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APRESENTAÇÃO

Nossa intenção com os sete volumes iniciais desta obra é oferecer ao nosso 
leitor uma produção científica de qualidade fundamentada na premissa que compõe 
o título da obra, ou seja, qualidade e clareza nas metodologias aplicadas ao campo 
médico e valores éticos direcionando cada estudo. Portanto a obra se baseia na 
importância de se aprofundar no conhecimento nas diversas técnicas de estudo do 
campo médico, mas ao mesmo tempo destacando os valores bioéticos. 

De forma integrada e colaborativa a nossa proposta, certificada e muito bem 
produzida pela Atena Editora, trás ao leitor a obra “Medicina: Elevados Padrões 
de Desempenho Técnico e Ético” contendo trabalhos e pesquisas desenvolvidas 
no território nacional abrangendo informações e estudos científicos no campo das 
ciências médicas com um direcionamento sugestivo para a importância do alto 
padrão de análises do campo da saúde, assim como para a valorização da ética 
médica profissional.

Novos valores têm sido a cada dia agregados na formação do profissional da 
saúde, todos eles fundamentais para a pesquisa, investigação e desenvolvimento. 
Portanto, é relevante que acadêmicos e profissionais da saúde atualizem seus 
conhecimentos sobre técnicas e estratégias metodológicas.

A importância de padrões elevados no conceito técnico de produção 
de conhecimento e de investigação no campo médico, serviu de fio condutor 
para a seleção e categorização dos trabalhos aqui apresentados. Esta obra, de 
forma específica, compreende a apresentação de dados muito bem elaborados 
e descritos das diversas áreas da medicina, com ênfase em conceitos tais como 
barreira hematoencefálica, Atenção primária à saúde, Diabetes Mellitus, Pesquisa 
Qualitativa, Software de Análise Qualitativa de Dados – QDA, Educação Médica, 
Síndrome da Obstrução Intestinal, Colecistectomia, Estudante de Medicina, Dor 
músculo-esquelética, Quimioterapia, Papilomavírus Humano, Envelhecimento 
populacional, Gastos Públicos com Saúde, Biomedicina, Ética, dentre outros 
diversos temas relevantes.

Finalmente destacamos que a disponibilização destes dados através de uma 
literatura, rigorosamente avaliada, fundamenta a importância de uma comunicação 
sólida e relevante na área médica, deste modo a obra “Medicina: Elevados Padrões 
de Desempenho Técnico e Ético - volume 5” propiciará ao leitor uma teoria bem 
fundamentada desenvolvida em diversas partes do território nacional de maneira 
concisa e didática. 

Desejamos à todos uma excelente leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Diante da importância da formação 
de competências em bioética dentro das escolas 
médicas e da insuficiente ênfase da mesma, 
atualmente, esse texto pretende dialogar a 
respeito das bases da bioética e sua relação com 
a Medicina, de maneira a embasar a discussão de 
adequação do ensino às atuais demandas sócio-
políticas. Além disso, discute-se a proposta de 
mudança do paradigma educacional introduzido 
pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) de 2014, que considerou que, até então, a 
doutrinação dos estudantes para estas questões 
era meramente tecnicista e pouco efetiva para a 
formação da competência moral e para a tomada 
de decisões profissionais. Os autores concordam 
sobre a importância da inclusão das discussões 
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da bioética de acordo com as situações vivenciadas em prática, de maneira a 
viabilizar a adequação das mesmas e, desse modo, a formação de competências. 
Consequentemente, defende-se a necessidade da inclusão transversal no curso 
do debate de ética e bioética, especialmente nos últimos anos, durante o internato, 
período de maior aproximação com a prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Médica. Ensino. Bioética.

MEDICAL EDUCATION: ACQUIRING COMPETENCIES ON ETCHICS AND 
BIOETCHICS

ABSTRACT: Given the importance of the bioethics teaching within medical education 
and the insufficient emphasis of it, currently, this text intends to discuss the bases 
of bioethics and its relationship with Medicine, in order to support the need for 
change to fit social and political demands. In addition, it discusses the change of the 
educational paradigm introduced by the new National Curriculum Guidelines (DCNs) 
of 2014, which considered that, until then, students’ indoctrination on bioethics was 
merely technical and ineffective The authors agree on the importance of including 
discussions on bioethics according to the situations experienced in practice, in order 
to facilitate their adequacy and, thus, the development of competencies in students. 
Consequently, the need for transversal inclusion of the debate on ethics and bioethics 
is defended, especially in the last two years, that represent a period of greater proximity 
to professional practice.
KEYWORDS: Medical Education. Teaching. Bioethics.

1 |  INTRODUÇÃO
Nos seus primórdios, a medicina ocidental consistia numa ciência 

essencialmente humanística, cujas raízes fundamentavam-se na filosofia e na 
natureza, predominando uma visão holística do homem. Segundo Leite, a ideia de 
saúde “insere-se no princípio da harmonia do homem (microssomo) consigo mesmo 
e com a natureza (macrossomo). A saúde deriva desse equilíbrio, cuja ausência 
causa a doença e pode resultar na morte.” (LEITE apud LEITE; STRONG, 2006, p. 
204).

A partir da segunda metade do século XIX, houve importantes avanços 
científico-tecnológicos, como o advento da patologia, das análises laboratoriais e de 
novos medicamentos, que em contrapartida resultaram num controle maior sobre 
as doenças, mas também tornaram a medicina cientificista, isto é, os profissionais 
passaram a priorizar as evidências clínicas e tecnológicas para uma definição 
diagnóstica, degradando diretamente a relação dos médicos com seus pacientes 
(NASCIMENTO JÚNIOR; GUIMARÃES, 2003). 

Atualmente, muito se discute sobre essa temática nas produções científicas, 
de forma que esta tem sido destacada como chave para a melhoria da qualidade 
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do serviço de saúde, estendendo-se em elementos como a personalização da 
assistência, a humanização do atendimento e o direito à informação (CAPRARA; 
FRANCO, 1999). Segundo Caprara e Rodrigues (2004):

Observamos que os modelos comunicacionais estão relacionados ao 
espaço terapêutico, a aspectos do paciente (sintoma, expectativa, 
medos e ansiedades, etc.) e também aspectos do médico (habilidade 
comunicacional, experiência profissional, stress, ansiedade, etc.) 
que assim vão constituindo uma relação. Cada consulta é uma nova 
relação que se estabelece, mas que habilidades são esperadas do 
médico como detentor do saber? A ele cabe o papel de possibilitar 
que a relação seja centrada no paciente e não apenas na doença. 
Consideramos que, com essa abordagem, poder-se-ia diminuir a 
assimetria da relação. (CAPRARA; RODRIGUES, 2004, p. 145).

Estabelecer um bom relacionamento médico-paciente exige dos profissionais 
conceitos e habilidades baseadas nos princípios da bioética, empatia, transferência e 
contratransferência (MARQUES FILHO, 2003). Sabe-se que a empatia é um aspecto 
que merece destaque dentre os vários aspectos que compõem a essa relação. Esse 
termo envolve, a cada momento do contato, um sentimento de sensibilização pelas 
mudanças sentidas e refletidas pela outra pessoa. Pode ainda ser definida como um 
processo psicológico que ocorre frente à observação da experiência do outro, sendo 
conduzido por mecanismos comportamentais, cognitivos e afetivos. (DAVIS apud 
COSTA; AZEVEDO, 2010).

A prática da empatia no contato com o outro, tendo em vista a consolidação 
da relação médico-paciente, está correlacionada com variáveis como qualidade do 
atendimento, confiança e creditação na conduta médica. Acredita-se que ela seja 
especialmente importante porque deixa o paciente mais confiante e disposto a 
informar com maior assertividade seus problemas, sintomas e dúvidas (HALPERN 
apud COSTA; AZEVEDO, 2010).

Além da empatia, sabemos ser de suma importância que a prática médica 
esteja embasada sob os princípios da bioética. Segundo Marques Filho “tais 
princípios têm norteado nas últimas décadas as discussões e decisões sobre 
diversos dilemas éticos, inclusive e principalmente na área prática da relação 
médico-paciente.” (MARQUES FILHO, 2003). 

2 |  ÉTICA E BIOÉTICA NA FORMAÇÃO MÉDICA
Na medida em que ocorrem mudanças nos campos sociais, culturais, 

econômicos, tecnológicos e políticos, surgem novas perspectivas sobre o estudo 
da ética e bioética nas graduações de medicina (SIQUEIRA, 2009). Inquietações 
sobre questões éticas e morais são cotidianamente frequentes, evidenciando a 
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importância sobre aprofundar as reflexões dentro dessa temática. Segundo Silva e 
Ribeiro (2009):

O ensino de bioética tem, no bojo de sua função social, um duplo 
desafio pedagógico: prover o estudante da chamada caixa de 
ferramentas da bioética e promover, com este estudante, a prática da 
reflexão crítica permanente acerca dos conflitos morais com os quais, 
provavelmente, há de se deparar no seu fazer em saúde (SILVA; 
RIBEIRO, 2009, p. 135).

Em épocas passadas, na ocasião em que filósofos e médicos refletiam 
criticamente e conjuntamente a natureza suas propostas, a medicina se mostrou 
uma atividade moral reconhecida como tal, integrando a prática clínica e a disciplina 
intelectual formal (D’AVILA, 2010). As normas de conduta, baseadas em princípios 
e valores, sustentam o caráter relacional, de forma que a interação médico-paciente 
se revista do mais elevado cunho ético-moral (MASSUD; BARBOSA, 2007).

Historicamente, o “Juramento de Hipócrates” foi o norte da formação do caráter 
moral e ético dos estudantes, sendo por mais de 48 séculos prestado e renovado 
por todos aqueles que estão aptos a exercer a medicina (SANDOVAL, 2019). 
Ademais, os princípios da beneficência e não-maleficência, consagrados na bioética 
principialista (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1994) são hipocráticos, constando do 
próprio juramento (D’AVILA, 2010). Entretanto, no contexto da medicina biomédica, 
pragmática, tecnicista, tradicionalmente enfatiza-se o conhecimento científico em 
detrimento da formação moral, comprometendo a percepção integral do indivíduo 
e inviabilizando uma reflexão aprofundada sobre os paradigmas éticos vigentes 
(SILVA, 2009). Dessa forma, a tradição do juramento hipocrático ocupa o lugar de 
uma mera formalidade. 

Um estudo de Neves Júnior, Araújo e Rego (2016) demonstrou que 
conteúdos e discussões de bioética nas escolas médicas ainda estão muito aquém 
das demandas sócio-políticas atuais, pois na sua maioria estão limitados a apenas 
disciplinas normativas, como medicina legal e deontologia, não sendo destrinchados 
nas demais disciplinas. Além disso, notou-se que a carga horária é subestimada no 
currículo e, na sua maioria, é dada em período pré-clínico. Assim, seu estudo fica 
restrito a assuntos como pesquisa (experimentação) em seres humanos, aborto, 
eutanásia, transplantes, entre outros. Entretanto, a doutrinação dos estudantes 
para estas questões é meramente tecnicista e pouco efetiva para a formação da 
competência moral e para as tomadas de decisão de futuros médicos (TAQUETTE, 
2005).

Frente a esse paradigma, numa tentativa de desenvolvimento de 
competências éticas e morais durante a formação médica, em 2014 foram criadas as 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de medicina, homologadas 
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pelo Ministério da Educação. Nela, preconiza-se que a formação do profissional 
médico seja generalista, humanista, crítica e reflexiva. Além disso, ele deve estar 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 
seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano (BRASIL, 2014).

Para tal, é necessário que o estudante desenvolva capacidades e 
competências para se adaptar às novas mudanças. No que se refere ao progresso 
nessas competências, é importante reconhecer que para uma reestruturação de 
fato, é imperioso que haja atualização crítica de suas competências científicas 
(saber), técnicas (saber fazer) e morais (saber conviver) (REGO, 2005). E, para o 
desenvolvimento de novas competências, é necessária a utilização de metodologias 
ativas de aprendizagem, orientadas para a autonomia, e o estabelecimento de uma 
relação de organicidade com o contexto da sociedade a que se aplica (STELLA; 
PUCCINI, 2008). Segundo Feuerwerker (2004): 

A condição indispensável para uma pessoa ou uma organização 
decidir mudar ou incorporar novos elementos à sua prática e aos seus 
conceitos é o desconforto, a percepção de que a maneira vigente de 
fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos 
desafios do trabalho. Esse desconforto ou percepção de insuficiência 
tem que ser intenso, vivido, percebido. Não se produz mediante 
aproximações discursivas externas. A vivência e/ou a reflexão sobre 
as práticas vividas é que podem produzir o desconforto e depois a 
disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos, para 
enfrentar o desafio de produzir transformações. (FEUERWERKER 
apud SILVA; RIBEIRO, 2009, p.136)

Apesar dos esforços para inclusão das novas metodologias de ensino, 
percebe-se a necessidade de incluir de forma transversal ao curso o debate de ética 
e bioética de forma que se aproxime da dinâmica e da realidade discente durante 
todos os períodos da graduação, haja vista que essa prática prioriza e privilegia 
determinados temas originados da própria coletividade, com base no interesse 
social comum (ANDRADE, 2016).

A discussão da prática na formação médica se amplia com a publicação 
das novas DCNs, que a privilegiam desde os primeiros períodos, diferente do que 
se observava em currículos tradicionais, onde a inserção em serviço acontecia 
em estágios mais avançados. De toda forma, sabe-se que a maior parte da carga 
horária prática se dá durante os dois últimos anos de curso, o chamado internato 
médico. Nesse período, o estudante recebe mais autonomia dentro do serviço e 
é levado a refletir sobre a prática da bioética diariamente. De forma incongruente, 
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as discussões sobre o tema se concentram no período pré-clínico, ignorando esse 
importante cenário de aprendizagem.

3 |  CONCLUSÃO
As atividades e estágios desenvolvidos nos serviços de saúde durante o 

curso de Medicina, principalmente no internato médico, além de constituírem as 
etapas nas quais o acadêmico vivencia a prática a fim de desenvolver competência 
técnica, são também o momento no qual o estudante é colocado em situações 
por vezes inquietantes, numa perspectiva não apenas cientificista. A aproximação 
entre o ensino e o serviço, mediante a inserção do acadêmico no mundo da prática, 
provoca a reflexão sobre as práticas de atenção à saúde, suscitando o desejo de 
transformá-las, por meio de possibilidades de ‘fazer diferente’. (VENDRUSCOLO 
et al., 2016). Assim, a inserção dos alunos em cenários múltiplos e com diferentes 
níveis de complexidade, configura um momento gerador de reflexões sobre a 
prática médica diária, constituindo um período muito importante para a formação de 
profissionais reflexivos, críticos e humanísticos. 
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