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RESUMO: Retrata origens e pr incip ios que constitu iram 0 Movimento Partici pa<;:ao, em oposi<;:ao a 
pol it ica desenvolvida pela D i re<;:ao da Associa<;:ao Bras i le i ra de Enfermagem (AB E n ) .  Su rge  nos 
anos 80, com criticas de que a ent idade, atuava: a )  como reprodutora das pol iticas ofic ia is e interesses 
do setor i ndustria l  medico-hospita la r; b)  numa estrutura organ izativa centra l izadora/autorita ria ;  c) 
apenas na atua l iza<;:ao "c ient ff ico-cu ltura l "  das enfermeiras ,  descons iderando a necessidade das 
reflexoes pol ftico-profissiona is ,  de atua<;:ao da entidade e 0 papel da profissao, no cenario h ist6rico
social vigente ; d) sem partic ipar da formula<;:ao das pol it icas pub l icas relativas ao setor saude.  Este 
movimento vence as ele i<;:oes na ABEn e assume a ent idade, a part ir de 1 986.  Os resu ltados dessa 
nova pratica marcam uma h ist6ria em constru<;:ao . Conqu istas e retrocessos dependerao da nossa 
capacidade coletiva de constru i r  uma profissao competente tecn icamente , com interven<;:oes criticas 
e criativas e, pr inc ipa l mente ,  recon hecida socia lmente como a l iada da maior ia da  popula<;:ao,  na 
defesa do d i re ito a saude.  

PALAVRAS-CHAVE: h ist6ria da enfermagem ,  organ iza<;:oes nao governamenta is ,  C iElnc ias socia is ,  
sociedades de enfermagem 

INTRODUCAo 

Este texto foi e laborado a part ir de pesqu isas rea l izadas por Oliveira ( 1 990) e Albuquerque 
(200 1 ) . Albuquerque fez u ma pesqu isa h istorica , com base na h istoria ora l ,  coletando depoimentos 
de l iderangas do Movimento Part ic i pagao ( M P ) no Estado de Santa Catari na  e O l ive i ra , fez u m  
estudo retrospectivo a part i r  de  ana l ise docu menta l de 5 2 5  documentos que  retratam a h istoria 
do M P.  

Nao apresenta u m a  ana l ise d a  constitu igao deste Movimento, n o  sent ido d e  reconstrw;:ao 
de suas  d iversas nuances e contrad i<;oes,  em cada Estado da federa<;ao ,  bem como nao a n a l isa 
a complex idade da  pratica deste Movi mento apos 0 momenta que 0 mesmo assume a d i regao 
nac iona l  da ABEn ,  em 1 986 .  

o presente texto tem re leva ncia na med ida que  aborda a const itu i<;ao do Movimento 
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Part ic ipac;;ao ,  exp l icitando as grandes quest6es de  demarcam a ruptura entre a pratica h istorica 
desenvo lv ida pe la  d i rec;;ao nac iona l  da A B E n ,  ate meados dos a nos 8 0 ,  e as  propostas do  
Movimento Part ic ipac;;ao .  

o estudo destaca 0 Movimento Partic ipac;;ao em Santa Catar ina , que  foi objeto de  estudo 
da  tese de  Al buquerq ue e q u e  tem relevancia para a h i storia da AB E n ,  porq u e  a ABEn-SC fo i 0 
ben;o deste Movimento ,  tendo colocado em prat ica , a pos as e le ic;;6es de 1 980 ,  mu itas das  
propostas que ,  no  futuro ,  const i tu iram-se a base d a  p lataforma nac iona l do Movi mento .  A 
perspect iva enfocada por O l ive i ra , por sua  vez , apresenta uma "c lass ificac;;ao provisor ia d a  

h i stor ia da  ABEn  s o b  a e g i d e  do M P " ,  a saber :  formac;;ao do  movi mento de  oposic;;ao ( 1 979 a 
1 983 ) ;  emergenc ia  d e  uma  ac;;ao coletiva na  ABEn-MP ( 1 983- 1 986) ;  ABEn na era do M P 
impactos e amb igu idades na pratica ( 1 986- 1 989) ;  e o  M P  - perspectivas h istoricas e os desafios 
da Enfermagem Bras i le i ra (a part i r  de 1 989) .  

A h istor ia d a  prat ica do Movi mento Part ic ipac;;ao ja  em c i nco gest6es obteve mu itas 
conq u istas e ,  ta mbem , tem vivenc iado a l guns  prob lemas .  No entanto,  a prat ica exerc ida pelo 
Movimento Part ic ipac;;ao resu ltou da nossa d ivers idade de  ideias e do que fo i possivel pr iorizar, 
face aos constrang imentos conj u ntu ra is  e os acordos possive is ,  ass im a lgu mas das propostas 
formu ladas em Santa Catari na ,  na genese do Movimento, e que  vem sendo debat idas ao longo 
de ma is  de  uma decada ,  a i nda  nao tiveram a po io majoritar io para serem i m plementadas .  

Trata-se de  uma  h i stor ia em construc;;ao ,  e as  conqu istas e os  retrocessos dependerao 
d a  nossa capacidade  coletiva de  constru i r  uma profissao com petente tecn ica mente , com 
capacidade de rea l izar intervenc;;6es criticas e criativas e, principalmente , reconhecida socia lmente 
como a l i ada  d a  ma ior ia da popu lac;;ao na defesa do d i re i to a saude .  

A CONSTITUICAO DO MOVIM ENTO PARTICIPACAO 

o Movi mento Part ic ipac;;ao ,  chamado in ic ia lmente de "Part ic ipac;;ao" ,  su rge da vontade 
de u m  gru po d e  profiss iona is  e estuda ntes de  Enfermagem.  em tra nsformar a atu ac;;ao d a  
Associac;;ao Brasi le i ra de Enfermagem. Este Movimento organ izou-se, pr imeiramente. em a lguns 
Estados ( B a h i a ,  Ceara ,  D istrito Federa l ,  Go ias ,  M i nas  Gera i s ,  Para n a ,  Rio Grande do  Norte . 
Rio Grande do S u i ,  e Santa Catari na )  e ,  depo is , gan hou d i mensao nac iona l .  

A A B E n ,  a o  longo d e  s u a  h i stori a ,  adotou u m a  po l it ica de submissao e adesao a s  
po l i t icas ofic ia is  d e  modo acr it ico . Essa po l it ica d e  adesao manteve-se sob 0 reg ime m i l i tar ,  
periodo no qua l  a expressao dos i nd iv iduos e das organ izac;;6es era bem mais restrita . AAB E n ,  
d u rante aque le  reg ime ,  viveu uma  postura a utorita r ia e de exc lusao d o s  socios nos processos 
decisor ios , reflet indo ass im ,  0 momenta h istorico viv ido .  Mas este momenta tambem gero u ,  0 
seu contra r io ,  ou seja  0 contra-movimento a visao hegemon ica organ izado sob a denominac;;ao 
i n ic ia l  de  " Part ic ipac;;ao" , 0 que v ir ia ma is  tarde a se chamar "Movimento Partic ipaC;;ao"( M P) .  0 
qua l  expressou-se e conso l idou-se como uma  forc;;a pol it ica capaz de  mudar  os rumos daque la  
entidade .  

AAB En  nao era  uma  cel u l a  i so lada  das dema is  organ izac;;6es e ,  como as dema is ,  sofri a 
a i n terferencia daqueles que  detinham 0 poder (federa l .  estadua l  ou mun ic ipa l ) ;  era 0 espelho do 
que  ocorria na  sociedade bras i le i ra ,  onde 0 autorita r ismo e 0 centra l ismo de  decisoes exclu ia a 
participac;;ao dos cidadaos e ,  sobremaneira repel ia qua lquer man ifestac;;ao contraria aos i nteresses 
dos d i r igentes .  Para um grupo de profiss iona is  e estuda ntes , esta rea l i dade prec isar ia  ser 
transformada e ,  a const i tu ic;;ao de  um Movi mento a utonomo e i ndependente poder ia contri bu i r  
nessa empreitada . 

E m  pesq u isa  rea l izada por Albuquerque, 200 1 , j u nto as l i dera nc;;as  do M P/Catar i nense ,  
fo i possivel ident ificar as crit icas centra is  fe itas por estas l idera nc;;as a pol it ica de  conduC;;ao da 
ent idade ,  e que era levada pela D i rec;;ao Nac iona l  da AB E n .  Dentre estas crit icas destaca-se :  a )  
a atuac;;ao da entidade como "corre ia  de  tra nsmissao" das pol it icas ofic ia is e dos  interesses das  
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i ndustrias mu lt inacionais atuantes no setor saude;  b) a estrutura organ izativa da ABEn identificada 
com as entidades chamadas de "pelegas"3 que t inham uma pratica centra l izadora e atuavam de 

forma autorita ria , l im itando a part ic i pagao dos associados;  c)  a visao sobre 0 papel da entidade , 
entend ido ,  basicamente, como "cient ifico-cu ltura l " ,  no sent ido de ser u m  espago para reflexoes 
tecnicas e de atua l izagao das enfermeiras .  Uma visao mais instrumenta l ,  de ut i l izagao mecanica 
dos conhec imentos d i spon ive is ,  sendo q u e  essa v isao reflet ia-se no temario dos eventos 
promovidos pela ent idade ;  d) as reflexoes sobre q uestoes profiss iona is ,  pol ft ica de atuagao da 
ent idade e reflexoes criticas sobre 0 papel  da profissao,  no cenario h istorico-socia l  v igente , nao 
era m  bem vistas ;  e )  a ABEn nao part ic i pava da formu lagao das  pol it icas pub l icas de saude e 
re lat ivas aos tra ba l hadores daque le  setor, reproduzindo e legit imando 0 que  era decid ido pelos 
formuladores ofic ia is .  

Ass im ,  a ent id ade t i nha  u ma perspectiva d e  organ izagao e atu agao que articu lava com 
os ci nco eixos ac ima descritos . Refletia ,  portanto , uma  v isao de  profissao,  que  correspondia a 
pol it ica vigente na sociedade bras i le i ra ,  naque le momento . Esta , por sua vez, de l i neava 0 papel 
da ent idade de conservar e manter 0 sistema estabelecido .  Ass im  a agao da ABEn representava , 
o que  a D i regao Nac iona l  pensava sobre a ident idade profiss iona l .  Uma visao centrad a nas 
Enfermeiras4 e de  exc lusao dos dema is  gru pos que compunham a categor ia profiss iona l  da 
Enfermagem ,  a epoca , as Tecn icas ,  Auxi l i a res e Atendentes de  Enfermagem,  ja que estes nao 
pod iam part ic ipar  da  formu lagao das  po l it icas , a pesar d e  consti tu frem a maior ia da categoria 
profiss iona l .  A estes era reservado ,  a penas , u m  pape l  de  subm issao as  Enfermei ras e ,  estas 
u l t imas , por sua vez, submissas as pol it icas ofic ia i s .  

A pol it ica desenvolv ida pe la ABEn  a epoca , nao estava a l icergada em u m  projeto 
profiss iona l  proprio ,  i ndependente e democrat ico , apresentado para a sociedade .  A ABEn  
reprod uzia 0 projeto daqueles que  det i nham 0 poder centra l .  

o processo de reflexao crft ica sobre esta pratica desenvolvida pela ABEn levou um grupo 
de profiss iona is  e estudantes ,  a desenvolverem uma  agao loca l ,  em Santa Catar ina e ,  depois 
em n fvel nac iona l .  Art icu lando-se com outros gru pos d a  enfermagem bras i le i ra ,  que tambem 
estavam i nsat isfe itos com as posigoes pol i t icas da  ABEn,  organ izaram u m  movimento de 
oposigao as pol it icas desenvolvidas pe la  D i regao Naciona l ,  exig indo democracia e participagao.  
Essa e a ce l u la embrionaria do M P.  Em Santa Catari na ,  esse movimento nasce com a vitoria da 
chapa "Part ic ipagao"5 nas e le igoes de 1 980 ,  enca begada pelo enfermeiro Jorge Lorenzett i .  

o Movi me nto Part i c i paga o ,  en ta o ,  const i tu i -se num movi mento soc i a l  a rt icu l ado  
naciona lmente ,  com forte part ic i pagao da  ABEn-SC e que  t i nha  como objetivo tra nsformar a 
agao da  AB E n .  Lutara m ,  numa agao coordenada de  contra-opressao ,  identif icando-se com 0 
que Scherer-Warren ( 1 984) chama de  "movimento soc ia l " .  Segundo a autora , "a contra-opressao 

3 A termin% gia "pe/ega " e uma a/usao ao pe/ego que age como um amortecedor entre 0 
animal e 0 montador. No movimento sindical essa terminologia e ulllizada para indicar quando uma 
entidade desenvolve um papel de amortecedor dos cont/tlos entre captlal e trabalho. 

4 Optamos por ut/lizar a denomina9ao "Enfermeira '; em respet/o ao genera feminino que 
constitui mais de 95% de nossa categoria prafissional. contrariando as indica90es de nossa lingua 
portuguesa que carrega essa discriminar;ao de genera. Essa e, tambem, uma homenagem as 
companheiras mulheres que constroem a historia da Enfermagem Bras/leira. 

5 A 10a Diretoria da ABEn/SC, tomou posse em 25 de julho de 1980, tendo a seguinte 
composi9ao: Presidente: Jorge L orenzettt;" 1a  Vice-Presidente: Diva Fionn( 2a Vice-Pres/dente: 
Nelcy T Cout/nho Mendes; 18  Secretaria: Marcia Cruz; 28 Secretaria: Evelyn Elias; 1a Tesoureira: Maria 
Ce/ecina Antonio; 2a Tesoureira: Mirian L ago; Conselho Fiscal" Otilia Hammes; Conselho Fiscal" 
Ra/n/ldes Schweitzer; Conse/ho Fiscal" Lucia H T Gon9alves; Comissao de Publica9ao e Divu/ga9ao: 
Marisa Montice/It;· Comissao de Servi90 de Enfermagem: Rosane Mazzuco; Comissao de Educar;ao: 
Jonas Salomao Spricigo; Comissao de Flnan9as: Minim L ago; Comissao de ativ/dade cientifica: 
Maria Tereza J da Rosa.: Comissao de Legisla9ao: Vera Lucia Guimaraes Blank. 
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pode se expressar de var ias formas :  l u tas ma is  v io lentas ou  menos v io lentas ,  re iv ind icac;:oes , 

pressoes ,  apat ia  ou mesmo a l i enac;:ao.  Temos , porta nto , formas at ivas e formas passivas de  

contra-opressao .  Contudo ,  a busca da  l i bertac;:ao ex ige u m  ag i r  at ivo . Quando os gru pos se  

organ izam na busca de l ibertac;:ao ,  ou seja ,  para superar a lguma forma de opressao e para atuar 

na  prod uc;:ao de uma soc iedade mod ificada ,  podemos fa l a r  na  existenc ia  de  um mov imento 

soc ia l "  (grifo da autora ) ( Scherer-Warren, 1 984 , p . 9) 
o proposito do M P  era que  a Enfermagem Bras i le i ra , se a presentasse na  sociedade 

como u m  grupo profiss iona l 6  do setor saude que tem um conhec imento propr io e que  e capaz 
d e  atuar  com competencia em seu campo espec ffico . Que e composta de  tra ba l hadores que  
tem d i re ito a l i berdade e a autonomia  profiss iona l , u m a  posic;:ao const i tu ida e reconhec ida 
ta mbem pe los seus d i reitos , e que  se coloca a servic;:o e ,  em a l i anc;:a com a popu lac;:ao que 
necessita de  seus servic;:os . 0 M P  tambem defend ia  que ,  ao v iver  u m  d eterm inado momenta 
h i stor ico da  sociedade ,  e pape l  dos profiss iona is  de  enfermagem i nterv i r  na construc;:ao d esta 
h istoria ,  sendo que ,  nos anos 80, era fu nda menta l  part ic ipar  da l uta pel a transformac;:ao da  
sociedade bras i le i ra ,  defendendo a l i berdade e a democraci a .  

o proposito d o  Movimento Participac;:ao,  segundo as l ideranc;:as catarinenses entrevistadas 
por Albuquerque (200 1 ) , era de const itu i r  um Movi mento Nac iona l  q u e  mudasse a ABEn com 
vistas a transforma- Ia em uma ent idade:  

1)  Democratica , seja pe la amp l iac;:ao do  n u mero de  associados ,  i ncl u i ndo estudantes e 
todos os profiss iona is  da Enfermagem,  seja mudando a sua  estrutura organ izat iva de modo a 
prop ic iar  a part ic ipac;:ao dos assoc iados na  form u lac;:ao das  po l i t icas de  atu ac;:ao e gestao da  
entidade .  

2) Forta lecida i n st i tuc iona lmente e i nterlocutora de toda a categoria  de 
Enfermagem, encaminha ndo-se para a constitu ic;:ao de uma ent idade u n itar ia da  Enfermagem 
que representasse a profissao na sociedade ;  

3)  Que tivesse visibi l idade social com carater classista, no  sentido de articula�ao 
politica com os demais trabalhadores , part ic ipando da l uta de todos os traba l hadores , 
estudantes e movimentos organ izados ,  com vistas a :  a )  con q u ista e preservac;:ao de d i re i tos 
i nd iv idua is  e coletivos ,  pela l ivre organ izac;:ao s ind ica l e dos d i re i tos traba lh i stas e, em especia l ,  
contra a d itad ura e pe l as  e le ic;:oes d i retas para pres idente . A l uta conj u nta com os dema is  
traba l hadores , t i nha  por base a v isao d e  q u e  a Enfermagem era composta , ta m be m ,  por 
traba lhadores ; b )  partic i pac;:ao no movi mento s ind ica l representa ndo a Enfermagem do Servic;:o 
Pu b l ico ,  pro ib ida  de s ind ica l iza r-se , lega lmente a epoca e, defendendo uma  Ent idade U n itar ia 
q u e  representasse a Enfermagem na sociedade ;  c )  part ic ipac;:ao no processo de  cr iac;:ao de 
u m a  Centra l U n ica dos Traba l hadores , de carater c lass ista , q u e  art icu lasse as demandas da 
c lasse traba l hadora em seu embate com os governos e patroes ; d) conso l i dando espac;:os para 
a E nfermagem exercer cargos de D i rec;:ao ,  e le itos pe l  a base d a  categori a  profiss iona l ;  

4 )  Que atuasse d e  forma i ndependente e autonoma, diante das ingerencias de 

6 Profissao entend/da como a qualificar;ao de !rabalhadores especializados, que dominam as 
conhecimentos que fundamen!am a sua realizar;ao e que control am a produr;ao e reprodur;ao dos 
conhecimentos necessarios ao seu trabalho, atraves do ensino e pesquisa. Os membros da profissao 
estabelecem regras para a seu exercicio profissionai, as mesmas sao fixadas em lei e/ou 
compartilhadas pelo grupo e legtlimadas pela sociedade em que vivem. Organizam-se em entidades 
do tipo associativo, de modo a garantir 0 respetlo a essas regras, a buscar a aprimoramento profissional 
e a desenvolver medidas de defesa do grupo. No entanto, no que diz respeito ao controle sabre a 
processo de produr;ao e a questao da autonomia profissional, e preciso contextualizar 0 exercicio 
profissional no momenta e condir;6es historicas que a mesmo se realiza, em especial no ambito 
trabalho coletivo no modo de produr;ao capitallsta, sob a parcelamento de tarefas e a gerencia 
cientifica (Pires, 2000, p. 87). 
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patroes, govern os, partidos politicos e dos interesses d o  capital industrial d o  setor 
salide, ag indo a penas no i nteresse de seus assoc iados .  

Estes pr i nc fp ios compusera m  0 escopo centra l de  atua<;ao do Movimento Part ic ipa<;ao 
em Santa Catari na e i nfluenciaram a formu la<;ao da P lataforma do Movimento Part ic ipa<;ao ,  que 
concorreu os p le itos de  1 984 e 1 986 .  

A ORGANIZACAo DO MP E A RUPTURA INSTITUCIONAL NA ABEn 

No 32° Congresso Bras i le i ro de  Enfermagem, rea l izado de 01 a 07 de junho de 1 980 ,  em 
Bras i l ia/OF, a Enfermeira C i rce d e  Melo R i be i ro ,  toma posse como pres idente da ABEn e ,  ja  
neste evento , 0 gru po d e  oposi<;ao dava cont inu idade a organ iza<;ao i n ic iada no Congresso 
anterior. Oa mesma forma ,  0 grupo se reune no 33° Congresso Brasi le iro de Enfermagem (CBEn) ,  
rea l izado d e  02 a 07 d e  agosto de  1 98 1 , em Manaus/AM . As enferme i ras  e estuda ntes que 
t in ham crit icas a pol itica desenvolvida pe la O iretoria Nacional d a ABEn ,  e que estavam d ispersas 
nos d iversos Estados da Federa<;ao ,  no Movimento dos Serv idores Pub l i cos e no Movimento 
S ind ica l ,  passaram a encontrar-se e debater a rea l idade da Enfermagem no cenario conj u ntura l  
pol it ico, econ6mico e socia l  b ras i le i ro .  No entanto,  fo i no 34° C B E n ,  rea l izado de  2 4  a 2 9  de  
outubro de 1 982,  em Porto Alegre/RS , que ocorreu uma manifesta<;ao formal do grupo de oposi<;ao 
e no 35° C B E n ,  rea l izado de 24 a 30 de setembro de 1 98 3 ,  em Sao Pau lo/SP, fo i rea l izada a 
pr i mei ra P lenaria  do "Pa rt ic ipa<;ao" . Oesta , resu ltou a carta de  pr i nc fp ios que  embasar ia as 
propostas d a  chapa de  opos i<;ao nac iona l  a ABEn.  Essa chapa d isputou as e le i<;oes de  1 984 ,  
forma l izando 0 "Mov imento Part ic i pa<;ao" como um movimento a rt icu lado em todo 0 Bras i l .  

A chapa do "Part ic i pa<;ao" d e  1 984 , fo i constru ida nas  garagens e corredores do Centro 
de Conven<;oes de Sao Pau lo ,  onde ocorria 0 35° Congresso Bras i le i ro de Enfermagem,  ja  que  
o autorita r ismo da  O i re<;ao Nac iona l  ( O N ) ,  imped iu  que  0 M P  tivesse u m  espa<;o para se reun i r  
e debater suas a<;oes . Oesse processo resu ltou u m  documento que  s in tetizava as i de ias  do  
M P :  

" 0  d i reito a saude,  entend ido como d i re ito socia l  onde 0 Estado tem 0 DEVER d e  garant ir  uma 
oferta de servir;;o igua l itaria e de qua l idade a toda a popular;;ao;  e d i re ito ao traba lho :  entend ido 
como garant ia do pleno emprego, da isonomia salaria l , do d i re ito a s ind ical izar;;ao de todos 
os trabalhadores , da autonomia e l iberdade s ind ica is e outras questoes como part icu larmente 
o d i re ito da mu lher e de todos os que sao considerados m inorias (negros,  cr ianr;;as ,  velhos, 
etc )" ,  estas c o m o  con d i r;;oes  de conq u i stas const i tu c i o n a i s .  A l e m  d i sto l u t a r  p a ra a 
reestruturar;;ao san itaria ,  entend ida como a reorgan izar;;ao dos serv ir;;os de saude.  Tambem,  
a importanc ia da organ izar;;ao e l uta dos trabalhadores e dos movimentos populares ,  para 
encetarem ar;;oes v isando a transformar;;ao da sociedade;  No plano das propostas ,  as ar;;oes 
propostas ,  seriam a da l uta para :  uma ABEn representativa , democratica , e i ndependente do 
Estado e de part idos pol it icos ; uma ABEn  compromet ida com os verdade i ros anseios da 
popu lar;;ao no que d iz  respe i to as necessidades de saude e 0 adequado func ionamento 
destes serv ir;;os ;  uma ABEn atuante j unto as demais entidades representativas da Enfermagem 
na defesa das bandeiras maiores da profissao ; uma ABEn que promova 0 desenvolv imento 
profiss ional  i ntegra l  das categorias de Enfermagem ; uma ABEn que l ute pela projer;;ao da 
Enfermagem na sociedade . "  ( PART I C I PA<;Ao [ 1 984] ) 

o embate,  entao ,  nac iona l izado envolveu , bas icamente , a den u ncia pu b l ica d e  q u e  a 
O i retoria N ac iona l  exerc ia 0 poder de  forma autorita ria ,  sem poss ib i l i ta r a part ic ipa<;ao dos 
associados em suas dec isoes e de  que e la  estava atre lada as  empresas m u lt inac iona is de 
eq u ipamentos med icos e medica mentos , ass i m como ao Governo M i l ita r. 
Esse processo ocorreu no cenar io das l utas da sociedade bras i le i ra pe la redemocratiza<;ao do 
pa is .  

Organ izaram-se d uas chapas naciona is ,  uma representando a pol it ica vigente na ABEn 
e outra representando 0 "Part ic ipa<;ao".  Foi  0 maior  embate ele itora l da h ist6ria d a  Enfermagem. 
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"Pe la prime i ra vez , na  h ist6ria d a ABEn ,  acontecia uma e le igao com duas  chapas efetivamente 
concorrentes" , afi rmou Oliveira ( 1 990 , p. 75 ) ,  refer indo-se as e le igoes naciona is  d a  ABEn de 

1 984 . A categor ia de E nfermagem,  que por var ios anos ,  de ixou de  a profu ndar/debater a 
organ izagao de seu traba lho e de sua categoria ,  passou a i ntervir de forma concreta , aproveitando 
a oportun idade poss ib i l i tada pe la organ izac;ao do Movimento Partic ipac;ao . 

Nas e leigoes de 1 984 ,  a chapa de oposigao ,  "Part ic ipagao"7 , era l iderada pela Enfermeira 
Maria  Jose dos Santos Ross i ,  q u e  defend ia  as teses do  movimento . E ,  a chapa da  s ituagao era 
l iderada  pela Enferme i ra Maria  I vete R ibe i ro de O l ive i ra , com 0 nome de  "Compromisso"8. 

o grupo do "Part ic i pagao" , acabou por atra i r  os votos das jovens Enfermei ras , ja  q u e  
exist ia uma ident ificagao mu ito grande c o m  estes e le itores .  Os jovens resp i ravam o s  ares d a  

luta democratica e eram avessos a qualquer forma de autoritarismo. Ta lvez a f  tenha s e  concentrado 
a grande "virada"  e le itora l  que aconteceu no p lano nac iona l .  
Na  e le igao nac iona l  d a  A B E n  de  1 984 , a part ic i pagao d o s  s6cios fo i maciga . Dos 6 . 050 s6cios 
na ABEn ,  votaram 5 .856 socios , 0 q u e  representou 96 , 8 % ,  dos associ ados aptos a votar. A 
Enfermagem estava ciente de  sua  i mportancia nos dest in�s que  seri am trac;ados por a mbas as 
chapas concorrentes , daf  0 n fvel e levado de partic ipac;ao . Entretanto 0 golpe estava engendrado: 
o "Part ic ipac;ao ganhou mas nao levou"  (expressao largamente, ut i l izada ,  a pos a d ivu lgac;ao do 
resu ltado , por s impatiza ntes do  M P ) .  

Seg u ndo Olivelra ( 1 990 , p .  88-89) ,  

"fo i  0 processo mais representativo da h ist6ria da  Associay80 e uma grande man ifestay80 do 
compromisso com os desti nos da Associay80, do conj unto dos associados , absol utamente 
leg itima e lega l .  as votos,  de acordo com a apUray80 dos estados,  foram depositados quase 
na tota l idade para as duas chapas:  sendo 2 .876 para a "chapa Part ic ipay80" e 2705 para a 
"chapa Compromisso" ,  0 percentual dos votos brancos e nu los fo i i nferior a 3% do tota l ,  0 que 
demonstra a seriedade e 0 a l to grau de responsab i l idade com que 0 associ ado compareceu 
as u rnas para fazer valer 0 seu poder de esco lha atraves do voto" . 

Porem ,  a Comissao E le itora l Nac iona l  a n u lou , i ntegra lmente, as votagoes rea l izadas em 
Santa Catar i n a ,  Para fba , Mato G rosso ,  R io G rande  do  Su i ,  Go ias , Esp frito Santo , Para , e 
Serg ipe .  U m  dos motivos a legados para a anu l agao dos votos de Santa Catarina , por exemplo ,  
fo i 0 usa d e  " u rnas vola ntes" . N o  entanto ,  nao exist ia nenhuma d isposigao reg i menta l  q u e  
impedisse 0 usa d a s  mesmas. Se houvesse , rea lmente , este impedimento , por q u e  n a o  anu laram 
apenas as u rnas vo lantes daque le  Estado? Ass i m ,  fazendo usa destes e de outros argumentos 
burocrat icos , a Com issao E le itora l Nac iona l  a n u lou  42 ,7% dos votos (cerca de 2 . 500 votos)  e ,  

7 Chapa Parficipayao: Presldente: Maria Jose dos Santos Rossi; Vice-Presldente: Maria 
Henriqueta Luce Kruse; 1°  Secretario: Jorge L orenzettI;· 2a Secretaria: Stella Maria Pereira Fernandes 
de Barros; 1°  Tesoureiro: Eduardo Guilherme Kascher; 2a Tesoureira: Isabel dos Santos; Comissao 
Permanente de Publicayao e Divulgayao: Sandra Maria de Abreu Mendes; Comissao Permanente 
de L egislayao: Joao Pedrazzam;· Comissao Permanente de Serviyo de Enfermagem: Maria Terezinha 
Nobrega da SIlva; CA CIDICEPEn: Maria da Gloria Mioto Wright; Comissao Permanente de Educayao: 
Raimunda Medeiros Germano; Conselheiras Fiscais: Maria Rodrigues da Conceiyao, A/cineia 
Eustaquia Costa e Creso Machado L opes. 

8 Chapa Compromisso: Presldente: Maria Ivete Ribeiro de Oliveira; Vice-Presldente: Clarice 
Judtlh RIbeiro Gazzola; l a  Secretaria: Maria Irene Bachega; 2a Secretaria: Vtlma de Carvalho; l a  
Tesoureira: Maria Edna Frias Xavier; 2a Tesoureira: Maria L idia de Queiroz Rocha; Comissao 
Permanente de Publicayao e Divulgayao: Maria Helia de Almeida; Comissao Permanente de 
Legislayao: Maria de Apareclda Batista dos Santos; Comissao Permanente de Serviyo de Enfermagem: 
Nalva Pereira Caldas; CA CIDICEPEn: MIce Piva A damI;· Comissao Permanente de Educayao: Neide 

Maria Freire Ferraz ; Conselheiras Fiscais: Aracy Regis de Menezes, G18ucia Borges Seraphine e 
Noemi Lunardi 
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com isso , i nverteu os resu ltados dando vitoria a chapa situacion ista , chamada d e  "Compromisso" . 
A proc lamac;;ao ofic ia l  dos resu ltados da  e le ic;;ao de 1 984 , com a lterac;;ao substanc ia l  dos mapas 
de apurac;;ao dos Estados , provocou uma grande onda de protestos na Enfermagem,  em a l ianc;;a 
com d iferentes atores pol it icos d a  soc iedade bras i le i ra (O l ive i ra , 1 990 ,  p .96 ) .  Este fato gerou 
mu ita i nd ignac;;ao !  Fo i  ma is  u m  ate arbitrar io ,  de uma D i rec;;ao que nao ace itava perder as 
e le ic;;6es e agia de modo v io lento contra a oposic;;ao .  

Como se sabe ,  a lgo semelhante vem ocorrendo a te  os d ias  d e  hoje ,  nas e le ic;;6es dos 
Conse lhos Reg iona is  de Enfermagem,  onde um gru po derrotado no processo e le i tora l  acaba 
por assumi r, g rac;;as a i ntervenc;;ao fe ita pelo Conselho Federal  de  Enfermagem.  Essa ac;;ao ,  em 
nossa ava l iac;;ao ,  viola as regras democraticas e impede a l ivre expressao da vontade da maioria .  
A revolta e i nd ignac;;ao ,  man ifestou-se no 36° Congresso Bras i le i ro de  Enfermagem , rea l izado 
em Belo Horizonte , no periodo de 28 de j u l ho a 02 de  agosto de  1 984 .  Os protestos rea l izados 
nos Estados fora m a rt icu lados e expressaram-se , na tentativa de i m ped i r  a posse da D i rec;;ao 
que hav ia s ide "e le i ta " ,  conforme 0 re latorio da Comissao E le itora l .  

Este Congresso foi u m  marco na  h i storia d a  A B E n .  U m  d o s  momentos m a i s  crit icos d o  
mesmo,  fo i v iv ido na Assemble ia  de Delegados .  Nesta , que  const i tu i-se na  i nstanc ia maxima 
de  d ecis6es da  ABEn (hojeAssemble ia  N ac iona l  de Delegados ) ,  a pres idente ,  C i rce de  Melo 
Ribe iro ,  procurou aprovar pautas de i nteresse da D i retoria Naciona l ,  rap idamente ,  sem debates , 
apesar das in terferelncias do M P. 0 M P  defend ia ,  tambem,  que  fosse rea l izada uma d iscussao 
sobre a homologaC;;ao dos resu ltados da eleiC;;ao ,  apresentados pela Comissao E leitora l Naciona l ,  
n o  entanto a D i retoria Nacional nao estava interessada neste debate . O s  de legados identificados 
com 0 " Movimento Partic ipac;;ao" denu nciaram as manobras q u e  i nverteram os resu ltados das 
u rnas e fizeram uma grande pressao para que  estes nao fossem homologados,  denunciaram a 
fraude eleitora l e afirmaram que nao reconheciam a Direc;;ao por este motivo . Os an imos acirraram
se e a Pres idente ret i rou-se da sa la  sob va ias .  I med iatamente , a pos a sa ida da Pres idente ,  0 
M P  assum iu  a D i rec;;ao da  mesa dos tra ba l hos d a  A N D  para conduzi- I a ,  havendo amparo 
estatutar io para ta l .  Ass im ,  a Assemble ia  de De legados prosseg u i u ,  e legendo uma D i rec;;ao 
para conduzi- la9 .  

A Assemble ia  de Delegados ,  conduz ida pelos i ntegra ntes do Movimento Part ic ipac;;ao ,  
del iberou pelo nao reconhecimento dos resu ltados eleitora is apresentados pe l  a Comissao Eleitora l 
N ac iona l .  Aprovou a const it u ic;;ao de uma Comissao D i retora Provisor ia Centra l (CDPC)  e 
Comiss6es D i retoras Provisor ias Loca is (CDPL's ) ,  nos Estados ,  para d i r ig i r  u m  movi mento de 
oposic;;ao a Di rec;;ao N aciona l d a  ABEn e ex ig i r  que  fossem convocadas novas e le ic;;6es e/ou 
anu l ados os resu ltados homologados pe la D N .  Deci d i u ,  tambem,  que  as Comiss6es D i retoras 
Provisorias Locais (CDPL's) tomariam posse nos Estados exatamente com a mesma composic;;ao 
e le i ta nas u rnas . 

A CDPC1 0  fo i formada por Maria  Aparec ida Guss i  ( D F ) ,  Ari l da  d e  Sao Sabas Pucu ( D F ) ,  
Er l ita Rodrig ues d o s  Sa ntos ( D F ) ,  Maria  J e n n y  S i lva Ara ujo ( BA) , M a r i a  Aux i l i adora C6rdova 
Crist6faro (MG) ,  E l iana Mari l ia Faria (SC) e Cle l ia Soares Burlamaque (RS) ,  esta u lt ima exercendo 
as fu nc;;6es de Secretar ia Geral  do M P. Fora m  constitu idas C D P L 's nas Sec;;6es do Amazonas 
(AM ) ,  Bah ia  ( BA) ,  D istrito Federa l  ( D F ) ,  Esp i ri to Santo (ES ) ,  Maranhao  ( MA) ,  M i nas Gera is  
( M G ) ,  Pernambuco (PE) ,  P iau i  ( P I ) ,  R io Grande do Su i  (RS) ,  R io Grande do Norte ( R N ) ,  Santa 
Cata r ina (SC)  e Serg i pe (SE ) ,  estas Comissoes,  j u nto com a CDPC ,  atuaram "coordenando 0 
processo de  res istenc ia do M P" ( Oliveira, 1 990 ,  p . 1  03)  

A D N  nao reconheceu as de l iberac;;oes tomadas naque la  Assemb le ia  de De legados , e 
mesmo sob mu i tos protestos , deu  posse a Chapa da  s i tuac;;ao . D u rante todo 0 Congresso 

1 80 

9 Glelia Soares Burlamaque (RS), presldente; Dilma Neto de Menezes (PE), secretaria. 
10 Ala da 2a Assembleia Extraordinaria de delgados da ABEn, 36° GBEn, Belo Horizonte, 1984. 
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Bras i l e i ro d e  E nfermagem houve momentos de  m u ita tensao e d e  protestos , mas a D i retor ia  
Nac iona l  nao abr iu  mao d e  sua  pol lt ica e ,  para garant i r  a manutenc;;ao d a  mesma , so l ic i tou 
reforc;;os pol ic ia is na tentativa de intimidar a oposic;;ao .  Com a presenc;;a ostensiva de  pol ic iamento ,  
i nc l us ive c o m  a cava lar ia , a D i retor ia N ac iona l  deu  posse a c h a p a  da  s i tuac;;ao .  
o MP contava com 0 a po io d a  maior ia dos congress istas e reag i u  frente a in t rans igenc ia  e o  
au tor itar ismo da  D i rec;;ao N aciona l ,  rea l izando d iversos protestos , a lem de  a rt icu lar  a i mprensa 
e denu nciar, nac iona lmente , a fraude ocorrida .  

Apesar d a  c lara oposic;;ao da  ma iori a ,  a d i retor ia apo iada pe la s i tuac;;ao tomou posse ,  
mas enfrentou um forte movimento nac iona l  de  oposic;;ao .  

No  37° C B E n ,  rea l izado de  1 7  a 22 de novembro de  1 985 ,  na  c idade d o  Recife/PE ,  as 
Sec;;6es Estad ua i s  que estavam fu nc ionando como D i rec;;6es Provis6r ias foram i nformadas de 
que nao poderi am partic ipar da  Assemble ia  de De legados , previa aquele Congresso , tendo em 
vista que a D N  nao reconhecia a CDPL  dos Estados . 0 MP encam inha  as Sec;;6es a i nd icac;;ao  
de  q u e  fizessem Assemb le ias  Gera is de S6cios , onde a categor ia poder ia d iscut i r  e i nd icar 
novas d i rec;;6es e/ou manter aque las  que t i n h a m  s ido sufragadas nas  e le ic;;6es que foram 
anu ladas .  Assim ,  todas as sec;;6es onde havia u ma CDPL ,  acabou por constitu i r, estatutar iamente, 
uma nova d i rec;;ao .  

Porem ,  quando do credenc iamento dos De legados ,  a Secretar ia d a ABEn i nformou que ,  
po r  exemp lo ,  a ABEn/SC nao  part ic ipari a ,  j u ntamente ,  com a Sec;;ao de  R io Grande do Norte .  
N esse momento ,  ocorreu novo tensionamento entre 0 MP e a D N .  Ap6s mu itas negociac;;6es e 
d iscuss6es , a pres idente da ABEn declarou que reconheceria as decis6es tomadas nos Estados . 
Os de legados ,  entao,  foram credenc iados .  

Naque le  Congresso , a grande maior ia dos congress istas a po iava 0 M P. Sem consegu i r  
cond uzir  a entidade ,  face aos  problemas pol it icos gerados pe la  ac;;ao coordenada pe lo  M P, a DN  
a n u nc io u ,  naque le Congresso , a convocac;;ao de  novas e le ic;;6es para 0 a na seg u i nte ( 1 986) .  
Assi m ,  a E nferme i ra Mari a  I vete R ibe i ro d e  Ol ive i ra ,  Pres idente d a  ABEn ,  nao concl u i u ,  
i nteg ra lmente ,  s e u  mandato .  0 M P  s a i u  forta lec ido e fora m reafi rmados o s  princ ip ios d a  
democrac ia  e d e  j ust ic;;a defend idos pelo M P. 

o M P  conqu ista a decisao de  rea l izac;;ao de  novas e le ic;;6es para a D i retor ia Nac iona l  e 
Sec;;6es Estadua is  d a ABEn .  Para concorrer as e le ic;;6es de 1 986 , pelo Mov imentcrPartic ipac;;ao ,  
fo i organ izada  a chapa "Part ic ipac;;ao" l l , encabec;;ada  pe l  a E nfermeira Maria  Jose dos Sa ntos 
Ross i .  Pela chapa situacion ista , chamada de  Renovac;;ao 1 2 ,  concorreu a Enfermeira Mar ia Luc ia 
P imentel  d e  Ass is Moura .  

Ao fina l  d a  apurac;;ao ,  0 resu ltado d a  vit6r ia a chapa "Part ic ipac;;ao" .  0 M P  toma posse e 
passa a ,  a part i r  deste p le i to ,  a d i ri g i r  os traba l hos da  Associac;;ao  Bras i l e i ra de Enfermagem.  

Nas pr6ximas eleic;;6es de 1 989,  1 992 , 1 995 e 1 998 , assumem a d i rec;;ao da ABEn Naciona l ,  
chapas identif icadas com o s  pr inc ip ios d efend idos pe lo Mov imento Part ic ipac;;ao .  Em 1 989 ,  a 

1 1  Chapa Participat;ao: Presidente: Maria Jose dos Santos Rossi; Vice-Presidente: Stella Maria Pereira; 

1a Secrefaria: Rita de Cassia Duarte de Lima; 2a Secretaria: Terezinha Francisca Moreira; 1 a  Tesoureira: Madge 
Lima L eite; 2° Tesoureiro: Victor Hugo Della Torre Valentina; Comissao Permanente de Publicat;ao e Divulgat;ao: 
CMlia Soares Burlamaque; Comissao Permanente de L egislat;ao: Jorge L orenzetti; Comissao Permanente de 
Servit;o de Enfermagem: lara de Moraes Xavier; Diretor do CEPEn: Semiramis Melani Melo Rocha; Comissao 

Permanente de Educat;ao: Abigail Moura Rodrigues; Conselheiras Fiscais: Man/ene Uchoa, Jonas Salomao 

Spncigo e Edellta Coelho Araujo. 
12 Chapa Renovat;ao: Presldente: Maria L ucia Pimentel de Assis Moura; Vice-Presidente: Jut;ara da 

Costa Braga; 1 �  ° Secretana: Berenice Moraes Pinto; 2' Secretana: Zelia Mana Queiroz Almeida Alcoforado; 1 °  

Tesoureiro: Maria Apareclda Batista Santos; 2 '  Tesoureira: Marizete Pereira da Silva; Comissao Permanente de 
Publicat;ao e Divulgat;ao: L ourdes Torres de Cerqueira; Comissao Permanente de L egislat;ao: Emilio Jose 

Gont;alves Ribeiro; Comissao Permanente de Servit;o de Enfermagem: Mana Eundela de Castro; Diretora do 

CEPEn: Mana Noemi Ferreira Ribeiro; Comissao Permanente de Educat;ao: Ingnd Elsen; Conselheiras Fiscais: 

Maria L ucia Servo L eite, Neusa Apareclda Ramos e Irma Mana Wanda de Araujo. 
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chapa vitoriosa fo i encabeyada pela enfermeira Ste l la  Mar ia Pere i ra Fernandes de  Barros ,  que  
t i nha  s ide  vice-pres idente da  chapa do  M P, que  venceu as e le iyoes em 1 986 .  Esta toma posse 
no 4 1 0  CBEn ,  rea l izado em F lor ianopol is/SC .  Nas e le iyoes de  1 992 , vence a chapa conduzida 
por Maria Aux i l iadora Cordova Cristofaro e ,  em 1 995 ,  a chapa conduzida por Maria Goretti David 
Lopes . Ja  nas e le iyoes de 1 998 , a pres identa e leita fo i a Enfermei ra Euclea Gomes Va le .  Todas 
estas d i reyoes representam 0 MP e exercera m 0 poder com uma prat ica consoante com os 
pri ncipios defend idos pelo MP. 

MUDANDO OS RUMOS DA pRATICAASSOCIATIVA 

a M P, pode ser cons iderado u m  dos ma is  importa ntes movi mentos socia is  da h istor ia 
Enfermagem Bras i le i ra q u e ,  ao fazer uma ruptura com a prat ica pol it ica que vi nha sendo 
desempenhada pe la ABEn ,  representou um sa ito qua l itativo na h istoria da profissao no pa is . 

a Movimento Part ic ipayao surg i u  com 0 i ntu ito de  cr iar u ma nova visao sobre a profissao 
de  Enfermagem.  Uma profissao q u e  se compromete com 0 desenvolv imento de  u ma prat ica 
criat iva , com 0 exercic io constante de  ava l iayao crit ica da mesma ; que compreende a sua 
pratica como uma pratica socia l  que e parte de u m  contexto h istorico-socia l  pelo qua l  e constitu ida 
e ,  tambem, constitu inte .  Uma profissao formada por traba lhadores especia l izados em um campo 
do saber tecn ico-cientifico, com com petencia para cuidar de ind ividuos e grupos no seu processo 
de viver. Uma profissao que defende um conjunto de valores mora is para todos os seres humanos , 
sem qua lquer  d i scrim inayao , destacando-se 0 d i re ito a saude ,  a l i berdade e a uma v ida d igna .  
Uma profissao que defende u m  ag i r  cotid iano voltado para 0 atend imento das necessidades da  
ma ior ia da  popu layao usuar ia dos  serviyos de  saude ,  defendendo ,  especia l  mente,  a opyao de  
a l i a nya com as pessoas q u e  prec isam de  cu idados de  saude .  

A D i retor ia Nac iona l  d a  ABEn ,  a nter ior a vitor ia do Mov imento Part ic i payao ,  t i nha uma 
visao sobre a profissao ,  que  era  ap l icada em suas ayoes . Era  uma visao l im itada sobre a 
Enfermagem e sobre as Enfermeiras , correspondente a uma concepyao de mundo identificada 
com a v isao da  e l ite dom inante do  pa is ,  que des ignava os pape is a serem desempenhados 
pelas Enfermeiras e demais traba lhadores de enfermagem, nos serviyos de  saude .  Essa opyao 
pol it ica das d i reyoes da  AB E n ,  ate 1 986 ,  i dentif icava-se com a reprod uyao passiva dos papeis 
designados as d iversas trabalhadoras da enfermagem na d ivisao do trabalho coletivo instituciona l ,  
bem como,  com 0 parad igma hegemon ico d e  produyao de  conhecimentos em saude ,  ou seja ,  
o modelo b io log ico de base  posit iv ista . 

Depois de  mu ita l u ta ,  0 M P  consegue  romper com esse pensamento, const itu indo uma 
nova forma de  pensar  a profissao . A concepyao da profissao , nao poderia resu lta r de  uma 
construyao i nd iv id u a l ,  ou  representat iva de  parte da categoria .  E la  deveria se r  constru ida ,  
coletivamente ,  com amp la  part ic ipayao e rep resentativa do conju nto dos  tra ba l hadores que  
atuam ,  quot id iana mente , na  p rofissao ,  e q u e  dao  vis i b i l idade soci a l  a essa prat ica . 
A busca pe la formayao da ident idade  profiss iona l  da  Enfermagem fo i impresci nd ivel para 0 
romp imento com aque la  visao profiss iona l fragmentada e a l ienada .  a Movimento Part ic ipayao , 
em especia l ,  no periodo em q u e  se const itu i u ,  identif icou-se com setores da sociedade que  se 
mobi l izava m para romper com 0 cic io a utorita r io .  

Segundo Okvelra ( 1 990 , p .  48 - 49)  0 MP representava "0 novo" que  propu nha "romper 
com a trad iyao in terna da  associayao , cuja prat ica voltava-se para dentro da Enfermagem e 
cuja organ izayao e part ic ipayao centrava-se no ind ivid uo ,  0 que  a tornava compativel com 0 
[ . . .  J 0 projeto de  conservayao socia l . A nova pro posta encaminhava-se para uma visao oposta , 
abrangendo part ic ipayao e ayao coletiva atraves d a  a rt icu layao de suas l utas i nternas com as 
de outros profiss iona is  de saude e com movimentos socia is  d i rig idos para objetivos do projeto 
de transformayao socia l . "  

Backes (2000 , p .  1 2 1 )  confi rmando as declarayoes anteriores afi rma que "na decada de 
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80 , a Enfermagem bras i le i ra atraves d a Associagao Bras i le i ra de Enfermagem (ABEn) ,  v!veu um 
grande momenta de  mudanga com 0 eclod i r  d o  Movi mento Part ic i pagao ,  repercutmdo n a  
educagao de Enfermagem e nas prat icas de  saude . "  

Ainda , pegundo Oliveira ( 1 990, p .  1 00)  0 periodo de 1 982-1 986, "foi 0 momenta de explosao 
da oposigao no i nter ior da AB E n ,  de exp l i c itagao dos confl itos e das posigoes d ivergentes" [ . . .  ] 
U m  c l ima de "grande mob i l izagao e d e  efervescente part ic i pagao da categoria ,  com d i nam ica e 
praticas d iferentes das vivenciadas ate entao, caracterizadas pel a passividade e pelo i mobi l ismo" . 

o Movimento Part ic ipagao reart icu lou  a categoria ,  que  a l ienada no  seu traba lho ,  sent ia
se desva lorizada ,  sem est fmu lo profiss iona l .  A E nfermagem renasceu daquele embate de ide ias 
e ,  em 1 984 , nas e le igoes cuja v i tor ia fo i fra udada  pe lo g ru po d i r igente que estava no  poder na 
ABEn naciona l ,  a Enfermagem ja  t inha fe ito sua  opgao pela mudanga . Essa opgao confi rma-se , 
nova mente , nas e le igoes de  1 986 .  0 Movi mento part ic i pagao vence com amp la  margem d e  
votos e conq u ista 0 poder na pr inc ipa l  ent idade representat iva d a  enfermagem bras i le i ra .  

o M P  coloca e m  debate a va lorizagao profiss iona l  e ,  em especia l  a a rt icu l agao de  u m a  
nova identidade profissiona l .  Esses dois e ixos temat icos foram fundamenta is para a organ izagao 
e forta lec imento do M P. 

Para obter melhores resu ltados ,  tanto i nternamente a profissao quanto em re lagao a sua 
expressao na sociedade ,  era  e a inda continua  sendo ,  necessario art icu lar todas as organ izagoes 
de E nfermagem.  Nesta perspectiva , a ABEn/SC ,  vem defendendo a un idade de toda a categoria 
da  E nfermagem em uma ent idade u n i tari a ,  conceb ida a part i r  da propr ia ABEn ,  que art icu le  
agoes de cunho s ind ica l ,  de  carater representat ivo , de  debate tecn ico c ient ffico , bem como ,  de  
fiscal izagao e normatizagao do  exerc ic io  profiss iona l .  Esta e u ma das propostas const i tu i ntes 
do Movimento Part ic i pagao , defend ida  pelos seus precu rsores catar inenses que ,  i nfel izmente , 
a inda nao e major itar ia no Movimento em n ivel nac iona l .  Apesar de  estar em pauta desde 1 980 .  

o Movimento Partic ipagao atuou ,  fortemente, para que 0 trabalho da Enfermagem ,  deixasse 
de ser rea l i zado de forma a l ienada , e vem d efendendo a opgao por uma a l i a nga com os 
traba l hadores e com a popu lagao usuar ia dos serv igos de saude .  As sementes foram p lantadas ,  
e de  a lguma forma germ inaram ,  mas mu ito a i nd a  precisa ser  fe i to .  Os desafios atua is  sao 
enormes e co loca m d iferentes questoes das colocadas nos a nos 80 ,  apesar de  que  0 conju nto 
de va lores pol ftico-profiss ionais colocados na construgao do MP mantem-se atuais e s ign ificativos , 
para a profissao e para a sociedade .  

ABSTRACT: T h i s  study out l ines t h e  beg i n n ings and  pri nc ip les o f  t h e  " Partic ipatory" Movement (MP) ,  
wh i ch  was  created i n  opposit ion to  t he  po l ic ies  developed by  the  adm in istration  o f  t he  Braz i l i an  
Association of  Nurs ing (ABEn ) .  I t  starts i n  the  1 980's ,  and crit icizes ABEn for :  a )  reproducing the  offic ia l  
pol icies and the medica l  i ndustry's i nterest; b )  be ing a centra l iz ing and authorita r ian organ izatio n ;  c) 
focus ing mainly on the scientific and cu l tura l  development of nurses,  whi le m in im iz ing the importance 
of pol i t ica l -professional  reflectio n ,  as wel l  as the ro le  of the profession and profess iona l  associations 
i n  the socia l -h istorical  context; d )  not partic ipat ing i n  the formu lat ion of publ ic  health pol ic ies .  The 
"Part ic i patory" Movement wi ns the e lections of A B E n  and takes over the association i n  1 986 .  The 
resu lts of th is new practice are sti l l  under construction .  The ach ievements and withdrawals of ABEn 
wi l l  depend on our  capacity of  bu i ld ing  a profession that is  techn ical ly competent ,  crit ica l ,  creative and , 
above a l l ,  socia l ly  acknowledged as an a l ly  in the defense of the r ight to health . 

KEYWORDS: h istory of nurs ing ,  non-governmental o rgan izations ,  socia l  sciences, nurs ing associations 

RES U M E N :  Trata sobre los orfgenes y pr inc ip ios que constituyeron e l  Movim iento Partic ipaci6n , en 
oposici6n a la  poi [t ica desarro l lada por la D i rectiva de la  Asociaci6n Bras i lena de Enfermeria (ABEn ) .  
Surge en l os  anos 80 ,  con crit icas a l a  ent idad , pues  actuaba : a )  como reproductora de l as  poi [t icas 
ofic ia les e i ntereses del sector i ndustri a l  med ico-hosp i ta la r io ;  b) en  una estructu ra organ izativa 
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o movimento part icipag80 . . .  

centra l izadora/autoritaria ;  c )  solo cumpl iendo e l  papel d e  actua l izar cientifica y cu ltural mente a las 
enfermeras ,  desconociendo las necesidades de reflexion pOl i t ico-profes ionales ,  y de partic ipacion 
de las ent idades y el papel de la  profesion en e l  escenario h istorico -socia l  ; d )  s in  part ic ipar en la 
formulacion de pol it icas pub l icas re lativas a l  sector de la sa lud . Ese movimiento vence las elecciones 
de la ABEn y asume la entidad a part ir de 1 986.  Los resu ltados de la nueva practica marcan una 
h istoria en  construccion . Logros y retrocesos dependeran de nuestra capacidad colectiva para constru i r  
una profesion competente tecn icamente, con intervenciones crit icas y creativas y - pri nc ipa lmente-, 
reconocida socia lmente como a l iada de la mayo ria de la poblacion en defensa del derecho a la 
s a l u d .  

PALABRAS CLAVE: h istor ia de enfermerfa , organ izaciones no gu bernamenta les ,  socidades de  
enfermerfa 
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