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Prefacio 

A Etica em Pesquisa tornou-se urn dos pilares irrenunchiveis sobre 0 qual deve se as
sentar uma das estrategias de progresso no conhecimento humane que e a pesquisa. I No 
Brasil. 0 Sistema CEP (Comites de Etica em Pesquisa)-CONEP (Comissao Nacional de 
Etlca em PesquisaiConselho Nacional de Saude/Ministerio da Saude) desenvolveu-se a 
partir da Resolu~o n. 196/1996 CNS/MS posteriormente atualizada e substituida pela 
Resolucrao n. 46612012.1 alem de outros documentos orientadores disponiveis no site da 
CONEP. 0 sistema CEP-CONEP brasileiro conta atualmente com mais de 800 Comites 
de Etica em Pesquisa. que atuam de modo coordenado com 0 auxilio da Plataforma Brasil, 
o que se torna de alta valia nos estudos multicentricos. 

o conceito de Etica em Pesquisa e amplo 0 suficiente para aglutinar a diversidade das 
dimensoes da condi~o humana. desde os valores fundamentais. intrinsecos da pessoa 
humana. passando pelos seus valores pessoais. sociais. crencras. escolhas que se entretecem 
na organizacrao da sociedade em geral e conciliam os universais valores humanos e da 
ciencia. adaptados a leis e normas nationais e locais.3 As instituicr6es que se dedicam it 
pesquisa nos diferentes paises da comunidade cientffica internacional amparam-se ou 
recorrem a comites de etica independentes que procuram conciliar os valores dos diferen
tes atores do processo de investiga~o. 

Dada a natureza viva e dinamica da demanda por novos conhecimentos. resulta que 
tambem os prindpios eticos que sustentam essa atividade. a parte suas chiusulas petreas. 
sao tambem passiveis de evolu~o e atualizacrao. 0 volume ora apresentado atualiza refIe
xi'ies e reestuda conceitos caros a dimensao etica da pesquisa. tais como a vulnerabilidade. 
direitos de imagem. pesquisa com embrioes. estudos sobre rastreamento de algumas formas 
de cancer, diversidade. pesquisa experimental em animais. entre outros conteudos. 

o editor deste volume - Prof. Joel Faintuch - e urn experiente medico-cirurgiao. profes
sor de Medicina dedicado a atua~o academica e cientifica no decorrer de muitas decadas. 
nas quais amealhou experiencia medica, cientifica e academica que 0 fundamentou na 
pratica em arcaboucro etico com 0 qual contribui para 0 comite de etica institutional 

Assim. este livro pode ser de interesse a todos aqueles interessados em aprofundar con
ceitos e retlexoes sobre a Etica em Pesquisa. desde os leigos interessados no tema ate os 
profissionais experientes das varias areas de interface da pesquisa nas sociedades humanas. 

Prof. Dr. AHredo Jose Mansur 
Livre-docente em Cardiologia pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP) 
Coordenador do Comit2 de Etica em Pesquisa do Hospital das Cllnicas da FMUSP 

Membro Titular da Comissao Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP) 

Dr. Jorge Alves de Almeida Venancio 
Coordenador da Comissao Nacional de Etica em Pesquisa 

Coordenador do Conselho Nacional de SaMe 
Ministerio da SaMe 
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Pr61ogo 

Esta obra encontrava-se em pleno andamento quando edodiu a pandemia desenca
deada pelo SARS-CoV-2, a maior ca1amidade infectocontagiosa dos ultimos 100 anos. 
Desde a gripe espanhola de 1918-1920, nenhurn evento sanitario destas propor<;c5es abalou 
a saude publica, a economia, a educac;:lio e as viagens internacionais, em todo 0 globo 
terrestre. As artes, letras e ciencias nlio escapararn inc6lurnes, como praticamente nenhurn 
ramo de atividade ou conhecimento. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida e 
a contagem prossegue, podendo alcan~ milhc5es. Porem. e a etica em pesquisa? 

A etica e milenar e imorredoura. portanto acima de conjunturas circunstanciais, por 
tragicas e profundas que se i-evelem. A etica apHcada a pesquisa e consideravelmente mais 
recente, entretanto de certa forma herdou 0 mesmo perfil genetico e 0 mesmo fen6tipo 
atemporal. 0 que nlio implica isenc;:lio de impactos ambientais e efeitos epigeneticos. De 
fato, diversos desafios para a etica em pesquisa nestes tempos anormais emergiram, se nlio 
inteiramente inerlitos, ao menos com roupagens imprevistas. Alguns destes aspectos esta
rlio contemplados nos capitulos que se seguem. todavia nao custa salientar os mais carac
teristicos ou inusitados. 

REVISAo ACELERADA DE PROJETOS 
Uma rea~o imprescindivel diante de enfermidade nova e desconhecida e investigar 

todos os seus aspectos, do quadro dinico e diagn6stico ate tratamento e preven~o. Com 
a devida urgencia, notadamente quando a mortalidade dupHca a cada poucos dias em 
certas regioes. Para as comissc5es de etica, isso significa trabalho redobrado e premente. 
sem descurar dos cuidados eticos. 0 Hospital Provincial Popular de Henan, nlio muito 
afastado de Wuhan, na China, epicentro da pandemia, recebeu em 35 dias 41 projetos 
voltados para 0 SARS-Co V-2, que foram relatados em urn prazo medio de 2,1 dias apenas, 
e nao de semanas ou ate meses como usual. I 

Essa experiencia se replicou ao largo do globo. A comissao etica da Washington Uni
versity em st. Louis, MI, EUA, processou 146 propostas de estudos no periodo de marero
-abriV2020. a toque de caixa, todavia, com a devida responsabilidade.2 Amilogo fenomeno 
sucedeu no Brasil junto a CONEP (Comissao Nacional de Etica em Pesquisas), que ini
cialmente centralizou todas as submissc5es, e mais adiante nas comissc5es das instituicr6es 
com mais forte perfil academico, que assumiram a dianteira nesta missao. Forcras-tarefa 
foram constituidas precipuamente para dar conta das analises eticas requeridas. 

RACIONAMENTO DE RECURSOS DE SAUDE 
A alocac;lio de testes, drogas e equipamentos de saude escassos e os criterios de inclu

sao de pacientes poderao significar a diferencra entre a vida e a morte em conjunturas 
criticas. Isso se reflete inevitavelmente nos desenhos experimentais dos projetos de pes
quisa. que acabam privUegiando algumas populac;:c5es em detrimento de outras. 0 desafio 
ja e bern conhecido em ambiente de guerra,3 e se traslada para pandemias. Como atender 
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aos mandamentos eticos de beneficencia, justi~ e equidade, se 0 cobertor e curto? Quais 
devem ser privilegiados, os vulneniveis ou os que cuidam deles? E se os vulneniveis forem 
muitos, quem deve ser triado? Qual vida e mais preciosll, a de uma crian~, um adulto ou 
umidoso? 

Na realidade, este dilema ja ocorre no cotidiano, posto que nenhum governo ou siste
ma de saMe conhecido assegura todo e qualquer tipo de assistencill, com padrao de exce
lencia, para a totalidade da popula'Yi0. Sempre havera os mais bem assistidos. e os que 
deverao aguardar sua vez na fila geral. Ensejos urgentes e dramaticos apenas exacerbam a 
questao. A resposta reside no que parte da literatura denomina de licen~ social (social 
license). Sem fugir dos demais pilares da moral e da etica, e dever da pesquisa visar bene
ficios para a sociedade, logicamente dentro dos limites tecnicos, operacionais, financeiros 
e logisticos da ocasiao. 

ESTUDOS COMPARATIVOS DE VACINAS PARA SARS-COV-2 
Cerca de duas centenas de modalidades de imunizac;:ao encontram-se em distintos 

graus de testes pre-clinicos ou clinicos, ou ja em plena utiliza'Yio piloto. Uma baliza fun
damental da ciencia e 0 estudo comparativo, se possivel aleatorizado e com oculta'Yio do 
produto ou interven'Yio, a fim de minimizar vieses e variaveis de confusao. 

A Organiza'Yio Mundial de SaMe elaborou uma pro posta solidaria internacional, em 
que todas as vacinas seguiriam protocolos anatogos, e figurariam na mesma plataforma 
eletronica. Chega ao ponto de sugerir 0 mesmo Comite de Monitoramento e 0 interclmbio 
de cientistas, para maior eficiencia, rapidez de desenvolvimento. controle de custos e 
mesmo Usura etica.4 E altamente improvavel que a sugestiio eeoe entre as nac;:6es lideres 
na area. dados os elevados interesses comerciais, sociais e politicos em tela. 

Com ou sem plataforma unica. uma questao tradicional que emerge novamente e a 
legitimidade de comparac;:ao de vacinas promissoras com outras potencialmente mais 
fracas ou mesmo com mero placebo. Um precedente desconcertante surgiu no Congo 
recentemente. quando uma vacina contra Ebola revelou-se eficaz. A tentativa de testar uma 
segunda vacina no mesmo pais gerou acerbada reac;:ao do governo local, que se insurgiu 
contra a proposta mediante 0 argumento de que a vacina existente ja havia logrado suces
so. Consequentemente, novas investigac;:5es seriam fUteis. e exporiam desnecessariamente 
sua populac;:iio a riscos.5 

Tratam-se de interpretac;:oes divergentes dos principios eticos de beneficencia, equi
dade e justic;:a. Seguramente ha os que se posicionam contra novas tentativas a fim de 
proteger ao maximo 0 sujeito da pesquisa, como se aludiu ha pouco. Contudo, 0 essencial 
e assegurar que os perigos sejam dimensionados. esclarecidos e minimizados da melhor 
forma possivel, e uma vez definida a interven'Yio com melhores relac;:6es riscolbeneficio e 
custo/beneficio, todos os participantes do estudo e nao apenas 0 brac;:o mms bem tratado 
se beneficiem dos resultados. Se a ciencia nao se engajasse em passos potencialmente ar
riscados, ainda estarlamos utilizando emplastros, sanguessugas e ventosas. 

TRANSPARENCIA E RIGOR CIENTiFICO NAS PESQUISAS 
Um ponto crltico em todos os ensaios, que sera reiterado em quase todos os capitulos 

desta obrll, e a transparencia. objetividade e rigor dos projetos. Ta se contam com norma
tivas que iluminam com clareza os itens obrigat6rios nos diferentes tipos de estudos, 
desde aqueles envolvendo animais,6 ate investigac;:oes comparativas7 e revisoes ou metana-
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Uses.S Tal constitui 0 melhor farol para que 0 individuo nao titubeie em meio it ansiedade 
e it escuridiio das crises. 

RESPEITO A DIGNIDADE HUMANA 
Para finalizar, porem niio em ultimo lugar, a prote~o e 0 beneficio dos participantes 

em direta propor~ao aos beneficios colimados. Por que epis6dios de desapr~ a essa regra 
ainda sucedem, conquanto menos frequentes que no passado? Conforme sera enfocado 
na obra, as motiva~oes sao mUitiplas, desde desconhecimento e displicencia ate conflitos 
de interesse (COl). Nos Estados Unidos daAmerica, por exemplo, os Institutos Nacionais 
de Saude (NIH/USA) ate 2010 consideravam COl quando 0 interessado recebia mais de 
10.000 d6lares de uma empresa em um ano. A partir desta data enrijeceram os criterios, 
que passaram a se aplicar a partir de 5.000 d6Iares/ano.9 Ainda cobre pelo menos uma 
viagem internacional anual com hospedagem e inscri~ao para evento, incentivo nada 
desprezive! para pesquisador em inkio de carreira (e em final tambem). 

PUBLICACOES RETRATADAS 
o advento da pandemia compreensive!mente precipitou uma enxurrada de artigos 

sobre 0 virus SARS-Co V-2, desde aque!es de alta densidade ate os pesos-plurna, como s6i 
acontecer. As grandes editoras internacionais agiram com grandeza, disponibilizando 
gratuitamente todo esse material sem cobrar acesso dos niio assinantes, 0 que facilitou sua 
pronta dissemina~o nos circulos acad~micos e profissionais. Todo 0 planeta pode acom
panhar passo a passo as iniciativas e condutas dos investigadores. Como tambem as mas 
condutas. Como assim? 

A retrata~o de artigos puhUcados (anula~ao) tornou-se uma realidade da ci~ncia 
moderna, conforme enfocado no Capitulo 26. Dois pesquisadores do ambito etico na 
Universidade Nacional de Cingapura, que nao participaram do Capitulo 20 deste livro, 
entretanto atuam na mesma institui~ao, lan~aram urn alerta na literatura. lO Em pouco mais 
que meio ano desde a eclosao da pandemia, cerca de duas dezenas de artigos sobre a en
fermidade foram retratados mundialmente, em despropor~o com 0 total niio tao elevado 
de publica~oes sobre 0 tema no periodo. 

Todos entendem que, em situa~6es de estresse e ansiedade, faz sentido que alguns 
autores submetam seus resultados para as revistas de forma apressada, sem conferi-los mais 
detidamente. E que as pr6prias revistas conduzam sua revisao editorial mais superficial
mente, 0 que acaba resultando em criticas e retrata~oes. Seria este 0 agente causal? Ou 0 

fmpeto de granjear fama e sucesso instantaneamente com 0 SARS-CoV-2 ensejou a ado~o 
de procedimentos questionaveis, incluindo-se drogas antivirais sem efeitos comprovados?IO 

CONTROVERSIAS DA VACINACAO PUBLICA 
Ja se aludiu anteriormente a algumas das polemicas geradas por potenciais vacinas 

anti-COVID-19. A mais recente, it medida em que se prenuncia 0 Wcio da imuniza~o em 
massa da popula~o brasileira com uma ou mais destas candidatas, e 0 movimento antiva
cina~o. Nao que se trate de novidade, pois a interven~o antivari6lica no inicio do seculo 
XX suscitou analoga revolta (vide Capitulo 1). Entretanto, naquela epoca a taxa de analfa
betismo da popula~o brasileira era de aproximadamente 65%, cerca de dez vezes superior 
it de 2019 (6,6%), e 0 acesso a informa~6es cientificas era igualmente muito restrito. 
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Seja por carencias morais e eticas ou porventura devido a outros prop6sitos, parecem 
existir em pleno seculo XXI importantes setores motivados a insuflar desinforma~ao e 
tumulto junto a comunidade. A tal ponto que 0 Instituto de Estudos Avan~dos da Uni
versidade de Sao Paulo - Polo Ribeirao Preto, em parceria com outras institui~c5es de ili
bada reputa~o academica, houve por bem criar a Uniao Pr6-Vacina, a fim de combater 
essas atitudes nocivas, antissociais e mal intencionadas. Uma das materias disponiveis, . 
assinada por Thais Cardoso e aqui sintetizadall (reprodu~o autorizada), desvenda como 
o portal YouTube colabora e aufere renda com tais postagens. 

Mudan~ recentes nas diretrizes de remotyiio de conteUdo falso no YouTube nao 
foram suficientes para barrar a dissemina~ao de desinforma~ao sobre vacinas 
contra COVID-19. Uma analise feita pela Uniao Pr6-Vacina (UPVacina) com base 
em links e canais compartilhados nos principais grupos antivacina do Brasil com
provou a falta de eficiencia da plataforma em cumprir essa nova politica. Alem 
disso, a monetiza~o dos videos esta permitindo que tanto os autores quanta 0 
pr6prio YouTube se beneficiem financeiramente do material, em meio a uma 
guerra politica e informacional que atenta diretamente contra a saude publica e 
cobra seu pre~ em vidas. 

o estudo encontrou e mapeou 65 videos que somam cerca de 3,8 milhc5es de 
visualiza~c5es, publicados entre 2 de mar~o e 21 de outubro por 37 canais diferen
tes com aproximadamente 3,1 milhc5es de inscritos. Entre os principais temas, 
mentiras tradicionalmente utilizadas pelos grupos antivacina, como presen~ de 
celulas de fetos abortados na composityiio dos imunizantes e uso dessas substcincias 
para inserir microchips ou alterar 0 DNA humano com 0 prop6sito de controlar 
a popula~ao. Outras ja se inserem no contexto da pandemia, como uma suposta 
negocia~o da vacina contra COVID-19 antes mesmo do conhecimento da exis
tencia do novo coronavirus. No total, sao quase 30 horas de videos. 

o MALlNTRfNSECO 
Ha quem ponha a culpa em Charles Darwin (1809-1882). De fato, ao postular a Teoria 

da Sele~ao Natural e da Evolu~ao das Especies, ele deixou impHcito que 0 ser humano 
herdou os genes de especies mais primitivas. Animais sao capazes de elevadas doses de 
lealdade, solidariedade, generosidade e compaixao. No entanto, ferocidade, indiferen~ 
em relatyiio ao sofrimento alheio e violencia letal tambem podem integrar os seus instintoS.12 

Um dos respeitados bi610gos e antrop610gos do seculo XIX foi Thomas Henry Huxley 
(1825-1895). Foi veemente defensor das teorias darwinistas, 0 que the granjeou 0 desairo
so epiteto de "buldogue de Darwin~ Ainda que pessoalmente agn6stico, interessava-se por 
moral e teologia, e sobretudo pelo impacto evolucionista sobre as atitudes humanas, que 
definia como 0 mal essencial do mundo. Para se contrapor aos baixos instintos atavicos, 
recomendava 0 usa constante e deliberado da inteligencia e do bom senso. A criatura 
humana deveria apelar para os valores morais, a fim de antagonizar a imoralidade intrin
seca da natureza.13 

Joel Faintuch 
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CAPiTULO 30 

o fim da fraude na pesquisa? 

Bluma L. Faintuch, Salomao Faintuch 

RESUMO 

Fraude e rna conduta sao termos abrangentes, que englobam todo 0 espectro de a~oes 
Que comprometem a originahdade, a credibihdade e a reprodutlblhdade de urn estudo cientiflcQ 

Urn passo decislvo no final do sacula XX e initio do stculo XXI 101 a oficiali13cao da ebCI e da 
honestldade cientlfica em nivel nacional, e nao apenas nos projetos de pesquisa, porem em 
lodos os ambltos cientificos. por diversos paises_ Amda asslm a fraude resiste. IncentlVada pelo 

papel central das pesQUlsas e publicacoes no sucesso proflssionaL Algumas BSSOCI8lfOeS 
pugnam palo flm do Cfltlme quantitative (numera de pesquisas pubhcadasl ou masma qualita

tIVO (fator de Lmpacto das revistas) na afen~ao das carretras, por outros que refhtam 0 compro· 
misso global do candidato com suas responsabilidades etlcaS, academicas e proflssionals. 

INTRODUCAO 
A adesao aDs principios eticos lla cOlldu~ao de pesquisas e obrigat6ria para garantir a 

dignidade, a seguran~ e 0 bem-estar dos participantes, servindo ainda de prot~o legal 
para os pesquisadores. Ademais. previne a corrosao da confian~a que a sociedade deposi
ta nos pesquisadores e na dencia. 

HISTORICO 
A fraude em outras eras nao era menos frequente que na atualidade. Ate certo ponto 

constituia-se mesmo na regra, ao inves da exce(fao. Simples mente nao se contava com 
desenhos experimentais bern concatenados. equipes experientes, instrumentos sensiveis, 
analises estadsticas e interpretayaes rigorosas. tudo isso respaldado por s6lida literatura e 
por foros de debates abertos e transparentes. As investigac;:6es eram tipicamente solitarias, 
ate secretas. posto que muitas vezes coibidas pelas autoridades. alicer~das na mera capa
ddade de observa~o e reOwo do seu autor. Ha evidencias de que Galileu Galilei (ISM-
1642). Isaac Newton (1643-1727) e 0 abade Gregor Mendel (1822-1884), dentr. outro~ 
hajam falsificado peto menos parte dos seus resultados. 

I! ilustrativo 0 caso de Claudio Ptolomeu (- 100-170). matematico. astronomo e gea
grafo grego sediado em Alexandria. no Egito. Dentre suas notaveis contribuiCjOcS a ciencia. 
a mais controversa e a teoria geocentrica de que 0 Sol. como demais astros e estrdas. gica 
em torno da Terra, conforme exposto na sua volumosa obra Almagesto. tanlbem conheci
da como A sintaxe. I Durante 0 fim da Antiguidade e toda a Idade Media (14 seculos) a 
doutrina permaneceu inconteste, ate que Galileu Galilei e subsequentemente Isaac Newton 
a refutassem. 
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Este Ultimo alegou que Ptolomeu simplesmente fabricou os dados astron6micos nos 
quais baseou a teoria geocentrica. Segundo Newton a Sintaxe foi 0 texto que mais danos 
causou a astronornia em lodos as tempos. Na realidade, como contra-argumentado pelo 
cientista americano Owen Gingerich (L 930-). na epoca de Ptolomeu era praxe os obser
vadores selecionarem apenas os dados que combinavam com suas teorias. Ao contnirio de 
hoje. isso nao era juJgado como fraude.! 

o acusador Isaac Newton. por sua vez. tampouco escapou de ancUoga pecha de ma 
conduta cientifica. Alem de alquimista e religioso fundamentalista. 0 que ocasionalmente 
conferia nuances inapropriadas as suas opinioes. hoi raz6es para crer que tanto a teoria da 
gravidade quanta a do calculo integral e diferenda! ja haviam side desenvolvidas por 
outros. Ele seguramente as aprimorou. sem conferir 0 minimo cn!dito aos predecessores 
(plagio). Nao significa que mio se tratasse de genio, como tambem Ptolomeu. e nao dei
xasse contribui~6es indeleveis. Seus padroes de etica simplesmente oao cram questionados 
na epoca.1 

MA CONDUTA, FRAU DE, FABRICA~AO, FALSIFICA~AO, FURTO E pLAGIO 
Fraude e ma conduta sao termos abrangentes. que englobam todo 0 espectro de a<roes 

que comprometem a origil1alidade. a credibilidade e a reprodutibilidade de um estudo 
dentllico. 0 conceito de plagio e bastante obvio: consiste na indevida apropria~:io de ideias. 
tecnologias ou resultados de outrem, ou ate de si pr6prio. 0 que se configura quando 0 

mesmo trabalho e fatiado ou publicado diversas vezes. sem revelar que a autoria e 0 estu
do sao os mesmos (auloplagio). 

A ctiferencra entre fabrica<;:3o e falsifica~o e mais suti!. 0 "fabric.mte" apresenta acha
dos inexistentes. gestados em sua mente. 0 "'falsario': por sua vez, e mais ardiloso. Altera 
tecnicas e metodos. suprime resultados inconvenientes. distorce figuras e gr:ificos. visando 
provar algo que carece de demonstra<;ao.~.s 0 furto de dados. menos eomum, nao earac
terizaria mais ma conduta academica, e sim verdadeira atividade criminosa. 

ESCRITOR CONTRATADO E ORNAMENTA~AO DE TEXTO 
Vma modalidade nao diretamente capitulada na maioria dos c6digos. que, no entan

to, costuma ser inserida no elenco dos modelos questionaveis, seria 0 apelo ao escritor 
contratado (ghost writer), bastante frequente em certos meios. Consistiria ern rernunerar 
urn estranho (hoi empresas espedalizadas) para redigir urna pesquisa. Nao se confunda 
com tradutores que converteru 0 artigo para submissao ern outro idioma ou com profes
sores para corrigir a gramoitiea, 0 que alias joi pode ser realizado de forma automatizada 
atraves de programas dispoIllveis na rede publica. Trata-se do emprego de apuro e elegan
cia de reda~ao exccssivos, com 0 visivel prop6sito de dissimular a inexistencia de eviden
cias eonclusivas no estudo. 

Quando executada pelos proprios autores. expeeientes 0 suficiente para nao necessitar 
reeorrer a terceiros. denomina-se ornanlentayao de texto (spill) . Consiste na mesilla ma
nobra. ou seja. distrair e desviar ao maximo a aten<;:3o do leit~r ou revisor. para que este 
llaO se detenha na ausencia de signific1\ncias estatlsticas. Lnvestiga~o recente corn 116 
ensaios randomizados das areas de psicologia e psiquiatria detectou 56% de prevaJencia 
deste truque.6 

Note-se que existem fraudes "honestas" ou ao menos nao dolosas, quando 0 autoe des
conhecia que deterrninadas ideias ou procedinlentos ja. haviam side publicados. deixou de 
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relatar dados porque eles se extraviaram ou recrutou casos fora do protocoio porque 0 desvio 
foi julgado irrelevante, ainda que no final tais omiss6es comprometessem as condusOes da 
pesquisa. Projetos cientificamente fracos ou com desenho muito supecfidal nao sao catego
rizados como fraude, a menos que transpar~ a intenc;ao de desvirtuar a verdade. 

ESTUDDS NAG REPRDDUTivEIS 
Este ja e urn item sobremaneira delicado. Toda Ve"l que urn protocolo s6 logra sucesso 

nas maos de seus idealizadores. fracassando em outros centros, alga altamente suspeito 
podeni estar sucedendo. lsso e particularmente verdadeiro no ambito das ciencias da 
saude e biol6gicas, que tipicamente contam com protocolos meticulosamente padroniza
dos e detalhados. Seus fatores de confusao usualmente sao bern conhecidos e podem ser 
neutralizados. Nas ciencias humanas, sociais e sociais aplicadas a nao replicabilidade de 
parte dos estudos costuma ser aceita. dada a ocorrencia de modelos nao quantitativos, de 
padroniza"ao mnis compiexa, assim como de varhiveis psicossociais, econOmicas e cultu
rais de mais dificil controle (Figura 1).7 

Etica 

Falsjfi~o 

de dados 
Beneficencia 

Pt6glo 

Justic;:a 

FI GURA I As fraudes e mas condutas colidem com as principios da etica. 

Nio 
caple 

A motiva(j:ao por tras da rna conduta em pesquisa indui ganhos financeiros, promocrao 
na carreira e pressao institucional para publica(j:ao, aJem de comportamentos subordinados 
a desvios do ego ou personalidade. 

PANORAMA INTERNACIONAL DA ETICA E INTEGRIDADE CIENTiFICA 
Urn passo decisivo no final do seculo XX e inicio do seculo XXI {oi a oficializa4iio da 

etica e da honestidade cientifica em nivel nacional, e nao apenas dos projetos de pesquisa, 
porem em todos os ambitos cientificos. por diversos paises.' to Varios palses da Europa 
Ocidental con tam com isso. Nos Estados Unidos da America e no Canada sao as agendas 
federais que impiantaram politicas oficiais de integridade cientmca. aiem de quase todas 
as wliversidades. 

Contudo, nao em todo ° planeta. Na Extremo Oriente e na Oceania (Asia Pacific Re· 
search Integrity Network - APRI), assim como na Africa (African Research brtegrity Network 
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- ARlN). somcnte a etica em pesquisa cientifica e enfatizada. ainda Ii base da adesio e do 
coosenso, aproveitando 3 experiencia da cede europeia correspondente (European Network 
of Research Integrity OfJices - ENRIO)." 0 mesmo sucede na America Latina. em que os 
palses institulram suas pr6prias comiss6es de etica em pesquis3, contudo apelando para 
procedimentos e rotinas diversos,l! 

SANCOES E PENALlOAOES EM OIFERENTES PAisES 
A primeira organizac;::1o national de integridade e eliea em lodos os dommios do co

nhecimento e da atua~o institucional roi a da Finlclndia. I J Fundada em 1991. em 1994 ja 
publicava suas normas 6scalizat6rias para infrac;:Oes eticas. que sao periodicamente atua
Iiz.adas, ·4 Na 6tica desse pais elas abarcarn tanto rna condula quanta desprezo dos principios 
usuais. Ji se alumu aqui as modalidades de rna condula. que com algumas variac;:~s sao 
universalmente reconhecidas. 0 desprezo se caracterizaria por desapr~o cientifico ou 
profissional propriamente dito. quando contribui~Oes de outros fossem deliberadamente 
omitidas. ou ainda citadas de forma desrespeitosa ou degradante. Todavia. apresenta~o 
das pr6prias ideias e trabalhos de forma irresponsavel. embutindo virtudes exageradas ou 
ocultando propositalmente as deficiencias (escritor contratado e ornamenta~o de texto). 
similannente configurariam 0 desprezo pelas regras cienl£ficas. 

A investiga~ao de fraudes e outras mas condutas fica a cargo da organiza~ao local 
(universidade. agenda governamental. instituic;ao de saude) onde a suspeita surgiu. com 
base nas normativas da TENK. Cabe aquela definir se a infra~ao se materializou e se as 
implica¢es siio exclusivamente eticas ou tam bern legais. No primeiro caso prevaleee a 
autorregu1a~o. ou seja. a pr6pria institui~iio define as san 'roes academicas, administrativas 
ou profissionais aplicaveis. nicilos mais graves sao eneaminhados as autoridades compe· 
tentes. nos termos da legisla~o de inlegridade cientIfica. Em caso de punic?0, cabe apelo 
:\ entidade elica nacionaJ (Finnisl, National Board on Researcllintegrity - TENK), dotada 
de s6lida regulamentac;ao e estrutura para lidar com tais situa~6es.1J.1' 

SUlicla 
Tambem na Suecia a etica esta sedimentada em lei de 2004. lnicialmente voltou-se 

para ~uisas com seres humanos, incluindo falecidos, material biol6gico e informa~s 
pessoais. Distintas autoridades setoriais e uma comissao central integram tal arcabou'rQ 
legal. A parhr de 2010 a missao do Cenl,.l Ethical Rtvlew Board (CERB) passeu a abran
ger investigac;ao de mol conduta. nao somente na pesquisa cientifica como tambem artis· 
tiea e no desenvolvimento de trabalhos. Atualmente inscrido no Departamento de Edu
ca~ao, cabe as universidades e outros estabelecimentos docentes requerer uma sindiclncia 
de rna condula. As puni¢es, como no excmplo finlandh, podem alcan~ as esferas eti
co-academica, administrativa e legal, dependendo da extens30 e seriedade dos fatos 
apurados. I ~ 

Estados Unidos da America 
o Unittd States Office/or Research Integrity (OR! - escrit6rio de integridade na pes

quisa), e5tabelecido logo ap6s os finlandeses em 1992, i uma agenda federal suoordinada 
ao Department o/Henltll and Human Services (departamento de saude e servi~os humanos) .16 
Dentre suas tarefas e prerrogativas incluem-se a implementac?o de pol1ticas de detecc;ao 
e prevenc;ao de mas condulas. sob a forma de normativas, cursos e capaeita~, indwive 
executando-as e submetendo os resultados 30 Ministirio da Saude (Secretary 0/ Healtll), 



304 Sf CAe 

com as penalidades aciministrativas propostas. Na medida em que 0 ORl conduz invcsu
ga¢es 500fe rna conduta elica. publica regularmente no seu portal a lista dos indivlduas 
julgados culpados, assim como suas afilia~Oes profissionais e a agenda ou entidade patro
cinadora da pesquisa em que a falha ocorreu. 

Como se aJudiu. este arcabou~ geral e tambem adotado, com maior ou menor rigor, 
abrangencia. formalidade e infraestrutura. em mais alguns paises, contudo nao ha conseR
so mundial sobre 0 papel do governo e da lei como guardiOes da elica cientifica. 

Situacao do Brasil 
No territ6rio nacional a entidade-teto para supervisionar eventuais falhas eticas na 

area e a Comissao Nadonal de ttica ern Pesquisa (CONEP). Nilo hoi notkia ate 0 momen
to de tipific3croes oficiais de infracroes eticas ou de regulamenlos quanta a sua apura~o e 
julgamento. Retracroes de artigos de autores nacionais ocorrem com alguma frequenda, 
por urn elenco de causas que podem induir frnude e ma conduta, como esmiuyado no 
Capitulo 26. ~ sabido que denuncias encaminhadas t~m sido devidamente investigadas. e 
que suspeitas de viola~o da lei, a exemplo do praticado pelos conselhos profissionais do 
pais.. sao oficiadas junto ao Ministerio pubUco. 

FIGURA 2 Ate a segunda metade do seculo xx. a metodolOOla das pesquisas era prec6na e sublettva, em 

que pesasse s eXlstAncla de cientlstas de valor e laboratOrlOS bern equlpados. A quase totahdade dos 

medlcamentos anunclados, em todas as partes do planets, caracia de comprovalflo terapAutlca mediante 
astudos randomllados controlados (Wellcome Trust Collecllon! Public OomSln/Zollo ROIl A & Co, Colombll; 

AnflbUbon 4 0 InternatlonaVCraativa Commons CC by 4 0- creatlvBcommons.oro/hcenseS/by/40/. Reprodu

lido sem modlficalfCes). 
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FAlHAS ETICAS PARADIGMilTlCAS NA PESQUISA ATUAl 
o National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) foi urn grande ensaio 

de citurgia oncol6gica patrocinado peto NCl/NlH/USA na decada de 1990. L1 Em um dos 
centros participantes, em Montreal, 0 canadense Roger Poisson contomou os cfiterios de 
e1egibilidade para cerca de uma centena de mulheres que nao os preenchiam, inserindo-as 
no ensaio. 0 profissional justificou a falsifica-;:ao com 0 argumento de que os criterios em 
tela eram destituIdos de relevancia 01lcol6gica. IS Em que pese 0 ntimero comparativamen
Ie limitado de participantes indevidas (0 universo era de cerca de 1.400 casos. ou 14 vezes 
maior), 0 centro e 0 pesquisador sofreram san~oes. Tambem 0 pesquisador principal do 
estudo (Bernard Fisher) e 0 estatistico foram demitidos dos seus cargos na Universidade 
de Pittsburgh (PA. EVA). embora eventualmente inoccntados e continuando na mesma 
institui~o. 

Jamais se demonstrou que Poisson auferisse qualquer vantagem. ou que alguma par
ticipante saisse prcjudicada par sua atitude. Ao contracio, aparentemente 0 m6vel de sua 
a~o foi altruismo. As participantcs cstavarn ansiosas por urna chance de novo tratamento 
para seu cancer. e ele as ajudou a aderir ao ensaio. Por haver introduzido informa~6es 
err6neas 1105 registros, que nem comprometeram as conclusoes finais do protocolo, os 
Institutos Nacionais de Saude (NCUNIHIVSA) agiram com severidadc. Caso se tratasse 
de uma investiga~io local sern wn patrocinador tao austero e submetida a revista de menor 
perfil. a desobediencia aos critl~rios de indusao quase certamente passaria desapercebida. 
Como se constituIa em urn protocolo rnulticentrico de primeira linha. submetido ao New 
England Journal of Medicine. as planilhas foram meticuJosarnente conferidas por olhos 
experientes. 0 que evidenciou 0 deslize. 

o CASD BEZWDDA 
o congresso anual da Sociedade Americana de Oncologia Clinica (ASCO) existe 

desde a decada de 1960. e e 0 evento-cume da especialidade no planeta. No de 1999. rca
lizado em Atlanta (GA. EUA), urna sessao pienacia sobre cancer de mama contou como 
convidado 0 jove01 professor Werner Bezwoda, da Universidade de Witwatersrand, Joa
nesburgo. Africa do Sui Alguns dos indices de resposta obtidos pelo expositor. com qui
mioterapia em combina~ao corn terapia de resgate por celulas-tronco. havia01 sido par
cialmente publicados em dois ensaios dfnicos previos. Confirmando-se que des eram 
muito superiores aos usuais. urn grupo de ex::poentes americallos lmediatarnellte 0 procu
rou para urna colabora~ao, visando replicar seu estudo em cscala mais larga. 

Antes de mais nada solicitaram illforma.~6es mais completas. pois na sessao plenciria 
foram mostrados resultados somente do grupo principal. sem con troles. Diante da relu
tancia de Bezwoda, entrararn em contato direlamente com 0 servic;:o dele. Descobriu-se 
que ele havia apUcado apenas quimioterapia em altas doses para urn grupo de muiheres, 
com criH~rios de elegibilidade hcterogeneos, e menos numerosas que 0 exposto na apre
seotac;:io. Nada se descobriu sobre controles, e nenhum projeto havia side submetido a 
qualquer revisao etica, consequentemente nao havia termos de consentimento tampouco. 
A Universidade de Witwatersrand acaboll por demiti-Io. apos eventual confissao. Ao que 
se saiba. seu nome nunca mais aparcceu n3 literatura cientifica.' \I_"O 

Diferentemente do caso Poisson, Bezwoda admitiu que fabricou seus dados. Mais ainda, 
tratou O1ulheres com cancer de mama mediante doses experlmentais. com indica¢es em 
muitas circunstancias duvidoSilS, sem qualquer respaldo ctieo. Ha poucas duvidas de que 
pretendia lograr sucesso mediante atalhos inaceitaveis. expondo padentes a situa¢es de risco. 
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o CASO MACCHIARINI 
o cirurgHio Paoio Macchiarini tornau-se em aproximadamcnte uma decada um 

dos primeiros names mundiais no terreno dos transplantes de traqueia, brOnquios ~ 
es6fago, precipuamente a partir de modelos bioartificiais e de biocilgenharia. Atuava 
em uma institui~ao acima de qualquer suspeita. 0 bicentemi-rio KaroLinska Lnstitutet de 
Estocolmo (Suecia). Diversos dos professores locais integram 0 Comit~ Nobel, que 
confect anualmente 0 disputado gaJardao, sendo que a casa conta com cinco premiados 
pr6prios. Seus artigos eram compreensivelmente publicados em revistas internacionais 
renomadas. 

o problema era que outros pesquisadores nao cram capues de reproduzir os modclos 
de Macchiarini e de atingir os resultados favoriveis que de anwlciava em lextos e eventos. 
Diferenternente dos brilhantes desfechos experirnentais, pelo rnenos tr~s pacienles falece
ram em uma sirie de transplantes de traqueia sintetica por ele conduz.idos. Dado 0 pres
tigio do Karolinska. que inclusive 0 inocentou de qualquer acusa~ao em uma sindiclnda 
de 2015, e a inteligencia com que Macchiarini se defendia das acusa~6es, a pol~mica se 
arrastou durante anos, ate que eventualmente 0 governo sueco se viu for~do a intervir, e 
ele perdeu 0 cargo de chefe do centro avancrado de medicina regenerativa translacional do 
departamento de cirurgia de cabecra e peSCO<j:o (que inclui cirurgia otorrinolaringol6gica). 
As revistas tambem retrataram (anularam) seis dos seus artigos. Nos uJtirnos anos nenhu
rna nova publiC3~O sua emergiu na literatura.11 .!! 

Macchiarini jamais admitiu fraude ou exposicrao de pacientes a risco excessivo. lnega
velmente trata-se de pesquisador inteLigente e cirurgiao habilidoso, com cred.ibilidade em 
certas areas, tanto que algumas de suas publicacroes nao foram retratadas e continuam 
vaLidas. Nao obstante 0 consenso do governo sueco, das revistas e de grupos profissionais 
e que e1e rnaquiou e burilou achados (misrepresentatiotJ), no intuito de demonstrar suces
so onde tal nao ocorria Esta e uma modalidade de falsificacrao. contemplada nos c6digos 
de diversos paises. 

o CASO HISTORICO LYSENKO 
o ucraniano Trofim Denisovic Lysenko (1898-1976) nao e urn pesquisador de noto

riedade no Ocidente. Suas investigacroes foram divulgadas preponderantemente em russo 
e ucraniano na antiga Uniao Sovietica (URSS). salvo urn livro e ocasionais textos em ingles 
de sua autoria e de seu filho Oleg Lysenko.2J'!~ 8i610go e agrtmomo. com~ou a testar 

cultivares de ervilhas no Uzbequistao a partir de 1927. A preocupa~o era alongare mul
tiplicar a safra agricola da regiao e de toda a URSS, sabidamente punida com longo e in

clemente inverno em que muito pouco cresee. A fome e a morte das popula<j:Oes pobres 
sobretudo durante a esta~o fria eram tragedias end~micas no pais. 

A tecnica utilizada foi a vernaliUlftlo. ja descrita antes dele e de eficlcia questionavel. 
Basicamente. ervilhas e outros vegetais eram submersos por periodos variaveis em 3gua 
gelada. a tim de condiciona-Ios as baixas temperaturas. Uma vez alcancrada tal sel~o e 
aclimatacrao. nao s6 os cultivarcs passariarn a resistir ao inverno e produzir tambem nesta 
estacrao. como sobretudo tal caractedstica seria transmissivel para futons gerac;6es. As 
doutrinas geneticas ja existiam desde 0 abade Mendel. e cientistas 0 alertaram que gene
ticamente isso era impossive!. 0 que ele eslava advogando era um neolamarckismo. ou 
herancra dos caractcres adquiridos (Jean-Baptiste de Lamarck, 1744-1829). Lysenko semprt 
repudiou profundamente genes e genetica. assim como toda a ciencia dos paises capitalis
tas, e nao se abalou com as criticas. 
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Mais ainda. na compara~o dos seus resultados com os dos cultivares controles. rna
tematicos contempotilneos detectaram serios vieses estatfsticos. A replica de Lysenko foi 
que nao hi espa~ para matem3.1icos nas pesquisas biol6gicas. Eventualmentc a autopro
m~;io de que suas tecrucas extinguiriam a inseguran~ alimentar na URSS surtiram 
cfeilo. Elc se tornau dirttor (1935- 1938) do lnstituto de Sel~o eGenetica de Toda a Uniao., 
em Odessa (Ucrania) . e a seguir diretor (1940- 1965) do Instituto de Genetica da Academia 
de Ciendas da URSS (Moscou, Rus ia). Prcstigiadas pelo governo sovietico. suas teorias 
designadas de Lysenko;smo, e que abrangiam mwtiplas pr.iticas igualmente tortuosas e 
lCrtprodutiveis na agricultura e pecuaria. tornaram-se obrigat6rias em lodos os estabele
cimentos rurais da URSS desde a decada de 1930.~~ 

Ao final da d&ada de 1920 Statin deflagrou a nacionalizac;io e coietivizaIY30 da pro
priedade privada sovictica, e em particular de todas as fazendas, 0 que precipitou calami
tosa e duradoura fome na deada segulnte. Estima-se que pelo menos 7 milh6es faleceram 
de inanic;ao nos anos 30, numero que poderia ter sido substancialmcntc menor caso as 
catastr66cas pesquisas e normalivas de lysenko nao prevalecessem. 

A prop6sito, apOs a revoluIYao maoista, que condul.iu a criac;io da Republica Popular 
da China em 1949. a coletivizaIY3.o forIYada se seguiu exatamente nos moldes staHnistas. 
com anatoga fome e mortalidade ainda mais terovel. calculada em 30 mllhoes. A agravan
tc tambe:m foi identica, pois por motiva'Yio ideologica Mao Zedong seguiu os conscLhos 
de Josef Stalin c implantou na China as doutrinas de lysenko, ambos vivos e poderosos 
em 1949. Em que pesc 0 fato da China contar com dima e agricultura inteiramente diver-
50S da Russia, a fame tambem era ameac;a cronica naquela nac;ao.16 

o geneticista e ge6grafo russo Nikolai Vavilov (1887-1943), que em sua epoca eriou a 
maior col~o de .sementes do mundo no Instituto da Industria das Plantas em l..eningra
do (Sao Petersburgo). acabou morrendo de fome em uma PMO sovittica em Santoyo 

Respeitado mternacionaimente, inclusive no Brasil. que \isitou em 193211933, Vawov 
analogamente defendia 0 aumento da produtividade agricola para erradicar a fame ende
mica em muitas regioes da Russia. Como todo geneticista id6neo. e1e seguia as teorias 
cU.ssicas de Mendel, de que os genes eram herdados de gerac;ao em gera'Yao. Assim, ele 
tornou-se urn grande adversario do cientista favorito de Stalin, qual seja, Trofim Lysenko. 

A coletivizaIYao em massa das fazendas privadas, como assinalado, provocou urn co
lapso nas coLheitas na Uniao Sovietica. 0 ditador necessitava de bodes expiat6rios para 
esse fracasso e para a fome resultante. Dentre outros, Stalin elegeu Vavilov. 

Note·se que Lysenko perseguia e denunciava todos os cienlistas que se opunharn a 
suas teorias. entretanto no plano intelectual e profissionaJ. Nao hoi evid~ncias de que haja 
mduzido ou ordenado 0 encarceramento ou a morle de nenhum. alnda que varios hajam 
sofrido tal ignominia. As senten'Ya5 sempre se originavam do governo de seu protelor e 
defensor, Josef Stalin. 

Tampoueo hi noticias de que haja interferido junto a Stalin, no sentido de inocentar 
as criaturas cujo unito mal era a integridade cientilica, ainda que muiro proximo ao lider 
5Ovietico. Entretanto. isso talvel. ja seria esperar muito de urn individuo que tinha em 
batxa conta todo conhecimento que nao fosse 0 seu me mo. 

Os medicos nal.istas ao longo da Segunda Guerra Mundial mutilaram e trucidaram 
atrozmente em nome da pesquisa inUmeros prisioneiros judeus nos campos de COlleen
tra~o. Lysenko jamais recrutou ou mallratou urn s6 participantc humano. Suas inocentes 
invesliga'YOes tiveram como objeto singelos cereais, batatas. ervilhas e vacas. Ainda assim. 
nao ha noticia de pesquisador cujas fraudes hajam eondenado a morte mais milh6es de 
pessoas que as deste bi61ogo e agr6nomo. 
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LEITURAS ADICIONAIS 
Nwnerosos casas de rna conduta sao reportados anualmente. em quase todos os con

tinentes. e que nao caberia aqui anaUsar. Revistas estrangeiras como The Sdentist e New 
Scientist, bern como nacionais como Pesquisa Fapesp. enumeram periodicamente os even
loS mais representativos.lJ 19 

ESTRATEGIAS PARA INIBIR FRAUOES E VIESES 
Hoi quem advogue a inse~o. em todo grande projeto de pesquisa. de urn "plano de 

recupera~o de fraude~· Seria uma serie de medidas antecipadarnente concebidas para 
lidar com situa¢es como falhas na randomi~o dos grupos. inser~ao de dados enviesa
dos ou incorretos por urn dos centros participantes, inclusive participantes fictkios, sub
notificac;.ao de eventos adversos. aus~ncia de termo de consentimento ou deturpa~o de 
critt~rios de inclusao. 

Nao ha indicios de que tal proposta vingue. ate porque poderia ser interpretada como 
confissao de fragilidade etica e tknica do projeto e da equipe responsavel, ao lado de 
tentath'a de contabilizar suas consequl:ncias. MeLhor Stria retinar 0 desenho experimentaJ. 
a sel~o dos centros e investigadores e a supervisao geral do estudo. abrangendo anaJises 
interinas. I! 0 que se objetiva nos protocolos mediante inser~o e fiscalizayao de dados 
online. Na medida em que 0 centro coordenador recebe diariamente todas as informa~ 
e as filtra a intervalos predeterminados, eventuais distor~oes serno mais facilmente ras
treadas e corrigidas. 

Tal nao exclui provisao. no luto do projeto. para riscos mais tradicionais como patti
cipantes perdidos (drop out) ou documenta~o incompleta. que poder.io ser compensados 
mediante interven¢es estatisticas (imputa~ao) ou mesmo eliminando-se aquela observa
~ao. A prop6si1o. ja existem empresas comerciais especializadas em r3strear participanles 
que mio retornam. locali'l.3ndo seu novo paradeiro ou seu 6bito se for 0 caso. Nao sao 
detetives particulares convencionais. mas organiza~oes que se comprometem a respeitar 
o sigilo das pesquisas e a privacidade dos participantes. 1O 

No caso de pesquisas patrocinadas por industrias farmaceuticas. alimenticias ou de 
outros ramos. e usual a visita peri6dica de monitores cujo papel e predsamente conferir a 
documentayao e os dados recoLhidos. no intuito de detectar imediatamente possiveis 
desvios do protocolo. 

CONSIDERACOES FINAlS 
Hi mais de uma decada Fanelli conduziu metanilise visando aferir qual a prevaiencia 

da rna conduta no meio cientifico. Cerca de 2% dos contactados admitiram modificar. 
fabricar ou falsificar resultados pelo menos em uma pesquisa, e 3496 confessaram outras 
atitudes nao ortodoxas. No tocante a infrayoes de colegas que chegaram ao seu conheci
mento. os porcentuais eram de 14% e 7296, respectivamente.)' 

Tais observa~6es condizem com outros relatos subsequentes. 0 psic61ogo Charles 
Gordon Gross. chefe do Instituto de Psicologia da abalizada Princeton University (NI, 
EUA). assinala que na sua expericncia pelo menos 1096 dos cientistas reconhecem mas 
condutas na profissao. '1 Pupovac et al.. por sua vel., abordaram com questionarios 1.232 
cienlistas da Universidade de Rijeka, na Croatia. de distmtas areas do conhecimento. Urn 
total de 237 responderam. Protegidos pelo anonimato do levantamento, todos dedararam 
haver comelido alguma modalidade de fraude ou rna conduta. As mais relevantes foram 
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'iola~;io de leis de autoria (25,3%), falsifica~o de dados (9,3%), fubrica~;io de dados (3,8%), 
e plagio (3,8%)." 

Nao se pode descartar que alguns dos infratores 0 executem de forma contumal., por 
absoluta de6dencia de car.iter e etica. Na maior·i.a das oportullldades. todavia. pressente·se 
que 0 ambiente profissionai e academico indiretamente incentive as mas pniticas. Como 
assim. se a maioria dos conselhos profissionais possui bern e1aborado cOdigo de etica. sem 
contar a pressao da sodedade. das instituic;:6es academicas. e em alguns casas da pr6pria 
legis!a¥io por lisura. honestidade e tra.nspadncia? 

Sucede que pesquisas e publica¢es sao ferramentas obrigat6rias ou pelo menos alta· 
mente desejaveis para progressao na carreira. n30 somente nas universidades e nos can· 
cursos publicos. como tambem em uma variedade de organizac;:6es governamentais au 
privadas. Em detemlinadas instituic;:6es nos distintos quadrantes do planeta. pesquisado· 
res recebem vantajosos b6nus em dinheiro cada vez que publicam em revistas intemacio· 
nais. geralmente no ato. sem delongas ou perguntas. \~ 

Diante dos atrativos e de raciodnios como "todos fazem isto. par que n30 posso~ a 
tarefa de extinguir a (raude revela·se desafia.nte. Ja ha esforc;:os junto a empregadores go· 
';ernamentais e privados no sentido de reduzir ou aboUr 0 papel das pesquisas e publicac;:6es. 
recorrendo a outros crilerios para pontuaC;:30 de candidatos. Em uma vertente parale!a, 
algumas associac;:oes ciendficas pugnam pelo 601 do criterio quantitativo (numero de 
pesquisas publicadas) ou mesmo qualitativo (fator de impacto das revistas). por outros 
que refHtam a compel~ncia e 0 compromisso global do candidato com suas responsabili· 
dades elicas. acad~micas e profissionais. 
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