
 

Guia para autores  
Revista UNIMAR 

 
Revista UNIMAR é uma revista científica de acesso aberto, que cobre todas as disciplinas dentro da grande área 
de Ciências Sociais, tais como: Ciências da Educação, Ciências Políticas, Direito, Economia e Negócios, 
Geografia Social e Econômica, outras Ciências Sociais, Jornalismo e Comunicação, Psicologia e Sociologia. É 
editada pela Editorial UNIMAR da Universidade Mariana, Nariño, Colômbia, e dirigida a pesquisadores, 
acadêmicos, autores e leitores, nacionais e internacionais. Sua periodicidade é semestral. Sua finalidade é a 
publicação e divulgação de artigos em espanhol, inglês e português, principalmente nas seguintes tipologias: a) 
pesquisa; b) reflexão; c) revisão; e (d) artigos curtos. Os custos dos processos editoriais e procedimentos são 
assumidos pela entidade editorial. 
 
 

Definições dos tipos de artigos publicados na revista: 
 
A Revista UNIMAR concentra sua função essencial na publicação de artigos originais e inéditos, resultado da 
pesquisa. 
 
Artigo resultado de pesquisa: documento que apresenta a produção original e inédita, de conteúdo científico, 
tecnológico ou acadêmico e, de forma detalhada, os resultados originais dos processos de pesquisa. Preferível, 
estruturado da seguinte forma: Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusões e Referências. 
 
Artigo de reflexão: manuscrito que apresenta resultados de pesquisa de uma perspectiva analítica, interpretativa 
ou crítica do autor, sobre um tópico específico, utilizando fontes originais. 
 
Artigo de revisão: manuscrito resultado de uma pesquisa onde se analisa, sistematiza e integra os resultados 
da pesquisa publicada em um campo de estudo, a fim de dar conta das tendências de progresso e 
desenvolvimento. Caracteriza-se por apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 
referências de fontes primárias. 
 
Artigo curto: documentos breves que apresentam resultados preliminares ou parciais originais de uma 
investigação, que geralmente requerem uma rápida disseminação. 
 
Relatos de casos: documentos que apresentam os resultados de um estudo sobre uma determinada situação, 
com o objetivo de divulgar as experiências técnicas e metodológicas consideradas em um caso específico; inclui 
uma revisão sistemática da literatura sobre casos análogos. 
 
Artigo de revisão do assunto: documentos resultados da revisão crítica da literatura sobre um tópico em 
particular. 
 
Cartas ao editor: posições críticas, analíticas ou interpretativas sobre os documentos publicados na revista, que, 
na opinião do Comitê Editorial, constituem uma importante contribuição para a discussão do tema pela 
comunidade científica de referência. 
 
Editorial: documento escrito pelo editor, qualquer membro do Comitê Editorial ou por uma pessoa convidada 
pelo editor. O editorial pode estar relacionado a problemas atuais ou novas descobertas no campo de ação da 
revista. 
 

Condições para submeter o manuscrito 
 
Para submeter manuscritos à revista, é necessário preparar o documento de acordo com a tipologia declarada 
pela revista, razão pela qual os pedidos que não atendam às condições previamente estabelecidas não sejam 
considerados para publicação. 
 
As opiniões e afirmações presentes nos artigos são de exclusiva responsabilidade dos autores, entendendo que 
o envio do manuscrito para este periódico obriga os autores a não postular parcial ou completamente, 
simultaneamente ou sucessivamente, para outros periódicos ou entidades editoriais. 
 



 

Da mesma forma, os autores devem declarar que os conteúdos desenvolvidos no manuscrito são deles mesmos, 
e que as informações extraídas de outros autores e trabalhos publicados, artigos e documentos são corretamente 
citados e verificáveis na seção de texto de referências bibliográficas. 
 
Todos os manuscritos que são postulados para publicação na revista devem seguir as diretrizes especificadas 
neste guia, que, na sua maior parte, foram adaptadas do Manual de Publicações da American Psychological 
Association APA sexta edição. Além disso, o título, resumo e palavras-chave devem ser apresentados em 
espanhol, inglês e português. 
 
Os manuscritos a serem submetidos devem ser enviados via e-mail para os seguintes endereços: 
editorialunimar@umariana.edu.co ou, preferencialmente, através do sistema Open Journal Systems (OJS) da 
revista http://ojseditorialumariana.com/index.php/unimar, após o registro do usuário-autor- nesta plataforma, é 
claro, uma vez que todos os requisitos acima sejam atendidos e aqueles de composição que são apresentados 
abaixo: 
 
Aspectos gerais: os manuscritos candidatos devem ser apresentados no programa Microsoft Word, em uma 
planilha tamanho carta com margens normais -sup. 2,5 / inf. 2.5 / esquerda 3 / direito 3-, usando fonte Times New 
Roman para 12 pontos, com um intervalo de 1.15, e uma extensão mínima de 15 páginas e um máximo de 30 - 
incluindo figuras, imagens, gráficos e tabelas -. 
 
Título: não deve exceder doze palavras, será claro, concreto e preciso; terá uma nota de rodapé na qual 
especifica as características do processo de investigação, revisão ou reflexão desenvolvido para a concretização 
da contribuição escritural. 
 
Exemplo de rodapé: este artigo é resultado da pesquisa intitulada: Competência argumentativa oral em alunos 
do ensino fundamental, desenvolvida de 15 de janeiro de 2009 a 31 de julho de 2011 em Genoy, município do 
departamento de Nariño, Colômbia. 
 
Autor / es: sob o título do manuscrito deve ser localizado o nome do (s) autor (es), seguido dos seguintes dados 
para cada caso: nível acadêmico - título máximo atingido, com a respectiva instituição beneficiada-, filiação 
institucional -nome completo da instituição onde você trabalha, dados de contato com as informações -mail, 
pessoal e institucional, cidade, departamento, província, país em que reside-, o código ORCID e o link do perfil 
do Google Acadêmico. Tenha em mente que o primeiro autor será aquele que será registrado nos bancos de 
dados dos diferentes serviços de indexação e resumo. É essencial indicar o autor que ficará encarregado de 
receber e enviar a correspondência, ou então será assumido que o primeiro autor se encarregará de tal função. 
 
Exemplo: Luis Alberto Montenegro Mora1 
 
 
________________________________ 
1 Candidato de Doutorado em Educação (Universidade de San Buenaventura). Diretor do Centro de Pesquisas da Universidade de Mariana, Nariño, 
Colômbia), membro do grupo de pesquisa Forma; Email: lmontenegro@umariana.edu.co. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1783-0495 
Link do Google Acadêmico: https://scholar.google.es/citations?user=xwTivN0AAAAJ&hl=es

 
 

 
Contribuição: o nível de contribuição escritural e contribuição do artigo de cada um dos autores é identificado, 
a fim de estabelecer a ordem de aparecimento. 
 
Exemplo: 
Martha Camila Ordoñez: investigador principal. Processamento estatístico de dados, redação de materiais e métodos 
e obtenção de resultados. 
Bibiana del Carmen Montero: Redação do manuscrito, fazendo fotos. 
Laura Patricia Castaño: Redação do manuscrito, consolidação de referências. 
Luisa María Chamorro Solís: Análise e interpretação dos resultados, redação da introdução. 
Mario Alfonso Araujo: Redação da discussão, revisão crítica do artigo, participação na análise. 
Luis Mario Pantoja: Escrita de materiais e métodos e discussão. 
Jorge Alfonso Guevara: Obtenção do banco de dados e revisão crítica do artigo. 
 
Todos os autores participaram da elaboração do manuscrito, o leram e aprovaram. 
 

mailto:editorialunimar@umariana.edu.co
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Resumo: incluirá os principais objetivos da pesquisa, o escopo, a metodologia utilizada, os resultados mais 
destacados e as conclusões mais relevantes, consequentemente, esta seção será clara, coerente e sucinta, e 
não excederá 150 palavras. 
 
Palavras-chave: serão admitidas no mínimo três palavras-chave e no máximo dez, o que possibilitará localizar 
tematicamente o conteúdo do artigo, o qual, além disso, deve ser relevante e auxiliar na indexação cruzada. 
Recomenda-se selecionar termos ou palavras compostas que estejam preferencialmente presentes nos 
diferentes dicionários de sinônimos especializados. É importante colocar entre parênteses, imediatamente após 
as palavras, o nome do dicionário de sinônimos usado. O Thesaurus da UNESCO é recomendado: 
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/ 
 
Nota: se a palavra-chave a ser implementada não estiver disponível porque é um termo recentemente introduzido, 
ela pode ser usada. 
 
Conteúdo -desenvolvimento: de acordo com a tipologia do artigo de pesquisa e inovação ao qual o manuscrito 
responde, deve ser ordenado em coerência com os objetivos comunicativos propostos e deve ter, como todos os 
manuscritos, uma introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusões e referências. 
 
Para o caso de manuscritos resultantes de pesquisa, estes serão estruturados da seguinte forma: 
 
Introdução: onde é mencionado o problema ou objetivos do processo investigativo, fazendo referência aos 
possíveis antecedentes em que se baseia o trabalho investigativo; da mesma forma, discute-se o tipo de 
metodologia utilizada, uma justificativa da escolha desta, além da pertinente e precisa inclusão do suporte 
bibliográfico que teoricamente baseia esta primeira abordagem ao conteúdo do manuscrito. 
 
Metodologia: esta seção menciona o desenho, técnicas e materiais utilizados na pesquisa para obter os 
resultados; recomenda-se desenvolver esta seção de forma descritiva, mencionando todos os aspectos 
concebidos no momento da realização do processo; isto é, expresse claramente o tipo de desenho e o tipo de 
amostragem que foi usado. Da mesma forma, é conveniente mencionar as técnicas estatísticas e outros 
instrumentos usados para a coleta de informações - essa seção deve ser escrita com verbos no passado -. 
 
Resultados: esta seção apresenta os resultados obtidos durante o processo investigativo; é, concretamente, a 
contribuição do novo conhecimento, onde se evidencia a coerência entre os objetivos estabelecidos no início da 
investigação e as informações obtidas pelos instrumentos de coleta. É aconselhável mencionar todos os 
resultados importantes obtidos, mesmo aqueles que estão em oposição à hipótese que apoiou a investigação. 
 
Discussão: nesta seção são as relações, interpretações, recomendações que os resultados obtidos indicam, em 
paralelo com outras investigações, antecedentes e teorias relacionadas ao tema abordado. 
 
Conclusões: são apresentadas de forma clara, concreta e coerente com os tópicos desenvolvidos no manuscrito, 
portanto deve haver argumentos precisos que justifiquem e validem cada conclusão. 
 
Figuras, fotografias, ilustrações, gráficos e tabelas: para o caso das figuras (gráficos, diagramas, mapas, 
desenhos, fotografias e ilustrações), estas devem estar localizadas no respectivo local do manuscrito, numeradas 
e descritas com uma legenda em tamanho 11 no canto inferior esquerdo, começando com a palavra "Figura", 
onde o conteúdo do elemento fornecido naquele local é brevemente consignado. Para o caso das tabelas, elas 
devem conter - preferencialmente - as informações quantitativas mencionadas no manuscrito; eles serão 
numerados e terão uma legenda descritiva de tamanho 11 localizada na parte superior esquerda do elemento, 
que começará com a palavra "Tabela". Para todas as figuras e tabelas, será indicada a fonte de onde são tiradas 
- recomenda-se que se abstenha de localizar material que não tenha a permissão por escrito do autor; no caso 
de autoria própria, deve ser apontado; deve-se esclarecer que cada figura e tabela terão as características acima 
para aprovação. 
 
Use figuras e tabelas somente quando necessário; não deve resultar na informação que eles expressam, com o 
conteúdo textual; eles serão autoexplicativos, simples e fáceis de entender. 
 

 
 



 

Como citar 
 
Abaixo seguem algumas indicações sobre o modo adequado de citação que deve ser utilizado no 
desenvolvimento dos manuscritos que são postulados na Revista UNIMAR. 
 

• Se a citação direta tiver menos de 40 palavras, é apresentada entre aspas e ao final, entre parênteses, se 
situa os dados do trabalho (sobrenome, ano, página). 

 
Exemplo: 
 
Uma situação de variação é “tanto um cenário em que os elementos em cena mudam com o tempo” (Acosta, 
2004, p. 122), como também aquelas circunstâncias em que a mudança de status está relacionada… 
 

• Se a citação tiver mais de 40 palavras, as aspas são omitidas, uma perda de aproximadamente 2,54 cm é 
feita e os dados do trabalho são localizados, seja na introdução do compromisso ou no final do mesmo. 
(Sobrenome, ano, página). 

 
Exemplo: 
 
Desde que o julgamento ocorreu na ausência do acusado, o juiz ordenou uma linha de piquete para reduzir Miño 
à prisão, mas ele havia começado uma viagem a Lima há alguns dias. 
  
O segundo júri, no momento da classificação do crime, disse: o júri da qualificação declara o Sr. Domingo Miño 
culpado da violação do artigo 759 do Código Penal em primeiro grau. O juiz aceitou o veredicto anterior e 
condenou o Dr. Miño. (Ortiz, 1975, p. 213). 
 

• Se a citação for parafraseada, os dados da obra (sobrenome, ano) serão escritos sem aspas e entre 
parênteses. É recomendável indicar o número ou o parágrafo da página, especialmente nos casos em que 
você deseja localizar exatamente o fragmento mencionado. 

 
Exemplo: 
 
Lacunas ideológicas que acabaram por aguçar a crise pós-independência e afetaram o país (Orquist, 1978). 
 
Lacunas ideológicas que acabaram por aguçar a crise pós-independência e afetaram o país (Orquist, 1978, p. 8). 
 
Como afirma Orquist (1978, p. 8), no momento de estabelecer que as lacunas que agravaram a crise pós-
independência, por causa de seu caráter ideológico, afetaram o país. 
 

• Quando várias referências à mesma fonte são feitas consecutivamente no mesmo parágrafo, é apropriado 
localizar o ano do trabalho citado na primeira vez, mas isso deve ser omitido posteriormente, e somente o 
nome do autor deve ser escrito. 

 
Exemplo: 
 
De acordo com Paulet (2010), um bom esquema é fundamental para o sucesso do argumento. Paulet diz que… 
 

• Se uma fonte for escrita por dois autores, lembre-se de escrever o sobrenome dos dois. 
 
Exemplo: 
 
Halliday e Paulet (2001) estabeleceram alguns dos métodos mais comumente usados no desenvolvimento do 
discurso. 
 

• Se uma fonte com entre três e cinco autores for citada, todos os seus sobrenomes serão escritos na primeira 
vez em que aparecerem no texto; depois, apenas o sobrenome do primeiro autor seguido da expressão “et 
al.”. 

 



 

Exemplo: 
 
“A compreensão do mundo é uma tarefa da mente e dos sentidos” (Fernández, Gómez, Valdivia e Ochoa, 2005, 
p. 145). -Primeira vez- 
 
Fernández et al. (2005) entendem o fato comunicativo como uma interpretação racional dos códigos. -Segunda 
vez- 
 

• Ao citar fontes com seis ou mais autores, a primeira citação é escrita com o sobrenome do primeiro autor, 
seguido da expressão “et al.”. Para a seção Referências Bibliográficas, os sobrenomes dos primeiros seis 
autores são escritos e, em seguida, apenas a expressão “et al.”. 

 
• Se o autor é uma organização, corporação ou similar, o nome completo do autor é escrito; a menos que 
seja muito longa, sua abreviação será usada, a qual será identificada na primeira citação feita entre 
colchetes, e será usada da seguinte maneira. 

 
Exemplo: 
 
“A pesquisa deve ser projetada a partir das publicações, possibilitando o diálogo acadêmico” (Universidade 
Mariana [UNIMAR], 2009, p. 77). -Primeira vez- 
 
“Qualquer iniciativa para melhorar as práticas de pesquisa deve ser em benefício da comunidade” (UNIMAR, 
2009, p. 80). -Segunda vez- 
 

• Se o documento não tiver um autor, as primeiras palavras do título são citadas e depois reticências; no 
caso do título do capítulo, aspas serão incluídas; se for um livro, será escrito em itálico. 

 
Exemplo: 
 
“A crise nos países da região é causada pela instabilidade de suas economias, por isso devemos adotar as 
medidas necessárias para neutralizar essa situação” (“Plano do Governo para ...”, 2009, 18 de fevereiro). 
 

• Na seção de Referências Bibliográficas, as comunicações pessoais não são incluídas, mas podem ser 
citadas no texto, escrevendo as iniciais do nome do autor, sobrenome e data do autor. 

 
Exemplo:  
 
L. Montenegro (comunicação pessoal, 12 de setembro de 2013) afirmou que… 
 

• Quando uma citação é feita, o nome da fonte original deve ser mencionado, então o trabalho que cita a 
fonte original é escrito, precedido pela frase “como é citada em”. 

 
Exemplo: 
 
No livro La Esperanza Perdida de Fernández Quesada (conforme citado em Mora, 2009). 
 

• Na redação das Referências Bibliográficas, a fonte que contém o documento original é citada. 
 

• Se uma fonte na internet não tiver paginação, os parágrafos devem ser contados para fazer uma cotação 
precisa; se não forem numerados, é necessário nomear o parágrafo ou seção. 

 
Exemplo: 
 
Morales e Bernádez (2012) concordam que “todo ato humano é uma entrega constante de ideias, onde algumas 
contribuem mais significativamente que outras” (parágrafo 8). 
 

• Se a fonte não tiver data de publicação, ela deverá ser escrita no local correspondente: s.d. 
 



 

Exemplo: 
 
Castimáez e Vergara (s.d.) assumem que “as construções metodológicas utilizadas no processo pedagógico são 
orientadas para a formação do indivíduo multidimensionalmente” (p. 9). 
 

Guia para fazer referências 
 
Esta é a última seção do manuscrito; todas as referências citadas no artigo devem aparecer aqui; sua ordem será 
estabelecida em ordem alfabética e seguindo as provisões do Manual de Publicações da APA 6a. edição. 
 
Em seguida, apresentamos os tipos de fontes mais utilizados na estruturação de um manuscrito científico, bem 
como o formato e o exemplo correspondentes para cada caso. 
 
Nota: recomenda-se incluir o DOI dos artigos, livros ou capítulos de livros disponíveis on-line. 
 
 

Tipo de fonte  Formato e exemplo  

Livro impresso 
individual  

Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título. Cidade: Casa da editora.  

Mora, J. (2013). Dilemas de pesquisa. San Juan de Pasto: Editora UNIMAR. 

Livro impresso em 
cooperação  

Sobrenome, Inicial do nome; Sobrenome, Inicial do nome e Primeiro apelido, Inicial do nome. 
(Data do trabalho). Título. Cidade: Casa da editora.  

Mora, J., Martínez, G. e Fernández, A. (2012). Pensamento criativo. Bogotá D.C.: ECOE Edições.  

Capítulo do livro 
impresso  

Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título do capítulo. Em: primeira letra do nome, 
Apelido do editor (Ed.). Título do livro (pp. Inicial – final). Cidade: Casa de Editora.  

Mora, J. (2011). Pensamento complexo. Em: L. Castrillón (Ed.), A máquina humana (pp. 115-

152). Madrid: Ariel. 

Revista Impressa  Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título do artículo. Título da revista, volume 

(número), páginas inclusivas.  

Mora, J. (2011). Teoria e ciência. Revista Colombiana de Investigação, 11 (4). pp. 98-115.  

Revista eletrônica  Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título do artículo. Título da revista, volume 

(número), pp. Inicial – final. DOI  

Mora, J. (2011). Teoria e ciência. Revista Colombiana de Investigação, 11 (4). pp. 98-115. DOI 
10.1007/978-3-642-1757 

Documento da Web  Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título. Recuperado em endereço web.  

Mora, J. (2010). Reações e emoções em os jogos. Recuperado de http://www. reacciones-
emocionales/.com 

Tese  Sobrenome, Inicial do nome. (Data do trabalho). Título. (Tese de nível). Instituição. Localização.  

Morán, A. (2011). Competência argumentativa oral. (Dissertação inédita de Mestrado em 
Linguística Aplicada). Universidade del Valle. Disponível no banco de dados, Biblioteca Jorge 
Roa, em http://recursosbiblioteca.uvalle.co/tesisdigitales/pdf.html 

 

Anexos e formas legais 
 

Para submeter o manuscrito ao processo de avaliação para sua possível publicação, os autores devem enviar 
os seguintes formatos devidamente preenchidos e claramente assinados: 
 
Formato 1: Identificação de Autor e Pesquisa: Documento onde os dados requeridos sobre os autores são 
registrados, a tipologia do manuscrito postulado, e a natureza da pesquisa ou o processo para a configuração 
do artigo (deve ser preenchido por cada autor). 
 
Formato 2: Declaração de Condições: Carta onde se manifesta que o artigo é original e não publicado, que 
não foi enviado parcial ou completamente, simultaneamente ou sucessivamente a outras revistas ou entidades 
editoriais (deve ser preenchido por cada autor). 
 
Formato 3: Licença para uso parcial: Documento onde a Universidade Mariana, especificamente a editora 
UNIMAR, está autorizada a exercer habilidades destinadas a difundir, facilitar, promover e desconstruir o 
conhecimento como resultado do processo de pesquisa, revisão e reflexão expressado no trabalho. 

 



 

Processo de avaliação editorial e pares 
 

A revista, com prévia autorização do (s) autor (es), fará os devidos ajustes nos manuscritos, a fim de dar maior 
precisão, clareza, consistência, para que os interessados enviem suas contribuições, escrevam com todo o 
rigor exigido, utilizando o regras corretas de ortografia e gramática da redação científica, estruturando o 
manuscrito em geral, por meio de parágrafos claros, consistentes e objetivos. Sugere-se evitar redundâncias, 
uso repetitivo de palavras, conceitos, termos "entre outros", "semelhantemente" e o uso desnecessário de 
siglas. 
 
A revista, por ser arbitrada, faz um rigoroso processo de avaliação e validação, portanto, o tempo estimado 
para o desenvolvimento ótimo pode demorar entre dois e cinco meses, dependendo da quantidade e qualidade 
das escritas. 
 
Em primeiro lugar, o Comitê Editorial da revista decide sobre a aceitação ou rejeição dos manuscritos 
postulados, com base no cumprimento das políticas, critérios, disposições e condições que a publicação 
estabeleceu para a aceitação inicial das contribuições escriturais – processo de avaliação do manuscrito pelo 
Comitê Editorial e resultados da submissão ao software anti-plágio implementado pela Editorial UNIMAR-. 
Tanto as disposições afirmativas quanto as negativas serão comunicadas aos autores, que conhecerão as 
razões pelas quais o manuscrito foi aceito ou rejeitado. 
 
Em segunda instância, o editor da revista, juntamente com o Comitê Editorial, seleciona os manuscritos que 
atendem às qualificações exigidas pela publicação, classificando-os posteriormente de acordo com sua área 
e assunto, com a finalidade de atribuir dois revisores, em coerência com o sistema de avaliação adotado pela 
revista que é, o duplo cego, que através do formato de avaliação preparado para este procedimento, efectuam 
as observações e sugestões que possam surgir, expressando se pode realmente ser publicado, ou se precisa 
melhorar certas elementos para uma possível publicação, ou ao contrário, não é aceito para publicação na 
revista. O Comitê Editorial recebe os conceitos de revisores e faz provisões sobre a publicação definitiva do 
artigo. 
 
O editor envia para cada dupla avaliadora o Guia para os revisores da revista, e o formato de avaliação 
correspondente ao manuscrito submetido (artigo de pesquisa, revisão ou reflexão). Para o desenvolvimento 
oportuno do processo de avaliação, cada par de avaliação recebe um período de duas a três semanas para 
preparar e enviar o conceito. Vale ressaltar que, no formato de avaliação, solicita-se aos pares que indiquem 
se o manuscrito atende às condições e critérios, tanto em termos de forma quanto de conteúdo exigidos pela 
revista; além disso, elaborarão um conceito geral sobre o manuscrito, onde incluem sugestões, observações 
e contribuições; posteriormente, eles podem recomendar a publicação do manuscrito, sem qualquer 
modificação, com algumas modificações, com modificações profundas, ou de qualquer forma. 
 
Portanto, na ficha de avaliação preparada pela revista, os revisores são questionados se estão dispostos a 
reavaliar o manuscrito se ajustes e observações tiverem sido feitos pelos autores, para continuar o processo 
até que o manuscrito seja um artigo com todos os requisitos de qualidade para publicação. 
 
Uma vez que o editor recebe os conceitos dos dois revisores, prepara um relatório detalhado do processo de 
avaliação para enviar aos autores, o mesmo que compila os comentários e sugestões dos colegas, suprimindo, 
é claro, qualquer informação que possa revelar e identificar os avaliadores. Quando os autores tiverem o 
relatório de avaliação de seu manuscrito, poderão optar por apresentá-lo novamente com as modificações e 
ajustes referidos, enviando uma nova versão, ou de outra forma, retirando-o do processo; se decidirem enviar 
a versão melhorada do texto novamente, o editor atribui uma data justa, de acordo com as alterações, 
correções e ajustes para a entrega desta segunda versão. No caso de os autores optarem por não continuar 
o processo de publicação, o manuscrito será retirado do banco de dados da revista. 
 
No caso de manuscritos completamente rejeitados pelos revisores, os autores serão informados sobre isso; 
além disso, receberão o relatório de avaliação com os conceitos que os pares levaram em conta para tomar 
essa decisão. 
 
Uma vez que os autores tenham enviado a segunda versão do manuscrito, melhorado e levando em conta 
todas as observações, ajustes e outras sugestões feitas pelos revisores, o editor envia esta segunda versão 
do manuscrito aos revisores, a fim de verificar se os autores fizeram as alterações e ajustes sugeridos. 



 

Portanto, pede-se a cada dupla avaliadora que avalie esta segunda versão do manuscrito, e diga ao editor se 
ele está nas melhores condições para ser publicado sem qualquer outra modificação, ou se, ao contrário, a 
escrita terá que ser ajustada novamente, desde que sua publicação seja desejada. 
 
Para a elaboração final do manuscrito, o editor recebe os conceitos dos revisores. No caso em que os pares 
consideram que a escrita pode ser publicada, o editor envia esses conceitos juntamente com a versão final do 
manuscrito para o Comitê Editorial, com o objetivo de verificar o rigor e a qualidade do processo e, da mesma 
forma, determinar a aceitação ou rejeição do manuscrito para publicação. Vale ressaltar que, no caso de os 
conceitos dos dois pares avaliadores em relação ao manuscrito serem contraditórios e controversos, será 
designado um terceiro par avaliador que emite um conceito que permita resolver o referido impasse. Por outro 
lado, no caso de um dos revisores considerar que o manuscrito ainda não está pronto para publicação, o editor 
enviará as novas observações e recomendações do manuscrito aos autores, até que a redação esteja pronta. 
 
É possível que os autores respondam aos comentários e observações feitos pelos revisores, com o propósito 
de explicar e justificar que alguns ajustes sugeridos não serão levados em consideração, então um diálogo 
cego é estabelecido entre autores e revisores, para discutir a relevância e o significado das observações e 
ajustes sugeridos, é claro, mediados pelo Comitê Editorial da revista. 
 
Além do acima, deve-se notar que as provas dos artigos serão enviadas aos autores, antes da impressão da 
revista, onde a disposição do artigo na publicação será revisada. É necessário esclarecer que nesta etapa não 
serão aceitos novos parágrafos, frases ou seções a serem acrescentados, pois o processo somente se limitará 
às correções de possíveis erros de digitação, que contribuam para o aprimoramento da versão final da revista. 
 
A revista está em constante contato com os autores, pois possui o sistema Open Journal Systems (OJS) 
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/unimar, onde eles podem estar cientes do status do seu 
manuscrito, e que permite uma gestão eficaz e eficiente dos processos e procedimentos editoriais. Além disso, 
se desejarem, podem solicitar informações através do e-mail: editorialunimar@umariana.edu.co 
 

 
Convites de escritura 

 
Em qualquer época do ano, os autores podem submeter seus manuscritos para possível publicação na revista. 
 
Considerações 
 
Os autores que publicarem seu artigo na revista receberão uma cópia impressa e o acesso à versão eletrônica. 
No caso de revisores, além de receber uma cópia da revista eletrônica, eles também terão um certificado de 
participação como avaliadores. 
 
Informação adicional 
 
A revista tem seu website http://www.umariana.edu.co/RevistaUnimar/; da mesma forma, é gerenciado pelo 
OJS http://ojseditorialumariana.com/index.php/unimar onde se encontra toda a informação referente à revista 
(é publicada nas versões impressa e digital). É essencial ressaltar que, apenas nos endereços mencionados 
acima, é possível baixar o “Guia para autores”, o “Formato de identificação e pesquisa do autor”, a “Declaração 
de condições” e a “Licença de uso parcial”, documentos e formatos fundamentais no processo de submissão 
do manuscrito à avaliação. 
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