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RESUMO:  0 artigo d iscute a incorporac;ao do tema da humanizac;ao do cu idado no contexte da Enfermagem brasi leira ,  na 
atual idade. Dentre as mu itas possib i l idades de se abordar este tema ,  optou-se por problematizar a relac;ao Enfermagem
tecnologia em uma perspectiva h ist6rica , para entao desenvolver a proposic;ao da  "ressignificac;ao do humano" tomando 
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Enfermeria-Tecnolog ia dentro de una perspectiva hist6rica , para entonces desarrol lar la proposici6n de la "resign ificaci6n de 
10 humano" y tomar como referencia el concepto de "cyborg" ,  tal como se ha ven ido desarrol lando por la teorizaci6n 
femin ista y cu ltural contemporanea. 
PALABRAS CLAVE: estud ios femin istas ,  estud ios cu lturales, humanizaci6n del  cu idado,  enfermeria , tecnologia 

Recebido em 26/02/2002 
Aprovado em 26/06/2002 

1 Versao modificada de  Conferemcia proferida na abertura da IV Jornada Sui Riograndense de Saude da Mu lher e do 
Neonato, real izada em Porto Alegre/RS , no periodo de 5 a 7 de agosto de 2001 . 

2 Enfermeira .  Doutora em Educa<;:ao pel a Un iversidade Federa l  do Rio Grande do Su I .  Professora adjunta na Facu ldade 
de Educa<;:ao, em nivel de g radua<;:ao e p6s-gradua<;:ao; pesqu isadora e atual coordenadora do Grupo de Estudos de Educa<;:ao e 
Rela<;:6es de Gemero ,  na mesma institu i<;:ao. 

Rev. Bras.  Enferm . ,  Brasi l ia ,  v .  55, n. 2 ,  p .  1 89-1 95, mar./abr. 2002 1 89 



Como conci l iar humanizac;:ao . . .  

U MA PERGUNTA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Este texto foi escrito, tomando como referencia uma 
questao que me foi proposta pela ABEN FO/RS, para que eu 
a desenvolvesse na abertura do seminario estadual que essa 
entidade promoveu em agosto de 200 1 . Dentre as muitas 
poss ib i l i dades que  ti n h a  para abord a r  a temat ica da  
human izac;:ao - tao candente no contexte da Enfermagem 
contemporEmea - acabe i  opta n d o  por p rob lemat izar, 
primeiramente, a pergunta - titu lo que me foi proposta , para 
depois trabalhar a proposic;:ao de ressignificar 0 humane no 
contexte da ciborguizagao, a qua l ,  em minha perspectiva , 
seria uma res posta possivel a questao entao formulada.  

Quero justificar essa opc;:ao, a parti r da explicitac;:ao 
de dois pressupostos teorico-metodologicos que,  em l inhas 
gerais ,  tem norteado minhas ativ idades de formac;:ao e de 
pesquisa, na u lt ima decada .  0 primeiro deles esta inscrito 
em uma perspectiva onde se entende que 0 conhecimento e 
as praticas socia is  a e le  v incu ladas  sao constru c;:oes 
d iscursivas, resultantes elou geradoras de relac;:oes de poder, 
cujo produto (a verdade sobre a Enfermagem , 0 cu idado 
humanizado, 0 processo saude/doenc;:a, 0 eu saudavel elou 
o outro doente , por exemplo) esta circunscrito ao espac;:o 
daqui lo que e possivel em um dado contexte historico, social ,  
cu l tu ra l  e I i ngO isti co . Ou sej a ,  traba l ha-se , a i ,  com 0 
pressuposto de que nada e "natura l " ,  nada es.ta dado de 
antemao, toda verdade e parcia l  e provisoria e resu lta de 
d isputas travadas em d iversos ambitos do social e pode, por 
isso, ser problematizada.  0 segundo pressuposto me leva a 
assumir  a posic;:ao de que as perguntas que fazemos sao 
sempre interessadas e,  por vezes,  mais importantes do que 
as possiveis respostas que constru imos para elas. Perguntas 
sao sempre feitas por alguem (sujeito individual elou coletivo), 
que s6 comec;:a elou consegue formula-las de um determinado 
modo, a parti r de um lugar ( institu ic;:oes , referenciais teoricos, 
projetos pol iticos , d ificu ldades,  sonhos e frustrac;:oes) e em 
um tempo eSf)ecificos. Nessa perspectiva , as perguntas so 
importam e fazem sentido  nesse contexte e ,  as vezes, sao 
as duvidas que temos que nos levam a estes "lug ares" 
part icu l a res e, outras veze s ,  sao estes l u g a res q u e  
ocupamos q u e  acabam p o r  transformar determ inados 
aspectos do cotid iano em d uvidas ou problemas. 

o t i tu l o  d este a rt i go  me fo i ,  o r i g i n a l m e n t e ,  
a p resen tado  como u m a  p e rg u n t a :  C o m o  c o n c i l i a r  
human izac;:ao e tecnologia n a  formac;:ao de  enfermeiras/os? 
Ag me debruc;:ar sobre ele, e <;:onsiderando exatamente os 
pressupostos apresentados acima,  quatro novas perguntas 
me ocorreram antes que eu pudesse pensar em possiv�is 
respostas para essa indagac;:ao: 0 que se es�a entendendo 
por humanizac;:ao e por t�<;:nologia quando se formula essp 
pergunta? Em que hIJITJanizac;:ao � t�c;nologia d iferem e por 
qLJe se sugere, c;om 0 uso do termo conci l iar, qu� elas se 
ppoem? 0 que faz com que essa pergunta seja importante 
para a Enfermagem,  hoje? Como os referenciais teoricps -: 
dos Estudos Femin istas e dos Estudos Cultu rais 7 com que 

venho trabalhando, poderiam contribuir para essa discussao? 
Tomo, entao, essas perguntas, nao necessariamente nessa 
ordem, como referencia e como l im ites para este texto, 
pontuando que minha abordagem se insere em uma de muitas 
outras perspectivas que, atualmente, permitem discuti r essas 
questoes . Com essa abordagem, a minha intenc;:ao e a de 
comparti lhar ideias e contribuir  para 0 debate, sem nenhuma 
pretensao de, com ela, estar apresentando a un ica (ou a 
melhor) forma para se pensar a humanizac;:ao, no contexte 
da Enfermagem brasi leira contemporanea . 

A RELACAO ENFERMAGEM-TECNOLOGIA: UM OLHAR 
SOBRE O HOJE 

Comec;:o, entao , focal izando um pouco as relac;:oes 
entre Enfermagem e tecnologia .  Por que 0 debate em torno 
dessa relac;:ao importa? 0 que esta em jogo quando se faz 
essa d iscussao? 

Os autores e as autoras que trabalham com essa 
tematica sao incansaveis em apontar para a complexidade 
e a mu ltip l ic idade de  defi nic;:oes poss iveis para tecnologia .  
El isabeta N ietsche3 (2000) ,  por  exemplo, em uma extensa 
revisao dos sentidos passiveis de serem atribu idos ao termo, 
afi rma que  quando  enferme i ras fa lam ou pensam em 
tecnolpgia no seu cotid iano profissional estao, geralmente, 
pensango em um produto ou a rtefato material usado para 
faci l itar QU tornar mais eficientes as tarefas d iarias e, 0 que 
e mais COfTlum ainda, associ am 0 termo a informatizac;:ao, a 
cibernetica , a robotica , enfim ,  aos produtos da chamada 
b iotecnolp€l ia de ponta . Da  mesma forma ,  um estudo 
desenvolvido por enfermeiros austral ianos para investigar 
concep9,6es de tecnologia vigentes entre enfermeiras medico
cirurgicas em Queensland (BARNARD; GERBER, 1 999) 
referenda essa afirmac;:ao, quando aponta que a tecnologia e 
definida e experienciada, fundamentalmente, como maquinaria 
e equipamentos. Ou seja, faz-se referencia, mais comumente, 
a d imensao fisica ou materia l  da tecnologia .  Quando esses 
pesqu isadores p rocu raram exp lorar  essa concepc;:ao ,  
tomando como referencia a relac;:ao enfermeira-usuario do 
servic;:o - exatamente 0 que me parece estar em jogo quando 
se coloca 0 debate que contra poe humanizac;:ao a tecnologia 
- essa concepc;:ao mais generica e superficial foi sendo 
desdobrada pelos sujeitos do estudo em categorias que, a 
meu ver, podem ser agrupadas em dois grandes grupos . 

Um que celebra e ,  portanto, define a tecnologia 
como sendo boa para 0 desenvolvjmento da Enfermagem . 
Ne�sa perspectiva, fala-5e que a

"
tecnologia fornece meios e 

con q i c;:oes p a ra ava l i a r  proce d i me ntos , tecn icas ou  
instrum�ntos ja existentes , subsid iando 0 desenvolvimento 
de novos; a tecnologia seria uma instancia atraves da qual  
se i ncrementa 0 con h eci mento d e  Enfermagem e se 
potencial iza 0 grau de  cortrole sobre a pratica ass istencia l ,  
no sentido de  torna- Ia mais  exata , ma is  eficaz e mais  
efjciente . A uti l izac;:ao e 0 desenvolvimento de tecnologia 
impl icaria ,  portanto, em mais tempo e melhores cond ic;:oes 

3 Escrever por extenso 0 nome dos autores e autoras - q uando este e inserido pela primeira vez no texto propriamente dito 
- contraria as normas de redar;:ao cientifica propostas pela ABNT. Esta , no entanto, e uma opr;:ao pol itica , decorrente de minha 
inserr;:ao no Campo dos Estudos Femin istas,  que visa tornar  vis iveis (quando nao e possivel faze-Io de outre modo) mulheres e 
homens que produzem os textos com que trabalhamos. 
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para qual ificar a relac;ao enfermeira-usuario e, a inda ,  em 
a u mento d o  reco n hec im ento soc ia l  e da a uton o m i a  
profissional da enfermeira .  

o segundo grupo faz uma ava l iac;ao pessimista da  
relac;ao Enfermagem-tecnolog ia .  Entende-se, no contexte 
dessas manifestac;oes, que a tecnologia prejud ica , deforma 
ou impede a relac;ao enfermeira-usuario, nos termos em que 
esta vem sendo defin ida pelas teorias de  Enfermagem 
vigentes .  Nessa perspectiva , a tecnologia e defin ida e 
experienciada como barre ira nessa relac;ao . A tecnologia e 
s ign ificada como intensif icac;ao do  traba lho ,  como u m  
mecanisme q u e  coloca 0 manuseio e 0 controle de d rogas, 
maquinas e equipamentos cada vez mais complexos (e 
perigosos!) no centro da atenc;ao da Enfermagem. A uti l izac;ao 
e 0 desenvolv imento tecno l6g ico ,  portanto , levaria as 
enfermeiras a desenvolverem uma pratica excessivamente 
centrada no d iagn6stico e na intervenc;ao,  na qual  0 ser 
humane e traduzido apenas como informac;ao (gerada pelos 
exames cada vez mais sofisticados e pela infin idade de telas 
e monitores que qua l ificam ,  quantificam e vis ib i l izam suas 
func;oes biofisioI6gicas) .  

U m  tercei ro e nao mu ito s ign ificativ� grupo de  
manifestac;oes poderia ser  enquadrado naqu i lo  que eu ,  
particu larmente , chamaria de uma relac;ao ma is  cautelosa, 
mas, ainda ass im ,  descontextua l izada ,  com a tecnologia . 
Nessa perspectiva, enfatiza-se que a tecnologia,  traduzida 
como maquinas ou equ ipamentos , nao e boa ou ma per se, 
que 0 resultado ou 0 impacto do seu usc se define em estreita 
relac;ao com 0 contexte fisico, materia l  e socia l  do cu idado.  
Aq u i ,  a tecnolog ia e entend ida  como sendo contexto
dependente ,  ou sej a ,  0 contexte e a cu i dadora sao 
mod ificados pe la  tecnologia ao mesmo tempo em que a 
modificam tambem. 0 problema, nesta abordagem , e que 0 
termo contexte e tomado em sentido  estrito , como local e 
cond ic;oes de  traba lho e nao como cond ic;oes socia i s ,  
hist6ricas e pol iticas que produzem a relac;ao Enfermagem
tecnologia de determinados modos e nao de outros . 

Eu me detive em abordar4 este estudo ,  de forma 
mais extensiva , porq ue penso, em primeiro lugar, que os 
tres grupos de categorias descrevem experiencias/situac;oes 
vivenciadas pe la Enfermagem em sua  re lac;ao com a 
tecnologia ,  ou seja ,  ta is percepc;oes nao sao excludentes 
entre s i ,  embora possam ser vividas ou concebidas de tal 
forma.  Em segundo lugar, penso que tal estudo s intetiza 
concepc;oes de tecnologia tambem vigentes na Enfermagem 
brasi leira .  Por u lt imo, acred ito que sao polaridades como as 
que se estabelecem entre celebrac;ao e contestac;ao , entre 
uma tecnologia representada como intrinsecamente boa ou 
ma,  entre ser humane e maqu ina como sendo instancias 
distintas e estritamente separadas, entre curar/tratar e cuidar, 
entre mascul ino e femin ino e entre razao e emoc;ao, que 
estao em jogo e mod u l a m  esse d ebate em torno d a  
necessidade de conci l ia r  human izac;ao e tecnologia n a  
fo rmaC;80 d e  e nfe rm e i ra s . Apesar  d e  e l a s  estarem 
subjacentes e modelarem as concepc;oes apresentadas 
nesse e em outros estudos desenvolvidos em torno desse 
tema, chamou-me a atenc;ao que tais polaridades nao sao 
reconhecidas e nomeadas pel as enfermeiras investigadas. 

MEYER, D .  E .  

Por extensao, os seus efeitos sobre a relac;ao Enfermagem 
- tecnologia sao pouco articulados com a trajet6ria hist6rica , 
social e cu ltural da Enfermagem, nos pa ises ocidentais. Vou ,  
entao,  me  ater b revemente a a lguns  aspectos d essa 
trajet6ria , porque isso pode ser bastante ut i l  para situar e 
contextual izar a lgumas dessas polaridades. 

A RELACAo ENFERMAGEM-TECNOLOGIA: UM OLHAR 
SOBRE 0 ONTEM 

Ao contrario do que a enfase nas hoje chamadas 
tecnologias de  ponta sugere, a tecnologia defin ida em um 
sent ido ma is  amplo ,  ou  seja ,  "como conhecimentos e 
instrumentos que ,  i nterl igados,  fundamentam e del imitam 
modos sistematizados de fazer e de cuidar", esta intima mente 
re lacionada com a Enfermagem profissional desde sua 
emergencia no final do sec. XIX. As enfermeiras profissionais, 
desde 0 in icio, buscaram suporte em variados campos do 
conhecimento para apoiar 0 emprego de uma variedade de 
instrumentos e de proced imentos ,  que hoje talvez nao 
reco n h ec; a m o s  m a i s  tao fa c i l m e nte como a rtefatos 
tecnol6gicos , para aval iar, intervir e confortar seres humanos 
com problemas de saude ou que estavam vivendo momentos 
particulares do seu cicio vital (gestac;ao, nascimento, primeira 
infancia,  velh ice ou morte, etc) .  Pode-se citar, por exemplo:  
determinados modos de  d ispor as pessoas no espac;o ,  
formas adequadas de aproveitamento da luz e de  canal izac;ao 
do ar, camas d iferenciadas, bombas de infusao, comadres,  
j a rros ,  term 6 m etros ate chegarmos aos mon itores e 
venti ladores contemporaneos. 

A Enfermagem profissional tambem foi defin ida ,  
desde 0 i n ic io,  como uma profissao femin ina ,  cujo fazer 
estava centrado no cu idar, em oposic;ao ao tratar que  
caracterizava a Med ic ina Cient ifica , a qua l  tambem se  
organizava no  mesmo periodo,  e que  era representada como 
profissao mascu l i na .  Tratar e cuidar, mascul ino e femin ino 
e ,  por extensao, Med icina Cientifica e Enfermagem sao, pois, 
oposic;oes constitutivas da Enfermagem moderna . Se, por 
um lado,  podemos d izer que a oposic;ao do cu idar ao tratar 
pretendia permitir a d iferenciac;ao da Enfermagem em relac;ao 
a Medicina ,  no processo de legit imac;ao e de construc;ao de 
um campo de saber/fazer especificos na area da saude ,  
podemos, por outro lado,  d izer tambem que a introduc;ao, 0 
usc e 0 desenvolvimento de  tecnologias cientificamente 
leg i t imadas fo i uma  das d imensoes que  d iferenciou a 
Enfermagem das praticas leigas e rel ig iosas que ate entao 
caracterizavam 0 cuidado no processo saude/doenc;a. Assim , 
a tecnologia contribu iu  para conferir a e&ta pratica socia l  -
apresentada como u m  trabalho de mu lheres voltado para 0 
cuidado sistematizado - 0 estatuto de  profissao socialmente 
reconhecida e regu lada ,  com exigencias especificas de 
formaC;ao. 

N e s s e  p ro c e s s o  d e  p rof i s s i o n a l i zac;ao  d a  
Enfermagem buscou-se , tambem desde 0 in icio ,  constru ir 
um campo de conhecirnelltos especificos que deY�ri9 t8flt� 
manter operantes os sistemas de Va10Fe& R!:!� GPFacterizavam 
o femin ino e 0 cuidado como sua extensao, quanto adquirir  
o estatuto de ciencia .  E 0 que podemos ver nesse processo , 

4 A traduc;:ao do texto e 0 agrupamento das categorias nos grupos aqu i  e lencados e de minha intei ra responsabi l idade.  
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Como conci l iar humaniza<;ao . . .  

genericamente falando, a q u e  a rela<;ao com a tecnologia ,  
defin ida e valorada como tri butaria do paradigma positivista 
de ciencia, foi entendida e experienciada, hegemonicamente, 
de duas formas distintas. (RUDGE,  1 999, SAN DELOWSKI ,  
1 999, FAI RMAN; D'ANTONIO,  1 999) .  

De maneira sintetizada,  poderiamos descrever um 
primeiro longo momento, que se estende mais ou menos 
ata os anos sessenta do saculo XX, em que a tecnologia foi 
i n corpora d a  como u m a  d i m e n s a o  fu n d a m e n t a l  d a  
p rofi ss iona l iza<;a o :  conh ecer, d o m i n a r, m a n u sear  e 
desenvolver tecnologia era um imperativo da cientifiza<;ao. A 
luta pelo aces so ao estatuto dominante de ciencia nao inclu iu ,  
nesse periodo, 0 questionamento do que era defin ido ,  nas 
soc i e d a d e s  oc i d e n t a i s  m o d e rn a s ,  c o m o  c i e n c i a  e 
conhecimento cientifico. 0 movimento que  se fez foi 0 de 
assumir, como seus, os pressupostos fi los6ficos modernos 
ou i l u m i n istas q u e  fu n d a m e ntavam ta l parad i g m a :  a 
universal idade, a racionalidade, a neutralidade, a objetividade, 
a prerrogativa de defin i r  a verdade ,  a ascendencia sobre 
qualquer outra forma de saber que  nao comparti l hasse de 
ta is requ isitos ,  a suposi<;ao de uma essencia de humane 
centrad a na razao,  dentre m u itos outros . 

Em um segundo momento,  que se vive e se agudiza 
a medida que se ampl iam as criticas a esses pressupostos 
filos6ficos da modernidade ocidenta l ,  a pretensa neutralidade 
e un iversal idade deste paradigma passam a ser colocadas 
em questao. Ele passa a ser teorizado,  sobretudo pel as 
estudiosas da chamada segunda onda feminista , como sendo 
o paradigma de uma ciencia produzida dentro de uma vi sao 
de mundo mascu l ina ,  branca, burguesa e judaico-crista . 
Nesse contexto, 0 desejo e a necessidade crescentes da 
Enfermagem de diferenciar-se das outras profissoes no campo 
d a  s a u d e ,  em part i cu l a r  d a  M e d i c i n a ,  l evou a u m a  
ressignifica<;ao da rela<;ao com a tecnologia . Exatamente 
porque passa a ser entendida como sendo uma d imensao 
(ou um desdobramento) dessa racionalidade cientifica - agora 
teorizada como androcentrica - a tecnologia ,  a quem se vem 
tam bam atribu indo cada vez mais a responsabi l idade por 
uma gama de "erros" ou de malversa<;oes do tratar e do cuidar, 
passa a ser representada como a for<;a desumanizante tanto 
dos cuidadores e cuidadoras quanto dos seres humanos 
que demand am cuidados. 

Os estudos das autoras acima citadas me permitem 
d izer que ,  no que se refere as re la<;oes Enfermagem
tecnologia, a primeira (definida como voca<;ao, ciencia e arte) 
procurou teorizar 0 cuidar, em contraposi<;ao ao tratar, de 
duas  formas d i st i ntas e complementares . No prime i ro 
momento, onde se buscava a legitima<;ao pela cientifiza<;ao, 
conci l i ar  a objetiv idade da c ienc ia  m ascu l i na  com a 
intu itividade e a emo<;ao que  caracterizavam 0 femin in� ,  
posicionava 0 cu idado como interface de human izayao 
na relayao medico-paciente. No segundo momento , com 
a i l im itada possib i l idade de tecnologiza<;ao de todas as 
d imensoes do processo saude-doen<;a e com as criticas ao 
paradigma de ciencia que ainda sustenta , em grande parte, 
essa tecnologiza<;i3o, 0 cuidado, que estaria fundado no ceme 
de u m a  c u l t u ra fe m i n i n a ,  vem s e n d o  teo r i za d o ,  
crescentemente, como a i nterface d e  humanizayao nessa 
re layao tecnologia-cl iente que  ai se processa . 

o q u e  estas d uas abordagens  (aqu i  bastante 
s imp l ificadas)  nos permitem perceber a q u e  todas as 

problematiza<;oes empreendidas no ambito profissional ata 
aqu i ,  parecem ter deixado intocadas, em ambos os casos , 
as no<;oes de humaniza<;ao e de humane e, por extensao, 
de mascu l ino e femin ino que sustentam as teoriza<;oes 
acerca do cuidado. As fronteiras que definem a humanidade 
do ser parecem nao ter s ido colocadas em questao. 

H U MANO, CORPO E MAQU I NA: TRES TERMOS EM 
TEN sAo 

o que a que  tem side entendido como humano, no 
contexto de d iscussoes como essa da humaniza<;ao? Como 
ja apontei em trabalho anterior (MEYER, 200 1 ) ,  no campo 
fi los6fico , 0 humane tem s ido  na rrado como a lguma 
modalidade de reflexividade da pessoa consigo mesma desde 
tempos mu ito remotos . Jorge Larrosa ( 1 994 , p . 39),  no 
entanto, ind ica que "a reflexividade [ordenada pela razaoJ s6 
obtam u ma certa centra l idade antropol6gica na fi losofia 
moderna" ,  i naugurada por Bacon e ,  principalmente por 
Descartes ,  com 0 cogito "Penso, logo existo" a partir do 
qual  se elabora a ida ia de que "a pessoa humana [ . . .  J existe 
de maneira que pode adotar uma rela<;i3o cogniscitiva e pratica 
com sua pr6pria existencia,  de maneira que tenha uma 
determinada interpreta<;ao de  quem a e do que pode fazer 
consigo mesma" . 

Entra em a<;ao , aqu i ,  a no<;ao de sujeito inaugurada 
pelo l Iuminismo. Tambam chamado de sujeito cartesiano ou 
suje ito human ista e le a concebido como sendo capaz de 
ser (ou de se tornar) total mente autonomo, l ivre, autoconsci
ente e coerente , e seu centro ou essen cia res ide em um 
nucleo interior que  0 constitu i desde que nasce e que  com 
ele se desenvolve, num movimento de aperfei<;oamento 
cont inuo,  ao Ion go de sua existencia .  Esse centro , tomado 
como or igem da raci o n a l i d a d e ,  da conscienc ia e d o  
conhecimento, constitu i ,  nessa perspectiva, 0 humano que 
o qual ifica como sujeito. Ele a tam bam posicionado como 0 
centro do m u ndo ,  0 un ico ser vivo nao s6 capaz mas 
autorizado a agir sobre a natureza e sobre todos os outros 
seres vivos , para produzi r  conhecimento e qual ificar 0 seu 
modo de vida .  

Essa defin i<;ao de ser  humane que nos parece hoje 
tao fami l iar, natural e evidente a ,  no entanto, contingente , 
cultural e h ist6rica; ou seja ,  e la nao tem nada de natural e 
de auto-evidente e temos s ide confrontadas com essa 
prob lemat iza<;ao desde  a emergencia da ps icana l ise 
freudiana e seus desdobramentos lacanianos, passando pelo 
estrutu ral ismo e adentrando por todas as teoriza<;oes "p6s" . 
o que estas teoriza<;oes tem enfatizado, de diferentes modos, 
a que 0 sujeito e ,  portanto 0 humane do sujeito, "nao existem 
fora da hist6ria e da I inguagem, fora da cultura e das rela<;oes 
de poder" (S I LVA, 2000,  p . 1 2) .  Elas enfatizam,  em sintese, 
que esta no<;ao de  sujeito nao se sustenta mais e que ela 
precisa ser ressignificada .  

Mas esse sujeito humanista , defin ido por  uma 
essencia que reside na razao, foi desnudado pelas feministas 
que apontaram suas especificidades: europeu ,  mascu l ino,  
branco ,  burgues e cristao, produzido no ambito da mesma 
episteme que representou a mu lher como 0 Outro da razao. 
A mesma episteme que nao s6 separou , mas subordinou a 
n atu reza a c u l t u ra e a tra n sfo r m o u  em obj eto d e  
conhecimento. Nesse processo, tambam 0 corpo foi separado 
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da razao - a substancia que nos define como humanos - e 
este corpo, inscrito no domln io da  natureza , constitu iu-se, 
paradoxalmente, em objeto de conhecimento e da vontade 
dessa mesma razao que, supostamente, 0 habita . 

As s i m ,  a e s s € m c i a  d o  h u m a n o ,  q u e  j a  e ra 
representada no pensamento rel ig ioso judaico-cristao como 
uma alma ou espirito transcendente e imorta l e que fo i 
redefin ida no ambito da fi losofia  i l um in ista como razao, 
continuou colocada fora do corpo. Esse corpo que, entendido 
e tratado como objeto da ci€mcia cartesiana e de seus 
desdobramentos tecnol6g icos ,  foi sen do ,  desde entao , 
minuciosamente reta lhado,  explorado e descrito , para ser 
conhecido, dominado e transformado.  Laymert Garcia dos 
S a ntos ( 2 0 0 1 , p . 1 0 )  d i z q u e ,  n e s s e  p rocesso  d e  
descobr imento e co lon izac;ao d o  corpo ,  este passo u ,  
gradativamente, a ser concebido como u m a  ordem d e  dados 
visuais ,  numa operac;ao onde " a vida e teorizada cada vez 
mais como um conjunto de informac;oes e 0 organismo 
humane e l ido como um conjunto de  c6digos. Uma operac;ao 
que deixa 0 "humano" aberto a mu ltip las incu rsoes. Como 
constata Tomaz Tadeu da S i lva (2000, p .  1 2) e ,  justamente, 
"no confronto com clones ,  c iborgues e outros h lbr idos 
tecnocu ltu rais que a 'humanidade'  de  nos sa subjetividade 
se ve colocada em questao" . 

As s i m , e n o  m e s m o  mov i m e nto e m  q u e  se  
d issolvem as  fronteiras entre natu reza e cu ltu ra e entre 0 
corpo (dado por essa natu reza) e a maqu ina (um artefato 
tecnol6g ico dessa cultura) que noc;oes transcendentais de 
humane e de human izac;ao passam a ser acionadas com 
um renovado vigor, na area da saude e, em especia l ,  da 
Enfermagem . Caberia ,  no entanto, perguntar-se : a noc;ao de 
uma humanidade essencial e orig ina l ,  representada agora 
como mais pr6xima do femin in� ,  absolutamente d iferente e 
separada da tecnologia, representada agora como mascul ina, 
a inda se sustenta? A que ela serve? Onde termina , hoje ,  0 
humane do corpo e comec;a a maquina? Ou ,  talvez fosse 
melhor inverter a pergunta, sobretudo na area da saude: onde 
termina a maquina e comec;a 0 humano? Ou, sera que ainda 
sabemos ou podemos cuidar do humane sem a interposic;ao 
da maqu ina? Ainda poderiamos ser as enfermeiras que 
somos e promover os cu idados que prescrevemos se nos 
desconectarmos das maquinas e equipamentos e deixarmos 
de implementar a multipl icidade de procedimentos e tecnicas 
tecnologicamente fundamentadas que povoam e configuram 
nossos a m b i e ntes de tra ba l h o ?  O u ,  como cont i n u a  
provocando Si lva (2000, p .  1 3) :  

Nao ser ia  0 caso de  se considerar [essas] pergu ntas 
sem sentido? Mais do que a metMora ,  e a rea l idade do 
ciborgue ,  sua inegavel presen<;:a em nosso meio , q ue 
poe em xeque a ontologia do humano.  I ron icamente , a 
existemcia do ciborgue nao nos int ima a perguntar sobre 
a n a t u reza d a s  m a q u i n a s ,  m a s ,  m u i to  m a i s  
per igosa mente , sobre a natu reza d o  h u m a n e :  quem 
somos nos? 

H U M A N O - M AQ U I N A :  F R O N T E I RAS M OV E I S  E 
ESVAECIDAS 

Donna Haraway (2000) e uma das te6ricas feministas 
contemporaneas que defende 0 argumento da onipresenc;a 
do ciborgue nas cultu ras contemporaneas. 0 ciborgue e um 
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h ibrido  humano/maqu ina e ,  como todo h ibrido que resu lta 
da fusao de entes de natureza diversa , nao pode mais ser 
reduzido ou reconduzido a nenhuma humanidade, natureza 
ou tecnologia orig ina l .  Em perspectivas te6ricas como essa,  
es ta r i a m o s  h oj e  m e rg u l h a d o s em processos de 
ciborguiz8r;fio, alguns dos quais ,  como acionar o interruptor 
de luz e passar a enxergar no escuro ,  por exemplo, estao 
tao incorporados e banal izados em nosso cotidiano que nem 
os reconhecemos mais como ta is .  

Segundo Chris Gray, Steven Mentor e Heidi Figueroa
Sarriera citados por S I LVA (2000 ,  p. 1 4) os processos de 
ciborgu izac;ao podem ser de d iferentes tipos e i lustra-Ios 
rapidamente com exemplos de nosso cotid iano,  pode nos 
ajudar a perceber melhor 0 quanto eles estao arraigados em 
nossas vidas . Os processos de ciborgu izac;ao podem ser, 
entao: 1 )  restauradores, quando restauram func;oes (a vi sao 
com 0 uso dos 6cu los) ,  ou substituem 6rgaos ou membros 
perd idos (os marcapassos ou as pr6teses mais d iversas) ;  
2 )  normal izadores , quando retornam as criaturas a uma 
ind iferente normal idade (com 0 usa de anti-depressiv�s , 
analgesicos ou antitermicos ou ,  a inda,  atraves de cirurgias 
plasticas reparadoras) ;  3 )  reconfiguradores , quando criam 
criatu ras p6s-hu manas que sao iguais aos seres humanos 
e ,  ao mesmo tem po,  d iferentes deles (todas as crianc;as 
que tomam 0 conjunto de vacinas prescritas pelo programa 
de assistencia a saude da crianc;a ,  as quais reconfiguram 0 
seu sistema imunol6gico de tal forma que elas passam a ter 
i m u n idade  a doenc;as  as qua i s  estariam expostas se 
mantivessem 0 seu s istema imunol6gico "natural" ,  ou em 
um outro n ive l ,  as ciru rg ias para mudanc;a de sexo) ;  4 )  
m e l h oradore s  q u a n d o  cr i a m  cr iatu ras me l ho radas  
relativamente ao ser humane "natu ral  ou orig inal" (todas as 
formas de a l imentac;ao balanceada ou enriquecida com 
vitaminas e sais m inera is ,  as cirurgias plasticas esteticas ,  
os programas de  cond icionamento fisico, para ficar nas 
coisas mais s imples) .  

Se ,  aqu i ,  eu me  ative a citar exemplos nos quais 
seres vivos se tornam,  em graus mais ou menos intensos , 
artific ia is ,  e preciso nao esquecer que a ciborgu izaC;80 se 
processa dos dois lad os da fronteira,  criando tambem seres 
que nao apenas s imulam caracteristicas dos humanos, mas 
se apresentam melhorados em relac;ao a esses u lt imos (os 
computadores com mem6rias cad a vez mais potentes, os 
venti ladores mecanicos cada vez mais sensiveis e precisos, 
dentre outros) .  Sao, exatamente, essas tecnologias que 
s imu lam 0 humano ,  ou que tornam possivel a produc;ao de 
seres vivos cada  vez mais aperfeic;oados, que assombram 
os nossos tempos atua is :  as tecnologias reprod utivas,  a 
manipu layao genetica , a clonagem, as mudanyas de sexo , 
a robot izac;a o .  E aq u i  res i de  u m  dos aspectos ma i s  
aterro rizantes  d o s  te m p o s  e m  que  v ive m o s :  essas  
tecnologias nao apenas colocam em duvida a origem d ivina 
do humane - um movimento que foi feito com a instauraC;80 
da modern idade - mas colocam em xeque,  isto s im ,  "a 
orig in inal idade do humano" (S ILVA, 2000 , p . 1 6) .  

A capa d e  um dos numeros da  Revista Super 
I nteressa nte e e m b l e mat ica nesse sent i d o ,  q u a n d o  
apresenta , em manchete , 0 fi lme I ntel igencia Artific ial - "A 
nova superproduc;ao de Steven Spielberg chega as telas e 
faz 0 mundo todo se perguntar: 0 que vai acontecer conosco 
quando  as maqu inas  nao precisarem mais  dos seres 
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Como conci l iar humanizac;ao . . .  

humanos?" Ou lho d e  200 1 ) .  A relac;ao promiscua e cada vez 
mais inevitavel com a tecnologia fo i tambem tema de um 
seminario sobre Etica e genetica, em Porto Alegre, em agosto 
de 200 1 . Excertos da fala de dois dos palestrantes desse 
evento , um genetici sta e outro fi losofo , sao bastante 
provocativos para a reflexao que fac;o neste artigo. Referindo
se ao contexto tecnologizado atua l ,  d iz 0 geneticista: "os 
organismos [vivos e artificiaisj ao nosso redor nao sao mais 
subalternos , mas companheiros de jornada"(ERDTMAN N ,  
2001 , p .  4) .  Afirma 0 fi losofo: " a  nova biologia genetica altera 
nosso velho conceito de humano" (STE I N ,  200 1 , p. 5) .  

Diante de tudo isso,  fico me perguntando se a 
questao de como conci l iar  human izac;ao e tecnologia nao 
contem um falso d i lema,  uma vez que 0 ciborgue e uma 
expressao concreta e material dessa conci l iac;ao. Talvez nao 
importe mais, tambem,  d iscuti r se somos a favor ou contra 
a tecnologizac;ao, da vida em geral  e da saude em particular, 
uma vez que ja somos (ou estamos) todos afetados por esse 
processo. Situ ados no centro , na periferia ou do lado de fora 
de suas frontei ras, somos todos afetados por ele:  0 degelo 
das calotas polares , 0 buraco na camada de oz6nio ,  a 
polu ic;ao do ar e da agua ,  a chuva acida ,  0 desmatamento e 
a conseqOente desertificac;ao de terras ferte is sao efeitos -
neste caso negativos porque atentam contra a sobrevivencia 
do proprio planeta - que atingem ind istintamente todos os 
seres vivos. 

Nao se trata , aqu i ,  tambem, de  fazer uma apologia 
ac r i t i ca da tecn o l o g i a ,  m a s  d e  reco n h e c e r  a s u a  
inevitabi l idade.  Como l idar com isso? Haraway, citada por 
Hari Kunzru (2000), argumenta que a tecnologia nao e neutra .  
Que estamos dentro daqu i lo que fazemos e que aqu i lo que 
fazemos esta dentro de nos e ,  a inda ,  que vivemos em um 
mundo de conexoes.  E que nesse mundo de conexoes e 
importante saber quem e que e feito e quem e que e desfeito . 
Nessa perspectiva , Santos (200 1 ) , por exemplo, nos instiga 
a perguntar: quais tem sido,  h istoricamente ,  os corpos dos 
q u a i s  se extraem as  i nfo rmac;oes q u e  a l i menta m as 
tecnologias destinadas a melhorar a qual idade de vida de 
outros seres vivos? Ao que eu acrescentar ia :  Quem e que 
esta s i tu ado no centro das tecno-cu ltu ras que habitamos e 
quem e que esta nas suas margens? Com que efeitos? Mais 
do que epistemologicas estas d imensoes da  relac;ao entre 
hu mano e maqu i na sao,  fundamenta lmente , q uestoes 
pol iticas . 

R E S S I G N I F ICAR 0 H U M A N O  N O  C O N T EXTO DA 
CIBORGUIZACAo: U MA PROPOSICAo 

Quero fi na l izar  pontuando  q u e  penso q u e  as  
questoes que  a Enfermagem se  coloca quando introduz essa 
d iscussao acerca da humanizac;ao sao questoes pol iticas 
importantes e complexas .  0 que nao sei e se 0 recurso de 
propor 0 retomo a uma humanidade original e essencial ,  mais 
proxima dos assim chamados valores fem in inos com os 
quais se definem 0 cuidado, e a melhor saida para os d i lemas 
po l it icos e et icos q u e  a c iborg u izac;ao i m poe .  Ta lvez 
devessemos i nvest i r  em teorizac;oes q u e ,  ao inves de 
rep resen ta rem a E n fe r m a g e m  c o m o  i n t e rface d e  
human izac;ao, explorassem a potencia l idade de  pensar a 
Enfermagem como um saber/fazer ciborgue, um saber/fazer 
h ibrido onde as fronteiras entre natureza e cultura ,  entre 

ciencia e vida cotidiana, entre teoria e pratica, entre masculino 
e femin ino e entre humano e maquina fossem deslocadas 
de tal forma que estas oposic;oes nao pudessem mais ser 
acionadas para a hierarquizac;ao e a dominac;ao. Isso poderia 
nos ajudar a recusar uma metafisica anticiencia e uma 
demonizac;ao per se da tecnologia ,  porque ambas tem sido 
tanto meios de  grande satisfac;ao e qual ificac;ao da vida 
h u m a n a  q u a nto ,  i nfe l i zmente ,  m atr izes de  grandes 
dominac;oes. Esse esforc;o teonco e pol itico poderia, tambem, 
nos sugerir um vocabular io ,  criativo e potente 0 suficiente , 
para sairmos desse lab iri nto de d ual ismos com que se tem 
expl icado e desdobrado "0 humano" em seres com estatutos 
sociais d iferenciados, estatutos estes que tem justificado a 
desigualdade,  a injustic;a socia l  e a subord inac;ao . 

Se voltarmos aos pressupostos que apresentei no 
in icio do texto , m inha proposta talvez inclua perguntar-se 
em que tipo de seres humanos a l inguagem do humanismo, 
em que fomos social izados como humanos, nos transformou . 
Mais do que isso, como sugere Sergio de Ol iveira (2000) ela 
deveria levar-nos a perguntar se 0 vocabu lario que com poe 
essa l inguagem humanista e 0 mais inclusivo possivel ou se 
ele esta promovendo dor e humi lhac;ao aqueles que nao se 
incluem em suas descric;oes, embora eles sejam produzidos 
como outros, justamente no interior desta l inguagem . 
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