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RESUMO:  As autoras fazem uma reflexao sobre os impasses da  pesqu isa em enfermagem e sua re layao com a 

pratica , fundamentada na  "fi losofia de  praxis" .  
I n icia lmente, d iscutem a re layao entre teoria e p ratica numa perspectiva fi losofica . Fazem uma revisao si ntetica 
do conhecimento em enfermage m ,  neste secu lo  e fina l izam apresentando a d ia let ica das i nterayoes como uma 
poss ib i l i dade de  avanyar para a lem dos territorios onde se detem a d ia let ica d o  traba lho .  Para as autoras ,  areas 
do conhecimento tao comp lexas como as re lac ionadas ao processo saude/ doenya/ cu idado nao podem ser 
i nte iramente recobertas pelas c ienc ias forma is  ou somente pelas c ienc ias b io log icas  e socia is ; um projeto 
ep istemolog ico cons istente nao pode descons iderar  uma terce i ra reg iao da d ia let ica da razao ,  a d ia let ica das 
representayoes. 
PALAVRAS-CHAVE :  pesq u isa em enfermagem , fi losofia e enfermagem 

ABSTRACT: The authors of the present art icle reflect on  the d ifficu lt ies of n u rs i ng  research and i ts re lat ion with its 
pract ice , which is  based on the ph i losophy of prax is .  I n i t ia l ly, there is a d iscuss ion on the re lat ionsh ip  between 
theory and praxis from a ph i losoph ical  perspect ive. The authors make a resu med review of nu rs ing  knowledge in  
the last centu ry. F ina l ly, they present the d ia lectic of i nteractions as a poss ib i l ity of  advancing beyond the territories 
of the d ia lect ic of work. Accord ing  to the authors ,  comp lex a reas of knowledge re lated to health/i l l ness/care 
cannot be exclus ively stu d ied by formal  sc iences or exclus ively by b io log ica l  and socia l  sc iences. They bel ieve 
that a cons istent ep istemolog i ca l  project has to cons ider a th i rd area that wou ld  i ncl ude  the d ia lectic of reason ing 
and the d ia lectic of representations .  
KEYWORDS:  research i n  n u rs i ng ,  ph i losophy and nu rs i ng  

RESU M E N :  Las  autoras hacen una  reflex ion sobre las contrad icc iones de  la  i nvest igac ion en enfermeria y su 
re lacion con la p ractica , fu ndamentada  en  la  "fi l osofia de  la  praxis " .  Pr imeramente se p lantea la re lacion entre 
teoria y practica dentro de u n a  perspectiva fi losofica . Proceden a una  revis ion  s i ntetica de l  conoc imiento en 
enfermeria en este s ig lo y fi na l izan presentando la d ia lectica de las interacciones como una pos ib i l idad de avance 
mas a l ia  de los territor ios donde  se det iene la d ia lect ica de l  trabajo .  Para las  autoras ,  a reas d e  conocimiento tan 
complejas como las que se relacionan con el proceso salud/ enfermedad/ cu idado no se pueden encubrir enteramente 
por las c ienc ias fo rma les 0 so lamente por las  c ienc ias b io log i cas y soc ia les ;  u n  p royecto ep istemolog ico 
cons istente no puede descons idera r  u n a  te rcera reg i on  de  l a  d i a lect ica de  l a  razo n ,  la d i a lectica de las 
representaciones . 
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INTRODUC;AO 

Com a i ntroduc;ao  da enfermagem na carre i ra 
un iversitaria ,  a lgumas pergu ntas vem sendo feitas de  
forma ins istente, pe las  suas  l id e ranc;as , sem chegar 
a respostas defi n it ivas .  A enfermagem e uma c iencia 
ou uma prat ica? Se  e uma c ienc ia ,  i sto excl u i  ser 
uma pratica? Se e uma c ienci a ,  qua l  0 seu objeto? A 
enfermagem e u m  fenomeno a ser  estudado? Se e 
u m  fenomeno ,  u m  obj eto de  i nvestigac;ao , q ua l  a 
ciencia ,  ou qua is  os metodos adequados para estuda
lo? Se e uma ciencia ,  tem consegu ido consol idar seus 
a x i o m a s ?  Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  e m p i r i c a s  e 
conceitua is  em re lac;ao a sua cons istencia teori ca? 
Como responder  a estas pe rg u ntas? Os que se 
ded icam ao estudo da e nfermagem tem se rend ido  a 
u ma evid encia : os seus  conceitos e defi n ic;6es tem 
sido exam inados ,  q uase excl us ivamente,  no campo 
da consistenc ia formal da  constru c;ao c ient ifica , isto 
e ,  os res u l tados  d o s  t ra b a l h os d e  i nvest i gac;ao 
prestam-se tao somente ao j u lgamento das cond ic;6es 
de va l idade das i nferencias de seus enu nciados .  Nao 
ati ngem uma transformac;ao de a lcance teor ico,  isto 
e, a construc;ao de um refe re n c i a l  q u e  exp l i q u e  
fenomenos e m  um n ivel abstrato . Em outras palavras,  
a enfermagem nao trouxe axiomas para a c ienci a .  
Qua l  e a restri c;ao operator ia das i nvest igac;6es em 
enfermagem:  0 objeto? 0 metodo? 0 referenc ia l?  

Para responder  a estas pergu ntas temos um 
vasto cam inho  a percorrer e m u itas d ificu ldades para 
consol idar axiom as que  garanta m ,  s imu ltaneamente , 
a va l idade ,  a ap l i cab i l i dade e a especific idade de  seu 
d i scu rso c ient ifico .  A nossa modesta contri bu ic;ao 
n e ste  e n s a i o  s e ra u m a  ref l e x a o  s o b re a s  
poss ib i l idades de esclarecer o s  impasses d a  pesqu isa 
em enfermagem e sua re lac;ao com a prati ca , numa  
perspectiva fi l osofica fu ndamentad a em Vazq uez 
( 1 977) ,  Ayres ( 1 994,  1 997 )  e H abermas ( 1 994) .  

" F I LO S O F IA DA P RAX I S " :  R E LAC;AO E N TRE 
TEORIA E pRA TICA 

Ao tomarmos a "fi losofi a da praxis" para a 
c o m p re e n s a o  d a s  c i e n c i a s ,  e m  c o n t ex to s 
h i stori camente ci rcu nscritos ,  estamos tri l hando 0 
caminho que Ayres ( 1 994 )  percorreu para estudar as 
q u est6es ep istemolog i ca s  b a s i ca s  d a  e p i d e m i o l og i a ,  

sem a pretensao de  traba lhar  em profund idade como 
ele 0 fez. "Ao conceber-se como constitu i nte da praxis 
h u m a n a ,  a ra z a o  e n te n d e  a si p ro p r i a  co m o  
' i nstru mento' do  traba lho  soci a l ,  e nessa cond ic;ao 
se  base ia  a pos i t i v i d a d e  de s u a  potente a uto
crit ica" . . . .  (AYRES ,  1 994 , p . 3 1 3 ) .  

A part ir de  uma  d ia let ica do  traba lho ,  i ntroduz
se na d iscussao 0 senti do  h i stor ico das verdades 
cientfficas e dos metodos a e las associados .  Postu la
se ,  nao apenas 0 rigor  log ico dos constructos no 
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ambito de  relac;6es entre verdade ,  metodo e objeto . 0 
conce ito fi l osofico de  p rax is  i ncorpora a consciencia 
de p e rt e n c; a  da c i e n c i a  a s u j e i t o s  h i s t o r i co s ,  
caracterizados por va lores e p rat icas d ia let icamente 
articu lados as cond ic;6es materia is  de sua existencia . 

Entre as  i n u meras contri bu i c;6es de  Kant a 
fi losofi a  conte m po ra n e a ,  Ayres ( 1 994 )  destaca a 
convicc;ao q u e  e le  nos de ixou de  que  nao e possivel 
pensar numa separac;ao rad ica l  entre 0 conhecimento 
objetivo e a experiencia estetica de mundo .  Dimensao 
estetica para Kant ,  s i gn ifi ca 0 conj u nto de intu ic;6es 
em q u e  se fu n d a  a e x p e r i e n c i a  s e n s i ve l  n a o  
metabol izada pe lo pensamento , n a o  organ izada e m  
termos de entendimento . Toda objetivac;ao racional sera 
sempre a apreensao parcia l  e estatica de experiencias 
cuja tota l idade escapa a sua l im itada perspectiva , mas 
a qua l  estara necessaria mente v incu lada porque faz 
p a rte d e l a .  A d i m en s a o  estet ica se ra sempre ,  
p o rta nto , essa  espec ie  d e  ' d u p l o '  d a  d i mensao  
epistemolog ica das  c iencias , uma parte inexoravel de 
sua rea l i dade ,  pore m  i ntang ivel nos termos parcia is  
em q u e  os con ceitos representam-nas .  

Passemos agora a u m  exame ma is  deta lhado 
do  que e praxis .  A pa lavra - prax is  - fo i em pregada 
pe l  os g regos na  Antigu idade ,  para designar a ac;ao 
propria mente d ita . Tanto praxis como pratica tem sido 
usadas em nosso i d i oma ,  sendo que pratica e ma is  
corrente na l inguagem comum e na l iteratura ,  enquanto 
p raxis tem ma is  aceitac;ao no vocabu lario  fi los6fico .  
P raxis ,  em g regG a nt igo s ign ifica - ac;ao que  tem seu 
fim em s i  mesma e que nao prod uz u m  objeto a lhe io  
ao agente ou  a sua  at iv id ade .  Neste sentido ,  a ac;ao 
moral e qua lquer t ipo de ac;ao que nao engendre nada 
fora de  s i  mesma ,  como d iz Ari st6te les ,  e prax is ;  por 
esta razao ,  a at iv idade  do  a rtesao que produz algo 
que chega a existi r fora do  agente e de seus atos nao 
e prax is .  Este t ipo de  ac;ao que cr ia um objeto exterior 
ao sujeito e a seus atos se chama em gregG - poies is ,  
q u e  s ign i fi ca l iteral mente produc;ao ou fabricac;ao ,  ou 
seja ,  ato de  produz i r  ou  fabr icar a lgo .  Ass im ,  em 
fi losofia ,  0 termo praxis designa atividade humana sem 
contudo des ignar  ativ idade com carater estritamente 
ut i l i tario ,  como se in fere do  s ign ificado de "pratico" na 
l i nguagem comu m  (VAzQU EZ, 1 977) .  

A cate g o r i a  cen t ra l  da m o d e rn a  fi l osofi a  
materia l i sta e a praxis, conceb ida como i nterpretac;ao 
do m u n d o  e g u i a  para sua transformac;ao . I sto porque ,  
para a fi l osofi a ,  a p rat ica cot i d i ana  nao reve l  a a 
essencia do  fenomeno ,  de  modo transparente ; pe lo 
contrari o ,  em qua lquer  esfera do  con hecimento , trata 
mais  e de ocu lta-Io .  Para poder u n i r  conscientemente 
pensamento e ac;ao e preciso destru i r  a atitude pr6pria ,  
a consciencia com u m  e ascender a u m  ponto de vista 
objetivo , c ient ifico a respe ito da ativ idade pratica do  
homem . A atitude natu ra l  se base ia  no  fato de  ver  a 
atividade pratica como u m  s imples dado que nao exige 
exp l i cac;ao.  Com tal at itud e ,  a consciencia comu m  
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A pesq u isa subs id iando a pratica . . .  

acred ita estar numa re lac;;ao d i reta e imed iata com 0 
mundo dos atos e objetos praticos . Suas  conex6es 
com esse mundo e cons igo mesma aparecem d iante 
dela n u m  p lano a-te6rico . N ao sente a n ecess idade 
de rasgar a cort ina de  p reconceitos,  habitos menta is 
e lugares-comuns no  q ua l  p rojeta seus atos praticos . 

Entre os varios temas de  estudo da  praxis ,  a 
filosofia se dedica a compreender a u nidade entre teo ria 
e pratica e defende q u e  a opos ic;;ao entre ambos tem 
um carater re lativo . Cons idera que  a ativ idade te6rica 
em seu conj u nto - como ideo log ia  e como c i€mcia -
s6 existe por e em relac;;ao com a pratica , j a  que  ne la  
encontra seu fu ndamento , suas fi na l i dades e seus 
criterios de verdade .  Contudo ,  ana l isa com mu ito 
cu idado esta aparenc ia de verdade .  0 pragmat ismo 
identifica 0 verdadeiro com 0 uti l ;  infere que 0 verdadeiro 
se red uz ao uti l porque ,  em seu pratic ismo e em sua 
concepC;;ao de verdade, 0 conhecimento esta vinculado 
as necess idades prat i cas ,  desta fo rma so lapa a 
pr6pria  essenc ia do  con h ec imento .  Essa tese da  
uti l idade pode confund i r  a lgumas pessoas . A verdade 
seria posta em re lac;;ao com as crenc;;as que nos sao 
mais vantajosas . Portanto , 0 conhecimento verdadeiro 
ficaria su bord i nado aos i n teresses de  cada u m .  0 
conhecimento e ut i l  na  med ida em q u e  e verdade i ro ,  
e nao  inversamente , verdade i ro porq u e  e uti l ,  como 
afi rma 0 pragmatismo .  A uti l idade e conseq Oencia da  
verd a d e .  P a ra 0 p r a g m a t i s m o ,  a v e rd a d e  fi ca 
subord inada a uti l idade ,  entend ida esta como eficacia 
ou exito da ac;;ao do  home m .  

Portanto,  e preciso m u ito cu idado quando se 
afi rma que 0 conhec imento verdade i ro e va l idado na 
pratica . 0 criterio de verdade para 0 pragmatismo e a 
eficacia da  ac;;ao pratica do  homem entend ida  como 
pratica i nd iv id ua l .  Para a fi losofia da prax is ,  a p ratica 
e concebida como atividade transformadora socia l .  A 
praxis e tanto objet ivaC;;ao  do  hom em e domin io  da 
natu reza quanto rea l izac;;ao d a  l i berdade h u mana 
(KOS I K, 1 976) .  

A fi losofia nao se l im ita a contrapor sua posic;;ao 
sobre teo r ia e prat ica ao p ragmati smo .  0 prob lema 
das re lac;;6es entre a teor ia e a p ratica , e portanto de  
sua  a uton o m i a  e d e p e n d e n c i a  m u t u a  pode  ser  
formu lado n u m  p lano h i st6rico e soci a l ,  como fo rma 
pecu l iar de comportamento do  homem com referencia 
a natu reza e a soc ied a d e ,  e em d eterm i n a d a s  
ativ idades praticas .  

A p rat ica e fu n d a me nto d a  teori a ,  porq u e  
determina 0 horizonte d e  desenvolvimento e progresso 
do co n h ec imento . A i n te l i g e n c i a  do h o m e m  fo i 
crescendo na mesma proporc;;ao em q u e  0 homem ia 
aprendendo a transformar a natureza . 0 conhecimento 
c ient ifico progride  no processo de transformac;;ao do  
mundo natu ra l  em v i rtude d e  q u e  a re lac;;ao pratica 
q u e  0 h o m e m  esta b e l ece com e l e ,  m e d i a nte a 
p ro d u c;;a o  m ate r i a l ,  c o l o ca - I h e  e x i g e n c i a s  q u e  
contri b u e m  p a ra a m p l i a r  tan to  0 h o r izo nte d o s  

prob lemas como 0 das so luc;;6es . A relac;;ao entre a 
prod uc;;ao ,  a tecn ica exig ida por esta e a ciencia varia 
de  uma formac;;ao economica e socia l  a outra e mud a 
igualmente de  acordo com 0 carater e objeto da ciencia 
de  que  se trate . Pode se d i zer  que ,  h istoricamente , a 
u m  ba ixo  n ive l  d e  d e s e nvo lv i m e nto das  fo rc;;as  
produtivas corresponde menores exigencias a ciencia ,  
e por consegu i nte , esta se desenvolvera mais debi l  e 
lentamente .  Essas exigenc ias adqu i rem ampl i tude e 
u m  carater ma is  rigoroso na epoca moderna ,  quando 
se i n cre m enta a p rod u C;;ao  m ate r ia l  em estre i ta 
con exao com uma c lasse soc ia l  - a burgues ia  -
i nteressada e m  t ra n sformar  a natu reza . Nessas 
co n d i c;;6es  h i st6r icas  e soc i a i s ,  0 p rog resso do 
conhecimento cientifico , que se traduz na constitu ic;;ao 
da c ienc ia moderna ,  converte-se numa necessidade 
pratica e socia l  de prime i ra ordem . A vincu lac;;ao entre 
a c ienc ia e a p rod u c;;ao ,  como forma especifica da 
u n idade entre a teor ia  e a p ratica e tao estreita que 0 
enorme i ncremento das forc;;as  prod utivas de nosso 
secu lo ser ia i nconceb ivel sem 0 progresso cientifico . 
A c ienc ia nao s6 serve a p rod uc;;ao como uma forc;;a 
a l h e i a ,  mas  esta e m  s u a s  ent ra n h a s ,  nos seus  
i nstru mentos ,  em suas  maqu inas ,  como objetivac;;ao 
ou mater ia l i zac;;ao do  te6rico no  processo produtivo . 

A teoria nao corresponde ,  porem,  apenas as 
ex i g e n c i a s  e n e c es s i d a d e s  de u m a p ra t i ca  j a  
existente . 0 homem pode sent i r a necess idade d e  
novas at iv idades p rat icas transformadoras para as 
qua is  carece do  n ecessar io i nstru mental te6rico . A 
t e o r i a  e d e t e r m i n a d a ,  n e s s e  ca s o ,  p o r  u m a  
antec ipaC;;ao idea l  daqu i l o  que ,  nao existi ndo a inda ,  
q ueremos q u e  exista . A prati ca e ,  aqu i ,  a fina l idade 
que  determ ina  a teori a .  Esse projeto ou antecipac;;ao 
ideal da  pratica s6 se efetiva ra com 0 concurso da 
teori a .  Este fato demonstra que as relac;;6es entre 
teoria e p ratica nao podem ser encaradas de maneira 
s imp l ista e meca n ica ,  isto e ,  como se toda teoria 
fosse u ma exp l i caC;;ao  de fe nomenos  objet i vos , 
externos ao  homem , como afi rma a ciencia positiva . 
A u n idade entre teor ia e p rat ica imp l i ca em uma 
oposic;;ao e autonomia re lativas .  

o h o m e m  e um ser  q u e  t e m  q u e  estar  
i n v e n ta n d o  o u  c r i a n d o  c o n s t a n t e m e nte novas  
so luc;;6es.  Uma vez  encontrada uma soluc;;ao ,  nao  I he  
basta repeti r ou im itar 0 que ficou resolvido; em primeiro 
lugar, porque ele mesmo cria novas necessidades que 
inva l i dam as so luc;;6es encontradas e ,  em segundo 
l u g a r, p o rq u e  a p r6 p r i a  v i d a ,  com suas  novas 
exigenc ias ,  se encarrega de i nva l ida- Ias .  Mas , as 
so luc;;6es encontradas tem sempre certa esfera de 
va l i dade ,  dai a poss i b i l idade de genera l iza- Ias e 
estende-Ias, isto e, de repeti- Ias .  A praxis ,  considerada 
em seu conj u nto e em suas formas especificas -
po l it ica , a rt ist ica , p rodut iva - se caracteriza por esse 
ritmo alternado do  criador  e do  i m itativo , da i novac;;ao 
e re iterac;;ao .  

7 2  Rev. B ras .  Enferm . ,  Bras i l i a ,  v. 55 ,  n .  1 ,  p .  70-74 , j a n .lfev. 2002 



Portanto, so podemos entender a relagao entre 
pesqu isa e p rat ica h i stor icamente , i sto e, na re lagao 
com os determ inantes socia i s ,  com as  cond igoes ja  
dadas  pe lo  desenvolv i mento da  c iEmcia e das forgas 
prod ut ivas .  Por  out ro l ado ,  nao  basta ao homem 
conhecer sua subjetiv idade e dom inar  a natu reza ; a 
praxis tem ainda a d imensao, em seu processo criativo, 
de rea l izagao da l i berdade humana .  

o CON HECIMENTO EM ENFERMAGEM 

E n te n d e r  a e n fe r m a g e m  co m o  p ra x I s  
red i mens iona a natu reza e 0 a lcance dos prob lemas 
de sua axiomatizagao ,  is to e ,  nao se trata de  uma 
pratica imed iata , u ti l i tari a ,  cotid iana ,  subjugada por 
re lagoes de  dom inagao e subord i nagao ( re lagoes de  
poder) nem u ma reflexao abstrata d e  prob lemas a 
serem resolv idos no  p lano  u n iversa l ,  idea l izado e 
man iqueista . 

Nao cabe nos propos itos do  presente ensa io 
exa m i n a r  a co n st i t u i g a o  s o c i a l  da p ra x i s  e m  
enfermagem ,  n o  entanto,  u m  g i ro h istorico rev isando 
o seu desenvolvimento neste secu lo ,  suas pri nc ipa is 
i nfl uencias ep istemolog icas e sua  trajetoria a part i r  
de sua i nstituc iona l izagao na  America do  Norte,  se 
faz necessario .  

Devemos pontuar  que este conheci mento foi 
produzido em d iferentes momentos e em sociedades 
caracterizadas por des igua ldades socia is gerando um 
p rocesso s a u d e/d o e n ga/cu i d a d o  em q u e  estao 
presentes deseq u i l i br ios re lac ionados as cond igoes 
de existencia e ,  por outro lado, em d iferentes s istemas 
de saude nos quais a profiss ional izagao do enfermeiro 
se deu de  forma d iversifi cada .  

I n ic ia lmente , enferme i ras educadoras norte
americanas procu raram pelo mode le das C iencias 
B iomed icas e F i s i cas para cri a r  u m a  C ienc ia  de  
Enfermagem . 0 estudo  d e  caso fo i i ntrod uz ido para 
s i s te m a t i z a r  0 c o n h e c i m e n t o  n o  e n s i n o  d e  
e n fe rm a g e m , s e n d o  l o g o  r e c o n h e c i d o s u a  
i nsufic iencia ,  enquanto referenc ia l  teorico que  desse 
suporte a p rofissao emergente . N este momento,  ja 
se e v i d e n c i a  a n e c e s s i d a d e  da p e s q u i sa  e m  
enfermagem. 

A segu i r, s u rge  u m  corpo de  con heci mentos 
denominados tecnicas de enfermagem que  consiste 
na no rmatizac;:ao de p roced i m entos com base e m  

nogoes taylor istas (AL M E I DA;  ROCHA,  1 986) .  0 
referencia l  metodo log ico das c ienc ias natura is vai 
p rove r  a fu n d a m e n t a g a o  da i n ve s t i g a g a o  e m  
enfermagem ate o s  anos 6 0  quando este modelo ,  por 
poss ib i l i tar somente u m a  abordagem quantitat iva ,  
com ega a s e  m o s t ra r i n s u f i c i e n te e l i m i t a d o ;  
conduz indo  para u m a  v isao  parc ia l  d o  p rocesso 
d i nam ico das experiencias  v iv i das ,  n u m  contexte 
h istorico e cu ltu ra l .  0 despertar deste reconhecimento 
se d e u  p o r  i n f l u e n c i a  d a s  c i e n c i a s  h u m a n a s  

ROCHA, S .  M .  M . ;  ALM E I DA,  M .  C .  P. de ;  L I MA, R .  A .  G .  de 

(BO E M E R ;  ROCHA, 1 996) .  
Enferme i ras norte-americanas ,  m a i s  uma vez, 

red i recionam 0 conhec imento ,  i ntrod uz indo teorias 
com a fi na l i dade de constru i r  um arcabougo proprio ,  
tom a n d o  0 cu i d a d o ,  como categor ia  centra l  da  
ass istencia de  enfermage m .  

A insuficiencia do  metodo cient ifico trad ic ional  
levou m u itos pesq u isadores da area de enfermagem 
a buscar metodo log ias na  vertente qua l itativa . Esse 
momento da pesq u isa  remeteu os enfermeiros a 
questoes de natu reza epistemologica, surg indo,  entao,  
a n ecess i d a d e  de s e  c la rear  to p icos de  o rd e m  
metodologica .  Parale lamente, outros grupos s e  d irigem 
para identificar 0 que sao fenomenos/d iagnosticos de 
e n fe r m a g e m  e q u a i s  s a o  as i n te rve n g o e s  
correspondentes. 

Sao dois movimentos complementares: um, de 
c l a s s i f i cagao e cate g o r i zagao  da prat ica , p a ra 
poss ib i l itar uma l i nguagem u n iversa l ;  0 outro ,  atraves 
de metodolog ias com preens ivas ,  busca 0 sent ido e 0 
s ign ificado do  cu idar  em enfermagem 

Assi m ,  a enfe rmagem , para se constitu i r  em 
u ma c ienc ia deve , n ecessariamente,  dar  conta da 
val idade normativa , isto e ,  dos aspectos logico-formais 
e t a m b e m  res p o n d e r  a s  d ete rm i n a goes soc io 
h i stor icas o n d e  se  rea l iza 0 cu i dado .  Ate aqu i  a 
d ia letica do trabalho ou a fi losofia da praxis possib i l itou 
a lgumas respostas,  contudo ,  ja se vis lumbraram novos 
l im ites 

D IA L E T I C A  DAS I N T E RAC; O E S :  0 E L O  DAS 
INTERSU BJETIVIDADES 

P a ra res p o n d e r  as q u estoes i n i c i a l mente 
co locadas ,  e segu i ndo  0 racioc in io  de  Ayres ( 1 994) ,  
parecem promissoras construgoes fi losoficas que nao 
sao i ncom pat fve is  com a fi losofi a da  p rax is  mas 
permitem avangar para alem dos territorios onde se 
detem a d ia letica do  trabalho .  Trata-se de "constructos 
p l a s m a d o s  n u m a d i a l e t i c a  d a s  i n t e r a g o e s "  
(HAB E RMAS , 1 994) .  

A dia!tMica d o  trabalho pede aqui a dialetica das 

intera r;:6es; sem esta, um tra tamento praxico da 

cit!mcia tendera a osci/ar entre duas altemativas 

igualmente insa tisfa t6rias: au se toma a cit!mcia 

como uma pra tica mecanicamente determinada 
par finalidades produtivas au, in versamente como 
u m a  ra cio n a lida de q u e  e s t a b elece 
arbitrariamen te tais finalidades (A YRES, 1 994 , 
p . 3 1 4 ) .  

U m  dense constructo fi losofico contemporaneo 
oferece s u bs id i os fu ndamenta is :  a teoria do ag ir  
com u n i cativo d e  H a bermas ( 1 994) .  Para e le ,  ha um 
p rocesso s imu l taneo d e  conhecimento do  mundo e 
a u to-obj et ivagao h u m a n a ,  atraves d a  raza o .  Os 
d iversos d iscu rsos sobre a rea l idade sao resu l tantes 
d a  i n t e r a g a o  e n t r e  o s  d i fe r e n t e s  h o r i z o n t e s  

Rev. B ras .  Enferm . ,  B ras i l i a ,  v .  5 5 ,  n .  1 ,  p .  70-74 , j an .lfev. 2002 7 3  



A pesq u isa subs id iando  a p rc'tti ca . . .  

i nterpretativos abertos pe las experienc ias concretas 
vivid as pelos sujeitos humanos, e segundo os d istintos 
poderes de que  desfrutam na organ izayao socia l  da  
vida .  As  c iencias estar iam fu ndadas em certezas 
provisorias ,  l i ngO ist icamente constru idas .  Habermas 
se contra poe a crenya n u m a  verdade  u n iversa l ,  
absoluta ,  dos prime i ros posi t iv istas e re lat iva , dos 
neopos i t iv istas .  E le acred ita e m  u ma concepyao 
consensua l  d e  verd a d e .  Para e le ,  a va l i dade  do 
conhecimento objetivo repousa na i ntersubjet iv idade 
que fu nda toda construyao raciona l . A pretensao de 
verd a d e  de um d i s c u rs o  esta v i n c u l a d a  a s u a  
valorizayao entre o s  d iversos d iscursos e m  i nterayao 
em tres n ive i s :  na sua  ca pac idade de expressar 
certezas compart i l have is ,  is to e ,  na sua  posit iv i dade 
propos ic iona l ;  na  poss i b i l i dade  d e  i n stru i r  ayoes 
eficazes ,  isto e ,  na sua adeq uayao normativa e no 
8xito em estabe lecer efetiva i n te rsubjetiv idade entre 
os d iversos sujeitos envolv idos nessas ayoes, isto e ,  
na sua autenticidade.  A val idade i nterna nao responde 
sozi nha pelo valor do  conhec imento como tem s ido 
colocado trad iciona lmente . Todo d iscurso c ient ifico , 
pa ra s e r  va l i d o ,  t em ex i g e n c i a s ,  p rete n s o e s  e 
condiyoes . A va l idade cientffica passa a abranger tres 
aspectos: a va l idade normativa , que abrange aspectos 
d e  a d e q u a y a o  d e  m e t o d o s  e te c n i ca s  a o  
desenvolvimento d o  objeto o u  d a  proposiyao; a val idade 
proposicional , que verifica a re levancia do  objeto e da 
proposta para a c iencia e para as necess idades rea is 
do mundo da vida; a val idade expressiva/autenticidade 
que confere s ign ificado as descobertas cientificas pela 
p o s s i b i l i d a d e  d e  c o m u n i ca y a o  a t r a v e s  d a  
argu mentayao n o  d ia logo d e  m u itas vozes (M I NAYO, 
1 994) .  

Com base nessas p ropos iyoes e seg u i ndo  os 
passos de Ayres ( 1 994 ) ,  e poss ivel defi n i r  tres n iveis 
i nterl igados de i nterrogayao a respeito da  construyao/ 
leg i t imayao da verdade em enfermage m ,  eixos em 
torno dos qua is  se dao as i n terayoes i ntersubjet ivas 
de  sua pratica c ient ifica :  

- Em que p l a n o  sema nt ico da  experienc ia  
humana dos  processos saude/doenya os conceitos 
elaborados pela enfermagem reiv ind icam seu estatuto 
de verdade? Em q u a l  s i stem a  de s i g n o s/s i g n ificados 

os eventos com que traba lha  a enfermagem tem 
fu ndada sua posit iv idade? Que rea l i dade ,  enfi m ,  e 
visada pelas p retensoes de  va l idade proposiciona l  da 
l inguagem em enfermagem? 

- Que t ipo de  eficacia v isa seus enu nc iados ,  
ou  sej a ,  que va lores pos i t ivos de  saude e seus 
corre latos projetos norm at ivos ,  exp l icitos ou  nao ,  
subjazem a concepyao do  cu idado  ou  da  ass istenc ia 
de enfermagem? 

- Em q u e  e sfe ra de c o m u n i ca y a o  es tao  
apoiados esses conceitos ,  isto e ,  e ntre que  sujeitos 
socia is ,  e ,  a respeito de q ua is necessidades humanas 
os estu dos  em e n fe rmagem rea l iz a m  a uten t i ca 

i nterlocuyao? 
Tra ta - s e  do s i g n i f i c a d o  d o s  cons t ructos  

conceitua is  da  enfermagem em termos do conteudo 
de e x p e r i e n c i a s  i n t e rs u bj e t i v a s .  A reas  d o  
conhecimento tao comp lexas, como a s  relacionadas 
ao p rocesso saude/doenya/cu idar, nao pod em ser 
i nte i ramente recobertas pelas c iencias formais ,  como 
a log ica e a matematica ou  somente pelas c iencias 
b io log icas ou socia i s .  Para Ayres ( 1 994 ) ,  um projeto 
ep istemolog ico cons istente nao pode descons iderar 
uma te rce i ra reg iao  da  d ia let ica da razao ,  a d ia letica 
das representayoes .  A hermeneutica caberia 0 papel 
de i n t e r p re ta r a i n t e rs u bj e t i v i d a d e  rea l i z a d a  
h i storicamente pe la  c ienci a .  A atitude hermeneutica 
obr iga 0 i n terprete a refleti r sobre 0 propr io ato de 
i nterpreta r, com preender  como a human idade vai 
estatu i ndo  e i nsta u rando h istori camente seu mundo ,  
nao co m o  u m a  e x p e r i e n c i a  exte rna  a s i ,  mas 
decod ificando a sua  p ropria  exper iencia a part i r  de 
necessidades e possib i l i dades trazidas pe lo horizonte 
l i ngO istico do Outro , numa  fusao de horizontes .  

A hermeneut ica crit ica seria ,  nao a un ica mas ,  
u m a  d e ntre a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  o l h a rmos os  
con heci mentos d a  enfermagem,  em enfermagem e 
sobre enfermage m ,  numa  art icu layao entre fi losofia ,  
etica , c ienc ia  e m u n d o  da  v ida ,  em um espayo 
c o l e t i v o ,  e m  b u s c a  d a  e m a n c i p a y a o  e 
emponderamento dos ind iv iduos .  
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