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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos estão 
sendo impostos. O volume 9 deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e Capacidade 
de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, é um 
desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, aqueles e aquelas que pensam e 
intercruzam as diferentes problemáticas educacionais.

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra 
abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização de pesquisas, relatos de casos 
e revisões, problemas e situações comuns a Educação. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O objetivo deste estudo é revisar o 
tema do ensino superior na área da saúde com 
vistas a formação de profissionais preparados 
para atuar na realidade do mundo do trabalho 
atual. Discorreu-se a literatura trazendo o 
histórico do ensino superior nas áreas da 
saúde buscando elencar os principais desafios 
para que o trabalho em ato seja cada vez mais 
incorporado às práticas acadêmicas. Verificou-
se que atualmente ainda se observa tímida 
a apropriação do Sistema Único de saúde, 
vigorando um cenário de prestação de serviços 
altamente tecnificados, com uma visão ainda 
hospitalocêntrica dominadora. Deste modo 
conclui-se necessário discutir uma formação 
que esteja voltada aos avanços da cidadania e 
da realidade vivida no mundo do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino superior. Saúde. 

Formação. 

ABSTRACT: The goal of this study is to review 
the issue of higher education in health field 
aiming to train professionals who are prepared 
to act in the reality of the current world of work. 
It was assured that the literature brings the 
history of higher education in health, seeking 
to establish the main challenges of working, 
to be increasingly incorporated into academic 
practices. It was found that currently there is still 
few appropriation of the Unified Health System, 
with a scenario of provision of services of highly 
technical services and skills, that continues 
bases in a hospital centered  view. Therefor, it is 
concluded that it is necessary to discuss training 
that is geared to advances in citizenship and in 
the actual reality in the world of work.
KEYWORDS: Higher Education. Health. 
Education.

1 |  INTRODUÇÃO

Ainda em 1910, Abrahan Flexner discutiu 
em seu Relatório Flexner, a situação das 
escolas de saúde em seu país. Este relatório foi 
reconhecido como a mais importante reforma 
do processo de formação dos profissionais da 
medicina nos EUA, e que depois se replicou 
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para as demais profissões da área da saúde, o que trouxe profundas transformações na 
área médica. A proposta de Flexner trazia um paradigma do básico ao clínico, onde o 
acadêmico iniciava as disciplinas básicas em laboratório e depois partia para as práticas 
hospitalocêntricas. Apesar deste modelo ainda existir em diversas instituições, também 
é e foi muito criticado. Em 2010 um novo relatório foi descrito por acadêmicos dos EUA, 
estabelecendo uma relação entre as pontuações. (HORA, 2013)

Em meados dos anos 80, emergia o movimento sanitário que nos trouxe através 
da Constituição de 88 o Sistema Único de Saúde (SUS). (CECCIM e FERLA,2008). Com 
o passar do tempo a percepção de insuficiências no ensino das profissões da saúde 
torna-se ponto principal de discussão. O conceito de educar para o trabalho em saúde 
deveria deixar de ser meramente a transferência de recursos cognitivos e passar a criar 
profissionais efetivamente comprometidos com a realidade social, com a humanização do 
serviço e a responsabilização. Profissionais detentores de habilidades, conhecimentos 
e valores capazes de fazer funcionar um sistema de saúde relativo à vida de todas as 
pessoas, tornaram-se cruciais (CECCIM e FERLA, 2008; GIRONDI. 2006; MACIEL, 2009).

Desde então, a educação superior no Brasil é tratada pela Constituição Federal 
de 1988 (BRASIL, 1988), e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) e constitui-se como o segundo nível estrutural da educação escolar. De acordo 
com Carneiro, a LDB postula que a universidade moderna desempenha quatro funções 
essenciais: formar profissionais; oferecer educação em nível avançado; realizar estudos, 
pesquisas e investigação científica voltada para o desenvolvimento e, por fim, funcionar 
como instituição social. (CARNEIRO, 2004)

Uma revolução pedagógica com um novo modelo se mostra necessária, aonde os 
conteúdos não seriam vinculados exclusivamente ao modo de vida das elites, mas sim 
criando novas formas de articulação com as comunidades, elevando o padrão de vida das 
massas e principalmente preparando os graduados para assistir as necessidades reais da 
população. (GUIMARÃES, 2010)

2 |  DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE

A educação em saúde tradicional, surge da necessidade do Estado brasileiro controlar 
as epidemias de doenças infecto-contagiosas (PEDROSA, 2006; MACIEL 2009). Neste 
período a população não era sensibilizada sobre os benefícios das vacinas ou sobre 
higiene, ordens deveriam ser acatadas. No início da Era Vargas, surge os Centros de Saúde 
que buscavam difundir as noções de higiene individual e prevenção de doença infecto-
parasitária. Calderón destaca que, a partir da reforma universitária de 1968, importantes 
mudanças foram introduzidas ocorrendo um fortalecimento das universidades na medida 
em que a Lei nº 5.540 decreta que o ensino superior deveria ser ministrado prioritariamente 
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por universidades e apenas em caráter excepcional em faculdades (CALDERON, 2000; 
GUIMARÃES, 2010).

Nos dias atuais, observa-se a reprodução da cultura do consumo e da disputa entre 
competidores. Assim, a educação incorpora conhecimentos que são convertidos em 
mercadorias para aumentar o valor individual (valor de mercado), ao invés de se vincular 
à construção de conhecimentos para a coletividade (GUIMARÃES, SILVA, 2010). Para 
Ceccim e Feuerwerker (2004) a mudança na graduação transformou-se em bandeira 
geral da integração ao sistema de saúde, construindo arranjos de inovação em direção a 
uma formação geral, humanista e orientada à integralidade. 

A ciência contemporânea tornou-se, mais uma tekné, prática técnica de intervenção 
para a mudança e inovação, que episteme, apenas prática teórica, ou seja, mais motivada 
para a mudança do que para a simples teoria. A tecnociência não admite, enquanto ideal 
de técnica inovadora, projetos de investigação que não abriguem uma utilidade resolutiva, 
isto é, ao menos uma proposta de resolução social de situações ou problemas de fato 
originados pela ordem social. É a tecnologia social. (LUZ, 2011)

Em termos de formação em saúde e formadores de opinião, ainda vemos um 
conhecimento cristalizado por parte de alguns educadores que se negam a se abrir aos 
novos modelos de conhecimento. Fontes de conhecimento abertas e com capacidade 
de constante atualização, como Wikipédia, Google entre outros inseridos no mundo 
virtual fomentam a produção e o compartilhamento de informação e conhecimento em 
escala massiva. A conjuntura intelectual do mundo de fato mudou radicalmente nas 
últimas décadas, aonde novas formas de organizar saberes e conhecimentos, de forma 
contemporânea, mutante e massiva, tem afetado profundamente os cenários de formação 
profissional e acadêmica, particularmente em campos tão dinâmicos como a Saúde 
Coletiva. (ALMEIDA FILHO, 2013)

Ainda é tênue na formação profissional a apropriação do SUS, vigorando um 
imaginário de saúde como prestação de serviços altamente tecnificados, com uma 
formação orientada por uma concepção pedagógica que estabelece o centro das 
aprendizagens no hospital universitário, hierarquização dos adoecimentos em critérios 
biologicistas. (CECCIM, FERLA, 2008) Conciliar os anseios da população e a formação 
ideal de profissionais prontos para atender tais demandas, configura-se como um grande 
desafio atual no que tange os temas de educação e de saúde (GUIMARÃES, 2010).

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Profissões e profissionais elitizados são criados nas universidades, começando 
pela própria concorrência dos cursos, e continuando em seu processo de formação que 
tendem a serem menos interdisciplinares e mais especialistas, trazendo um modelo 



 
Educação: Atualidade e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado 9 Capítulo 13 115

que mantêm-se ainda preso na prática hospitalocêntrica e especializada, em um viés 
privatizante, mostrando-se incapazes  de atender às necessidades sociais da saúde. 
O perfil predominante do egresso destes cursos atuais de graduação revela seu pouco 
comprometimento com o SUS e com os aspectos da gestão em saúde, além de pouca 
compreensão da necessidade de trabalho em equipe , fraca formação humanística 
resultando muitas vezes em profissionais despreparados e imaturos para cuidar dos 
usuários do sistema do país. (ALMEIDA FILHO, 2013)

Nesse sentido, a questão é: está a Universidade brasileira preparada para 
a conjuntura contemporânea, para os desafios da revolução tecnológica e para as 
demandas sociais de saúde do Brasil? A resposta é não. Novos modelos que sejam 
tecnologicamente competentes, capazes de trabalhar em equipe, criativos, autônomos, 
resolutivos, engajados na promoção de saúde, abertos a participação social e enfim, 
comprometidos com a humanização são necessários. 

O perfil do egresso do sistema educacional superior é: pouco conhecimento e pouco 
compromisso com o SUS, pouco envolvido na gestão da saúde, pouco compreensão do 
trabalho multiprofissional de equipe, fraca formação humanística e psicológica, falta de 
entendimento dos aspectos políticos e sociais da saúde, resistente à mudanças e pouco 
conhecimento da realidade atual, social e de condições das comunidades.

A grande necessidade de comunicação e articulação entre saúde e educação é 
justa e necessária para que possamos entender as reais necessidades da população, 
enunciando assim demandas a serem trabalhadas nos dois âmbitos. Universidade e 
Sociedade devem possuir uma estreita relação trazendo a cidadania para o âmbito da 
educação superior em saúde. 

No momento atual é necessário discutir uma formação de saúde para os profissionais 
que esteja voltada aos avanços da cidadania, considerando uma saúde com direito a vida 
de qualidade, com direito à atenção integral, com privilégio a promoção e prevenção e 
também sem prejuízo à recuperação e reabilitação. (HORA, 2013)
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