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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que a Ciência não é uma forma isolada e deslocada de 
conhecimentos, é uma referência sob o qual se vê o mundo; descreve a realização 
da mobilidade dos pensamentos na formação da aprendizagem onde, cada área 
exprime para si, o modo como o homem se relaciona com seu ambiente.

A Ciência atua com grande influência em nossa vida cotidiana ao ponto de ser 
difícil idealizar como seria o mundo atual sem a sua colaboração ao longo do tempo. 
A Ciência tem sido a grande responsável pelas renovações tecnológicas. 

A Ciência se evidencia por uma inquietação permanente não só em analisar as 
maravilhas que acontecem em nosso meio, como também em descrevê-las e propor 
teorias lógicas que possam explicar como acontecem.

Esta obra tem como objetivo principal de incentivar uma reflexão sobre “As 
Ciências da Vida frente ao Contexto Contemporâneo”. Em acréscimo, busca-se 
esclarecer a sucinta relação entre saúde e o contexto contemporâneo na organização 
do sistema de saúde, nos serviços ofertados e nos processos de trabalho dos 
profissionais. 

Esta coleção de informações é composta por vinte e sete capítulos. Trata-
se, portanto, de uma contribuição aos estudos da consolidação enquanto Ciência 
da Vida, cujo caminho metodológico é composto por textos e atividades científicas 
que instigam o leitor à problematização permanente sobre a realidade na qual está 
inserido.

Na atual edição de “As ciências da Vida frente ao Contexto Contemporâneo 
3”, os leitores irão descobrir artigos sobre a saúde em suas diversas formas de 
abordagem. Convidamos então, os leitores para desfrutarem dessas publicações.

Marilande Carvalho de Andrade Silva
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RESUMO: A utilização de tecnologias 
educacionais na enfermagem tem 
aperfeiçoado sua prática no cuidado, tanto 
em atividades técnico-assistenciais e 
burocrático-administrativas, como nas relações 
interpessoais estabelecidas entre os diferentes 
sujeitos envolvidos. O presente estudo objetivou 
sintetizar na literatura científica as tecnologias 
educacionais utilizadas para o processo de 
ensino e aprendizagem da enfermagem. Trata-
se de uma revisão integrativa com coleta de 
dados realizada em agosto 2018, nas seguintes 
bases de dados: Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 
ScientificElectronic Library Online (SciELO) com 
os descritores Decs: tecnologia educacional; 
educação em enfermagem; ensino. A busca 
resultou em 37 artigos, sendo 17 na LILACS e 
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20 na SciELO, sendo que após a leitura minuciosa do título e resumo, 25 estudos foram 
excluídos por não atenderem ao objetivo, compondo a amostra final desta revisão 
de 12 artigos. Os resultados evidenciaram que em todos os estudos a experiência 
foi satisfatória desde a construção da tecnologia como também nas avaliações e 
usabilidade das mesmas na prática de enfermagem. Conclui-se que as tecnologias 
educacionais sejam ferramentas importantes que podem contribuir com o processo 
ensino–aprendizagem, desde que usadas de forma apropriada e para a assistência 
do paciente de forma integral.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidado. Ensino. Enfermagem. Tecnologia.

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN NURSING TEACHING

ABSTRACT: The use of educational technologies in nursing has improved its practice in 
care, both in technical assistance and bureaucratic-administrative activities, as well as 
in interpersonal relationships established between the different subjects involved. The 
present study aimed to synthesize in the scientific literature the educational technologies 
used for the teaching and learning process of nursing. This is an integrative review with 
data collection performed in August 2018, in the following databases: Latin American 
and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS); ScientificElectronic Library Online 
(SciELO) with descriptors Decs: educational technology; nursing education; teaching. 
The search resulted in 37 articles, 17 in LILACS and 20 in SciELO, and after thorough 
reading of the title and abstract, 25 studies were excluded for not meeting the objective, 
making up the final sample of this review of 12 articles. The results showed that in all 
studies the experience was satisfactory since the construction of the technology, as well 
as in their evaluations and usability in nursing practice. It is concluded that educational 
technologies are important tools that can contribute to the teaching-learning process, 
as long as they are used properly and for patient care in its entirety.
KEYWORDS: Caution. Teaching. Nursing. Technology.

1 |  INTRODUÇÃO

As transformações da sociedade contemporânea tem exigido que as Instituições 
de Ensino Superior (IES) utilizem métodos de ensino ativo, com a participação ativa 
do aluno como sujeito da construção do saber, formulador de hipótese e pesquisador. 
Esta metodologia vem sendo cada vez mais frequente nos cursos de graduação e 
de pós-graduação em enfermagem, já que viabiliza o acesso tanto na modalidade 
presencial como a distância, em diferentes formatos, como vídeos, aplicativos, jogos, 
dentre outros (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014).

A metodologia ativa do ensino vem ganhando proporções notáveis no meio 
acadêmico promovendo mudanças na didática e grades curriculares das IES, 
se tornando um desafio para o docente, compreendido nesta ótica como agente 
facilitador,  ter à mão tecnologias inovadoras para o modelo ensino- aprendizagem 
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nos cursos da área de saúde. Compreende-se tecnologia como todas as técnicas, 
procedimentos e conhecimentos que facilitam os processos gerenciais, assistencias 
e educativos (BAGGIO; ERDMANN; DAL SASSO, 2010), sendo classificadas como 
Tecnologias assistencias, educacionais e gerencias (NIETSCHE et al., 2005).  

Para Nietsche (2005), a Tecnologia  Educacional (TE) consiste num conjunto 
sistemático de conhecimentos científicos que tornem possível o planejamento, a 
execução, o controle e o acompanhamento envolvendo todo o processo educacional 
formal e informal.

Assim, os docentes/facilitadores dos curso de graduação e pós graduação 
em saúde tem buscado implementar essas mudanças, adequando-se às novas 
tecnologias educacionais rompendo com método clássico em que o aluno passa a 
ser sujeito da construção de seu conhecimento a partir de práticas vivenciadas, por 
meio de metodologias ativas (MILLÃO et al., 2017).

Então, pode-se afirmar que as tecnologias educacionais são ferramentas 
essenciais para o processo ensino – aprendizagem versus práxis no âmbito do 
ensino da enfermagem, sendo relevante identificar as tecnologiais educacionais 
empregadas na prática docente como um artefato tecnológico facilitador e auxiliador 
do empoderamento dos discentes como sujeitos críticos e  futuros agentes 
transformadores  da realidade (SILVA; CARREIRO; MELLO, 2017). Assim, suscita o 
questionamento: Quais tecnologias educacionais são utilizadas para o processo de 
ensino e aprendizagem em enfermagem? 

Desta forma, o trabalho teve como objetivo identificar as tecnologias educacionais 
utilizadas para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa (RI), a qual inclui a análise de 
pesquisas visando aprimorar o campo de prática dos profissionais, na medida que 
permite desenvolver o conhecimentos sobre determinado assunto revelando práticas 
baseadas em evidências (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Foram seguidas 
as seguintes etapas para a construção da RI: elaboração da questão da pesquisa; 
busca das características das pesquisas primárias da amostra; coleta de dados 
através da seleção por pares dos estudos que constituíram a amostra; análise da 
amostra; interpretação e análise dos resultados, possibilitando exame minucioso e 
crítico dos achados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para direcionar essa RI foi elaborada a seguinte questão norteadora: Quais as 
tecnologias educacionais utilizadas para o processo de ensino e aprendizagem em 
Enfermagem? A busca foi realizada no período de agosto 2018 nas seguintes bases 
de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 
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Scientific Electronic Library Online (SciELO). A estratégia de busca utilizada nas 
bases de dados envolveu o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): tecnologia educacional; educação em enfermagem; ensino, por meio da 
combinação com o operador booleano AND e realizada em pares. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos completos 
publicados nos anos de 2013 a 2018, disponíveis na íntegra, no idioma português 
e atendendo a temática estabelecida. O recorte temporal foi aplicado, pois as 
pesquisadoras consideraram identificar as práticas tecnológicas mais atuais no 
contexto da prática docente. Foram excluídos teses, dissertações, monografias, 
revisões, editorais e cartas ao editor. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade 
foi realizada a seleção através da leitura minuciosa de títulos e resumos sendo 
selecionados os que atenderam ao objetivo do estudo. A busca resultou em 37 artigos, 
sendo 17 na LILACS e 20 na SciELO, sendo que após a leitura minuciosa do título 
e resumo, 25 estudos foram excluídos por não atenderem ao objetivo, compondo a 
amostra final desta revisão 12 artigos.

Para a apresentação e extração dos dados dos artigos foi elaborado um 
instrumento contendo informações como título, periódico, ano de publicação, 
tecnologia educacional utilizada e o objetivo e sintetizado no quadro sinóptico 
(QUADRO 1).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final desta revisão foi constituída por 12 artigos, sendo 5 na LILACS 
e 7 na SciElo. A apresentação e extração dos dados dos artigos foi realizada através 
do instrumento contendo informações como título, periódico, ano de publicação, 
tecnologia educacional utilizada, objetivo e expostos na QUADRO 1 a seguir: 

Artigo Periódico/Ano Tecnologia 
Educacional Objetivo

1
Rev. Bras. Enferm.
2017 Plataforma Moodle

Avaliar o ensino-aprendizagem 
de graduandos e profissionais de 
enfermagem sobre a Classificação 
Internacional para a Prática de 
Enfermagem (CIPE®) 

2
1. Acta paul. 
enferm.
 2016

Plataforma Moodle
Construir conhecimento na terapia 
intensiva.

3
2. Rev. Gaúcha 
Enferm
2016

Aplicativo Ensino dos sinais vitais.

4
3. Rev. Gaúcha 
Enferm.
2015

Plataforma Moodle
Aprendizagem sobre o raciocínio 
diagnóstico em enfermagem aplicado ao 
sistema tegumentar.
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5
4. Texto e contexto 
enfermagem.
2015

Hipermídia 
educativa sobre 
punção venosa 

periférica

Auxiliar a prática de enfermagem na 
área de punção venosa periférica, com 
vistas à promoção da saúde à clientela 
assistida.

6
5. Revista da 
escola de enfermagem 
da USP/ 2015

Tecnologia 
digital interativa: 

Cuidando do 
ambiente sensorial 

na unidade 
neonatal.

Conhecer, entender, problematizar e 
minimizar os problemas relacionados ao 
ambiente sensorial na unidade neonatal 
em relação ao ruído, à luminosidade e à 
manipulação.

7 6. Revista latino 
americana /2013

Um programa 
de computador 

educacional

Auxiliar professores e estudantes no 
ensino e aprendizagem sobre o tema 
enfermagem neonatal.

8
7. RECIIS – 
RevEletronComunInfInov 
Saúde. 2017

Simulação clínica 
virtual no software 

SIACC

Descrever o desenvolvimento de um 
caso clínico virtual como método de 
simulação clínica criado na web através 
do software SIACC.

9 8. Rev.Eletr.Enf.
9. 2016 Jogo de RPG

Avaliar as potencialidades de um 
jogo de Role Playing Game como 
estratégia pedagógica na Graduação em 
Enfermagem

10 10. Rev. Eletr. Enf. 
11. 2014

Ambiente virtual 
de aprendizagem

Descrever a construção e avaliação de 
um ambiente virtual de aprendizagem 
na temática de gerenciamento de custos 
de curativos em úlceras por pressão, por 
meio da metodologia WebQuest.

11 12. Ciênc. Cuid. 
Saude 2013

Fórum online em 
ambiente virtual de 

aprendizagem

Conhecer as vivências dos estudantes de 
um curso de graduação em enfermagem, 
na primeira prática curricular hospitalar 
na área do cuidado ao adulto, por meio 
de um fórum online.

12 13. REME  Rev Min 
Enferm. 2015 Hipermídia

Avaliar uma hipermídia como estratégia 
de ensino, a aprendizagem em ambiente 
virtual e a atitude de acadêmicos de 
Enfermagem para o ensino on-line das 
doenças sexualmente transmissíveis.

Quadro 1 - Caracterização da produção científica quanto ao periódico, ano, tecnologia 
educacional e objetivo acerda do processo ensino aprendizagem em enfermagem. Fortaleza/

CE, 2018

As tecnologias identificadas foram plataforma moodle, hipermídia educativa, 
simulação, jogo, ambiente virtual de aprendizagem, fórum, sendo 33,3% (4) das 
tecnologias os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) compreendendo a 
plataforma moodle, 16,6% (2) hipermídia, 8,33% (1)simulação, 8,33%(1) jogo, 
8,33%(1) fórum, 8,33% (1) aplicativo, 8,33% (1) programa de computador e 8,33% 
(1) tecnologia digital interativa.

O uso das tecnologias educacionais (TE) tornaram-se importantes ferramentas 
pedagógica-didática, pois trazem a possibilidade da construção de novos modelos 
organizativos no ensino da enfermagem em diferentes contextos desde a graduação 
às diversas áreas de atuação do profissional, dando subsídios a atitudes interativas, 
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interventivas e participativas (MILLÃO et al., 2017). Foi unânime nos estudos 
a experiência satisfatória desde a construção da tecnologia como também nas 
avaliações e usabilidade das mesmas.

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) se constituem em excelentes 
espaços para a construção do conhecimento por meio do diálogo virtual e de 
alternativas que decorrem da reflexão e da crítica de múltiplas situações que 
estimulam a interação e a criatividade (PEREIRA et al., 2014).

Holanda et al.(2015), em seu estudo identificou que a hipermídia sobre DST 
auxiliou o processo de formação dos profissionais, estimulando aprendizagem 
motivadora mediante os recursos multimídias, sendo uma ferramenta didática 
complementar para o ensino teórico na graduação em Enfermagem.  Os mesmos 
autores defendem a inclusão de práticas de ensino em ambientes virtuais como 
espaço de publicação de materiais didáticos em disciplinas do ensino presencial, 
visto que estes espaços permitem ampliar as interações das aulas tradicionais.

Corroborando com os autores, Millão et al. (2017), enfatiza que as ferramentas 
digitais contribuem para suprir as demandas de informações complexas e em 
grande quantidade que são imprescindíveis para o processo de tomada de decisão, 
fornecendo novas perspectivas de material didático que incluem o som a imagem e 
o vídeo, como são os casos de simulações realísticas que podem ser trabalhadas 
das mais variadas formas. 

Os mesmos autores elucidam a experiência com casos clínicos virtuais e sua 
efetividade no que se refere à redução da ansiedade dos graduandos, na medida 
que possibilita errar e aprender com as falhas e permite que o aluno compreenda as 
consequências de suas escolhas em um ambiente seguro, sem interferência na vida 
do paciente como o observado quando este passa diretamente das aulas teóricas 
para a atuação nos campos práticos nas instituições de saúde e na comunidade.

Desta forma os autores Souza; Iglesias; Filho (2014) consideram que a 
simulação é um método educativo centrado no aluno e nas suas necessidades 
de aprendizagem com exposição sistemática, pró-ativa e controlada aos desafios 
clínicos progressivamente mais complexos, que não poderiam ou deveriam ser 
treinadas de outra forma.

Inserir artefatos tecnológicos no ensino, sejam elas os fóruns online, 
jogos, hipermídia, aplicativos, é grande aliado do facilitador no processo ensino-
aprendizagem. Os jogos acrescentam entretenimento para a experiência de 
aprendizagem aumentando a motivação inerente ao aluno para praticar e aprender, 
tornando o aprendizado mais agradável e potencialmente mais eficaz (DIEHL et al., 
2013; CASTRO et al., 2015).



As Ciências da Vida frente ao Contexto Contemporâneo 3 Capítulo 22 187

4 |  CONCLUSÃO

A partir dos estudos realizados em artigos revisados que demonstraram as 
tecnologias educacionais utilizadas para o processo de ensino e aprendizagem na 
prática profissional, fica notório que os graduandos e profissionais de enfermagem 
que dinamizam o ensino através dessas práticas, possibilitam a utilização de métodos 
ativos de aprendizagem, rompendo com o ensino tradicional.

Diante disso fica evidenciado a importância dessas metodologias ativas para 
o ensino, subsidiando a necessidade dos cursos de graduação em Enfermagem e 
a prática do enfermeiro ao analisarem os recursos mais adequados e efetivos para 
serem utilizados na sua realidade, associando a melhor tecnologia possível com o 
método de ensino mais adequado.

Acredita-se que as tecnologias educacionais sejam ferramentas importantes 
que podem contribuir muito com o processo ensino–aprendizagem, desde que 
usadas de forma apropriada.

Sugere-se que os profissionais se sensibilizem colaborando para uma forma 
de cuidar que priorize as amplas necessidades da clientela através de um trabalho 
dinâmico com a inserção de tecnologias educacionais para subsidiar as práticas e o 
processo ensino-aprendizagem.
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