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A Auditoria de Enfermagem (AE) é uma profissão pouco conhecida na 
área da Saúde, assim como a prática do enfermeiro auditor, sendo 
o objetivo desta pesquisa conhecer a trajetória profissional de en-
fermeiras auditoras, identificar os incidentes críticos que motivaram 
sua escolha profissional e a percepção sobre o trabalho que reali-
zavam. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou o método 
biográfico-narrativo e teve como instrumento a entrevista biográfica, 
com a participação de oito Enfermeiras Auditoras (EA) que atuavam 
em instituições, públicas e privadas. Os dados foram organizados em 
sínteses esquemáticas denominadas Biogramas, nos quais buscou-
se identificar os incidentes críticos que marcaram as trajetórias pro-
fissionais das EA. Desse modo, as narrativas permitiram identificar 
que os fatores motivadores da escolha profissional estavam rela-
cionados a questões pessoais, profissionais e socioeconômicas, e os 
incidentes críticos associados a acontecimentos e pessoas que os di-
recionaram para a AE, buscando reconhecimento e status profissio-
nal. Os resultados encontrados mostraram que a prática assistencial 
foi a primeira atividade profissional do grupo em virtude de sua pró-
pria formação, mas, diante dos desafios da profissão, a AE constituiu 
importante oportunidade ao longo do percurso profissional. Entre-
tanto, dificuldades na prática da AE também foram enfrentadas, de-
correntes da percepção quanto ao trabalho realizado, fazendo surgir 
questionamentos referentes à sua identidade e capacidade profis-
sional. Diante disso, constatou-se a necessidade de expandir os sa-
beres relacionados à área, assim como reflexões sobre as vivências 
profissionais desses enfermeiros, vez que contribui para o processo 
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de formação, maior conhecimento da AE e melhoria da qualidade da 
assistência nos serviços de saúde.
Palavras-chave: Enfermeiro Auditor. Auditoria de Enfermagem. As-
sistência de Enfermagem. Trajetória profissional. Desenvolvimento 
humano.

ProFessIoNAL Course oF AuDIT Nurses: 
oPPorTuNITIes, CHALLeNGes AND moTIVATIoNs IN 
ProFessIoNAL CHoICe
The audit nursing is a little-known profession in health care, as 
well as the practice of the auditor nurse and the objective of this 
research knowing the professional trajectory of audit nurses, iden-
tify the critical incidents that motivated his professional choice for 
AE and perception about their work. This is a qualitative research, 
which used the biographical-narrative method as a tool and had the 
interview biographical with aparticipation eight EA who worked in 
institutions, public and private. Data were organized into so-called 
synthesis schematic Biogramas in which we sought to identify the 
critical incidents that marked the career paths of EA. Thus, the nar-
ratives have identified that the motivating factors of career choice 
were related to personal issues, professional and socio-economic, 
and critical incidents associated with events and people that di-
rected to the AE, seeking recognition and "status" professional. The 
results showed care practice was the first occupation of the group 
by virtue of their own training, but faced with the challenges of the 
profession AE was an important opportunity along the career path. 
However, difficulties in EA practice were also addressed, arising from 
the perception of the work, giving rise to questions relating to their 
identity and professional capacity. Therefore, there was the need to 
expand the knowledge related to the area, as well as reflections on 
the professional experiences of these nurses, since it contributes to 
the process of training, greater knowledge of AE and improving the 
quality of care in health services.
Keywords: Nurse Auditor. Nursing audit. Care Nursing. Professional 
trajectory. Human development.

Curso ProFesIoNAL De eNFermerAs De AuDITorÍA: 
oPorTuNIDADes, reTos Y moTIVACIoNes eN LA 
eLeCCIÓN ProFesIoNAL
La auditoría de enfermería es una profesión poco conocida en el cui-
dado de la salud, así como la práctica de la enfermera auditor y el 
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objetivo de esta investigación conocer la trayectoria profesional de 
los enfermeros auditores, identificar los incidentes críticos que mo-
tivaron su elección de profesión y la percepción sobre su trabajo. 
Esta es una investigación cualitativa, que utiliza el método biográfi-
co-narrativa y el instrumento era a la entrevista biográfica con una 
participación ocho EA que trabajaba en las instituciones, públicas 
y privadas. Los datos se organiza en la llamada síntesis Biogramas 
esquemática en la que hemos tratado de identificar los incidentes 
críticos que marcaron la trayectoria profesional de EA. Por lo tanto, 
las narrativas han identificado que los factores de motivación de la 
elección de carrera estaban relacionadas con asuntos personales, 
incidentes profesionales y socioeconómicos, y críticos asociados con 
los eventos y las personas que han dirigido a la AE, que buscan el 
reconocimiento y status profesional. Los resultados mostraron la 
práctica de atención fue la primera ocupación del grupo en virtud 
de su propia formación, pero se enfrentan a los retos de la profesión 
EA fue una oportunidad importante a lo largo de la trayectoria de la 
carrera. Sin embargo, también se abordaron las dificultades en la 
práctica de EA, que surge de la percepción de la obra, dando lugar 
a las cuestiones relativas a su identidad y capacidad profesional. 
Por lo tanto, existía la necesidad de ampliar los conocimientos re-
lacionados con el área, así como reflexiones sobre las experiencias 
profesionales de estas enfermeras, ya que contribuye al proceso de 
formación, un mayor conocimiento de AE   y la mejora de la calidad de 
la atención en los servicios de salud.
Palabras clave: Auditor enfermera. Auditoría de enfermería. Cuida-
dos de Enfermería. trayectoria profesional. Desarrollo humano.

Introdução
A trajetória profissional do enfermeiro Auditor 
(eA), enfermeiros e enfermeiras, é constituída 
por uma sequência de acontecimentos pes-
soais e profissionais que se inicia no processo 
de formação, entrada na carreira, adaptação 
profissional, mudança de área de atuação e 
aposentadoria.  

À medida que as eA recordavam fases de 
sua história de vida, refletiam a cada memó-
ria sobre seu processo de desenvolvimento e 
amadurecimento pessoal e profissional, com-
partilhando generosamente e de modo sin-
gular suas experiências. Isso porque, ao revi-

sitar o passado, deixa transparecer sentidos 
atribuídos às vicissitudes de uma identidade 
narrativa, que se constitui individual e social-
mente, e que transforma e é transformada ao 
longo de sua trajetória de vida (boLÍVAr, 2002; 
brAGANÇA, 2009).

A memória de fatos que deixaram marcas 
atribui particularidade ao momento de parti-
lha, tornando-o intenso, possibilitando reviver 
simultaneamente no passado e presente inci-
dentes críticos que trazem à tona sentimen-
tos e emoções que influenciaram, positiva e/
ou negativamente, as transformações vividas 
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e que significaram sua existência, a identida-
de que reconhece e o grupo ao qual pertence 
(FrANCo, 2013; ALVes; sÁ, 2015).

os incidentes críticos no caminho da in-
vestigação das trajetórias são acontecimen-
tos, fatos e momentos familiares, individuais e 
profissionais, que ocasionam impacto na vida 
do indivíduo e se destacam por transformar 
sua carreira e sua vida, representados por fra-
ses que expressam importantes significados à 
sua história (FLANAGAN, 1973; boTIA; seGoVIA; 
CruZ, 2016). Assim, sua identificação nas tra-
jetórias profissionais, que se constituem me-
diante o avivamento de lembranças e memó-
rias, caracteriza-se por situações que, por ve-
zes, expressam intensidade como em ocasiões 
de demissão ou conquista de novo emprego, 
casamento ou separação, nascimento ou mor-
te, e em tantas outras que provocam crises, 
rupturas e descontinuidades ao longo do per-
curso (sÁ, 2008). 

Desse modo, justifica-se a importância do 
estudo das trajetórias das eA, na qual buscou-
se os incidentes críticos que constituíram rele-
vante instrumento investigativo de suas histó-
rias, vez que abre campo para a reflexão sobre 
os caminhos ao longo da profissão, incentivan-
do a análise sobre o processo de transforma-
ção do trabalho na enfermagem e permitindo 
aprender em conjunto com essas experiências. 

o texto objetiva conhecer a trajetória pro-
fissional das eA, incidentes críticos e moti-
vações na escolha profissional. Desse modo, 
apresenta-se em sequência a abordagem me-
todológica utilizada para desenvolvimento 
desse artigo, os resultados e discussão que 
amparam a conclusão do tema abordado.

metodologia
Trata-se de pesquisa de pesquisa biográfica-
narrativa, aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CeP) da universidade de Taubaté 

(unitau), sob o número 2.975.245, com aborda-
gem qualitativa, realizada no vale do Paraíba 
paulista. 

Participaram dessa pesquisa oito eA e, para 
a construção da (auto)biografia, utilizou-se a 
entrevista biográfica, realizada em três mo-
mentos, por meio da seguinte questão desen-
cadeadora: “Considerando que o processo de 
formação do enfermeiro constitui-se essen-
cialmente para a prática assistencialista, como 
aconteceu sua trajetória profissional na Ae?”. 

A partir da análise das narrativas, os dados 
(auto)biográficos foram organizados em sínte-
ses esquemáticas – biogramas (boLÍVAr, 2002; 
sÁ; ALmeIDA, 2004), nos quais os incidentes crí-
ticos, apresentados aos participantes, permiti-
ram confirmar, corrigir ou refutar os resultados 
apresentados e a confecção do biograma final, 
no sentido de contribuir para a construção do 
saber biográfico, que se faz de modo conjunto 
e colaborativo, pesquisador-pesquisado.

o ingresso na Auditoria de enfermagem 
(Ae) foi para as participantes um período mar-
cado por acontecimentos que permitiram (re)
pensar suas escolhas e (re)significar o saber 
fazer e saber ser na profissão, considerando a 
importância da expertise adquirida ao longo 
dos anos de atuação na área assistencial, que, 
por sua vez, constituiu nas motivações, opor-
tunidades e desafios que direcionaram para 
novos percursos profissionais.

Trajetória profissional das eA 
e os incidentes críticos que 
significaram o vivido 
o ingresso na carreira de Ae marcou a trajetó-
ria profissional de cada enfermeira de modo 
singular. esse momento foi vivenciado pelas 
participantes como oportunidade de transfor-
mar a vida profissional e motivadas pelas difi-
culdades do cotidiano na prática da assistên-
cia, assim como pelo desafio de se distanciar 
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do cuidado, escolheram reinventar seu modo 
de fazer enfermagem.

o ingresso na Ae, assim como as motiva-
ções pelo fazer profissional como eA, mostra-
ram-se importante incidente crítico na histó-
ria das enfermeiras e refletiu os frutos de seu 
crescimento e desenvolvimento na enferma-
gem, apresentados nas seguintes subcatego-
rias: condições de trabalho, remuneração e 
status profissional.

As condições de trabalho constituíram im-
portante requisito no cumprimento das tare-
fas diárias e frequentemente se destaca como 
fator que pode motivar ou desmotivar a esco-
lha profissional. Nesta pesquisa, as condições 
de trabalho das profissionais influenciaram a 
prática da Ae e estiveram relacionadas à carga 
horária, insegurança no ambiente trabalho, re-
quisitos de trabalho e relações interpessoais.

É comum ver enfermeiros com carga horá-
ria de trabalho comprometida, pois o trabalho 
realizado na área assistencial frequentemente 
está submetido a regime de plantões e escalas 
de serviço que se estendem aos finais de se-
mana e feriados, comprometendo diretamente 
não só as horas de lazer como o tempo dedica-
do a si mesmo e à família. 

o desejo de ter carga horária reduzida e 
atuar em horário administrativo, de segunda 
a sexta-feira, no sentido de estar livre das 
escalas de serviço e horas extras por neces-
sidade de cobertura de plantão, foi determi-
nante para o ingresso na Ae, vez que a maioria 
das participantes (4/50%) atuavam com carga 
horária de 40 horas semanais; duas (25%) eA 
realizavam 30 horas semanais; uma (12,5%) ex-
cedia o previsto pelo Conselho Federal de en-
fermagem (CoFeN) e em virtude do cargo que 
ocupava associado à atividade de Ae, traba-
lhava 44 horas semanais; e uma (12,5%) esta-
va desempregada no momento na entrevista, 
mas havia atuado na Ae com carga horária de 
40 horas semanais.

No brasil, a carga horária de profissionais 
de enfermagem é item de atenção para o Co-
FeN, que preconiza de acordo com a resolução 
CoFeN nº 543/2017, 36 horas de trabalho para 
os profissionais que desenvolvem ativida-
des assistenciais e 40 horas para aqueles que 
atuam em atividades administrativas. Assim, a 
Associação brasileira de enfermagem (AbeN) 
destaca que, quanto maior a carga horária 
de trabalho dos profissionais de enfermagem 
maior será o risco de desgaste físico e emo-
cional, provocado pelo tempo insuficiente de 
descanso (AbeN, 2005). 

Condição que se mostrou importante para 
as participantes com atividades na prática as-
sistencial, já que estavam insatisfeitas em ter 
que conciliar a vida pessoal e as escalas de 
plantões. Atuar com carga horária administra-
tiva foi fundamental para as eA garantir ativi-
dade que proporcionasse qualidade de vida, 
diferente do que ocorre com os profissionais 
na área da assistência, que vivenciam extensi-
vas e desgastantes horas de trabalho, devido 
ao número reduzido de profissionais, frequen-
tes horas extras, ausência ou falta de infraes-
trutura e convívio diário com o sofrimento 
humano perante a doença e a morte (sILVA; 
PINTo, 2012; TAVAres et alli., 2014; oLIVeIrA; 
ANDrADe; broCK, 2017). 

Contudo, apesar das participantes consi-
derarem a Ae uma atividade burocrática e por 
isso mais tranquila que a prática assistencial, 
destacaram que não era só mexer com papel 
como pensavam e que essa prática também 
pode ocasionar situações de estresse no traba-
lho, desconstruindo a ideia de que se trata de 
atividade executada com total tranquilidade, 
como pontuou Florence. A profissional atuava 
no cargo de gerente de enfermagem com car-
ga horária prevista de 40 horas semanais, mas 
a responsabilidade que tinha exigia particular 
dedicação em qualquer dia e horário, razão 
pela qual vivenciou experiências negativas 
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em sua vida profissional, comprometendo seu 
convívio familiar e qualidade de vida.

Assim, justifica-se o desejo pela mudança 
de atividade, da área assistencial para a Ae, 
pois atendeu às expectativas relacionadas a 
maior qualidade de vida e proporcionou no-
vos conhecimentos e práticas de enfermagem, 
contribuindo para o desenvolvimento, pessoal 
e profissional das participantes (seemANN; 
GArCeZ, 2012; sILVA et alli., 2013).

A insegurança no ambiente de trabalho 
também foi uma das condições de trabalho 
pontuada como fator motivacional a prática 
da Ae pelas eA. As participantes relacionaram 
essa condição ao fato de ter que enfrentar ro-
tinas desgastantes e, por vezes, ambientes de 
trabalho desfavoráveis, como ocorre no setor 
público municipal, no qual muitos profissio-
nais contratados se deparam com a dificulda-
de de conviver com inconstantes gestões ad-
ministrativas, como ocorreu com olga.

Por atuar no setor público de sua cidade, 
vivenciou a dificuldade de ocupar cargo de 
contratação sujeito às solicitações de recor-
rentes gestões administrativas, ocasionando 
insatisfação com essa condição que veio a 
sobressair ao fato de já atuar em carga horá-
ria que considerava adequada, motivando-a a 
procurar empregos em que pudesse se sentir 
segura no ambiente de trabalho. Diante dis-
so, enxergou a experiência na área de Gestão 
importante oportunidade para atuar na área 
de Auditoria, ainda mais, quando identificou 
que se tratava de atividade que oferecia me-
lhores salários. 

Com isso, buscar ambientes em que pu-
desse desenvolver suas atividades sentindo-
se valorizada por sua competência aumentou 
suas possibilidades profissionais e incentivou 
desenvolver novas práticas na enfermagem 
por meio da Ae. o mesmo foi observado na tra-
jetória profissional de Florence, maria rosa e 
Imogene que vivenciaram situações de estres-

se no ambiente de trabalho e falta de valori-
zação profissional, ocasionando insegurança 
a ponto de direcioná-las para novos rumos na 
profissão, acontecimentos que se destacaram 
como incidentes críticos que transformaram 
a carreira das participantes, marcando o re-
começo da vida profissional (boTIA; seGoVIA; 
CruZ, 2016). 

Questões relacionadas a requisitos de tra-
balho mostraram-se como incidente crítico no 
ingresso das participantes na Ae, nas quais a 
falta de recursos humanos, sobrecarga de tra-
balho e desenvolvimento de competências foi 
correlacionada à prática de auditoria. 

Aos recursos humanos, constatou-se que 
a falta de profissionais para auditar prontuá-
rios, fez com que uma das participantes se 
visse diante do dilema de ter que tomar a ini-
ciativa de executar tal atividade, em razão das 
frequentes glosas em contas hospitalares que 
comprometiam o retorno financeiro do serviço 
prestado, e ter que acumular mais uma função 
no trabalho.

Ter que atuar com número reduzido de eA 
ou não poder contar com o suporte destes pro-
fissionais para realizar auditoria de prontuá-
rio, quase sempre exigi dos mais qualificados 
capacitação para realizar este serviço, já que 
é uma atividade que vem se expandindo em 
função dos benefícios desta para o desenvol-
vimento das instituições de saúde. essa reali-
dade também foi experimentada por todas as 
participantes e interferiu diretamente em suas 
condições de trabalho, vez que suscitou maior 
inteligência emocional por parte destes, para 
resolver os problemas do trabalho habitual e a 
demanda de atividades referente às novas ta-
refas, fazendo sentir-se sobrecarregadas com 
tanto trabalho.

A sobrecarga de trabalho constituiu impor-
tante desafio na prática profissional das par-
ticipantes ao longo de sua trajetória, na área 
da Assistência e da Ae, e exigiu especial dedi-
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cação pessoal e profissional no cotidiano do 
trabalho, considerando o estresse de ter que 
associar várias funções, devido ao número 
insuficiente de profissionais para realizar ou 
contribuir para a realização do trabalho. A isso 
se deve a forma de trabalho que teve origem 
no modelo taylorista, que potencializou a for-
ça de trabalho por meio do uso reduzido de 
trabalhadores nos turnos de trabalho, difun-
dindo a precarização do trabalho por todo o 
mundo, atingindo também a área da saúde, 
uma vez considerado o número insuficiente de 
profissionais devido às transformações ocorri-
das no mundo do trabalho (AmArAL; rIbeIro; 
PAIXÃo, 2015; ANTuNes, 2014).

A enfermagem, embora tenha avançado 
em questões políticas e sociais na profissão, 
ainda convive com a precarização do trabalho. 
Nesse contexto, enfermeiros atuam sob longas 
jornadas e frequente sobrecarga de trabalho 
quando comparadas a outras especialidades 
na área da saúde, a fim de suprir o déficit de 
profissionais contratados nas empresas (LAI-
TANo et alli., 2019; sILVA, 2016). Isso mostra as 
perspectivas e desafios enfrentados pelos pro-
fissionais que buscam superar desigualdade 
do mundo do trabalho e ser valorizados pro-
fissionalmente.

No fazer profissional das enfermeiras, 
questões referentes às relações interpessoais 
foram consideradas na escolha pela Ae. Iden-
tificou-se que acontecimentos críticos relacio-
nados à chefia, contribuíram para a mudança 
de área de atuação em decorrência desse en-
frentamento. observa-se que Florence na con-
dição de gerente de enfermagem em hospital 
privado vivenciou a dificuldade e responsabili-
dade de manter o serviço de enfermagem com 
poucos profissionais e isso ocasionou inten-
so desgaste emocional, devido o comprome-
timento pessoal e profissional em sua vida e 
problemas com a chefia. Já Imogene, após im-
plantar o serviço a pedido da chefia na época, 

acabou por se desentender com a nova chefia, 
que não considerava o trabalho importante 
para a instituição. 

experiências que as motivaram a sonhar 
com novas perspectivas, assim como para ou-
tras participantes que também vivenciaram 
problemas nas relações com a equipe de tra-
balho, comprometendo a comunicação e/o 
convívio profissional (sTACCIArINI; TrÓCCo-
LI, 2001). Assim, o desgaste nas relações com 
seus gestores e colegas de trabalho resultou 
em dissabores na profissão, diante do desafio 
que é a prática assistencial no dia a dia, que 
também envolve condições individuais e cole-
tivas, fato que promove constante conflito de 
sentimentos aos profissionais que se dividem 
entre o orgulho da profissão e a insatisfação 
pelas dificuldades desta na prática (PAuLA et 
alli., 2010; Gomes; oLIVeIrA, 2013).

 outro aspecto importante nesta catego-
ria refere-se à remuneração das enfermeiras. 
o desejo de ter maior remuneração na profis-
são foi identificado nesta pesquisa, sendo que 
para seis (75%) participantes ocorreu em con-
sequência a prática da auditoria, consideradas 
por elas motivações secundárias ao desejo de 
sair da área da Assistência de enfermagem. 
uma (12,5%) eA não obteve o benefício na car-
reira profissional, ao contrário de outra (12,5%) 
que afirmou que ter melhores condições sala-
riais foi determinante para o seu ingresso na 
área de Ae.

Para Wanda, o convite para ir para o setor 
de auditoria na instituição representou a opor-
tunidade que precisa para melhorar um pouco 
mais sua condição financeira, de modo que a 
proposta tornou-se irrecusável, decidindo re-
dimensionar sua vida profissional para o início 
de um novo trabalho. o desejo de ter melhores 
salários e remuneração justa é a idealização 
de muitos profissionais de enfermagem, que 
correlacionam essa condição a satisfação pro-
fissional a partir do trabalho realizado, expe-
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rimentado pela maior parte das participantes 
desta pesquisa como um sonho conquistado 
na Ae, constituindo motivação para a reto-
mada dos estudos e aprimoramento de seus 
conhecimentos, relatados por profissionais 
de enfermagem em outros estudos (sCHmIDT; 
DANTAs, 2006; morAIs et alli., 2016). 

Portanto, é possível ver cada vez mais en-
fermeiros buscarem se realizar financeiramen-
te também em outras áreas da profissão (ru-
VIAro; bArDAGI, 2010; NeVes, 2012; sTeINmeTZ; 
VrIes; TJIDeNs, 2014). Isso porque diversificar 
as práticas na enfermagem permite superar di-
ficuldades financeiras e até mesmo a insatisfa-
ção associada à prática profissional, saindo da 
assistência direta ao paciente ou associando a 
outras atividades (DALrI et alli., 2014; PoNTe et 
alli., 2017). 

Desse modo, as eA iniciaram as atividades 
na Ae em busca de melhores condições de tra-
balho e para o alcance de objetivos pessoais, 
conquistando aumento salarial, fato que re-
presentou uma parte importante da carreira, 
que foi ter realização financeira na profissão 
e ter a sensação de que seu trabalho foi va-
lorizado. Porém, isso não se repetiu para uma 
delas, vez que acumulou a função de auditoria 
em suas atividades na administração hospita-
lar. Isso porque a formação dos enfermeiros 
se diversifica ao longo de suas trajetórias, tor-
nando-os aptos para assumir diferentes pa-
péis, condicionando-os ao acúmulo de função, 
já que faltam profissionais qualificados para a 
execução de determinadas tarefas no mercado 
de trabalho, como a Ae.

Pensando nisso, justifica-se a melhor re-
muneração dos eA, pois a Ae é especialidade 
em descoberta no campo da saúde, por isso, 
poucos profissionais atuam no mercado de 
trabalho. Isso faz com que estejam em desta-
que, exigindo maior qualificação e preparação 
técnica para obter sucesso na área, a fim de 
atender metas institucionais e satisfação dos 

pacientes. Condição que não só contribui para 
o ingresso na Ae como para se manter no mer-
cado profissional, vez que constitui verdadeiro 
desafio atuar na profissão, ainda, pouco co-
nhecida.

Diante disso, enfermeiros são convocados 
a ser bons profissionais, eticamente compro-
metidos a promover crescimento profissional, 
individual e coletivo, e desenvolver conhe-
cimentos em favor de pacientes e da própria 
profissão. Contudo, se faz necessário ter aces-
so a melhores salários, já que tudo que se re-
fere a aprimoramento técnico e, principalmen-
te, científico, exige investimentos dos quais em 
diversos momentos não se consegue custear. 
Por vezes, é preciso optar pelos cursos mais 
acessíveis, motivo pelo qual, possivelmente, 
justifique que as eA desta pesquisa sejam pro-
fissionais especialistas e que se dedicaram a 
realizar cursos de aperfeiçoamento ao longo 
do percurso profissional.

ser bem remunerado pela atividade que 
realiza é fundamental na área da saúde, mas, 
para isso, é preciso que instituições de saúde 
enquanto empresas entendam essa importân-
cia para o mercado de trabalho e criem políti-
cas de atenção, que propiciem o desenvolvi-
mento dos profissionais de enfermagem. Ações 
comprometidas com estratégias facilitadoras 
para aprimorar o conhecimento garantem não 
só contratação e permanência de profissionais 
engajados com os objetivos organizacionais, 
como promove reconhecimento, também con-
siderados requisitos almejados para a satisfa-
ção profissional e, consequentemente, obter 
melhor status profissional.

o convite para atuar na Ae nas instituições 
em que se encontravam ou iniciar o trabalho 
em outras empresas foi recebido pelas par-
ticipantes como a constatação e reconheci-
mento do trabalho realizado, possibilitando a 
conquista de autonomia, valorização, pessoal 
e profissional, e percepção profissional do tra-
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balho realizado. Algumas participantes, diante 
do convite para ingressar na auditoria, reme-
moraram projetos idealizados logo no início da 
vida profissional, lembraram-se de reflexões 
realizadas sobre as profissionais que deseja-
vam ser e o que poderia proporcionar satisfa-
ção profissional ao se consolidar na profissão.   

Para maria rosa, as eA que recebia no setor 
em que trabalhava refletiam a autonomia e a 
imagem da profissional que desejava ter e ser, 
que não se associava em nada com a imagem 
das enfermeiras na prática assistencial, perce-
bidas como profissionais com pouco destaque 
e que visivelmente não se distinguiam na épo-
ca dos auxiliares e técnicos de enfermagem. 
Isso contribuiu para o sonho de atuar na área 
da Ae, tanto por se tratar de atividade restrita 
aos enfermeiros como pela autonomia e ma-
neira apresentável das profissionais, o que fez 
aumentar o desejo de ser como elas. sendo as-
sim, ter a oportunidade de realizar esse sonho 
significou ter maior chance de crescer, pessoal 
e profissional, na empresa. 

No entanto, o desejo de executar ativida-
des distantes do cuidado de enfermagem di-
verge da formação acadêmica relacionada 
à profissão, muito embora, observa-se o in-
teresse de profissionais na área de Gestão e 
Gerenciamento. Vez que consiste em trabalhos 
que oportunizam o desenvolvimento de ativi-
dades com maior autonomia, essa condição 
foi apontada como diferencial e que refletiu 
positivamente no dia a dia do trabalho das 
participantes do grupo, beneficiando tanto as 
instituições em que atuavam como pacientes e 
prestadores de serviços.

o sentimento de ter autonomia para to-
madas de decisão promoveu maior interação 
com os prestadores de serviços de saúde e 
com a própria equipe de enfermagem, pois 
ao adotar ações com intuito de proporcionar 
orientação e aperfeiçoamento profissional, 
visaram não só lucratividade, mas também, 

qualidade da assistência ao paciente. Isso 
refletiu na satisfação profissional das partici-
pantes ao ter poder de decisão, pois as pró-
prias instituições em que atuavam apoiavam 
o trabalho realizado.

esse resultado vem ao encontro de estudos 
que identificaram a autonomia como caracte-
rística que mais proporcionava satisfação pro-
fissional entre enfermeiros, fruto da qualidade 
do trabalho realizado (sILVA; ArANTes, 2017). 
A isso se atribuiu a influência e respeito con-
quistados pelo indivíduo em consequência do 
trabalho realizado e tempo de experiência na 
área, benefício que pode condicionar profis-
sionais a determinados cargos e posições hie-
rárquicas de prestígio, proporcionando não só 
reconhecimento como satisfação profissional. 

É possível identificar estudos em que a ca-
tegoria status profissional se mostra item de 
maior importância quando comparado à ca-
tegoria remuneração na satisfação de profis-
sionais de enfermagem (oLIVeIrA et alli., 2017). 
Logo, justifica-se o desejo das participantes de 
serem reconhecidas pelo trabalho realizado, 
identificado nesta pesquisa como o momento 
em que foram convidadas a realizar Ae, como 
também a conquista de resultados que contri-
buíram para desenvolvimento das instituições 
de saúde.

Foi comum ao grupo das eA a percepção 
profissional da importância do trabalho que 
realizavam nas instituições em que atuavam, 
como um trabalho que se destacava não só por 
contribuir para parte financeira das empresas 
como para a satisfação do paciente, quanto 
aos serviços prestados no sentido de promo-
ver maior qualidade à assistência do trabalho 
realizado. Assim, julgaram necessário ter a Ae 
abordada ainda na graduação de enfermagem, 
para que o discente tivesse conhecimento so-
bre a consequência dessa atividade na prática 
profissional e, de modo geral, para os sistemas 
de saúde, pois acreditavam que essa interven-
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ção poderia contribuir para resultados ainda 
melhores na área.

o fazer profissional na auditoria foi com-
preendido como diferencial para a lucrativi-
dade das instituições e fundamental para o 
gerenciamento da qualidade da assistência 
ao paciente, características que permitiram se 
sentir realizadas com o trabalho executado, 
promovendo valorização, pessoal e também 
profissional, identificadas pelas participantes 
como o incentivo e promoção à atualização 
profissional. Desse modo, atuar em instituições 
que invistam em seus profissionais pode ser 
considerado grande avanço profissional, pois 
ainda não é realidade para todos (JoINT ComIs-
sIoN oN ACCreDITATIoN oF HeALTHCAre orGA-
NIZATIoNs, 2011; sIQueIrA; KurCGANT, 2012). 

observou-se nos discursos sentimento de 
desvalorização profissional, tanto no setor pú-
blico como privado, devido ao trabalho reali-
zado de modo repetitivo e mecânico incentiva-
do por gestores que pareciam não considerar 
a opinião das eA quanto a implementação de 
melhorias no sistema, no sentido de aperfei-
çoar a assistência, tornar processos de audito-
ria mais operacionais e menos corretivos, sen-
do o conhecimento do profissional reservado 
à auditoria contábil.

A sensação de ter o trabalho aplicado vi-
sando apenas lucratividade fez questionar o 
tipo de trabalho que realmente estava reali-
zando, aumentando o sentimento de profis-
sional subutilizado diante do conhecimento 
e capacidade que realmente tinha. essa ex-
periência retratou o desafio enfrentado pelos 
profissionais na área e para própria profissão 
ainda em construção, vez que permitiu enxer-
gar as representações sociais sobre o trabalho 
que realizavam. 

À medida que intensificavam sua atuação 
na Ae, por vezes se sentiram desvalorizadas 
quanto profissionais de enfermagem, pois não 
eram reconhecidas como tal, pois outros pro-

fissionais por falta de conhecimento não con-
seguiam correlacionar as ações do enfermeiro 
com atividades administrativas, tão pouco os 
frutos da tarefa que executavam como bene-
fícios para pacientes, equipe e para a própria 
instituição de saúde, dificultando por vezes o 
relacionamento com as equipes. 

A falta de compreensão do papel do en-
fermeiro e a falta de valorização pelos pares 
tornaram necessário que o eA desenvolvesse 
estratégias para mostrar novas práticas e sa-
beres relacionados à profissão, mesmo não 
sendo práticas comumente desenvolvidas pe-
los enfermeiros, o que torna o processo desa-
fiador vez que não é tarefa fácil reorganizar 
as relações no mundo pessoal e institucional, 
tão pouco, entender e construir novo perfil so-
cial, novo fazer e nova identidade profissional 
(bAumAN, 1998; PerrusI, 2009).

Assim, Andrade, meira e Vasconcelos (2002) 
afirmam que a identidade profissional é um 
processo de contínua formação, em que a 
aprendizagem não só contribui para a sua 
constituição, como transforma a atuação, pos-
tura e imagem profissional de cada indivíduo, 
delineada ao longo de sua vida. Dessa forma, 
à medida que as participantes executavam as 
atividades de auditoria, se familiarizavam e 
adquiriam habilidades, fortalecendo o traba-
lho que realizavam e se construindo a partir 
dele, como afirma Ciampa (2001), assumindo 
nova representação profissional, possível a 
partir da dinâmica de processos relacionais e 
temporais desenvolvidos no contexto profis-
sional (DubAr, 2005; DubAr, 2012).

Contudo, também se identificou o senti-
mento de deixar de ser enfermeira narrado por 
Ana, que não se identificou de imediato com as 
atividades administrativas, vez que a área As-
sistencial foi fundamental para seu aprendiza-
do e estava relacionada à sua identidade pro-
fissional, mas questões relacionadas à carga 
horária de trabalho a direcionou de fato para a 
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Ae, apesar de gostar do trabalho que realizava, 
contribuindo para o ingresso na nova ativida-
de profissional. Já maria rosa também sentiu 
a saída da área Assistencial mesmo atuando 
em atividade relacionada, já que na prática da 
auditoria interna visava contribuir para a as-
sistência ao paciente. Logo, se distanciar da 
assistência de enfermagem constituiu verda-
deiro desafio pessoal. 

sair da prática da assistência representou 
para essas participantes deixar o contexto que 
tinham domínio, por sua própria experiência 
profissional, sair da zona de conforto para re-
começar uma nova trajetória e isso por si só 
já as assustavam. Nota-se que o medo de re-
começar estava associado a adquirir novos 
conhecimentos e ter que se qualificar para ter 
sucesso no ramo, já que poucos profissionais 
estavam inseridos no mercado, resultando, 
naquele momento, em receio de fracassar. ex-
periência pela qual enfermeiras auditoras não 
só obtiveram sucesso como desfrutaram do re-
conhecimento pelo trabalho realizado e con-
quistaram status profissional (oLIVeIrA, 2006; 
PINTo; meLo, 2010). 

entretanto, para o grupo pesquisado, a 
imagem profissional como eA se mostrou fra-
gilizada, por vezes destorcida e não refletiu a 
realidade do trabalho realizado, sendo o reco-
nhecimento enfatizado com maior proprieda-
de no campo pessoal comparado ao profissio-
nal. As eA acreditavam no trabalho que realiza-
vam e na força de trabalho como enfermeiras 
especialistas na área, que, uma vez qualifica-
das, têm muito a contribuir para melhorias na 
assistência ao paciente. Porém, são profissio-
nais ainda não compreendidas dentro da pró-
pria classe, aceitas no mercado de trabalho 
pela visão empresarial típica de um mundo 
capitalista, e, por isso, não reconhecidas pelas 
profissionais que eram, mas sim, pelos resulta-
dos do trabalho que realizavam. refletir sobre 
valorização e o reconhecimento profissional 

da enfermagem, desafios historicamente in-
cutidos à profissão por influências sócio-polí-
tico-econômicas culturalmente construídas e 
que refletem na identidade dos profissionais, 
contribuiu para melhor entendimento do pa-
pel social do enfermeiro (oLIVeIrA, 2006). 

A análise das narrativas permitiu conhe-
cer algumas das dificuldades especialmente 
enfrentadas pelo grupo no cotidiano do tra-
balho, tanto com gestores quanto com os pró-
prios colegas e profissionais, que muitas vezes 
eram desfavoráveis e dificultavam o processo 
de trabalho. Assim, pode-se inferir que eA são 
profissionais ainda em descoberta no merca-
do de trabalho e, cabe pontuar, a importância 
das instituições de ensino possibilitar discus-
sões e reflexões sobre novas práticas de enfer-
magem, como a Ae, assim como pesquisas na 
área sejam mais estimuladas, proporcionando 
maior cientificidade e saberes relacionados à 
prática profissional e a própria profissão.

Nesse sentido, cabe aos eA compreender 
seu verdadeiro papel social e direcionar os 
caminhos que a profissão deverá seguir. Con-
tudo, instituições de ensino também devem 
possibilitar inclusão nas bases curriculares 
de abordagens metodológicas que viabilizem 
a construção de novas perspectivas de atua-
ção na profissão, como a Ae, vez que consistem 
conhecimentos pouco explorados. Do mesmo 
modo, acredita-se que é preciso promover va-
lorização profissional, não apenas por meio 
dos resultados que Ae pode apresentar, mas, 
principalmente, pelos conhecimentos técni-
cos e científicos de cada profissional, uma vez 
considerada a contribuição para a interdisci-
plinaridade com outras especialidades, para o 
maior conhecimento da profissão e construção 
da própria identidade profissional.

os resultados apresentados mostraram 
que o fazer profissional das eA na Ae foram 
direcionados pelo desejo de conquistar me-
lhores condições no trabalho, qualidade de 
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vida, melhores salários e reconhecimento ou 
status, características profissionais comuns 
a quem atingiu ascensão social ao longo de 
sua trajetória, pessoal e profissional, também 
verificadas em outros estudos (LINo, 1999; 
CAsTANeDA; sCANLAN, 2014; sILVA; VeLAsQue; 
ToNINI, 2017). Para tanto, Tenani e demais au-
tores (2014) enfatizam que a satisfação pro-
fissional está associada não só a melhores 
salários, mas também, ao reconhecimento 
do trabalho que se realiza e na promoção do 
desenvolvimento dos profissionais, conside-
rados fatores motivacionais pelos participan-
tes no decorrer da carreira na Ae. Isso por-
que ao ingressar em uma especialidade que 
se diferencia das atividades tradicionais da 
enfermagem, decidiu transformar a prática 
do cuidado e viver o desafio de repensar suas 
ações, construindo novas trajetórias (sHINYA-
sHIKI et alli., 2006). 

Do ponto de vista pessoal, a Ae para o gru-
po foi um agradável encontro na profissão. Ao 
rememorar e compartilhar os caminhos que as 
levaram para essa especialidade, concluíram 
que esta acrescentou crescimento e desenvol-
vimento quanto profissionais de enfermagem 
e diversificou as práticas na área, as quais fi-
zeram gerar sentimento de felicidade, prazer 
e reconhecimento pelo trabalho realizado na 
função que ocupavam, sem deixar de ser en-
fermeira. 

Do ponto de vista institucional, a valori-
zação esteve correlacionada ao investimento 
pessoal e organizacional do aperfeiçoamen-
to dos profissionais, atribuindo autonomia e 
status a todas eA nas instituições de saúde, 
enquanto a desvalorização se mostrou rela-
cionada à falta de recursos humanos, em nú-
mero e qualidade profissional satisfatória, e 
ser reconhecida pelo conhecimento que têm e 
importância do trabalho que realizam, não só 
pelos resultados promissores à lucratividade 
das empresas (NuNes et alli., 2010).

Dessa forma, cada participante vivenciou 
a mesma experiência de modo singular, o que 
fez dele um indivíduo único no mundo (PAsse-
GI, 2011; DeLorY-momberGer, 2016). Do mes-
mo modo, seu sentimento de estar completo e 
realizado, pleno na vida pessoal e profissional 
se mostrou complexo, dependente de variá-
veis de ordem interna e externa no contexto 
em que se encontrava. Por isso, justifica-se 
que satisfação ou plenitude profissional é di-
fícil de ser mensurada, tão pouca entendida 
(LINo, 2004; sPeCTor, 2004).

Assim, diante dos relatos compartilhados, 
foi possível conhecer os incidentes críticos 
que motivaram a busca pela Ae e compreen-
der o sentido atribuído aos significados e in-
fluências que constituíram os fragmentos de 
suas histórias, possibilitando o delineamento 
do perfil das eA na enfermagem, além de esti-
mular reflexões e discussões que podem con-
tribuir para o processo de construção da iden-
tidade profissional dos eA e desenvolvimento 
da profissão, ainda em expansão, na área da 
saúde brasileira.

Conclusão
As trajetórias profissionais das eA foram marca-
das pela formação de nível superior e por denso 
aperfeiçoamento técnico, nas quais experiên-
cias anteriores no mercado de trabalho reper-
cutiram de forma importante na prática profis-
sional, como enfermeiras assistenciais e eA. 

A escolha pela Ae foi especialmente defi-
nida ou influenciada por caminhos distintos, 
orientada por incidentes críticos que se mos-
traram como importantes acontecimentos, que 
embora identificados em tempos diferentes, 
se revelaram como um mesmo desejo: obter 
satisfação profissional com o trabalho realiza-
do. A esse fato atribui-se a busca por melhores 
condições de trabalho e questões pessoais, 
que estiveram associadas às relações inter-
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pessoais, segurança no trabalho e qualidade 
de vida; melhor remuneração financeira; reco-
nhecimento profissional; e requisitos de traba-
lho, que geraram sobrecarga de trabalho. 

Assim, as eA se consideravam satisfeitas 
com o trabalho realizado, ainda que fossem 
socialmente percebidas, por parte de colegas 
da profissão e profissionais de outras áreas da 
saúde, como profissionais desnecessárias no 
contexto em que atuavam, diferente da ma-
neira como os gestores das empresas as con-
sideravam, vez que eram necessárias para o 
desenvolvimento e crescimento institucionais, 
muito embora, exercessem práticas exclusivas 
à atividade contábil da Ae, tendo seu conhe-
cimento técnico pouco explorado. sendo as-
sim, pode-se inferir a partir desses resultados, 
que a Ae mostrou-se uma especialidade que 
se sustenta pela demanda de um mercado 
empresarial e capitalista, e não por uma prá-
tica de enfermagem cientificamente instituída, 
mas em construção.

Com relação a essa condição, observou-se 
o desejo por desenvolver projetos que am-
pliassem as ações da Ae para área ainda inex-
plorada no contexto em que se encontrava, o 
que fortalece a identidade profissional cons-
truída, e, em contínua construção, pois acredi-
tavam na importância do trabalho que realiza-
vam como eA, tanto quanto na importância da 
prática assistencial, ao compreenderem que 
seu saber-fazer auditor também era saber-fa-
zer enfermagem.

As trajetórias das participantes mostraram 
que o processo de desenvolvimento da vida 
profissional é complexo e desafiador. Ao refle-
tir sobre suas próprias histórias, prática não 
antes experimentada, perceberam um senti-
mento de maior prazer e significado emocio-
nal em olhar para trás e ver as profissionais 
que se tornaram e aquilo que conquistaram 
a partir do trabalho realizado. sendo assim, é 
importante para a área da Ae que instituições 

de ensino possibilitem campos férteis para 
movimentos dialógicos e espaços reflexivos, 
que permitam criticidade para estabelecer ca-
minhos, dar sentido à sua própria existência e, 
assim, contribuir para a constituição da identi-
dade profissional dos enfermeiros.

Acrescenta-se a este processo de autoa-
nálise e construção de (auto)conhecimento, a 
contribuição para o aperfeiçoamento técnico-
científico da Ae, compreendendo que a conso-
lidação da profissão na área da saúde também 
está na promoção de discussões relacionadas 
às bases curriculares do curso e na motivação 
de maiores investigações no campo profissio-
nal da enfermagem.

Diante disso, compreender o sentido atri-
buído aos significados e influências desses 
incidentes nas trajetórias pessoais e profis-
sionais das eA não só permitiu descortinar as 
motivações pelas escolhas à área da Ae, como 
tornou possível desvelar os caminhos que se 
aproximaram em similaridades, sem deixar 
despercebidos acontecimentos singulares em 
cada experiência individual. Por isso, ressalta-
se a importância das narrativas e de propiciar-
se ambiente empático, por meio da horizon-
talidade investigativa do relato do vivido, da 
pesquisa no campo biográfico-narrativo.
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