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APRESENTAÇÃO

As ciências médicas, por conceito, compõe o currículo acadêmico da saúde clínica. 
Na base PubMed uma busca por este termo ipsi literis versado para língua inglesa, revela 
que desde a década de 80 o número de estudos publicados se mantêm relativamente 
constante ao longo dos anos mostrando, desta forma, a importância contínua desta 
temática na comunidade científica. Nesta obra intitulada “Ações de Saúde e Geração 
de Conhecimento nas Ciências Médicas”, volumes 4, 5, 6, 7 e 8, esta relevância é 
evidenciada no decorrer de 95 textos técnicos e científicos elaborados por pesquisadores 
de Instituições de Ensino públicas e privadas de todo o Brasil.

De modo a operar o link indissociável entre a ação de saúde e a geração do 
conhecimento, a obra foi organizada em cinco volumes temáticos; são eles:

IV – Análise do cuidado em saúde: genecologia e obstetrícia preventiva;
V – Saúde mental e distúrbios do neurodesenvolvimento;
VI – Diversidade de saberes: comunicação científica na área de saúde pública;
VII – Experiências educacionais: ações de prevenção, promoção e assistência de 

qualidade em saúde; e,
VIII – Saúde em diversos aspectos: estratégias na interface do conhecimento e 

tecnologia no cuidado do paciente.
O conteúdo amplo e variado deste e-Book publicado pela Atena Editora convida o 

leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no intuito de estimular 
ainda mais sua busca pelo conhecimento na área das ciências médicas.

Boa leitura!
Luis Henrique Almeida Castro

Fernanda Viana de Carvalho Moreto
Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: Introdução: A medicina reflete a metamorfose do empreendimento científico 
ao longo do tempo, assim como a ciência moderna encontra-se historicamente vinculada 
a ideia de evolução tecnológica. As tecnologias, quando agregadas à atividade médica, 
apresentam várias maneiras de controle social, pois a aplicabilidade de inovações afeta 
diretamente a prática médica e a saúde da população. Objetivo: Apresentar um artigo 
do tipo revisão bibliográfica sobre a importância dos avanços da ciência e tecnologia na 
prática médica. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos e pesquisa em plataformas 
eletrônicas. Desenvolvimento: A crescente inovação da tecnologia mostra-se em evidência 
na sociedade, nos meios de comunicação e em destaque no setor da saúde. Isso ocorreu 
nas diversas áreas médicas, como a preventiva, diagnóstica, terapêutica. A tecnologia do 
desenvolvimento de vacinas e a revolução na cirurgia são exemplos de avanços de grande 
relevância para a área médica. Apesar dos avanços, ainda persistem vários obstáculos 
antigos,  que exigem novos esforços, agora com novas ferramentas, para promover o acesso 
universal. Os elevados preços de insumos tecnológicos levam a reflexão acerca da maneira 
de se democratizar o acesso às tecnologias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diante 
disso, o Conselho Regional de Medicina (CRM) tenta assegurar aos pacientes os benefícios 
da tecnologia proibindo o médico de deixar de usar todos os meios disponíveis. Dessa 
forma o médico encontra-se várias vezes frente a grandes dilemas, tendo a necessidade de 
balancear as exigências impostas, as necessidades apresentadas e os métodos disponíveis. 
Conclusão: A evolução técnica científica pode ser visualizada nos dias atuais quando 
comparada a um passado não muito distante, as ferramentas tecnológicas são de grande 
auxílio e imprescindível na atualidade. A tecnologia tem a capacidade de atenuar a limitação 
de recursos humanos na área da saúde facilitando diagnóstico e tomada de decisões.
PALAVRAS-CHAVE: Modernização; Medicina; Insumos; Princípios. 

THE RELEVANCE IN MEDICINE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY 

INNOVATION

ABSTRACT: Introduction: Medicine reflects the continuous metamorphosis of the scientific 
enterprise, just as modern science is historically linked to the idea of   technological evolution. 
The new technologies, specially when associated with the medical field, reveal various forms 
of social control, with the applicability of innovations directly affecting medical practice and the 
health of the population. Objective: To present a bibliographic review article on the importance 
of advances in science and technology in medical practice. Methodology: Literature review 
of articles and research on electronic platforms. Development: The increasing innovation 
of technology is evident in society, in the media and prominently in the health sector. This 
occurred in several medical areas, such as preventive medicine, diagnostic, therapeutic. 
The technology in vaccine development and the numerous revolutions in surgical field are 
examples of advances of great relevance to the medical field. Despite the advances, several 
old obstacles still persist, which require new efforts, now with new tools, to promote universal 
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access. The high prices of technological inputs lead to reflection on how to democratize 
access to technologies by the Unified Health System (SUS). Therefore, the Regional Council 
of Medicine (CRM) has tried to assure patients the access to the benefits of technology by 
forbidding physicians from refraining to using all available means. Doctors are now faced 
with great dilemmas, having the need to balance the imposed requirements, the presented 
needs and the available methods. Conclusion: The scientific technical evolution can be seen 
nowadays when compared to a not so distant past, technological tools are of great help and 
indispensable. The technology has the capacity to mitigate the limitation of human resources 
in the health area, facilitating diagnosis and decision making.
KEYWORDS: Modernization; Medicine; Inputs; Principles.

INTRODUÇÃO 

O “nascimento da medicina como saber científico autônomo”, associado a obra de 
Hipócrates, é parte do legado da civilização grega clássica. A evolução do esforço científico 
humano pode ser acompanhada pelas formas novas como o corpo humano é examinado 
e investigado, e a medicina reflete as metamorfoses do empreendimento científico ao 
longo do tempo (REALE et al., 1986; PORTER, 1998). Nesse contexto ressalta-se o 
papel da ciência moderna, que se encontra historicamente vinculada à ideia de evolução 
tecnológica, sendo esta última entendida como sinônimo de progresso, emancipação, 
prosperidade, bem-estar social e liberdade, ou seja, no quadro da racionalidade científica, 
a tecnologia surge com conotação claramente positiva (HABERMAS, 1997; GARCIA et 
al., 2009).

Atualmente a saúde apresenta repartições que compreendem atividades de atenção 
médico-hospitalar e ambulatorial, que dispõem de uma grande interação com a ciência e 
a tecnologia, motivo pelo qual requer uma análise de forma sistematizada, conforme exige 
a sua complexidade. A infraestrutura científica deste setor é baseada na “origem de um 
fluxo de informações que apoia o surgimento de inovações que afetam a prática médica e 
a saúde”  (ALBURQUEQUE et al., 2004).

Dessa forma, as tecnologias, quando agregadas à atividade médica, apresentam 
várias maneiras de controle social, quer seja sobre os enfermos (vigília sobre o seu 
estado de saúde), quer seja dos profissionais de saúde (no comando do desempenho, 
performance ou obsolência). A mentalidade da sociedade e o desenvolvimento tecnológico 
tornaram-se, assim, um mecanismo de dominação social (MARCUSE, 1978).

 A constatação, de acordo com o apresentado neste texto, de que, apesar dos 
avanços na saúde, na modernidade e no papel de grande importância do desenvolvimento 
científico e tecnológico, ainda não chegamos à condição ideal, pois os problemas na 
saúde, infelizmente, parecem sempre se multiplicar (SMITH, 2001).
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OBJETIVOS

Analisar as transformações do progresso tecnológico na área científica a serviço da 
saúde e da vida e suas consequências sociais geradas pela conduta dos que detém o uso 
dessas ferramentas tecnológicas biomédicas e os dilemas éticos gerados por elas.

METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica detalhada, na qual foram analisadas revistas, artigos e 
periódicos. Ademais, foram pesquisados os termos “Inovação”, “Saúde”, “Tecnologia”, 
“Ciência” e “Medicina”, nas bases eletrônicas e motores de busca Scientific Eletronic Library 
Online (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/
PUBMED), no período de 02 de maio de 2020 a 14 de maio de 2020. Foram incluídos 
artigos em inglês e português publicados entre 2001 e 2016, disponíveis na íntegra.

DESENVOLVIMENTO

O século XXI apresenta-se como a era do desenvolvimento tecnológico, o que é 
inegavelmente observado nos meios de comunicação, na sociedade, nas empresas e 
nos laboratórios de pesquisas como um fator de forte influência, tendo, como destaque, 
o setor de saúde. Tal fato contribuiu para que a sociedade atual seja reconhecida como 
representante do conhecimento e da tecnologia (LORENZETTI, 2012).

Hoje, sabe-se que a ciência e a tecnologia compõem a base do crescimento 
econômico, por isso, países focam seus esforços e reputações em fortalecer essas áreas, 
indo tão longe ao ponto de formular e instituir políticas exclusivamente com esse objetivo. 
Na medida em que essa racionalidade surge e cresce em cada sociedade, ela cada vez 
mais se mostra como fonte de dominação e realização do homem e do Estado, com 
impacto significativo no âmbito da qualidade de vida e da saúde (GUIMARÃES et al., 
1994).

O desenvolvimento técnico-científico passou por diversas transformações com o 
decorrer dos anos, havendo um expressivo crescimento na área médica, com rápidas 
transformações em tecnologias, técnicas, ferramentas, exames e tratamentos. Essa 
evolução ocorreu de maneira exponencial por toda a medicina, com maior destaque nas 
áreas preventivas, diagnósticas e terapêuticas com expressivas e significativas mudanças 
na morbimortalidade (LORENZETTI, 2012).

As profundas mudanças trazidas pelo crescimento que as novas tecnologias 
promoveram criaram um novo cenário no cuidado da saúde, que exigiu novas posturas 
com relação a renovação de conhecimento, adaptações técnicas e manejo dos pacientes 
por parte dos profissionais de saúde (LORENZETTI, 2012). 



 
Ações de Saúde e Geração de Conhecimento nas Ciências Médicas 6 Capítulo 1 5

As inovações da indústria farmacêutica, os avanços na tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento de vacinas e as revoluções técnicas cirúrgicas são exemplos de 
avanços que foram de grande relevância para a área médica, tendo como significativos 
exemplos procedimentos menos invasivos e mais eficientes como aqueles endoscópicos 
e por cateteres. Além disso, novas técnicas diagnósticas, sejam por imagem, anticorpos, 
sorológicos ou outros métodos mais recentes, permitem a detecção de lesões mais 
precocemente e em estágios menos avançados. Bom exemplo disso, a ciência da biologia 
molecular que agora permite diagnósticos etiológicos e classificações há pouco tempo 
impensáveis (LORENZETTI, 2012).

No entanto, apesar das importantes conquistas na área da saúde registradas nas 
últimas décadas, muitas doenças ainda persistem sem cura, vários tratamentos são, 
ainda, pouco eficientes e várias condições permanecem sem diagnóstico, perpetuando 
dificuldades antigas para assegurar uma boa qualidade de vida para a população, 
especialmente aquela menos favorecida. Com isso, a cada novo empecilho, surgem novos 
esforços para promover o acesso universal, equânime e integral às ações e aos serviços 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, que são os princípios que norteiam o 
funcionamento do SUS (QUILICI et al., 2004).

Outro reflexo importante do desenvolvimento técnico-científico relaciona-se ao 
financiamento da saúde. O elevado custo de insumos tecnológicos, especialmente 
aqueles mais avançados e mais adequados, levam à reflexão acerca da maneira de se 
democratizar o acesso às tecnologias pelos planos de saúde e SUS. Diante disso, o CRM 
tenta assegurar aos pacientes os benefícios da tecnologia, ao mesmo tempo que tenta 
respeitar sua autonomia e integridade física e financeira ao exigir do médico que forneça 
o melhor tratamento e use o melhor método diagnóstico possível, sem excessos; citando 
que 

“É vedado ao médico (...) deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico 
e tratamento, reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente (art. 32); deixar de 
assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, as condições adequadas 
ao desempenho ético-profissional da Medicina (art. 19); permitir que interesses 
pecuniários do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou 
privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, 
diagnóstico ou tratamento (art. 20); e autorizar, vetar, bem como modificar, quando na 
função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos 
(art. 97); o exercício mercantilista da Medicina (art. 50); praticar ou indicar atos médicos 
desnecessários (art. 14); exceder-se no número de procedimentos (art. 35); aproveitar-
se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem financeira 
(art. 40); e obter vantagem pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou 
implantes de qualquer natureza (art. 69)”7.

Dessa forma, o médico encontra-se, muitas vezes, frente a grandes dilemas: 
o profissional deve “usar de todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente”, porém, há inúmeras disposições 
administrativas que cerceiam esse seu direito e dever, devido a questões econômicas, 
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políticas e/ ou técnicas. Percebe-se então, a importância e a necessidade da adequação 
e adaptação dos profissionais e gestores quanto ao manejo e oferta de tecnologias, 
respeitando os princípios e os valores morais e éticos (LORENZETTI, 2012).

A produção tecnológica teve a capacidade de transformar a sua própria condição, a 
partir daquilo que seria apenas um fenômeno técnico, num fenômeno social, econômico, 
político e simbólico. A produção de alguns tipos de tecnologia contemporânea envolve 
grandes investimentos de recursos humanos, logísticos e financeiros, tornando imperativo 
o escoamento dos produtos nos diversos mercados e é a partir deste ponto que surgem 
determinadas pressões e lobbies, com estratégias muito bem delineadas para levar o 
produto da sua concepção ao consumidor final (HABERMAS, 1997; GARCIA et al., 2009).

Não se pode negar, portanto, a existência de uma medicina privada, submetida aos 
mecanismos individuais e às leis de mercado. É também inegável, a concepção de que o 
mercado é antes de tudo, uma instância sujeita a estratificação. Dessa maneira, discutir 
sobre a mercantilização da medicina é também discutir o acesso desigual aos serviços de 
saúde, ou seja, a questão da equidade (FOCAULT, 1986).

Na esfera nacional, é necessário salientar as reflexões sobre os efeitos de se 
tratar separadamente, no âmbito do SUS, suas características agregadas à inovação 
tecnológica e àquelas integradas a universalização do acesso. No Brasil, a discussão a 
respeito do complexo econômico industrial da saúde vem ganhando espaço, considera-se 
o processo de inovação tecnológica de base nacional e o Estado no papel de indutor do 
desenvolvimento brasileiro (GARCIA et al., 2009).

CONCLUSÃO

A evolução técnico-científica pode ser facilmente visualizada nos dias atuais, 
especialmente evidente quando comparada a um passado não muito distante. Hoje, 
o acesso e a utilização de ferramentas tecnológicas e de informação tem crescimento 
exponencial, sendo de grande auxílio nas atividades do dia a dia e, atualmente, ferramentas 
e conhecimentos indispensáveis para a sociedade.

A tecnologia tem a capacidade de atenuar as limitações humanas, especialmente 
na área da saúde, facilitando diagnósticos, a tomada de decisões e melhorando os 
resultados. A exemplo disso, podem ser citados os recursos analíticos, como os 
assistentes operacionais, que são capazes de analisar imagens em radiologia para 
detectar doenças, além dos algoritmos desenvolvidos para auxiliarem no diagnóstico de 
enfermidades comuns. Ademais, a internet permite maior acessibilidade aos pacientes 
para terem conhecimento sobre saúde: os chamados e-pacientes, que, por um lado, são 
pacientes mais esclarecidos e questionadores e, por outro, podem ser mais resistentes a 
aceitarem a opinião médica profissional, o que é outro fator que demanda adequação dos 
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profissionais.
Devido às várias condições por trás da produção científica e de novas tecnologias, 

há grandes demandas, tanto dos médicos, quanto dos gestores, para constantemente 
se adequarem e disponibilizarem o melhor para seus pacientes, em  um mundo que 
continuamente surge com novas técnicas, tecnologias e informações melhores e mais caras 
do que as anteriores. Cabe, no entanto, reafirmar que isso aumenta a responsabilidade das 
áreas científicas e médicas ao utilizar toda a gama de ferramentas em prol do bem estar 
humano e social, produzindo grandes avanços de maneira mais eficiente, e no dever de 
nos preocupar em minimizar a geração de malefícios com o advento do desenvolvimento 
técnico-científico. O conhecimento, como pode-se ver, está em incessante mudança, 
enquanto a ética deve manter-se constante, como um guia para a direção a se evoluir e 
os limites que devem ser respeitados.
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