
RES U MOS D E  TES ES 

Organiza�ao cle Servi�o de Assistfmcia Domiciliaria de Enfermagem. Isabel 
Cristina  Kowalolm Cunha - Disserta�ao (mestrado em Enfermagem). Escola 
de Enfermagem da U niversidade de Sao Paulo, 1 99 1 . 

Este estudo teve por objetivos descrever a fi ist6ria da assistencia domici l iaria de enfermagem 
no Bras i l  e em alguns pa ises da Europa e America , ' identificar  as ca racteristicas atua is dessa 
assistencia e propor u rn  modelo de organ iza«ao de ser'vi«o de assistencia domici l iaria de enfer
magem - SADE .  Para tanto ,  ut i l izou-se u rn  levantamento bibl iografico sobre 0 assunto e a 
experiencia pessoa l  da  autora . 0 conteudo do trabalho levou a crer que  atrav$s da organ izal;ao 
destes servi«os, a enfermeira pode melhor promover a educa«§o do paciente para a saude e 
a uto-cu idado ,  assegurando sua recupera«ao ,  com melhor qua l idade de vida :  

Endere«O :  Escola de Enfermagem da U n iversidade de Sao Pau lo .  
Av.  Dr. Eneas Carvalho Aguiar, 4 1 9 
05 .403-000 - Sao Pau lo - S .P .  

o E,gresso do Curso de Enfermagem da Unisinos e sua Situa�iio Ocupa
cional. El isabeth Gomes da Rocha Thome. Disserta�ao (Mestrado em Edu
ca�ao). Pontificia Un iversidade Cat61 ica do Rio Grande do Sui ,  1 99 1 . 

Com a fina l idade de ana l isar a s itua«Bo ocupaciona l  do egresso do Curso de  Enfermagem da  
U N I S INOS e vElrificar a atua«ao da Un iversidade quanto a capacita«ao profissiona l  de  seus  a lunos 
e res pectiv� desempenho no mercado de trabalho ,  rea l izou-se urn estudo descritivo , que consist iu 
na ana l ise de  6 1  q uest ionarios obtidos de  formandos, em sua ma ioria  dos anos entre 1 986 e 1 989.  
Os dados coletados f<>ram sobre caracteristicas dos egressos , do curso e do mercado de traba lho .  
Buscou-se tambem a visao destes enfermeiros sobre 0 curso,  sua profissBo e sua situa«ao no 
mercado de traba lho .  Os resu ltados mostraram que a popula«ao de egressos e basicamente 
femin ina (9 1 , 8%) ,  solte ira (57,4%) , numa faixa eta ria entre 21 e 3Q anos (57 ,4%) , orig inaria de 
famil ias de  n ivel cu ltura l  de primeiro grau  (60 ,7% - pais; 52,5% - maes) e procedentes do i nterior 
67 ,2% . A esco lha para ingresso no curso fo i por segunda OP«BO (57,4%) , mas . 60 ,7% dos 
entrevistados faria m  enfermagem nova mente , apesar de considerarem a atividade desva lorizada ,  
pouco reconhecida e de  ba ixa remunerac;ao .  Quarenta por cento dos egressos trabalhavam e m  
categorias infe riores da  enfermagem anteriormente ao ingresso na U n iversidade .  Setenta por cento 
dos respondentes desempenham atividades em hospita is ,  8% em Saude Publ ica e 1 7% em 
atividades de ens ino .  Dos que trabalham em hospita is ,  52% sao enfermei ros de u n idades,  20% 
supervisores de enfermagem e 5% tern cargo de chefia .  0 trabalho e rea l izado predominantemente 
em institui«oes privadas - 44 , 3% - em estatais - 41 % - � apenas 1 ,6% , como a utonomo.  D iversos 
motivos l evam a esco lha  da atua l  ocupa«Bo e a forma de admissao e por concurso ou se le«ao (49%) 
e convite (44%) . 0 i n icio da atividade profissional  se da ap6s a conclusao do curso , num reg ime de 
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traba lho de se is (49%) ou o ito (23%) horas d iarias .  0 salario recebido por 48% dos egressos , e de  
3 a 5 sa larios min imos vigentes na epoca , e por  25% , de 6 a 8 .  0 sa lario idea l ,  por  36 horas de 
traba lho ,  na op in iao dos profissionais seria  de 5 a 1 0  sa larios min imos (37 ,7%) ou 1 0  a 1 5  sa larios 
min imos (26 ,2%) . Sessenta e do is por cento dos egressos nao possu i  atividade para le la a atua l  
ocupac;ao .  0 C u rso de Enfermagem na U N I S I NOS e considerado ,  em seus conceitos extremos , 
bom por 43% dos respondentes e ru i m  por 1 6% .  0 curso prepara 0 egresso de uma forma positiva 
para 0 mercado de traba lho ,  mas a formac;ao seria  melhor, se houvesse u m  maior n u mero de horas 
praticas ,  reformu lac;ao do curricu lo ,  atua l izac;ao de professores, e u m  ma ior  i nteresse pela rea l idade 
socia l .  Em re lac;ao aos cursos de  pos-graduac;ao ,  sao pouco procurados, devido a pequena oferta 
como um dos motivos pri ncipa is . Existe campo de traba lho para os enfermeiros, especia lmente em 
hospita is ,  embora oferec;a m  ba ixos sa larios.  A maior g ratificac;ao do profissiona l  egresso da 
U N I S INOS e 0 reconheci mento ao seu tra ba lho ,  segundo 61  % dos respondentes . Na ava l iac;ao do 
C u rso e Mercado de traba lho ,  constatou-se que 0 grad uando de Enfermagem da U N I S I N OS tem 
acesso aos conhecimentos e hab i l idades , seg u ndo as questoes propostas , mas nem sempre da 
forma idea l ,  para 0 campo de traba lho .  As d ificu ldades , mu itas vezes ,  surgem quanto a a pl icac;ao 
do que aprendeu no curso . Alg u ns aspectos - l idera nc;a , re lacionamento de equ ipe - rea lmente 
aprofundam-se no proprio exercicio profiss iona l .  

o Parentesco Imaginario. H istoria e representa�ao social da loucura nas 
rela�oes do espa�o asi lar. Cristina Maria Loyola M i randa. Tese (Livre Docen
cia) .  Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Un iversidade do R io de Janei ro. 
1 990. 

Estudo da  formac;ao da identidade profissional  da enfermeira pSiqu iatrica no Bras i l ,  a partir da 
biografia do m ito de origem da Enfermagem Moderna ,  cujo s istema formador nao contemplou 0 
doente menta l como cl ientela para receber assistencia de enfermagem pelas N U RSES. A partir  do 
estudo d a  Reforma N ight ingale e do secu lo XIX,  recuperou-se a h istoria  da enfermagem pSiqu iatrica 
no B ras i l , considera ndo-se dois marcos h istoricos : a criac;ao ,  no Rio de Jane i ro da Escola 
Profiss iona l  de Enfermeiros e Enfermeiras junto ao Hospicio Naciona l  de Al ienados (1 890) e,  
tambem no  Rio de Jane i ro (1 923) , a Escola de Enfermagem Anna Nery. Procurou-se apreender no 
d ia  a dia do  Hospicio ,  as representac;oes coletivas herdadas sobre 0 louco ,  a partir do estudo da 
h istoria da loucura e das representac;oes socia is sobre elas constru idas e que  permanecem 
instru indo 0 cotid iano das re lac;oes no  espac;o as i l iar. 

Enderec;o : Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 
Rua Dr. Xavier  Sigaud sIn - Botafogo 
22.290- 1 80 .  Rio de Jane i ro .  RJ 

o Trinomio Mae-Pai-Filho Frente ao Alto Risco - Uma Abordagem para a 
Enfermagem. Rosangela da Si lva Santos. Tese (Livre Docencia em Enfer
magem ). Escola de Enfermagem Alfredo Pinto . U niversidade do Rio de 
Janei ro, 1 990. 

o estudo ,  de  natureza qua l itativa , ana l isa 0 trinamio Mae-Pai-F i lho ,  frente a gestac;ao de a lto 
risco e as demandas para 0 acompanhamento das repercussoes perinata is .  A metodologia adotada 
foi 0 estudo de caso ,  com uti l izac;ao de entrevista semi-estrutu rada d i recionada para questionamen
tos basicos re lacionados as percepc;oes , necessidades emergentes, ao d i re ito a saude e as 
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possib i l idades de ava l ia<;80 .  Valendo-se das experiencias profissionais acumu ladas e de l iteratu ra 
especia l izada ,  a a utora formu lou uma abordagem metodol6g ica para ava l ia<;80 de a lto risco , com 
caracterfsticas de orig i na l idade e operaciona l idade.  Ta l abordagem permite ava l iar  as repercuss5es 
do a lto risco na crian<;a .  Os dados obtidos e a ana l ise de conteudos rea l izada conduzem a reflex80 
sobre a pratica profissiona l  e pol iticas dos programas de ass istencia a saude e constitu i  uma 
contribu i<;ao para a composi<;80 de novos espa<;os no campo da Enfermagem Obstetrica . 

Endere<;o :  Escola de Enfermagem Alfredo Pinto . 
Departamento Matemo- I nfant i l .  Un iversidade do Rio de Jane i ro .  
R u a  Dr. Xavier Segaud sIn - Botafogo 
22.290- 1 80 - Rio de Janeiro .  R . J .  

Educa�ao em Saude: Possibilidades de uma Proposta. Aguida Wi ndhausen . 
Disserta�ao ( M estrado em Enfermagem). Un iversidade de Santa Catarina, 
1 992. 

o presente estudo teve como objetivo a e labora<;80,  implementa<;80 e ava l ia<;80 de um marco 
conceitua l  e processo de enfermagem para assistencia de enfermagem ao ind ivid u o  em sua 
Educa<;80 em Saude.  A proposta fo i elaborada a parti r de uma viS80 do processo saude/doen<;a 
como resu ltado de prodU<;80 e tambem do profiss ional  de enfermagem como i nte lectua l  capaz de 
contribu ir  para a transforma<;80 da qua l idade de vida das pessoas e ,  portanto , de sua saude.  A 
implementa<;80 junto a do is suje itos moradores do Bairro Imaru i ,  na Cidade de Itaja i ,  Santa Catarina 
no periodo de 1 989 a 1 990 ,  deu-se med iante a uti l iza<;80 do "processo de enfermagem"' , cujas 
eta pas foram :  capta<;80 dos dados, ana lise dos dados , s intese da s itua<;§o saude/doen<;a do suje ito , 
p lanejamento , implementa<;80 e ava l ia<;80 .  A metodologia uti l izada para a coleta de dados fo i a 
observa<;§o participante . A ana l ise dos dados foi de cunho qua l itativo , ut i l izando-se as descri<;oes 
dos encontros com os suje itos da pesqu isa . Da experiencia vivenciada junto aos suje itos pode-se 
observar que :  0 cotid iano e um espa<;o adequado para que 0 profissiona l  e ind ividuo  busquem 
conhecer as ra izes das q uestoes mais  importantes de suas vidas e que interferem no  processo 
saude/doen<;a ;  a ideolog ia  dominante perpassa todas as esferas do pensar e do ag i r, tomando-se 
um obstacu lo  para as reflex5es e decis5es dos ind ividuos e ,  por isso,  deve ser objeto de estudo do 
profissiona l  que se propoe a traba lhar  desta forma ; 0 vincu lo com os suje itos parece ser decis ivo 
para 0 atend imento h u mano ,  contextual izado e para d iagnosticos e interven<;oes mais acuradas;  
as etapas do traba lho de Educa<;80 em Saude devem desenvolver-se num continuo ,  sem serem 
seccionadas,  dando ao profiss ional  e suje ito uma ViS80 mais integrada da vid a ;  educando e 
educador  vivenciam 0 processo educativo , fazendo e refazendo conce itos e posturas ;  os suje itos 
possuem d iferentes estag ios de consciencia que devem ser observados no encaminhamento do 
traba lho ;  0 contato com os sujeitos em seus domicfl ios possibi l ita a �bordagem de uma demanda 
que ,  mu itas vezes, nao procura os servi<;os de saude.  

Endere<;o :  Un iversidade Federa l  de Santa Catarina 
Centro de C iencias de Saude.  Curso de Enfermagem,  
Campus U n iversitario sIn - Trindade 
88 .040-900 - Florian6pol is - SC 
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Um Modelo para a Assistencia de Enfermagem a Mulher Mastectomizada 
a Partir de Suas Representa�6es Sociais. Angela M aria Leal de M oraes 
Vie i ra. Disserta�ao (M estrado em Enfermagem). U n iversidade de Santa Ca
tarina.  1 99 1 . 

o presente tra ba lho tem como objetivo verificar a ut i l idade da Teoria das Representa96es 
Socia is  (Moscovici ,  1 98 1 )  no d i recionamento da intervenc;ao de enfermagem j u nto a mu lheres 
mastectomizadas.  Atraves de entrevistas e re latos de observaC;ao,  chegou-se a um mapa cog n itivo 
q u e  envo lveu os temas H istoria  de Vida ,  Corpo , Saude/Doenc;a e Cancer. Dentre as categorias 
emergentes do d iscurso das cl ientes , a Sexua l idade caracterizou-se como uma d imensao impor
tante , bem como a Famil ia  e a Rel ig iosidade como fontes de a poio .  0 Cancer fo i sempre descrito 
de forma negativa , sendo que as mulheres expl icita ram a sua fa lta de informa<;:ao sobre 0 
desenvolvimento e a preven<;:§o da doen<;:a .  A uti l iza<;:ao da Teoria  das Representa<;:oes Socia is 
como referencia l  teo rico para a interven<;:ao provou ser efi caz, na med ida em que as cogn i96es 
apresentadas pelas pacientes em re la<;:ao ao corpo , ao sig n ificado da ciru rg i a ,  da perda  e da  
representac;ao do  cancer, gu ia ra m  a intera<;:ao enfermei ra-cl iente e promoveram uma re lac;ao de 
ajuda . 

Endere<;:o : U n iversidade Federa l  de Santa Catarina  
Centro de Ciencias de Sauda .  Curso de Enfermagem.  
Campus U n iversita rio sIn - Trindade 
88 .040-900 - Florianopol is - SC 

A Pratica dos Enfermeiros em Postos de Saude Municipais no Estado do 
Parana e sua Rela�iio com a Forma�iio Profissional e a Organiza�iio dos 
Servi�os. Lil ia  Bueno de Magalhaes. Tese ( Doutorado). Faculdade de Saude 
Publ ica da Un iversidade de Sao Paulo, 1 991 . 

A expansao do  mercado  para enfermeiras,  em postos de saude mun icipa is ,  levou a uma 
pesqu isa para caracterizar a pratica desses profiss ionais em postos de saude de 22 mun icipios do  
Estado do  Para n a ,  e sua  re la<;:ao com a forma<;:ao profissional  e organ iza<;:§o dos servic;os . Sao 
descritos a carga horaria e conteudo das d iscip l inas de enfermagem de saude publ ica , das 7 escolas 
de enfermagem do Estado ,  e a existencia nas secretarias ou departamentos , de programas,  
atribu i<;:oes dos enfermeiros e a uxi l iares de saude,  manua l  de normas e proced imentos. Fora m  
entrevistados 1 1 7 enfermeiros . A popula<;:ao estudada apresentava como caracterist icas :  t e r  menDs 
de 5 a nos de  formada (65 ,8%),  traba lhar  no mun icipio ha menDs de 2 anos (58 ,9%) e com uma 
carga horaria  contratua l  em ma ior  proporc;ao de 40 horas semana is (47 , 9%) , 0 n u mero de 
enfe rmeiros com formac;ao especifica na a rea era ba ixo : habi l itac;ao em saude publ ica 1 6 ,3% e 
especia l izayao e m  saude publ ica 28,0% . Tinham sob sua supervisao em media 2 , 1  postos d e  saude 
e 8 ,4 a uxi l iares de  saude.  A frequencia ma ior entre as atividades admin istrativas foi a supervisao 
(76 , 0%) ; nas assistencia is 0 atendimento de enfermagem (83 ,7%) e nas educativas 0 tre inamento 
de pessoa l  (50 ,4%) . A at ividade de pesqu isa apresentou ba ixo percentua l  (4 ,2%) . As reu n ioes e m  
n ivel centra l foram as ma is frequentes entre as extra-posto de saude.  O s  fatores faci l itado res do  
desempenho  foram 0 re lacionamento inter-equipe,  0 a poio instituciona l  e a a utonomia e e ntre os  
d ificu ltadores a planta fis ica , insuficiencia de recursos humanos e capacita<;:ao insuficiente . Nao 
participavam da  programa<;:ao 23, 1 %  e as atividades dom a comun idade foi referida por  56,4% dos 
entrevistados . Foi  ava l iado insuficiente 0 conteudo teorico e prat ico da d iscip l ina enfe rmagem de 
saude publ ica e ' as sugestoes foram para mudan<;:as no conteudo,  carga  horaria ,  a loca<;:ao e 
i ntegrac;ao com o utras d iscip l inas .  Os egressos da escola de Enfermagem da  FundaC;ao U n iversi
dade de Cascave l  (FEC IVEL) foram os que apresentara m  d iferenc;as s ig n ificativas entre as 
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atividades desenvolvidas em re la<;ao as outras escolas.  As atividades de supervisao e tre inamento 
de pessoa l  a presentara m  u ma forte evidencia de que a propor<;ao dos enferme iros , que  desempen
ham estas atividades nos servi<;o organ izados, e maior que nos servi<;os nao organ izados . As 
atividades com a comun idade e a participa<;ao na programa<;ao mostrara m-se como va riaveis 
i ndependentes da organ iza<;ao. 

Endere90 :  Facu ldade de Saude Publ ica da U n iversidade de Sao Pau lo .  
Departamento de Pratica de Saude Publ ica .  

A�ao Educativa Parficipante com Gestantes - a Analise do Discurso como 

Instrumento de A valia�ao. Marcia Regina Nozaiva. Disserta�ao ( M estrado 
em Saude Publ ica). Faculdade de Saude Publ ica da U n iversidade de Sao 
Paulo, 1 99 1 . 

Este estudo fo i rea l izado com a cl ientela de mulheres primigestas do Centro de Saude Escola 
de Pau l in ia e teve por objetivo desenvolver e ava l iar  uma a<;ao ed ucativa participante atraves da 
ana l ise de d iscurso . Sob a perspectiva de uma re la<;ao pedagog ica ca lcada .no d ia logo e na 
participa<;ao das ed uca ndas no processo,  0 referencia l  teorico-metodologico do estudo i nsp irou-se 
na  con ce p<;ao de  educa<;ao l i bertadora ,  na metodologia participativa em pesq u isa , na  qua l  a 
participa<;ao dos pesqu isados no processo e um pressuposto essencia l ,  e na teo ria do d iscurso , 
enquanto teoria  da  detennina<;ao h istorica dos processos de constitu i<;ao dos sentidos. Uti l izando 
a ana l ise de d iscurso como instru mento de ava l ia<;ao ,  chegou-se aos seg u intes resu ltados : a a<;80 
educativa desenvolvida contribu iu  na constitu i<;80 do d iscurso das participantes, que  se deu pela 
incorpora<;ao e a rticu la<;ao de e lementos do saber cientifico com fragmentos anteriormente i ncor
porados e ,  a l iada a h istorla de vida das partici pante , representou u m  fator colaborador no  processo 
de conscientiza<;ao das mesmas. 

Endere90 :  Faculdade de Saude Publ ica da U n ivers idade de Sao Pau lo .  
Departa mento de Saude Materno- Infant i l  
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