadores como SANTA BÁRBARA (2016) e CRUZ (2016).

No contexto empresarial publicações realizadas por autores como Terra et al. (2012),

Tarapanoff e De Rezende Alvares (2013) e Valentim (2016), que abordam as temáticas inovação

e  inteligência  organizacional,  respectivamente,  exemplificam  pesquisas  de  GC  em  suas

confluências interdisciplinares.

Destarte, torna-se notória a relevância do conhecimento na sociedade e a importância

dada a  GC por diversos  estudiosos,  sendo talvez uma das  temáticas abordadas com maior

frequência em periódicos  científicos,  gerando o interesse de novas pesquisas  com diversos

vieses.

Assim, os periódicos científicos se apresentam como uma fonte de informação relevante

para a comunidade acadêmica, uma vez que dissemina o conhecimento e promove a evolução

da ciência por meio da divulgação dos resultados de pesquisas revelados na forma de artigos

científicos (CURTY; BOCCATO, 2008). A estrutura de um artigo científico contempla diversos

elementos, dentre estes as citações e referências, sendo as referências o objeto de análise deste

estudo.

As citações são elementos uteis ao pesquisador no apoio ao discurso uma vez que visam

fortalecer  a  sustentação  apresentada  na  produção  científica  (BARROS;  LEHFELD,  2007),

reconhece a posição conquistada pelo citado em determinado espaço científico (DEMO, 2005),

e alicerça a construção do raciocínio evolutivo no desenvolvimento do estudo, permitindo a

enriquecimento  da  ciência  por  meio  do  uso  de  estudos  que  abordam,  contrapõem,  ou

corroboram, com as ideias do pesquisador. 

Neste sentido as citações situam as colocações do pesquisador ambientando a época e

visão  deste  diante  da ciência  contemplada  na proposta  do  estudo,  permitindo assim que a

publicação se posicione no tempo de forma a possibilitar o resgate da evolução de determinada

temática. Assim, as citações tendem a evidenciar a base teórica de uma proposição científica e

exprimem o olhar do pesquisador frente ao problema de pesquisa, levando-o ao uso de teorias e

conjunturas que tendem a promoção de novos conhecimentos.

Por conseguinte, as referências permitem a identificação de uma obra citada no artigo

científico (CURTY; BOCCATO, 2008) e, considerando que o pesquisador faz uso de citações

para embasar sua proposta, a análise das referências literárias tende a traçar o perfil dos estudos

que  influenciam  as  discussões  sobre  determinada  disciplina  e  remontam  a  época  destes,

demonstrando  os  estudos  mais  frequentemente  utilizados,  podendo  ser  estes  uma  base  de

conhecimento científico de uma área temática.



Destarte, o intento deste estudo é identificar um pool de autores que abordam a GC e

aferir a relação destes autores frente as referências utilizadas em suas produções científicas a

fim de prover uma relação bidirecional entre autor versus referência literária, de forma revelar

fontes de informação mais relacionadas ao interesse de pesquisa do autor e elucidar a relação de

autores e referência literárias mais frequentemente utilizadas.

Sabe-se  que  diversos  estudos  são  propostos  objetivando  a  criação  de  ranking de

pesquisadores,  entretanto  as  identificações  tratam,  comumente,  de  listas  ordenadas

quantificadas de autores que mais publicam sobre determinado tema, ou de referências mais

utilizadas sobre tal  temática.  Este estudo irá contemplar ambas as abordagens supracitadas,

entretanto diferencia-se dos demais no que tange o processo de pesquisa, que tende a permitir a

obtenção de uma maior quantidade de referências, e pela proposição bidirecional da relação dos

autores com as referências literárias utilizadas pelos mesmos, permitindo visualizar: a) autor

para referência; e b) referência para autor.

A relação “autor para referência” consiste na visualização de “quem o autor mais cita”.

A  exemplo,  considere  uma  determinada  pesquisa  (dissertação,  tese,  artigo,  outros)  sendo

realizada sobre o constructo inovação, estando esta pesquisa relacionada a GC, e o pesquisador

possui como referência primária o autor José Cláudio Cyrineu Terra (Terra). Neste sentido, o

pesquisador pode valer-se deste  estudo para verificar  quais as  referências  de GC são mais

citadas por Terra, orientando as leituras sobre GC para o propósito da inovação.

A relação “referências para autor” implica em “quem mais utiliza uma determinada

referência”.  Considere uma pesquisa sobre GC tendo como principal  referência  literária  os

autores Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (Nonaka e Takeuchi). O pesquisador pode valer-se

deste  estudo  para  identificar  qual  o  autor  mais  cita  Nonaka  e  Takeuchi  e,  a  partir  desta

identificação,  obter  por  meio  das  publicações  deste  autor  uma visão  compilada  sobre  a(s)

obra(s) de Nonaka e Takeuchi.

Obviamente  não é  possível  afirmar  que  uma determinada  referência  possui  relação

direta com o texto de um autor, haja visto que uma citação pode compor um discurso, mas não o

constructo  base  de  sua  proposição,  bem  como  um autor  pode  não  apresentar  uma  visão

compilada de uma referência somente pelo fato de utilizá-la com frequência. Entretanto, o que

se pretende neste estudo é correlacionar autores e suas referências permitindo nortear a busca

por produções científicas que sejam melhor orientadas aos objetivos do pesquisador, podendo

assim  o  pesquisador  identificar  literaturas,  talvez  ainda  desconhecidas,  que  tendem  ao

enriquecimento da discussão científica frente ao objeto estudo.



3.1 METODOLOGIA

A classificação metodológica desta pesquisa se vale da caracterização apresentada por

Vergara (2012), a saber: a) quantos aos fins: a pesquisa tem caráter exploratório-descritivo, por

permitir aos pesquisadores a elevação do conhecimento sobre determinado tema e por descrever

e analisar os fenômenos, interpretando-os de forma a revelar as características identificadas por

meio da execução do estudo; b) quanto aos meios: caracteriza-se como bibliográfico por fazer

uso de publicações literárias a fim de identificar ocorrências sobre o tema abordado. Quanto a

abordagem, este estudo confronta os dados de forma quantitativa.

Diante da metodologia adotada e do objetivo proposto, foi delineada uma sequência de

procedimentos a serem executados de forma alicerçar o desenvolvimento do estudo, os quais

segundo Dos  Santos  (2010),  correspondem ao  caminho  a  ser  traçado  para  uma finalidade

específica.

Figura 1 – Fluxo de procedimento da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.

As etapas  de desenvolvimento deste  estudo são agrupadas  em dois  macroprocessos

nomeados “pesquisa” e “análise”, ambos com quatro etapas. O primeiro passo consistiu em

definir as fontes de pesquisa (passo 1.1). Compreende-se que a escolha das fontes de pesquisa

converge para a confiabilidade dos resultados, desta forma foram selecionados os periódicos das

Ciência Sociais Aplicadas I, que compreendem a temática da GC, com extrato A1, A2 e B1 no

Qualis 2014, disponíveis na Plataforma Sucupira (CAPES, 2014). Para tanto foram obtidos 48

periódicos  sendo  43  considerados,  havendo  a  exclusão  de  5  periódicos  devido  a

indisponibilidade de sitio eletrônico para pesquisa.

Posteriormente, considerando o foco temático deste estudo, foram definidos os termos

de  pesquisa  relacionados  a  GC,  considerando  suas  variações  idiomáticas  e  respeitando  a



semântica  do  termo,  sendo  utilizados  os  seguintes:  "gestão  do  conhecimento",  "gestão  de

conhecimento",  "conhecimento",  "conhecimento  organizacional",  "organização  do

conhecimento",  "knowledge  management",  "knowledge".  Objetivando  a  abrangência  dos

resultados, determinou-se a pesquisa por título, resumo e palavra-chave.

A realização da pesquisa nos periódicos identificados (passo 1.3) resultou no total de

2.284  publicações  científicas  oriundas  de  32  periódicos,  sendo  realizada  a  coleta  das

publicações (passo 1.4) por meio de  download manual de cada resultado da pesquisa para

análise posterior. 

Finalizado o macroprocesso de pesquisa, iniciou-se o macroprocesso de análise, por

meio do filtro dos resultados obtidos pela pesquisa realizada (passo 2.1). As publicações foram

analisadas  diante  do  atendimento  aos  critérios:  a)  somente  artigos,  descartando  resumos,

editoriais e resenhas; b) aderência a temática da GC; c) únicos, descartando duplicidade; e d)

data de publicação entre a 2000 a 2013. Destarte, 346 publicações referentes a 32 periódicos

atenderam aos critérios determinados, compondo assim o acervo deste estudo.

Com o intuito de melhor manipulação dos dados, as publicações foram tabuladas (passo

2.2) no  software Microsoft Excel pelos metadados ano da publicação, periódico de origem e

referências literárias, sendo cada elemento extraído manualmente das publicações.

Tendo como principal elemento de pesquisa as referências literárias, após a tabulação

dos dados (passo 2.2),  o processo de tratamento dos dados (passo 2.3)  foi  iniciado,  sendo

relevante externar a complexidade de análise sobre as bibliografias, devido à falta de adoção de

padrões e informações, bem como a ampla variação de formas de citações como a abreviação de

nomes que dificulta  a  identificação do autor, uso de  “et  al”  omitindo o nome dos demais

autores, padrões de citação internacionais, dentre outros. Obviamente são normas determinadas

pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  entretanto  o  não  uso  correto,

conforme já apontado por Zanini, Pinto e Filippim (2013), inviabiliza algumas análises.

Foram  extraídas  e  tabuladas  no  Microsoft  Excel as  referências  literárias  de  340

publicações, do total de 346, que compõem o acervo deste estudo, não sendo possível obter as

referências de 6 publicações devido a bloqueio de cópia do arquivo e, ou, devido ao arquivo

estar no formato de imagem. O total de 9.394 referências literárias foram identificadas.

A análise e interpretação dos dados (passo 2.4) serão descriminadas na seção seguinte, e

foi promovida pelo uso de fórmulas provenientes do  software Microsoft Excel com apoio da

ferramenta Microsoft Access.



4 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO

Os  resultados  dispostos  nas  seções  seguintes  foram  organizados  por  análises  das

publicações, das quais são apresentadas as publicações e seus principais autores, as referências

literárias, que exprimem a amostra das referências e os principais autores destas, e a relação

bidirecional de autores versus referências literárias.

4.1 PUBLICAÇÕES

Esta  seção  destina-se  a  apresentação  das  análises  realizadas  sobre  as  publicações

científicas  que  compõem  o  acervo  deste  estudo,  as  quais  compreendem:  amostra  das

publicações e principais autores.

4.1.1 Amostra das publicações

As 346 publicações que compõem a base de análise desta pesquisa foram extraídas de

32 periódicos das Ciências Sociais Aplicadas I, sendo estas dispostas conforme a quantidade de

artigos existentes em cada periódico.

Quadro 1 – Periódicos de gestão do conhecimento das ciências sociais aplicadas I

Seq Nome Estrato Qtde

1
Perspectivas em 
Ciência da Informação

A1 43

2
Perspectivas em 
Gestão & 
Conhecimento

B1 42

3 Ciência da Informação B1 41
4 Datagramazero B1 37

5
Informação & 
Sociedade

A1 29

6 Transinformação A1 21

7
BJIS - Brazilian 
Journal of Information
Science

B1 14

8 Encontros Bibli B1 13

9
Informação & 
Informação

B1 13

10 RAE A2 13
11 RAC B1 11
12 Biblionline B1 9
13 RBBD B1 6
14 RDBCI B1 6
15 RAE-E A2 6
16 RAP B1 5
17 RICI B1 5

Seq Nome Estrato Qtde

18

ANCIB - Tendências 
da Pesquisa Brasileira 
em Ciência da 
Informação

B1 5

19
InCID - Revista de 
Ciência da Informação
e Documentação

B1 4

20 RECIIS B1 4
21 Sociologias B1 4

22
Comunicação 
&Sociedade

B1 3

23 ANIMUS B1 2
24 Conexão UCS B1 2

25
Comunicação & 
Inovação

B1 1

26 Periódicos UFSC B1 1
27 In Texto B1 1
28 RAC-E B1 1
29 Em Questão B1 1
30 Ágora B1 1
31 Matrizes A2 1

32
BJR - Brazilian 
Journalism Research

B1 1

Total de artigos 346
Fonte: Dados da pesquisa.



Ao  agrupar  os  artigos  por  ano  de  publicação  têm-se  a  representação  do  total  de

publicações  dispersas  no intervalo  de  2000 a 2013,  permitindo aferir  o  comportamento  de

pesquisas no âmbito da GC sob o corpus analisado por este estudo.

Gráfico 1 – Distribuição das publicações sobre gestão do conhecimento por ano

Fonte: Dados da pesquisa.

A disposição  da  quantidade  de  publicações  por  ano  apresenta  oscilação,  entretanto

exprime tendência de crescimento em estudos sobre a temática da GC, na qual 52 publicações

são identificadas no ano de 2013 mesmo diante de uma queda no ano de 2012 em relação ao

ano anterior, corroborando com Igarashi, Vieira, Todesco (2008) e Corrêa, Ziviani e Chinelato

(2016) quanto a aferição do crescente aumento do número de pesquisas científicas sobre GC,

sendo este comportamento identificado também nas Ciências Sociais Aplicadas I.

4.1.2 Principais autores das publicações

Os  autores  que  mais  publicam  sobre  GC  foram  categorizados  por  frequência  de

produção científica, entretanto as publicações analisadas contemplam periódicos das Ciências

Sociais Aplicadas I, podendo assim não apresentar autores de outras áreas. Com o intuito de

ampliar a lista de autores, o resultado desta análise foi somado ao  ranking apresentado por

Corrêa, Ziviani e Chinelato (2016) que aborda periódicos das Ciências Sociais Aplicadas I e

mais  10  áreas,  a  saber:  Ciências  Humanas,  Ciências  da  Saúde,  Engenharias,  Ciências  da

Saúde/Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias/Engenharia/Ciências

Humanas,  Ciências  Humanas/Ciências  Sociais  Aplicadas,  Ciências  Agrárias,  Ciências

Biológicas,  Linguística,  Letras  e  Artes  e  Administração.  Esta  fusão  expande  o  escopo  de

quantificação dos autores principais, gerando assim uma relação consolidada de autores que

mais publicam sobre GC nas 11 áreas analisadas.



Tabela 1 – Principais autores das publicações sobre gestão do conhecimento

Autor Publicação C X ∑

Emeide Nóbrega Duarte 15 15

Marta Lígia Pomim Valentim 9 9

Maria Beatriz Martins Linhares 8 8

Maria Inês Tomaél 8 8

Ricardo Rodrigues Barbosa 8 8

Lilia Maria Vargas 1 6 7

Edna Maria Marturano 6 6

Marcelo Seido Nagano 5 5

Rivadávia Correa D. de A.Neto 5 5

Sônia Regina Loureiro 5 5

Antonio Braz de O. e Silva 4 4

Claudio Paixão A. de Paula 4 4

Evely Boruchovitchi 4 4

Fermino Fernandes Sisto 4 4

Fernando César Lima Leite 4 4

Helena de Fátima Nunes Silva 4 4

Regina de Barros Cianconi 4 4

Sérgio Luiz da Silva 4 4

Silvio Popadiuk 4 4

Adriana Rosecler Alcará 3 3

Alzira Karla Araújo da Silva 3 3

Andrea Valéria Steial 3 3

Claudia Canongia 3 3

Autor Publicação C X ∑

Dejano T. Sobral 3 3

Frederico Cesar Mafra Pereira 3 3

Gregório Varvakis Rados 3 3

Ilse Maria Beuren 1 2 3

Ivone Guerreiro Di Chiara 3 3

José Leomar Todesco 3 3

Marcos Paulo Farias Rodrigues 3 3

Marlo Cunha 3 3

Marta Araújo Tavares Ferreira 3 3

Maurício Barcellos Almeida 3 3

Maurício Cagy 3 3

Míriam Oliveira 1 2 3

Mirian de Albuquerque Aquino 3 3

Mônica Erichsen Nassif 3 3

Pedro Ribeiro 3 3

Plácida L. V. A. da C. Santos 3 3

Regina Maria Marteleto 3 3

Roberta Moraes de Bem 3 3
Roberto Carlos dos Santos 
Pacheco

3 3

Roberto Piedade 3 3

Rodrigo Baroni de Carvalho 3 3

Sandro Rautenberg 3 3

Fonte: Dados da pesquisa.

Foram identificados o total de 609 autores, sendo 45 destes dispostos na relação anterior

juntamente com o número de publicações das quais se apresenta como autor. As colunas “C”

(Ciências Sociais Aplicadas I) e “X” (11 áreas) descriminam as quantidades de publicações

identificadas nesta pesquisa e no estudo de Corrêa, Ziviani e Chinelato (2016), respectivamente.

Desta  forma  tem-se  os  autores  Lilia  Maria  Vargas,  Ilse  Maria  Beuren  e  Míriam Oliveira

presentes entre os 45 que mais publicam sobre GC em ambas as áreas, conforme consolidado.

Haja visto que muitos autores não foram relacionados na representação anterior pela

limitação de páginas deste estudo, foi gerada uma  wordcloud, por meio do sítio eletrônico

Wordle (WORDLE,  2016),  excluindo  os  45  autores  relacionados  anteriormente.  Assim,  os

demais 564 autores não visualizados na representação anterior são apresentados de acordo com

a frequência de publicação.



Figura 3 – Demais autores das publicações sobre gestão do conhecimento

Figura 1: Dados da pesquisa.

4.2 REFERÊNCIA LITERÁRIAS

Esta  seção  destina-se  a  apresentação  das  análises  realizadas  sobre  as  referências

literárias obtidas por meio da extração realizada sobre as publicações constituintes deste estudo.

4.2.1 Amostra das referências literárias

Ao agrupar as referências literárias por ano de sua publicação, têm-se a representação do

total das obras dispersas no intervalo de 1877 a 2013. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das referências literárias sobre gestão do conhecimento por década

 Fonte: Dados da pesquisa.

As referências literárias foram extraídas de 340 publicações, sendo desconsideradas 6

publicações devido a bloqueio de cópia do arquivo e, ou, devido ao arquivo estar no formato de

imagem. O total de referências literárias corresponde a 9.394, das quais 109 não apresentam a

data  da  referência.  As  referências  literárias  foram agrupadas  por  décadas  com exceção do

período  de  1877  a  1909,  que  contempla  um  intervalo  de  32  anos,  devido  ao  total  de  2

referências em todo o período.

Ao observar os totais das citações por década tem-se um comportamento crescente até a



década de 2000 a 2009, com um total de 4.959 referências na respectiva década. Para a década

de 2010 a 2019 têm-se o número de 378 referências literárias haja visto que o ano de 2013 é o

último ano analisado neste intervalo, sendo possível observar uma disposição de aumento do

número de referências nas publicações, conforme apresentado pela linha de tendência.

O aumento do uso de referências literárias nas publicações pode ser justificado por

fatores como: a) difusão do uso da internet para apresentação de estudos científicos por meio de

periódicos  on-line,  na  qual  a  comunicação  de  estudos  científicos  torna-se  cada  vez  mais

eficiente  e  rápida,  transpondo barreiras  geográficas  (DA CRUZ et  al.,  2003;   MUELLER,

2003); e b) interdisciplinaridade, discutida por diversos autores como Japiassu (1976) e Fazenda

(2002), na qual a GC se nutre de contribuições das ciências da informação, administração e

computação (BARROSO; GOMES, 1999; BARBOSA, 2008), e corroborada por estudos que

abordam a  GC junto  a  estratégias  organizacionais  (TARAPANOFF;  GREGOLIN,  2002)  e

tecnologia da informação (MOLINA, 2008), dentre outros.

4.2.2 Principais referências literárias

Foram extraídos os autores de cada referência,  sendo identificados o total  de 6.409

autores. A extração destes foi realizada com o intuito de aferir o nome do autor, ainda que este

apareça  em  co-autoria  em  determinada  publicação.  A exemplo,  a  publicação  “Gestão  do

conhecimento:  os  elementos  construtivos  do  sucesso”  apresenta  os  autores  Gilbert  Probst,

Steffen Raub e Kai Romhardt, sendo estes tratados separadamente por poderem ser citados em

obras de autoria única. Em consonância com as análises anteriores o resultado desta análise foi

somado ao ranking apresentado por Corrêa, Ziviani e Chinelato (2016) para ampliar a relação.

Tabela 2 – Principais referências literárias das publicações sobre gestão do conhecimento

Autor da Referência C X ∑
NONAKA, I 318 139 457
TAKEUCHI, H 169 82 251
DAVENPORT, T H 178 63 241
PRUSAK, L 145 26 171
CHOO, C W 114 6 120
TERRA, J C C 89 16 105
STEWART, T A 54 27 81
VALENTIM, M L P 78  78
DRUCKER, P F 77  77
PORTER, M E 34 29 63
SVEIBY, K E 57  57
BRASIL 52  52
ICHIJO, K 48  48
SENGE, P M 32 47 47
BARBOSA, R R 46  46

Autor da Referência C X ∑
VON KROGH, G V 46  46
CASTELLS, M 43  43
ALVARENGA NETO,RCD 42  42
MINTZBERG, H 24 18 42
LASTRES, H M M 41  41
POLANIY, M 39  39
ANGELONI, M T 35  35
CAPURRO, R 35  35
LEVY, P 35  35
PRAHALAD, C K 27 8 35
BARRETO, A de A 34  34
FLEURY, M T L 32  32
KONNO, N 32  32
YIN, R K 24 8 32
MORIN, E 30  30



Fonte: Dados da pesquisa.

Foram  identificados  o  total  de  6.423  autores  das  referências  literárias,  sendo  30

apresentados na relação anterior juntamente com o número de vezes que estes são apresentados

nas referências das publicações analisadas. As colunas “C” (Ciências Sociais Aplicadas I) e “X”

(11 áreas, dentre elas Administração, Ciências Humanas, Saúde e Engenharias) descriminam a

quantidade  de  publicações  identificadas  nesta  pesquisa  e  no  estudo  de  Corrêa,  Ziviani  e

Chinelato  (2016),  respectivamente.  Desta  forma  tem-se  os  autores  como  Ikujiro  Nonaka,

Hirotaka  Takeuchi,  Thomas  H.  Davenport,  dentre  outros,  presentes  entre  os  30  mais

referenciados em publicações de GC no consolidado desta representação. Salienta-se que o

autor denominado Brasil consiste em citações referentes a literatura de leis brasileiras, sítios

eletrônicos do estado, dentre outros documentos de aspecto governamental.

Com o intuito de expor os 6.393 autores não apresentados na representação anterior, foi

gerada a  wordcloud por meio do sítio eletrônico  Wordle (WORDLE, 2016), na qual os 30

autores relacionados anteriormente foram excluídos. 

Figura 4 – Demais referências literárias das publicações sobre gestão do conhecimento

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3 RELAÇÕES DE AUTORES E REFERÊNCIAS LITERÁRIAS

Esta seção destina-se a apresentação das análises realizadas por meio do confronto e

relação dos autores das publicações junto as referências literárias existentes nestas.

4.3.1 Dispersão de autores e referências literárias por ano

O agrupamento das referências literárias por década (seção 4.2.2) foi relacionado ao ano

das publicações que compõem o acervo deste estudo de forma a identificar, quantitativamente, o

número  e  dispersão  das  citações  de  acordo  com  sua  idade,  permitindo  verificar  o



comportamento dos pesquisadores em relação a evolução da literatura.

Tabela 4 – Dispersão das referências literárias por ano das publicações de gestão do conhecimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os  artigos  que  compõem  o  acervo  desta  pesquisa  foram  agrupados  por  ano  de

publicação,  compreendendo  o  período  de  2000 a  2013,  e  as  referência  literárias  dispostas

horizontalmente, permitindo quantificar o número de referências por ano das publicações. A

leitura da representação desta dispersão exprime que o maior número de referências literárias,

considerando  todo  o  intervalo  das  referências  analisadas  (período  de  1877  a  2013),  foi

apresentado em 2013 com um total de 1.546 (coluna total). 

Nota-se  que  as  referências  literárias  utilizadas  nos  artigos  são,  em  maior  número,

relacionadas a publicações da década mais recente A exemplo, as publicações datadas nos anos

2000, 2001, 2002, 2003 e 2005 fazem citação, em maior número, as referências da década de

1990  a  1999  (década  anterior),  sendo  este  mesmo  comportamento  identificado  para  as

publicações  datadas  no  período  de  2006  a  2013,  que  citam  em  maior  número  estudos

relacionadas a década de 2000 a 2009 (mais recente). Este comportamento pode elucidar que os

estudos  tendem a  obter  maturidade  após  alguns  anos  de  sua  publicação,  podendo  levar  a

críticas, positivas ou negativas, após um período de análise de outros pesquisadores.

4.3.2 Autores por referências literárias

A relação de “autor para referência” exprime a visualização de “quem o autor mais cita”,

sendo útil  no processo de identificação das referências literárias mais utilizadas de GC por

determinado autor, o que tende a orientação de leituras sobre o ponto de vista das temáticas

abordadas por este em suas publicações.



A relação utilizou os autores das publicações apresentados na seção 4.1.2 deste estudo,

na  qual  foram removidos  aqueles  que  exclusivamente  apareceram nos  estudos  de  Corrêa,

Ziviani e Chinelato (2016) uma vez que suas referências não constam na relação proposta por

este estudo. Assim, foram identificadas as referências mais utilizadas nas produções científicas

dos autores e a frequência de uso das mesmas.

Tabela 5 – Autores por referência literária sobre gestão do conhecimento

Autor Referências Literárias

Emeide Nóbrega Duarte
(17) DUARTE, E N; PRUSAK, L. (14) DAVENPORT, T H. (12) 
NONAKA, I.

Marta Lígia Pomim 
Valentim

(24) VALENTIM, M L P. (9) NONAKA, I. (8) DAVENPORT, T H.

Maria Inês Tomaél (10) NONAKA, I. (8) DAVENPORT, T H. (7) VALENTIM, M L P.

Ricardo Rodrigues Barbosa
(11) NONAKA, I. (10) DAVENPORT, T H; CHOO, C W. (7) 
STEWART, T A.

Marcelo Seido Nagano
(22) NONAKA, I. (7) TAKEUCHI, H. (6) PRUSAK, L; 
DAVENPORT, T H.

Rivadávia Correa 
Drummond de Alvarenga 
Neto

(26) NONAKA, I. (16) ALVARENGA NETO, R C D de. (12) VON 
KROGH, G V.

Antonio Braz de Oliveira e 
Silva

(6) FREEMAN, C; BURT, R S. (5) MOLINA, J L; BORGATTI, S P. 
(4) CROOS, R; NONAKA, I; KRACKHARDT, D; 
GRANOVETTER, M S.

Claudio Paixão Anastácio de
Paula

(4) PAULA, C P A; TASSARA, E T O. (3) AUBERT, N; MALVEZZI,
S; JUNG, C G; RABINOVICH, E P. (2) ESTRADA, A A; BARDIN, 
L; DURAND, G; CAPURRO, R; CONSED; BORGES, M E N; SEE-
MG; SIMON, H A; ...

Fernando César Lima Leite

(4) MEADOWS, A J; COSTA, S M S; WIIG, K. (3) LEITE, F C L; 
NONAKA, I; DAVENPORT, T H; CRANE, D; COLLINS, H M; 
TAKEUCHI, H; ROMHARDT, K; RAUB, S; PROBST, G; 
POLANIY, M. (2) THEUNISSEN, P; TORREY, B; ...

Helena de Fátima Nunes 
Silva

(9) NONAKA, I. (6) PIAGET, J. (5) TERRA, J C C.

Regina de Barros Cianconi
(6) NONAKA, I. (5) TOMAEL, M I; CIANCONI, R de B; 
BARBOSA, R R. (3) TAKEUCHI, H; TERRA, J C C; CASTELLS, 
M.

Adriana Rosecler Alcará
(4) DAVENPORT, T H; NONAKA, I. (2) TOMAEL, M I; TALJA, S; 
TAKEUCHI, H; KROGH, G V; PRUSAK, L; SENGE, P M; ICHIJO, 
K; CHOO, C W; BARDIN, L; DIXON, N M; MARTELETO, R M.

Alzira Karla Araújo da Silva
(5) DAVENPORT, T H. (4) PRUSAK, L. (3) ANGELONI, M T; 
CHOO, C W; FLEURY, M T L; DUARTE, E N.

Andrea Valéria Steial

(5) STUDER, R; HOLSAPPLE, C W. (4) SHADBOLT, N; CHUA, A; 
AKKERMANS, H; GÓMEZ-PÉREZ, A; GOTTSCHALK, P. (3) 
KEYES, J; ISKE, P; KIRYAKOV, A; MAIER, R; CORCHO, O; 
BORST, W N; BOERSMA, W; DEVEDZIC, V; MIKA, P; ...

Claudia Canongia
(5) CANONGIA, C. (2) HAMEL, G; ANTUNES, A; SCIP; SANTOS,
M M; SANTOS, D M; ROSTAING, H; PRAHALAD, C K; PORTER,
M E.

Frederico Cesar Mafra 
Pereira

(3) TERRA, J C C; MATURANA, H R; MATTAR, F N; BORGES, M
E N; BARBOSA, R R. (2) NONAKA, I; BELKIN, N J; BROOKES, 
B C; CAPURRO, R; CHOO, C W; GONZÁLEZ DE GOMEZ, M N; 



Autor Referências Literárias
SHANNON, C E; KRUGLIANKAS, I.

Gregório Varvakis Rados (7) NONAKA, I. (5) TAKEUCHI, H. (3) LEVY, P.

Ivone Guerreiro Di Chiara

(4) NONAKA, I; DAVENPORT, T H. (2) SENGE, P M; ICHIJO, K; 
KROGH, G V; MARTELETO, R M; TAKEUCHI, H; TALJA, S; 
TOMAEL, M I; PRUSAK, L; BARDIN, L; CHOO, C W; DIXON, N 
M.

José Leomar Todesco

(5) STUDER, R; HOLSAPPLE, C W. (4) GÓMEZ-PÉREZ, A; 
GOTTSCHALK, P; SHADBOLT, N; AKKERMANS, H; CHUA, A. 
(3) BOERSMA, W; MAIER, R; CORCHO, O; METAXIOTIS, K; 
SAITO, A; MIKA, P; NISSEN, M E; O’LEARY, D E; ..

Marcos Paulo Farias 
Rodrigues

(5) DUARTE, E N. (4) LONGO, R M J; PRUSAK, L. (3) SZOSTAK, 
R; ANGELONI, M T; NEVES, E C.

Marta Araújo Tavares 
Ferreira

(4) DAVENPORT, T H; FREEMAN, C; BURT, R S; NONAKA, I. (3)
WILLIAMSON, O E; CHOO, C W; COASE, R H; TAKEUCHI, H; 
PRUSAK, L; GRANOVETTER, M S; SIMON, H A. (2) BORGATTI,
S P; BENDER, C; BAUMOL, W J; ANKLAN, P; ...

Maurício Barcellos 
ALMEIDA

(5) PAEPCKE, A. (3) ISO; GUARINO, N. (2) MOREIRA, E S; 
MARTINIANO, LAF; EKELHART, A; CHANG, C C K; 
BALDONADO, Q W M; ALMEIDA, M B; WOOD, C C; WILSON, 
T D.

Mirian de Albuquerque 
Aquino

(7) MORIN, E; GONZÁLEZ DE GOMEZ, M N. (4) ASSMANN, H. 
(3) PERRENOUD, P; LASTRES, H M M; CAPURRO, R; AQUINO, 
M de A.

Mônica Erichsen Nassif
(5) VENÂNCIO, L S; BORGES, M E N. (4) HENRIQUE, L C J. (3) 
NASSIF, M E; BARBOSA, R R; CHOO, C W; DAVENPORT, T H.

Plácida L. V. Amorim da 
Costa Santos

(3) ARENDT, H. (2) LEVY, P; GONZALEZ, M E Q; DAVENPORT, 
T H; GIBSON, J J; MARTINEZ, V C.

Regina Maria Marteleto (6) BOURDIEU, P

Roberta Moraes de Bem

(3) ROKNUZZAMAN, M D; UMEMOTO, K; BATISTA, F F; 
DALKIR, K. (2) TODESCO, J L; RAUTENBERG, S; FERGUSON, 
S; STEIL, A V; CORDEIRO, A M; SARRAFZADEH, M; 
CHAUDHRY, A S; TASMIN, R; RALPH, L; WEI, C P; ...

Roberto Carlos dos Santos 
Pacheco

(8) ABEL, M. (5) VASCONCELOS, J. (4) ACKERMAN, M S.

Rodrigo Baroni de Carvalho
(7) EMBRAPA. (3) YIN, R K. (2) ARGOTE, L; NONAKA, I; 
TAKEUCHI, H; SZULANSKI, G; LYLES, M A; 
HOLLINGSWORTH, D.

Sandro Rautenberg

(5) HOLSAPPLE, C W; STUDER, R. (4) AKKERMANS, H; 
SHADBOLT, N; CHUA, A; GOTTSCHALK, P; GÓMEZ-PÉREZ, A. 
(3) MILTON, N; SAITO, A; KIRYAKOV, A; RAUTENBERG, S; 
METAXIOTIS, K; MAIER, R; MIKA, P; NISSEN, M E ....

Fonte: Dados da pesquisa.

A representação anterior foi realizada por meio do agrupamento das referências mais

utilizadas pelo autor. Diante do agrupamento, estas referências foram quantificadas a fim de

exibir o número de vezes em que determinada referência foi utilizada pelo autor, sendo disposto

na representação os três primeiros agrupamentos de autores mais citados.

A descrição das referências exibe o número de ocorrências de determinado grupo de

autores,  e  posteriormente  o  nome  deste.  O  autor  Ricardo  Rodrigues  Barbosa  utilizou  11



referências  de  NONAKA,  I.,  10  produções  científicas  dos  autores  DAVENPORT, T H.  e

CHOO, C W., e 7 produções de STEWART, T A., sendo estes mais referenciados pelo autor.

Autores  como Ikujiro Nonaka,  Hirotaka Takeuchi,  Thomas H.  Davenport,  Laurence

Prusak,  Chun  Wei  Choo  aparecem  na  maioria  das  referências  utilizadas  pelos  autores,

corroborando com o ranking de autores mais citados, conforme apresentado por este estudo.

4.3.3 Referências literárias por Autores

A relação de “referências para autor” implica em “quem mais utiliza uma determinada

referência”,  podendo ser útil  no apoio ao entendimento de determinada obra pela visão de

outros autores, levando o pesquisador a compreensão da referência de forma consolidada pela

visão de outrem. 

A relação utilizou os autores das publicações apresentados na seção 4.2.2 deste estudo,

sendo  identificados  os  autores  que  mais  citam determinada  referência  em suas  produções

científicas e a quantidade de vezes que estes as utilizam. 

Tabela 6 – Referências literárias por autor sobre gestão do conhecimento

Referências Literárias Autor

NONAKA, I
(26) Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto. (22) Marcelo Seido 
Nagano. (14) Chun Wei Choo.

TAKEUCHI, H

(7) Marcelo Seido Nagano; Emeide Nóbrega Duarte; Marta Lígia Pomim 
Valentim. (5) Maria Inês Tomaél; Gregório Varvakis Rados; Ricardo 
Rodrigues Barbosa. (4) Helena de Fátima Nunes Silva; Rivadávia Correa 
Drummond de Alvarenga Neto.

DAVENPORT, T H
(14) Emeide Nóbrega Duarte. (10) Ricardo Rodrigues Barbosa. (8) Marta 
Lígia Pomim Valentim; Maria Inês Tomaél.

PRUSAK, L
(17) Emeide Nóbrega Duarte. (6) Ricardo Rodrigues Barbosa; Marcelo 
Seido Nagano; Marta Lígia Pomim Valentim. (5) Sueli Angelica do 
Amaral; Maria Inês Tomaél.

CHOO, C W
(11) Emeide Nóbrega Duarte. (10) Ricardo Rodrigues Barbosa. (7) 
Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto.

TERRA, J C C

(6) Emeide Nóbrega Duarte. (5) Maysa Alves da Conceição Silva; José 
Laurindo Campos dos Santos; Helena de Fátima Nunes Silva. (4) Tania 
Maria Masselli; Valéria Martin Valls; Wagner Junqueira de Araújo; 
Adroaldo Rossetti; Aline França de Abreu; Cláudio Henrique Schons;....

STEWART, T A
(7) Ricardo Rodrigues Barbosa. (4) Emeide Nóbrega Duarte. (3) Maria 
João Nicolau Santos; Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto.

VALENTIM, M L P
(24) Marta Lígia Pomim Valentim. (11) Emeide Nóbrega Duarte. (7) Maria 
Inês Tomaél.

DRUCKER, P F (4) Ricardo Rodrigues Barbosa; Sueli Angelica do Amaral. (3) Kira 
Tarapanoff; Marcelo Seido Nagano; Antônio José Figueiredo Peva de 
Sousa. (2) Walmer Faroni; Yara Rezende; Sergio Bulgacov; Marta Araújo 
Tavares Ferreira; Francisco Antônio Cavalcanti Silva; Francisco Antonio 
Pereira Fialho; Giovana Escrivão; Gregório Varvakis Rados; Marcel 
Ginotti Pires; Maria Inês Tomaél; Edson Arlindo da Silva; Raquel Rutina 
Korobinski; Reynaldo Cavalheiro Marcondes; Ricardo Uhry; Richard 
Perassi Luiz de Souza; Rosângela Maria Vilar; Marcos José Costa 



Referências Literárias Autor
Espínola; Ana Cristina Fachinelli; Ethel Airton Capuano; ...

PORTER, M E

(4) Marcel Ginotti Pires; Reynaldo Cavalheiro Marcondes. (3) Ricardo 
Rodrigues Barbosa. (2) Ricardo Ken Fujihara; Yara Rezende; Valdir 
Fernandes; Sylvio Lazzarini Neto; Fernando A. Ribeiro Serra; Adelaide 
Antunes; Carlos Alberto Cioce Sampaio; Claudia Canongia; Sergio 
Bulgacov; Emeide Nóbrega Duarte; Ricardo Uhry; Manuel Portugal 
Ferreira; Marcelo Marques; Maria de Nazaré Freitas Pereira; Maria Luiza 
da Costa Santos; Marta Lígia Pomim Valentim; Dan Li.

SVEIBY, K E

(4) Emeide Nóbrega Duarte. (3) Ricardo Rodrigues Barbosa; Sofia Galvão 
Baptista; Sueli Angelica do Amaral. (2) Neri Santos; Patrícia Webber 
Souza de Oliveira; Maria Terezinha Angeloni; Marcelo Moreira Campos; 
Lydia Maria Pinto Brito; Antônio José Figueiredo Peva de Sousa; Maria 
Inês Tomaél; Marcos Paulo Farias Rodrigues; Adroaldo Rossetti; Yara 
Rezende; William Sampaio Francini.

BRASIL
(7) Wagner Junqueira de Araújo. (5) Bruna de Paula Fonseca; Patrícia 
Morais de Azevedo; Narjara Bárbara Xavier Silva; Marcus Vinicius de 
Araújo Fonseca. (4) Shirley Guimarães Pimenta.

ICHIJO, K

(7) Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto. (4) Ricardo 
Rodrigues Barbosa; Maria Inês Tomaél; Emeide Nóbrega Duarte. (2) 
Antônio José Figueiredo Peva de Sousa; Frank Coelho de Alcantara; 
Adriana Rosecler Alcará; Denise Fukumi Tsunoda; Helena de Fátima 
Nunes Silva; Ivone Guerreiro Di Chiara; Job Lúcio Gomes Vieira; Marcia 
Pires da Luz Bettencourt; Regina de Barros Cianconi; Ricardo Uhry; Chun 
Wei Choo;...

SENGE, P M

(3) Maria Inês Tomaél; Ricardo Rodrigues Barbosa. (2) William Sampaio 
Francini; Sofia Galvão Baptista; Marcelo Moreira Campos; Luiz Cláudio 
Junqueira Henrique; Ivone Guerreiro Di Chiara; Emeide Nóbrega Duarte; 
Adriana Rosecler Alcará.

BARBOSA, R R
(6) Emeide Nóbrega Duarte. (5) Regina de Barros Cianconi; Charles 
Rodrigues; Ursula Blattmann. (4) Ricardo Rodrigues Barbosa; Marcia 
Pires da Luz Bettencourt; Marta Lígia Pomim Valentim.

VON KROGH, G V
(12) Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto. (6) Sergio 
Bulgacov; Ricardo Uhry; Chun Wei Choo. (4) Emeide Nóbrega Duarte.

CASTELLS, M

(3) Pedro Demo; Regina de Barros Cianconi; Susana Finquelievich. (2) 
Maria Elisa Andries dos Reis; Caroline Brito de Oliveira; Marcos Paulo 
Farias Rodrigues; Maria Inês Tomaél; Paula Xavier Santos; Pierre-Marie 
Fayard; Rosa Maria Porcaro; Yara Rezende; ...

ALVARENGA NETO, 
R C D de

(6) Job Lúcio Gomes Vieira. (5) Chun Wei Choo. (3) Kellen Christina 
Ignácia Mendes; Marta Lígia Pomim Valentim; Ricardo Rodrigues 
Barbosa; Renato Rocha Souza.

MINTZBERG, H
(3) Tassiara Baldissera Camatti; Marcelo Seido Nagano; Ana Cristina 
Fachinelli. (2) Thais Vick; Valdir Fernandes; Carlos Alberto Cioce 
Sampaio; Fernando César Almada Santos; Ricardo Ken Fujihara.

LASTRES, H M M
(13) Helena M. M. Lastres; José Eduardo Cassiolato. (5) Maria Inês 
Tomaél. (3) Maria Lucia Maciel; Sarita Albagli; Rosa Maria Porcaro; ...

POLANIY, M
(3) Fernando César Lima Leite. (2) Marcel Ginotti Pires; Kira Tarapanoff; 
Luiz Fernando de Barros Campos; Maria Inês Tomaél; Reynaldo 
Cavalheiro Marcondes; William Sampaio Francini.

ANGELONI, M T (7) Emeide Nóbrega Duarte. (4) Adroaldo Rossetti; Neri Santos; Ana Paula
Reusing Pacheco; Bertholdo Salles; Marcos Garcia. (3) Rosana Cristina 
Vilaça Pimentel; Suzana Queiroga da Costa; Patrícia Webber Souza de 
Oliveira; Alzira Karla Araújo da Silva; Ana Maria Teixeira Maciel; Lydia 
Maria Pinto Brito; Marcos Paulo Farias Rodrigues; Maria Terezinha 



Referências Literárias Autor
Angeloni; Marlene Marchori.

CAPURRO, R

(11) Rafael Capurro. (3) Emeide Nóbrega Duarte; Mirian de Albuquerque 
Aquino. (2) Frederico Cesar Mafra Pereira; Maria Inês Tomaél; Ronaldo 
Pereira Martins; Tereza Evâny de Lima Renôr Ferreira; Adriana Bogliolo 
Sirihal; Claudio Paixão Anastácio de Paula; Cíntia de Azevedo Lourenço.

LEVY, P

(3) Gregório Varvakis Rados; Deborah Bernett. (2) Mônica Erichsen 
Nassif; Edivanio Duarte de Souza; Eduardo José Wense Dias; Gisele 
Dziekaniak; Ivan Rocha Neto; Marcelo Pupim Gozzi; Mirian de 
Albuquerque Aquino; Mônica Maria Rebelo Velloso da Silveira; Paula 
Xavier Santos; Plácida L. V. Amorim da Costa Santos; Ricardo César 
Gonçalves Sant'Ana; Maria Elisa Andries dos Reis; ...

PRAHALAD, C K
(4) Ricardo Uhry; Manuel Portugal Ferreira; Fernando A. Ribeiro Serra; 
Sergio Bulgacov; Dan Li. (2) Reynaldo Cavalheiro Marcondes; Marcel 
Ginotti Pires; Claudia Canongia.

BARRETO, A de A

(3) Aldo de Albuquerque Barreto; Maria Inês Tomaél. (2) Beatriz Valadares
Cendón; Carlos Alberto Ávila Araújo; Glessa H. Celestino de Santana; 
Marcia Pires da Luz Bettencourt; Regina de Barros Cianconni; Wesley 
Rodrigo Fernandes; Rubenildo Costa; Vânia Mara Alves Lima.

FLEURY, M T L

(3) Emeide Nóbrega Duarte; Alzira Karla Araújo da Silva; Suzana 
Queiroga da Costa. (2) Sergio Bulgacov; Simone Bastos Paiva; Ricardo 
Uhry; Max Cirino de Mattos; Izabel França de Lima; Adriane Vieira; Ana 
Maria Teixeira Maciel; Edilene Toscano Galdino dos Santos; Rosana 
Cristina Vilaça Pimentel; Íris Barbosa Goulart; Jorge Augusto de Sá Brito e
Freitas; José Geraldo Pereira Barbosa; Lucila Siqueira Incerti Monteiro; 
Marcos Paulo Farias Rodrigues; Maria Inês Tomaél; Marlene Marchori; 
Fernando Coutinho Garcia.

KONNO, N

(4) Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto; Marcelo Seido 
Nagano. (2) Sergio Bulgacov; Job Lúcio Gomes Vieira; Antonio Carlos de 
Francisco; Chun Wei Choo; Cláudia Andressa Cruz; Edmundo Escrivão 
Filho; Giovana Escrivão; João Luiz Kovaleski; Lucyanno Moreira Cardoso
Holanda; Max Cirino de Mattos; Ricardo Rodrigues Barbosa; Ricardo 
Uhry; Íris Barbosa Goulart.

YIN, R K

(3) Rodrigo Baroni de Carvalho. (2) José Márcio de Castro; Rivadávia 
Correa Drummond de Alvarenga Neto; Ricardo Rodrigues Barbosa; 
Ricardo Uhry; Roberto Gonzalez Duarte; Sergio Bulgacov; Marcelo 
Dressler; Adriano Pistore; Adriana Roseli Wünsch Takahashi; Eduardo 
Luiz Cardoso; Daniela Martins Diniz; Ana Cristina Fachinelli; Fabiano 
Larentis.

MORIN, E
(7) Mirian de Albuquerque Aquino. (4) Marta Lígia Pomim Valentim. (3) 
Alexandre Silva Virginio; Emeide Nóbrega Duarte.

Fonte: Dados da pesquisa.

O citado Ikujiro Nonaka (NONAKA, I) foi referenciado 26 vezes pelo autor Rivadávia

Correa Drummond de Alvarenga Neto, 22 ocorrências por Marcelo Seido Nagano e 14 vezes

por Chun Wei Choo. Uma vez que estes autores mais citam Ikujiro Nonaka em suas obras,

outros  pesquisadores  podem valer-se  destas  publicações  para  obter  uma  visão  concisa  do

discurso da(s) obra(s) citada(s) de Ikujiro Nonaka.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo objetivou identificar a relação de autores de publicações científicas frente as



referências utilizadas em tais produções, a fim de prover uma relação bidirecional entre autor

versus referência  literária.  Assim  foram  realizadas  analises  de  “autor  para  referência”  e

“referências para autor”, permitindo compreender quem determinado autor mais cita e quem

mais utiliza uma determinada referência, respectivamente em cada análise.

As análises também permitiram apresentar um  ranking de autores e referências mais

contempladas em estudos de GC da área das Ciências Sociais Aplicadas I e mais 11 áreas, por

meio da fusão de autores e referencias literárias presentes no corpus de análise deste artigo e no

estudo de Corrêa, Ziviani e Chinelato (2016), apontando que autores como Ikujiro Nonaka,

Hirotaka Takeuchi, Thomas H. Davenport, Laurence Prusak, Peter F. Drucker, dentre outros,

são os mais contemplados nas abordagens consolidada de ambas as áreas.

As referências literárias utilizadas nos artigos são, em maior número, relacionadas a

publicações  da década mais  recente,  podendo este  comportamento  elucidar  que os  estudos

tendem a obter maturidade após alguns anos de sua publicação, talvez devido críticas, positivas

ou negativas, após um período de análise de outros pesquisadores.

Este  estudo limita-se pelo término das  análises  no ano de 2013,  em detrimento do

elevado volume de dados a serem tratados nas referências literárias, entretanto apresenta uma

visão ampla sobre um recorte de referências de 1877 a 2013, imprimindo confiabilidade dos

resultados pelo intervalo tratado e pela seleção dos periódicos com extrato A1, A2 e B1 no

Qualis 2014. Outra limitação consiste na apresentação de um diminuto número de autores e

referências  nas  análises  devido a  limitação de  páginas  deste  estudo e  vasta  quantidade  de

informações inerentes ao cruzamento dos dados.

Como sugestão de pesquisas futuras sugere-se: i) analisar o perfil das referências quanto

ao tipo de obra (livro, capítulo, periódico, outros) bem como os periódicos mais abordados nas

referências,  de forma a consolidar estes dados com o Qualis  dos periódicos e identificar o

impacto do artigo em confronto com o número de vezes que este foi citado versus o Qualis do

periódico; e b) incluir os anos 2014, 2015 e 2016, bem como outros estratos Qualis.

Em tempo, acredita-se que este estudo venha a contribuir com outros pesquisadores ao

apresentar a relação de autores e referências literárias de forma elucidar, por meio do confronto

de dados, principais referências e autores mais abordados podendo apoiar na identificação de

fontes de informação mais adequadas ao objeto de pesquisa em andamento pelo pesquisador. 
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