




Editora Chefe 
Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Assistentes Editoriais 
Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Barão 
Bibliotecário 

Maurício Amormino Júnior 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Karine de Lima 
Luiza Batista 

Maria Alice Pinheiro 
Edição de Arte 

Luiza Batista 
Revisão 

Os Autores 

2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2020 Os autores 
Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena Editora 
pelos autores. 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 
exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 
Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 
mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

A Atena Editora não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais 
ou eletrônicos citados nesta obra. 

Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 



 

 

Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
  
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
  
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 



Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 

Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 



Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e 
Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 



Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Me. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de 
Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 



A enfermagem centrada na 
investigação científica  

4 

Editora Chefe: 
Bibliotecário 

Diagramação: 
Edição de Arte: 

Revisão: 
Organizador: 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Maurício Amormino Júnior 
Natália Sandrini de Azevedo 
Luiza Batista 
Os Autores 
Marcus Fernando da Silva Praxedes 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

E56 A enfermagem centrada na investigação científica 4 [recurso 
eletrônico] / Organizador Marcus Fernando da Silva Praxedes. – 
Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 

Formato: PDF 
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. 
Modo de acesso: World Wide Web. 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-200-5 
DOI 10.22533/at.ed.005202407 

1. Enfermagem – Pesquisa – Brasil. 2. Saúde – Brasil.
I.Praxedes, Marcus Fernando da Silva. 

CDD 610.73 
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

O fortalecimento da Enfermagem, como ciência, perpassa o desenvolvimento de um 
corpo de conhecimento alicerçado em uma base de evidências de estudos científicos bem 
desenhados e que tenham implicações para uma prática segura. A investigação científica 
confiável e de qualidade, portanto, garante o reconhecimento das áreas dos saberes da 
enfermagem e dos profissionais e pesquisadores envolvidos.

Diante do exposto, temos o prazer de apresentar a coleção “A Enfermagem Centrada 
na Investigação Científica”. Trata-se de uma obra que reúne trabalhos científicos relevantes 
das mais diversas áreas de atuação do fazer Enfermagem.  Aqui, docentes, estudantes, 
profissionais e os participantes das pesquisas são atores principais de uma ciência holística 
que a cada dia se fortalece, em decorrência do engajamento e empoderamento desses. 

O objetivo central foi apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos 
em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. O terceiro volume traz estudos 
relacionados à prática da enfermagem baseada em evidências com ênfase à Sistematização 
da Assistência da Enfermagem (SAE) nos mais diversos cenários de cuidado à saúde e 
a importância do desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente. O quarto 
volume concentra, principalmente, experiências relatadas através de projetos de pesquisa 
e extensão, demonstrando a importância dos mesmos para a formação acadêmica e 
profissional.

O quinto volume aborda a saúde da mulher na gestação, parto e puerpério, bem 
como dos recém-nascidos, crianças e adolescentes. O último capítulo traz a importância 
da assistência da enfermagem diante da violência sexual contra mulheres. Tema de 
fundamental relevância, principalmente em tempos de pandemia.

O destaque para atenção primária à saúde e para questões vivenciadas na prática 
profissional é dado pelo sexto volume. Por fim, o sétimo e último volume, traz estudos 
com temas variados, principalmente relacionados à saúde da população idosa, estudos 
epidemiológicos e às doenças infectocontagiosas. Ressaltamos a relevância da divulgação 
científica dos trabalhos apresentados, para que os mesmo possam servir de base para a 
prática segura dos profissionais de saúde. Nesse sentido, a Atena Editora se destaca por 
possuir a estrutura capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes 
pesquisadores exporem e divulguem seus resultados.

Marcus Fernando da Silva Praxedes
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RESUMO: Objetivo: discutir acerca do uso de 
ferramentas de apoio na elaboração de pesquisas 
qualitativas. Metodologia: trata-se de uma 
reflexão a partir de evidências apresentadas e 
discussões conduzidas sobre as ferramentas 
de apoio utilizadas na elaboração de pesquisas 
qualitativas. Resultados: os achados indicaram 
que ferramentas com critérios consolidados de 
investigação qualitativa permitem pormenorizar 
e compreender os parâmetros necessários a 
serem empregados, a fim de assegurar maior 
confiabilidade, validade e qualidade nos relatórios 
e manuscritos acadêmicos. Discussão: estudos 
mal concebidos podem levar à aplicação 
inadequada de dados do estudo e impactar na  
investigação, bem como nos cuidados de 
saúde, política de saúde e pesquisas futuras. 
Desse modo, os checklists COREQ, SRQR e 
JARS-Quali são recomendados para apoiar as 
investigações qualitativas visando aumentar o 
rigor metodológico e a transparência de pontos 
essenciais que devem ser contemplados, e 
assim, oferecer à comunidade científica critérios 
consolidados de recomendações conferindo 
à pesquisa maior credibilidade.   Conclusão: 
as diretrizes de investigação qualitativa 
padronizadas devem ser amplamente 
divulgadas aos pesquisadores, pois tais guias 
quando empregados na elaboração de um 
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manuscrito, as chances de publicação aumentam consideravelmente. 
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa Qualitativa; Lista de Checagem; Relatório de Pesquisa; 
Confiabilidade dos Dados.

THE USE OF CHECKLISTS AS SUPPORTING TOOLS IN THE PREPARATION OF 

QUALITATIVE RESEARCH

ABSTRACT: Objective: to discuss the use of support tools in the development of qualitative 
research. Methodology: It is a reflection based on the evidence presented and discussions 
conducted on the support tools used in the preparation of qualitative research. Results: the 
findings indicated that tools with consolidated criteria for qualitative research allow to detail 
and understand the parameters needed to be used in order to ensure greater reliability, 
validity and quality in reports and academic manuscripts. Discussion: poorly designed 
studies can lead to inadequate application of the results and in a negative way they impact 
the research, as well as in health care, health policy and future research. Thus, the COREQ, 
SRQR and JARS-Quali checklists are recommended to support qualitative investigations in 
order to increase the methodological rigor and transparency as essential points that must 
be addressed, offering to the scientific community recommendations contributing to greater 
credibility in research. Conclusion: the standardized qualitative research guidelines must be 
widely available to researchers, considering that when they are used in the preparation of a 
manuscript, the chances of publication increase considerably.
KEYWORDS: Qualitative Research; Checklist; Research Report; Data Accuracy.

1 |  INTRODUÇÃO

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente empregada para o entendimento da 
realidade humana, das dificuldades vivenciadas, das atitudes dos sujeitos envolvidos, 
tornando-se um suporte teórico essencial (FERREIRA, 2015). 

Essa abordagem envolve a investigação de conceitos e/ou fenômenos por meio do 
raciocínio indutivo. Está amparada no paradigma construtivista, onde se pressupõe que 
a realidade não é uma entidade fixa, mas sim a construção da mente humana. Interpreta 
dados oriundos de descrições narrativas obtidos em entrevistas com os participantes, em 
observações sobre seus comportamentos ou em registros narrativos, como diários de 
campo. Na pesquisa, não há preocupação em estabelecer relações quantificadoras, ou 
em testar ou confirmar relações causais, mas, buscar padrões de associação como um 
modo de estabelecer o significado e as dimensões dos fatos em que estão interessados 
(POLIT & BECK, 2019). 

De posse das informações consideradas relevantes e por ocasião da análise 
de resultados e da redação da pesquisa, todos os dados passam por uma avaliação 
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e checagem, visando à sua confiabilidade para que possam fazer parte do texto final 
(FERREIRA, 2015). Desse modo, conforme Tappen  (2015); Hall & Rousel (2014), a 
confiabilidade e a validade são aspectos importantes de todas as pesquisas e ao contrário 
dos estudos quantitativos que existem critérios estruturados, a pesquisa qualitativa 
traz peculiaridades inerentes à sua investigação, o que permite vastas discussões por 
estudiosos que defendem critérios diferenciados de rigor metodológico. 

Tais critérios visam aprimorar as investigações qualitativas e foram construídos 
com base em seus pressupostos objetivando o rigor, a confiabilidade e a qualidade de 
manuscritos. Como destaca Cypress (2017), é necessária uma análise clara e detalhada, 
uma descrição completa de todo o processo de pesquisa permitindo a intersubjetividade 
incondicional. A autora concorda com o uso do termo rigor em vez de confiabilidade e 
que critérios para garanti-los devem ser incorporados durante todo o processo qualitativo 
de pesquisa em si, e não somente ao final do estudo. O rigor é o objetivo desejado nas 
diferentes perspectivas filosóficas e também deve incluir a criatividade, sensibilidade, 
flexibilidade e habilidade do pesquisador no uso das estratégias de verificação que 
determinam a confiabilidade e a validade do estudo em evolução.

Nesse contexto, ressalta-se a importância da utilização de ferramentas desenvolvidas 
com a finalidade de aprimorar estudos qualitativos, tais como, o COREQ (Consolidated 
Criteria for Reporting Qualitative Research) desenvolvido em 2007 e o SRQR (The 
Standards for Reporting Qualitative Research)  formulado em 2014 (TONG, SAINSBURY 
& CRAIG, 2007; O’BRIEN, 2014).  

Recentemente, em estudo publicado por Levitt et al (2018) critérios padronizados de 
relatórios desenvolvidos para pesquisa qualitativa, o Journal Article Reporting Standards 
for Qualitative Research (JARS-Qual),  aponta a descrição de parâmetros semelhantes 
aos indicados pelo COREQ e pelo SQRS.  

A rede EQUATOR – (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research), 
recomenda a utilização de diretrizes com padronização de itens para inferir maior rigor 
metodológico, dentre eles, o COREQ e o SRQR com a finalidade de melhorar a confiabilidade 
e o valor da literatura da pesquisa qualitativa publicada, divulgando ferramentas de modo 
transparente e a partir de diretrizes robustas. O COREQ é voltado para entrevistas e grupos 
focais, enquanto o SRQR se propõe a explicar como os autores devem desenvolver a 
pesquisa seguindo os critérios (EQUATOR, 2018). Tais diretrizes no formato de checklists 
orientam o que devem ser relatado pelos autores (TONG, SAINSBURY & CRAIG, 2007; 
O’BRIEN, 2014).  

Os critérios incluídos nos checklists podem ajudar os pesquisadores a descrever 
aspectos importantes da pesquisa qualitativa. Portanto, reflexões com base no referencial 
científico podem contribuir para a divulgação dessas diretrizes, justificando-se a realização 
deste estudo. Para tal, a seguinte questão norteadora foi elaborada: O que a literatura 
científica apresenta sobre as ferramentas de apoio utilizadas na elaboração de pesquisas 
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qualitativas? Objetivou-se discutir acerca do uso de ferramentas de apoio na elaboração 
de pesquisas qualitativas.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de uma reflexão a partir de evidências apresentadas e discussões conduzidas 
sobre as ferramentas de apoio utilizadas na elaboração de pesquisas qualitativas.

3 |  RESULTADOS

A sistematização de critérios tem sido desenvolvida por diversos autores e 
preconizados internacionalmente para o rigor metodológico dos estudos qualitativos. 
Os parâmetros dessas ferramentas permitem pormenorizar e compreender os critérios 
necessários que assegurem maior confiabilidade, validade e qualidade nos relatórios e 
manuscritos acadêmicos.

Desse modo, o checklist COREQ foi elaborado para relatórios abrangentes de 
estudos qualitativos com critérios aplicáveis a todos os tipos de relatórios de pesquisa 
qualitativa podendo ajudar os pesquisadores a relatar aspectos indispensáveis da 
pesquisa em saúde. Referente à confecção do checklist COREQ, os autores realizaram 
uma pesquisa a partir de 551 publicações e definiram 32 itens do checklist com base em 
publicações selecionadas após critérios de exclusão/inclusão. Os pesquisadores definiram 
itens relacionados às características pessoais do entrevistador e de sua relação com os 
participantes da pesquisa. Para o “desenho do estudo”, os itens estiveram relacionados ao 
arcabouço teórico-metodológico, tais como, método, seleção dos participantes, cenário, 
coleta de dados, roteiro da entrevista, entre outros, e para “análise e resultados”, os itens 
corresponderam à análise dos dados, clareza dos relatos e dos temas que emergiram do 
estudo. (TONG, SAINSBURY & CRAIG, 2007).

O SRQR publicado por pesquisadores norte-americanos foi elaborado a partir de uma 
síntese sistemática rigorosa de artigos e por meio de recomendações de pesquisadores 
experientes na área da pesquisa qualitativa. Possuem diretrizes e orientações detalhadas. 
É também largamente utilizado e recomendado internacionalmente. Consiste em um 
checklist com 21 itens que contempla orientações sobre aspectos como: título do artigo 
e resumo, problema e formulação da questão de pesquisa indicados na introdução, 
métodos contemplando o tipo da pesquisa, estratégia para amostragem, características 
do pesquisador, questões éticas, coleta e análise de dados, e técnicas utilizadas para 
aumentar a fidedignidade do estudo, resultados, interpretação, discussão e integração, e 
outras informações (TONG, SAINSBURY & CRAIG, 2007; O’BRIEN, 2014).

Outra ferramenta atual desenvolvida pelos autores Levitt et al (2018), o Journal 
Article Reporting Standards for Qualitative Research (JARS-Qual) aponta também critérios 
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de qualidade semelhantes aos indicados pelo COREQ e pelo SQRS. Igualmente possui 
diretrizes quanto à elaboração do relatório de investigação. Conforme Patias & Hohendorff 
(2019), o JARS-possui orientações para os seguintes parâmetros: título, resumo, palavra-
chave, introdução, integridade metodológica, participantes, instrumentos, procedimentos 
de coleta de dados, procedimentos éticos, procedimentos de análise de dados, resultados 
e discussão.

4 |  DISCUSSÃO

Estudos mal concebidos e inadequados relativos à pesquisa qualitativa 
podem levar à aplicação inapropriada de dados do estudo e impactar na  
investigação e na tomada de decisões, bem como nos cuidados de saúde, política de 
saúde e pesquisas futuras. Por conseguinte, o checklist COREQ foi desenvolvido 
visando promover relatórios completos e transparentes entre pesquisadores e melhorar 
indiretamente o rigor, a abrangência e a credibilidade de entrevistas e estudos de grupos 
focais (TONG, SAINSBURY & CRAIG, 2007).

Conforme pesquisa conduzida por Vieira (2004), os problemas de falta de credibilidade 
nas pesquisas qualitativas se originam muitas vezes do uso inadequado dos métodos 
usados. Assim, a cientificidade, o rigor e a confiabilidade são características fundamentais 
para uma boa pesquisa qualitativa (OLLAIK & ZILLER, 2012).

Tais critérios garantem um passo a passo para o cumprimento dos parâmetros de 
qualidade almejados em investigação qualitativa. Ressalta-se que diretrizes padronizadas 
para relatórios existem para muitos tipos de pesquisa quantitativa, mas atualmente não 
existem para o amplo espectro da pesquisa qualitativa. Assim, definir padrões para 
relatórios de pesquisa qualitativa, preservando a flexibilidade necessária para acomodar 
vários paradigmas, abordagens e métodos são importantes para melhorar a qualidade na 
elaboração dos manuscritos (O’BRIEN, 2014).  

Nesse contexto, ao considerar que a qualidade das pesquisas está diretamente ligada 
à apresentação dos resultados, destaca-se a importância da construção de protocolos de 
pesquisa que apresentem o passo a passo de técnicas de organização e análise dos 
dados, ao entender que o pesquisador quando de posse de dados coletados, deve ter 
a certeza de que ao serem trabalhados respeitando a técnica escolhida, indicarão as 
evidências do estudo, com possibilidades de chegar a um novo conhecimento com o 
mínimo de viés que possa ocorrer e de uma forma mais fidedigna possível (MORAES et 
al, 2019).

Ainda segundo a autora, os profissionais de saúde buscam cada vez mais suas 
práticas baseadas em evidências. Desse modo, as pesquisas devem apresentar um 
método científico capaz de ilustrar o melhor caminho para tomada de decisão em saúde 
considerando não apenas os aspectos clínicos do paciente, mas também os subjetivos 
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que perpassam pelas emoções, cultura, valores, crenças, entre outros. Por conseguinte, 
destaca-se a importância de dar ênfase ao método científico como caminho para propiciar 
a rigorosidade dos estudos e dar visibilidade às informações dentro de critérios que 
possibilitem as práticas profissionais conscientes com base em informações científicas 
validadas.

Ressalta-se que o domínio do método pelo pesquisador é um aprendizado que 
acontece pesquisando, refletindo e decidindo sobre as múltiplas possibilidades ou 
caminhos a seguir, transitando entre as certezas e incertezas de ter escolhido o mais 
adequado (SANTOS et al, 2016).

A limitação do estudo consiste na impossibilidade de conduzir uma investigação 
mais detalhada sobre a temática com comparações e análise em profundidade das 
ferramentas. No entanto, as contribuições são evidentes e válidas ao divulgar para a 
sociedade acadêmica e científica as recomendações apresentadas.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ferramentas de apoio às pesquisas qualitativas visam melhorar o rigor metodológico 
e a transparência de pontos essenciais que devem ser contemplados em investigação 
qualitativa, oferecendo à comunidade científica critérios e diretrizes com clareza e adoção 
de recomendações consolidadas no meio acadêmico, o que confere à pesquisa maior 
fidedignidade ao alcançar os objetivos propostos pelas diretrizes.  

Vale destacar, que tais critérios quando empregados pelos pesquisadores ao elaborar 
um manuscrito, as chances de publicação aumentam consideravelmente, pela qualidade 
obtida e constatada pelos revisores e editores de revistas científicas, tornando-se 
ferramentas indispensáveis para o apropriado desenvolvimento de pesquisas qualitativas.
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