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APRESENTAÇÃO

A dinâmica da saúde pública, na atualidade, ganha destaque pelas novas demandas 
oriundas de inúmeros e complexos contextos sociais. É importante, nesta situação, 
reconfigurar parâmetros frente ao desenvolvimento de tecnologias, comunicação e 
competição internacional, em um cenário na aceleração de informações. 

Todavia, a importância da saúde publica, na dinâmica do cotidiano, se da pela 
casualidade em que a problemática do adoecimento já passou a ser considerado “o novo 
normal” através das representações sociais, reconfigurada pelo sistema atual. Destaca-
se, neste processo, a influência de um sistema de crenças e valores. Por conseguinte, tal 
percepção social passa a ser problemática, pois substitui a ideia de saúde por doença, 
modificando, também, hábitos e comportamentos, possibilitando novas demandas 
biopsicossociais frente ao cenário multiprofissional de saúde. 

Neste aspecto, destaca-se a Neurologia, uma especialidade da Medicina que estuda 
as doenças estruturais do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, 
na complexidade anatômica e funcional, por meio das alterações psíquicas; alterações 
motoras; alterações da sensibilidade; alterações da função dos nervos do crânio e da face; 
manifestações endócrinas por comprometimento do hipotálamo ou hipófise; alterações 
dependentes da função do sistema nervoso autônomo; manifestações devidas ao aumento 
da pressão intracraniana; crises epilépticas, com ou sem convulsões motoras, com ou 
sem alterações da consciência; e manifestações de comprometimento das meninges, 
principalmente rigidez de nuca; dentre outras.

Neste sentido, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” aborda temas 
relacionados a infecções virais e bacterianas que afetam o sistema nervoso, doenças 
neurodegenerativas, doenças motoras, doenças sexualmente transmissíveis de impacto 
neural, e atuação do profissional de medicina.

Os tipos de estudos explorados nesta obra foram: revisão narrativa, relato do caso, 
revisão integrativa de literatura, estudo epidemiológico transversal, revisão de literatura, 
revisão de literatura sistematizada, pesquisa bibliométrica, estudo transversal, pesquisa 
etnográfica, relato de experiência e estudo reflexivo.

Neste âmbito, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” explora a 
diversidade e construção teórica e científica no segmento da Medicina, através de estudos 
realizados em diferentes instituições e organizações de ensino superior no contexto 
nacional.

É de extrema importância a exploração, divulgação, configuração e reconfiguração 
do conhecimento através da produção científica, sendo este, de fato, um ciclo continuo. 
Tais características fundamentam o desenvolvimento social e possibilitam o bem-estar e 
qualidade de vida da população. 

Para tanto, a Atena Editora possui uma plataforma consolidada e confiável, sendo 
referência nacional e internacional. Ressalta-se, também, seu fator de impacto no meio 
científico para que estes pesquisadores explorem e divulguem suas pesquisas. 

Tallys Newton Fernandes de Mato
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RESUMO: A bibliometria é uma ferramenta 
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pesquisas sobre determinado assunto. Sua 
aplicação prévia à elaboração de um estudo 
previne que se deixe de apreciar autores 
e periódicos de maior impacto sobre um 
tema, equívoco frequente quando se realiza 
diretamente uma pesquisa bibliográfica, que 
apresenta trabalhos produzidos por grandes 
autoridades e pequenos sobrevoos científicos 
em condições de igualdade. Os autores 
apresentam uma descrição bibliométrica 
dos dez pesquisadores mais relevantes da 
pesquisa neurológica brasileira, bem como 
seus grupos de colaboração, suas afiliações, 
veículos preferenciais de publicação e agência 
de fomento. Pesquisas sobre epilepsia e 
demências estão entre os principais temas 
estudados por neurologistas brasileiros. O 
eixo Sul-Sudeste concentra o maior número 
de pesquisadores de ponta em neurologia 
no Brasil. Nenhuma mulher está entre os 10 
principais cientistas identificados.
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LANDSCAPE OF BRAZILIAN RESEARCH ABOUT THE MOST RELEVANT NEUROLOGIC 

DISEASES IN HUMAN: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS AT SCOPUS DATABASE

ABSTRACT: Bibliometrics is a useful tool for a panoramic observation of research on a given 
subject. Its application prior to the elaboration of a study prevents the author and journals of 
greater impact on a topic from being overlooked, a frequent mistake when directly conducting 
a bibliographic research, which presents works produced by great authorities and small 
scientific flyovers under equal conditions. The authors present a bibliometric description of the 
ten most relevant researchers in Brazilian neurological research, as well as their collaboration 
groups, their affiliations, preferred vehicles of publication and funding agency. Research on 
epilepsy and dementias are among the main topics studied by Brazilian neurologists. The 
South-Southeast axis concentrates the largest number of leading researchers in neurology in 
Brazil. No woman is among the top 10 scientists identified.
KEYWORDS: Bibliometrics, neurology, Brazil, researcher performance evaluation systems.

1 |  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Algumas doenças neurológicas produzem elevado impacto social e econômico 
devido a sua elevada prevalência (GBD, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 
A pesquisa bibliométrica é um recurso que permite analisar o perfil dos pesquisadores, 
das instituições e das agências de fomento envolvidas com a investigação de categorias 
patológicas e especialidades médicas (THOMPSON; WALKER, 2015). Neste trabalho, os 
autores avaliaram o perfil dos dez pesquisadores que mais produzem trabalhos científicos 
sobre neurologia humana, as instituições às quais estão vinculados e as agências de 
fomento relacionadas ao seu trabalho, propondo uma observação especial acerca do 
impacto destas pesquisas sobre as patologias neurológicas de maior repercussão sobre 
a população brasileira.

2 |  METODOLOGIA

Nos dias um e dois de novembro de 2019, foi realizada pesquisa bibliométrica na 
base Scopus®, utilizando os termos “negleted diseases”, “stroke”, “dementia”, “epilepsy”, 
“multiple sclerosis”, “meningitis”, “headache”, “Parkinson´s disease” e “nervous system 
cancers restringindo os resultados aos trabalhos feitos no Brasil em humanos. Diante dos 
resultados preliminares que apontavam para os dez autores com maior volume numérico de 
publicações, foi ampliada a investigação à base Google Scholar® e à Plataforma Lattes®, 
a fim de compreender melhor suas linhas de pesquisa, rede de colaboração e impacto 
de suas produções acadêmicas sobre as doenças neurológicas de maior repercussão na 
população brasileira. 
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3 |  RESULTADOS

A busca resultou num total de 29.775 trabalhos. O primeiro artigo disponível nesta 
base foi publicado em 1970 pelo grupo paranaense composto por Newton Freire Maia e 
colaboradores no periódico The Lancet. A curva de produção científica brasileira ganhou 
crescimento substancial a partir de então, sendo alcançados valores superiores a 300/ano 
em 2000, por fim, alcançando a marca de 2722 no ano de 2018 (figura 1).

Figura 1 – Curva de produção científica brasileira
Fonte: Base Scopus®

3.1 O perfil dos pesquisadores com maior produção na base Scopus®

A produção global dos pesquisadores que mais produziram trabalhos científicos 
sobre as patologias neurológicas e doenças negligenciadas citadas estão relacionados 
na figura 2 e terão suas biografias científicas descritas em seguida.

Figura 2 - Produção global dos pesquisadores com maior volume de publicações
Fonte: Base Scopus®
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3.2 Análise individual do perfil dos autores com maior volume de publicações

3.2.1 Fernando Cendes

O pesquisador que mais tem contribuído com a produção brasileira é Fernando 
Cendes, cujo resumo profissional e produção científica geral são descritos no quadro 
abaixo:

Quadro 1 – Perfil acadêmico de Fernando Cendes
Fonte: Plataforma Lattes.

Segundo a base Google Scholar®, seus principais coautores são Iscia Lopes-
Cendes, Li Li Min e Clarissa Lin Yasuda. Seu trabalho de maior impacto foi o artigo “The 
Clinicopathologic spectrum of focal cortical dysplasias: A consensus classification proposed 
by an ad hoc task force of the ILAE Diagnostic Methods Commission 1”, publicado em 
2011 na revista Epilepsia, tendo sido citado até a data da pesquisa por 1.174 autores. 
(GOOGLE SCHOLAR, 2019). 

Participa com 491 publicações indexadas na base Scopus® até a data da pesquisa. 
A base Scopus® informa a ocorrência de 15.333 citações e trabalhos com total de 1.220 
coautores. Seu h-index é 61.

3.2.2 Antônio Lúcio Teixeira

O segundo autor em volume de publicação segundo os critérios da pesquisa foi 
Antônio Lúcio Teixeira, cujo Curriculum Lattes não foi encontrado. A base Google Scholar® 
não disponibiliza sua rede de colaboradores frequentes. Seu trabalho de maior impacto 
foi “Periferal biomarkers and illness activicy in bipolar disorder”, publicado em 2011 no 
Journal of Psyschiatric Research, citado por 238 outros autores (GOOGLE SCHOLAR, 
2019).

O volume de citações de seus trabalhos permanece em ascensão, tendo alcançado 
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a marca de 1.490 citações em 2018. Teixeira foi citado 10.956 vezes, trabalhou com 1.788 
coautores e tem h-index de 48.

3.2.3 Manoel Jacobsen Teixeira

Em terceiro lugar, é apresentado Manoel Jacobsen Teixeira. A análise do Curriculum 
Lattes do pesquisador informa dados adicionais aos disponibilizados na plataforma Lattes, 
conforme quadro abaixo:

Quadro 2 – Perfil acadêmico de Manoel Jacobsen Teixeira
Fonte: Plataforma Lattes®

Segundo a base Google Scholar®, seu trabalho com maior índice de citações foi “Uric 
acid in chronic heart failure: a marker of chronic inflammation”, publicado no European 
Heart Journal em 1998 e citado por 413 outros pesquisadores. (GOOGLE SCHOLAR, 
2019).

Segundo a base Scopus®, Jacobsen contribuiu ao todo com 555 publicações, tendo 
sido citado por 5.193 outros autores. O volume de citação de seus trabalhos continua em 
ascensão, tendo alcançado a marca de 780 no ano de 2018. Seu h-index é de 34 e tem 
1.103 coautores catalogados.

3.2.4 Fúlvio Alexandre Scorza

O quarto pesquisador identificado com maior impacto foi Fúlvio Alexandre Scorza, 
cujo perfil acadêmico e produção são apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3 – Fulvio Alexandre Scorza
Fonte: Plataforma Lattes®
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Scorza desenvolve pesquisas relacionadas à epilepsia, além de temas relacionados 
à neurogenética (fonte: Curriculum Lattes do pesquisador). 

Fúlvio Scorza tem 343 documentos catalogados na Base Scopus®, tendo sido citado 
por 3.196 outros pesquisadores. Suas citações têm oscilado numa tendência mais amena 
de desaceleração. Seu h-index é 31 e tem 365 coautores catalogados.

3.2.5 Americo Ceiki Sakamoto

Na quinta posição está Americo Ceiki Sakamoto, cujo perfil acadêmico e produção 
são apresentados no quadro a seguir:

Quadro 4 – Perfil acadêmico de Americo Ceiki Sakamoto 
Fonte: Plataforma Lattes®

Sakamoto tem cadastradas na Plataforma Lattes® linhas de pesquisa atuais em 
epileptologia e neurofisiologia clínica. Segundo a base Google Scholar®, seu trabalho 
de maior impacto foi “Analysis of clinical characteristics and risck factors for mortality 
in human status epilepticus”, publicado em 2003 no periódico Seizure e citado por 120 
outros autores. Sua rede de colaboradores frequentes não é apresentada nesta base 
(GOOGLE SCHOLAR, 2019). 

Na base Scopus®, Sakamoto tem 222 trabalhos catalogados e é citado por 4.202 
outros autores. Seu h-index é 35 e tem 474 coautores catalogados.

3.2.6 Ricardo Nitrini

Na sexta classificação se encontra Ricardo Nitrini, cujo perfil acadêmico e produção 
são apresentados no quadro a seguir:
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Quadro 5 – Perfil acadêmico de Ricardo Nitrini
Fonte: Plataforma Lattes®

Na plataforma Lattes®, tem catalogado um projeto de pesquisa atual, que se refere 
ao uso do anticorpo monoclonal Solanezumab no tratamento de pacientes com doença 
de Alzheimer. 

Na base Google Scholar®, a produção mais relevante de Nitrini foi “Sugestões para o 
uso de miniexame do estado mental no Brasil”, publicado em 2003, citado por 1698 outros 
autores. Sua rede de colaboradores frequentes não é apresentada (GOOGLE SCHOLAR, 
2019).

Na base Scopus®, o pesquisador tem catalogados 305 documentos, com 4.335 
citações. A curva de citações deste pesquisador se mantém em franca ascensão, tendo 
saltado de 465 citações em 2017 para 554 citações em 2018. Seu h-index é 31 e tem 659 
coautores catalogados.

3.2.7 Esper Abrão Cavalheiro

Na sétima posição está Esper Abrão Cavalheiro, cujo perfil acadêmico e produção 
são apresentados no quadro a seguir:

Quadro 6 – Perfil acadêmico de Esper Abrao Cavalheiro
Fonte: Plataforma Lattes®
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Na Plataforma Lattes®, Esper Cavalheiro tem linhas de pesquisa ativas em epilepsia 
e estudos fisiopatológicos relacionados às grandes síndromes neurológicas.

A base Google Scholar® apresenta como sua principal produção o documento 
“Effect of physical exercise on seizure occurrence in a model of temporal lobe epilepsy 
in rats”, publicado no periódico Epilepsy Research em 1999. Sua rede de colaboradores 
frequentes inclui Fulvio Alexandre Scorza, Ricardo Mario Arida, Maria da Graça Maffah 
Mazzacoratti e Carla Scorza (GOOGLE SCHOLAR, 2019).

A base Scopus®, na data desta pesquisa, tinha sido citado por 12.083 outros 
pesquisadores. Seu h-index é 49 e tem 789 coautores catalogados.

3.2.8 Felipe Fregni

Felipe Fregni é o oitavo na análise bibliométrica Scopus®. Dentre os avaliados neste 
trabalho, é o único que atualmente está vinculado a uma instituição estrangeira. Sua 
trajetória e produção acadêmica geral são apresentadas no quadro abaixo:

Quadro 7 – Perfil acadêmico de Felipe Fregni
Fonte: Plataforma Lattes®

A análise da Plataforma Lattes® informa que Fregni tem atuação na interface entre 
neurologia e psiquiatria. Sua principal produção, segundo a base Google Scholar®, foi 
“Transcranial direct current stimulation: state of art 2008”, publicado no mesmo ano no 
periódico Brain Stimulation, que foi citada por 2.079 outros autores. A base não apresenta 
sua rede habitual de colaboradores (GOOGLE SCHOLAR, 2019).

Na base Scopus®, conta com 528 documentos, tendo sido citado por 30.422 outros 
autores, estando classificado com o maior h-index dentre todos os avaliados na pesquisa: 
85. Mantém nos últimos 3 anos um patamar aproximado de pouco mais de 3.600 citações 
ao ano. Tem 1.433 coautores catalogados.
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3.2.9 Sérgio Tufik

O nono pesquisador identificado na pesquisa foi Sérgio Tufik. Seu perfil e resumo da 
produção são apresentados abaixo, segundo informações da Plataforma Lattes®:

Quadro 8 – Perfil acadêmico de Sérgio Tufik
Fonte: Plataforma Lattes®.

Tufik não tem projetos ativos na Plataforma Lattes® e todos os seus projetos tinham 
como objetivo a pesquisa do sono e sua relação com a memória hipocampo-dependente. 
Segundo a base Google Scholar®, sua mais relevante produção foi o artigo “The metabolic 
consequences of sleep deprivation”, publicado em 2007 no periódico Sleep Medicine 
Reviews, citado por 1.192 outros pesquisadores. A base não disponibiliza sua rede de 
colaboradores (GOOGLE SCHOLAR, 2019).

Na base Scopus®, Tufik tem 1.030 documentos catalogados, com 23.436 citações. 
Seu h-index é 63 e tem 1.703 coautores catalogados.

3.2.10 Paulo Caramelli

Em décima posição, se encontra Paulo Caramelli. Seu perfil acadêmico e resumo da 
produção, segundo critérios da Plataforma Lattes®, podem ser observados abaixo:

Quadro 9 – Perfil Acadêmico de Paulo Caramelli
Fonte: Plataforma Lattes®.
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De acordo com a Plataforma Lattes®, este pesquisador desenvolve pesquisas na 
área de cognição.

Segundo a base Google Scholar®, o mais relevante trabalho de Caramelli coincide 
com o de Ricardo Nitrini, principal coautor nos trabalhos (GOOGLE SCHOLAR, 2019).

Na base Scopus®, Caramelli tem 226 artigos publicados, sendo citado por 4.475 
outros pesquisadores. Sua curva de citações com ápice de 474 no ano de 2018, o que lhe 
assegura um h-index de 30. Tem 691 coautores catalogados.

3.3  O perfil dos periódicos

Entre os anos de 1970 e 2000 é observada a absoluta predominância de dois 
periódicos; a saber, Arquivos de Neuropsiquiatria e Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 
Após um ápice em 2007, com 136 artigos publicados em Arquivos de Neuropsiquiatria, este 
volume passou a apresentar declínio, concomitantemente ao surgimento das publicações 
no Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology e no Epilepsy and Behavior. A partir 
de 2008, o volume de publicações em todos estes periódicos iniciou um ciclo de declínio, 
especialmente percebido em Arquivos de Neuropsiquiatria, simultaneamente à ascensão 
gradual do volume publicado em Plos One.

3.4 . O perfil das vinculações institucionais

Os resultados obtidos demonstram a participação de instituições distintas das que 
participam os principais pesquisadores identificados. Nele surgem instituições como 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
que não apresentam representantes entre os dez pesquisadores que mais publicam na 
base pesquisada. Este fenômeno se explica pelo fato de estas universidades, produzirem 
volume relevante de pesquisa distribuída entre diferentes pesquisadores, bem como ao 
fato de haver grupos nas instituições que não agem em sistema de colaboração.

3.5 A forma de disponibilização dos documentos científicos

A estratégia predominante de compartilhamento dos resultados das pesquisas 
neurológicas em humanos foi a redação de artigos originais, que gerou um percentual de 
76,6% da produção científica. Em segundo lugar estão os artigos de revisão, que deram 
origem a 16,3% do volume total. Apesar de notória a publicação de livros por parte destes 
autores, nenhum deles foi indexado pela base Scopus® e apenas 0,3% da produção se 
fez na forma de capítulo de livros.  

3.6 . Participação das agências de fomento

A principal agência de financiamento dos trabalhos de brasileiros sobre neurologia 
humana foi o CNPq, que patrocinou 2.832 pesquisas. Em segundo lugar se encontra 
a CAPES, que contribuiu em 978 trabalhos. Estas duas foram seguidas pela FAPESP, 
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FAPEMIG e FAPERJ, respectivamente. Instituições estrangeiras sediadas nos Estados 
Unidos, Líbano, Canadá e Austrália, tendo esta última agência contribuído com número 
de publicações semelhante ao feito pela FAPERGS.

4 |  DISCUSSÃO

A bibliometria consiste em técnica quantitativa e estatística da medição dos índices 
de produção e disseminação do conhecimento científico (FONSECA, 1986). A partir 
destas análises iniciais e do avanço da tecnologia computacional, pesquisadores têm 
desenvolvido plataformas que permitem categorizar os assuntos dos textos científicos 
e agrupá-los por assunto através de ferramentas que analisam palavras-chave. Para 
Thompson e Walker (2015), a bibliometria é ferramenta útil para pesquisar e compilar 
os dados referentes à produção científica de um indivíduo, departamento ou instituição 
acadêmica, sendo capaz de produzir indicadores como o h-index, que expressa a relação 
entre o volume de publicações e o volume de citações, atribuindo um escore mais elevado 
àqueles autores cujos trabalhos são mais citados – uma análise bastante fidedigna para 
evidenciar indivíduos que mantém compromisso principal com a relevância de suas 
publicações, muito além da mera quantidade delas. No trabalho em questão, é possível 
identificar diversos aspectos da produção científica a respeito da produção acadêmica 
dos principais autores de neurologia humana do Brasil. O primeiro deles é a ausência de 
mulheres neste grupo. Como curiosidade, os autores avançaram na pesquisa além da 
metodologia proposta em busca de quem seriam as mulheres que mais publicam dentro 
dos critérios estabelecidos e foram encontradas, em 11º lugar, a professora Elza Macia 
Vargas Yacubuan, com apenas dois artigos a menos que o 10º colocado; em 14ª posição 
a Professora Yara  Dadalti Fragoso e, na 15ª, a Professora Marilisa Mantovani Guerreiro.

A segunda percepção se refere à distribuição geográfica dos principais autores. Sete 
deles atuam no Estado de São Paulo, apenas dois no Estado de Minas Gerais e um nos 
Estados Unidos. Apesar de haver menção institucional de universidades no Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul, estas instituições distribuem mais seus volumes de publicação entre 
diferentes autores, que acabam por perder em volume quantitativo por trabalharem em 
grupos dispersos.

A terceira observação se refere à forma como os principais autores se associam 
numa grande rede de autores e coautores. Esta associação por vezes se manifesta entre 
grupos que atuam em regiões distintas a respeito de um tema comum, como claramente 
se verifica nas publicações de Nitrini e Caramelli, os quais potencializam seu volume de 
produção e se agregam mutuamente na qualidade de informação gerada.

Sobre a rede de colaboradores e coautorias, percebe-se que é frequente a associação 
entre os produtores de volume relevante de publicações científicas na área, como se 
observa entre os principais autores da área de demências. Além disso, a análise das 
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linhas de pesquisa individual demonstra que esta associação nem sempre se restringe 
aos mesmos temas, sendo encontrada a associação de pesquisadores em áreas distintas 
como sono e epilepsia.

No que concerne às vinculações institucionais, a totalidade dos pesquisadores em 
destaque atua em universidades de alta relevância no cenário nacional e no exterior. Ao 
se avaliar o perfil individual, percebe-se que 90% são egressos também destas mesmas 
gigantes da ciência nacional e boa parte passou por períodos de complementação 
acadêmica no exterior. 

Um fator importante se refere às linhas de pesquisa desenvolvidas por cada um 
destes expoentes. Há claro predomínio na pesquisa sobre epilepsia quando comparada 
às demais categorias neurológicas. Depois destes, a presença das pesquisas sobre 
demências e outras variáveis ligadas à cognição humana. Nenhum dos dez desenvolve 
atualmente pesquisas sobre doenças cerebrovasculares, neuroinfecção, doença de 
Parkinson, cefaleias, neoplasias do sistema nervoso ou doenças desmielinizantes, todas 
incluídas como doenças que causam maior impacto na carga de adoecimento neurológico 
mundial pela OMS.

A análise dos trabalhos de maior impacto dos 10 pesquisadores permite concluir que 
três deles obtiveram este resultado com documentos de validação de escalas estrangeiras 
para a língua portuguesa (sendo que dois autores compartilham um mesmo artigo neste 
status). Este fato demonstra a relevância deste tipo de publicação, tanto para aprimorar a 
qualidade de vida da população brasileira quanto para produzir um incremento no h-index 
dos autores envolvidos. Sobre este índice de qualidade, vale destacar que o pesquisador 
com mais alto score é um psiquiatra mais jovem que a média dos demais e atua num 
dos maiores centros de neurociência aplicada do mundo. Pelo fato de estar em realidade 
tão distinta dos demais, pouco se pode afirmar avaliando seu desempenho e linhas de 
pesquisa.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa está de acordo com a Lei de Lotka, que afirma que um número pequeno 
de autores e coautores está ligado ao maior volume de publicações no campo científico. A 
formação de grupos multicêntricos de pesquisa por meio da integração entre neurologistas 
distribuídos nos diversos Estados da Federação e os pesquisadores já estabelecidos 
em grandes centros e instituições tradicionais de pesquisa no Brasil é uma forma 
simples de potencializar a produção científica sobre doenças neurológicas em humanos. 
Merece mais atenção por parte das agências de fomento a alocação de recursos para 
pesquisas direcionadas a doenças neurológicas altamente graves e prevalentes, como as 
cerebrovasculares e as neuroinfecções, que não foram identificadas entre os principais 
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produtores de trabalhos científicos da neurologia brasileira. O estímulo aos estágios no 
exterior podem ser ferramentas úteis para capacitar mais neurologistas a desenvolver 
a neurociência aplicada no país. Atenção especial deve ser dada ao aprimoramento 
metodológico das pesquisas em curso, a fim de aumentar a relevância das informações 
produzidas. A bibliometria é um recurso útil para análise dos resultados obtidos pelos 
pesquisadores em diversas áreas do conhecimento humano. Este trabalho foi capaz de 
sugerir adequações ao modelo de associação de pesquisadores, instituições e verbas de 
fomento. 
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