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RESUMO: 0 objeto do estudo sao as mudanc;;as ocorridas na enfermagem no periodo denominado Estado Novo. Objetivos: 
anal isar 0 panorama da enfermagem na capital federal  no periodo e d iscutir os efeitos da  influencia da Igreja cat61 ica e das 
enfermei ras do governo americana na enfermagem brasi le i ra .  Fontes uti l izadas:  documentos escritos do Centro de 
Documentar;ao da Escola de Enfermagem Anna Nery/U FRJ ,  bem como a l iteratura existente sobre a tematica . A interpretar;ao 
dos achados apoiou-se na Teoria do M u ndo Socia l  de Pierre Bourdieu . Os resu ltados evidenciaram profundas alterar;oes, 
em termos de formar;ao profissiona l ,  mercado de trabalho e institucional izar;ao do exercicio da enfermagem, as quais 
ocorreram no bojo de  reformas educacionais e san itarias,  em meio a um crescente poder da Igreja cat6 1 ica e da forte 
influencia norte-americana no contexte da segunda guerra . Este jogo de forr;as determinou a reconfigurar;ao da identidade 
da enfermeira brasi le ira e do pr6prio campo da enfermagem. 
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documents obtained from the Documentation Center in Anna Nery/U FRJ School of Nurs ing and from l iteratu re on the topic. 
The interpretation of the find ings was based on the Theory of the Social World by Pierre Bourd ieu .  Results showed deep 
changes in terms of professional education ,  labor market and institutional ization of the nurs ing assistance in a period (after 
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A (re)configura9ao . . .  

INTRODUCAo 

o objeto do presente estudo sao as mudan9as 
ocorridas na enfermagem no periodo h ist6rico denominado 
Estado Novo ( 1 937- 1 945),  0 qual deu in icio a relevantes 
mudan9as, de grande impacto na trajet6ria da enfermagem, 
no Rio de Janeiro e no pais, tanto no ensino como na pratica 
profissional .  As fontes primarias ut i l izadas consistem de 
documentos escritos encontrados principalmente no Centro 
de Documenta9ao da Escola de Enfermagem Anna Nery/ 
U F RJ . As fontes secu n d a r i a s ,  a l e m  d a s  b i b l i otecas 
especial izadas, foram buscadas a inda no Nucleo de Pesquisa 
de H ist6ria da Enfermagem Brasi le i ra (Nu phebras) ,  do 
Departamento de Enfermagem Fundamental da EEAN , que 
mediante os sucessivos projetos apoiados pe lo CNPq,  vem 
mantendo um Banco de Textos e Bib l iografias ,  e real izando 
um trabalho de cataloga9ao de biografias, ou seja ,  0 "Quem 
e Quem na H ist6ria da  Enfermagem Brasi le i ra" .  A anal ise 
dessas fontes hist6ricas permitiu a constru9ao de uma versao 
orig inal  dos desdobramentos da complexa crise pela qua l  
entao passava a sociedade brasi le i ra ,  sobre a pol ftica de 
saude em geral e sobre 0 ensino e a pratica da enfermagem 
em particular. A teorizavao interpretativa teve como referencia 
o pensamento de Pierre Bourd ieu ,  que estuda os diferentes 
espa90s socia is, sua configura9ao e origem ,  bem como as 
h ierarqu ias e as lutas entre os agentes no i nterior desses 
espa90s (BOU RDIEU , 1 989, p .60) .  

Os objetivos do presente estudo foram:  anal isar  0 
panorama da enfermagem na capital federal no periodo ;  e 
d iscuti r os efeitos da influencia da Igreja cat6 1 ica e das 
enfermeiras do govemo americana na enfermagem brasileira .  

M U DAN CAS O C O R R I DA S  NO PA N O RA M A  DA 
ENFERMAGEM 

o Estado Novo marcou 0 fim da autonomia federativa 
e o  avan90 do poder centra l .  A nova carta constitucional de 
1 937 conferiu ao presidente da republica poderes para nomear 
i nterventores nos estados e para governar  atraves de 
decretos-Ieis .  Suas promessas de real iza9ao de plebiscito 
para a aprova9ao da nova constitu i9ao,  de elei90es para 0 
parlamento e de revoga9ao do estado de emergencia nao 
foram cumpridas (FAUSTO, 1 999, p .361 -366) .  Enquanto 0 
Estado " ia concentrando decisoes e execu90es", no ambito 
da saude, ao tempo em que promovia a expansao dos 
programas de assistencia medica, apresentava-se como 0 
promotor da saude publ ica (CORTE;:S ,  1 984, p .  36) .  

A reforma admin istrativa implementada pelo novo 
regime institu iu  um novo 6rgao de d i re9ao gera l  no MES ,  0 
Departamento Naciona l de Saude (DNS) ,  sob a d i re9ao do 
san itarista Joao de Barros Barreto , bem como 6rgaos 
execut ivos d e  a9ao d i reta contra as ep idem ias  ma is  
avassaladoras, especial mente as  rurais e tambem Delegacias 
Federais de Saude' ,  que repartiam 0 territ6rio nacional em 
oito regioes sanitarias e garantiam a presen9a con stante do 
governo federa l  nos estados, no momenta em que neles 
ocorria um processo s imi lar  de  reestrutura9ao. 

o servi90 de enfermagem de  saude publ ica que 
assistia a popu la9ao da c idade do Rio de  Janeiro ,  capital 
federa l ,  desde a Reforma Carlos Chagas, foi afetado por 
sucessivas determ i na90es lega is  q u e  term inaram por 

desmontar 0 modele implantado pela Missao Parsons, ap6s 
uma decada de vigencia .  Desde 1 935 havia side encerrado 0 
comando u n ico dos 6rgaos federa is de enfermagem" ,  
co locando  a esco l a  e 0 serv i90 de  enfermagem em 
departamentos d iferentes ,  a inda que no  ambito do  mesmo 
6rgao, 0 Ministerio da Educa9ao e Saude. Tal distanciamento 
se completou com a incorpora9ao da EAN a Universidade 
do Brasi l  (UB)' I I .  

Depois, a area de atua9ao das enfermeiras do DNSP, 
ate entao restrita ao Distrito Federa l ,  foi ampliada para todo 
o territ6rio nacional 'v , de  modo a refor9ar sua presen9a nos 
estados da federa9ao.  Por exemplo, 0 trabalho real izado no 
Recife ,  cujo re lat6riov foi pub l icado na revista Anais de 
Enfermagem,  sao mencionados os servi90s de h ig iene 
infanti l ,  h ig iene pre-nata l ,  tu bercu lose, epidemiologia e 
lactario dos d iversos centros de saude, de acordo com 0 
sistema de visita9ao "pol ivalente" ,  ou seja ,  que atendia as 
necessidades de todos os setores de cada centro . A autora 
deste documento evidencia  a perspectiva eugenica do 
trabalho sanitario ,  reproduzido pelas enfermeiras de saude 
p u b l i ca ,  ao  ressa l ta r  0 " n u m ero i n cr ivel  de  fa m i l i as  
pauperrimas, que nao podem criar fi lhos sadios e fortes". 
Neste sentido ,  encarece a necessidade da suplementa9ao 
al imentar, de aumentar 0 numero de visitadoras sanitarias e 
de melhorar seu n ivel , enquanto nao fosse poss ivel a 
i nsta la9ao d e  u m a  esco la  d e  enfermagem no estado 
(PONTES, 1 938, p .40-43) .  

A atua9ao das enfermeiras federais nos 6rgaos de 
saude pub l ica dos estados teve como conseq Oencia a 
mod ifica9ao de  suas fun90es e atribu i90es: em vez de 
atuarem d i retamente junto as fam i l ias e aos doentes nos 
domici l ios e nos centr�s de saude,  como faziam no Rio de 
Janeiro, elas passaram a preparar visitadoras para os quadros 
de pessoal dos servi90s de saude publ ica estaduais .  Tal 
estrategia correspondeu a uma mudan9a em dire9ao oposta 
ao do projeto defendido na decada de 20 por Ethel ParsonsV1 ,  
quando chefe da M issao de Enfermeiras patrocinada pe l  a 
Funda9ao Rockfel ler para implantar a enfermagem moderna 
no Bras i l .  Parsons usara todo seu prestlgio para extinguir a 
categoria de visitadora sanitaria no Rio de Janeiro, apesar 
da forte oposi9ao dos medicos sanitaristas. Na verdade, 
esta pol ft ica d e  tre inamento d e  vis itadoras se fez por 
imposi9ao de Barros Barreto , d i retor do DNS e contra a 
opiniao expressa das I fderes de enfermagemvil .  

Neste mesmo ano d e  1 938 foram organ izados 
servi90s tamMm nos estejdps do Amazonas, Para ,  Ceara ,  
Maranhao, Piau i ,  Serg ip� ,  Estado do Rio, Parana, Santa 
Catarina ,  Rio Grande do SI.! ! ,  Mato Grosso e GoiasV'I I . Com 
efeito, se nas capita is  dos estados a situa9ao de suas 
popula90es era de todo insatisfat6ria ,  no interior ela era 
deploravel .  

o cientista Evandro Chagas'X, em artigo publ icado 
na revista Anais de Enfermagem,  apontava como "fatores 
maximos de degrada9ao ffsica das popu la90es ru ra is ( . . .  ) a 
insuficiencia a l imentar e as doen9as endemicas do interior" . 
Entre as medidas para a solu9ao do problema sanitario 
indicava ele, ademais da eleva<;8o do n ivel econ6mico e social 
dessas popula90es , 0 estudo de suas condi90es fisicas e 0 
esclarecimento de problemas medicos a elas relacionados , 
a assistencia medica ,  a educa9ao sanitaria e a execu9ao 
de medidas profi laticas .  Ressaltava ele que,  sendo a a9ao 
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da enfermeira de importfmcia decisiva na assist€mcia medica 
e na educa9ao sanitaria , ela deveria receber um treinamento 
mais completo , pois a enfermei ra rura l  caberia a del icada 
a9ao socia l  de introduzir "habitos e costumes de civi l iza9ao 
em coletividades sem qualquer adapta9ao as normas da vida 
cosmopolita" .  Apesar de reconhecer que seria mais facil para 
um homem enfrentar as cond i90es adversas de trabalho e 
de vida no interior, em sua op in iao ,  tal papel civi l izador do 
hinterland deveria ser  atribu ido a mu lher brasi le i ra ,  po  is so  
e la  teria "as  cond i90es menta is e de  espirito para ,  com 
faci l i dade ,  vencer as trad i90es e os preconceitos das 
popu la90es rurais, ma is  habituadas a verem na obra publ ica 
a a9ao perseguidora do que a atividade protetora e benfazeja" 
(CHAGAS, 1 938, p .5-7) .  

Apesardessas considera90es, logo no ana seguinte , 
em sentido contrario ,  atendendo a d i retriz geral  do governo, 
de ampl iar a atua9ao federa l  para todo 0 territorio naciona l ,  
foram transferidos a admin istra9ao mun icipal  da capital da 
repu b l ica os encargos d e  natu reza local  ( H O C H MAN ; 
FONSECA, 1 999, p .84) .  A passagem , para a Prefe itu ra do 
Distrito FederalX ,  dos  servi90s de saude pub l ica do M ES 
sediados no Rio de Janeiro ,  motivou a renuncia de Barros 
Barreto . No rol dos servi90s transferidos estavam inclu idos 
hospita i s ,  a rede  d e  centr�s d e  saude ,  recentemente 
organ izada,  bem como 0 servi90 de enfermei ras de saude 
publ ica ,  as qua is voltaram a ter seu ambito de atua9ao 
novamente restring ido a capita l federa l .  A retirada das 
enfermeiras federais das secretarias estaduais gerou uma 
crise nos respectivos servi90s de  enfermagem de saude 
publ ica .  E apesar de vir  a ser criado um quadro de enfermeiras 
de saude publ ica na Prefeitura do Oistrito Federa l ,  com 300 
cargosXl , estes nunca chegaram a ser totalmente preenchidos 
e a enfermagem de saude pub l ica do OF nao voltou a ter a 
mesma autoridade e prestigio que tivera ate 1 938 (BARREIRA, 
1 996, p .59-60) .  

No in icio dos anos 40, Barros Barreto foi reconduzido 
a dire�o do ONS, promovendo nova reestrutura�o do orgao. 
Na Reforma Barros BarretoXIl merecem destaque: a cria9ao 
da Divisao de Organiza9ao San itaria (DOS) e da Divisao de 
Organ iza9ao H osp i ta l a r  ( D O H ) ,  a cr ia9ao de o rgaos 
executivos de admin istra9ao d i reta para 0 combate as 
doen9as transmiss ive is (ma lar ia ,  febre amare la ,  peste , 
tuberculose , lepra ,  bem como 0 saneam�nto ambienta l )  e 
tambem ao cancer e as doen9as mentais ;  e a central iza9ao, 
no Instituto Oswaldo Cruz, das ativ idades de  pesquisa,  de 
produ9ao de soros e vacinas ,  do laboratorio de referencia 
para a saude publ ica e da forma9ao e especial iza9ao de 
tecnicos de alto padrao (RODRIGUES ,  1 967, p .  1 1 5- 1 1 6) .  

A P R O F I S S I O N A L I ZA CA o DO E X E R C i c l O  DA 
ENFERMAGEM 

Enquanto a imagem da enfermeira de saude publ ica 
perdia sua nitidez, crescia 0 numero de hospitais. No entanto, 
estes nao acompan havam 0 mov i mento d o  "hosp i ta l  
moderno" . No que se refere a enfermagem , por um lado ,  
grande parte dos hospitais da cidade pertencia a institu i90es 
catol icas, que encarregavam mulheres rel ig iosas do servi90 
de enfermagem, e em rela9ao as quais os med icos em geral 
preferiam evitar confrontos (BARRE IRA , 1 999b, p . 1 36- 1 39). 
Por outro lado, em decorrencia de uma pol itica de conten9ao 

BARRE I RA, I. de A. ; BAPTISTA, S .  de S .  

dos gastos com " i nvesti mentos sem retorno" (como a 
constru9ao e insta la9ao de hospita is) ,  0 que se observou 
mais, apesar de existi r a possibi l idade da cria9ao de servi90s 
proprios de assistencia med ica da previdencia socia l , fo i a 
com pra d e  serv i90s med icos d e  tercei ros (OL IVE I RA ;  
TEIXE IRA,  1 986 ,  p . 90 ,  93 )  voltados para 0 lucro, aos quais 
nao i nteressava a contrata9ao de enfermeiras d iplomadas.  

G ra n d e  parte d a  popu la9ao era atend ida  por 
pessoas, de ambos os sex�s, que adquiriam experiencia na 
pratica cotidiana, sem qualquer preparo formal, os chamados 
e n fe rm e i ro s  p ra t i c o s , os q u a i s ,  a p e s a r  de s e r e m  
co n s i d e ra d o s  p e l a s  e nfe r m e i ra s  d i p l o m a d a s  c o m o  
despreparados, constitu iam a maior parte d a  for� de trabalho 
de enfermagem . Neste sentido ,  desde 1 934 havia uma 
determina9ao legal  no senti do de  que a Escola Anna Nery 
promovesse provas de habi l ita9ao para esses exercentesXII 1 
(CARVALH O ,  1 97 6 ,  p . 1 30 ,  2 1 1 -2 1 2 ) .  No entanto,  as 
enferme i ras  d i p lomadas , benefic iar ias do d ecreto d e  
regulamenta9ao da  profissao, eram detentoras d e  um maior 
cap i ta l  cu l tu ra l ,  q u e  l e g i t im ava $ u a s  prete n90es d e  
reorgan iza9ao da  enfermagem . Mas,  ao contrario d e  suas 
expectativas , continuavam a ser feitas nomea90es desse 
pessoal leigoX'V para chefias de enferrnagem e 0 d iploma de 
enfermeira nao era exig ido para inscri9ao nos concu rsos 
publ icos . 

Na luta pela ocupa9ao desses espa90s, 0 Sindicato 
d e  Enferme i ros Terrestres d efend ia  os i nteresses dos 
praticos ,  enquanto a Associa9ao Brasi le ira de Enfermeiras 
D iplomadas (ABED)  procurava assegurar os d i reitos das 
novas profiss ionais (OL IVE I RA, E . ;  BARRE I RA, I . ,  200 1 , p .  
7 , 9) .  I nicialmente, apenas 0 representante sindical integrava 
a comissao designada pelo ministro do Trabalho para estudar 
a regu lamenta9ao da profissao de enfermeira .  Diante dos 
protestos e apelos da d iretora da EAN , ela passou a integrar 
a comissao, na qua l idade de representante do min istro da  
Educa9ao e Cu ltu ra . Tam bem a presidente da ABEDxV fo i 
admit ida como representante da classeXV' . Ocorria assim 0 
reconhecimento das novas l ideres como figuras autorizadas 
a enunciar 0 d iscurso da enfermagem nacional . 

Durante 0 Estado Novo foram real izados exames 
pelo menos nos anos de 1 937, 1 939 e 1 94 1 , com sete (cinco 
aprovados) ,  vi nte e seis (dezessete aprovados) e nove 
candidatos (nenhum aprovado) ,  respectivamente ,  ou seja ,  
no periodo de  quatro anos foram examinados apenas 42 
can d i d atos , sendo que cerca d a  metade nao obteve 
aprova�o. Dai se pode deduzir que tais exames, se puderam 
encaminhar situa0es individuais, em nada alteraram 0 quadro 
gera l  da pratica profiss ional  (OLIVE I RA, E . ;  BARRE I RA, 
1 . ,200 1 , p . 1 1 - 1 2) .  

Entretanto , des de  1 925 ,  ana de  formatu ra das 
pioneiras , se v inha formando na America do Norte (EUA e 
Canada) uma el ite profissional nativa , ainda sob os auspicios 
da Funda�o Rockfeller, mas a partir de indica90es da diretora 
da Escola Anna Nery. Tambem era uti l izada a estrategia de 
aperfei90ar 0 corpo de  i nstrutoras da Escola med iante a 
rea l iza9ao d e  estag ios  com plementares nos hospita is 
especia l izados do DNSP :  0 hospita l infanti l Artur Bernardes 
e 0 hospital de isolamento Sao Sebastiao .  Ao termino da  
M issao Parsons,  em 1 93 1 , havia se completado 0 processo 
de substitu i9ao das enfermeiras estrangeiras por enfermeiras 
d iplomadas brasi le iras, sendo que dezoito delas haviam 
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A (re)configurac;:ao . . .  

rea l izado estudos de p6s-graduac;:ao no exterior (R IBE IRO;  
BARRE I RA, 200 1 , p .  5-7) .  

Esta situac;:ao favoravel permitiu que ,  no mesmo mes 
em que viajou Ethel Parsons, de volta para os EUA, a primeira 
d i retora brasi le i ra da Escola promovesse u m  curso de  
aperfeic;:oamento sobre 0 ensino de enfermagemxvi l .  Nos anos 
segu intes foram oferecidos cursos e estag ios sobre varios 
temas, como psicologia e pratica de administrac;:ao, d ietetica, 
e problemas de enfermagem e administrac;:ao . Em 1 935 teve 
continu idade a concessao d e  bo lsas d e  estudos pela 
Fundac;:ao Rockfellerxvi l l  (RIBE IRO;  BARREIRA, 200 1 , p . 1 1 ) . 
A revista Anais de EnfermagemX'X, em dezembro de 1 938, 
anu nciava 0 reg resso recente de q u atro enferme i ras 
bolsistasxx . Chama a atenyao a d iversidade do programa de 
cada  uma de las ,  em termos de d u rac;:ao ,  i nst itu i c;:oes 
envolvidasxx, (estagios e visitas) e especia i idadesxxi l .  

De outro modo, a atuac;:ao das enfermeiras ampl iou
se tambem no campo mi l itar. Em ju lho de 1 932, dezessete 
d ip lomadas haviam tido uma experiencia de enfermagem de 
guerra , durante a rebeliao paul ista contra Vargas (a revoluc;:ao 
constitucional ista) .  E em 1 944 , ap6s a criac;:ao da Forc;:a 
Expedicionaria Brasi le i ra (FEB)XXI I I , foi criado 0 Quadro de 
Enfermeiras da Reserva do ExercitoXX'v. As enfermeiras da 
FEB nao teriam posta mi l itar, mas seriam remuneradas como 
2° sargento, 0 que nao foi aceito nem pela Escola Anna 
NeryXXV, nem pel a Escola da Cruz Vermelha.  Diante d isto foi 
aberto 0 voluntariado, med iante as inscric;:oes para 0 Curso 
de Emergencia de Enfermeiras da Reserva do Exercito , com 
tres meses de durayao, inclu indo preparac;:ao fisica, instruc;:ao 
mi l itar e estagios de enfermagem . Os atributos pessoais 
exigidos das candidatas eram os de ser bras i le i ra nata , ter 
entre 20 e 40 anos de idade,  ser solte ira ou viuva e sem 
fi lhos.  Posteriormente a lgumas dessas exigencias foram 
relaxadas (SILVA, 1 996, p . 1 43, CYTRYNOWICZ, 2000, p .80-
8 1 , VIANNA; BARRE I RA, 200 1 , p .2 1 ) .  

Quanto a qua l ifi cac;:ao profissiona l ,  0 d ip loma de  
enfermeira nao era exigido, bastando um certificado de  Curso 
de Samaritana SocorristaXXV' ,  de 40 horas ,  organizado pela 
Legiao Brasi le ira de Assistencia "para a defesa pass iva do 
Distrito Federal" ,  por uma comissao designada por Darcy 
Vargas e composta por tres m i l itares (0 Secretario Geral de 
Saude e Assistenc ia ,  0 d i retor d o  H ospita l  Central do  
Exercito, 0 d i retor da Cruz Vermelha Brasi le i ra )  e a d i retora 
da EAN . Ta l comissao contaria com a colaborac;:ao de um 
medico e tres enfermeiras, entre elas, Clara Louise Kieninger, 
assessora do Instituto de Assuntos I nter-Americanos ( lAIN 
EUA) e Zaira Cintra Vidalxxvl I , presidente da ABED. Tambem 
era val ido 0 Curso de Socorrista Volu ntaria de Guerra , 
oferecido pela EAN . Na fa lta de um certificado servi ria ate 
mesmo um atestado de um servic;:o de saude ,  declarando a 
condic;:ao de enfermeira da candidata na institu ic;:ao (VIANNA; 
BARREIRA, 200 1 , p .2 1 ) .  Nao consta que qua lquer escola 
de enfermagem ou enfermeira d iplomada tenha participado 
da organizayao ou do desenvolvimento do curso (SILVA, 1 996, 
p . 1 53) .  

Em 1 944 foi criado 0 Quadro de  Enfermeiras da 
Reserva da AeronauticaXXVl I 1 .  Engajaram-se na Forc;:a Aerea 
Bras i le i ra (FAB)XX'X, c inco enfermei ras d i plomadas pel a 
EANxxx chefiadas por Izaura Barbosa L imaxxx' , da turma 
pioneira desta escola e chefe da sec;:ao de enfermagem da 
Divisao de Organizayao Sanitaria do Min isterio da Educayao 

e Saude, 0 mais a lto cargo de enfermeira de saude publ ica 
no pais .  Este pequeno grupo,  de fato, recebeu a patente de 
2° tenente e viajou para a Ita l ia  em setembro de 1 944 . La 
atuaram em um general hospital e em um station hospital, 
destinados aos pi lotos brasi le i ros,  trabalhando ao lado de 
medicos brasi le i ros,  entre os q uais Lutero Vargas , fi lho do 
presidente da Republicaxxxil (L IMA, 1 945, p . 1 4-1 9, 1 946, p.2 1 -
2 7 ,  S ILVA, 1 996, p . 1 79- 1 80) .  

A IGREJA CATOUCA E 0 DISCURSO AUTORIZADO 
SOBRE A ENFERMAGEM 

Com 0 termino da  Missao Parsons aumentara a 
influencia da Igreja cat61 ica no ensino de enfermagem, tendo 
como mediadora a Figura de Lais Netto dos ReysXXXI I I , desde 
o in icio da decada d iretora da Escola Carlos Chagas, em 
Belo Horizonte, a primeira a formar rel ig iosas no pais. Seus 
fo rtes v i ncu los  com a a l ta h ie rarq u i a  da I g rej a sao 
evidenciados nas manifestac;:oes por e la  recebidas , em Belo 
Horizonte, em 1 938, por motivo de sua nomeac;:ao para d irigir 
a Escola Anna Nery. Alem da missa de ac;:ao de grac;:as, 
acorreram a sessao solene de homenagem 

representantes das au tor idades ,  med icos,  i numeros 
sacerdotes,  todas as a lunas da escola de enfermagem , 
as enfermeiras de nossa capita l ,  revmo (sic) , i rmas dos 
esta b e l e c i m e ntos hosp i ta l a re s ,  re p rese ntan tes d a  
Associac;:ao F e m i n i n a  e M ascu l i na  da Ac;:ao Cat6 l ica ,  
representantes dos coleg ios cat61 icos e grande numero 
de amigos e admiradores da consagrada mestraXXX1V• 

A implantac;:ao desta primeira escola governamental 
de orientac;:ao cat61 ica teve um papel fundamental na defesa 
do espac;:o ocupado pela Igreja nos servic;:os de saude, po is 
veio possib i l itar as ordens rel ig iosas a criac;:ao de suas 
pr6prias escolas de  enfermagem , d i rig idas por rel ig iosas 
enfermeiras e com participac;:ao significativa de rel ig iosas no 
seu corpo docente (BAPTISTA; BARRE I RA, 1 999, p .  72) .  
Assim e que ,  em 1 939,  as I rmas de Caridade criaram, no 
Rio de Janeiro a Escola de Enfermeiras Cat6l icas Lu iza de 
Marillac (TEIXEIRA et a I . ,  1 998, p .53). Tanto esta escola como 
a Escola Carlos Chagas e ainda a Escola de Enfermeiras do 
hospital Sao Paulo, das i rmas Franciscanas M issionarias 
de Maria ,  foram equ iparadas a Escola Anna Nery (padrao 
oficial )  durante a gestao de Lais Netto dos Reys na Escola 
Anna Nery, em marc;:o de 1 942 (BAPTISTA; BARRE I RA, 
1 997, p . 1 2) .  

Ainda na mesma gestao d iplomaram-se as primeiras 
religiosas enfermeiras na Escola Anna Nery, mediante acordo 
com a Visitadora das F i lhas de Caridade de Sao Vicente de 
Paulo,  Mere Marie Antoinette BlanchotXXXv, no sentido de 
que fossem feitos arranjos especiais no internato da Escola, 
e com a devida permissao do cardeal do Rio de Janeiro ,  d .  
Sebastiao Leme (TEIXE I RA et a I . ,  1 998, p .58) .  

Nao obstante , mesmo nao mais estando a d i retora 
da Escola Anna Nery subordinada a autoridade san itaria, ao 
atuar nos estados, as enfermeiras de saude publica federais 
entendiam como parte de suas func;:oes 0 recrutamento de 
candidatas para a Escola Anna Nery, entre as melhores 
a lunas dos cursos d e  vis itac;:ao e tambem nas escolas 
secundarias . Ass im ,  mudou a composic;:ao do alu nado da 
Escola ,  que passou a receber u m  sign ificativo numero de 
jovens "de fora" do Rio de Janeiro ,  principalmente das regioes 
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norte e nordesteXXXV' (BARREI RA, 1 996, p .59) .  A institu i9ao 
da EAN como nucleo de profiss iona l iza9ao de jovens 
mu lheres tornou-se poss ivel nao so pela existencia do 
internato gratuito, que permitia sua estada no Rio de Janeiro 
praticamente sem onus para suas fam il ias ,  mas tambem 
pela garantia de preserva9ao de sua honra ,  que Ihes of ere cia 
a escola, a qual os pais da aluna a entregavam em confian9a .  
A diretora da escola , por sua vez, fazia valer 0 cred ito dado a 
i nstitu i9ao pela palavra autorizada do cardeal  do Rio de 
Janeiro,  ao permiti r que as irmas de  caridade la resid issem . 

Al ias, a atua9ao dessa d iretora foi sempre no sentido 
de estreitar a l iga9ao entre as enfermeiras catol icas e a alta 
hierarquia da Igreja,  a qual era bastante favorecida pel a alian98 
desta com 0 governo Vargas (BARRE I RA, 1 999b, p . 1 38) .  
Tanto assim que durante 0 Estado Novo das onze escolas 
de enfermagem criadas,  seis eram catol icasxxxvi l . 

Em 1 939,  Lais Netto dos Reys , imbu ida do papel 
que caberia a escola padrao oficia l ,  i nserida na Universidade 
do Brasi l ,  de centro gerador de  l id eres que pudessem 
multipl icar 0 numero de escolas de  enfermagem em todo 0 
pa is,  fez um apelo emocionado as autoridades,  no sentido 
de que fosse aumentada  sua capacidade de  cem para 
duzentos e cinqOenta a lunas,  visto que ,  em seus dezessete 
anos de existencia ,  a Escola havia formado menos de mi l  
enfermeirasxxxvi l i .  Alem do aumento da capacidade da escola, 
a d i retora reivind icava a melhoria de suas i nstala90es , 0 
aumento de verbas,  do corpo de  professores,  do pessoal 
tecnico e admin istrativo, de modo a que ela pudesse ser, de 
fato , a "Escola Padrao Naciona l" ,  assim como "Padrao Sul
Americano"xxx,x. 

Ass im,  a d i retora d a  EAN , passando "a falar em 
seu nome,  ao empa lmar  seus a n se ios  e demandas" 
(BOU RD I E U ,  1 998, p . 1 5) ,  assumia no campo a posi9ao de  
porta-voz do ananerismo. N esse d iscurso enquadrado pelo 
popu l ismo,  a m istica da enfe rmagem ganha forte tom 
devocional e nacional ista , refor9ando a colabora9ao com a 
Igreja e com 0 governo, a l iados entre s i .  A visao pessimista 
da Igreja sobre as mulheres e a femin i l idade refor9a uma 
"etica da expia9ao", que se insere no habitus profissional da 
enfermeira .  Por sua vez, 0 Estado paternal ista e autoritario ,  
ao se constitu i r como um "patriarca do publ ico", fez da famil ia 
patriarca I 0 principio e 0 modele da ordem social como ordem 
moral ,  fundamentada na domina9ao mascul ina (BOU RDIEU ,  
1 999, p .  1 03 ,  1 05) .  

ATIVIDADES DAS ENFERMEIRAS NORTE-AMERICANAS 
NO BRASIL 

Com a entrada dos Estados Un idos na segunda 
guerra , em 1 94 1 , 0 Brasi l  tem sua i mportancia estrategica 
aumentada ,  tanto do ponto de  v ista geopol itico ( instala9ao 
de bases aereas na regiao nordeste) como de fornecedor de 
materias primas essenciais ao esfor90 de guerra (a borracha 
da Amazonia e os minerios do Vale do Rio Doce) .  Apos 
complicadas negocia90es, nas quais Vargas barganhava sua 
adesao em troca de u m  e m p rest i m o  f i n a n ce i ro ,  d o  
reequipamento e treinamento das for9as armadas nacionais 
e da insta la9ao de uma us ina s ideru rg ica , 0 Bras i l ,  sob um 
regime d itatorial , contraditoriamente, em 1 942, entra na guerra 
apoiando os EUA e as for9as a l iadas democraticas,  indo 
fazer a guerra na I ta l ia  facista d e  M usso l i n i ,  fonte de  

BARRE IRA, I .  de A . ;  BAPTISTA, S.  de S .  

inspira9ao do Estado Novo (MOURA, 1 984, p .58) .  
No mesmo ana de  1 942 e criado 0 Servi90 Especial 

de Saude Publica (SESP)XL , como orgao executive do acordo 
Brasi l - Estados Un idos, financiado pela Funda9ao Rockfeller 
e pelo la ia ,  mas subord inado ao M in isterio da Educa9ao e 
Saude e com a missao de sanear as reg ioes onde ocorria a 
extra 9ao d e  materi a i s  estrateg icos , nas  q u a i s  eram 
endemicas a febre amarela e a malar ia ,  bem como treinar 
med icos , engenhe i ros e enfermei ras de saude pub l ica 
(ALV IM ,  1 959, p .  1 43) .  Na  verdade,  0 SESP correspondia a 
"um componente da pol itica norte-americana,  numa escala 
s istematica d e  acordos cooperativ�s entre os d iversos 
governos da America Latina e o  I nstituto de Assuntos I nter
Americanos / IAIA ( RAMOS,  1 973,  p . 1 1 7 ) .  

o SESP gozava de autonomia tecnica, administrativa 
e financeira ,  e contava com uma M issao Tecn ica do la ia 
junto a Superi ntendencia do orgao, correspondendo, na 
prat ica "a uma i n st itu i 9ao americana situada em solo 
brasi le iro" (P I N H E I RO ,  1 992 , p .51 ) .  Seis enfermeiras norte
american as ,  inc lusive a lgumas ex-integrantes da Missao 
Parsons,  participaram desta equ ipe ,  com a fun9ao de atuar 
como assessoras  n o  n ive l m i n isteri a l ,  de organ izar  e 
implantar 0 servi90 de enfermagem do SESP e de assessorar 
as l ideres da enfermagem nacional ,  apesar de que a varias 
integrantes do grupo faltasse 0 dominic da l ingua portuguesa, 
conhecimento das caracteristicas cu lturais das popula90es 
a serem assistidas bem como da area de trabalho (ALVI M ,  
1 959, p . 1 46 ,  1 50 ,  1 53) .  Nao obstante, 0 SESP, de acordo 
com seus propositos declarados, nao deixou de contribu i r  
para 0 desenvolvimento da enfermagem no Brasi l ,  med iante: 
a coopera9ao tecn ica e ajuda financeira as escolas d e  
enfermagem, inclu indo a concessao de passagens aereas e 
bolsas de estudo para suas a lunas;  a concessao de bois as 
para 0 aperfei90amento nos EUA das enfermeiras indicadas 
pel a d i retora da EAN ; e assessoria ao min isterio e as 
secretarias de educa9ao e saude ( P I N H E I RO,  1 992, p .89,  
ALV IM ,  1 959, p . 1 46- 1 47) .  

Clara Lou ise KieningerXLI , chefe da missao , tendo 
s ide a primeira d i retora da Escola Anna Nery ( 1 923- 1 925) ,  
estava credenciada para situar-se como interlocutora val ida 
frente as enferme i ras brasi le i ras .  Aqu i  chegando,  ficou 
hospedada na residencia da Escola, a convite de sua diretora, 
La is  N etto dos  Reys , onde  recebeu homenagens d e  
professoras e a lunas ,  inc lusive durante a s  comemora90es 
dos 20 anos da turma pioneira e por ocasiao de seu aniversario 
natal icioXLl I • E a turma que se formou em 1 942 escolheu-a 
como paraninfa (KI EN INGER, 1 975, p . 1 1 3). No mes seguinte 
foi estruturada a se9ao de treinamento de enfermagem, que 
t inha uma dup la  fi na l idade:  a de garantir a execuc;:ao dos 
pianos de trabalho aprovados pela superintendencia do SESP 
e a de  colaborar  com institu i90es oficiais e privadas, para a 
eleva9ao do n ivel dos servic;:os de saude no Brasil (BASTOS,  
1 993, p .  44) ,  pois a epoca, as poucas enfermeiras brasi leiras 
concentravam-se nas escolas de enfermagem e nos servi90s 
publ icos de saude.  

Em sua apresenta9ao na inaugura9ao da I I I  Semana 
de Enfermagem, real izada em maio de 1 943,  ficou clara a 
natu reza pol it ica da m issao de  Kieninger no Bras i l .  Ap6s 
ressaltar os feitos de Florence N ight ingale na guerra da  
Crimeia ,  de Clara Barton na guerra civi l nos EUA e de Anna 
Nery na guerra do Paragua i ,  passou ela a tratar da situa9ao 
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A (re)configurayao . . .  

da enfermagem n a  2 a  guerra mund ia l .  Ressaltou q u e  nos 
EUA a propon;:ao enfermeiral combatente era de 1 :200, pois 
"as maes ped iram que seus entes queridos nao segu issem 
sem enfermeiras" e que a moral das foryas armadas era 
elevada, grayas as nobres mulheres que acompanhavam as 
tropas e que somente "as me lhores enferme i ras ,  dos 
caracteres mais l impidos" eram escolh idas para as foryas 
armadas . Lembrando que no Brasi l  havia menos de mi l  
enfermeiras d iplomadas para uma populayao de 50 mi lhoes 
de habitantes, perguntou : "Enfermeiras e mulheres do Brasi l ,  
es ta re m o s  p ro n t a s  p a ra o m b re a r  com as n o s s a s  
responsabil idades? Como iremos consegu i r  enfermeiras em 
numero suficiente para cu idar dos soldados nos campos de 
batalha e das pessoas deixadas na retaguarda?" A segu i r, 
fez uma exortayao: "Deixemos de  lade nossas ambiyoes 
pessoais e nos dediquemos a esse esforyo que nos auxi l iara 
sobremodo a ganhar a guerra , de  forma que nao so nosso 
pais ,  mas a a lma conosco a lcance sua Vitoria ' ''XLI I I . Ass im ,  
o problema da guerra se constitu ia na razao de ser  de sua 
presenya no Brasi l . 

Nessa fa la ,  mais uma vez, 0 d iscurso patriotico foi 
apropriado por uma mulher como "argumento irrecusavel" para 
justificar sua posiyao e legitimar sua proposta , pautadas por 
um d iscurso mascu l ino normativo e sob a autoridade mi l itar. 
Por outro lado, nele a m istica da  enfermagem se reveste de 
carater universal ,  reforyando a colaborayao internacional e a 
a m izade  e ntre 0 B ra s i l  e o s  Es ta d o s  U n i d o s ,  m a s  
fundamentado n a  crenya da superioridade da  civi l izayao 
americana, no movimento sanitario internacional e no hospital 
moderno. E, mais uma vez, miss Kieninger protagoniza 0 
papel de s imbolo da mulher e da  enfermeira americanas, 
das quais ela constitu ia 0 modele e a porta-voz autorizada 
(BARRE I RA, 1 999a , p .  1 27 ,  1 30) .  

A RESISTEN C IA DAS E N F E R M E I RAS F E D E RAlS A 
LlDERANCA AMERICANA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Nao obstante a boa aco lh ida d ispensada a Clara 
Louise Kien inger e a anuenc ia a sua  part ic ipayao em 
atividades como as reunioes da d iretora com as enfermeiras 
d iplomadas da Escola Anna Nery, Lais Netto dos Reys nao 
permitiu a ingerencia da assessora americana em sua gestao, 
d ifi cultando a cooperayao do IA IA/S E S P  com a EAN , 
co ns i d erada estrateg i ca aos  i n teresses  a m e ricanos  
(OLIVE I RA, C .  S . ;  BARRE IRA, I .  200 1 , p . 1 1 ) . 

Apesar de mantidas as relayoes de cord ia l idade,  
na real idade d .  Lais ,  detentora de capital cu ltu ra l  tanto no 
estado incorporado como no institucional izado e tambem 
no estado objetivadoXLIv (BOU R D I E U ,  1 998,  p .73-79), nem 
aceitava a l ideranya de miss Kieninger, nem permit ia sua 
i nterferemcia nos assu ntos d a  Esco la .  As atas d essas 
reunioes chamam a atenyao para um confl ito latenteXLIv. Em 
reun iao em que esteve ausente a assessora americana,  
d .Lais, apos declarar "querer por em pratica as ideias trazidas 
por miss Kieninger, de modo que a Escola pudesse ter melhor 
re levo na sociedade e dar  me lhor  formayao mora l  as 
d iplomadas", declarou que com a experiencia que possuia 
em materia de escolas de enfermagem tinha tambem tirado 
as segu intes conclusoes:  "ja decorridos v inte anos da 
fundayao da Escola Padrao, e necessario que se faya algo 
de maior ( . . .  ) Temos mu ito conhecimento , mas nao temos 0 

verdadeiro espirito de  enfermeira e essa e a razao de virem 
estrangeiros e ficarem nos postos de  enfermagem ( . . .  )"XLVI . 
F ica assim expl icitado qua l  0 entendimento da educadora 
brasi le ira sobre a presenya da  assessora do IAIA, ou seja ,  
com o  u m a  i ntru sao e m  espayos ja  ocu pados pe las  
enfermeiras ananeri. 

Kieninger tratou de estabelecer um intercambio direto 
com algu mas instrutoras ,  convidando-as para atuar nos 
programas do SESP. Neste sentido, de maio a julho de 1 943, 
Zai ra Cintra Vida l ,  a convite de  miss Kieninger, "di retora do 
projeto de enfermagem do S ESP" ,  organizou em Vitoria do 
Espirito Santo um curso de Emergencia em Enfermagem , 
"para 0 trabalho de saneamento do Vale do Rio Doce" . Deste 
trabalho participaram tambem as enfermeiras Agnes Waddell 
ChagasXLVII , Carl ina Santa Rosa (da EE Carlos Chagas), Judith 
Areas e Ana Nava , ambas da EANxLVI l i .  

A intensa atividade pol itica desenvolvida pela diretora 
da EAN ana de 1 943, em d iversos setores, evidenciava seu 
empenho em forta lecer suas a l ianyas e ampl iar a area de 
influencia da esco la .  Somente no mes de outubro ela ,  a 
convite d o  m i n i stro d a  Aeronaut ica bat izou 0 nav io
ambu lancia "Anna Nery" , da FAB;  vis itou d .  Darcy Vargas 
por seu restabelecimento e sua volta a presidencia da LBA; 
vis itou 0 interventor do Estado do Rio para agradecer seu 
comparecimento e 0 da 1 a dama do estado a cerim6nia de 
formatura da Escola ; visitou tambem d. Jayme de Barros 
Camara ,  "a fim de apresentar as homenagens da EAN por 
sua i nvestid u ra na Arq u id iocese do Rio de Janeiro ;  e 
co m p a receu  a U n i a o  N a c i o n a l  d o s  Estu d a nte s ,  
acompanhando a delegayao d e  alunas que foi levar a U N E  a 
flamula da EscolaxLix . 

Outra in iciativa da d iretora da EAN , na qual idade de 
presidente do Conselho de Enfermagem do MES, foi a de 
promover uma 1 a  Reuniao de d i retoras de EE para 0 estudo 
dos problemas nacionais de enfermagem, sob a coordenayao 
do Reitor da UB ,  real izada de 20 a 27 de novembro de 1 943, 
no Pavi lhao de Aulas da  EAN . Participaram representantes 
das tres escolas equ iparadas a "escola padrao": Carlos 
Chagas , Luiza de Mari l lac e a do Hospita l  Sao Paulo ,  da 
Escola Paul ista de Medicina , bem como das tres escolas 
que recem haviam in ic iado suas atividades: duas de Sao 
Vicente de Paulo (de Goias e do Ceara)  e a EE anexa a 
Faculdade de Medic ina da  USP, e tambem das EE nao 
equ iparadas, mas oficia l izadas (Cruz Vermelha e Alfredo 
P i n to ) .  P a rt i c i p a r a m  a i n d a  as s u per in tende ntes d e  
enfermagem das d ivisoes hospitalar e sanitaria d o  DNS/MES, 
bem como da Secretaria de Saude e Assistencia da Prefeitura 
do DF. Durante a reun iao 0 arcebispo do Rio de Janeiro 
celebrou missa por intenyao da referida reuniaoL. 

Em feverei ro de 1 944, d. Lais promoveu novamente 
na EAN uma 2a Reu niao de Diretoras para 0 estudo dos 
problemas de enfermagem nacionais .  A conferencia sobre 
"Organizayao d a  enfermagem em tempo de guerra" ficou a 
cargo da enfermeira americana Gertrude Hodgman,  chefe 
do serviyo de enfermagem do SESP desde outubro de 1 943, 
presente tambem Clara Curtis ,  agora integrando este serviyo, 
como coordenadora dos serviyos de enfermagem no Distrito 
FederalL i .  Mais duas conferencias seriam real izadas: uma 
em setembro de 1 944 e outra em feverei ro de 1 945, ambas 
com a participayao de  enfermeiras representantes do IAIAI 
SESP. 
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Entretanto, em junho de 1944, dois anos ap6s 0 

inicio do projeto IAIAISESP no Brasil, 0 relat6rio relativo ao 
sub-projeto Anna Nery School a apresentava, apesar de 
certas restri<;oes, como "a maior e melhor escola de 
enfermagem do Brasil". No entanto, a avalia<;ao do 
intercambio entre esta escola e as enfermeiras americanas 
era bastante desfavoravel: "Nossos esfor<;os para melhorar 
esta escola, mesmo com a indica<;ao de miss Louise 
Kieninger para dedicar-Ihe aten<;ao integral nos anos de 1942-
1943, nao foram bem sucedidos, apesar de que algumas 
coisas tenham side conseguidaslli. Oevido ao criticismo desta 
escola, desenvolveu-se um espirito de antagonismo ao NTP 
(NURSING TRAINNING PROGRAMM) entre um pequeno 
grupo de instrutoras da escola e da parte de sua diretora". 
Oiante desta situa<;ao problematica foi tra<;ada um politica 
de sustentar uma atitude amistosa e colaboradora em rela<;ao 
a EAN, mantendo rela<;oes estreitas mas, ao mesmo tempo, 
tentar abrir outros canais de intercambio e coopera<;ao com 
outras institui<;oes e lideran<;asllil. 

Por sua vez, Clara Walter CurtisllV, outra ex
integrante da Missao Parsons (1923-1926) veio ao Brasil por 
solicita<;ao da Secretaria Geral de Saude e Assistemcia do 
Oistrito Federal, para organizar os servi<;os de saude do 
municipio do Rio de Janeiro e organizar uma escola de 
enfermeiras. Com esta finalidade, ela promoveu, em julho de 
1943, uma reuniao com as enfermeiras de saude publica, ja 
entao lotadas nos quadros da Prefeitura do Oistrito Federal, 
no sentido de interpretar 0 sentido da coopera<;ao bi-Iateral 
a ser desenvolvida em prol do esfor<;o de guerraLV. E, em 
mar<;o de 1944, quando foi instituida uma comissao para 
elaborar 0 plano de cria<;ao da EE, Clara Curtis estava entre 
seus membros, juntamente com Zaira Cintra Vidal, futura 
diretora da escola a ser criada, a brasileira Mirabel Smith 
Ferreira Jorge e Aime Shaw Wells, americana. Integrava ainda 
a comissao 0 medico sanitarista e antigo professor da EAN 
Jose Paranhos FontenelleLv,. Esta escola, depois Faculdade 
de Enfermagem da UERJ, foi criada apenas tres meses ap6s 
(OLIVEIRA,C.S. ; BARREIRA,I., 2001, p.10-11). Clara Curtis 
tambem visitou a Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto, sob 
a dire<;ao de Maria de Castro Pamphiro (tamMm da turma 
pioneira da EAN), designada para promover sua 
organiza<;aoLVIl. 

No mesmo ana de 1944, foi fundada a EE do Estado 
do Rio, mais tarde enquadrada na Secretaria de Educa<;ao 
do mesmo (ALVIM, 1959, p.146, AS PIONEIRAS, 1951, 
p.65). 0 significado politico desta iniciativa fica evidente por 
suas bases de apoio: 0 SESP, financiado pelo governo 

america no; 0 governo do estado do Rio, cujo interventor era 

genro do ditador; e a Legiao Brasileira de Assist€mcia (LBA) 
presidida pela 1a dama do pais. Tal significado e ainda mais 
real<;ado pela data do evento, 19 de abril, ou seja dia do 
aniversario natalicio de Getulio Vargas. 

Enquanto isto, desde 1940, a Funda<;ao Rockfeller 
patrocinava a implanta<;ao da escola de enfermagem da 
Universidade de Sao Paulo (USP), anexa a faculdade de 
medicinaLVII1, com 0 objetivo principal de dar sustenta<;ao ao 
projeto do Hospital das Clinicas, em um contexte de 
tecnifica<;ao da medicina e do avan<;o do hospital moderno, 
como expressao da racionaliza<;ao do processo de 
diagnosticar e curar. Nesta escola estadual, 0 corpo docente 
foi desde logo integrado por docentes brasileiras, que se 

..... 
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haviam graduado nos Estados Unidosllx, especialmente para 
participar de sua implanta<;ao (BAPTISTA; BARREIRA, 1999, 
p.73). Sua primeira diretora, indicada pela Funda<;ao 
Rockfeller, foi Edith de Magalhaes Fraenkel, sucessora de 
Ethel Parsons na Superintendencia do Servi<;o de Enfermeiras 
do ONSP, desde 1931, e que inclusive nao era cat6lica. E 
embora diplomadas pela Escola Anna Nery tambem tenham 
participado do corpo docente da nova escolaLX, 0 que de fato 
ocorreu foi 0 surgimento de um outr� modele de ensino de 
enfermagem, fora da lideran<;a da "escola padrao", conforme 
a politica para ela definida pelo IAIA e pelo SESP. 

Apesar daquele "apelo emocionado" de Lais Netto 
dos Reys, em 1939, pedindo 0 aumento da capacidade da 
EAN, bem como maior apoio governamental, de modo que a 
escola pudesse ser, de fato, a "Escola Padrao Nacional", 
assim como "Padrao Sul-Americano", meses antes da aula 
inaugural da EE da USP, a imprensa noticiava "Em Sao Paulo 
a maior Escola de Enfermagem da America do SUI"LXI. E, ao 
contrario da EAN, a nova escola manteve estreita coopera<;ao 
com 0 IAIA, aceitando a assessoria de miss Ella Hasenjeager 
por muitos anos. Alem disso, constituiu-se em outr� "centro 
gerador de lideres que pudessem multiplicar 0 numero de 
escolas de enfermagem em todo 0 pais", como d. Lais definira 
o papel da EAN. 

ATUACAo DAS ENFERMEIRAS AMERICANAS JUNTO As 
ENFERMEIRAS BRASILEIRAS NA ITAuA E NOS EUA 

A influencia das enfermeiras norte-americanas sobre 
a enfermagem brasileira se fez tambem de outro modo, ou 
seja, pela sua participa<;ao conjunta nos servi<;os de saude 
das for<;as armadas de seus paises. Seguiram para a guerra, 
a partir de maio de 1944, com os cerca de 25 mil homensLXlI, 
apenas sessenta e sete enfermeiras (em pequenos grupos), 
das quais somente oito eram diplomadas, sendo tres pela 
EANLXIII, e uma parteira (CYTRYNOWICZ, 2000, p.80, SILVA, 
1996, p.160, VIANNA; BARREIRA, 2001, p.21). As demais 
presumivelmente seriam socorristas. Na Italia a FEB integrou 
o V Exercito dos EUA, sob 0 comando do general Mark W. 
Clark. Os medicos e enfermeiras, junta mente com os 
sargentos com curso de enfermagem do exercito, todos 
subordinados ao chefe do servi<;o de saude da FEBLX'v, foram 
lotados em diferentes tipos de hospitais: de retaguarda 
(general hospitals), hospitais intermediarios (station 
hospitals) e hospitais de campanha (field hospitals), em varias 
cidades italianas e cujos servi<;os de enfermagem eram 
chefiados por enfermeiras americanas, com a patente de 
major ou capitao, respons8veis inclusive pelas brasileirasLXV, 
as quais, independentemente de suas qualifica<;oes, tinham 
as mesmas atribui<;oes e trabalhavam em conjunto com as 
equipes americanas, mesmo sem 0 dominic da lingua 
inglesa, atendendo tambem militares de varias nacionalidades 
(SILVA, 1996, p.16-17, 158, 168-169). 

Oeste modo, as brasileiras entraram no jogo do poder 
com enormes desvantagens em rela<;ao as americanas, 
come<;ando pela competencia tecnica, inser<;ao no servi<;o 
de saude, dominic do idioma "oficial", aparencia pessoal 
(padrao etnico, qualidade dos uniformes e da lingerie, usa 
diversificado de artigos de toalete). Mais uma vez 0 padrao 
americana foi assimilado pel as enfermeiras brasileiras, que 
passaram a usar os produtos americanos, inclusive os 
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uniformes de enfermeira. Houve tambem 0 que se poderia 
chamar de "treinamento em servigo" com as enfermeiras 
americanas, que as ensinavam a trabalhar com novos 
equipamentos e medicamentosLXVI. Ocorreu assim para elas 
um ganho de capital cultural, de diversas naturezas. 

Nos EUA, as enfermeiras militares americanas 
treinaram 0 pequeno grupo de enfermeiras diplomadas pela 
EAN que integrou a FAB, nelas reforgando 0 habitus 
profissional adquirido em cursos de pos-graduagao naquele 
pais. De outro modo, as enfermeiras civis formaram 
professoras para a EE da USP, novo polo de irradia9ao da 
enfermagem moderna no Brasil, as quais por sua vez, como 
antes ocorrera com as professoras da EAN, "aprendiam in 

loco 0 discurso da enfermagem norte-americana, no idioma 
original", tornando-se elas tambem "lidimas sucessoras e 
interlocutoras preferenciais para uma reprodu9ao sempre 
atualizada" (BARREIRA, 1999a, p. 132). 

A (RE)CONFIGURACAO DA IDENTIDADE DA 
ENFERMEIRA BRASILEIRA 

o regime estadonovista, ao tempo em que montou 
uma eficiente maquina de repressao a qualquer manifestayao 
contraria ao regime e ao governo, tratou de construir uma 
imagem ideal de Vargas, mediante uma propaganda oficial e 
sistematica, que 0 apresentava como grande estadista, 
protetor das familias, benfeitor dos trabalhadores e pai dos 
pobres. Esta pratica de culto a personalidade se estendeu a 
familia do ditador, com destaque para sua esposa, d. Darci 
Vargas, 1 a dama do pais, presidente da Legiao Brasileira de 
Assistencia (LBA) e tambem para sua filha Alzira Vargas do 
Amaral PeixotoLXVII, com marcante atua9ao politica junto ao 
presidente e tambem ao seu marido, Ernani do Amaral 
Peixoto, militar da Marinha e interventor do estado do Rio de 
Janeiro durante todo 0 Estado Novo (ROCHA; BARREIRA, 
2001, p.5, 10-12, 17-19). 

Por outro lado, a partir dos anos 30, acelerou-se 0 
processo de reconfigura9ao da imagem da mulher na 
sociedade brasileira, com um maior aces so a instru9ao e 0 
incremento do ingresso das mulheres de todas as camadas 
sociais no mundo do trabalho. Evento emblematico foi a 
conquista do voto feminino. No entanto, a questao racial 
permaneceu intocada. Os idea is eugenicos emanados da 
Europa foram aqui assimilados sob a forma de uma politica 
de "embranquecimento da na9ao", considerado necessario 
ao projeto modernizador da Republica (FERREIRA; 
BARREIRA, 1999, p.7). 

Um dos obstaculos ao desenvolvimento da 
enfermagem neste periodo, a epoca uma profissao incipiente, 
foi 0 baixo nivel de escolariza9ao da popula9ao feminina 
brasileira, que impedia que houvesse um fluxo continuo de 
candidatas de bom nivel demandando a carreira (BAPTISTA; 
BARREIRA, 1999, p.72). Neste sentido, a mulher negra, 
como desde a cria9ao da EAN, continuava a ser duplamente 
discriminada (FERREIRA; BARREIRA, 1999, p.16). 

A EAN sempre envidara esfor90s no sentido de atrair 
ex-normalistas, consideradas 0 modele de candidata para 0 
curso de enfermagem. No entanto, a porcentagem desse 
tipo de candidata, que durante 0 periodo da Missao Parsons 
(1923-1931) foi de 37% (73:197), baixou para 34 % (96:282) 
no periodo seguinte (1931-1937), caindo ainda para 23,5 % 

(118:501) durante 0 periodo do Estado Novo correspondente 
a gestao de d. Lais (1938-1945). 

No que se refere ao curso normal como fator de 
exito das alunas, ou seja, para a obten9ao do diploma de 
enfermeira, durante a Missao Parsons, 41 % (45:110) das 
diplomadas pela EAN tinham feito 0 curso normal, portanto 
nove pontos percentuais acima das excluidas que possuiam 
este curso, isto e, 32% (28:87). Ao contrario, nos period os 
seguintes a situa9ao se inverteu: de 1931-1938, 32,5 % 
(48: 148) das diplomadas e 36 % (48:134) das excluidas eram 
ex-normalistas, portanto uma diferen9a de -3,5 pontos 
percentuais. E de 1938-1945 essa diferen9a negativa se 
amplia para -5 pontos percentuais: 26 % (63:244) das 
diplomadas e 21 % (55:257) das excluidas tinham 0 curso 
normal. Assim e que, apesar da valoriza9ao da candidata 
portadora de diploma de curso normal, este nao parece se 
ter constituido em fator de sucesso das alunas, pelo menos 
para 0 periodo do presente estudo, 0 Estado Novo. Este fato 
poderia ser atribuido a uma alta eficacia do processo de 
sele9ao, que permitiria 0 ingresso apenas das candidatas 
que apresentassem as habilidades (cognitivas e outras) 
necessarias a um bom desempenho no curso de enfermagem, 
independentemente da realiza9ao ou nao do curso normal. 
Outra possibilidade e a que tenha havido uma mudan9a nos 
criterios de avalia9ao, passando a haver uma maior 
valoriza9ao dos atributos gerais de personalidade do que 
especificamente do preparo intelectual das candidatas 
(FERNANDES; BARREIRA, 2001, p.8-16). Vale lembrar 
ainda que, a partir de meados dos anos 30, mudou 0 perfil 
do corpo discente, com um crescente contingente de alunas 
do norte/nordeste, as quais ou nao teriam tido acesso ao 
curso normal ou onde talvez a escola normal apresentasse 
diferen9as no nivel de preparo. 

Entretanto, surgiu um novo perfil de enfermeira de 
saude publica federal, que por determina9ao presidencial 
passou a atuar junto aos departamentos estaduais de saude. 
Esta mudan9a acarretou comportamentos excentricos ao 
padrao feminin�, como 0 de viajar desacompanhada. E uma 
vez delegada a fun9ao de realizar as visitas domiciliarias, 
cabia as enfermeiras de saude publica 0 papel de 
supervisoras, de modo a garantir a qualidade do servi90 e, 
ao mesmo tempo, atuar como assessoras tecnicas, junto 
ao diretor do departamento de saude publica no estado. 

Ao mesmo tempo, a vigencia do "padrao Anna Nery", 
durante todo 0 periodo estudado, para efeito de equipara9ao 
das demais escolas, manteve os principios da hierarquia e 
da disciplina como fundamentos da forma9ao da enfermeira 
e se incorporou ao ethos da enfermeira brasileira (BAPTISTA; 
BARREIRA, 1999, p.72). Neste sentido, uma educadora que 
pode ser apresentada como paradigma deste modele e 
mesmo Lais Netto dos Reys, diretora da "escola padrao", da 
mesma gera9ao de Darci Vargas, figura carismatica, 
possuidora de grande habilidade politica, que construiu fortes 
aliangas com a Igreja e com as autoridades governamentais, 
emprestando consideravel prestigio ao cargo que ocupou por 
mais de uma decada (ROCHA; BARREIRA, 2001, p.12-16). 
No entanto, 0 clima de autoritarismo vigente, que perpassava 
todos os setores da sociedade, tambem se fazia sentir na 
EAN, por exemplo: "a bem da ordem e da disciplina" a diretora 
dissolveu 0 Conselho de Alunas, fechou seu jornalzinho "A 
Lampada" e suspendeu duas alunas, uma por dois meses e 
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outra por qu inze d iasLXVI l I . 
Na decada segu inte , a 2a guerra mund ia l  rompeu 

com as normas estabelecidas para as relagoes socia is em 
geral e de modo particular para 0 comportamento femin ino. 
Durante a guerra , ao tem p o  em q u e  a s  enferme i ras 
d i plomadas bras i le i ras nao consegu i ram fazer va ler os 
principios de d ivisao do traba lho que mantivessem seu 
d istanciamento do pessoa l  sem formagao profiss iona l ,  
ocorreu um renovado impacto da infl uemcia d a s  enfermeiras 
norte-americanas, em d iversos lugares (no Brasi l ,  na Ita l ia e 
nos EUA) e de d iferentes modos . 

As que vieram atuar no Brasi l  como representantes 
autorizadas do governo de seu pais ,  a lem de tentar orientar 
o funcionamento da  "escola pad rao oficial" e a criagao de 
outras escolas, implantaram um novo modele de  servigo de 
enfermagem de saude pub l ica ru ra l ,  que  v ir ia a se tornar 
parad igmatico. As que trabalharam como oficiais do exercito 
america no no front da I ta l i a ,  j u nto com as enfermeiras 
b ras i le i ras da F E B ,  ens i na ram- Ihes  um outr� hab itus 
profiss iona l  e u m  outr� esti l o  d e  consumo .  Nos E UA,  
enfermeiras americanas tre inaram enfermeiras d iplomadas 
federais para a guerra (0 grupo da  FAB) ,  nelas reforgando 0 
habitus profissional que ja haviam adqu ir ido em bolsas de 
estudos naquele pais, como tambem prepararam enfermeiras 
para a paz (as futuras professoras da EE da USP) ,  in iciando 
assim a formagao de  um outr� grupo de e l ite , no interior de 
uma universidade governamental ,  pertencente ao estado mais 
industria l izado do pais .  

De todos os modos , surg iu  no imaginario coletivo a 
representagao da enfermeira como mulher economicamente 
emancipada ,  apesar de  i nconscientemente conti nuar  a 
reproduzir certos "principios de visao e de d ivisao geradores 
dos generos' (BOURD I E U ,  1 999, p . 1 02) .  

CONSIDERACOES FINAlS 

A acentuada transigao h ist6rica e social do periodo 
e evidenciada pela ruptura da imagem femin ina trad icional e 
pe lo  su rg i mento d e  novas fi g u ras-t i po d e  m u l h e r. A 
reconfigurayao da imagem da mulher, que passa a conquistar 
espagos na vida publica, apresenta tanto figuras exemplares, 
que atuaram dentro dos l im ites aceitaveis pelos detentores 
do poder, quanto figuras transgressoras da ordem social em 
vigor. Mas, por meios e modos d ist intos,  figuras de ambos 
os tipos conseguiram,  de a lgum modo exercitar 0 poder e 
dar visibi l idade aos seus nomes e ao espago onde atuaram.  

N este contexte i nse rem-se  n ovas profi ssoes 
fem in inas ,  com destaq u e  para a enfermagem , que  se 
constitu iu  em importante vetor de  emancipagao economica 
da mulher. No entanto, as enfermeiras ,  em gera l ,  buscaram 
alcangar melhores posigoes no campo em que atuavam 
mediante estrategias de evitagao do confronto com a ordem 
d o m i n a nte e, ao con t ra r i o ,  p ro c u ra n d o  a l i a n c;;a s  e 
oportunidades para obter visibi l idade e reconhecimento social .  
Para tanto, a enfermeira d iplomada t inha que lutar em varias 
frentes, adotando estrategias de d istanciamento, de modo a 
evidenciar sua d ist ingao em relac;;ao a todos os demais 
exercentes de enfermagem que, no entanto ha tempos haviam 
tomado posic;;ao no campo (fre i ras ,  enfermeiros mi l itares,  
praticos em gera l ) .  

A mudanc;;a na composic;;ao do corpo d iscente da 

BARREIRA, I .  de A. ;  BAPTISTA, S .  de S .  

EAN , com um maior numero de candidatas das regioes norte 
e nordeste, e com menor escolaridade,  ao tempo em que 
abriu novas possibi l idades a d ifusao do modele de enfermeira 
"padrao Anna Nery" ,  pe lo aumento da  demanda ,  pela 
poss ib i l idade de abertura de  escolas em seus estados de 
origem , da organizac;;ao de seus servigos de saude publ ica e 
de seus hospitais ,  aumentando assim sua area de influemcia 
no campo da enfermagem e portanto de forc;;a no jogo de 
poder, tambem pode ter concorrido para a d im inu ic;;ao de  
seu  prestfgio, nao  se  caracterizando mais como uma escola 
adequada as moc;;as da e l ite, detentoras de um maior capita l  
cultural . 

As e n fe r m e i ra s  d i p l o m a d a s  con t i n u av a m  
dependentes d a s  ofertas d e  emprego n o  servigo publ ico ,  
notadamente no n ivel federa l :  M ES e PDF. 0 processo de  
profissional izac;;ao do exercicio da  enfermagem se  fazia 
lentamente: rel ig iosas, mi l itares e praticos, apesar das novas 
normas lega is ,  continuavam a exercer a profissao sem 
maiores restric;;oes, ocupando inclusive cargos de chefia de 
enfermagem nos servic;;os de saude; tambem por ocasiao da 
formagao do quadro de  enfermeiras da FEB nao fo i feita 
qualquer d istinc;;ao entre d iplomadas e nao d iplomadas . No 
entanto , as escolas de enfermagem , grac;;as a institu igao do 
"padrao oficial" ,  tiveram os cargos de d iretora e de instrutora 
reservados as enfermeiras d iplomadas. 

Pode-se considerar que neste periodo consol idou
se uma "el ite nativa" ( i n ic iada desde os tempos da M issao 
Parsons) ,  form ada em g rande parte por ex-bols istas da 
Fundac;;ao Rockfel ler, que haviam completado sua formac;;ao 
na America do Norte e que portanto eram detentoras dos 
c6digos inerentes ao habitus da enfermeira americana . Este 
grupo ,  composto por i nstrutoras d a  EAN e chefes d e  
enfermagem dos hospita is do M E S ,  e l iderado pel a d iretora 
desta escola ,  Lais Netto dos Reys , a l iada da Igreja cat6l ica, 
no momenta da cooperagao Brasi l -Estados Unidos para 0 
esforc;;o d e  guerra , ofereceu resistemcia as enfermeiras do 
la ia  e mormente a sua figura de proa, Clara Louise Kieninger, 
que havia organ izado a EAN , como sua primeira d i retora , a 
epoca da M issao Parsons .  

A este comportamento reativo, consubstanciado no 
reforgo ao espirito de grupo,  ° ananerismo, os representantes 
do IA IA no B ra s i l ,  bem como os d i rigentes do SESP, 
adotaram estrategias correspondentes , buscando formas 
a lternativas de ocupar melhores posigoes no campo da 
enfermagem e de obter colaborayao para 0 alcance de seus 
objetivos, que sendo de natureza tecnica ,  mediavam a meta 
visada ,  que era de natureza pol itica . Entre as novas al iangas 
seiad as, chama a atenc;;ao as d i retrizes adotadas para a 
i m p l a n t a c; a o  d a  E s c o l a  d e  E n fe rm a g e m  d a  U S P :  
i ndepend{mcia e m  relac;;ao a area d e  i nfluemcia d a  EAN e 
inserc;;ao da  E E  na Facu ldade de Medicina, determinando 0 
surg imento de um pad rao concorrente ao "padrao oficia l " .  

Deste modo,  essas mu lheres enfermeiras,  ao l utar 
pel a produgao e imposic;;ao de uma visao de mundo leg itima 
(BOU RDI E U ,  1 989 ,  p . 1 40 )  ao se inseri rem em d iferentes 
grupos de i nteresse que ,  por sua vez, lutavam entre s i  para 
impor sua pr6pria visao de mundo, muitas vezes se colocaram 
em posic;;oes antagonicas,  ainda que mantendo certos ideais 
em comum (BAR RE I RA,  1 999, p . 1 25- 1 26) .  De todos os 
modos, surge no imaginario  coletivo a representac;;ao da  
e n fe rm e i ra como m u l h e r  e m a n c i p a d a ,  a p e s a r  d e  
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inconscientemente continuar a reproduzir certos "principios 
de visao e de divisao geradores dos gemeros" (BOU RD I E U ,  
1 999, p . 1 02) . 
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NOTAS 

I le i  3 7 8  d e  1 3/ 1 /3 7 .  As s e d e s  d a s  d e l e g a c i a s  fo r a m  
implantadas nas cidades do R i o  de Janeiro ,  Beh�m, Forta leza , 
Recife, Sa lvador, Sao Paulo ,  Porto Alegre e Belo Horizonte . 
II lei 1 1 8 , de 1 8/1 1 /35,  que organ iza 0 Servi90 de Enfermagem 
da Di retoria Nacional de Saude e Assistencia Medico-Socia l .  
I I I  lei 452 , de 5 de  j u l h o  de 1 937 ,  q u e  organ iza a UB a e la  
incorporando a EAN como i nstitu i9ao de ens ino complementar, 
para 0 ensino de enfermagem e de  servi90 socia l .  
I V  Decreto-Iei nO 590/38.  
V Relatorio da enfermeira de  saude pub l ica Du lce Pontes (ver 
b ib l iografia ) .  
VI Ver 0 verbete correspondente em "Quem e Quem na Historia 
da Enfermagem B ras i l e i ra " ,  base de dados  do N u cleo de  
Pesqu isa de H istoria da Enfermagem Bras i le i ra (Nu phebras) 1 
EEAN. 
VII  Centro de Documenta9ao da E EAN .Ata da 2a sessao ord inaria ,  
de  1 2/2/44 ,  da  2a Reu n iao d e  D i retoras para 0 estudo dos 
prob lemas nac iona is  d e  enfe rmagem ,  promovida pel  a EAN , 
p . 1 2 .  
VII I  Sumario das pr incipais rea l iza90es da Escola Anna Nery no 
periodo de 1 93 1  a 1 940.  Centro de Docu menta9ao da EEAN , 
1 940,  cx 70,  doc. 59.  
IX Entao chefe do laboratorio I nstituto Oswaldo Cruz, i rmao de 
Carlos Chagas.  
X Decreto nO 1 .040 1 39.  
X I  Decreto-Iei nO 5263 1 43. 
XI I  Decreto-Iei n° 3 1 7 1 4  1 4 1 , regu lamentado pelo decreto nO 8674 
1 42.  
X I I I  U m a  vez a p rovados  n e s s e  exa m e  esses  exercentes  
poder iam se i nscrever j u nto aos orgaos  d e  saude  p u b l ica 
(federa l  ou estadua is)  como enfermeiros praticos.  Decreto nO 
23 774 / 34. 
XIV Centro de Documenta9ao da E EAN : 1 940,  cx 7 1 , doc 1 04 .  
xv Ed ith de Magalhaes Fraenke l ,  primeira presidente da Abed . 
XVI Centro de Docu menta9ao da E EAN . Relatorio da d i retora 
1 939: mar. p .  73. e maio. p . 1 29 .  
XVII Centro de Docu menta9ao da E EA N :  Relatorio Anua l  do 
Servi90 de Enfermeiras ,  anos 1 93 1 . 
XVI I I  Centro de Documenta9ao d a  E EAN : Relatorio Anual  do 
Servi90 de Enfermeiras ,  anos 1 932 ,  1 935 e 1 936.  
XIX cr iada em ma io  de 1 93 2 ,  pa ra d iv u l g a r  a rt igos sobre a 
enfermagem , escritos por enfermeiras e tambem par medicos 
l igados a EAN . 
xx Hi lda Anna Krisch , Del izeth de Ol iveira Cabra l ,  Aurora de Affonso 
Costa e Alayde Borges Carneiro .  
XXI h o s p i ta i s  g e ra i s :  N ew Yo rk  H o s p i ta l ;  0 h o s p i t a l  d a  
u niversidade John Hopkins ,  em Baltimore ;  a C l in ica Mayo, em 
Roch ester ;  lakes ide  Hosp i ta l  em M i n e a p o l i s ;  0 B e l l evue  
Hosp i ta l ;  Mary M c  C le l l an  Hosp i ta l ,  e m  C a m b r i d g e ,  N . Y. ; 
hospitais especia l izados: B uttler  Hospita l ,  em Providence, R. 1 .  
e 0 S t  E l izabeth Hospita l  , ambos d e  ps iq u iatri a ,  0 hospital 
Charles V. Chap in ,  de doen9as contag iosas, em Providence ,  
R . 1 .  e 0 hospital  de  tu bercu losos em G len lake;  0 servi90 de 
en fe r m a g e m  de s a u d e  p u b l i c a  do H a r l e m ,  N ova Yo r k ;  
u n i ve rs i d a d e s :  Te a c h e r ' s  C o l l e g e ,  d a  U n iv e rs i d a d e  d e  
Columbia ,  N Y ;  U n iversidade d e  M ineapol is ,  M in . ;  Un iversidade 

BARREI RA, I .  de A. ;  BAPTISTA, S.  de S.  

de Western Reserve , em Cleveland ;  Un iversidade de Toronto, 
Canada .  Algumas con heceram 0 State Board Examination no 
Departamento de  Educa9ao, em Albany ou a Visit ing N u rses 
Association de M ineapol is .  Pontos obrigatorios eram:  a vis ita a 
Washington , a Cruz Vermelha Americana,  a embaixada do Brasi l  
e ao Panamerican Bu i ld ing .  "Viajantes" , noticia pub l icada na 
revista Anais de E nfermagem ana 6 ,  n .  1 5 , dez.  1 938,  p .  44-45.  
X X I I  S a u d e  p u b l i c a ,  d o e n 9a s  con tag i o s a s ,  t u b e rc u l os e , 
p s i q u ia t ri a ,  m e d i c i n a ,  c i r u rg i a ,  ped ia t ri a ,  p re e pos-nata l ,  
c re c h e s ,  c o n t ro l e  d a  n a ta l i d a d e ,  ofta l m o l og i a ,  O R l ,  
admin istra9ao e ens ino .  
XXI I I  Porta ria min isteria l  nO 4744 de 9 de agosto de 1 943.  
XXIV Decreto- Ie i  nO 6 .097 ,  regu lamentado pelo decreta nO 1 4 257 , 
ambos de 1 3/1 2/43 ,  a l te rado pelo decreta n01 503 1 , de 1 4/3/44 . 
xxv A d i retora da EAN ofereceu a colabora9ao das enfermeiras 
no Corpo Expedicionario,  porem sob certas condi90es, que nao 
fora m aceitas , 0 q u e  fo i por ela informado em entrevista a 
imprensa. Centro de Documenta9ao da EAN . Ata da 2a sessao 
da 2a Reun iao  de D i retoras para 0 Estudo dos Prob lemas 
Nacionais de Enfermagem, 1 4/2/44,  p .  18  verso e 1 9 . 
XXVI Centro de Documenta9ao da E EAN , cx 75 ,  doc .3 ,  1 943.  
XXVII Ver verbete correspondente em "Quem e Quem na Historia 
da E nfe rmagem B ras i l e i ra " ,  base de d ados do N u cleo  d e  
Pesqu isa de  H istoria da  E nfermagem Brasi le i ra (Nuphebras)1 
EEAN. 
XXVI I I  Decreto-Iei nO 6 .663 ,  de  7/7/44. 
XXIX Em janeiro de 1 944 segu i ra para a Europa 0 Grupo de Ca9a 
da FAB ,  para part ic ipar da l uta contra a Alemanha. 
xxx Reg ina  Borda lo ,  Oc imara Moura ,  Jud ith Areas,  Anton ina  
Martins e Izaura Barbosa L ima .  
XXXI Ver verbete correspondente em "Quem e Quem na H istoria 
da Enfermagem B ras i l e i ra " ,  base de d ados do N u c leo  d e  
Pesqu isa de H istoria da  Enfermagem Brasi le i ra (Nuphebras)1 
EEAN. 
XXXII Centro de Documenta9ao da E EAN . Recorte de jornal "0 
Globo", 1 3/7/44: "Part iu para 0 fronl 0 fi lho do sr Getu l io Vargas: 
outros segundos-tenentes ,  medicos e enfermeiras segu i ra m  
no mesmo aviao ( . . .  )" . A noticia inc lu i  foto dos mesmos n o  interior 
do aviao. 
XXXII I  Ver 0 verbete correspondente em "Quem e Quem na Historia 
da E nfe rmagem B ras i l e i ra " ,  base de dados do N u cleo  d e  
Pesqu isa de H istoria da  Enfermagem Brasi le i ra (Nuphebras)1 
EEAN. 
XXXIV "As homenagens de  Belo Horizonte a Exma Snra D .  Lars 
Netto dos Reys , por motive de sua transferencia para 0 Rio: a 
i l ustre d i retora da Esco la  de E nfermagem Carlos Chagas foi 
a lvo de magnificas manifesta90es" , noticia pub l icada na revista 
Anais de Enfermagem ana 6, n. 1 5 , dez. 1 938 ,  p. 25-29. 
xxxv Ver 0 verbete correspondente em "Quem e Quem na Historia 
da Enfermagem B ras i l e i ra " ,  base de d ados do N u c leo  d e  
Pesqu isa de H istoria da  Enfermagem Brasi le i ra (Nuphebras)1 
EEAN. 
XXXVI Centro de Documenta9ao da E EAN : memo da d i retora de 
1 9/2/40,  cx 69 ,  doc. 1 7 . 
XXXVII EE do Hospital Sao Vicente de Paulo (uma em Goiania e 
outra em Forta leza) ,  E E  H ugo Werneck (em Belo Horizonte) e a 
E E  N . S .  das Gra9as (no Recife ) ,  a lem das duas ja mencionadas 
ac ima .  A inda n o  periodo do  Estado Novo,  em 1 944 , foram 
criadas as EE do Estado do Rio de Janeiro ,  em N itero i ,  entao 
capital do estado do Rio ,  a Escola Rachel Haddock lobo, no 
Distrito Federa l  e a EE do Para (Baptista & Barreira , 1 997 ,  p .  
1 3 ) .  
XXXVI I I  Centro de Docu menta9ao da E EAN : Relatorio Anua l  do 
Servi90 de Enfermeiras, ana 1 939 .  
XXXIX Centro de Documenta9ao da E EAN . Sumario das principais 
real iza90es da EAN no periodo 1 93 1 - 1 940.  Cx 70, doc. 59. 
X L  Decreto-Iei  nO 432 1 , de 21 de maio de 1 942. 
XLI Ver 0 verbete correspondente em "Quem e Quem na Historia 
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A (re)configura9ao . . .  

d a  E nfermagem B ras i l e i ra " ,  base  d e  dados  d o  N u cleo d e  
Pesqu isa de Historia da Enfermagem Brasi le i ra (Nu phebras)1 
EEAN. 
XLII Centro de Documenta<;:ao da EEAN : 1 942,  cx 75, doc .3 .  
XLII I Centro de Documenta<;:ao da EEAN : Discursos pronunciados 
por ocasiao da I I I  Semana da Enfermagem, rea l izada de 1 2  a 
20/5/43.  Cx 75, doc. 5 .  
XLIV Segundo Bourd ieu 0 capital cu l tura l  pode existir sob tres 
formas:  no estado incorporado ,  sob a forma de d isposi<;:oes 
d u raveis do organ ismo;  no  estado i nst ituc iona l izado ,  sob a 
forma de titu los e d ip lomas; e no estado objetivado sob a forma 
de bens culturais .  
XLV Essas reu n ioes eram pres id idas por ambas as I fderes , 0 
que nao atende a boa norma;  em certa reu n iao, nota-se que a 
d i retora da escola evita interpretar a proposta de  sua assessora 
para 0 grupo; em outra ocasiao, d .  Lais de lega as chefes de 
enfermagem a coopera<;:ao sol icitada por  m iss Kieninger para 
o estudo sobre a organiza<;:ao e funcionamento das enfermarias 
q u e  servem de campo de estag io  p a ra a esco l a ;  em u m  
momento, a ex-d i retora d a  escola parece i nvad i r  a area d e  
atua<;:ao d e  d .  Lais (famosa por seu carisma e re lacionamento 
materna l  com as a l u nas) ;  em outro momenta e la parece se 
exceder, ao sugerir a ado<;:ao pela EAN de praticas vigentes das 
escolas de enfermagem americanas.  Centro de Documenta<;:ao 
da EAN . Reun ioes das enfermeiras d iplomadas da EAN : atas 
da 6" e 1 1 "  reunioes, real izadas em 7/1 2142 e em 3 1 / 1 /43 (Livro 
de atas); e resumos das reun ioes de 1 5  e 1 6/2/43 (cx 75, doc.9) .  
XLVI Centro de Docu menta<;:ao da E EA N .  L ivro d e  atas das 
reun ioes de enfermeiras d i p lomadas da EAN :  ata da reun iao 
de 1 /9/1 943 (sl nO da reun iao) .  
XLVII Casada com Evandro Chagas. 
XLViii Centro de Documenta<;:ao da E EAN : Relatorio de atividades 
j unto ao Sesp. 1 943,  cx 75,  doc. 8 .  
XLIX Centro de Documenta<;:ao da E EAN . Re latorio anua l  da  
d i retora : 1 943,  outubro .  
L Centro de Documenta<;:ao da E EAN . Relatorio anua l  da d i retora : 
novembro de 1 943.  
LI Centro de Documenta<;:ao da EEAN . Ata da 2" sessao da 2 " 
Reun iao de Di retoras para 0 Estudo dos Problemas Nacionais 
de Enfermagem , 1 4/2/44 . 
Lli Ate 0 momenta da elabora<;:ao do referido relatorio ,  a un ica 

ajuda financeira prestada a EAN pelo Sesp/lAIA fora 0 custeio 

de dez passagens de candidatas, de seus estados para 0 Rio 

de Janeiro .  Neste momenta foram a locados cerca de 1 5  mi l  

do lares pe lo  Sesp ao NTP, sendo que  esta soma so poderia 

ser exced ida mediante acordo escrito e assinado pelas partes 

i nte ressadas .  
U I I  OS pianos tra<;:ados, pelo Su perintendente do Sesp e pelo 
representante no Brasi l  da d ivisao de Saude e Saneamento do 
IAIA, foram no sentido de :  manter rela<;:oes cordia is com a EAN , 
p resta ndo- I h e  tod a a aj u d a  p o s s i ve l ;  es ta b e l e c e r  c e rta 
competi<;:ao a e la ,  em bases profissionais e amigaveis ;  tentar 
obter sua coopera<;:ao para 0 aperfei<;:oamento dos servi<;:os e 
do ensino de enfermagem no pais ,  bem como os servi<;:os de 
suas dip lomadas em projetos de seu interesse; tornar possivel 
re l a <;:oes a m i g a v e i s  c o m  as e nfe rm e i ra s  da E A N  q u e  
desej assem co laborar  com e l e s ;  m a nter  contato com os  
p rogramas  e a t iv i d a d e s  d a  E s co l a ,  p a ra sua  m e l h o r  
compreensao da situa<;:ao da enfermagem no pais .  Fonte : Casa 
de Oswaldo Cruz. Dpto de Arqu ivo e Documenta<;:ao . Brazilian 
Field Party of Institute of Inter American Affairs and the Servi<;:o 
Especial de Saude Publ ica .  Subproject Description NT - RJA -
1 4  - 2: Anna Nery School: cx 8 ,  doc. 74. Orig ina l  em ingles.  
u v  Ver 0 verbete correspondente em "Quem e Quem na H istoria 
da E nfe rmagem Bras i l e i ra" , base de dados  do N u cleo d e  
Pesqu isa de Historia da Enfermagem Bras i le i ra (Nuphebras)1 
EEAN. 
LV Centro de Documenta<;:ao da EEAN , cx 9, doc. 83 e 85, 1 943.  

LVI Dpto de Arqu ivo e Documenta<;:ao da Casa de Oswaldo Cruz. 
Doc.83 ,  cx 9 .  Boletim n. 876, de 24/3/44 . 
LVII Livro de Visitas da E EAP. 
LViii Decreto-Iei estadua l  nO 1 3 .040,  de 3 1 /1 0/42. 
LlX Maria Rosa de Souza Pinheiro ,  Zi lda de Almeida Carvalho,  
G lete de Alcantara e Lucia Jard im .  
LX Lu iza Thenn de Araujo ,  H i lda Anna Krish ,  Haydee Guanais 
Dourado, Margarida Rosa e Yolanda Lindenberg Lima . 
LXI Recorte de jorna l :  "A Gazeta" ,  de 1 717/43 in Rodrigues, 1 985, 
p .59 .  
LXII que integravam a 1 "  Divisao Exped icionaria ,  sob 0 comando 
do general  Joao Batista Mascarenhas de Moraes (Falcao, 1 999, 
p .2 1 3 ) .  
LXiii Nair Paula de Melo,  Olga Mendes e Altamira Pereira Valadares. 
LXIV Coronel  medico Emmanuel  Marq ues Porto. 
LXV 0 nao enquadramento mi l itar das enfermeiras da FEB criou 
e n o rmes  p rob l e m a s  de o rd e m  p ra t i c a ,  u m a  vez q u e  a s  
enfermeiras americanas t i n  h a m  patentes de oficiais e nao havia 
acomoda<;:oes fem i n inas para os do is  esca loes.  A so l u<;:ao 
e n cont ra d a  fo i a do "j e i t i n h o  b ra s i l e i ro " :  as  e nferm e i ras  
bras i le i ras nomina lmente passaram ao posto de 2°  tenente , 
mas nao oficia lmente, quer  d izer, nao em rela<;:ao ao soldo e a 
sua situa<;:ao funcional  por inteiro (Camerino, 1 999; Si lva,  1 996, 
p . 1 48) .  
LXVI As c i n co e nfe rm e i ra s  d i p l o m a d a s  p e l a  EAN q u e  se  
e n g aj a ra m-se  n a  FAB fo ra m t re i n a d a s  p o r  en fe r m e i ras  
americanas em Nursing Air Evacuation, na base aerea de Mitchel 
Field, no estado de Nova York. Na Ita l ia ,  embora tenham atuado 
em um general hospital e em um station hospital, nao integra ram 
e q u i p es  d e  s a u d e  a o  l a d e  d e  e nfe rme i ra s  o u  med i cos 
americanos .  
LXVII No contexte de violencias pol iticas e repressao sexual que 
caracter iza 0 per io d o ,  nao  pod er iam d e ixar  de  s u rg i r  na  
soc i edade  perso n a g e n s  t ra n s g ressoras  do padrao mora l  
v igente ,  que tambem representa m ,  mas de  outr� modo , a 
gera<;:ao de Alzirinha Vargas, como a intelectual e mil itante pol itica 
Patricia Galvao, conhecida como Pag u ,  que viveu 0 lade sombrio 
do governo Vargas e sua pOl ic ia pol itica . Bem d iferente e a 
trajetoria de outra figura femin ina publ ica ,  a vedete do teatro de 
revista Virg in ia  Lane ,  cujo envolvimento com 0 presidente e 
assunto controvertido ,  cabendo versoes tanto da natureza sexual 
de suas rela<;:oes , como de  mais um pretexto para a divu lga<;:ao 
de Vargas como protetor da classe artistica, ou ambas as coisas 
(Rocha & Barre ira ,  2000 , p. 2 1 ) .  
LXVI I I  Centro de Documenta<;:ao da EEAN . Relatorio da d i retora , 
1 939,  j u n . ,  p. 1 58 .  
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