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RESUMO: Estudo explorat6rio descritivo que objetivou detectar pontos criticos de manuscritos submetidos a aval iayao 
para publ icayao na Revista Brasi le i ra de Enfermagem . A coleta de  dados se deu a part ir  de i nstrumentos de aval iayao 
uti l izados pelo Conselho Editorial da  Revista Brasi le i ra de Enfermagem, dos quais estudou-se 32 pareceres favor<3veis a 
publ icayao, correspondentes a 50% dos textos publ icados em u m  volume da revista . Os resu ltados demonstram que a 
total idade dos textos aprovados para d ivulgayao apresentavam deficiemcia e necessidade de correyoes, em torno das quais 
fo i possivel apresentar requ isitos e orientayoes que auxi l iam os autores no encaminhamento de suas produyoes para 
period icos com sistema de revisao por pares . Ainda aparece como uma questao importante 0 desconhecimento por parte 
dos autores das normas de pub l icayao do periodico .  
PALAVRAS-CHAVE:  publ icayoes em enfermagem , period icos , editorayao, normas de pub l icayao 

ABSTRACT: This is an exploratory descriptive study which a ims at detecting critical aspects of the manuscripts submitted 
to REBEn (Brazi l ian Journal of N u rs ing)  for publ ish ing.  Data was col lected through the evaluation instru ments used by the 
Ed itorial Board of REB En on the selection of articles for the journa l .  Thirty- two evaluation reports , which represent 50% of 
the articles publ ished in one volume of the journal ,  were analyzed . Results showed that most of the articles accepted for 
publ ishing were deficient, needed correction and that the authors needed gu idance regard ing requ i rements for publ ish ing ,  
such as peer review. Another problem detected was that the authors of  the articles submitted d id  not seem to know the 
norms of presentation of the journa l .  
KEYWORDS: publ ish ing in  nurs ing , journals ,  publ ish ing ,  norms of  publ ish ing 

RESU M E N :  Estud io exploratorio descriptivo que tuvo como objetivo detectar los pu ntos criticos de manuscritos que se 
someten a una eva luacion para publ icarlos en la Revista Brasi lena de Enfermeria.  Se recog ieron los datos a partir de 
instrumentos de evaluacion ut i l izados por e l  Consejo Ed itorial de la Revista , d e  los cuales se estudiaron 32 pareceres 
favorables a la publ icacion ,  que correspond ieron a los 50% de los textos publ icados en un volumen de la Revista . Los 
resultados han demostrado que la tota l idad de los textos que se aprueban para la d ivulgacion presentan deficiencia y 
necesidad de correcciones;  por eso ha s ido posib le presentar dentro de l  estud io  requ is itos y orientaciones que auxi l ian a 
los autores a encaminar sus producciones, con un s istema de revision por pares. Aun aparece como un dato importante el 
desconocimiento por parte de los autores de las normas de publ icacion del period ico .  
PALABRAS CLAVE:  publ icaciones en enfermeria , period icos , ed itoracion ,  normas de  publ icacion 
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Pontos criticos na prodw;:ao . . .  

INTRODUCAO 

E un€mime 0 reconhecimento da import€mcia dos 
periodicos cientificos para a forma<;:ao do pesqu isador e 0 
desenvolvimento das mais d iversas d iscip l inas e areas do 
conheci mento , sendo q u e ,  para 0 atend imento desta 
demanda, os period icos tem se pautado em certos criterios 
editoriais, que consideram os aspectos tecnicos normativos 
da revista, a qual idade grafica, a melhor qual idade do texto e 
o maximo de qual idade cientifica . Para tal d eve contar com 
daros parametros, trabalho profissional especial izado e uma 
arbitragem rigorosa e construtiva, com vistas a excelencia 
de seu conteudo. (TRZESN IAK, 200 1 ) 

o sistema de  arbitragem consiste na ava l ia<;:ao 
institucional izada e criteriosa , atraves da leitu ra critica dos 
pares (referee traduzido como arbitro ,  aval iador, parecerista, 
consu ltor) que assessoram na aceita<;:ao de manuscritos 
(relato impresso) submetidos para publ ica<;:ao (manuscritos 
l eg i t imados  p e l a  com petente ava l i a<;:ao  po r  pa res ) .  
(PESSAN HA, 1 998, d iscutindo ZUCKERMAN ; MERTON) .  

A necessidades de organizar e selecionar 0 material 
a ser pub l icado fez su rg i r  os do is  pri nc ipa is atores no 
processo de avaliayao: 0 editor e os avaliadores que, somados 
ao autor, formam 0 elenco de sujeitos responsaveis pela 
publ ica<;:ao cientifica .  A parte das i negaveis vantagens de 
um sistema de arbitragem,  e importante nao desconhecer 
as crit icas geradas por  eventua i s  d i stor<;:oes no seu 
desenvolvimento , ou seja ,  pela possib i l idade de erros de 
j u lgamento e ava l ia<;:ao,  com o  aque les  motivados por 
prop en sao negativa ou positiva a certos temas devido a 
confl itos de interesses ,  argumentos preconceituosos sobre 
minorias,  ma conduta etica de  ed itores e aval iadores ou , 
a inda, pelo proprio aumento do tempo entre a apresenta<;:ao 
e a d ivu lga<;:ao do materia l  c ientifico . Para enfrentar a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  t a i s  p ro b l e m a s ,  s a o  a p l i c a d o s  
procedimentos que vaG desde a dedarayao d e  compromisso 
dos aval iadores ate 0 controle entre aval iadores (usando 0 
maior numero de arb itros) e contro le dos pareceres pelo 
proprio ed itor da publ ica<;:ao . Alem d isso, sao fundamentais 
a uti l iza<;:ao de daros criterios norteadores de ju lgamento, a 
possibi l idade de d ia logo respeitoso entre autor e ava l iador 
( induindo 0 d i reito do autor recorrer da decisao) e a garantia 
do carater confidencial do processo (PESSAN HA, 1 998). 

o reconhecimento da  necessidade e dos l imites de 
um s istema d e  arb itragem d eve ser consta ntemente 
relacionado ao reconhecimento das necessidades e l im ites 
da propria pratica de pesqu isadores e autores em sua tarefa 
de produ<;:ao e d ivulga<;:ao cientifica.  Esta , por sua vez, se 
re lac iona  a i n u m e ros  fatore s ,  co m o  a fo rma<;:ao d o  
pesqu isador, a trad i<;:ao e experiencia d a s  comunidades 
cientificas e dos veiculos de  d ivu lga<;:ao, a d iscussao interna 
e externa para a defin i<;:ao coletiva de pol iticas ed itoria is 
coerentes aos interesses da area .  Por toda esta complexa 
atua<;:ao de determinantes no estagio de desenvolvimento 
da qual idade da publ ica<;:ao cientifica de uma area, emerge 
uma adicional responsabi l idade ou m issao educativa dos 
veiculos de d ivulga<;:ao, a de contribu ir  para 0 aprimoramento 
e maior qual idade da prod u<;:ao cientifica atraves do maior 
d ialogo entre os d iversos atores do processo de publ ica<;:ao 
(aval iadores e autores). 

Tal carater educativo do processo de ava l ia<;:ao ja e 

notorio ,  sendo debatido no meio ed itorial . Greene (200 1 ) ,  
por  exemplo,  reconhece fun<;:oes ad icionais das revistas 
cientificas nos pa ises em desenvolvimento , como as de 
estabelecer e implementar criterios de qual idade para a 
d ivulga<;:ao cientifica ,  ajudar a consol idar areas de pesquisa 
e t re i n a r  rev i s ores  e a u tores  em a n a l i se  cr i t i ca e 
melhoramento da  qual idade da  ciencia, alem das suas ja 
trad icionais fun<;:oes (ser memoria da  ciencia, divulgar os 
prod utos d a  pesqu isa  para a comu n idade cientifica e 
sociedade e fornecer parametros para aval ia<;:ao da produ<;:ao 
de cientistas e institu i<;:oes) (MANCIA,200 1 )  

o reco n h ec i m e nto  d e stas  espec l a l s  
responsabi l idades impoe nao apenas a efetiva comunica<;:ao 
entre autores e aval iadores,  para 0 aprendizado de ambos, 
mas a busca de estrategias que ampliem a abrangencia e 
impacto destas a<;:oes educativas .  Estas estrategias podem 
incentivar debates mais amplos com toda a comunidade 
cientifica de areas especificas, abertas a partici pa<;:ao de 
pesquisadores, professores e profissionais em formayao, com 
vistas a defin i<;:ao de a<;:oes impactantes sobre as pol iticas e 
projetos editoriais (necessidades e resultados esperados dos 
veicu los de d ivu lga<;:ao) ,  pol it icas e projetos cientificos 
(prioridades e l i nhas de pesqu isa) e pol iticas e projetos de 
forma<;:ao (necessidades,  potenciais e desafios a n ivel de 
gradua<;:ao e pos-gradua<;:ao) .  

A expectativa deste artigo se faz, exatamente, no 
esfor<;:o de d ivu lgar a lguns pontos criticos revelados no 
processo de  aval ia<;:ao da produ<;:ao cientifica ,  su bmetida a 
arbitragem por pares na Revista Brasi le ira de Enfermagem, 
acred itando-se que estes sejam ind icadores significativos 
das pri nc ipais d ificu ldades enfrentadas por autores na 
aceita<;:ao de seus trabalhos para publ ica<;:ao. 

METODOLOGIA 

o estudo del ineou-se como exploratorio descritivo , 
a partir da anal ise de dados obtidos em fonte documental da 
Revista Brasi leira de Enfermagem.  

A REBEn foi criada em 1 932 e permaneceu ,  por 
q u ase  q u atro d e ca d a s ,  como 0 u n i co per iod ico d a  
enfermagem bras i le i ra .  E 0 orgao oficial d e  d ivu lga<;:ao d a  
Associa<;:ao Brasi le i ra de  Enfermagem, comprometido com 
a divulga<;:ao da produ<;:ao cientifica de interesse da profissao 
e do projeto pol it ico da ent idade .  Esta classificada no 
QUAl lS/CAPES como period ico Nacional A; consta das 
seguintes bases de dados:  MEDLINE/IN I ,  C INAHAL, L ILACS 
e BDENF, portanto, atende as exigencias de admissao nestas 
bases de dados, quanta a carater cientifico , arbitragem por 
p a re s , c o n s e l h o  e d i to r i a l ,  p e r i o d i c i d a d e ,  d u ra<;:a o ,  
pontual idade e normal iza<;:ao.  Ut i l iza a ABNT como norma 
oficial e aceita textos em portugues,  ing les e espanhol ; 
publ ica orig inais de autores assinantes da revista , desde 
que ajustados as normas de publicayao. A seleyao dos artigos 
com vistas a d ivulga<;:ao se da por meio de pareceres de, no 
m in imo,  dois consu ltores.  

Na R E B E n  u t i l i z a - s e  u m  i n st rume nto d e  
acompanhamento dos  textos , desde seu ingresso na 
secreta r ia  ate a aprova<;:ao fina l  para publ ica<;:ao . E um 
formulario constitu ido de duas partes , a primeira consta de 
questoes fechadas que sao respondidas pela secretaria da 
revista e pelo aval iador. A segunda parte do documento tem 
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q uestOes abertas d e  exc l u s iva respon sab i l i dade  dos 
aval iadores . 0 documento recebe u m  n umero e 0 nome do 
manuscrito , de  forma que autor e ava l iador nao sejam 
identificados . Condiyao esta mantida durante todo 0 processo 
de aval iayao . Os instrumentos se constituem em fonte de 
consulta , bem como subs id io  para proposiyao da pol itica 
ed itoria l ,  0 que e de conhecimento dos ava l iadores . Apos 
aprovayao do texto na forma de artigo, e solicitado aos autores 
a cessao de d i reitos autora is para a Revista Brasi le i ra de 
Enfermagem;  as declarayoes, quando couber, de respeito 
as normas brasi le i ras de pesq u isas que envolvem seres 
humanos e de autorizayao institucional para a real izayao de 
estudo. 

Para este estudo foi selecionado um parecer de cada 
um d o s  32  o r i g i n a i s  i n d i c a d o s  p a ra p u b l i cayao , 
correspondentes a 50% dos a rt igos pub l icados em um 
volume do periodico ( 4 fascicu losl 64 trabalhos publ icados). 

UMA REFLExAO EM TORNO DOS DADOs ANALlsADOs 

PONTOS CRiTICOS EM RELA<;AO AO RESUMO E TiTULO 

Com a enorme expansao da produyao e acesso a 
informayao (e sua rap ida obsolesc€mcia) ,  as atuais formas 
de comunicayao da comun idade cientifica ( revistas ,  meios 
eletronicos, eventos, entre outros) e os modernos meios para 
a realizayao de levantamentos bibl iograficos, mulos, palavras
chave e resumos ganham importancia como elementos 
orientadores da escolha e d i recionamento dos leitores, que 
enfrentam a imposs ib i l idade d e  uma seleyao baseada na 
leitura integral de todas as i nformayoes d ispon iveis .  

Apesar desta seyao d e  u m  a rt igo nem sempre 
receber a devida importancia e tratamento cu idadoso sao 
conhecidas as orientayoes ace rca do conteudo basico de 
um resumo, inclu indo uma breve declarayao do objetivo e de 
sua relevancia, a abordagem metodologica, os resu ltados 
obtidos , uma clara declarayao das principais conclusoes e 
informayoes adicionais sobre a credib i l idade dos resu ltados 
ou a organ izayao do artigo .  (GREE N E ,  200 1 ) .  

Os  dados anal isados neste estudo demonstraram,  
como pontos criticos, os segu intes problemas dos titu los e 
resumos: 

- ausencia ou insuficiencia de  aspectos/conteudos 
importantes para despertar 0 i nteresse do leitor; 

- conteudo que nao guarda coerencia com 0 trabalho 
apresentado; 

- nao obed iencia as recomendayoes quanto ao 
numero de palavras (principal mente excesso de palavras no 
titulo); 

- precarias traduyoes para I inguas estrangeiras 
(traduyao "dicionarizada") .  

PONTOS CRiTICOS EM RElA<;Ao AO REFERENCIAl 
TE6RICO 

De in icio, e preciso destacar a importancia da clara 
expl icitayao do referencial teorico de  u m  estudo .  Com base 
no m o d o  co m o  os p e s q u i s a d o re s  es ta b e l e c e m  a 
imprescind ivel relayao teoria e metodo, torna-se possivel a 
construyao de um objeto de pesqu isa a parti r de um dado 
empirico ou real idade, ou seja, 0 referencial teo rico orienta 0 

MANelA, J .  R . ;  RAMOS, F. R. S .  

percurso do pensamento e da busca de um conhecimento 
novo. 

De acordo com os pareceres de analistas estudados, 
os pr incipais problemas,  neste aspecto , se referem a :  

- referencial teorico ausente; 
- referencial teorico pouco explorado; 
- referencia l  teorico expl icitado mas nao vis ivel , ou 

nao uti l izado ao longo do trabalho.  
Estes achados confi rmam as criticas de Si lva e 

Ramos (200 1 )  que ,  ao anal isarem os resumos 376 teses de 
doutorado ,  d efend idas  no periodo d e  1 972 a 1 999 ,  e 
publ icadas nos catalogos de " I nformayoes sobre Pesqu isas 
e Pesqu isadores em Enfermagem", constataram que cerca 
de 3 1  % ou quase um teryo dos trabalhos nao expl icitavam 
seus referencia is ,  ou 0 faziam de modo insuficiente e sem 
c1areza . Nas abordagens "qual itativas" (termo usado de modo 
generico ou l imitado ao emprego de certas tecn icas, como 
a entrevista) 50% dos resumos nao expl icitavam c1aramente 
seus referenciais teorico-metodologicos. Estes dados podem 
revelar problemas na elaborayao dos resumos, na propria 
defin iyao e apresentayao do referencial teorico-metodologico,  
ou em ambas os com ponentes .  

PONTOS CRITICOS EM RElA<;Ao AOS OBJ ETIVOS 

A defin iyao dos objetivos de uma pesquisa e de uma 
comun icayao cient ffica e fu ndamenta l como base para 
decisoes metodologicas e operacionais do estudo,  bem 
como para sustentar 0 a lvo ou "ao que se pretende chegar" 
com aquele empreendimento. Apesar de elemento elementar, 
mu itas vezes a lgu mas d ificu ldades prejud icam uma clara 
compreensao por parte do  le itor. Os dados levantados 
mostraram problemas quanto a objetivos que: 

- so aparecem no resumo e nao no corpo do texto; 
- sao apontados no corpo do trabalho mas nao 

expl icitados no resumo;  
- nao sao dev idamente trabalhados ou apenas 

parci a l  mente ate n d i d o s  nas d i scussoes e res u l tados 
relatados ou , ao contrario ,  os resu ltados extrapolam os 
objetivos trayados; 

- deficiente relayao entre os conteudos anal isados 
e os objetivos apresentados. 

Tais problemas levantam questionamentos quanto 
a imprecisoes na forma de redigir relatorios ou mesmo falhas 
metodologicas que podem comprometer todo 0 percurso 
metodologico do estudo (objeto mal de l imitado levando a 
objetivos vagos , imprecisos ou incorretos, conseqOentes 
erros nas opyoes metodologicas, incorrendo em perda da 
qual idade e merito do estudo ) .  

o estudo de Marziale e Mendes (2002) d iscute a 
qual idade dos manuscritos submetidos a Revista lati no
americana de E nfermage m ,  segundo op in iao de seus 
consultores e ,  quanto aos objetivos, apontam a defin iyao 
vaga e desarticu lada,  a falta de clareza na sua elaborayao e 
a uti l izayao i ncorreta do tempo verbal .  

PONTOS CRiTICOS EM RElA<;AO A M ETODOlOGIA 

As informayoes metodolog icas devem ser claras e 
suficientes para demonstrar as escolhas,  instrumentos e 
procedimentos usados pelo pesquisador, de modo a permitir 
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Pontos criticos na produc;ao . . .  

que tal abordagem seja repetida/replicada,  aval iada, criticada 
e ou aperfeic;oada.  Mesmo em estudos nao experimentais ,  
qual itativos, relatos de experiencias ou revisoes e reflexoes, 
a lgumas i nformac;oes devem dar  conta dos processos 
uti l izados pelo autor para chegar a seus resultados, propostas 
ou proposic;oes , apresentando suas bases e perspectivas ,  
seus l imites e a contextual izac;ao dos mesmos considerando 
o tempo, espac;o e sujeitos envolvidos .  

Os  pr i n c i p a i s  po ntos  c r i t i cos  e m  re l a c;ao a 
metodologia, nos pareceres anal isados, foram:  

- nao informam sobre criterios d e  escolha dos 
sujeitos; 

- informac;oes i nsuficientes sobre procedimentos de 
coleta de dad os;  

- nao descrevem adequadamente os instrumentos 
ou aspectos abordados em entrevistas ;  

- nao situam tempora lmente os  dados do estudo .  

PONTOS CRiT ICOS E M  R ELAyAO AOS ASPECTOS 
ETICOS 

o principal problema apontado nos pareceres dos 
anal istas , em relac;ao aos aspectos eticos de um estudo a 
ser publ icado, refere-se ao: 

- nao atendimento das recomendac;6es da Resoluyao 
CNS 1 96/96 - Normas de pesqu isa envolvendo seres 
humanos, principal  mente quanto a informac;ao sobre a 
obtenc;ao do consentimento l ivre e esclarecido dos suje itos 
da pesquisa. 

A detecc;ao deste problema pode estar relacionada 
a varias poss iveis expl icac;oes : - uma recente preocupac;ao 
do meio cientifico com a d ivulgac;ao da resoluc;ao citada,  ja 
que a mesma estabelece as d iretrizes a protec;ao dos sujeitos 
da pesquisa em qualquer campo do conhecimento e tipo de 
pesquisa, alem de defin i r  os al icerces dos Comites de Etica 
em Pesquisa (CEPs) e do Conselho Nacional de Etica em 
Pesquisa (CON EP) ,  constitu indo uma necessidade e uma 
conqu ista de mu itos anos de d iscussao; - uma d ificu ldade 
na aval iac;ao critica dos elementos eticos de uma estudo,  
gerada pela pouca experienc ia ou consenso no meio 
cient ifico interno (da area d e  enfe rmagem) ou mesmo 
carenc ia  na  formac;ao de seus  pesq u i sa d ores ; - um 
conhecimento atual izado e abrangente da referida Resoluc;ao 
por parte dos arbitros,  permitindo que os problemas a ela 
relacionados sejam mais faci lmente identificados; - uma 
uti l izac;ao de criterios insuficientes para ju lgamentos destes 
aspectos, por carencia de informac;oes quanto as mu lt iplas 
varaveis ou componentes da relac;ao etica e pesquisa .  

Como 0 presente estudo nao pode conclu i r  sobre 
os para metros e 0 rigor com que os aspectos eticos estao 
sendo aval iados, apenas deve ressaltar a abrangencia e 
complexidade destas questoes , que envolvem: - 0 protocolo, 
o projeto e os fins da pesquisa ( impactos,  necessidades, 
i nteresses , entre outros) ;  - as fontes e uso de recursos; - a 
metodologia (metodos e tecnicas, selec;ao de sujeitos e 
a m ost ra , a v a l i ac;ao  d a  efe t i v i d a d e  e n e c e s s i d a d e  
proced imentos com os participantes , etc); - os participantes 
(consentimento livre e esclarecido, avaliando vulnerabil idades, 
condic;oes de expl icitar a vontade,  qual idade da informac;ao 
e legitimidade, bem como respeitando d i reitos,  anonimato , 
s ig i lo e especificidades dos envolvidos) ;  - as relac;oes entre 

os pares (veracidades, confiabi l idade, fidedignidades, direitos 
autorais, etc); - a d ivulgac;ao dos resultados (responsabi lidade 
autoral e ed itoria l ) ;  - as responsabi l idades e deveres do 
pesqu isador (competencia ,  sens ib i l idade ,  respeito aos 
d i reitos) . 

Segundo Secaf (2000) os aspectos eticos e legais 
que envolvem a publ icac;ao cientifica d izem respeito a :  

- Direitos do ser humano:  
- p r i n c i p i o s  e t i cos  ( respe i to  p e l a  pessoa , 

beneficencia, justic;a, fidelidde, veracidade, confidencial idade); 
- d ireitos dos sujeitos (de nao sofrer efeitos negativos 

ou danosos, do conhecimento pleno, da auto-determinac;ao, 
da intimidade, anonimato e confidencial idade); 

- d i retrizes eticas internacionais;  
- d o cu m e ntos  reg u l a m e nt a d o res  n a c i o n a i s  

(Constitu ic;ao de  1 988,  C6d igos Civi l  e Penal ,  C6digos dos 
Dire itos do Consumidor, Res . CNS 1 96/96 , Estatuto da 
cr i a n c;a e do a d o l escente  e o u tros decretos e l e i s  
especfficas ) .  

- D i reitos Autora is :  
- D efi n i c; a o  de a u t o r i a ,  m u l t i p l a  a u to r ia  e 

partic ipac;oes;  defi n ic;ao de  fraude ,  p lagio ,  contrafac;ao; 
atentado aos d i reitos mora is ( inclu i  d i reitos de paternidade, 
n o m i nac;ao , d i v u l g ac;a o ,  i n teg r i d a d e ,  mod if icac;ao e 
arrependimento relacionado a obras) e patrimoniais. 

P a ra Arcu r i  ( 1 9 9 4 ) ,  as ca usas  de co nd utas 
eticamente inadequadas em pesqu isa podem ser de carater 
i nd ivi dua l ,  g ru pa l ,  o rgan izaciona l  e, tambem , ed itoria l , 
podendo ser relacionadas desde a posturas desonestas ate 
a ignorancia de normas e regras legais e do meio cientifico . 
Dentre as condutas obscuras, a autora d iscute a fraude como 
uma das mais comuns ,  em suas variadas formas: plagio, 
dados forjados, fa ls ificac;ao (autoria) ,  meios obscuros para 
garantir a coleta, preconceitos, dados seletivos, conduta trivial 
e dados fa ls ificados . 

Evidencia-se,  assim a grande responsabi l idade de 
institu ic;oes formadoras ,  entidades cientificas e 6rgaos de 
classe no preparo, quanto aos aspectos eticos em pesquisa, 
de profissionais (autores e consumidores) ,  promovendo 0 

acesso a informac;oes atua l izadas e corretas , a d iscussao 
e d esenvo lv imento de or ientac;oes ,  gu ias e c6d igos 
consensuados e que articu lem as pautas e criterios gerais 
da ciencia com as especificidades das d iversas areas e 
d iscip l inas,  bem como com as formas de controle sobre os 
processo e prod utos da ciencia . Tal responsabi l idade e 
reafirmada pelas recomendac;oes de diversos estudos, como 
os de Watanabe et a l .  ( 1 985) ,  Secaf e Schmidt ( 1 986) e 
Arcuri ( 1 994) .  

PONTOS C R i T I C O S  EM R E LAyAO A D I S c u ssAol 
ANAL ISE DOS DADOS/RESULTADOS E CON SIDERA
yOES FI NAIS 

A d iscussao e anal ise dos dados de uma pesquisa 
ou 0 conteudo descritivo e argumentativo de uma reflexao 
ou relato de experiemcia e, sem duvida, 0 componente de 
um artigo cientifico que costuma exigir a atenc;ao de autores 
e le itores .  I sto nao s i gn if ica q u e  apresente qua lquer  
independencia em relac;ao aos  outros requisitos de uma 
comunicac;ao cientifica ,  ou mesmo que a preocupac;ao com 
tal capitulo reverta em uma qual idade privilegiada do mesmo. 
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Na verdade, as criticas demonstram que grande parte das 
caracteristicas dos manuscritos de qua l idade precaria se 
deve a prob lemas re lac ionados a este aspecto , como 
apontam os estudos de Greene (200 1 ) , Marziale e Mendes 
(2002). 

No presente estu d o ,  os pr inc ipa is  p rob lemas 
detectados nos manuscritos pelos aval iadores foram:  

- explora<;ao insufic iente do referencial  teorico na 
anal ise; 

- explora<;ao i nsufic iente dos autores citados ou 
precaria rela<;ao com a l iteratura na anal ise;  

- explora<;ao insufic iente dos dados e achados na 
anal ise; 

- aus€mcia ou insufic iencia  de  comentarios ou 
conclusoes sobre 0 conjunto do trabalho nas considera<;oes 
finais. 

- ausencia de ind icativos para novos trabalhos. 
Torna-se evidente a rela<;ao entre qua l idade da 

d iscussao/anal ise e q ua l idade da revisao b ib l iografica ,  ou 
mesmo das op<;oes metodologicas do estudo ,  sen do 0 
momenta da anal ise bastante revelador das fragi l idades e 
potencial idades de todo 0 processo de estudo .  Alem d isso , 
principa lmente em comun ica<;oes de investiga<;oes, ficam 
reveladas as inadequa<;oes entre resu ltados obtidos e 
interpreta<;oes e conclusoes apresentadas, podendo incid i r, 
i nclus ive em d istor<;oes eticas por parte do autor. Ta is 
d istor<;oes ocorrem tanto por inexperiencia por parte do autor 
como por i rresponsab i l idade ,  preconceito , manipu la<;ao e 
precip ita<;oes que  prej u d icam 0 imprescind ivel j u izo e 
coerencia na rela<;ao entre dados/resultados e interpreta<;oes . 
Do mesmo modo, a i nexperiencia pode levar 0 autor, para 
evitar ta is riscos, a se exim i r  de maior exp l icita<;ao de seu 
pensamento e capacidade reflexiva . A superficial idade, entao 
ocas ionada ,  pode ser  re lac ionada aos pontos crit icos 
mencionados acima .  

Ass im ,  destaca-se a matu ridade  c ient ifica dos 
autores no desenvolvimento de  um pertinente d ialogo entre 
outros autores , informa<;oes/dados apresentados e sua 
p rop r i a  c a p a c i d a d e  a rg u m e n t a t i v a  e e l u c i d a t i va , 
imprescind ivel ao exercicio critico e a consol ida<;ao de uma 
comunidade cientifica . Tambem a sintese final de um estudo, 
com claras ind ica<;oes de seus l im ites ,  contribu i<;oes e 
potenciais de continu idade na constru<;ao do conhecimento 
e enfrentamento de prob lemat icas de uma  profissao , 
representa uma man ifesta<;ao de considera<;ao para com a 
comunidade a qua l  se integra . 

PONTOS CRIT ICOS EM RELA<;Ao As REFER�NCIAS , 
CITA<;OES E ILUSTRA<;OES 

Apesa r das no rmas  tecn icas  re l ac ionadas  a 
apresenta<;ao de cita<;oes e referencias b ib l iograficas, bem 
como de i l ustra<;oes (tabe las ,  g raficos , figu ras e fotos)  
possuam uma ampla d ivulga<;ao no meio academico, pontos 
criticos referentes a tais apresenta<;oes ainda sao comumente 
encontrados, como: 

- nao a te n d i m e n to as n o r m  as da A B N T, 
principalmente quando: autores referenciados nao constam 
do corpo de trabalho ou sao citados e nao referenciados ; 
cita<;oes l itera is sem os requ is itos necessarios;  

- ausencia de d ist in<;oes graficas entre quadros, 
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tabelas, graficos ou nao atend imento de suas condi<;oes de 
apresenta<;ao; 

- ap resenta<;ao desnecessar ia ou excesso d e  
i lustra<;oes que poderiam ser convertidas e m  texto . 

Se as i nforma<;oes quanto a estas normas sao de  
faci l acesso , pode-se questionar sobre as  causas de ta is 
prob lemas ,  inc l us ive sobre uma poss ivel a lega<;ao de 
descu ido ou menor aten<;ao dos autores nestes aspectos 
ou ,  a inda,  menor experiencia na elabora<;ao de manuscritos 
e carencia de apoio tecn ico especia l izado.  

PONTOS C RiT I COS E M  R ELA<;AO As N ORMAS D E  
PUBL lCA<;Ao DA REVISTA 

Considera<;oes semelhantes ao item anterior podem 
ser feitas em rela<;ao as d ificu ldades de atendimento as 
normas de  pub l ica<;ao do periodico. Assim ,  destacam-se 
problemas como: 

- inadequa<;ao entre numero de paginas especificado 
e o  tipo de traba lho ,  bem como na propria class ifica<;ao do 
mesmo (como pesqu isa ,  revisao, relato de experiencia , 
ensaio, resumo,  entre outros) ;  

- inadequa<;ao do resumo quanta ao numero de  
palavras; 

- i n a d e q u a <; a o  q u a nto  a a p resen ta<;ao  d a s  
credenciais dos autores .  

As normas de  pub l ica<;ao de uma revista , embora 
mu itas vezes banal izadas e negl igenciadas, representam 
exigencias necessarias ao exercicio jud icioso e objetivo do 
poder do editor quanto a decisao de publica<;ao de um original 
(PESSAN HA, 1 998) e, principalmente, de sua responsabi l i 
dade para com a qua l idade ed itoria l  do period ico e da 
d ivulga<;ao cientifica da  area a qual  atende .  

PONTOS CRiTICOS EM RELA<;AO A REDA<;Ao 

A reda<;ao cientifica , alem das qualidades essenciais 
de uma expressao do pensamento, como a corre<;ao, clareza , 
harmonia, originalidade e vigor, diferencia-se por ser denotativa 
e nao conotativa , portanto, exig indo clareza , precisao e 
concisao, nao adm it indo ambigO idades e nao prescind indo 
d e  e leva<;ao d a  l i ng uagem ( BARRADAS , 200 1 ) .  Ta is  
cond i<;oes sao necessarias a qua lquer  tipo de trabalho 
cientifico, sejam teses , a rtigos completos ou resumos para 
apresenta<;oes em eventos. 

Os problemas mais apontados pelos consu ltores , 
quanto a reda<;ao e l inguagem , se referiram a:  

- erros quanta a concordfmcia (verbal e nominal ) ;  
- i n a d e q u ar;:oes e var iar;:oes q u a nta a o  temp o  

empregado ao Ion go do texto; 
- fa lhas quanto a clareza . 
A fa lta de clareza e precisao na reda<;ao cientifica e 

u m  dos problemas mais comuns e ,  na maioria dos casos,  
re lac iona-se a aspectos que poderiam ser faci l mente 
resolvidos pela consulta aos recursos adequados (dicionarios 
e l ivros de gramatica da l ingua portuguesa) ,  para a corre<;ao 
dos s ign ificado das palavras ,  composi<;ao dos termos das 
ora<;oes, pontua<;ao,  l im ita<;ao de vocabu lario, repeti<;oes e 
usos de termos desnecessarios, entre outros. I nfel izmente , 
tal consu lta nao e habitua l ,  ta lvez por uma banal iza<;ao do 
domin ic da l ingua como cond i<;ao secundaria no prepar� e 
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Pontos crfticos na produ<;ao . . .  

forma<;ao d e  profissionais e pesquisadores . 

CONSIDERACOES FINAlS 

Apesar dos pontos crfticos aqu i  descritos ja serem 
bem conhecidos e ate freqOentemente re latados por 
acad emicos i n ic iantes na p ro d u <;ao c ient f fi ca ,  cabe 
reconhecer a nao existencia de modelos e receitas magicas , 
mas a responsabi l idade comparti lhada entre os d iversos 
atores do processo de constru<;ao e socia l iza<;ao do  
conhecimento - autores ,  ed itores e consumidores - no  
apr imoramento da qua l idade dos meios d e  d ivu lga<;ao 
cientffica . 

Os problemas relatados nao sao isolados,  mas 
tambem identificados e apontados por outros ed itores ,  
nacionais e internacionais, apesar das grandes d iversidades 
de  experiencias e cond i<;oes,  bem como dos cenarios 
especfficos de pa fses e areas d e  conhecimento . 

Ao apresentar tais reflexoes , deseja-se motivar um 
ma is  efet ivo enfrentamento d a s  atu a i s  d ifi cu l d a d e s ,  
incorporando 0 compromisso de  u m a  entidade organizativa 
e cientifica como a ABEn,  atraves do envolvimento de muitos 
autores, consultores e editores que contribuem para a s61ida 
competencia da Revista Brasi le ira de Enfermagem e para a 
a m p l i a <;ao d a s  con d i <;o e s  d e  d es e n v o l v i m e nto d a  
enfermagem. 
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