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RESUMO:  Este art igo objetiva revis itar os anos 75-79 e com eles a h ist6ria da imp lantac;;ao de novos 
cursos de graduac;;ao em E nfermagem em Un ivers idades Federais e em D istritos Geo-educaciona is  
que a inda nao ofertavam esse t ipo de curso . Apresenta-se a trajet6ria do desenvolv imento do Projeto 
de Enfermagem no Grupo Setor ia l  de Saude - SESUIDAU/MEC .  Ressa ltam-se determ inantes pol it ico
socia is no aumento quant i-qua l itativo intencional  desses Cursos. C larifica-se a proposta , p rocesso 
e rea l izac;;oes envolv idas no Projeto Super ior de E nfermage m ,  antes p redominante como ens ino  
privado (ate 1 974) ,  para p redominantemente ens ino pub l ico ( 1 976) .  Ademais ,  aponta imp l i cac;;oes 
ta is como: Comissao de Especia l istas do Ens ino de E nfermagem (CEEEnfermagem)  art icu lada a 
ABEn e a pr imeira proposta coletiva de Areas e L i nhas de Pesqu isa em Enfermagem (CN Pq/CAPESI 
DAU/A B E n ,  bem como a i n ic iac;;ao de espac;;os i nt i tuc iona l izados nesses 6rgaos de formac;;ao e 
atrac;;ao academica .  

PALAVRAS-CHAVE: h ist6ria ,  educac;;ao em enfermagem,  ABEn 

A memor ia  "carregada por g ru pos vivos" (Nora, 1 993) ,  vem ress ign if icar as experiEmc ias 
vividas nos anos 1 975 - 1 979,  no serrado em Brasi l ia  - OF, quando,  a lguns enfermeiros tornaram
se membros i ntegrantes de um dos G ru pos Assessores que  na ocas iao se comp u n h a m  no  
entao Departa mento d e  Assu ntos U n ivers itar ios do M i n i ster io d a  Educac;ao e C u l tura ( DAUI 
M E C ) .  Ao buscar  a ress ign if icac;ao dessas experienc ias v ividas ,  a rea l i dade de  hoje  faz tudo 
renascer;  e como se fossem momentos mag icos , criando u m  elo entre 0 presente e o  passado ,  
tudo t a o  ton ica como uma  forc;a i nv is ivel a puxar  o s  fios da  mead a ,  desata- Ios , de  modo a s e  
perceber q u e  ha  u ma h i stor ia  viva a "expor (os gestos ) ,  o s  s i l enc ios e as d efic ienc ias  d a  
docu mentac;ao escrita . "  ( Samuel, 1 990)  

Esforc;o-me por de ixar  fl u i r  esses momentos mag icos com a l ucidez possive l ,  para 
desembarac;ar os fios, numa interpretac;ao de quem carrega consigo a h istoria de mu itos , guardada 
nas fotos a n imadas em a l b u m  q u e ,  ao ser fo lheado ,  espa l ha  l uzes em retrovisao do  tem po e 
l ugar, u m  d i a  hab itado profiss iona l mente ,  e agora , ma is  q u e  a ntes , d esocul tando  momentos 
expressivos de  s ign ificado socia l .  Sao fotos de  pessoas ,  a lgu mas cartas ,  sao escritos pessoa is ,  
ou  mesmo a l gum objeto gua rdado ,  mu ito a lem de  documentos ofic ia is  ou pub l icac;6es ,  estas 
tao raras a epoca , mas tambem existentes , puxando ,  de  cad a imagem,  novas memori as ,  as 
qua is ,  por certo acompanham a vida daque les que se envolveram e presenciaram esse cap itu lo 
da h i stori a ,  de l i neada no cenar io  d a  Educac;ao d e  E nfermagem,  no  Bras i l  dos a nos 70.  

o cenario  desse Bras i l  dos a nos 70 teve entao n u ma ( m ica decada duas margens ,  u m a  
defi n ida  pelo AI-5 de 1 968 manchando a s u a  prime i ra metade ,  quando estava em p lena v igenc ia 
o r igor do  reg ime pol it ico m i l ita r e ,  outra , demarcada pela exti nc;ao da  forma l idade do A I -5 ,  v i nda  
do comando pres idenci a l ,  entend ida como "dar  u ma tregua ao excessive r igor engendrado pe la  
d itad u ra m i l itar  re i nante" , 0 q u e  fo i exposto a soc iedade c iv i l  como pro  posta de  "abertura lenta ,  
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gradua l  e segura" (Aquino, 2000) .  
Foi em meio a essa tregua ,  que  0 DAU/M EC tomou a i n ic iat iva de  fazer a composiyao de 

u m  Gru po Setor ia l  de Saude (GSS) .  Ta l grupo fo i cons iderado como assessoria ,  d i a nte das 
q uestoes socia i s  de  formayao em saude e suas correspondentes imp l icayoes . 0 prop6sito 
assu m ido pelos i ntegrantes desse grupo converg ia  em cria r  poss ib i l idades democratizantes na 
educayao,  foca l izadas na ampl iayao de vagas ,  de  cursos e, em s imu ltaneas providencias , para 
fomentar ma is qua l idade no ens ino su per ior, nas d iversas a reas profiss iona is da Saude .  

o G.S .S .  fo i ,  entao , coordenado por  educador que  dava v is ib i l i dade e decod ificava com 0 
pr6pr io gru po , as q uestoes socia i s  imp l icadas ,  predominantemente , com uma ou com outra 
dessas a reas profiss iona is ,  nao vistas iso ladamente , mas cons iderando-as no conjunto das 
profissoes de  Saude ,  em d iscussoes e encam inhamentos nascidos na d ivers idade ,  na 6tica 
das d i ferenyas e no exerc fcio do respe i to a autonomia  de argu mentagao e decisao dos varios 
segmentos a l i  representados , 0 que revert ia em aprend izagem soc ia l  cont i nuada ,  ate pelo 
exercfcio cotid iano de re lac ionamento saudave l ,  i nterpessoal e in terprofiss iona l .  

Eram a lvissare i ras a s  relagoes que  hoje podem ser revis itadas como i mpavidas nos anos 
70, no cenario da Saude,  porquanto desaguavam no encontro entre saude e movimentos socia is ,  
o que ,  de  modo a i nda tenue ,  vi nha  se refazendo depois dos danos pol it icos desde 1 964 , em 
todo 0 pa fs .  Refazer esse encontro depend ia , i nc lus ive ,  de  que os profiss iona is de Saude 
nutr issem sua forga pol ft ico-soc ia l  e respondessem crit ica mente as s i tuagoes que  Ihes era m 
pert inentes no contexte a inda em reconstrugao .  

No mu ndo i nte iro ,  0 sofr imento h u mane causado pe la  cr ise econom ico-soc ia l , se fazia 
manchete ; as popu lagoes anseava m por sa fdas e os projetos nascentes no Bras i l ,  na decada 
de 70 ,  buscavam u ma outra 16g ica , tanto para a ed ucagao em sa ude como para 0 exercfcio dos 
profissiona is desse Setor de Servigos ;  i ns inuava-se u ma 16gica , que respondesse aos desafios 
que se colocaram posteriores ao rompimento dos d i re itos humanos , em seus princfp ios un iversais 
de just iya , equ idade ,  exig indo novos o lhares aos s istemas de saude e de  ed ucagao ,  quanto a 
acessos ,  qua l idade ,  e agoes bas icas ,  v is l u mbra ndo a promoyao da  saude .  

Hav ia  acenos de que  ate  para e l im i na r  a d u ra vertica l i dade viv i da ,  0 cam inho  ser ia 0 do 
empenho na horizonta l izayao das re lagoes ,  seja entre profiss iona is e ,  entre estes e os usuarios 
do s istema de saude ,  como tam bem no amb ito academico , sobretudo fazendo resistencia a 
exclusao, a desigua ldade socia l .  Ao mesmo tempo convivfamos confrontados com 0 avi ltamento 
da medica l izagao e da desmed ida i mportagao e uso de eq u i pamentos tecnol6g icos para 0 
atend i mento a saude ,  a vez das m u lt inac iona is  em l ucros desmed idos .  

Fo i  nesta 2" metade dos a nos 70 que ta mbem c i rcu lava m os textos de  estudo ,  
i nterpretagao e movimentos em torno da Declaragao de A lma Ata e a composiyao do idear io de 
Saude para Todos. Por sua vez , ja  eram v is ib i l isadas as bases e ,  em part icu lar, a igreja cat6 1 ica 
l i derava a retomada pol ft ico-soc ia l  a part i r  das q uestoes de sa ude .  

Em 1 975 com a promu lgagao d a  Le i  do S istema N ac iona l  de  Saude ( Le i  6229) e cr iado 
o Conselho de  Desenvolv imento Socia l  que coordenava as agoes e s i tuava-se alem dos 
M in i sterios . Com a V Conferencia N ac iona l  de  Saude foi defi n i da  a Pol it ica Nacional de Saude 
e o  P lASS passou a ser desenvolv ido em a lguns m u n ic fp ios .  E m  segu ida ,  0 tema que  ocuparia 
centra l idade vinha derivado de Alma Ata e concentrava-se em Serv igos Bas icos de Saude ,  
desembocando no Prev-Saude, 0 Programa Nacional  de Servigos Basicos de Saude ,  e a grande 
mob i l izagao proven iente da Med ic ina Prevent iva e Socia l  vem fortemente fazer emerg i r  u m  
movimento de  reconcei tua l izayao da saude-doenga e dos estudos ,  de  outros determina ntes 
socia is ,  h ist6ricos,  economicos e pol iticos , ao adoecer, antes , un icamente , s ituado nos aspectos 
b io l6g icos . 

N esse mesmo ano ,  1 979 ,  estava m se formando as pr ime i ras tu rmas de enferme i ros 
procedentes dos cursos de enfermagem,  cr iados nas U n ivers idades Federa is ,  onde tais cursos 
a inda nao existi am ,  nos anos 1 975 e 1 976 .  No fi m dessa decada de 70 tambem surg i ram ,  com 
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visib i l idade,  as pr imeiras pesqu isas de enfermagem orientadas nessa d imensao do conhecimento 
de c ienc ias socia is e nos a nos 80 , no C N Pq - ha a part ic i payao de ma ior  n u mero de projetos , 
apos u m  E ncontro entre representantes deste 6rgao de Pesq u isa , 0 DAU/MEC/CAPES e a 
Comun idade C ient ifica de Enfermagem,  a quem foi apresentado 0 PBDCT - I I I  P lano Basico de 
Desenvolv imento C ient if ico e Tecnolog ico ;  esse Encontro fo i rea l izado e m  art icu layao com a 
ABEn que  sed iou 0 evento e apo iou as d i n amicas ,  atraves do CEPEn . Pe la pr ime i ra vez, no 
Bras i l ,  a Enfermagem,  organ izou co let ivamente u m  Docu mento U n if icado sobre suas L i nhas e 
Areas de Pesq u isa ( C N Pq ,  1 982) . 

Cena r io  monta d o ,  s i ntese d e  acontec i m e ntos , s eg u nd a  meta d e  d e  7 0 ,  S a u d e ,  
enfermagem , todos . . .  seg u ia mos , como a poesia "Sugestao" de  C la rice L ispector " . . .  i g u a l  a 
pedra det ida/sustentando 0 seu demorado desti no . . .  " ,  ate que  reacendesse 0 encorajamento e 
nao tardasse a hora e 0 rumo que  norteava a l i berdade q u e  estava dentro de  cada u m ,  dos 
grupos ,  do pa is .  

Cabe agora deter 0 o lhar  no percu rso e ne le  trazer a cena 0 andamento do processo de 
i ncremento ao ens ino  su per ior de Enfermagem nesse Bras i l -70 .  Por  certo , i ntenciona lmente ,  
prec isa ser buscada a h istor ia deste capi tu lo da  educayao de enfermagem ,  e m  versoes e 
i nterpretayoes que  vao a lem dos espayos d a  estr ita ofic ia l i dade .  Va lera refer i r  os s ina is  que  
esboyara m ameayadores l im ia res v iv idos . Po r  vezes , apresentaram-se como resistenc ia de  
frentes po l i t icas conservadoras ,  endogenas ,  ens imesmadas da  propr ia enfermage m ;  outras 
vezes , l im i a res vivid os prazerosamente ,  como momentos de refriger io ,  ao ver i ns i nuadas 
vanguardas ,  i nqu i ridoras ,  crit icas ,  part ic i pat ivas , centrad as na  construyao do conhec imento 
socia l  de saude traba lhando e aprendendo em bases so l idar ias ,  desejosa de art icu layao ma is  
justa e ritmica na organ izayao de v ida associat iva , gente que  esboyava a poss ib i l idade de uma 
l uta com esperanya , gente que entend ia a composiyao de uma Enfermagem com 0 reergu imento 
de nova h istoria ,  rompendo com 0 menos amargo,  compart i lhando ,  d ia logando e convivendo,  de 
modo espra iado ,  com outros profiss iona is . 

o i t i nerar io no rote i ro da imp lantayao dos "novos cursos-70" ,  u m  ponto de  parti da .  Esse 
espayo , aq u i ,  chamado ponto de part id a ,  tem como l ugar  0 DAU/M EC ,  B S B ,  e a l i ,  a chegada 
de tres consu ltoras de  enfermagem,  "Tres Marias" .  Eram tres enferme i ras ,  docentes v indas de 
tres esco las de  enfermagem esco lh idas  d entre as  ma is  ant igas i nst itu iyoes de  Ens ino da  
Comun idade de enfermagem ( u ma da  U F Pe ;  outra da  U S P ;  e a i nda  outra da U F RJ ) ;  todas de  
reg ioes mu ito popu losas e com l idera nya no ens i no  de  enfermagem;  a lem d isso , 0 convite do 
DAU/M EC se fez a tres profiss iona is  que  a epoca ja  t i nham obt ido suas respectivas t i tu layoes 
pos-graduadas (sent i  do estr ito ) ,  no exter ior e, as esco las ,  no  Bras i l ,  das qua i s  faz iam parte , 
oferec ia m cu rsos de pos-graduayao em enfermage m .  Adema is ,  cada uma das "Tres Mar ias" ,  
carregava a h istor ia de  part ic i payoes em d iversas oportu n i dades de  l i deranya e de  exercer 
cargos da E nfermagem ( D i retor ias de Esco las ,  V ida  associativa , P rojetos Espec ia is  em 
E nfermagem ,  Pub l icayoes , P ione i r ismo em criayao de Cu rsos , etc ) .  Entao ,  era um convite do 
DAU/M EC ,  nao sem atentar para 0 perfi l de  expressao i ntelectua l  das profiss iona is convidadas 
a presta r consu ltori a .  

o M EC i r i a  constitu i r  0 G ru po Setor ia l  de  S a u d e  e so l icitou das U n ivers idades ,  u m a  
representante enferme i ra-docente , envolv ida c o m  a educayao su per ior d e  enfermagem,  e de  
resto , com as  q u estoes soc ia is  i mbricadas no Setor Saude .  E m bora ,  cad a  area  d esse Grupo 
Setoria l  de  Saude (GSS)  t ivesse u m  d iagnost ico do ens ino super ior q u e  I he  correspond i a ,  
naq ue la consu l tor ia prestada p e l  a s  "Tres Mar ias"  a pauta de  E nfermagem teve i n ic io com a 
not ic ia i nso l ita de q u e  as estat ist icas do M EC registravam a Enfermagem como a area do 
Ens ino Su per ior que  menos havia crescido nos u lt imos 20 anos ( 1 953- 1 973 ) .  

E ra m  var ias cons id erayoes desde as  q u a nt i tat ivas d e  n u mero de  enferme i ros e 
necess idades da popu layao, evocada a epoca , a v igencia do  P lano Decena l  de  Saude para as 
Americas ,  com suas propostas pred itivas de proporyoes est imadas entre numero de enfermeiros 
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e habitantes . Essas d iscussoes esbarravam n o  quadro ca6tico d e  enfermei ros face a o  pu lu lante 
aumento de  habitantes no Bras i l .  0 referido p lano estimava 4 ,5  enfermei ros por 1 0  mi l  habitantes . 
o Bras i l  t inha como popu la�ao est imada para 1 980 (5  a nos depois da d iscussao) ,  1 25 m i lhoes . 
As "Tres Marias" t iveram acesso a u m  docu mento q u e  u m  G ru po de Traba lho ,  const itu ido de 
enfermeiras,  em 1 964 , apresentara ao entao M in istro da Educa�ao e Cu ltura . Nesse documento , 
estava escrito que  " . . .  a cont i nua r  0 r i tmo de  cresci mento de  formados em curso su per ior de  
enfermagem , em 1 980 ,  0 tota l d e  enferme i ros ser ia 1 7 .650 ,  0 que  s ign ificava u m  "defic it" de  
38 . 600 enferme i ros ,  ou seja ,  dobrando 0 n u mero de enferme i ros ,  est imado para 1 980 ,  a i nda 
assim ,  no Bras i l  nao se a lcan�aria a re la�ao enfermeiro :  hab itante , proposta no P lano Decena l  
de Saude para as Americas .  

Do is  outros a rgu mentos e m  favor de  empregar  recu rsos para i ntens ificar 0 crescimento 
quantitativo e qua l itativo dos Cursos Superiores de Enfermagem se concentravam ,  primeiramente, 
na i nex istenc ia desses cu rsos de enfermagem em d iversos d istr itos geo-ed ucac iona is ,  
sobremodo aqueles mapeados nos extremos do pa is ,  como por exemplo no Acre , outro exemplo 
em Rio Grande (RS) ,  ou  a i nda na reg iao centra l ,  como Go ias ,  Mato Grosso e,  mesmo em 
Bras i l i a  (onde nos anos 70 era i nc ip iente a ide ia  de  cr ia�ao do C u rso na U n B ) .  

Depois , na d istr i bu i�ao d o s  cursos ja  existentes , que  era extrema mente concentrada e ,  
o Sudeste , t i nha  0 maior n u mero de les .  N o  entanto ,  0 que  ma is  chamou a aten�ao do GSS fo i 
a menor part ic i pa�ao federa l  na a rea de  enfermagem (apenas 30% dos Cursos de Enfermagem 
existentes , estavam subord inados a adm in istra�ao federa l ) .  I sto eq u iva le a d izer que 0 ens ino 
Su perior de Enfermagem estava predominantemente s i tu ado em subord i na�ao admin istrativa 
da area privada ,  (39%,  dos 36 Cu rsos existentes em 1 975) .  Essas inst itu i�6es que manti nham 
os Cursos de Enfermagem v incu lados ao carater part icu lar, q uase todas ,  eram de propriedade 
de gru pos re l ig iosos ( M ECIDAU , 1 978 ) .  

D iante d isso, restava saber a quem teria i nteressado manter 0 privado,  0 part icu lar, como 
a marca h ist6rica dos Cursos S u periores de Enfermage m ,  desde os anos 50 ate os a nos 70? 
Estaria a i  mais uma das imp l ica�6es do que estava sendo chamado de menor crescimento dos 
Cursos Su periores de Enfermagem? 

Nessa mesma Consu ltor ia sobre 0 Ensino S u per ior de  Enfermage m ,  as consu l toras 
"Tres Marias"  d iscut iram no GSS ,  a q uestao de estrutura fis ica ( i nsta la�oes e eq u ipamentos) 
em sua ma ior ia , estes era m  recursos escassos e u l trapassados ,  ca recendo de renova�ao ,  
substitu i�ao , atua l iza�ao. A centra l idade do debate estava n o  i nvest imento maci�o para aumentar 
nu mero de vagas nas escolas em U n ivers idades Federais e que tivessem potencia l  e demanda ,  
e ,  mu ito principal mente , i nvest ir na cria�ao de cursos de enfermagem nas  U n iversidades Federais 
que  nao contavam com esse tipo de  curso , ou se fosse 0 caso, absor�ao ,  pela U n ivers idade 
Federa l ,  de curso ja  existente na reg iao .  A cobertura do Ens ino Su per ior de Enfermagem pel  a 
rede federal  precisava se dar, e ass i m  i nverter 0 q uadro do Ens ino S u per ior de Enfermagem , 
passando de predominantemente pr ivado a predominantemente pu b l ico,  portanto , gratu ito . 

o seg u ndo grande t6p ico ,  de  d iscussao das "Tres Marias"  com 0 GSS,  fo i a ado�ao de 
uma pol it ica de q u a l idade voltada para  a capacita�ao do pessoal  envolv ido no ens ino  su perior 
de enfermagem, 0 que sign ificava investir em cursos de P6s-Gradua�ao ( Mestrados e Doutorados) 
em U n ivers idades Federa i s ,  a lem de manter especia l iza�oes ( p6s-gradua�ao sent ido amplo) , 
como ofertas regu la  res de  Cursos para enfermeiros e enfermeiros-docentes . 

Reconhecendo q u e  as ide ias  d ecorrentes dessa Consu ltoria , constitu idas agora em 
Docu mento i nt itu lado "S i tua�ao de  E nfermagem - 1 975" dava l ugar  a u m  p lano de traba lho do 
DAU/M EC ,  loca l izado no seu GSS .  

Atraves de  so l ic i ta�6es do M EC/DAU a U FRJ , duas  enfermei ras-docentes do ens ino 
S uper ior da Esco la de Enfermagem ,  foram colocadas a d ispos i�ao do MEC,  a fim de que e las 
i ntegrassem 0 GSS.  Para isto , os Avisos M i n ister ia i s  foram os docu mentos ofic i a i s  q u e  
forma l izaram 0 des loca mento dessas d uas enfermeiras ,  que  passara m a res id i r  em B ras i l i a-
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DF, em 1 976 . 
A questao do GSS no que  d iz  respeito a E nfermagem , passava a ser, como imp lementar 

as ac;:oes dema ndadas do  refer ido docu mento afet iva e respe i tosamente s i ntet izado na 

fam i l iar idade adq u i ri da  no traba lho ,  como 0 Docu mento das "Tres Marias" ,  l embrando uma 

conste lac;:ao , po is na proposta fe ita pe l  as suas a utoras ,  estava no sub-texto , rascunhada a 

confianc;:a no cresc imento de  uma outra conste lac;:ao de  novos enfermeiros . 

Quanto a especific idade de  corrig i r  0 quadro de  nao cresc imento do ens ino su per ior d a  

enfermagem bras i le i ra desde 1 953 ,  esta q uando i nterpretada ,  se mostra paradoxa l ,  ja que  em 

sua  trajetor ia h i storica desde 0 nascedouro ,  a enfermagem segu i u  quase sempre em s i lenciosa 

e obed iente fide l idade as prescr ic;:oes de  ofic ia l i dade governamenta l .  Contudo ,  nao ha  reg istro 

de l utas colet ivas ,  para obter os recursos a prevenc;:ao desse deci i n i o ,  estat ist icamente 
demonstrado ,  numa acu mu lac;:ao h i storica de ,  no  m in imo ,  20 a nos sem cresc imento . 

Por outr� lado,  ser ia possivel entender esse quadro do ens ino de enfermagem se outros 
cursos do ens ino  su per ior, apresentassem s i tu ac;:ao semelhante .  N este caso , ha q u e  se 
rememorar 0 desprezo as pol iticas socia is ,  em part icu lar, as de Educac;:ao e de Saude,  justa mente 
as que  estao d i reta mente envolv idas na Area de E nfermagem.  Quem sabe , esse a lhe iamento 
ao ens ino e a assistenc ia a saud e ,  por s i  so ,  pudesse expl icar os 20 a nos de retrac;:ao do 
crescimento da formac;:ao de  enferme i ros .  

Por m u itas vezes ,  no entanto ,  em 1 976 ,  neste Projeto , fo i possivel perceber, com 
estranheza , 0 rece io  das enfermeiras q u a ndo se aventava a h i potese de a u mentar vagas ou  
aumentar numero de cursos de enfermagem no ens ino  superior. Por  vezes,  retra iam-se e outras 
vezes argumentavam ,  com certa i rritab i l idade,  que  0 risco dessa expansao, era a desorgan izac;:ao,  
a d ificu ldade de contro le ,  a fuga do padrao ( refer indo-se ao s istema d isci p l i nar ) ,  entre outros 
temores . 

De outr� angu lo ,  as U n ivers idades Federa is  q u e  a i nda nao contavam com a oferta d e  
C u rsos S u periores de  E nfermagem , mostrava m-se a n imadoras ,  che ias  de  expectat iva , 
apa lavra ndo , desde os prime i ros contatos , q u e  fa r iam todo 0 esforc;:o e empregar iam toda a 
concentrac;:ao de recursos , para desenhar  0 projeto dessa oferta de  cursos . Para essas 
U n ivers idades Federa is ,  0 DAU/M EC ,  reservava 0 maximo de atenc;:ao e criava faci l idades para 
que 0 assessoramento tecn ico nao fa ltasse du ra nte todo 0 processo de implantac;:ao dos Cursos 
e, as exigenc ias de qua l idade fossem todas cu mpr idas em tempo hab i l ,  ate chegar a obtenc;:ao 
da autorizac;:ao e reconhecimento desses Cursos , a epoca , func;:ao privativa do Conselho Federal 
de  Educac;:ao-CF E  atua lmente,  denominado Conse lho N aciona l  de Educac;:ao-CN E .  

Portanto ,  a enfermagem dentro do G S S  n o  DAU/M EC ,  ter ia q u e  a part ir  d o  Documento 
"S i tuac;:ao de Enfermagem- 1 975" ,  e la borado pe las Consu ltoras "Tres Marias"  tomado como 
Docu mento Bas ico de Enfermagem , fazer os d esdobramentos eticos , pol it icos ,  tecn icos e 
soc ia i s ,  bem como defi n i r  0 p lano de  ac;:ao ,  j a  q u e  os Cursos a serem imp lantados , estar iam 
cobri ndo todas as reg ioes do territor io naciona l  e ad ic ionando 16 un idades a mais de Cursos de  
Graduac;:ao em Enfermagem nas U n ivers idades Federa is ,  cuja justif icativa era de :  

- a lterar 0 q uadro que revelava a situac;:ao de Ens ino Superior de Enfermagem,  no que  d iz 
respeito a dominanc ia do ens ino part icu lar, e a i ntenciona l idade de consegu i r  a dominanc ia  do 
ens ino pub l ico , portanto , gratu i to ,  ja que  hav ia U n ivers idades Federa is que  a inda nao ofertavam 
Cursos de Grad uac;:ao em Enfermagem .  

- i nvest ir recursos para apoiar 0 aumento d o  numero d e  oferta d e  vagas no ensino Superior 
de Enfermagem ,  e, tao somente , em U n ivers id ades Federa is  com Cursos de Enfermagem ja  
existentes a lem de ,  determ inar  u m  n u mero max imo de  vagas i n i c i a i s ,  nos  Cursos Novos e m  
U n ivers idades Federa is  que  i r iam imp lanta- Ios .  

- desestimu la r  i n ic iat ivas de  i nst itu ic;:oes que nao fossem de subord inac;:ao ad min istrativa 
pub l ica - estimu lando as federa i s ,  estad ua is  e m u n ic ipa is ;  guardados os criterios de qua l idade 
previstos.  
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- atentar para a s  imp l ica<;oes qua l itat ivas q u e  i nfl uenc iavam a s  estatist icas de  nao 
crescimento da Enfermagem no Ens ino Su perior. 

- fam i l ia rizar 0 C F E  com essa i n ic iat iva do Grupo Setoria l  de Saude no DAU/M EC ,  
enca m i n hando relator ios de  acompanha mento de process os  de  cr ia<;ao desses C u rsos em 
U n ivers idades Federa is - bem como,  documentos prod uzidos sobre req u i s itos ou  exigencias 
previas , ou a inda ,  criterios de  qua l idade para implanta<;ao de Cursos de Enfermagem.  Com isto , 
refor<;ava-se 0 apo io e i ncent ivo as U n ivers idades Pub l icas e ,  de  a lg u m  modo ,  0 controle de 
qua l idade estar ia d ispon ivel como um l im itante a abertura desordenada de outros novos cursos 
s imu lta neamente ,  e fora do proposito do Projeto , no MEC .  

' 

Ta is  i n ic iat ivas ,  fora m defi n itor ias de  u m  processo que  se queri a ,  i ntemerato . No  DAUI 
MEC ,  0 Grupo Setoria l  de  Saude ,  consegu i u  manter esse propos ito e comprometeu-se com 1 6  
Cursos Novos , em U n ivers idades Federa is ,  a lguns de les ,  i n ic iados com extremas d ificu ldades , 
para consegu i r  fixar u m  Corpo Docente dentro das qua l if ica<;oes previstas no DAU/M EC ,  mas 
fi na l  mente , fo i poss ivel compor os Grupos Docentes , ut i l izando d i l i gencias tanto d a  propr ia 
U n ivers idade como de parte de  mu itas consu ltoras que estimu lavam a l unos de  pos-gradua<;ao 
a enfrentarem os desafios de  part ic ipar  da Docencia nesses Cursos , em d i stanc ia mento de 
grandes centr�s ,  como era ,  por exemplo ,  a s itua<;ao do Acre- Fu nda<;ao U n ivers idade Federa l  
do Acre . 

o GSS conseg u i u  infl uenc iar  0 MEC que  veio a tomar u ma posi<;ao com a q u a l  0 C F E  
tornou-se d e  acordo e enta o ,  fo i co locado u m  l i m i te i m porta nte , no  d esconserto q u e ,  
i nc ip ientemente , se i nsta lava , p o r  pressoes esperadas em processos desse t i p o ,  suje itos a 
interpreta<;oes de conven ienc ia a poss ib i l idade de l ucros economicos . 

Apos a lgumas defi n i <;oes , 0 processo em s i ,  req uer ia decis ivas a rt icu la<;oes e estas 
fora m ,  i ntrep idamente ,  buscadas pelo GSS e t iveram que ser, 0 mais exaustivamente poss ive l ,  
argumentadas, porem resu ltaram em sign ificativos caminhos para reverter 0 quadro de crescimento 
do Ens ino Su per ior de E nfermagem ,  d iag nosticado quantitativa mente,  passando a v is lu mbrar 
um outro q uadro ,  q u e  se i n ic iava com preceitos v igentes apropr iados a um cresc imento 
qua l ificativo , indo a lem da proposta de quantifica<;ao e melhor d istribu i<;ao dos cu rsos superiores 
de enfermagem , no pa is .  

Tendo em conta que ate 1 975,  0 Corpo Docente do conjunto de todos os Cursos Superiores 
de E nfermagem contava com ,  apenas , 9 , 5% de t i tu lados , sendo Mestres (5 , 5%)  e Doutores 
(4%) ,  embora houvesse 3% com 0 t itu lo de Livre-Docente , num total de 1 2 ,5%,  estes percentua is ,  
do ponto de vista da qua l ifica<;ao por pos-gradua<;ao estrito senso , Mestrado e Doutorado ,  eram 
m in imos e ,  por certo ,  i nfl uenc iaram as estat ist icas re lat ivas ao cresci mento , no d iagnostico 
dos Cursos S u per iores de  Enfermagem , a que  se refere este texto . 

Os demais docentes , com outras qua l ifica<;oes a lem da Gradua<;ao , portavam certificados 
de Cursos denomi nados " Iato-sensu" ;  a ma ior ia restrito a carga horar ia m in ima  de 360 horas , 
seja como Aperfe i<;oamento , ou Especia l izac;:ao ;  estes ,  categorizados como pos-g raduac;:ao 
sem tese ,  compunham 3 1 , 5 % .  

Desse modo ,  va le ressa ltar que  5 6 %  dos docentes envolvidos c o m  0 ens ino su per ior d e  
enfermagem , segu ndo 0 levantamento em 1 974- 1 975 ,  eram apenas grad uados , embora entre 
os docentes-enfermei ros mesmo assim ,  mais de 30% eram classificados na carrei ra de magisterio 
como t i tu lares ( 1 8%) ,  adju ntos ( 1 3 ,4%) ,  e assistentes (23 ,4% ) ;  assi m ,  ma is  da metade ,  54 ,8% 
t inham acesso a carre i ra ,  mesmo sem a qua l ifica<;ao pos-graduada no sent ido estrito . 0 acesso 
se dava por tempo de Servic;:o e ta mbem isto poderia estar infl uenc iando 0 nao cresc i mento 
qua l itat ivo desses cu rsos de enfermagem.  

Para obter essas i nforma<;oes 0 GSS - DAU/M EC,  ja fo i sendo ampl iado ,  com a presen<;a 
de ma is  uma enferme i ra com Mestrado em Medic ina Preventiva cursado no exter ior, fo i entao 
dado i n ic io a um projeto de  pesq u isa e pub l icado em "Levanta mento da S itua<;ao do Ens ino 
Su per ior de E nfermagem no B ras i l ,  1 975- 1 976" ;  este levanta mento tambem contou com a 
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part ic ipayao d e  outras consu ltoras de  enfermagem,  a lem daque las autoras do Docu mento
Base, houve apoio de mais representantes de outras U n iversidades Federais ( U FRGS,  COPPEI 
U F RJ ,  U F Pe) ,  a USP, e acrescidas da presenya da entao Pres idente do COFEn e da Pres idente 
da ABE n .  

A p reocu payao com as q uestoes q u a l i tat ivas re lat ivas ao d i ag n6st ico d e  " menor  
cresc imento do ens ino de  enfermagem" fo i centra l para que desde 0 i n ic io da  execuyao do 
p lano ,  a Enfermage m ,  no GSS ,  abrisse frentes de  traba lho .  

N esse sent ido ,  as i nterfaces ma is  marca ntes neste processo,  fora m :  
- a busca d e  amp l iar  a part ic i payao d a  Comu n idade de Enfermagem n o  Projeto , 0 q u e  se 

fez com consu ltor ias e assessor ias de  mais profiss iona is  envolv idos com a ed ucayao de 
enfermagem, 0 que nao se restring iu  as representantes docentes de un iversidades, mas tambem 
e ,  impresci nd ive lmente ,  se fez com representantes de  ent idades organ izat ivas pert i nentes a 
categor ia de  enfermeiros , no caso, a part ic i payao d a ABEn e do COF E n .  

Para tanto , fo i sendo ampl i ado u m  cadastro a berto a consu ltores de  enfermagem cujo 
perf i l  i a  a lem do envolvi mento com a ed ucayao e a assistenc ia , visto q u e  i nteg rava m esse 
cadastro tambem como representa ntes de  suas respect ivas i nst i tu iyoes e exerc iam l i dera nya 
nos cargos q u e  ocu pavam na categor ia de enfermeiros . De modo gera l ,  todas as consu ltoras 
t i nham t i tu layao e qua l if icayao correspondentes , m i n i mamente , ao g ra u  de  Mestras ,  obt idos 
em C u rsos de  P6s-Grad uayao,  no Pais e/ou no exter ior. 

As at iv idades q u e  rea l izava m na  Consu ltor i a ,  i a m  desde ver if icayoes " i n- l oco" -
U n ivers i dades Federa is  d i str i b u id a s  e m  todo 0 p a i s ,  onde  assessorava m os projetos 
ind ividua l izaqos dos Cursos , tendo como referencia de pauta , os requ is itos min imos de qua l idade 
de Cursos,  a ntes estudados e predefi n idos como cond iyao a a bertura de  q ua l quer  um dos 
cursos e m  processo no GSS-DAU/M EC ,  naque la  ocas iao do Projeto de  Enfermage m .  M u itas 
vezes , se encarregavam de  ana l ise de  dados do " Levanta mento" que estava em andamento , 
outras , de  part ic ipar  na e laborayao de estudos e documentos . 0 prest imoso e competente 
serviyo prestado  atraves de consu ltor ias e assessorias ,  fo i u ma forya co let iva , da ma ior  
i mportanci a ,  em sol idar iedade ,  para 0 acompanhamento du rante 0 anda mento deste projeto de  
imp lantayao dos  novos cursos de enfermagem em U n ivers idades Federais - na d ecada d e  70 . 

E m  meio a esse traba lho de  consu ltor ias fomos descobr indo q u e  a despe i to de  ser 
recente 0 curricu lo  v igente para 0 Ensino de Enfermagem,  ser ia i mportante um novo estudo de 
pro posta curricu lar de graduayao em Enfermagem. 0 Par. 1 63/72 incl u ia hab i l itayoes especfficas 
e na pratica , mu itas ambigLi idades, proven ientes da reti rada da S. Pub l ica , do corpo de d iscip l inas 
obrigat6rias, a lem de outras d ificu ldades, que ja v inham sendo sentidas pe las Escolas,  sobremodo 
as imp l icayoes para os cu rrfcu los desses novos cursos . 

Foram convidadas as enfermeiras das ma is  exper ie ntes e per itas em Espec ia l izayoes , 
para op inar  d iscuti ndo essa tematica . Desta feita , foram as enferme i ras da  U FBa as convidadas 
para esse traba lho .  0 ponto de  v ista era de  que a ESPEC IAL lZA<;AO na moda l idade de 
RES I DENC IA DE  E N F ERMAG E M ,  na experiencia das consu ltoras ,  defin ia  uma p6s-grad uayao 
no "sent ido amp lo " ,  aque la  epoca , oportu na ,  pr inc ipa l  mente , para os recem-graduados em 
E nfermagem .  Esta posir;:ao era d iferente da  hab i l i tar;:ao espec ifica como comp lementar a 
graduayao . 

U ma d iscussao dessa envergadura ,  ratificava a necessidade de rever 0 Curricu lo relativo 
ao Parecer 1 63/7 2 ,  pr i nc i pa lmente em suas  h a b i l i tayoes espec if icas ,  entend i das  como 
d ive rs if icayoes da  formayao ,  e outras imp l icayoes traz idas para as prat icas .  

Estas considerayoes impu ls ionavam caminhada para cr iar ma is  uma i mportante i nterface 
das d iscussoes i nterna l izadas do Projeto Cursos Novos no GSS-DAU/M EC com a Comun idade 
de E nfermagem ,  pr i nc ipa lmente os debates i nte lectu a is  da  categor ia profiss ion a l ,  como esse 
das teorizayoes cu rr icu l ares , em suas var ias a rt i cu layoes temat icas .  Ma is  que gru po de  
teorizayoes , essa i nterface com os encam inha mentos decis6r ios do Projeto de  Enfermagem ,  
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poder ia estar pol i t ica mente ma is  rev igorado ,  ta nto dentro d o  M E C ,  com representayoes 
amp l iadas ,  como d iante da Comun idade de Enfermage m ;  fo i entao encam inhada a sol icitayao 
da Enfermagem ao GSS e do seu Coordenador ao D i retor do DAU/M EC ,  sobre a composiyao 
de uma Comissao de Especia l istas do Ens ino de  E nfermagem (CEEEnfermagem) em 1 978 e, 
esta sol ic i tayao ,  fo i defend ida j unto ao M i n istro que a tornou efet iva mente composta . Ta l 
CEEEnfermagem compunha-se de representantes de U niversidades Federa is e da USP, buscando 
a d iversidade de reg ioes do pais e, a representayao daABEn .  Embora as pesquisas documentais 
fe itas a fim de e laborar 0 Aviso M i n ister ia l  que  anu nc iava esta C E E E nfermagem,  fizessem 
saber que  em 1 964 , um Grupo de Traba lho v indo ao MEC para prestar consu ltor ia chegasse a 
i n ic iar  calcu los de "deficits" de recu rsos h u manos de Enfermagem i nterrompeu seus traba lhos,  
m a s ,  ta m b e m  fo i ca te g o r i z a d o  c o m o  C E E E nfe r m a g e m .  L o g o ,  essa re-c r i a y a o  d a  
C E E E nfermagem,  nos anos 7 0  com representantes da Enfermagem ( U FRGS,  U F Ba ,  U F RJ ,  
U S P  e d a  ABEn)  passou a e labora r  seu d iferenc iado projeto d e  at iv idades e fo i p restig iado e 
prestig iou os estudos de educayao da enfermagem , no DAU/M E C ,  e com a a rt icu layao da 
ABEn .  

U ma de suas pr imeiras at ividades (corre latas as demais  Comissoes de Especia l i stas no  
GSS/DAU/M EC) ,  converg iu para 0 estudo de uma  nova pro posta curricu lar, e entao, esta atividade 
tornou -se pr ior i tar ia na CEEEnfermage m ,  a qua l  fo i pres id ida  pela entao Pres idente da AB En ,  
i nd icada a assum i r  a pres idE'mcia po r  seus  pares , nesta Comissao de Especia l istas .  

Os estudos curriculares da CEEEnfermagem t inham base em varias informayoes coletadas 
de outras Comissoes de Currlcu lo ,  existentes nas organ izayoes i nternas das var ias Escolas de 
Enfermagem, cujas Un iversidades estavam ali representadas, bem como por a lgumas ind icay6es 
da Comissao de Educayao da ABEn e ma is ,  pelos avanyados resu ltados do Projeto Novas 
Metodolog ias que se desenvolv ia no Cu rrlcu lo de E nfermagem da Escola Ana N eri - U F RJ ,  
u n ico desenvolvido n o  entao chamado Cic io Profiss iona l ,  dentre a s  demais  U n ivers idades que 
i ntegravam esse Projeto Curricu lar  coordenado pelo DAU/MEC,  do ponto de vista admin istrativo
financeiro .  

Va le  lembrar  0 estus iasmo e a abnegayao dessa C E E E nfermage m ,  bem como a 
efervescencia de seus debates , 0 compromisso com a democratizayao,  qua l ificayao, e adequayao 
cu rricu lar, ao lado da prod uyao c ient ffica q u e  com esse estudo ,  estava sendo constru lda . A 
d ivers idade de contri bu iyoes i ntelectuais a nova composiyao curricu lar  redundou numa pro posta 
defi n ida pe la transversa l idade da educayao .  Ass im ,  em q ua lquer das term ina l idades parcia is 
por semestre , 0 a luno se percebia e era percebido como u m  educador de saude,  com central idade 
em a lguma ,  das var iayoes espec fficas do conjunto de d isci p l i nas atr ibutivas do domln io  do seu 
saber-fazer, com crit ic idade e pert inencia as poss ib i l idades qua l itat ivas de transformayao ,  pela 
democrat izayao, em saude .  

Para exempl if icar, um dos semestres cu rricu la res era , predominantemente,  marcado 
pe la experiencia de  aprender pesqu i sa .  Ass i m ,  0 a luno  ter ia d ispon i b i l izado esse instru mento 
para a constru�ao do conhec imento e ta lvez, essa i novayao s ign ificasse , a epoca , um dos 
grandes saltos qua l itat ivos dessa nova pro posta curr icu lar  apresentada .  

M a rcamos , f i n a l mente , um S e m i n a r i o ,  ocas i ao  e m  que  0 M E C/DAU atraves da 
CEEEnfermagem,  apresentar ia e abr i r ia  d i scussao do a l ud ido estudo de  pro posta curr icu lar, 
passo i mportante antes de env ia- Ia ao C F E .  Al i ,  u m  grupo de docentes enferme i ros ofereceu 
uma resistenc ia rad ica l  a esse estudo de muda nya cu rricu la r, i nc lus ive sa indo em defesa do 
Par. 1 63/72 ,  como um currlcu lo a i nda novo (em v igor  ha apenas 5 anos) e outras alegayoes ta is 
como a de que  a proposta era fora da rea l idade pois as docentes enfermeiras nao estava m 
preparadas para ens inar  pesq u i sa .  Este fo i u m  recuo necessar io do  GSS e mesmo da  
C E E Enfermagem para dar  l ugar  aos  avanyos que  nao  tardaram a chegar, nos  anos 80 .  

Na  verdade ,  a e la borayao curr icu lar  previa que ,  a cad a semestre , 0 estudante de  
E nfermagem adq u i risse u ma determ inada competenc ia crlt ico-cr iat iva e qua l if icada ;  ora em 
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assistenc ia d i reta a c l ientes ,  outras vezes em ass istencia a pessoas saudave is ,  outra em 
pesq u isa  de  enfermagem , outra em or ienta<;:ao e consu ltor ia  a gru pos , etc. Respeitando esse 
momenta de  nao compreensao do q u e  se apresentava e certos de  que ,  mais tarde ,  a crft ica ao 
Par. 1 63/72 haveria de chegar ganhando leg i t ima<;:ao, restou a ret irada do Projeto Curricu lar, em 
respeito a man ifesta<;:ao da propr ia E nfermage m .  

o Grupo Setor ia l  de Saude ,  prossegu i u  com aq u i lo q u e  fo i m a i s  marcante no traba lho de  
E nfermagem ou seja ,  a cr ia<;:ao de  novos cursos . As q u ase qua renta Esco las j u ntas , no Bras i l ,  
formavam 6 0 0  enferme i ros p o r  ano ,  uma turma de  1 5  enferme i ros p o r  Escola ,  em med ia .  Esse 
numero de enfermei ros por ano, poder ia ser, m i n imamente,  dobrado .  

A part i r  do momenta em q u e  fora m consti tu idas as pr ime i ras ce l u las de  receptiv idade 
das Un ivers idades Federa is a organ iza<;:ao desses Cursos , a presen<;:a de enfermeiras constitu ia
se 0 req u is ito fu nda menta l  ao prossegu imento das negocia<;:6es . N e m  sempre , se d i spunha  
desse t i po  de  profiss iona l  e esse fo i u m  dos  ma iores desaf ios.  As  U n ivers idades Federa is 
receptivas ao novo curso , buscavam loca l izar enfermeiras a serem contratadas em tempo integra l .  
E m bora a ma ior ia das Escolas e Cu rsos de  Grad ua<;:ao em E nfermagem ja  existentes , t ivesse 
o seu Corpo Docente constitu ido de enfermeiras ,  tao somente graduadas 0 min ima de qua l idade 
para a pro posta desses novos cursos era a ex igenc ia  de  uma Especia l iza<;:ao e a cond i<;:ao de 
q u e  os nomes dessas enferme i ras especia l i stas , como novos docentes , fossem inc lu idos no  
P lano I nst i tuc iona l  de  Capacita<;:ao Docente ,  v i sando sua  forma<;:ao em Mestras e ma is  
futuramente , em Doutoras .  Nada se fez com faci l idade ,  po is  as ofertas de cu rsos de  pos
gradua<;:ao em Enfermagem eram escassas e nao era comu m  que  cu rsos de  outras areas pos
graduadas,  aceitassem como a lunas,  as enfermeiras.  Entretanto , a implanta<;:ao de novos cursos 
nao pod ia  abr i r  mao deste req u i s ito de q u a l idade docente . Como nao hav ia nem docentes 
d i spon ive is nem mesmo ta nta fac i l i dade de encontrar enfermeiras com a pos-gradua<;:ao ,  0 
assu nto merecia u ma d iscussao a part i r  de  q u estionamento q u e  fosse a lem de resol u<;:ao 
exc lus iva daque le momenta e s i tua<;:ao .  N a  pauta dos i nteresses da E nfermagem , no amb ito do 
Grupo Setoria l  de Saude ,  ficou decid ido ,  apos debates sobre a questao ,  que  hav ia necess idade 
de abertura do espa<;:o de Pos-Gradua<;:ao de Enfermagem na CAPES ,  nao so nesse ep isod io ,  
d i ante dos novos Cursos nas U n ivers idades Federa i s ,  mas u m  espa<;:o conso l idado e ,  nao 
somente de  consu ltor ias eventua i s ,  mas u m  espa<;:o de p lanejamento de pos-gradua<;:ao .  
Espec ia l iza<;:6es , M estrados e Doutorados - a m p l i a ndo ass im a oportu n idade de ma ior  
capacita<;:ao e t itu la<;:ao aos Corpos Docentes de  Cu rsos de  E nfermagem nas I nst itu i<;:6es de  
Ens ino Su per ior - a lem de oportu n izar enferme i ros assistenc ia is  a esse t i po  de prepara<;:ao .  

Fo i  e laborado um documento e enviado a CAPES expondo a s i tua<;:ao d iagnosticada e 0 
Projeto do DAU/M EC quanto aos Cursos de  Enfermagem em U n ivers idades Federa is . A part i r  
da defesa da  sol ic ita<;:ao cont ida nesse docu mento , fo i possive l  encam i nhar  3 (tres ) med idas , 
apoiadas pelo DAU/MEC - CAPES.  A pr imeira ,  emergencia l ,  l i berava recursos para p lanejamento 
e execu<;:ao de Cu rso de Espec ia l iza<;:ao em M etodo log ias do Ens i no e da Pesq u isa na 
Assistenc ia de  Enfermagem.  Ta l curso ,  fo i desenvolv ido em carater emergenci a l ,  teve como 
a l u nas ,  as enfermeiras que estava m entrando para compor os Corpos Docentes dos Cu rsos 
Novos . Esses cursos,  desenvolvera m-se por tres vezes , em acord o  com a U F RJ e a CAP E S ,  
exc lus iva mente c o m  essa fi na l i dade ,  e de le  part ic iparam enferme i ras que  seri am as novas 
docentes , em cursos novos d istri bu idos em todo 0 pa is .  Ass i m ,  rea l i zou-se esse C u rso ,  com 0 
apoio e na Sede da ABEn - no D istr ito Federa l . 0 Corpo Docente , const itu ido de  Doutores fo i 
o mesmo Corpo Docente do Mestrado de E nfermagem d a  U FRJ ; porta nto , p rofessores ja  
credenc iados ,  pe la  CAPES ,  para 0 ens i no  pos-g raduado .  A abordagem esteve centrada e m  
Metodolog ia  da Pesq u isa , Metodolog ia  do  E n s i n o  e M etodo log ia  Assistenc ia l .  

A seg u nda med ida conj u nta DAU/MEC-CAPE S ,  abr ia  0 espa<;:o de  part ic i pa<;:ao d a  
Enfermagem,  constitu indo representante de  area , no amb ito das Comiss6es d e  Consu ltoria d a  
CAPES ,  0 q u e  fo i ma is  u m  contexto apropr iado de  d iscussao de pos-g rad ua<;:ao,  de  bolsas d e  
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pesq u isa ,  de  bolsas de  estudos n o  Pa is e n o  Exterior, a lem de part ic i pag6es em ava l iag6es , 
relatorios, p lanejamentos da pos-graduagao,  acompanhamentos de crescimento , apoio a eventos , 
e tudo ma is  q u e  fosse pert inente a i mpr i m i r  ma ior  qua l idade em ava ngos pos-graduados de  
Enfermagem.  I sto imp l icava em atengao e acompanhamento dos  P I CDs que  se propunham a 
i ncl u i r  as novas docentes dos quadros desses novos Cursos , em U n iversidades Federa is .  L�1;f'<J 
das ocupag6es pr imeiras das pioneiras como representantes da area de Enfermagem da CAPES , 
foi fazer pub l icagao sobre Pos-Grad uagao em Enfermagem , d ivu lgada em 1 978 . 

A terce i ra med ida fo i tomada com a decisao da categoria ,  (apos mu itos debates , rece ios 
de a lgu mas l iderangas profiss iona is  e res istencias i nternas) a de amp l ia r  a oferta de Cursos de 
Mestrados e Doutorados ,  a epoca , mu ito restri ta , concentrada ta mbem na reg iao Sudeste , e ,  
u m  outr� Curso, organ izando-se em consorcio entre U n ivers idades na reg iao Su i ,  entre 1 974 e 
1 975 ( Scardue/lietal ,  1 997 ) .  

Embora a CAPES fosse u m  orgao v incu lado ao DAU/M EC,  a enfermagem antes desses 
anos 70 ,  a i nda nao t inha fe ito um acesso d i reto a esse orgao,  ao lade de seus pares. A med ida 
em que  a CAPES t i nha  a lgo  especifico a tratar sobre a Enfermagem,  u m  convite ou  uma 
consu l ta esporM ica era  fe ita , nao caracterizando u ma consu ltor ia cont inuada e ma is  d istante 
a i nda ,  u ma representagao como membro da  Comissao de Consu ltores em Saude .  

Essas considerag6es ressa lta m uma parte da  i ntenciona l idade de ,  a l i a r  a propostas de  
criagao de  Cursos a busca de  expressiva q u a l idade ,  nao  se  atendo,  de  modo c i rcu nscrito , aos 
Cursos Novos , e s im ,  a u ma nova fis ionomia da  profissao ,  no que  d iz respeito a sua forma<;:ao 
academica ,  d ia nte de um q u ad ro cumu lat ivo rea l e desva ntajoso , do ens ino de  g raduagao em 
enfermagem em todo 0 Pais ,  d ivu lgado nas estatist icas oficia i s .  

o i t i nerar io mostra q u e  esta l u ta nao fo i a l uta de poucos e mu ito menos ,  u ma l uta 
sol i tari a ,  daque les que  se i ncorporam ao traba lho cot id iano no DAU/M EC,  mas um cap itu lo  da 
h istoria q u e  se insp i rou nas ide ias das Consu ltoras "Tres Mar ias" ,  para fazer surg i r  u ma nova 
conste lagao de enfermeiras .  Se ass im  fo i ,  nao se fez no atrope lo ,  mas n u m  traba lho em que  a 
presenga da  ABEn deu  s ign ificado e houve 0 envolv imento de  mais d e  300 educadoras de 
enfermagem de  todo 0 Pais ,  forta lecendo 0 andamento das ag6es . E j usto refer ir tam bem que 
o an imo movido neste Projeto de Cursos Novos , trazia  consigo a revita l izagao da  esperanga de 
que haveria um tempo depois de le ,  em que  a part ic ipagao da enfermagem ja nao seria a mesma , 
crescer ia e cont i nuar ia respe i tada em suas novas colocag6es , com autonomia  em suas 
man ifestag6es pol it icas e suas expl ic itag6es enquanto pratica socia l .  Esse a n i mo nao fo i em 
vao . Nao se tratava somente de  uma mudanga isolada da  formagao academica nesta profissao ,  
mas de uma resposta que se situava no cenario dos anseios de participagao que toda a popu lagao 
brasi le i ra estava decid idamente buscando retomar, apos longos per iod os de amordagamento 
da l i berdade de  todos os segmentos socia i s .  Com 0 maior  nu mero de  enferme i ros recem 
graduados desses novos cu rsos mu itos dos seus docentes fi l i aram-se como socios da ABEn ,  
a part i r  do fi na l  dos  anos 7 0 ,  j ustamente q uando estavam sendo  p lantadas "as  mudas" , q u e  
ser iam o s  ca nte i ros moventes d e  uma Part ic i pagao como nova expressao pol it ica tambem na 
AB E n .  Em 1 979 , 0 ensa io gera l  da  ABEn se fez , no Congresso Bras i le i ro de Enfermagem em 
Forta leza - Ceara . Orq uestrava-se em tenue  batuta , 0 r itmo a i nda esponta neo , mas cad ente , 
daqu i l o  que  vir ia a ser 0 Movimento Part ic ipagao, numa ABEn que  reun ida  nas are ias do Ceara 
ja entoava as cang6es dos cam i nhos d a  l i bertagao .  Por certo , a ABEn passou a contar com 
aproximadamente, mais 500 enfermeiros por ano, formados pelos "Cursos Novos" ,  e ,  com certeza , 
i nsta lou-se uma nova conste la<;:ao de enfermeiros , derramados na extensao do Pais ,  do Acre 
ao Rio Grande do Su i ,  exprim indo-se profiss ionalmente tambem, no Centro ,  representado pelos 
Estados de Mato Grosso e Go ias ,  sem fa ltar com a cobertura da i nterior izagao ,  onde q uer que  
houvesse u ma Un ivers idade Federa l ,  sede desses Cursos Novos . 

E o  que  restou deste Projeto? Qua l  a teced u ra vis ive l nesta trajetor ia? 
A part i r  deste Projeto d e  Enfermagem j u nto ao GSSIDAU/M EC,  a area d e  forma<;:ao de 
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enfermeiros pode ser entend ida  em duas eta pas ,  ANTES E DEPO IS  DE  1 975 - "Marco Tres 
Marias" . 

- Seg u ramente ,  a presenga dos Cursos N ovos , povoados hoje por Mestras e Doutoras ; 
na F U FAC , U FC ,  U F P a ,  U F E S ,  U FSCar, U F Pe l ,  F U RG ,  U F S M ,  U n B ,  U F MT, U FGo ,  U F Pr, 
Escola de Alfenas ;  e ma is  outras que  fora m assessoradas pelo Gru po Setoria l  de  Saude ,  como 
U F P i ,  e ,  a te  mesmo a U F RJ , esta e m  trocas de  exper ienc ia e ava l iagao com 0 Projeto N ovas 
Metodolog ias nas d isci p l i nas Profiss iona is  do Cu rr icu lo  de  Enfermagem.  

- A cont i n u idade de presenga da C E E E nfermage m ,  renovados os seus membros com a 
art icu lagao da A B E n .  

- A i n ic iagao do espago da a rea de  Enfermagem na CAPES (docu mento sobre Pos
Grad uagao na Area de  Enfermagem - pub l icagao de 1 977 ) .  

- Documento sobre cr iter ios M i n i mos de  Qua l idade para a utorizagao ,  fu nc ionamento e 
reconhec imento de  cursos de  gradu agao na  a rea de  E nfermagem (e laborado a part i r  de  u m  
encontro d e  Coordenadores d e  Cursos d e  Enfermagem ,  1 976 ) .  

. 

- A i n ic iagao de  1 20 docentes - enfermeiros em pos-g rad uagao ( Especia l izagao e m  
Metodo log ia do  Ens ino ,  e da  Pesq u isa na Ass istencia de  Enfermagem) .  

- A major ita r ia part ic i pagao do ens i no  pub l ico na Area de formagao de enferme i ros 
(crescendo de 1 2  para 25 Cursos de Graduagao em i nstitu igoes de subord inagao admin istrativa
financeira federa l .  

- A part ic i pagao de enfermeiras entre o s  demais  profiss iona is  pesq u isadores e tecn icos 
de  ana l ise de  projetos no C N P q .  

- A i n ic iagao d e  d i scussao colet iva sobre L i nhas e Areas de  Pesq u isa em E nfermagem . 
Doc. Aval iagao e Perspectiva- 1 982 - CN Pq/CAPES/ABEn ( DAU/CAPES) .  

A evocagao da memori a ,  hab itada  por  tantos gru pos vivos e que constituem hoje ,  outras 
memorias ,  vem percorrer novos cena rios , desenham seus i t i nerar ios ,  entretecer a trama d e  
suas h istori as ,  hoje  em 200 1 , passados ja  u m  qua rto de  secu lo .  E m  mu lt ip los pontos desses 
grupos vivos foram sendo constru idos suje i tos do conhecimento (todos que, de algum modo ,  se 
envo lvera m no Projeto) e agora , nos resta a mais humana  das a legr ias ao testemunhar  a v ida 
pu l u l ante dos i n ic ia is  cursos de  grad u agao de enfermeiros ,  hoje amp l iados em mu itas pos
graduagoes , mu itas i nterfaces com a v ida associativa , mu ita part ic i pagao em meio aos desafios 
que  se apresentam na presente cond igao pol ft ica e econ6m ica .  

Refaz-nos pensar  no que  foi escrito por  Foucau lt " . . .  as cond igoes pol ft icas e econ6m icas 
nao sao um veu ou um obstacu lo  para 0 suje ito do conhec imento e s im ,  aq u i lo atraves do q u a l  
se formam suje itos d e  conhecimento e em conseq l.ienci a ,  as relagoes de verdade . "  (Foucault, 
1 983) 

F i na lmente ,  convido a todos a compart i l ha r  uma verdade que  resta i rremovive l ,  e q u e  
permeou todo 0 an imo do traba lho  ora reg istrado .  Q u a l  seja a const i tu igao deste espago de  
formagao de enfermeiros ,  nos  a nos 70 ,  t em bases t ao  concretas quanto emb lemat icas ;  e o  
mesmo que  desocu ltar. 

" DAS TRES MARIAS NASC E U  U MA N OVA CONSTE LA<;Ao D E  E N F E RM E I ROS" 

As "Tres Marias"  refere-se as consu ltoras de  Enfermagem,  Professoras Mar ia Rosa d e  
Souza P inhe i ro ( U S P ) ,  Maria Dolores L ins de Andrade (UFRJ )  e Maria N i lda de Andrade ( U FPE) .  

ABSTRACT : T h e  objective o f  t h i s  study is  t o  revisit t h e  period o f  t ime between 1 975 and 1 979,  a n d ,  
with i n  i t ,  t h e  h istory o f  t h e  imp lantation  o f  nu rs ing g raduation cou rses i n  federal un iversit ies and i n  
geo-educationa l  d istricts . I t  presents t he  development o f  a project cal led Projeto de Enfermagem no  
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G ru po Setoria l  d e  Saude - ( N u rs ing Project i n  Hea lth )  SESU/DAU/M E C  (m in i stry of cu l ture and 
education ) ,  and pOints out the socia l  and pol it ical determ inants of  the,  so p lanned ,  qua l itative and 
quantitative development of the courses ment ioned before .  The research c larifies the proposa l ,  process 
and accompl ishments of the Superior N u rs ing Project of Education , which was predominantly private 
u nt i l  1 974 and became predominantly pub l ic  from 1 976 on .  F u rthermore ,  it also ind icates imp l ications 
such as:  the Commission of Nurs ing Education Specia l ists (CEEEnfermagem) ,  which was l i nked to 
ABEn and was the fi rst col lective proposal of Areas and Lines of Research in Nurs ing (CN Pq/CAPESI 
DAU/ABEn) ;  as wel l  as the i ntroduction of institut ional ized study fields in the academic i nstitut ions. 

KEYWORDS: h istory, nu rs ing education ,  g raduation 

RESU M E N :  EI a rt icu lo t iene como objetivo revis i tar los afios 75-79 y con e l los l a  h i stor ia de la 
imp lantacion de nuevos cursos de formacion en Enfermeria en las U n iversidades Federales y en 
D istritos Geo-educacionales que aun  no ofrecfan ese t ipo de Curso.  Se presenta la trayetoria del 
desarro l lo del  Proyecto de Enfermeria en e l  Grupo Sectoria l  de la  Sa lud (SESU-DAU/M EC) .  Se ponen 
de re l ieve las determ inantes pol ft ico-socia les para e l  aumento cantitativo y cal itativo i ntenciona l  de 
esos C u rsos.  Se ac laran  la  propuesta , e l  proceso y las rea l i zac iones i m p l icadas en e l  P royecto 
Superior de Enfermerfa , que antes predominaba como ensefianza privada (hasta 1 974) Y paso a 
ensefianza pub l ica ( 1 976) .  Ademas, apunta imp l icaciones ta les como la Comis ion de Especia l istas 
de la  Ensefianza de Enfermeria (CEEEnfermeria) articulada a la ABEn y la  pr imera propuesta colectiva 
de Areas y L fneas de I nvestigacion en Enfermeria (CN Pq/CAPES/DAU/ABEn) ,  as i  como la creacion 
de espacios i nst ituciona l izados en esos organ ismos de formacio n .  

PALABRAS CLAVE: h istoria ,  ensefianza de enfermeria, g raduacion 
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