
 

 
REVISTA ARACÊ, São José dos Pinhais, v.6, n.3, p.9106-9123, 2024  

9106 

TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO EDUCACIONAL: UMA ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE 2013 A 2023  

 

 https://doi.org/10.56238/arev6n3-283 

 
Data de submissão: 20/10/2024 Data de publicação: 20/11/2024 

 

Ana Paula Guimarães 

Doutoranda em Administração Universidade Federal de Santa Catarina  

E-mail: profapguimaraes@gmail.com 

 

Michel Becker 

Mestre em Administração - Professor da Universidade Estadual do Amapá UEAP  

E-mail: michel.becker@UEAP.edu.br 

 

Rodrigo Guerra Garcia 

Doutorando em Administração Universidade Federal de Santa Catarina  

E-mail: rodrigoguerra1979@gmail.com 

 

Alexandre Marino Costa 

Doutor em Engenharia da Produção Universidade Federal de Santa Catarina  

E-mail: alexandre.marino@ufsc.br 

 

Marcus Vinicius Andrade de Lima 

Doutor em Engenharia da Produção Universidade Federal de Santa Catarina  

E-mail: marcus.lima@ufsc.br 

 

RESUMO  

Esse artigo visa demonstrar pesquisadores, revistas e artigos relevantes que tratam de tecnologias para 

inovação educacional, publicados entre os anos 2013 e 2023, a fim de compor o cerne de um referencial 

bibliográfico sobre o tema em questão e sua análise bibliométrica. Utilizando o método ProKnow-C 

com artigos representativos no âmbito acadêmico. A partir dessa pesquisa, foram selecionados 25 

artigos, onde se destaca o artigo “Virtual laboratories for education in science, technology, and 

engineering: A review” de Potkonjak et al. (2016), os periódicos British Journal of Educational 

Technology e Computers and Education, e os pesquisadores Anderson, T et al. Bozkurt, A & Zawacki-

Richter, O e Potkonjak, V et al. Os resultados permites que pesquisadores e profissionais otimizem 

suas pesquisas, subsidiados por uma bibliografia relevante sobre tecnologias para inovação 

educacional. 

 

Palavras-chave: Proknow-C. Tecnologias Digitais. Inovação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade do conhecimento reconhece que as instituições educacionais são uma parte 

fundamental do processo de globalização, onde o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) melhora as atitudes dos alunos em relação à aprendizagem (Lazar & Panisoara, 2018). A 

utilização de tecnologias digitais aumentou em todos os níveis acadêmicos e os professores estão a 

adotá-las para melhorar a experiência de aprendizagem dos seus alunos (McGovern et al., 2019). Nesse 

contexto, a análise da literatura sobre as tecnologias par inovação educacional pode ser valiosa para 

entender as inovações que o uso das tecnologias pode proporcionar aos ambientes educacionais.  

Fidalgo Blanco et al., (2019) argumentaram que a inovação educativa significa fazer mudanças 

na aprendizagem/formação, a fim de melhorar os resultados da aprendizagem. Para conseguir isso, a 

inovação educacional deve ser abraçada de forma holística e inclusiva. As empresas, os estudantes, os 

prestadores de ensino, as comunidades e as organizações políticas necessitam de integrar os objetos 

de inovação a todos os níveis (Baumann et al., 2016). 

Como passo essencial nesta pesquisa, este artigo tem como objetivo: i. Selecionar referências 

bibliográficas relevantes relacionadas à tecnologias digitais para a gestão universitária; e ii. Realizar 

análises bibliométricas sobre os artigos, seus respectivos autores e os periódicos de destaque nesse 

campo de estudo. 

Com o objetivo de atender às necessidades deste estudo, foi adotado o processo denominado 

ProKnow-C (Knowledge Development Process - Constructivist) (ENSSLIN et al., 2010a; Lacerda, 

2012. Esse processo tem início pelo interesse do pesquisador em um tema específico, bem como suas 

delimitações e restrições intrínsecas ao contexto acadêmico, visando a construção do conhecimento no 

pesquisador. Dessa forma, ele pode iniciar uma pesquisa científica com uma base sólida e bem 

fundamentada. O ProKnow-C também inclui a utilização de ferramentas e técnicas para a análise e 

organização dos dados coletados durante a pesquisa. Com isso, espera-se alcançar resultados precisos 

e confiáveis, contribuindo para o avanço do conhecimento científico na área em questão (LACERDA; 

ENSSLIN; ENSSLIN, 2012) 

Este artigo está organizado em 4 seções, além desta introdução. A próxima seção aborda 

material e métodos utilizados nesta pesquisa. Na terceira seção, trata-se do processo de pesquisa em 

Banco de dados e bibliometria de teoria e cálculos, demonstra-se como os conceitos são relacionados 

ao estudo, apresentando o processo de pesquisa em banco de dados e bibliometria e os procedimentos 

realizados para atingir o objetivo da pesquisa. A quarta seção apresenta seus resultados. Por fim, são 

apresentadas as conclusões do artigo seguido da seção de referências bibliográficas que foram 

consultadas e utilizadas ao longo do texto. 
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2 MÉTODOS 

Esta seção, versa acerca da metodologia referente a este trabalho científico. A sistemática usada 

em estudos preliminares, têm o objetivo de verificar arquivos disponíveis de um determinado ponto de 

vista teórico de outras pesquisas já concebidas, o que resulta na estruturação e desenvolvimento de 

revisão da bibliografia (MARCONI, LAKATOS, 2003). 

Os métodos, técnicas e procedimentos selecionados para esta pesquisa estão ilustrados na 

Figura 1. 

 

 
 

3 PROCESSO DE PESQUISA EM BANCO DE DADOS E BIBLIOMETRIA 

A sofisticação do serviço de informação online que está em uso, e a utilização cada vez mais 

comum das bases de dados eletrônicas, não serve somente para recuperar informação, mas também 

para realizar análises e até mesmo sistematizar os resultados e proporcionar combinações com outras 

informações (WORMELL, 1998). O autor ainda salienta que a técnica de procura online pode ser 

entendida como um procedimento de agregação de valor, no que tange, os procedimentos de seleção e 

de refinamento feitos com embasamento em estratégias de buscas. Os estudos bibliométricos são 

usados em várias áreas, visando conseguir indicadores relacionados à produção científica 

(FERREIRA, 2010). As pesquisas já efetuadas a respeito de citações são inúmeras, cada vez mais, 

novas formas e maneiras de aplicação da bibliometria acabam surgindo e aumentando as possibilidades 

já conhecidas (FERREIRA, 2010).  
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A bibliometria identifica as relações entre diferentes variáveis, como: recursos humanos-

documentos, artigos-periódicos, produção-consumo, que apresentam diversas regularidades de 

distribuição, já que os indicadores bibliométricos são utilizados para analisar a produtividade, e o 

impacto das pesquisas científicas e de pesquisadores, por meio da mensuração baseada nos diversos 

metadados das publicações científicas, assim como nas citações recebidas, os estudos bibliométricos e 

analisa-se a produção científica, tecnológica e informacional produzida em todas as áreas do 

conhecimento humano, como instrumento qualitativo e quantitativo (GRÁCIO; ÁVILA; OLIVEIRA, 

2020). 

 

4 PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DE REFERENCIAL TEÓRICO 

O método optado para elucidar a presente pesquisa foi o ProKnow-C (- Knowledge 

Development Process – Constructivist), o qual possui embasamento no arcabouço metodológico 

proposto por (ENSSLIN et al., 2010). Os autores em questão, ainda relatam que o ProKnow-C é 

desenvolvido por meio da edificação de uma estrutura de revisão sistemática da literatura a respeito de 

um determinado assunto, com a proposta de desenvolver uma pesquisa de âmbito construtivista. O 

cenário total do conhecimento é imprescindível para iniciar o procedimento exploratório de 

determinado tema. O ProKnow-C foi elaborado, num primeiro momento, com o intuito de ajudar 

pesquisadores que não possuem o saber edificado a respeito de um determinado tema. E que se 

deparam com a indagação de onde e por consequência como fazer a seleção de estudos importantes 

para o seu tema de pesquisa (TASCA et al., 2010). Fundamentado neste conhecimento inicial, o 

processo se desenvolve por meio de um viés construtivista, encaminhando o pesquisador a promover 

conexão teórica (STAEDELE; ENSSLIN; FORCELLINI, 2019).  

Posto isto, este estudo evolui consoante a metodologia proposta pelo ProKnowC, o qual 

apresenta uma etapa voltada para a escolha do Portfólio Bibliográfico, que busca encontrar o estado 

da arte, no que tange, artigos científicos a respeito de determinado tema escolhido. A criação deste 

Portfólio se torna robusta devido à maneira de seleção dos artigos, estes são somente selecionados se 

estiverem realmente alinhados com o tema de pesquisa, e disporem de determinada relevância 

científica. Para tanto é idealizado também a análise bibliométrica do Portfólio por meio de parâmetros 

pré-estabelecidos. O quadro metodológico do Proknow-C, é apresentado na Figura 1 (ENSSLIN et al., 

2015; ENSSLIN et al., 2013; KNOFF et al., 2014; LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2014; 

LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012; SILVA DA ROSA et al., 2012). 
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4.1 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR  

4.1.1 sobre a cronologia da pesquisa  

Os procedimentos descritos abaixo foram realizados nos mês de outubro e novembro de 2023.  

 

4.1.2 sobre a base de dados  

Para realizar o processo selecionado para esse artigo, foi escolhida a base de dados Scopus, 

devido ao seu reconhecimento pela comunidade científica, bem como o fator de impacto JCI 

construído a partir dessa plataforma. A utilização de uma base de dados apenas nos estudos 

bibliométricos é corriqueira, pois este ato permite a manipulação dos metadados de maneira sistemática 

e mais organizada (PIÑEIROCHOUSA et al., 2020). 

 

4.1.3 sobre as palavras-chave  

Uma vez definido o campo amostral, partiu-se para a escolha das palavras-chave que 

caracterizar-se-ão pelo primeiro filtro para a seleção dos artigos. Primeiramente, foram determinados 

por dois eixos de pesquisa principais, sendo estes: o Eixo 1 “Digital Technologies”, e o Eixo 2 

“education”, os dois Eixos irão representar as temáticas de busca. Por meio da definição dos eixos de 

pesquisa foram escolhidas as palavras-chave, que os definem em inglês, para a realização da pesquisa 

e a base de dados. As palavras- chave escolhidas e a String de pesquisa, estão expostas no quadro 1, 

bem como, a quantidade de artigos retornados em cada String. 

 

Tabela 1 Combinações de Palavras-Chave 

Combinações de Palavras Chave 
 

digital technologies 
 

Education QT Scopus 

"Augmented Reality" AND " university education" 6 

"Augmented Reality" AND "distance education" 21 

"Augmented Reality" AND "educational innovation" 9 

" Active methodologies” AND " university education" 11 

" Active methodologies” AND "distance education" 4 

" Active methodologies” AND "educational innovation" 25 

"Educational technology" AND " university education" 26 

"Educational technology" AND "distance education" 156 

"Educational technology" AND "educational innovation" 61 

”management" AND " university education" 223 
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”management" AND "distance education" 476 

”management" AND "educational innovation" 166 

“strategy” AND " university education" 234 

“strategy” AND "distance education" 525 

“strategy” AND "educational innovation" 218 

TOTAL 2.161 

Fonte: elaborado pelos autores, 2023 

 

A pesquisa iniciou-se em outubro de 2023, apresentou como critérios de inclusão, o fato de no 

mínimo uma das combinações acima constarem no título, nas palavras-chave ou no resumo, em artigos 

publicados a partir 2013. 

 

4.2 SELEÇÃO DOS ARTIGOS QUE COMPORÃO O PORTFÓLIO PARA A PESQUISA  

Com base nas palavras-chave e na base de dados caracterizada pelo campo amostral, podemos 

começar o processo de seleção dos artigos que serão incluídos no referencial teórico da pesquisa em 

questão. Essas atividades ocorreram nos meses de outubro e novembro de 2023. Utilizando as palavras-

chave definidas anteriormente (conforme Tabela 1) e limitando a busca a artigos publicados entre 2013 

e 2023 na base de dados SCOPUS, obtivemos um total de 2.161 artigos, conforme mostrado na tabela 

1. 

Para melhor gerenciar esses artigos, eles foram importados para o aplicativo Mendeley (versão 

1.19.8). Com a ajuda desta ferramenta, identificamos 242 artigos que deveriam ser excluídos da 

amostra. Após a exclusão desses 242 artigos, a biblioteca de referências ficou com um total de 1.919 

artigos até esse ponto do processo de seleção. Com os 1.919 artigos restantes, procedemos à leitura 

dos títulos dos artigos para avaliar sua relevância para a pesquisa em questão, de acordo com a figura 

1. 

 

Figura 1 - Fragmento do processo para seleção do portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Após essa análise, excluímos 1.733 artigos que não estavam alinhados com o tema da pesquisa. 

Portanto, restaram 186 artigos a serem analisados, conforme figura 2. 

 

Figura 2 - Fragmento do processo para seleção do portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os 186 artigos que demonstraram estar alinhados com o tema de pesquisa com base em seus 

títulos foram então submetidos a uma análise mais aprofundada em termos de seu reconhecimento 

científico desde a data de publicação. Para realizar essa análise, consultamos todos os artigos usando 

a ferramenta Google Scholar (versão 2010) para verificar o número de citações e as ordenamos em 

ordem decrescente. Com base nessas informações, os autores da presente pesquisa estabeleceram um 

critério para identificar os artigos mais citados. Essa seleção foi feita com base na generalização feita 

por Juran (1997) em relação ao postulado de Pareto (1896), em que  uma pequena minoria da população 

representa a maior parte do efeito. 

Ao contextualizar este teorema com relação à pesquisa em questão, significa que se a pesquisa 

escolher uma minoria dos artigos mais citados, esses artigos representarão a maioria do 

reconhecimento científico presente no conjunto atual de artigos analisados. Portanto, o valor de corte 

é definido como a seleção das referências mais citadas até que suas citações atinjam mais de 80% do 

total de citações obtidas pelos 186 artigos analisados até o momento. Somando todas as citações dos 

186 artigos analisados, obtemos um total de 11.177 citações. Como resultado, os artigos que foram 

individualmente citados 52 vezes ou mais representam 9.102 citações, correspondendo a 81% de todas 

as citações nas 186 referências selecionadas até agora. Com base nisso, estabelecemos o ponto de corte 

para a aprovação de artigos em termos de reconhecimento científico, identificando-o como 52 citações 

ou mais. Com essa definição do valor de corte, identificamos 45 artigos que foram selecionados com 

base no número de citações, conforme evidenciado na Figura 3. 
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Figura 3 - Evidenciação do valor de corte conforme suas citações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Vale destacar que os 141 artigos menos citados serão submetidos a uma análise adicional com 

base em outros critérios, que poderão determinar sua inclusão no conjunto final de artigos que 

comporão a base teórica da pesquisa. Após a seleção dos artigos com maior reconhecimento científico, 

foram examinados quanto à concordância de seus resumos (abstracts) com o foco da pesquisa em 

questão. Dos 45 resumos avaliados, 22 foram excluídos devido à falta de alinhamento com o objeto de 

pesquisa. Portanto, restam 23 artigos que atendem aos seguintes critérios: i. Estão em conformidade 

com a leitura do título e resumo; ii. Possuem um número significativo de citações; iii. Têm um abstract 

acessível. Esses 23 artigos, que possuem reconhecimento científico e estão alinhados com o tema de 

pesquisa, foram escolhidos para integrar o núcleo da base teórica sobre tecnologias para inovação 

educacional.  

No entanto, uma análise adicional será realizada nos 23 artigos selecionados, com o objetivo 

de avaliar os 141 artigos menos citados que ainda podem ser incluídos no conjunto final da pesquisa. 

Para que um artigo com poucas citações seja considerado para inclusão na pesquisa final, foi 

estabelecida uma condição: i. Artigos publicados há menos de 2 anos a partir da análise, considerando 

que podem não ter tido tempo suficiente para receber um grande número de citações. Com essa 

condição estabelecida, dos 141 artigos analisados na segunda fase, 70 deles foram publicados nos anos 

de 2022 e 2023. Portanto, entre os 70 artigos selecionados para uma segunda análise, 2 foram 

escolhidos após a avaliação de seus resumos, uma vez que a congruência com o objeto de pesquisa é 

um critério fundamental para integrar o conjunto final de artigos. Seguindo esses procedimentos de 

reanálise aplicados aos artigos menos citados, identificamos 2 artigos adicionais, que foram 
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incorporados aos 23 já previamente selecionados, resultando em um total de 25 artigos que compõem 

o conjunto final conforme demonstrado abaixo no quadro 1. 

 

Quadro 1 Artigos do Portfolio Bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DO PORTFÓLIO DE ARTIGOS PARA O REFERENCIAL 

TEÓRICO EM QUESTÃO  

Durante a revisão dos resumos desses 25 artigos, todos demonstraram estar em concordância 

com o alinhamento à pesquisa em questão. Como passo final, realizou-se a leitura completa dos artigos, 

com o propósito de avaliar sua aderência ao tema de pesquisa.  A Figura 4 esquematiza o processo de 

reanálise, mostrando o número de artigos que avançaram em cada etapa da seleção. 

 

Figura 4 - Processo de seleção do portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A figura 4 oferece uma representação gráfica dos procedimentos realizados e das quantidades 

correspondentes às etapas finais envolvidas na formação do conjunto definitivo de 25 artigos, 

organizados em ordem decrescente por número de citações, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

  

   

  

  
   

 
  
 
 

    

 

   

  
  



 

 
REVISTA ARACÊ, São José dos Pinhais, v.6, n.3, p.9106-9123, 2024  

9115 

Quadro 2. Artigos que formam o portfólio de artigos para compor o referencial teórico sobre tecnologias para inovação 

educacional. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3.1 análise bibliométrica dos artigos selecionados  

Da análise bibliométrica dos artigos selecionados, resultaram 3 aspectos avaliados: i. 

Reconhecimento científico pelo número de citações; ii. Número de artigos por periódico; iii. Número 

de artigos por autor. Para esse quesito, o pesquisador Zawacki-Richter, O (2021) teve dois dos seus 

artigos selecionados para o portfólio final. Os demais autores tiveram apenas um de seus artigos 

selecionado.  

No que tange ao número de indexações por periódico, o Journal Computers andEducation, 

ganha destaque, por possuir três indexações presentes na amostra, os periódicos British Journal of 

Educational Technology, Education and Information Technologies e Sustainability, também se 

destacam por possuírem mais de um artigo no portfólio bibliográfico, como fica exposto na Figura 5.  

 

Figura 5. Número de artigos por periódicos. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 6. Número de citações.

 
Fonte: Autores. 

 

Algumas palavras-chave se destacaram no portfólio, dentre as que mais aparecem estão 

Distance education, mencionada em onze artigos, Higher education presente em oito artigos, e o 

último destaque fica por conta de Educational technology, que aparece em sete artigos. As demais 

palavras-chave podem ser contempladas na Figura 7: 

 

Figura 7. Principais Palavras-chave. 

 
Fonte: Autores. 

 

4.3.2 análise bibliométrica das referências dos artigos do portfólio bibliográfico  

Com vistas a identificar os autores, artigos e periódicos que se destacam no contexto da 

pesquisa em pauta, foram catalogadas 1.221 referências citadas pelos 25 artigos que compõem o 

portfólio final.  
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A disseminação dos artigos por periódico em que está indexado, em concordância com a Figura 

9. Cabe ressaltar que a Figura apresenta os dez periódicos mais representativos.  

 

Figura 9 - Distribuição dos artigos das referências do portfólio bibliográfico por periódico 

 
Fonte: Autores. 

 

Na Figura 10 apresenta-se os autores com maior relevância são mencionados no portfólio 

bibliográfico. Ressalta-se ainda que os autores que obtiveram menos de uma citação no PB não serão 

mostrados. 

 

Figura 10 – principais autores presentes nas referências do portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Autores. 
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Na Figura 11 observa-se os autores com maior relevância são mencionados nas referências e 

no portfólio bibliográfico.  

 

Figura 11 –autores referências x portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Autores. 

 

Na Figura 12 observa-se os periódicos com maior relevância mencionados nas referências e no 

portfólio bibliográfico.  

 

Figura 12 –periódicos referências x periódicos portfólio bibliográfico 

 
Fonte: Autores. 
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Com o cruzamento das informações, na Figura 13, é possível identificar por meio de gráfico 

de duas dimensões. Estas definidas com intuito de identificar os principais estudos desenvolvidos, 

conforme a relevância acadêmica. Assim como, os artigos que abarcam os dois eixos de pesquisa aqui 

explanados, de maneira a priorizá-los nas próximas pesquisas.  

 

Figura 13 –caracterização dos artigos 

 

Fonte: Autores. 

 

A classificação dos artigos de acordo com a relevância acadêmica pode ser visualizada na figura 

13, onde cruzou-se dois atributos de medição: 

a) Número de citações do artigo no Google Scholar 

b) Número de citações dos autores com artigos no conjunto de referências que compuseram 

o portfólio bibliográfico. 

 Uma linha horizontal e uma vertical foram traçadas dividindo a imagem em quatro 

quadrantes, o que acomoda as combinações entre o número de citações do artigo e o número de citações 

do autor com maior citações nas referências. O quadrante de maior expressão é o superior direito que 

sinaliza o artigo de destaque escrito por autor de destaque. 
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5 CONCLUSÕES 

Tendo em vista no objetivo geral proposto inicialmente para o estudo, o qual consiste na 

edificação de arcabouço teórico por meio de análise bibliométrica para auxiliar estudos futuros acerca 

das tencologias para inovação educacional é possível assegurar que este estudo conseguiu êxito. Visto 

que, foram selecionados um apanhado de referências bibliográficas importantes para a erudição das 

tecnologias voltados para a inovação educacional, além da realização de análises bibliométricas.  

Verificando os gráficos gerados neste estudo para analisar as indexações nos periódicos, há 

dois que se destacam tanto no portifólio quanto nas referências, perante os demais, os periódicos 

British Journal of Educational Technology e Computers and Education. No que diz respeito, aos 

autores do portfólio bibliográfico, o destaque fica por conta de Zawacki-Richter (2021), que possui 

autoria de dois artigos presentes no portfólio bibliográfico. Deixando evidente que são expoentes de 

pesquisa no que se refere ao tema posto em análise.  

O artigo aqui exposto, sugere um arcabouço da teoria científica validado, com o intuito de 

servir como base para estudos futuros e pesquisas alinhadas com o tema aqui explanado. Este artigo 

possibilita, ainda, oportunidades para outras análises bibliográficas.  

No que se refere às limitações deste estudo, ocorrem por meio da percepção dos pesquisadores, 

é possível destacar ainda o recorte temporal e a base de dados escolhidos para realização do estudo.  

Para pesquisas futuras sugere-se a execução dos demais passos do método ProKnow-C, em 

especial a análise sistêmica, que visa explicitar oportunidades de pesquisa no campo selecionado, a 

partir da análise de conteúdo dos artigos selecionados. Essas oportunidades de pesquisa são úteis para 

acelerar novas teses de doutorado e outras pesquisas relacionadas com o tema.  

Dito isto, os resultados deste estudo contribuem para uma melhor compreensão das tecnologias 

para a inovação educacional. Esses resultados podem ser usados para pesquisas futuras. Além deste 

ponto, o portfólio bibliográfico aqui obtido pode aprofundar a discussão sobre o tema bem como 

contribuir com novas pesquisas na área. 
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