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APRESENTAÇÃO

Essa obra reúne um conjunto de pesquisas sobre as novas tecnologias e técnicas 
aplicadas à comunicação. O compilado de artigos traz contribuições relevantes para a 
comunidade científica e profissionais da área.

O e-book, composto por 36 artigos, apresenta diálogos contemporâneos e 
reflexões sobre o papel da comunicação nos mais diversos âmbitos. Estudos analisam 
o uso das novas mídias na educação e avaliam a convergência dos meios na partilha 
de informações e aprendizagem em conjunto. Pesquisas também retratam o consumo 
midiático, culturas comunicacionais e as manifestações no espaço urbano.

Há artigos sobre o ambiente comunicacional digital e o impacto das novas 
tecnologias na sociedade. Autores também discutem as discrepâncias entre as visões 
de mundo dos jornalistas e dos usuários de redes sociais e o papel dos meios de 
comunicação na representação da realidade. O volume traz pesquisadores de peso 
que compartilham conhecimento e estimulam novos estudos na área da comunicação.

Vanessa Cristina de Abreu Torres Hrenechen
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CAPÍTULO 7

PARSER E LEITURA AUTOMATIZADA DE 
CURRÍCULOS DA PLATAFORMA LATTES PARA 

EXTRAÇÃO DE INDICADORES ACADÊMICOS E 
TECNOLÓGICOS

Fernando Sarturi Prass
Universidade Franciscana, Curso de Ciência da 

Computação – Santa Maria – RS

Franklin Matheus Boijink
Universidade Franciscana, Curso de Sistemas de 

Informação – Santa Maria - RS

Alexandre de Oliveira Zamberlan
Universidade Franciscana, Curso de Sistemas de 

Informação – Santa Maria - RS

RESUMO: A extração de indicadores 
acadêmicos da Plataforma Lattes é um processo 
amplamente utilizado pelas instituições de 
ensino. Para tornar este processo mais ágil, bem 
como obter uma redução de erros envolvidos, 
tem-se a necessidade de automatizá-lo. Este 
artigo apresenta um projeto desenvolvido em 
Python com framework Django, o qual apresenta 
dados quantitativos dos currículos, tais como 
as produções bibliográficas e capacitação 
docente, dados relacionados aos profissionais 
sendo eles atribuídos a determinada instituição 
de ensino. 

ABSTRACT: The extraction of academic 
indicators from the Lattes Platform is a process 
widely used by educational institutions. To 
streamline this process and reduce errors, it 
is recommended to automate it. This article 
presents a project developed in Python with 

Django framework which shows quantitative 
data of the curriculum, such as bibliographic 
productions and teacher training, data related to 
the professionals being assigned to a particular 
educational institution.

1 |  INTRODUÇÃO

A Plataforma Lattes consiste em uma 
base de dados de currículos acadêmicos, que 
armazena informações de grupos de pesquisa e 
de instituições de ensino em um único Sistema 
de Informação. A plataforma atua em algumas 
áreas, dentre elas: ações de planejamento, 
gestão, operacionalização do fomento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), como em 
outras agências de fomento federal e estadual, 
nas fundações estaduais de apoio a ciência e 
tecnologia, das instituições de ensino superior e 
dos institutos de pesquisa [CNPq 2017 a].

Com o passar dos anos, a Plataforma 
Lattes tem sofrido alterações significativas, 
relacionadas principalmente a desempenho 
e usabilidade do sistema, tornando-a, desta 
forma, mais prática e simples de ser utilizada.

No último censo, realizado em 2016, houve 
um crescimento de 149% no número de grupos 
de pesquisa cadastrados, 251% no número de 
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pesquisadores e de 278% de doutores, em relação aos números registrados no censo 
de 2002 [CNPq 2017 b]. 

O processo de extração de indicadores institucionais, quando realizado de 
forma manual, possui limitações relacionadas aos diversos passos que devem ser 
seguidos para a obtenção das informações desejadas. Para ter acesso a qualquer 
dado da Plataforma, é necessária a inserção do código de identificação ou do nome 
da pessoa, a seleção dos filtros desejados e a realização da inserção de um código 
de validação (captcha), para somente assim ter acesso as informações solicitadas. 
Além da dificuldade operacional,  Mena-Chalco e Cesar Junior (2013) destacam que o 
trabalho manual de compilação e sumarização de dados bibliográficas de um número 
médio ou grande de pesquisadores é suscetível a falhas e requer um grande esforço 
por parte do envolvidos.

O projeto aqui proposto realiza a extração desses dados de forma automatizada, 
tornando-a assim mais ágil e precisa, tendo em vista que o processo manual está 
sujeito a falhas. A realização de um software para a extração desses dados é proposta 
de duas maneiras: com acesso direto a base de dados da Plataforma Lattes, ou 
ao próprio arquivo Extensible Markup Language (XML) do currículo, realizando o 
processamento das informações através de um Parser C#, armazenando-as em uma 
base de dados MySQL, e posteriormente, apresentando essas informações em uma 
interface.

1.1 Objetivos Gerais

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta para a 
extração e geração de dados quantitativos da Plataforma Lattes. 

1.2  Objetivo Específico

Para atingir o objetivo proposto, os seguintes objetivos específicos devem ser 
seguidos:

• Elaborar uma proposta de software;

• Definir escopo e metodologia de desenvolvimento;

• Desenvolver uma interface para acessar os dados armazenados na base de 
dados MySQL e para a visualização desses dados de uma forma detalhada.

2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta a revisão bibliográfica do trabalho, tendo como foco as 
tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do software.

3 |  PLATAFORMA LATTES

Desde o início dos anos 80, já havia interesse por parte do CNPq na criação de 
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um formulário padrão para registro de currículos acadêmicos. No final dos anos 80, foi 
disponibilizada uma ferramenta utilizada em universidades e instituições de ensino que 
se comunicavam pela rede BITNET, com cerca de 30.000 currículos. No início dos anos 
90, o CNPq desenvolveu um formulário eletrônico para realizar a captação de dados 
curriculares, onde os pesquisadores preenchiam o formulário e realizavam o envio 
de um disquete ao CNPq, que posteriormente, realizava o cadastro das informações. 
No final do ano de 1999, foi lançado e padronizado o Currículo Lattes, como sendo o 
formulário de currículos a ser utilizado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia 
e CNPq [CNPq 2017 a]. 

3.1 Extração de Dados

A Plataforma Lattes disponibiliza a extração de dados de sua base de duas 
maneiras, sendo elas: 

• Extração de dados de forma manual, em que o usuário realiza todo o pro-
cesso de inserção de dados nos campos desejados, juntamente com um 
código de acesso. A ferramenta realiza o processamento destes dados e os 
apresenta em sua interface. Ela permite a extração de currículos nos forma-
tos: Document Type Definition (DTD), XML Schema Definition (XSD) (beta), 
Portable Document Format (PDF), PDF XSD (beta), e para os grupos de 
pesquisa nos formatos: XSD ou PDF.

• Extração de dados de forma automatizada, sendo necessária a realização 
de uma solicitação por parte da instituição de ensino, para, posteriormente 
receber a liberação de acesso a base via Web Service, que permite a extra-
ção destes dados no formato XML. [CNPq 2017 a].

3.2 Estruturação da base acadêmica 

A organização do arquivo apresenta, inicialmente, a identificação e dados gerais, 
onde constam informações referentes a dados pessoais e formação acadêmica, a 
versão 1.4.1 do Currículo é a que está sendo utilizada neste trabalho.

Para a geração de indicadores institucionais, é fundamental a obtenção de 
informações referentes à formação acadêmica e titulação. Nela constam informações 
relacionadas aos níveis de formação, onde são apresentadas informações referentes 
à instituição de ensino, informações sobre o curso realizado, dentre outras. A Figura 1, 
apresenta o modelo de formação e titulação.

Figura 1. Formação e titulação
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Outra informação importante para a geração destes indicadores são as produções 
bibliográficas, é a seção na qual são descritas as publicações realizadas. Dentre elas 
destacam-se os trabalhos em eventos, artigos publicados, publicações em livros ou 
capítulos. Nelas estão descritas as informações referentes ao trabalho efetuado, os 
autores envolvidos na realização do mesmo, o local onde foram realizadas, dentre 
outras.  Sua estrutura é apresentada na Figura 2.

Figura 2. Produções bibliográficas

3.3 Trabalhos Correlatos

Esta subseção apresenta os trabalhos correlatos, destacando suas similaridades, 
características e diferenças em relação a este trabalho.

3.3.1. Semantic Lattes: uma ferramenta de consulta de informações acadêmicas 
da base Lattes baseada em ontologias

O trabalho de [Costa; Yamate 2009] apresenta uma ferramenta para extração de 
dados do currículo Lattes baseadas em ontologias e que também utiliza conceitos e 
técnicas de Web Semântica para que suas buscas se tornem mais precisas. O modelo 
é dividido em três camadas:

• Camada de apresentação: responsável pela entrada das perguntas;

• Camada de aplicação: responsável pelo processamento dos dados recebi-
dos;

• Camada de dados: responsável pelo armazenamento dos dados gerados.

A organização do sistema bem como de cada camada é representada na Figura 
3.
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Figura 3. Representação da estrutura do Semantic Lattes. Adaptado de [Costa; Yamate 2009]

O funcionamento do Semantic Lattes ocorre da seguinte maneira: o sistema 
carrega o currículo no formato XML, o mecanismo tradutor identifica os elementos 
relevantes e gera um arquivo Web Ontology Language (OWL), que contém apenas 
as instâncias das classes que foram definidas na ontologia. Estas informações são 
incorporadas à base de dados na forma de triplas Resource Description Framework 
(RDF). 

Esse projeto assemelha-se ao proposto na geração de relatórios relacionados às 
pesquisas nas informações extraídas. Porém, este trabalho apresenta diferença em 
relação a geração de indicadores institucionais a partir dos dados extraídos. 

3.3.2. ScriptLattes um sistema open source de extração de conhecimento da 
plataforma Lattes

O trabalho de [Mena-Chalco; Cesar Junior 2009] apresenta um sistema de código 
aberto, projetado com o intuito de fornecer relatórios acadêmicos de grupos a partir da 
extração de dados públicos disponíveis na plataforma Lattes. O sistema é composto 
por seis módulos, dentre eles destacam-se: 

• A seleção de dados;

• O pré-processamento dos dados;

• O tratamento de redundância;

•  A geração e gráficos de colaboração entre os membros do grupo;

•  A geração e mapas de pesquisa tendo como base informações geográficas;

•  A criação automática de relatórios de produção bibliográfica, técnica e artís-
tica e supervisão acadêmica.
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A organização estrutural destes módulos, é representada na Figura 4. 

Figura 4. Representação estrutural do ScriptLattes. Adaptado de [Mena-Chalco; Cesar Junior 
2009]

O projeto foi desenvolvido para fornecer respostas a perguntas, através da criação 
automática de relatórios, onde são informados os grupos de pesquisa previamente 
registrados na Plataforma Lattes. Ele realiza o download dos currículos através do site 
do CNPq, extrai as informações necessárias, realiza o controle de redundância nas 
produções científicas e gera relatórios de produção supervisão acadêmica e gráficos 
de colaboração bem como o mapa de pesquisa dos membros do grupo [Mena-Chalco; 
Cesar Junior 2009].

Dentre as similaridades encontradas com o trabalho aqui proposto destaca-se a 
geração de relatórios. A diferença para este trabalho está relacionada à geração de 
indicadores institucionais tanto individuais quanto por grupos de pesquisa, tendo em 
vista que o ScriptLattes realiza somente a geração de informações referentes a grupos 
de pesquisa. 

Além dos trabalhos aqui relatados

4 |  METODOLOGIAS

Metodologias ágeis de desenvolvimento surgiram com o intuito de ter um maior 
foco nas pessoas ao invés dos processos. Essa metodologia está relacionada à 
redução de tempo gasto na realização de documentação do software, e com relação 
ao desenvolvimento de forma mais rápida [Beck 2001]. 

Foi nesse momento que surgiu o Manifesto Ágil. Dentre os reunidos estavam 
representantes do eXtreme Programming (XP), Scrum, Crystal, Adaptative Software 
Development (ASD), Feature Driven Development (FDD), seu foco principal era 
encontrar um padrão para o desenvolvimento ágil de software [Highsmith 2001]. 
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Técnicas do Scrum foram escolhidas como base para este trabalho, pois trata-se de uma 
metodologia de gestão de equipes, tendo em vista que o trabalho é parte de um projeto 
institucional já concluído, no qual são abordados temas relacionados à extração de 
dados da Plataforma Lattes, a parte específica deste projeto está destacada na Figura 
7, no qual a interface é responsável pela apresentação de indicadores institucionais.

4.1 Scrum

Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil de software em que os 
processos são divididos em ciclos geralmente mensais (Sprint), que representam um 
conjunto de atividades que devem ser realizadas. Cada Sprint dura geralmente entre 
duas a quatro semanas. Para melhor organização de cada Sprint pode ser utilizado o 
quadro de trabalho, também conhecido como Kanban, onde as tarefas são divididas 
em quatro estados, que são: a fazer, em andamento, em testes e concluído.

Dentro da metodologia existem três papéis principais: 

• Product Owner: pessoa responsável pelo retorno financeiro, aceitar ou re-
cusar os resultados de cada Sprint, realizar a alteração de prioridades para 
cada Sprint, basicamente seria o gerente de projeto.

• Scrum Master: mantém o time unido, garante que o processo esteja sendo 
seguido, realiza o planejamento e participa de reuniões diárias para garantir 
que o processo seja seguido.

• Scrum Team: composto de cinco a nove membros seleciona o processo 
que deseja realizar dentro de cada Sprint [BRQ 2017].

A organização dos processos de realização do Scrum é descrita na Figura 5.

Figura 5. Representação da organização de cada processo. Adaptado de [BRQ 2017]

Técnicas dessa metodologia foram escolhidas, pois este trabalho é uma 
contribuição a outro projeto já concluído, que consiste na extração de dados da 
Plataforma Lattes. Dentre as técnicas utilizadas para a realização deste trabalho, 
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destacam-se as reuniões realizadas para exposição de dificuldades encontradas e 
avanços obtidos, a divisão das tarefas em sprint, bem como a utilização auxiliar de um 
quadro de trabalho (Kanban) para visualizar o andamento do projeto como um todo.

A estrutura geral do sistema é representada na Figura 7, onde são descritos os 
processos necessários para a apresentação dos dados em interface. Este trabalho 
apresenta um complemento para outro projeto institucional, desta forma optou-se por 
utilizar técnicas desta metodologia para dar seguimento ao projeto.

4.2 Ferramentas

No projeto como um todo foram utilizadas as linguagem de programação C# 
para a realização do Parser, Python com framework Django para o desenvolvimento 
da interface, bem como base de dados MySQL para armazenar as informações. Nesta 
investigação foi utilizado somente a linguagem de programação Python com framework 
Django, para o desenvolvimento da interface de geração de indicadores institucionais, 
juntamente com a base de dados MySQL, utilizada para armazenar as informações, 
sendo a mesma base de dados utilizada no projeto.

O Python é uma linguagem de programação amplamente utilizada em diversas 
áreas, com aplicação em diversos domínios, desde o desenvolvimento Web a 
aplicações científicas [Borges 2010].

O Django é um framework Python, de código aberto, com sua principal 
característica relacionada ao estímulo de desenvolvimento ágil, possui design limpo e 
objetivo [Django Software Foundation 2017]. 

O C# é uma linguagem de programação orientada a objetos, criada para 
desenvolver uma grande variedade de aplicativos, que são executados no .NET 
framework [Lotar 2010].

O MySQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, de código aberto, que 
utiliza a linguagem padrão Structered Query Language (SQL) para inserir, alterar ou 
excluir as informações em seu banco de dados [Sares 2001]. 

5 |  PROJETO

Esta seção apresenta a proposta do sistema a ser desenvolvido, onde serão 
apresentadas suas funcionalidades, de que forma são armazenadas as informações 
na base de dados MySQL local, juntamente com a prototipação de telas e cronograma 
do projeto como um todo.

5.1 Funcionalidades do sistema

O processo para a obtenção dos dados, apresentado na Figura 6, dá-se com 
o acesso do usuário à interface do sistema, o preenchimento dos campos de busca 
(CPF ou Nome e Data de Nascimento), busca dos dados via Web Service do CNPq, 
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processamento e armazenamento dos dados em uma base de dados MySQL local e 
apresentação dos relatórios institucionais.

Figura 6. Diagrama de atividades

O início do processo dá-se na realização do Parser (leitura e processamento) dos 
dados curriculares, sejam eles obtidos por meio do Web Service ou através do arquivo 
XML do currículo. Após a realização da leitura e do processamento das informações 
solicitadas, as mesmas são armazenadas em uma base MySQL local. 

A interface responsável pela apresentação desses dados, realiza o acesso a base 
de dados, obtém as informações necessárias e as apresenta em tela. A apresentação 
dessas informações ocorre de duas maneiras, sendo uma delas a exibição de 
relatórios simplificados e a outra relacionada em específico a este projeto, na qual 
são apresentados os indicadores institucionais, como destacado na Figura 7, estes 
indicadores são apresentados em uma interface de maneira gráfica ou em formato de 
relatórios. 

Os relatórios simplificados exibem informações de maneira individual, essas 
informações estão relacionadas apenas ao indivíduo selecionado, não realizando desta 
forma a análise comparativa entre outros indivíduos do mesmo grupo. Para solucionar 
este problema, houve a necessidade da geração de indicadores institucionais que são 
descritos neste trabalho, os quais apresentam dados comparativos entre determinado 
grupo de indivíduos, selecionados de acordo com a necessidade do usuário, a Figura 
7, apresenta uma visão ampla de todo o processo, ressaltando a representação de 
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indicadores institucionais, a qual foi desenvolvida em Python com a utilização do 
framework Django.

Figura 7. Estrutura do sistema

5.2 Armazenamento dos dados

O processo para armazenamento dos dados na base MySQL, depende de alguns 
passos a serem seguidos, dentre eles estão a busca das informações solicitadas, que 
são executadas através do Parser, em que o mesmo realiza o acesso ao XML do 
currículo, a leitura e a busca das informações (formação e publicações), e armazena 
as mesmas em suas respectivas tabelas na base de dados.

A Figura 8 apresenta o modelo desenvolvido para o armazenamento das 
titulações, como: título do trabalho, ano, curso e a instituição de ensino onde foram 
realizadas. Estes dados são obtidos a partir da estrutura XML apresentada na Figura 
1.

Figura 8. Estrutura da base de dados de titulação
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As produções bibliográficas, como apresentadas na Figura 10, são armazenadas 
em suas respectivas tabelas. Cada dado está organizado de acordo com a identificação 
da produção realizada, em que cada uma destas publicações possui relação com os 
dados de identificação do autor, o nome utilizado em citações e dados referentes à 
própria publicação, tais como: a sua titulação, o detalhamento da obra, o local onde foi 
realizado sua publicação, dentre outras. A obtenção destes dados ocorre a partir da 
estrutura XML, apresentada na Figura 2. Como representação da estrutura dos dados 
obtidos, processo que antecede seu armazenamento, os dados seguem o formato 
descrito na Figura 9, onde as informações obtidas tais como: TITULO-DO-TRABALHO, 
TITULO-DO-TRABALHO-INGLES, FLAG-RELEVANCIA, são armazenadas em seus 
respectivos campos na tabela PESSOA_PRODUCAO. As informações relacionadas 
ao autor, dentre elas o seu NOME-COMPLETO-DO-AUTOR e seu NOME-PARA-
CITACAO, são armazenadas na tabela PESSOA nos campos a referentes.

Figura 9. Formato de obtenção dos dados

Figura 10. Estrutura da base de dados de produções bibliográficas

6 |  RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na construção do software 
de extração de dados quantitativos do Currículo Lattes com foco na apresentação de 
indicadores institucionais, onde as mesmas estão divididas em subgrupos. 
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6.1 Detalhamento de funcionalidades

Esta subseção apresenta as funcionalidades disponíveis no sistema de acordo 
com a Figura 7. A listagem de produções bibliográficas é acessada através de sua 
seleção na tela principal do sistema, nela constam informações relacionadas à 
quantidade de produções realizadas, organizadas por tipos de produção dentro de um 
período de tempo previamente selecionado. Para efetuar a listagem das informações, 
foram utilizadas estruturas de repetição, onde estas realizam a chamada de outra 
classe que contém trechos de código necessários para a seleção dos dados na 
base de dados, a Figura 11 apresenta o trecho de código relacionado à exibição das 
informações de acordo com a listagem apresentada na Figura 14. 

Para realizar a listagem das produções, um laço de repetição foi utilizado (linha 
44), onde são preenchidas as informações da tabela. A estruturação da tabela está 
subdivida em três partes, sendo a primeira responsável pela listagem dos nomes 
das produções ({{producao.1}}, linha 49), onde cada uma destas listagens possui um 
RadioButton para capturar seu identificador ({{producao.0}}, linha 48), identificador 
necessário para realizar a listagem de informações referentes a seleção efetuada 
na tela seguinte. Já a segunda parte do código é responsável pela listagem do 
total de produções enquadradas em sua categoria, um novo laço de repetição foi 
necessário (linha 53), bem como uma comparação de identificadores (linha 54), caso 
os identificadores forem iguais, o somatório total de produções é apresentada (linha 
56). A terceira parte do código está relacionada ao descritivo dos totais de produção 
separados pelo seu ano de publicação. Para a realização deste trecho, mais um laço 
de repetição foi necessário (linha 67), onde dentro dele é realizada a comparação para 
verificar se a identificação da produção é a mesma das outras informações retornadas 
(linha 68), caso elas forem iguais, estas informações são representadas na interface, 
onde o trecho ({{somatorio.3}}, linha 70), apresenta a quantidade de produções, e o 
trecho ({{somatorio.2}}, linha 71) apresenta o seu ano de referência.  

A quantidade de produções relacionadas ao seu tipo é apresentada na Figura 
14. Caso não haja produções em determinado ano, esta informação não é apresenta 
na interface, apresentando apenas o somatório de produções nos anos onde elas 
ocorreram. Tornando desta forma a interface mais simplificada, retirando informações 
nulas.
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Figura 11. Listagem de produções bibliográfcias

Para que seja possível a visualização das informações relacionadas às produções 
bibliográficas individuais, é necessário que o usuário realize a seleção do profissional 
desejado, o trecho de código responsável parte desta listagem é apresentado na 
Figura 12, onde é apresentado o modelo de exibição do descritivo geral, apresentado 
previamente no resumo de produções de acordo com a Figura 16. 

O trecho de código apresentado na Figura 12, ilustra o modelo de exibição do 
descritivo das produções realizadas pelo profissional selecionado. Para efetuar a 
representação destas informações tornou-se necessário a utilização de um laço de 
repetição (linha 83), as produções estão separadas por tipo ({{producao.1}}, linha 
87), desta forma caso haja mais de uma produção de um determinado tipo, estas 
informações são agrupadas dentro de seu respectivo tópico. O descritivo destas 
produções está subdividido em três colunas, sendo a primeira responsável pela exibição 
dos autores envolvidos na publicação ({{producao.2}, linha 93}), a titulação do trabalho 
({{producao.3}}, linha 93), o local de sua publicação ({{producao.4}}, linha 94) e o ano 
a ela referente ({{producao.5}}, linha 94). A segunda coluna possui informações sobre 
o país de publicação (linha 97), bem como o âmbito do evento (linha 98). A terceira 
coluna contempla informações relacionadas ao modelo de publicação (linha 101) e 
ordem de autoria (linha 102). 
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Figura 12. Descritivo das produções bibliográficas

Para efetuar o descritivo das produções apresentadas na Figura 16, torna-se 
necessário a utilização de trechos de código SQL, a Figura 13 apresenta o código 
necessário para efetuar a listagem do descrito de produções realizadas pelo profissional. 
A listagem das produções está vinculada a seleção de um período previamente 
efetuado, (informações capturadas na linha 101 e linha 102), bem como a seleção do 
profissional desejado (linha 103), estas informações são fundamentais para a geração 
destes indicadores. O comando necessário para efetuar o descritivo destas produções 
é representado na consulta (linhas 105 até linha 115), onde a mesma apresenta os 
dados necessários para efetuar a listagem das informações relacionadas ao descritivo 
das produções bibliográficas.

Figura 13. Comando para apresentação do descritivo de produções individuais

6.2 Produções bibliográficas

O sistema apresenta uma interface para análise de dados relacionados a 
informações do Currículo Lattes. Dentre as informações listadas estão: dados 
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quantitativos de publicações realizadas, agrupadas de acordo com seus respectivos 
modelos, a especificação individual de cada uma delas, bem como a capacitação 
docente, que está subdivida em cursos, apresentado o somatório dos profissionais 
enquadrados em determinado curso, juntamente com o descritivo individual de cada 
um dos profissionais previamente selecionados. 

A geração de relatórios é importante para o acompanhamento das atividades 
realizadas pelo profissional dentro da área acadêmica, bem como em sua área de 
atuação. A Figura 14, apresenta os modelos de produções bibliográficas, onde se torna 
possível à visualização de dados como a quantidade de produções por tipo realizadas 
em um determinado período de tempo, o qual deve ser previamente selecionado (a 
figura apresenta um intervalo de três anos).

Figura 14. Produções bibliográficas

Após a seleção do campo desejado, o sistema apresenta uma interface com 
informações a ela relacionadas. A Figura 15 apresenta informações referentes às 
produções bibliográficas por tipo, onde são descritas a quantidade de publicações de 
acordo com o período de tempo selecionado, atribuindo a elas o nome do profissional. 
Esta por sua vez, fornece ao usuário a opção de realizar a seleção do nome desejado, 
para que o mesmo apresente as informações a ele referentes. A Figura 16 apresenta 
estas informações.

Figura 15. Produções bibliográficas por tipo

As informações relacionadas a publicações trazem dados relevantes para a 
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geração de indicadores institucionais. Para a visualização destes dados, o usuário 
deve previamente selecionar o profissional desejado, após este processo, o sistema 
carrega uma interface onde são apresentadas as informações relacionadas. Nela se 
torna possível à visualização dos dados de forma mais ampla, onde são apresentadas 
todas as publicações efetuadas de acordo com o período de tempo selecionado. 
A Figura 16 apresenta o modelo de apresentação dos dados relacionados às 
publicações realizadas, informações sobre: a titulação do artigo, autores envolvidos 
na publicação, local de publicação, a modalidade do artigo e o ano de sua publicação 
nela são descritas. Esta interface é baseada em uma das interfaces presentes no 
projeto, alterações visuais foram realizadas, mas as informações nela contidas são 
semelhantes.

Figura 16. Produções bibliográficas por pessoa

 6.3 Capacitação docente

A capacitação docente é outro dado importante para a análise de níveis 
institucionais. Na Figura 17 são apresentadas informações relacionadas aos cursos 
bem como o somatório total de profissionais que nele atuam. Com esta informação 
torna-se possível a visualização dos dados de uma forma mais ampla quando 
relacionado a quantidade de profissionais que atuam em determinado curso. 

Figura 17. Capacitação docente por cursos

Após o usuário realizar a seleção do curso desejado, o sistema apresenta uma 
nova interface onde são apresentados os nomes dos profissionais que se enquadram 
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na seleção realizada, bem como o descritivo de seus níveis de titulação, realizando 
um somatório de profissionais agrupados de acordo com seu maior nível de titulação 
(exemplo: mestrado, doutorado e afins). Após seleção do profissional desejado, seu 
descritivo é efetuado, onde são apresentadas informações relacionadas à capacitação 
docente por pessoa, que contém dados como o seu histórico acadêmico de titulação, 
tal como título do trabalho, grau de titulação, ano de início e ano de término. A Figura 
18, representa o descritivo sobre a capacitação docente relacionada ao profissional 
selecionado, nela constam informações como o resumo e descritivo sobre as titulações 
efetuadas.

Figura 18. Capacitação docente por pessoa

7 |  CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma proposta de desenvolvimento de uma ferramenta 
para automatização do processo de geração de indicadores institucionais, com o 
intuito de realizar a construção de uma ferramenta para tornar este processo mais 
ágil e seguro, tendo em vista que o processo realizado de forma manual está sujeito 
a falhas. O foco principal na implementação deste sistema possui relação com o 
auxílio a obtenção desses dados, agilizando e reduzindo possíveis erros envolvidos 
no processo de obtenção desses indicadores. Como resultados obtidos na geração 
de indicadores institucionais, estão: capacitação docente e produções bibliográficas, 
sendo estas listagens relacionadas à vida acadêmica do profissional, como suas áreas 
de atuação, níveis de formação, dentre outras. 

Quando relacionado aos trabalhos correlatos, buscou-se a identificação de 
metodologias utilizadas no desenvolvimento, para desta forma tornar possível a 
implementação do projeto. Em geral os trabalhos possuem similaridades, porém o 
ScriptLattes é o que mais se assemelha, quando relacionado a geração de relatórios 
institucionais, uma vez que o Semantic Lattes trabalha com ontologias.

O projeto foi desenvolvido seguindo técnicas da metodologia Scrum, com o uso 
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das linguagens de programação Python e framework Django. Como projetos futuros, 
pretende-se: 

• O complemento de relatórios, atribuindo novas listagens de informações, 
tais como: a organização das produções bibliográficas por áreas de conheci-
mento e a representação gráfica dos dados obtidos nos demais relatórios; e

• Melhoria no processo de leitura automatizada, incluindo técnicas de Inteli-
gência Artificial para automatizar o processo de maneira definitiva.
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