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Internal and External validity evidence for Level of Personality 
Functioning Scale – Brief Form 2.0.

André Pereira Gonçalves. Universidade Federal da Bahia
Gabriel Carvalho Franco. Centro Universitário Salesiano de São Paulo
Gisele Magarotto Machado. Universidade São Francisco

Abstract
This study aimed was to investigate the internal and external evidence validity of LPFS-BF.2.0. 774 Brazilian adults, aged from 18 
to 73 years, participated. The participants answered the following instruments: LPFS-BF.2.0., SAPAS, WHO-5, IDCP-SV, BFI-2 S. 
Data were analyzed using exploratory factor and factor congruence analysis, internal consistency, correlation with external 
measures, and mean comparison between groups. The internal structure found was similar to the one reported in previous 
studies. Results suggested validity evidence based on internal structure across adequate fit indices and factor congruence. This 
study›s findings also provide validity evidence based on external relations. The LPFS-BF 2.0 presented negative correlations 
with well-being and positive correlations with other personality measures. Mean comparison revealed this test capacity for 
discriminating people with poor mental health from people with good mental health.
Keywords: personality disorders, pathological traits, psychometric.

Resumo
Evidências de validade interna e externa para a escala de nível de funcionamento da personalidade - forma resumida 2.0.  O objetivo 
deste estudo foi investigar as evidências de validade interna e externa para LPFS-BF.2.0. Participaram 774 brasileiros adultos, com 
idades entre 18 e 73 anos. Os participantes responderam aos seguintes instrumentos: LPFS-BF.2.0., SAPAS, WHO-5, IDCP-SV, BFI-2 
S. Os dados foram analisados por meio de análise fatorial exploratória, congruência fatorial, consistência interna, correlação com 
medidas externas e comparação entre as médias dos grupos. A estrutura interna encontrada foi semelhante à relatada em estudos 
anteriores. Os resultados sugeriram evidências de validade com base na estrutura interna em índices de ajuste adequados e congruência 
de fatores. Os resultados deste estudo também fornecem evidências de validade com base nas relações externas. O LPFS-BF 2.0 
apresentou correlações negativas com o bem-estar e correlações positivas com outras medidas de personalidade. A comparação de 
médias revelou a capacidade desse teste de discriminar pessoas com problemas relacionados a saúde mental e pessoas saudáveis.
Palavras chave: transtornos de personalidade, traços patológicos, psicometria.

Resumen
Evidencia de validez interna y externa para la escala de nivel de funcionamiento de la personalidad - formulario resumen 2.0.  El objetivo 
de este estudio es investigar las evidencias de validación interna y externa para LPFS-BF.2.0. Participaron 774 brasileños adultos, con 
edades entre 18 y 73 años. Los participantes respondieron a los siguientes instrumentos: LPFS-BF.2.0., SAPAS, WHO-5, IDCP-SV, BFI-2 S. 
Los datos se analizaron mediante análisis factorial exploratorio, congruencia factorial, consistencia interna, correlación con variables 
externas medidas y comparación entre las medias de los grupos. La estructura interna encontrada fue similar a la reportada en estudios 
previos. Los resultados sugieren evidencia de validación basada en la estructura interna sobre índices de ajuste apropiados y congruencia 
de factores. Los resultados de este estudio también proporcionan evidencia de validez basada en relaciones externas. El LPFS-BF 2.0 
mostró correlaciones negativas con el bienestar y correlaciones positivas con otras medidas de personalidad. La comparación de medias 
reveló la capacidad de esta prueba para discriminar entre personas con problemas de salud mental y personas sanas.
Palabras clave: trastornos de la personalidad, características patológicas, psicometría.
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Personality disorders (PD) have about 7% pre-
valence in the general Brazilian population (Santana 
et al., 2018). Studies performed in other countries 
indicate considerably higher prevalence rates in clini-
cal samples, reaching 20% (Hayward & Moran, 2008; 
Links & Eynan 2013). PD is a severe form of mental 
illness that affects several areas of life. Negative out-
comes like high suicidal behavior risk (Sher, Rutter, 
New, Siever, & Hazlett, 2019; Söderholm, Socada, 
Rosenström, Ekelund, & Isometsä, 2020) depression 
comorbidity (Gonçalves, Pimentel, & Carvalho, 2020), 
difficulty in the work environment (Carvalho, Martins, 
Gonçalves, & Sagradim, 2020; Kim et al., 2017) low 
levels of quality of life (Boye et al., 2008; Crempien et 
al., 2017) and well-being (Shafaei & Atashpour, 2019), 
and alcohol and drugs abuse (Gonçalves, Salvador, & 
Carvalho, 2021; Rosenström et al., 2018) are expec-
ted in PD patients. The first step to improving the PD 
patient’s life and preventing more losses is becoming 
a diagnosis.

PD diagnosis can be based on different theore-
tical proposals, as the categorical and the dimensio-
nal models. Researchers have criticized the categori-
cal model, officially used as the basis for diagnosing 
PD in diagnostic manuals such as the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM; Haslam, 
et al., 2012; Hopwood et al., 2020; Kotov et al., 2017). 
Categorical models assume that people with and 
without PD differentiates qualitatively; that is, they are 
assumed as members of different classes. Low relia-
bility, diagnostic criteria were arbitrarily created, high 
rates of comorbidities between PD and other mental 
health problems, and symptomatic heterogeneity are 
some of the main problems regarding the categori-
cal model (Widiger & Samuel, 2005). Another pos-
sibility to understand PD is the dimensional models. 
Dimensional models assume that people differentiate 
quantitatively, that is, they present the same traits, but 
they differ in levels, intensity. Although this model is 
not officially used in clinical diagnosis, several studies 
indicate that PD is better explained based on dimensio-
nal models (levels) than on categorical models (taxons; 
Krueger & Markon, 2014; Ofrat et al., 2018; Spring, 
Letkiewicz, Carrillo, & Shankman 2021). However, defi-
ning when the level is pathological is critical for the 
dimensional model.

The DSM-5 (American Psychiatry Association 
[APA], 2013) consortium proposed an alternative 
model for personality disorder (AMPD) presented 

in section III of the manual. The AMPD is a hybrid 
model, including categorical and dimensional aspects. 
Criterion A indicates whether people have (catego-
rical) personality disorders, evaluating personal and 
interpersonal impairment. Criterion B (dimensional) 
assesses 25 maladaptive personality traits that com-
pose a pathological profile (APA, 2013). A recent sys-
tematic review indicated broad support of the AMPD’s 
clinical utility (Milinkovic & Tiliopoulos, 2020).

Tests for PD assessment were created based in 
AMPD proposal; for example, the Personality Inventory 
for DSM-5 (PID-5; Krueger, Derringer, Markon, Watson, 
& Skodol, 2012) and the Level Personality Functioning 
Scale Brief Form 2.0 (LPFS-BF.2.0.; Weekers, Hutsebaut, 
& Kamphuis, 2019). LPFS-BF.2.0 is a self-report scale 
to evaluate impairments in personality functioning 
as proposed in AMPD’s criterion A. The LPFS-BF is a 
short version of the Level of Personality Functioning 
Scale-self report (LPFS-SR; Morey, 2017). This short 
scale comprises 12 items, each reflecting one of the 
12 facets listed in AMPD’s criterion A, including impair-
ments in identity (experience of oneself as unique, 
stability of self-esteem and capacity for and ability to 
regulate a range of emotional experience), self-direc-
tion (pursuit of coherent and meaningful goals, cons-
tructive and prosocial internal standards of behavior 
and self-reflection), empathy (comprehension and 
appreciation of others’ experiences and motivations, 
tolerance of differing perspectives and understanding 
the effects of one’s behavior on others) and intimacy 
(depth and duration of connection with others, desire 
and capacity for closeness and mutuality of regard; 
Bach & Hutsebaut, 2018; Weekers et al., 2019).

Bach and Hutsebaut (2018) found preliminary 
validity evidence to LPFS-BF.2.0. Confirmatory factor 
analyses demonstrated adequate fit for a two-factor 
solution, interpretable as self-functioning and inter-
personal functioning. The Cronbach’s alpha values 
were α = 0.79 and α = 0.71 for the self-functioning and 
interpersonal functioning factors, respectively, and 
can be considered acceptable. In addition, the authors 
found expected correlations between the LPFS-BF 2.0 
and external measures, as well as evidence of its discri-
minative capacity between patients with and without 
a borderline PD. Oliveira, Zimmermann, Krueger, and 
Hutsebaut, (in press) adapted the LPFS-BF.2.0 for use 
in Brazil.

There is scarce of tests to evaluate A criteria from 
DSM-5 in Brazil. Therefore, we aimed to investigate the 
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internal and external evidence validity of LPFS-BF.2.0. 
We created hypotheses for this study: h1) The internal 
structure would be similar a found in Weekers et al., 
(2019); h2) LPFS-BF.2.0 would be correlated positively 
with other personality measures (Bach & Hutsebaut, 
2018;); h3) LPFS-BF.2.0 would be associated negatively 
with well-being (Shafaei & Atashpour, 2019; Weekers et 
al., 2019); h4) both factors would discriminate against 
people with and without mental health problems.

Method
Participants

Our study included 774 Brazilian adults aged from 
18 to 73 years (M = 28.9; SD = 11.58), mostly female 
(80.7%), White (64.7%) and single (65%). Forty-one point 
five percent had completed high school, and 20.7 % had 
completed higher education. Regarding psychiatric his-
tory, 28.3% reported having some psychiatric diagnose. 
Table 1 presents details on the sample demographics.

Table 1. Sociodemographic information
Age Mean(SD) 28.9(11.58)

Min-Max 18-73

Sex Female Male

Raw % 625 149

80.7 19.3

Scholar Degree Basic High School Graduate Postgraduate

Raw % 14 321 160 133

1.8 41.5 20.7 17.2

Brazil´s region South Southwest North Northeast Middle-west

Raw % 163 504 34 37 36

21.1 65.1 4.4 4.8 4.7

Ethnicity Caucasian Brown Black Asian Other

Raw % 501 194 54 12 13

64.7 25.1 7.0 1.6 1.7

Marital status Single Married Divorced Widowed Other

Raw % 503 211 32 6 22

65.0 27.3 4.1 .8 2.8

Psychiatry diagnoses Yes No

Raw % 219 774

28.3 71.7

History Suicide Attempt Yes No

Raw % 170 604

22.0 78.0

Current suicidal 
thinking

Yes No

Raw % 140 634

18.1 81.9

Instruments
Level of Personality Functioning Scale – Brief Form 

2.0 (LPFS-BF 2.0; Weekers et al., 2019).  The LPFS-BF 2.0 
is a self-report scale for assessing impairments in the glo-
bal personality pattern, as proposed in Criteria A of the 
Alternative Model for Personality Disorders presented in 
DSM-5 (APA, 2013). The LPFS-BF 2.0 consists of 12 items 
that should be answered on a four-point Likert scale and 
two factors impairment-related: Self and Interpersonal. 

Evidence supports the psychometric properties of 
LPFS-BF 2.0 (Bach & Hutsebaut, 2018). The Brazilian ver-
sion was adapted by Oliveira et al., (in press).

Self-report Standardized Assessment of Personality-
abbreviated Scale (SAPAS-SR; Moran et al., 2003). The 
SAPAS-SR is a brief self-report to screening personality 
disorders composed of eight dichotomous items. Each 
item is scored 0 (absent) or 1 (present), and the sum of 
these scores generates an overall score, ranging from 0 
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to 8. Studies were realized with the SAPAS-SR and indi-
cated good psychometric quality (Germans et al., 2008; 
Moran et al., 2003). In our sample, Cronbach’s α was .61.

Five well-being index (WHO-5; Bech et al., 1996).  
WHO-5 is a self-report scale that captures emotional 
well-being and is developed from the World Health 
Organization-Ten Well-Being Index. It was conceptuali-
zed as a unidimensional measure that contains five posi-
tively worded items. The degree to which the positive 
feelings were present in the last two weeks is scored on 
a 6-point Likert scale ranging from 0 (not present) to 5 
(constantly present). The raw scores are transformed to 
a score from 0 (worst thinkable well-being) to 100 (best 
thinkable well-being). The test showed good psychome-
tric indicators (Topp, Østergaard, Søndergaard, & Bech, 
2015) and internal consistency reliability α .89.

Dimensional Clinical Personality Inventory – 
Screening Version (IDCP-SV; Carvalho, Pianowski, & Reis, 
2017). The IDCP-SV was developed based on the full version 
of IDCP (Carvalho & Primi, 2015), a test for the measure-
ment of pathological personality traits. The instrument con-
sists of 15 items arranged in a 4-point Likert scale where 1 
stands for “nothing to do with me” and 4, “everything to do 
with me.” Previous studies showed suitable psychometric 
properties of the IDCP-SV (Carvalho et al., 2017; Carvalho, 
2017). In our sample, Cronbach’s α was .82.

Big Five Inventory-2 Short (Soto & John, 2017).  The 
BFI-2-S is a self-report measure of personality traits based 
on the Five-Factors Model (FFM), evaluating extroversion, 
agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and open-
ness. This measure is composed of 30 items and must be 
answered on a 5-points Likert scale. A previous study sho-
wed adequate validity evidence to BFI-2-S (Rammstedt, 
Danner, Soto, & John, 2018; Soto & John, 2017). Therefore, 
we selected the Neuroticism factor for this study as it pre-
dicts personality disorders and general mental health pro-
blems (Brandes & Tackett, 2019; Kotov, Gamez, Schmidt, & 
Watson, 2010; Widiger & Oltmanns, 2017). In our sample, 
the Neuroticism Cronbach’s α was .80.

Procedures
This study’s procedures complied with the 

Declaration of Helsinki provisions regarding re-search on 
Human participants (World Medical Association, 2001) 
and was approved by the Ethics Committee of the São 
Francisco University. All participants signed an infor-
med consent form before participating. Data collection 
was performed online via Google Forms. In addition, 
we shared the research link on the social media web-
site (Facebook) and via WhatsApp, inviting individuals 

to participate and engaging on the snowball strategy to 
reach a more substantial number of participants.

Data Analysis
We conducted the analysis using Mplus version 7, 

the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver-
sion 25, and R studio. To verify the LPFS-BF-2.0 internal 
structure, we performed an exploratory factor analysis 
(EFA) with maximum likelihood (ML) estimation and 
Geomin rotation. The factor structure quality was evalua-
ted considering the following fit indices: Chi-square and 
degrees of freedom ratio (χ2/df < 2), Confirmatory Fit 
Index (CFI; > .95), Tucker-Lewis Index (TLI; > .95), and Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA; <.05; Hu 
& Bentler, 1999). Important to note that the chi-square 
statistic is generally considered less useful for evaluating 
model fit as it is overly sensitive to sample size. We consi-
der .30 as the cutoff point for factor loading. We conduc-
ted a congruence analysis using the items factor loading 
found in the EFA and the expected factor structure repor-
ted in Bach and Hutsebaut (2018). The factor congruence 
analysis was carried out using the psych package (Revelle, 
2017). Values closer to 1 indicate the empirical factor 
loadings match the expected loadings defined theoreti-
cally. Cronbach’s alpha verified the internal consistency 
reliability of the measures. We opted for the EFA for two 
reasons, first, considering the presence of crossloading 
previously observed in the LPFS literature, and second, to 
verify the structure of the LPFS in our sample.

We investigated Pearson’s correlations between 
LPFS-BF-2.0 and external measures, and for the interpreta-
tion of the correlation coefficients (r), we used the criteria 
of Cohen (1992): r ≥ .10 (weak), r ≥ .30 (moderate), and 
r ≥ .50 (strong). We used Pearson’s correlation because 
this analysis verifies the relationship between two cons-
tructs allowing our comprehension of LPFS external vali-
dity evidence. We compared two groups in the LPSF-BF-2.0 
factors. Group 1 consists of people who did not declare 
psychiatry diagnoses (negative group; 555) and group 2 
people who reported psychiatry diagnoses (positive group; 
219). We considered a significant difference when p <.05. 
The magnitude of the difference was also evaluated using 
d Cohen, considering values above 0.30.

Results
First, we tested a two-factor structure for LPSF-BF-2.0 

using EFA. The model fit indices were χ2/df = 3.2; CFI = .967; 
TLI = .949; RMSEA = .05. Factor loadings, Cronbach’s alpha 
and factor congruence are presented in Table 2.
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Table 2. LPFS-BF 2.0 factor structure, reliability and congruence

Self Interpersonal

Item 1 .68 -.01

Item 2 .81 -.12

Item 3 .67 .09

Item 4 .56 .05

Item 5 .81 .00

Item 6 .65 .01

Item 7 .10 .52

Item 8 .00 .53

Item 9 -.03 .69

Item 10 .05 .51

Item 11 .36 .26

Item 12 .20 .50

α .85 .73

 .85 .73

Congruence .97 .96

Note. Loads >.30 in bold.

All the items loaded higher than .30 in the expec-
ted factor, excepted item 11, presented a higher loa-
ding in the self-functioning factor and did not reach 
the cutoff in the interpersonal-functioning factor. 
The congruence values were .97 and .96 to Self and 
Interpersonal functioning factors, respectively. The 
Cronbach’s alpha and McDonald’s omega values were 
adequate and bigger in Self than in Interpersonal func-
tioning factor. Table 3 presents the correlation between 
LPSF-BF-2.0 and external measures.

Table 3. Correlation between LPSF-BF-2.0 and external measures

LPSF-BF-2.0 SAPAS WHO-5 IDCP Screening Neuroticism

Self .55** -.57** .55** .70**

Interpersonal .49** -.35** .38** .50**

Note. ** = p < .001.

Correlations with personality measures were all 
positive, significant, and with the magnitudes ranging 
from moderate to strong. Self-functioning factor had a 
stronger correlation than Interpersonal-functioning fac-
tor with external personality measures. Both LPSF-BF-2.0 
factors negatively correlated with well-being measure, 
presenting a strong magnitude for Self and a moderate 
one for Interpersonal factor. Table 4 shows the mean 
comparison in LPFS-BF 2.0 factors between group 1 (peo-
ple who do not report psychiatric diagnoses) and group 2 
(people who report psychiatric diagnoses).

Table 4. Comparison between groups in LPSF-BF-2.0 factors
LPSF Group M (SD) T P D

Self Negative 2.29 (.81) -5.635 <.01 .44

Positive 2.65 (.78)

Interpersonal Negative 1.94 (.67) -4.598 <.01 .36

Positive 2.19 (.74)
Note. M = Mean; SD = standard deviation; D = magnitude of difference.

The mean comparison results indicated signifi-
cant differences between the groups in both factors, 
with the positive group having the highest means. The d 
effect size suggested a moderate difference the groups 
in both LPFS-BF-2.0 factors.

Discussion
We aimed to investigate the internal and external 

evidence validity of LPFS-BF.2.0 Brazilian version. Overall, 
our results corroborated the hypotheses created for this 
study, supporting the use of LPFS-BF-2.0 for asses perso-
nality function in the Brazilian population. h1) the inter-
nal structure was similar a found in Bach and Hutsebaut 
(2018) with two correlation factors; h2) LPFS-BF.2.0 factors 
were negatively correlated with well-being; h3) LPFS-BF.2.0 
factors were positive correlation with other personality 
measures; h4) both factors discriminated the groups.

Confirming our first hypothesis (h1), the EFA 
results indicated an internal structure similar to the struc-
ture reported in previous literature (Bach & Hutsebaut, 
2018). We found a structure with two correlated factors, 
which content reflects Self and Interpersonal functioning 
impairments. The fit indices presented good values (Hu 
& Bentler, 1999). The congruence results were good bet-
ween the expected item loading and the empirical loa-
ding, with results near 1, indicating a good congruence. 
The alfa values indicated a good internal consistency 
following Cohen›s (1992) guidelines. Although these 
results corresponded to our expectations, it is impor-
tant to note a difference between the factor structure 
found in the present study and the one described in 
Bach and Hutsebaut’s paper (2018). The item 11 was 
expected to load in the Interpersonal-functioning factor; 
however, it loaded only in the Self-functioning factor. 
This result may represent a need to reformulate item 11. 
Nevertheless, it also can be understand given the item 
content (“I often feel very vulnerable when relations 
become more personal”), that seems to be connected 
both with Interpersonal (vulnerability in the context of 
more personal relations) and with Self related problems 
(the reason of the vulnerability may be the Self-related).
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The correlations between LPFS-BF.2.0 and wel-
l-being were expected to be negative (h2). The results 
were similar to the appointed in the literature that indi-
cated PD patients have a less general quality of life (Boye 
et al., 2008; Crempien et al., 2017; Gonçalves et al., 2020) 
and well-being (Shafaei & Atashpour, 2019). Conversely, 
the correlation between LPFS-BF.2.0 and other perso-
nality measures was positively conformable expected 
(h3). These results were in the same direction the fund 
by Bach and Hutsebaut (2018) indicated the tests could 
assess a similar construct. Our results showed a strong 
association between the LPFS-BF-2.0 with Neuroticism. 
The literature reports the Neuroticism is a robust mental 
health issues indicator, including personality disorders 
(Brandes & Tackett, 2019; Kotov et al., 2010; Widiger & 
Oltmanns, 2017). This association is good validity evi-
dence that LPFS-BF-2.0 measures personality problems.

Mean comparison results also occurred as we antici-
pated, indicating that LPFS-BF 2.0 can discriminate people 
with and without mental health problems (h4). The posi-
tive group showed significant higher means when com-
pared to the negative group demonstrating LPFS-BF.2.0 
capacity to discriminate mental health issue people of the 
health people. This result is similar to other studies with 
different tests to measure personality impairment and the 
capacity to discriminate mental health problem people 
(Gonçalves et al., 2021; Rosenström et al., 2018).

Our results found in this study demonstrated 
consistent evidence of validity for LPFS-BF.2.0 based on 
the internal structure and the relationship with exter-
nal variables. Besides, the results indicate that LPFS 
validity evidence contributes so that this instrument 
can be taken into professional practice with the test 
to screen personality impairment affecting people›s 
lives. However, we need to consider some limitations 
of this study: 1) absence of clinical sample diagnosed 
with personality disorders that could bring more robust 
to results; 2) the sociodemographic characteristics of 
the participants were not very representative of the 
Brazilian population (predominantly women, single and 
with complete high school). Therefore, future studies 
need investigated social disability impact in LPFS-BF.2.0 
internal structure and collect a clinical sample. Besides, 
verify test accuracy diagnoses.
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Abstract
The COVID-19 pandemic and its preventive methods related to social isolation and quarantine have pointed to a huge change 
in global behavior. The perception of the hazards of the virus and contamination, as well as obligatory routine changes have 
impacted negatively on the well-being and mental health of people. To handle this context, humans adopt strategies to cope 
and deal with the hazards and daily situations. However, there is a lack of studies and instruments which measure practical 
coping in COVID-19 Pandemics. Thus, this paper presents the development and evidence validity of the Pandemic Coping Scale 
(PCS), which is a two-factor instrument (Problem-Solving and Self-Protection Attitudes) that presented adequate psychometric 
measures (CVC > 80; RMSEA= 0,08, CFI = 0,94, TLI= 0,90; CR > 80). It is hoped that this scale may be useful and help professionals 
in the world to evaluate practical coping strategies during pandemics.
Keywords: coping; mental health; pandemics; covid-19.

Resumo
Propriedades Psicométricas da Escala de Enfrentamento em Pandemia (EEP). A pandemia do COVID-19 e seus métodos preventivos 
relacionados ao isolamento social e a quarentena, apontaram para uma enorme mudança no comportamento global. A percepção 
dos perigos do vírus, bem como as mudanças obrigatórias de rotina, impactou negativamente no bem-estar e na saúde mental 
das pessoas. Para lidar com esse contexto, o ser humano adota estratégias para enfrentar e lidar com os perigos e situações 
cotidianas. No entanto, faltam estudos e instrumentos que meçam o enfrentamento prático em Pandemias de COVID-19. Assim, 
este artigo apresenta o desenvolvimento e as evidências de validade da Escala de Enfrentamento em Pandemia (EEP), instrumento 
de dois fatores (Atitudes de Resolução de Problemas e Autoproteção) que apresentou medidas psicométricas adequadas (CVC 
> 80; RMSEA = 0,08, CFI = 0,94, TLI = 0,90; CR > 80). Espera-se que essa escala possa ser útil e ajudar profissionais do mundo a 
avaliar estratégias práticas de enfrentamento durante pandemias.
Palavras-chave: enfrentamento; saúde mental; pandemia; covid-19.

Resumen
Propiedades Psicométricas de la Escala de Afrontamiento a la Pandemia (EAP). La pandemia de COVID-19 y sus métodos 
preventivos relacionados con el aislamiento social y la cuarentena, apuntaron a un gran cambio en el comportamiento global. 
La percepción de los peligros del virus, así como los cambios de rutina obligatorios, impactaron negativamente en el bienestar y 
la salud mental de las personas. Así, los seres humanos adoptan estrategias para enfrentar los peligros y situaciones cotidianas. 
Sin embargo, faltan estudios e instrumentos que midan el afrontamiento práctico en las pandemias de COVID-19. Así, este 
artículo presenta el desarrollo y las evidencias de validez de la Escala de Afrontamiento a la Pandemia (EAP), un instrumento 
de dos factores (Resolución de Problemas y Actitudes de Autoprotección) que presentó medidas psicométricas adecuadas 
(CVC > 80; RMSEA = 0,08, CFI = 0,94, TLI = 0,90; RC > 80). Se espera que esta escala pueda ser útil a evaluar estrategias prácticas 
de afrontamiento durante pandemias.
Palabras clave: afrontamiento; salud mental; pandemia; covid-19.
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Social distance and quarantine, resulting from 
the coronavirus (COVID-19) pandemic, are a threat to 
the mental health and well-being of individuals in gene-
ral (Brooks et al., 2020; Fernández et al., 2020; Rubin 
& Wesley, 2020; Shepherd, Garey, & Zvolensky, 2020). 
Goyal et al. (2020) indicate that the COVID-19 context 
favors the development of mental disorders and inten-
sifies disorders already diagnosed. Factors such as the 
gap of treatment and prevention strategies, high rate 
of contagious and deaths and the depletion of econo-
mic performance in all the world has contributed to the 
increasing stress levels and likelihood of dysfunctional 
psychological symptoms (Kar, Kar, & Kar, 2021).

Throughout the globe, some preventive methods 
to avoid the spreading of the virus have been imple-
mented by countries, such as: handwashing, alcohol in 
gel and masks use, and social distance/isolation, i.e., 
quarantines (World Health Organization [WHO], 2020). 
C. Wang et al. (2020) stated that the achievement of 
correct information about covid-19 and effective han-
dwashing negatively impact anxiety and depression 
symptoms. On the other hand, previous evidence 
suggests that quarantined subjects had higher levels 
of psychological distress showing more anger, anxiety, 
depression, hopelessness and fear of contagion (Brooks 
et al., 2020; Fernández et al., 2020; Rogers, Shepherd 
et al., 2020). The covid-19 pandemic has impacted 
people’s lives in many aspects, whether individual (all 
kinds of fear - of the unknown, illness, death, isola-
tion, uncertainty about the future, physical and finan-
cial insecurity) or at a social level (economic recession, 
educational limitations, unemployment) and ended up 
becoming recurrent stressors in the daily lives of the 
population (Calina et al., 2021; Grossman, Benjamin-
Neelon, & Sonnenschein, 2020). Furthermore, it has 
changed people’s lifestyles, those who have shown an 
increase in risk behaviors and decision-making (Malta 
et al., 2020).

Coping strategies are an attempt to manage suf-
fering and lead the individual to adapt to a stressful 
event (Rettie & Daniels, 2021). In a pandemic context, 
two main types of coping strategies are implemented 
by people. The first is the general coping style which 
can be defined as cognitive and behavioral manage-
ment patterns to an internal or external demand that 
is recognized. The second strategy is practical coping 
which represents the likelihood of executing a beha-
vior during pandemic periods (Guo, Feng, Wang, & 
Ijzendoorn, 2020). Based on these concepts, Guo et al. 

(2020) identified that cognitive and prosocial behaviors 
were associated to less mental health problems and the 
lockdown impacts in mental health must not be unde-
restimated in which the adoption of treatments in cog-
nitive coping behaviors can help on the depletion of the 
maleficent implications of the pandemics.

The subjects’ psychosocial and physical health 
are influenced by sociodemographic factors, stressful 
events and personal resources, which include, for exam-
ple, personality, perceived control, etc (Fernández et al., 
2020; Yıldırım, Geçer, & Akgül, 2021). Individuals who 
are not able to efficiently regulate their emotions are 
more prone to stress and more vulnerable to life’s situa-
tional changes (Buecker et al., 2020; Gubler, Makowski, 
Troche, & Schlegel, 2020). Therefore, it is necessary 
to implement coping strategies to handle the adverse 
context, in order to prevent increasing disorders, reduce 
suffering and care for health (Viana & Lira, 2020).

Even with all the studies about the effects of the 
coping strategies and the impacts of pandemics and 
lockdown strategies in mental health, at the present 
moment, it is found a literature gap of instruments, 
in Brazil and in others countries in the world, which 
assess specifically the level of coping styles during 
pandemics. Currently, it can be noted that some stu-
dies related to this construct in pandemics have used 
some instruments to collect data in this context, such 
as: online surveys or free texts (Hensen et al., 2021; Kar 
et al., 2021). Some of them present a lack of psycho-
metrics properties and its classification norms. However, 
on the other hand, there are also validated instruments 
in coping used in pandemic context, such as: Simplified 
Coping Style Questionnaire (SCSQ) which provides two 
measures named by emotion-focused coping and pro-
blem-focused coping. Its internal consistency presented 
adequate (Cronbach’s alpha > 0.80) in both domains and 
in full scale (Guo et al, 2020); Practical Coping Behavior 
scale which presents 12 items concerning specific coping 
behaviors (Guo et al, 2020); Lockdown Questionnaire 
C/C Covid-19 that is a 9 factors scale with 41 items 
which assess the relation of isolation to different cog-
nitive strategies of emotion regulation. Its adjustment 
model indexes were adequate in which RMSEA = 0.04 
and TLI = 0.96 (Fernandéz Cruz et al., 2020).

In brazilian context, it may be noted that, at this 
moment, there is no instrument which evaluates prac-
tical coping style during pandemic and social isolation, 
due to the novelty of the coronavirus and its implica-
tions in society. Observing this demand, the authors 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-4814-7_16#CR18
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of this paper conducted a literature review about the 
theme and some coping-based instruments, and made 
the decision to develop a new Coping Scale with the 
intention of evaluating some aspects of practical coping 
strategies used in pandemic context that were not 
directly evaluated in other literature reviewed instru-
ments. It is necessary to highlight that it was also offe-
red classification norms to the brazilian population with 
the intention to help professionals and researchers 
to promote a quick screenning of this construct and 
choose the most fitable intervention for people.

Based on that, the Coping Pandemic Scale (PCS) 
was developed and built to be a two factor scale aimed 
at evaluating the levels of adoption of problem-solving 
and self-protection attitudes and strategies to deal 
with COVID-19 pandemic. Based on this, the aim of 
this paper is to present the psychometric properties 
of the PCS and its norms to the Brazilian population, 
as well.

Methods

Type of Study
This is an exploratory and psychometric study 

conducted in a sample composed of people from the 
North, Midwest, South, Southeast and Northeast, i.e., 
all the geopolitics regions of Brazil. The data were col-
lected following three steps: firstly, expert analysis for 
obtaining a measure of clarity/relevance from the scale. 
This result is related to the content validity analysis; 
secondly, the scale’s model and its reliability were com-
puted intending to provide evidence of validity based 
on the internal structure; and further, normative data 
for the Brazilian sample was computed, based on per-
centile, mean and standard deviation.

Participants
The complete study obtained a sample com-

posed of 764 participants from all five regions of 
Brazil. The first step counted with six expert judges 
to evaluate the content of the scale developed. All 
experts presented a clinical and academic experience 
of at least 5 years in the neuropsychology, cognitive 
psychology field, construction and validation of instru-
ments. Moreover, the second and the third step of the 
study was composed of 758 participants from all the 
five regions of Brazil (Table 1), self-referring their gen-
der as male or female, with ages in 18 to 87 years old 
(M = 34.09; SD = 13.03).

Table 1. Descriptive analysis of the sample

Characteristic N %

Gender

Male 208 27.4

Female 550 72.6

Region

North 26 3.4

Northeast 504 66.5

Midwest 6 0.8

Southeast 176 23.2

South 46 6.1

Schooling

Non-Higher Education 288 38.0

Higher Education 470 62.0

Procedures
The evidence of validity based on the content of 

the scale was the first procedure to be computed, inten-
ding to have suggestions about the clarity and relevance 
of the coping items developed to the scale. Therefore, 
the statistical procedure to obtain a quantitative value 
about the expert judgments was the Content Validity 
Coefficient (CVC). Similarly, it was provided with a space 
for qualitative suggestions, in the case of the experts 
having insights that could improve the relevancy or cla-
rity of the items developed. Each expert had 30 days 
to respond to the evaluation of the scale and return it 
to the authors. Based on these procedures, the resear-
chers may have specifics and total feedback about the 
item’s competence.

Furthermore, the informed consent term and 
the scale were introjected in google forms platform to 
promote the online collection of data. The participation 
in this procedure demanded the reading and signing of 
the informed consent term on the first online proto-
col page. Thus, after the participation agreement, the 
participants were directionated to the second protocol 
page, i.e., the page with the PCS items, being allowed to 
answer the scale items about their perception of coping 
levels in pandemic situations.

Instruments
The Pandemic Coping Scale (PCS): It is a scale 

developed to measure the level of coping skills used in 
pandemic situations. Initially, the PCS was developed 
based on pratical coping theory (Guo et al, 2020) and was 
building to extract two factors (Problem-Solving and Self-
Protection Attitudes) and 21 items, adopting the likert 
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scale response in which 0 = strongly disagree; 1 = disa-
gree; 2= nor agree neither disagree; 3= agree; 4= stron-
gly agree. The responders should answer the assertives 
based on their behavior during the pandemic period.

Data Analysis Procedures and Criteria
The Analyses and the plots of this paper were 

computed by R programming, version 4.0.3 (R Core 
Team, 2020) and Factor Software, version 11.04.02 to 
windows (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2017). Moreover, 
the measurement criteria used for evidence validity 
based on content was the CVC according to Yusoff s 
study (2019), whose CVC value above 0.83 suggests 
an acceptable agreement of experts about the clarity, 
understanding and relevance of the item’s content.

Firstly, all inverted items were converted to posi-
tive measures. Further, preliminary analyses were con-
ducted to suggest the possibility to compute a factor 
analysis and the number of its factors. Thus, the criteria 
used were Kaiser-Meyer-Olkin above 0.70 and signifi-
cant bartlett test (p < 0.05), according to the stats of 
Damásio (2012); and Optimal Parallel analysis to extract 
the number of factors from the data collected about the 
scale (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). Moreover, 
exploratory factor analysis was computed, adopting 
the loading factors above 0.3 (Samuels, 2017), polycho-
ric matrices and Robust Diagonally Weighted Least 
Squares (RDWLS) as an extraction method of the EFA 
(Asparouhov & Muthen, 2010), Robust promin rotation 
method (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2019); Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) below 0.08; 
Comparative Fit Index (CFI) and Tucker-Lewis Index 
(TLI) above 0.90 (J. Wang & Wang, 2019); Construct 

Replicability by Generalized H indexes of H-Latent and 
H-Observed (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018); Item 
Response Theory parameters of discrimination and 
thresholds (Reckase, 1985); and composite reliability 
was conducted to provide evidence about the homoge-
neity of item scale (Valentini & Damásio, 2016).

Based on the normality analysis test results on 
data, comparative methods such as Kruskal Wallis and 
Mann-Whitney test for independent samples were com-
puted to analyze the scale`s domains extracted among 
the groups of gender, region, schooling and aging. 
Further, descriptive statistics, such as mean, standard 
deviation and percentile values were computed to pro-
vide norms of the scale developed.

Ethics Statement
The Ethics committee of the Psychology 

Institute of the Federal University of Bahia approved 
all the procedures of this study (under CCAE code: 
33563720.1.0000.5686) and written informed consent 
was obtained from all participants.

Results
Study 1

Psychometrics Properties of PCS
The Content Validity Coefficient of the Scale 

(Table 2) suggested an adequate index in general to 
content analysis related to item’s relevance to scale, its 
understanding and pertinence of the construct indica-
ted. Two items were excluded because they presented 
a CVC level below the cut-off criteria used in this study 
(CVC > 0.83).

Table 2. Content validity coefficient of PCS items

Items of the Scale CVC CVC Updated

1- I try to understand what the pandemic is about 0.92 0.92

2- I have been utilizing social isolation to do things I couldn't do because of the routine 0.98 0.98

3- I try to keep a different routine in my daily 0.88 0.88

4- I have avoided watching the news about the pandemic 1.00 1.00

5- I have only come out of social isolation when it is very necessary. as I understand the importance of this. 1.00 1.00

6- I have taken the possible precautions to avoid being contaminated (constantly handwashing. wearing a mask. sanitize 
the environment and hands with alcohol)

0.90 0.90

7- I try to keep in touch with friends and family even at a distance 1.00 1.00

8- I tend to think that this pandemic situation will result in something good in the end 0.90 0.90

9- When I feel anguished. I avoid doing something I like to distract myself at this moment (Focus in regulate the emotion). 0.85 0.85

10- When I feel scared during the pandemic. I try to take a deep breath and relax. 0.94 0.94
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Table 2. Continuation

Items of the Scale CVC CVC Updated

11- Despite the recommendations. I've been leaving home. because I can't stand to be isolated anymore. 0.89 0.89

12- I have been eating in an unhealthy and unbalanced way 0.88 0.88

13- I do not rely on my family and friends in times of vulnerability during the pandemic 0.90 0.90

14- I think that as I'm not from the risk group. I don't need to worry about it (the pandemic) 0.89 0.89

15- I don't talk and I don't want to know more about the pandemic/social isolation 0.96 0.96

16- I have tried to stay active by doing physical activity even at home 0.95 0.95

17- I have been trying to talk to people close to me. 0.99 0.99

18- I have slept irregularly during the pandemic/social isolation 0.97 0.97

19- During the pandemic. I try to get involved in some pleasurable activities (reading. watching TV. listening to music…) 0.95 0.95

20- I take care of my sleep quality 0.77 -

21- I think the coronavirus is just a flu and has a low fatality rate. 0.79 -

Total CVC 0.92 0.93

After these procedures, the PCS containing 19 
items was run in a Brazilian adult sample, Obtaining 758 
participants of this step of validity evidence. Before the 
computing of the factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin 
and significant Bartlett test were executed to analyze 
the capacity of conducting a factor analysis with the 
data collected, in which the results indicated an ade-
quate KMO (0.72) and Bartlett Test (2870.9; p < 0.01).

The Optimized Parallel Analysis suggested the 
retention of two factors from the scale items. However, 
the Exploratory Factor Analysis computed suggested 
seven items presented factor loadings below 0.30. 

Thus, these inadequate items were excluded, and a 
new Exploratory Factor Analysis was conducted with 
the remaining items in which remained with the sugges-
tion of a two factors model (Table 3), with a positive 
weak inter-factors’ correlation (r = -0.17) and a total 
explained variance of 47.86%. On the same hand, the 
Unidimensional Congruence (UniCo = 0.76; CI = 0.72 
– 0.83), Explained Common Variance (ECV = 0.56; 
CI = 0.51 – 0.60) and Mean of Item Residual Absolute 
Loadings (MIREAL = 0.38; CI = 0.32 – 0.42) indexes 
suggested none evidences of unidimensionality on the 
scale (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018).

Table 3. Factor analysis. reliability and construct replicability
Factors Threshold

Item Problem-Solving Self-Protection a d1 d2 d3 d4

02 0.52 0.62 -1.75 -1.25 -0.61 0.29

05 -0.89 -2.15 -4.66 -3.33 -2.11 -0.12

06 -0.54 -0.69 -3.13 -2.71 -2.42 -1.41

07 0.36  0.39 -1.98 -1.56 -1.15 -0.26

08 0.46 0.52 -1.17 -0.61 0.15 0.85

09 0.77 1.22 -3.28 -2.40 -1.27 0.02

10 0.67 0.93 -2.31 -1.63 -0.59 0.33

11 0.95 2.86 -0.19 -1.63 3.00 5.03

14 0.49 0.56 1.21 1.86 2.28 2.65

16 0.48 0.46 -0.86 -0.39 -0.03 0.51

17 0.58 0.71 -2.55 -1.89 -1.06 -0.10

19 0.67 0.92 -2.99 -2.36 -1.65 -0.58

E.V (%) 27.13 20.73

C.R 0.79 0.73

H-Latent 0.83 0.93

H-Observed 0.83 0.81
Note. a = item discrimination of the main item factor; d = thresholds (item difficult parameter); E.V% = Explained Variance of the model; C.R = Composite reliability; H-latent and 
H-Observed = G-H Index (Generalized H index).



J. R. Bessa, et al.

continue...

285

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 280-288

Based on the theory used to develop the scale 
and covariance pattern of the 12 remaining items analy-
zed, the factors’ scale were named by problem-solving 
and self-protection atitudes domains. The model’s 
scale adjustment indexes suggested adequate measu-
res, according to the criteria established for this study 
(RMSEA = 0.08, CFI = 0.94, TLI = 0.90). Additionally, the 
construct replicability indexes suggested a high like-
lihood of stability of the manifestation of the factors 
extracted in future studies using the scale. Moreover, 
the composite reliability measures were computed to 
analyze the internal consistency of the full scale and 
its factors extracted. According to the criteria used by 
this analysis and its results, it has been suggested that 
the scale presents an adequate homogeneity among 
the items (Total CR = 0.88). Further, to analyze the IRT 
parameters, the inverse items were converted, allowing 
the analysis of the difficult and discrimination. On this 
direction, the items of the scale varied low to strong in 
discrimination parameter (a = 0.39 to 2.86) and mani-
fested in a hierarquical pattern of categories score in its 
threshold, i.e., difficult ITR’s parameter (Table 3).

Study 2
Norms of PCS to Brazilian Population

Percentile and average and standard deviation 
norms were calculated for both factors extracted by the 
EFA results (Table 4). Both factor scores are calculated 
by the sum of the items. It should be informed that the 
items 05 (I have only come out of social isolation when 
it is very necessary, as I understand the importance of 
this.) and 06 (I have taken the possible precautions to 
avoid being contaminated (constantly handwashing, 
wearing a mask, sanitize the environment and hands 
with alcohol) should be converted in invert measures 
before calculated the sum of the self-protection attitu-
des. Thus, high scores in problem-solving factor means 

high likelihood to envolving in productive activities 
which helps to deal with emotional and functional stress 
and problems caused by COVID-19. On the other hand, 
low scores in self-protection factor means a strong like-
lihood to avoid attitudes in which can increase the pro-
bability of be infected by COVID-19 (Table 4).

Table 4. Classifications of Pandemic Coping Scale
General Norms Problem-Solving Self-Protection 

M 23.61 4.40

SD 4.96 2.72

05 Pct 15.00 9.00

25 Pct 20.00 6.00

50 Pct 24.00 4.00

75 Pct 27.00 3.00

95 Pct 31.00 0.00

Note. M = Mean; SD = Standard Deviation; Pct = Percentile.

Likewise, comparative methods were implemen-
ted to analyze possible difference mean scores among 
gender, schooling and region groups in both factors 
scale. The Welch Two Sample t-test suggested signifi-
cant mean differences by gender in which female group 
presented better scores in Problem-Solving (t = 4.02; 
df = 389.427; p < 0.01; d = 0.32). However, none signi-
ficant difference was found in Self-Protection attitudes 
by gender (t = -0.89; df = 376.321; p <0.37; d= 0.07). 
In relation to schooling groups, significant difference 
were found in both factors where Non-Higher Education 
presented higher scores in Problem-Solving (t = -2.06; 
df = 611.101; p = 0.04; d= -0.15) and Higher Education 
presented better score in Self-Protection attitudes fator 
(t = -2.01; df = 630.333; p = 0.05; d = -0.15). A Kruskal-
Wallis test was conduted with Region groups among 
PCS factors. However, there were found no significant 
difference among the groups (p > 0.05).

Table 5. Specific classifications of the PCS to schooling, region and gender

Problem-Solving Self-Protection

Schooling <0.05 NHE HE NHE HE

M 23.14 23.90 4.15 4.55

SD 4.92 4.97 2.63 2.76

05 Pct 14.35 15.00 8.65 9.00

25 Pct 20.00 21.00 6.00 6.00

50 Pct 24.00 25.00 4.00 4.00

75 Pct 27.00 27.00 2.00 3.00

95 Pct 30.00 31.00 0.00 0.00
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Table 5. Continuation

Problem-Solving Self-Protection

Region N NE Mw SE S N NE MD SE S

M 23.77 23.74 21.33 23.54 22.67 5.23 4.26 2.83 4.80 4.09

SD 4.37 5.00 4.80 5.02 4.65 2.22 2.60 2.31 2.97 3.01

05 Pct 16.75 15.00 15.50 15.00 15.25 8.00 9.00 5.75 10.00 8.00

25 Pct 21.25 21.00 20.00 20.00 21.00 7.00 6.00 4.50 7.00 5.00

50 Pct 23.00 25.00 20.50 24.00 23.00 5.50 4.00 2.50 5.00 4.00

75 Pct 27.00 27.00 24.00 27.00 26.00 4.00 2.00 1.25 3.00 2.00

95 Pct 31.00 31.00 27.25 31.00 28.00 2.00 0.00 0.25 0.00 0.25

Gender <0.05 Male Female Male Female

M 22.47 24.04 4.54 4.34

SD 4.75 4.98 2.70 2.72

05 Pct 14.00 15.00 9.00 9.00

25 Pct 19.00 21.00 6.00 6.00

50 Pct 23.00 25.00 4.00 4.00

75 Pct 26.00 27.00 3.00 2.00

95 Pct 29.00 31.00 0.00 0.00
Note. M = Mean; SD = Standard Deviation; Pct = Percentile; N = North; NE = Northeast; Mw = Midwest; SE = Southeast; S = South; NHE = Non- Higher Education; HE = Higher Education

Discussion
The PCS was developed to assess individual 

levels of coping strategies executed during pandemics 
and social isolation. The scale presented an adequate 
two factor model which provides a total and specific 
(Problem-Solving and Self-Protection attitudes) scores 
of coping. The factors extracted by the factor analysis 
items were associated with the literature of coping stra-
tegies in pandemics (Guo et al, 2020).

During the development of the first version of the 
scale, i.e., PCS 21 items, it could be noted the exclusion 
of inadequate items which presented measures below 
the cut-offs on the different sources of validity investi-
gated in this study. This process is related to the vali-
dity evidence whose scale developer executes a variety 
analysis to gather evidence about if the instrument is 
adequate in its content and construct and consistent 
in its items. Based on these results, inferences of the 
relation of the construct in human behavior can be 
made based on a cumulative knowledge evaluated and 
gathered (American Educational Research Association, 
American Psychological Association, & National Council 
on Measurement in Education, 2014).

Furthermore, this study presented norms based 
on the data collected by a sample from all the regions 
of Brazil with a range of 18 to 90 years old. Based on 
the voluntary sample available, and the whole context 

of data collection in pandemics, this paper promoted 
general norms. However, it is suggested in future studies 
the analysis of item bias (Differential Item Functioning) 
of the scale to understand the need of adaptation or 
anchoring vignettes in the items by different groups. 
Thus, it is suggested, in the future, more studies with 
different types of sociodemographic and regional cha-
racteristics to increase the robustness of the PCS norm. 
It can be informed that, the actual classification was 
computed using percentile and mean and standard 
deviation, because it allows to calculated z-score.

The PCS can have a relevant impact on society, 
as knowing how the person is behaving in a distress 
context of pandemics and social isolation can provide 
support to understand which are the most effective 
strategies and help professionals to implement copin-
g-based intervention strategies. Consequently, by using 
them it will be possible to protect the individual’s 
health, since previous research indicates that effective 
coping strategies contribute to general health protec-
tion (Yıldırım et al., 2021).

The main limitation of this study was the possible 
bias of the results caused by the sample collected. These 
can be related to the social inequality presented in 
Brazil, in which, in social isolation context, people with 
higher socioeconomic status could have more oppor-
tunities to work from home and access electronic devi-
ces/internet to respond to research and questionnaires, 



J. R. Bessa, et al.

287

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 280-288

during a pandemic moment. Thus, even offering norms 
to brazilian population, must be highlighted precautions 
to be taken when used them in people, because of the 
possibility of response bias, caused by the bubble of 
participants collected in this study, it may not reflect 
the reality of the manifestation of practical coping stra-
tegies in pandemics in some vulnerable groups of Brazil. 
It is also important, to future studies, to equalize the 
quantity of data from sample by regions of Brazil and 
aging groups, intending to obtain more fitable scores to 
these populations.

Even though, Hensen et al. (2021) stated about 
this situation and possible limitations caused by the 
adaptations of methods and acquisition of data during 
pandemics. It was reinforced that even with these limi-
tations, methods such as: online surveys had to be run 
during pandemics to allow the continuation of research.

Nevertheless, intending to dilute possible bias, 
it is suggested the collection of new responses in paper 
and pencil approach and the same online instrument in 
future studies, and to compute a DIF analysis among the 
different data collection approaches and groups, during 
and after the social isolation quarantine by pandemics, 
to understand the necessity of adaptation of the scale 
and promotion of new norms that may be more genera-
lized to the most part of brazilian population.

Conclusion
The PCS is a two factor scale developed to assess 

the level of the use of coping strategies during pandemics 
and social isolation. Its indices suggested an adequate 
adjustment and its norms can help professionals in men-
tal health to monitor patients on the coping construct.
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Preditores do desenvolvimento profissional de universitários 
durante a pandemia da Covid-19

Danielle Mello Ferreira. Universidade Salgado de Oliveira
Luciana Mourão Cerqueira e Silva. Universidade Salgado de Oliveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo
Medidas de distanciamento social implantadas na pandemia da Covid-19 resultaram na suspensão de atividades presenciais, tendo 
o Ministério da Educação autorizado a implementação do Ensino Remoto Emergencial – ERE. Este estudo teve como objetivo 
avaliar se a autodisciplina, o domínio tecnológico e as atitudes em relação à Educação a Distância, alterados pelas experiências 
acadêmicas durante o ERE, influenciaram a percepção de desenvolvimento profissional dos universitários durante a pandemia. 
A amostra foi de 971 participantes, cobrindo 23 cursos de graduação e 17 instituições. Foram aplicadas as Escalas de Atitudes 
sobre Treinamento a Distância, de Percepção do Desenvolvimento Profissional, e de Experiências Associadas ao ERE, todas com 
evidências de validade. Foram realizados testes t e regressão múltipla padrão. Os resultados apontam que quem desenvolve 
atitudes mais favoráveis à Educação a Distância, autodisciplina e domínio tecnológico durante o ERE, tende a perceber maior 
desenvolvimento profissional nesse período. 
Palavras-chave: desenvolvimento profissional; educação a distância; ensino superior; pandemia.

Abstract
Predictors of professional development of college students during the Covid-19 Pandemic.  Social distancing measures implemented 
in the Covid-19 pandemic resulted in the suspension of in-person activities, with the Ministry of Education authorizing the 
implementation of Emergency Remote Teaching – ERT. This study aimed to evaluate whether attitudes towards distance 
education, self-discipline, and technological mastery, altered by academic experiences during the ERT, influenced college 
students’ perception of professional development during the pandemic. The sample consisted of 971 participants, covering 23 
undergraduate courses and 17 institutions. Scales of Attitudes on Distance Training, Perception of Professional Development, 
and Experiences Associated with the ERT were applied, all with validity evidence. In addition, T-tests and standard multiple 
regression were performed. The results show that those who developed more favorable attitudes towards distance education, 
self-discipline, and technological mastery during the ERT, tended to perceive greater professional development during this period.
Keywords: professional development, distance training, university education, pandemic. 

Resumen
Predictores del Desarrollo Profesional de Universitarios durante la Pandemia de Covid-19.  El Ministerio de Educación autorizó la 
implementación de la Enseñanza Remota de Emergencia –ERE debido a las medidas de distanciamiento social implementadas 
durante la pandemia de Covid-19. Este estudio tuvo como objetivo valorar si la autodisciplina, el dominio tecnológico y las 
aptitudes con relación a la Educación a Distancia, alterados por las experiencias académicas durante la ERE, influenciaron la 
percepción del desarrollo profesional de los universitarios durante la pandemia. La muestra fue constituida por 971 participantes, 
englobando 23 cursos de graduación y 17 instituciones. Se aplicaron las Escalas de Actitudes sobre Entrenamiento a Distancia, 
de Percepción del Desarrollo Profesional, y de Experiencias Asociadas a la ERE, todas con evidencias de validez. Se realizaron los 
tests t y de regresión múltiple estándar. Los resultados muestran que quien desarrolló aptitudes más favorables en la Educación 
a Distancia, autodisciplina y dominio tecnológico durante la ERE, notó mayor desarrollo profesional en ese período.
Palabras-clave: desarrollo profesional; educación a distancia; enseñanza superior; pandemia.
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Em dezembro de 2019, foi identificado um vírus 
na província de Wuhan, na China, e rapidamente se alas-
trou pela Europa e de lá para o restante do mundo. Em 
março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou 
a Covid-19 como uma pandemia, pois a doença, naquele 
momento, atingia 114 países. De imediato foram implanta-
das medidas de distanciamento social na maior parte dos 
países e dentre elas estava o fechamento das instituições 
de ensino, que precisaram suspender atividades presen-
ciais (Camacho, Joaquim, Menezes, & Sant’Anna, 2020). 
Em função desse cenário, em abril de 2020, chegamos a 
quase 90% dos estudantes no mundo impossibilitados de 
frequentar as aulas (Arruda, 2020). Nesse contexto, boa 
parte das escolas e Instituições de Ensino Superior – IES 
passaram a utilizar a tecnologia proveniente da modali-
dade de Educação a Distância – EaD (Camacho et al., 2020).

No Brasil, o Ministério da Educação através da 
Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, autorizou a subs-
tituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto durasse a situação de pandemia. Tal portaria era 
um reconhecimento do governo acerca da necessidade 
de haver alternativas para suprir o processo de ensino e 
aprendizagem presencial. Nesse contexto, a EaD foi ampla-
mente adotada como estratégia, mesmo por instituições 
que ainda não tinham experiência com a modalidade.

Durante esse período, muitos questionamentos 
foram feitos acerca das estratégias pedagógicas ado-
tadas no período da pandemia, com a discussão se tal 
ensino era modalidade de EaD ou não. Predominou 
nesse debate a concepção de que as estratégias de ensi-
no-aprendizagem adotadas no período pandêmico não 
caracterizavam a tradicional EaD, razão pela qual passou a 
ser adotada a nomenclatura Ensino Remoto Emergencial 
– ERE (Hodges, Moore, Lockee, & Bond, 2020). As dife-
renças entre o aprendizado online e o ensino remoto 
de emergência. Revista da Escola, Professor, Educação 
e Tecnologia, 2. Recuperado de https://escribo.com/
revista/index.php/escola/article/view/17

2020; Rondini et al., 2020). A principal distinção 
entre o ERE e a EaD é que o primeiro, em muitos casos, 
constituía uma mera transposição de aulas presenciais 
para o ambiente virtual; enquanto a EaD envolve estra-
tégias mais elaboradas com o uso de objetos de apren-
dizagem e uma configuração construída para proporcio-
nar a autonomia discente (Gusso et al., 2020).

Ensino remoto emergencial
A pandemia ocorreu em um momento em que 

a política educacional brasileira estava ampliando as 

possibilidades da EaD no Ensino Superior (Ferreira & 
Mourão, 2020), mas o surgimento do ERE não necessa-
riamente configura uma expansão real da EaD, pois se 
trata de uma solução alternativa para um período atí-
pico da história. O ERE foi definido como uma estratégia 
de ensino que tem como objetivo permitir o acesso aos 
conteúdos curriculares que seriam desenvolvidos pre-
sencialmente, caracterizando-se como uma mudança 
temporária nas estratégias pedagógicas para atender 
circunstâncias de crise (Hodges et al., 2020; Rondini 
et al., 2020). Assim, o ERE foi considerado como uma 
solução momentânea, com estratégias educacionais 
adaptadas aos recursos e às possibilidades disponíveis 
nesse período. Nesse modelo, a maior parte das aulas 
acontece com interação síncrona entre professor e 
aluno (Hodges et al., 2020). A modalidade EaD, por sua 
vez, costuma contar com recursos diversificados e uma 
equipe multiprofissional preparada para ofertar os con-
teúdos por meio de diferentes mídias em plataformas 
e com predomínio de atividades assíncronas (Carmo & 
Franco, 2019).

Nas instituições que adotaram o ERE, a dinâmica 
espaço-temporal da sala de aula virtual passou a exi-
gir dos professores competências específicas como o 
uso constante de ferramentas de interação, a organi-
zação e um senso crítico reflexivo sobre sua atuação 
(Camacho et al., 2020; Carmo & Franco, 2019). Nem 
todos os professores que atuavam no ensino presencial 
apresentavam domínio das ferramentas da modalidade 
a distância. Alguns estudantes também não estavam 
preparados para essa mudança.

Considerando tal contexto, definimos como 
suporte teórico para este estudo a Teoria da Distância 
Transacional (Moore, 1973, 2002). Embora seja uma 
teoria da década de 1970, os elementos que ela discute 
para a EaD permanecem presentes na literatura atual 
da modalidade (eg. Silvano, 2023; Sousa & Schlünzen-
Junior, 2018) e são, em grande medida, pertinentes ao 
contexto do ERE (eg. Ayres, Sousa, Fonseca, & Aguillera, 
2022). Para essa teoria, a EaD é um conceito pedagó-
gico que descreve as relações professor-aluno quando 
estes estão separados no espaço e no tempo, levando 
em conta os seguintes componentes: estrutura dos pro-
gramas educacionais, interação entre alunos e professo-
res e grau de autonomia do estudante. Nessa teoria, a 
estrutura é um elemento-chave da EaD que, juntamente 
com a variável diálogo, define a distância transacional e 
o grau de autonomia do aluno (Cabau & Costa, 2018). 
Um pressuposto básico desta teoria é que a distância 
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não é simplesmente afastamento geográfico, podendo 
configurar um espaço psicológico de compreensões 
errôneas entre aluno e professor. Esse espaço psicoló-
gico e comunicacional é o que passou a ser considerado 
como a distância transacional (Moore & Kearsley, 2013).

Essa distância pode ser discutida sob diferentes 
aspectos. Por exemplo, no início da pandemia, algu-
mas IES implantaram rapidamente o ERE, outras tive-
ram que interromper as aulas ampliando a distância 
entre professores e alunos. A decisão de interrupção 
foi motivada tanto pela demanda de adaptação dos 
professores e das equipes técnicas das IES (Camacho 
et al., 2020; Carneiro, Rodrigues, França, & Prata, 2020; 
Gusso et al., 2020; Rondini et al., 2020), quanto pela 
dificuldade de acesso à internet por parte dos alunos 
(Ferreira & Mourão, 2023). Na época, 82,7% dos domi-
cílios do Brasil tinham acesso à internet, mas predomi-
nantemente via celular (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística [IBGE], 2021). Diante desse cenário, estu-
dantes com mais acesso aos recursos tecnológicos fica-
ram em vantagem, enquanto alguns alunos não dispu-
nham de recursos suficientes para acompanhar as aulas 
on-line e executar as atividades solicitadas.

Com a duração maior da pandemia, as IES tive-
ram que desenvolver novas estratégias, mesmo con-
siderando as restrições de acesso à internet e equi-
pamentos, pois o que se imaginou que pudesse durar 
apenas um semestre foi se estendendo por um período 
muito mais longo. Propostas de estudos de caso, chat, 
debate e elaboração de atividades desenvolvidas na 
prática passaram a ser utilizadas como possibilidades 
de estudo e pesquisa contínua mesmo em período de 
distanciamento social, visando favorecer a assimilação 
das informações (Camacho et al., 2020). Nesse con-
texto, o papel do professor no ERE incluiu também uma 
observação acerca das diferentes realidades vivencia-
das por seus alunos, sendo necessárias adaptações para 
atender a todos.

As principais críticas à modalidade a distância – 
superficialidade, isolamento social, distância entre aluno 
e professor e dificuldade de identificação das necessi-
dades dos alunos pelos professores ficaram mais explí-
citas em tempos de pandemia (Pereira, Selvati, Ramos, 
Teixeira, & Conceição, 2020). Mediante ao longo período 
da pandemia da Covid-19 e todos os desafios que ele 
ensejou, o presente estudo se volta para o desenvol-
vimento de habilidades tecnológicas e de atitudes em 
relação à EaD em estudantes de cursos de graduação da 
modalidade presencial que vivenciaram o ERE.

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes para a EaD

Buscar estratégias para reinventar o ensino pre-
sencial foi necessário para evitar o risco de desconti-
nuidade que comprometesse a qualidade do processo 
de ensino-aprendizagem (Gusso et al., 2020; Rondini 
et al., 2020). Os discentes tiveram que se adaptar às 
ferramentas tecnológicas e às estratégias de aprendiza-
gem para ter um bom aproveitamento durante o ERE. 
A maior parte desses estudantes estava acostumada 
com o ensino presencial, que possui estabilidade, pre-
visão, tempo e local demarcado (Behar & Silva, 2012). 
Assim, nesse novo contexto, eles precisaram passar por 
um processo de adaptação e de desenvolvimento de 
novas habilidades e atitudes (Ferreira & Mourão, 2023; 
Pereira et al., 2020).

O domínio das habilidades de uso de novas tec-
nologias é fundamental para o desempenho de quem 
estuda ou trabalha utilizando esse tipo de ferramenta 
(Abbad, Mourão, Zerbini, & Correia, 2015). Mas não 
basta apenas ter domínio de tais habilidades, as ati-
tudes dos discentes em relação ao estudo a distância 
também são decisivas para o processo de aprendiza-
gem. De acordo com o Tecnology Acceptance Model 
(Pompêo, Abbad, Zerbini, & Mourão, 2015), tais ati-
tudes são influenciadas pela percepção de utilidade e 
pela percepção de facilidade de uso. Assim, aqueles que 
apresentam maior domínio tecnológico e conseguem 
visualizar maior utilidade na EaD, tendem a ter uma ati-
tude mais favorável a esse tipo de ensino e uma inten-
ção comportamental que favorece o uso do sistema de 
ensino aprendizagem a distância (Pompêo et al., 2015).

A tecnologia, muitas vezes vista como algo que 
poderia reduzir o grau de convívio social, tornou-se, 
durante a pandemia da COVID-19, uma forma de ampliar 
os encontros sociais e de permitir a continuidade das 
atividades educacionais, favorecendo a coletividade. 
Estratégias oriundas do ensino virtual passaram, então, 
a ser a opção mais utilizada por boa parte das IES, que 
recorreram a plataformas e recursos digitais, com maior 
frequência de aulas síncronas (Santos & Monteiro, 2020).

A expectativa é de que professores e estudantes 
que já tinham experiência com a tecnologia tenham 
maior facilidade para criar uma identidade virtual, de 
forma distinta dos novos usuários que precisaram per-
correr um caminho mais longo. Tal expectativa funda-
menta-se na ideia de que as habilidades se referem a 
processos mentais/cognitivos, motores e técnicos e 
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estão relacionadas à aplicação produtiva do conheci-
mento, sendo construídas por meio da prática (Abbad 
et al., 2015; Behar & Silva, 2012). No caso da EaD, a 
familiaridade com os recursos comunicacionais dispo-
níveis e a frequência com que os discentes os utilizam 
influenciam o acesso aos materiais didáticos, a inte-
ração com tutores e com colegas e a motivação para 
aprender (Abbad et al., 2015).

Já as atitudes funcionam como um estado de 
prontidão organizado pela experiência, que exerce 
uma influência diretiva e dinâmica sobre as respostas 
das pessoas a determinados estímulos (Allport, 1935). 
Assim, as atitudes estão diretamente associadas ao 
posicionamento em relação aos outros e aos aconte-
cimentos, bem como aos comportamentos e escolhas 
dos indivíduos (Behar & Silva, 2012). No campo da EaD, 
as atitudes podem influenciar a trajetória formativa dos 
estudantes. O conhecimento do repertório de atitudes 
de discentes e tutores permite aprimorar o desenho ins-
trucional e a escolha da modalidade de entrega do curso 
presencial, híbrido ou a distância (Pompêo et al., 2015). 
Além disso, espera-se que as atitudes dos estudantes 
também contribuam para o seu desenvolvimento pro-
fissional (Mourão & Fernandes, 2020).

Desenvolvimento Profissional
O desenvolvimento profissional pode ser enten-

dido como um processo intencional e contínuo de 
aquisição e aperfeiçoamento de competências, com 
implicações em termos de transformações identitárias 
e de melhorias de desempenho (Mourão & Monteiro, 
2018). Tal processo tem como base a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e atitudes de maneira pro-
cessual e guarda relação com as experiências pessoais e 
com as estratégias que as pessoas adotam (Fernandes, 
Mourão, & Gondim, 2019). Dessa forma, pode-se afir-
mar que o desenvolvimento profissional está atrelado à 
aprendizagem contínua e às constantes transformações 
do mundo do trabalho, que acabam afetando também 
as escolhas de carreira ao longo da vida (Mourão & 
Fernandes, 2020).

A partir de uma análise conceitual do desenvol-
vimento profissional, Mourão e Monteiro (2018) pro-
puseram um modelo de desenvolvimento caracterizado 
como um processo que começa com a identificação 
do objetivo profissional almejado e percorre um pro-
cesso até a identificação de progressos, constituindo 
um caminho cíclico que se inicia com a perspectiva de 
identidade profissional e com a perspectiva profissional 
futura que cada pessoa traça para si mesma. O modelo 

das autoras contempla quatro etapas, a saber: (i) esta-
belecimento do objetivo almejado; (ii) análise das com-
petências atuais; (iii) desenvolvimento de ações de 
aprendizagem; e (iv) identificação de progressos. Assim, 
o modelo prevê que aquisição e o aprimoramento das 
habilidades e capacidades necessárias ao desempenho 
das atividades laborais pode ser favorecido por ações 
intencionais na busca do desenvolvimento profissional.

Conforme discutido por Mourão, Carvalho, e 
Monteiro (2020), o período universitário é de grande 
relevância para o desenvolvimento profissional das pes-
soas e para a preparação para a atuação no mundo do 
trabalho. No Ensino Superior há um objetivo de capa-
citar os estudantes para a prática profissional e, por 
decorrência, de prepará-los para seguir uma carreira, 
a partir do desenvolvimento de competências que lhes 
permitam atuar com dimensões técnicas, científicas e 
culturais na sua área de formação (Gusso et al., 2020).

No período da pandemia, outros elementos preci-
saram ser considerados. A apropriação de novos conhe-
cimentos e habilidades durante esse período pode estar 
associada a novas competências com implicações posi-
tivas para o processo de desenvolvimento profissional 
dos discentes. A autodisciplina, por exemplo, foi indi-
cada como uma competência-chave para o enfrenta-
mento desse período, incidindo sobre a motivação no 
trabalho e no alcance de eficácia e bem-estar (Wang, 
et al., 2021). Mesmo que de início o ERE tenha gerado 
certo grau de desconforto, exigindo um olhar atento 
para as condições e particularidades que envolvem o 
uso das tecnologias digitais na educação (Goedert & 
Arndt, 2020; Santos & Monteiro, 2020), não se pode 
negar que ele trouxe também oportunidades de novas 
vivências e, consequentemente, novas aprendizagens.

Conforme previsto no modelo transocupacio-
nal de desenvolvimento profissional (Fernandes et al., 
2019), o progresso das competências na trajetória labo-
ral é influenciado por ações de aprendizagem gerencia-
das pelo próprio indivíduo e por oportunidades presen-
tes no ambiente. Portanto, é possível supor que esse 
contexto da educação na pandemia tenha influenciado 
o desenvolvimento profissional dos universitários. 
Assim, o estudo teve por objetivo avaliar se a autodis-
ciplina, o domínio tecnológico e as atitudes em relação 
à EaD, alterados pelas experiências acadêmicas durante 
o ERE, influenciaram a percepção de desenvolvimento 
profissional dos universitários durante a pandemia.

Diante do referencial teórico apresentado, foram 
definidas duas hipóteses de pesquisa, a saber: Hipótese 
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1 – Durante o ERE, houve diferença nas experiências 
acadêmicas (domínio tecnológico e autodisciplina), nas 
atitudes em relação à EaD e na percepção do desen-
volvimento profissional dos estudantes de graduação 
que já tinham ou não experiência com a modalidade 
EaD (Abbad et al., 2015; Carneiro et al., 2020; Mourão 
& Fernandes, 2020; Pompêo et al., 2015; Santos  & 
Monteiro, 2020; Wang et al., 2021); e Hipótese 2 – O 
domínio tecnológico e a autodisciplina e as atitudes 
favoráveis à EaD estão positivamente associadas à per-
cepção de desenvolvimento profissional dos estudantes 
de graduação em ERE durante a pandemia da Covid-19 
(Fernandes et al., 2019; Gusso et al., 2020; Mourão & 
Monteiro, 2018; Wang et al., 2021).

Método
Participantes

Os critérios de inclusão nesta pesquisa eram: ter 
idade igual ou superior a 18 anos e estar efetivamente 
matriculado em curso superior presencial que durante 
a pandemia da Covid-19 adotou estratégias com aulas 
por meio remoto. A amostra foi de 971 participantes, 
de 17 instituições públicas e privadas das diversas 
regiões do país, com uma predominância da região 
Sudeste. Os participantes estavam matriculados em 23 
cursos de graduação, sendo os mais frequentes Direito, 
Farmácia, Educação Física, Engenharias, Pedagogia, 
Administração, História e Odontologia.

A faixa etária dos participantes variou entre 18 e 
61 anos, com média de 28,6 anos (DP = 9,2) e mediana 
de 25 anos. A maior parte era do sexo feminino (66%) 
e o estado civil predominante foi de 63,5% de solteiros 
seguido de 32,4% casados. A renda familiar mais fre-
quente foi de mil a três mil reais (55%), seguida pelas 
faixas de até mil reais (21,2%) e de três a cinco mil reais 
(15,9%). No que tange à trajetória acadêmica: 18% 
estavam na fase inicial do curso (até o 3º período), 39% 
estavam na fase intermediária (4º ao 6º) e 43% no final 
do curso (do 7º período em diante).

Instrumentos
Para essa pesquisa foi elaborado um instrumento 

composto por três escalas, além de um questionário 
sociodemográfico usado para caracterização da amostra. 
As escalas contempladas foram: (i) Escala de Atitudes 
sobre Treinamento a Distância (Pompêo et al., 2015); 
(ii) Escala de Percepção Evolutiva de Desenvolvimento 
Profissional (Mourão, Porto, & Puente-Palácios, 2014); 
(iii) Escala de Experiências Associadas ao Ensino Remoto 

Emergencial, construída especificamente pelas autoras 
para a realização no presente estudo.

A Escala de Atitudes sobre Treinamento a Distância 
(Pompêo et al., 2015), é uma escala unifatorial, composta 
por nove itens, associados a uma escala Likert de concor-
dância (1=discordo fortemente e 5=concordo fortemente). 
A versão original apresentou um Alpha de Cronbach de 
0,90, com cargas fatoriais variando entre 0,43 e 0,79, 
enquanto na presente pesquisa o Alpha foi de 0,76 e as 
cargas fatoriais variaram de 0,50 a 0,74. Considerando a 
natureza do público-alvo, alunos em ensino remoto, foram 
realizadas adaptações no texto de alguns itens, uma vez 
que eles eram voltados para treinamentos realizados a 
distância. Por exemplo, o item “Considero-me habilido-
so(a) como participante de cursos a distância” foi alterado 
para “Considero-me habilidoso(a) como participante de 
cursos ou de disciplinas a distância”. Como a intenção era 
identificar possíveis mudanças de atitudes em relação à 
EaD ao longo do ensino remoto, os participantes foram 
convidados a responder duas vezes aos mesmos itens, 
sendo a primeira com base nas suas atitudes antes da 
pandemia da Covid-19 e a segunda resposta relativa ao 
momento da coleta de dados (6 meses após o início da 
pandemia). Um exemplo de item utilizado: “É fácil para 
mim adquirir novos conhecimentos por meio de cursos e 
disciplinas a distância”.

A Escala de Percepção Evolutiva do Desenvolvimento 
Profissional - EPEDP (Mourão et al., 2014) é unifatorial 
e contém 13 itens, com grau de confiabilidade mensu-
rado pelo Alpha de Cronbach de 0,94, no estudo origi-
nal e cargas fatoriais variaram entre 0,62 e 0,84. No pre-
sente estudo, adotou-se uma versão reduzida de seis 
itens. O Alpha de Cronbach no estudo atual foi de 0,91 e 
variação das cargas fatoriais ficou na faixa de 0,80 a 0,86. 
A forma de mensuração dessa escala contempla os esco-
res de ganho resultantes da comparação da percepção de 
desenvolvimento profissional em dois momentos. Assim, 
os participantes incluíram duas respostas para cada item: 
uma para a percepção de preparo antes da pandemia; 
e outra para a percepção de preparo no momento da 
coleta de dados. O escore de cada item foi calculado a 
partir da subtração dos valores das respostas relativas 
ao desenvolvimento profissional nesses dois momentos. 
Um exemplo de item é “Propor melhorias para minhas 
atividades profissionais”. Os itens foram respondidos em 
uma escala Likert variando de 1 (Nada preparado) a 5 
(Totalmente preparado).

Além dessas escalas, foi também desenvolvida 
uma escala específica para avaliar a adaptação ao Ensino 
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Remoto durante a pandemia da Covid-19. A criação dos 
itens derivou de duas fontes: (i) adaptação de alguns 
itens oriundos da Escala de Domínio de Habilidades de 
Uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
em Organizações (Abbad et al., 2015); e (ii) entrevistas 
com professores e alunos de graduação a distância a 
fim de identificar os principais recursos utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem adotados durante a 
pandemia da Covid-19. A Escala de Adaptação ao Ensino 
Remoto ficou com 10 itens, divididos em duas dimen-
sões: Autodisciplina (três itens e Alpha de Cronbach 
de 0,79) e Domínio Tecnológico (sete itens e Alpha de 
Cronbach de 0,87). O instrumento é respondido por 
escala Likert de concordância variando de discordo 
fortemente (1) a concordo fortemente (5). Exemplo 
de item para autodisciplina: “Procurei planejar meus 
momentos de estudo”. Exemplo de item para domínio 
tecnológico: “Acessei com facilidade os ambientes vir-
tuais utilizados para as atividades acadêmicas”.

Procedimentos de Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada no formato 

on-line, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. 
Os participantes foram convidados por e-mail ou por 
mensagens eletrônicas enviadas para redes sociais, 
sendo orientados inicialmente a ler o Termo de 
Conhecimento Livre Esclarecido (TCLE) e somente 
aqueles que concordaram com as condições da pes-
quisa tiveram acesso às questões.

Procedimentos de Análise de Dados
As análises foram realizadas com apoio do soft-

ware Statistical Package for Social Science (SPSS, versão 
23.0). Inicialmente, foram analisadas as cargas fatoriais 
e o grau de confiabilidade das escalas utilizadas nesse 
estudo. Na sequência foram examinadas as distribui-
ções univariadas por meio de métodos gráficos (box-
plot) e numéricos (medidas de simetria) com o objetivo 
de avaliar normalidade, homogeneidade de variância 
e a presença de dados extremos (outliers), de acordo 
com as orientações de Tabachnick e Fidell (2019). Não 
houve a necessidade de análise de distribuição de casos 
omissos, pois na coleta de dados on-line os itens eram 
de resposta obrigatória.

Para a comparação dos escores dos estudantes 
que tinham ou não experiência prévia com a EaD foram 
realizados testes t de Student, com análise prévia da 
assunção de homogeneidade de variância (teste de 
Levene) e análise do tamanho do efeito pelo d de Cohen 
(Espírito Santo & Daniel, 2017). O teste de relação de 

variáveis foi feito a partir de regressão múltipla padrão. 
Para a análise de casos extremos multivariados foram 
excluídos casos cujos valores ficaram acima dos parâ-
metros da Distância Mahalanobis. Também foram ava-
liados, previamente, o atendimento dos pressupostos 
de normalidade, homogeneidade de variância, multico-
linearidade e análise de resíduos. Para a multicolineari-
dade, foi feito o teste de colinearidade, considerando-se 
os valores de VIF acima de 5 e de tolerância abaixo de 
0,1, além de analisar se o condition index aponta que 
as variáveis independentes têm ou não problemas de 
colinearidade (Tabachnick & Fidell, 2019).

Resultados
Os resultados indicam que 78,1% dos estudantes 

universitários que participaram da pesquisa tiveram as 
suas atividades acadêmicas realizadas integralmente 
através do ensino remoto, e 20,5% tiveram suspensão 
de algumas atividades acadêmicas. Pouco mais de um 
terço dos participantes (36%) estavam tendo o primeiro 
contato com a EaD, além de 37% que informaram ter 
pouca experiência na modalidade, totalizando 73% 
dos estudantes vivenciando uma situação nova. Assim, 
a maior parte dos universitários teve que aprender 
sobre ensino remoto durante a pandemia.

A dinâmica utilizada para a continuidade das ati-
vidades acadêmicas foi predominantemente de aulas 
síncronas no sistema on-line (89,2%). Somente 12,4% 
dos universitários tiveram acesso a videoaulas disponi-
bilizadas anteriormente como apoio às aulas. Tais resul-
tados confirmam ampla adesão ao processo síncrono 
de ensino-aprendizagem, obedecendo o mesmo horário 
do presencial, ainda que em muitos casos houvesse a 
opção de assistir posteriormente à gravação da aula.

Quanto às ferramentas de comunicação utiliza-
das pela IES para as aulas remotas, 89% as considera-
ram suficientes e entre os que sentiram falta de algum 
recurso houve menção a materiais de apoio mais ela-
borados, mesa digitalizadora, sistema rápido para tirar 
dúvidas com os professores e vídeos explicativos sobre 
os conteúdos. Chama a atenção que 19,5% dos estudan-
tes tenham usado somente o smartphone para a reali-
zação das atividades e outros 18,4% tinham que com-
partilhar o computador ou tablet com outros membros 
da família. Quanto ao acesso à internet, 56,7% tinham 
wi-fi em casa com um pacote de dados que possibilitava 
fazer todas as atividades educacionais, mas o pacote de 
wi-fi de 28,6% nem sempre era suficiente, além daque-
les que usavam pacote de internet no celular (9,6%).



D. M. Ferreira, L. M. C. Silva

295

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 289-299

Os estudantes apontaram múltiplos obstáculos 
para o ensino remoto. Manter a interação nas aulas 
lidera a lista das dificuldades (57,5%), seguida por apren-
der determinados conteúdos em meios digitais (53,7%). 
Chama a atenção, o fato de quase a metade dos estudan-
tes (49,3%) apresentarem dificuldade mais generalizada 
para a compreensão dos conteúdos no formato remoto. 
Além disso, 40,8% alegaram ser difícil organizar as ativi-
dades remotas e 35,1% não se adaptaram bem às estra-
tégias de ensino adotadas pelos professores.

Quanto ao trabalho, 29,2% dos participantes per-
maneceram trabalhando regularmente em seu ambiente 
laboral e somente 15,7% fizeram home office, enquanto 
outros trabalharam em regime de escala (8,8%), tive-
ram o contrato de trabalho ou as atividades suspensas 
(12,4%). Somados a esses, há os que não estavam traba-
lhando no período (26,6%) e os que perderam o emprego 
na pandemia (7,5%).

No que diz respeito às questões de saúde, 55,6% dos 
pesquisados não vivenciaram maiores problemas na pande-
mia. No entanto, 19,2% tiveram familiares que enfrentaram 
problemas de saúde e 8% tiveram eles próprios adoeci-
mento no período pandêmico, além daqueles que enfren-
taram questões de saúde consigo e com seus familiares 
(13,4%) e dos que tiveram óbitos entre os familiares (3,8%).

No que diz respeito às estatísticas descritivas, 
observamos que a média (0,15) e a mediana (0,13) das 
atitudes em relação à EaD ficaram próximas ao ponto 
médio da escala (0). Já a Percepção de Desenvolvimento 
Profissional, apresentou uma média de -0,14 e mediana 
zero. As experiências com ensino remoto tiveram uma 
avaliação mais favorável (acima do ponto médio das 

escalas), sendo a média para a autodisciplina de 3,38 e 
a mediana 3,67 e para o domínio tecnológico média de 
3,88 e mediana 4,0. Algumas variáveis tiveram desvio-
-padrão mais elevado, indicando heterogeneidade nas 
respostas dos participantes (Tabela 1).

Tabela 1. Estatísticas descritivas relativas à autodisciplina, domínio 
tecnológico, atitude em relação à EaD e desenvolvimento profissio-
nal (n = 971)

Atitude em 
relação à EaD

Desenvolvimento 
Profissional

Experiências com Ensino Remoto

Autodisciplina Domínio 
Tecnológico

M 0,15 -0,14 3,38 3,88

Mediana 0,13 0,00 3,67 4,00

DP 0,57 0,88 0,93 0,64

Mínimo -2,38 -3,83 1,00 1,00

Máximo 2,63 3,00 5,00 5,00

Amplitude 
(escala) - 4 a + 4 - 4 a + 4 1 a 5 1 a 5

Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão.

Os testes t levando em consideração os universi-
tários que estavam vivenciando a primeira experiência 
com EaD e os que já tinham experiência (Tabela 2) apon-
tam uma diferença significativa nas médias das atitudes 
em relação à EaD (t(429) = 2,38; p < 0,05), bem como 
nas dimensões autodisciplina (t(429) = 4,34; p < 0,01) 
e domínio tecnológico (t(356) = 3,60; p < 0,01). A única 
variável em que a experiência prévia com a EaD não 
gerou diferença significativa nas médias foi a percepção 
do desenvolvimento profissional ao longo do período 
pandêmico (t(429) = 1,12; p > 0,05), que foi negativa 
para ambos os grupos.

Tabela 2. Testes t para comparação de médias entre universitários que tinham experiência prévia com a EaD e os que estavam vivendo a 
primeira experiência

Variáveis Experiência com EaD M DP Erro padrão da média t

Desenvolvimento Profissional
Tinha experiência com EaD -0,14 0,85 0,03 t = 1,12

Primeira experiência com EaD -0,14 0,95 0,05 p = 0,311

Autodisciplina
Tinha experiência com EaD 3,43 0,92 0,04 t = 4,34

Primeira experiência com EaD 3,29 0,94 0,05 p = 0,001

Domínio Tecnológico
Tinha experiência com EaD 3,94 0,64 0,03 t = 3,60

Primeira experiência com EaD 3,77 0,62 0,04 p = 0,001

Atitude em relação à EaD
Tinha experiência com EaD 0,21 0,55 0,02 t = 1,12

Primeira experiência com EaD 0,05 0,60 0,03 p = 0,035
Nota. M = Média; DP = Desvio-padrão; graus de liberdade (gl) = 356 para a variável domínio tecnológico e 429 para as demais variáveis.

Os tamanhos do efeito mensurados pelo d de 
Cohen ficaram todos acima de 0,20 (Espírito Santo & 
Daniel, 2017). As variáveis de autodisciplina (d = 0,55) 
e domínio tecnológico (d = 0,45) foram as que tiveram 

um efeito mais expressivo da experiência anterior com 
a EaD. Mas também observamos um efeito da experiên-
cia sobre as atitudes em relação à modalidade a distân-
cia (d = 0,29). Com base nos resultados obtidos e nas 
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hipóteses do estudo, é possível observar que a Hipótese 
1 foi parcialmente confirmada, pois houve diferença nas 
experiências acadêmicas (domínio tecnológico e auto-
disciplina) e também nas atitudes em relação à EaD 
entre os estudantes de graduação que estavam no ERE 
e que já tinham alguma experiência com a modalidade 
EaD e aqueles que nunca tinham vivenciado nenhum 
curso a distância. No entanto, não se percebeu diferen-
ças significativas entre esses dois grupos em relação à 
percepção do desenvolvimento profissional.

No que diz respeito à magnitude das correlações, 
a pesquisa indicou que a autodisciplina apresentou uma 
correlação significativa com as atitudes em relação à 
EaD, porém de baixa magnitude (r = 0,17; p < 0,01). 
Já as correlações entre autodisciplina e domínio tec-
nológico com o desenvolvimento profissional foram de 
magnitude moderada (ambas com r = 0,30; p < 0,01). 
No que tange à correlação entre o domínio tecnológico 
e a autodisciplina a correlação foi de 0,46 (p < 0,01). 
Por fim, a correlação das atitudes em relação à EaD com 
o desenvolvimento profissional foi de baixa magnitude 
(r = 0,28; p < 0,01).

Após a análise dos pressupostos já mencionada e 
a realização da correlação, foi feita a análise de regres-
são múltipla linear padrão. Os resultados indicaram que 
as variáveis autodisciplina, domínio tecnológico e atitu-
des em relação a EaD explicam a percepção de desen-
volvimento profissional dos universitários que estavam 
em ensino remoto emergencial durante a pandemia 
da Covid-19. Esse modelo foi capaz de explicar 17% da 
variância da percepção de desenvolvimento profissio-
nal (R²ajust = 0,171). A Tabela 3 apresenta os resultados 
dessa análise de regressão.

Tabela 3. Modelo de regressão do desenvolvimento profissional em 
universitários em ensino remoto emergencial (n = 823)

Modelo B Erro padrão Beta p

(Constante) -1,365 0,176

Autodisciplina 0,215* 0,034 0,228 0,001

Domínio Tecnológico 0,119* 0,049 0,086 0,018

Atitude sobre a EaD 0,390* 0,049 0,258 0,001

Nota. M = -0,14; DP = 0,88; F = 57,44; t = 7,74; R = 0,417; R2 = 0,174; R2 ajust.= 0,171

Os dados obtidos na regressão permitem confir-
mar a Hipótese 2. Assim, o domínio tecnológico, a auto-
disciplina e as atitudes favoráveis à EaD mostraram-se 
positivamente associados à percepção de desenvolvi-
mento profissional dos estudantes de graduação no ERE 
durante a pandemia.

Discussão
O presente estudo teve como objetivo avaliar se 

a autodisciplina, o domínio tecnológico e as atitudes 
em relação à EaD, alterados pelas experiências aca-
dêmicas durante o ERE, influenciaram a percepção de 
desenvolvimento profissional dos universitários durante 
a pandemia. Quanto à experiência com EaD antes do 
período pandêmico, boa parte dos pesquisados infor-
maram não ter nenhuma vivência nessa modalidade ou 
ter uma experiência bastante reduzida. Considerando 
que o ERE requer habilidades específicas, o fato de os 
estudantes terem pouca experiência com a modalidade 
a distância sinaliza que muitos tiveram que desenvolver 
novas habilidades e atitudes para se adaptar ao ERE.

Outro dado relevante dos resultados diz respeito 
às principais dificuldades encontradas pelos estudan-
tes durante o período do ensino remoto, parte delas já 
relatadas na literatura (Arruda, 2020; Ayres et al., 2022; 
Pereira et al., 2020). De acordo com os dados da pes-
quisa, os universitários sinalizaram diversos obstáculos 
durante o ERE no que tange ao processo ensino-apren-
dizagem, com destaque para a manutenção da interação 
nas aulas, seguida pela dificuldade de aprender determi-
nados conteúdos em meios digitais. Há que se conside-
rar também a dinâmica espaço-temporal da sala de aula 
virtual que passou a exigir dos professores competências 
específicas para desenvolver práticas educativas interme-
diadas pelos recursos digitais e nem todos já se encon-
travam preparados para esses desafios (Carmo & Franco, 
2019; Ferreira & Mourão, 2023). A distância transacional 
presente no ERE fica confirmada pelo fato de quase a 
metade dos estudantes relatarem dificuldade de com-
preensão dos conteúdos no formato remoto. Também foi 
relatado o desafio de adaptação às estratégias de ensino 
adotadas pelos professores, o que corrobora a literatura, 
que indica a necessidade de preparação dos docentes 
para o uso de metodologias ativas e interativas no ensino 
remoto (Carneiro et al., 2020).

As dificuldades apontadas pelos estudantes 
podem ser agravadas por problemas de conectividade, 
pois pouco mais da metade dos universitários tinham 
wi-fi em casa com um pacote de dados que possibilitava 
fazer todas as atividades educacionais. Esses resultados 
reforçam os dados apontados pelo IBGE sobre o acesso 
à internet no Brasil ser predominantemente via celular 
(IBGE, 2021), bem como outros estudos empíricos sobre 
o tema (Pereira et al., 2020; Stringhini et al., 2021). 
Dessa forma, faz-se necessário repensar as estratégias 
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pedagógicas para esse público (Ferreira & Mourão, 
2020) ou criar políticas públicas e programas institu-
cionais de ensino remoto que forneçam condições e 
ferramentas para que todos os universitários possam 
participar de forma efetiva das aulas e demais ativida-
des propostas. Também cabe considerar que o ensino 
remoto exige uma mudança na atuação docente com 
uma dinâmica que reforce a participação e a autonomia 
(Pereira et al., 2020).

As principais conclusões deste estudo são: (i) 
houve diferenças significativas no domínio tecnoló-
gico, na autodisciplina e nas atitudes em relação à EaD 
entre os estudantes de graduação que já tinham alguma 
experiência com a modalidade EaD e aqueles que nunca 
tinham vivenciado nenhum curso a distância; (ii) a expe-
riência prévia com a EaD não influenciou a percepção 
de desenvolvimento profissional dos discentes, que 
tende a ser negativa durante o período da pandemia 
da Covid-19; e (iii) O domínio tecnológico, a autodisci-
plina e as atitudes favoráveis à EaD estão positivamente 
associadas à percepção de desenvolvimento profissio-
nal dos estudantes de graduação que tiveram aulas 
no ERE durante a pandemia da Covid-19. Tais conclu-
sões encontram respaldo em modelos teóricos, tanto 
no de EaD da Distância Transacional (Moore, 1973, 
2002), quanto no de Desenvolvimento Profissional de 
Universitários (Mourão et al., 2020).

O fato de a experiência prévia com a EaD não ter 
gerado diferença significativa nas médias sobre a per-
cepção do desenvolvimento profissional na pandemia 
merece discussão. Houve uma predominância de per-
cepção negativa para ambos os grupos. Acreditamos 
que as restrições e dificuldades impostas pela pande-
mia, associadas a uma adaptação forçada ao ERE pode 
ter influenciado nesses resultados, visto que grande 
parte dos estudantes avaliou ter se desenvolvido pouco 
nesse período. Esse resultado reforça a importância do 
contexto para o desenvolvimento profissional (Mourão 
& Fernandes, 2020; Mourão & Monteiro, 2018).

A conclusão de que os universitários que esta-
vam vivenciando a primeira experiência com estraté-
gias on-line a partir do ERE apresentavam uma atitude 
menos favorável à EaD do que aqueles que já haviam 
vivenciado alguma experiência nesse sentido também 
encontra respaldo na literatura (Carneiro et al., 2020; 
Pompêo et al., 2015). O mesmo ocorreu com a avaliação 
dos discentes acerca da autodisciplina e do domínio tec-
nológico, o que nos faz perceber que quem tinha mais 
experiência foi menos desafiado pelo modelo do ERE. 

Tais resultados indicam que uma experiência prévia 
com a EaD afeta as atitudes e as habilidades dos estu-
dantes em relação à modalidade (Carneiro et al., 2020; 
Stringhini et al., 2021).

Os achados de que a autodisciplina e o domínio 
tecnológico predizem o desenvolvimento profissional 
de universitários durante o período pandêmico encon-
tra respaldo na Teoria da Distância Transacional (Moore, 
1973, 2002), uma vez que a redução do diálogo entre 
professor e aluno demanda uma maior autonomia dis-
cente. Nesse sentido, estudantes que apresentaram mais 
autodisciplina e maior domínio tecnológico demonstram 
maior autonomia em seu processo de aprendizagem no 
ERE e, consequentemente, tal autonomia resulta em 
maior percepção de desenvolvimento profissional.

Contudo, é preciso ponderar que, embora haja 
uma relação entre a autonomia e a distância transacio-
nal, elas não são necessariamente proporcionais entre si, 
uma vez que outros fatores influenciam o grau de auto-
nomia discente (Sousa & Schlünzen-Junior, 2018). Nesse 
diapasão, atitudes favoráveis em relação à EaD podem 
favorecer o processo de aprendizagem no ERE, uma vez 
que variáveis psicológicas afetam diretamente o desen-
volvimento profissional (Mourão & Fernandes, 2020).

Além disso, a autodisciplina, o domínio tecnoló-
gico e as atitudes em relação à EaD como preditores 
da percepção de desenvolvimento profissional dos uni-
versitários que estavam em ERE durante a pandemia 
da Covid-19 encontram respaldo no modelo transocu-
pacional de desenvolvimento profissional (Fernandes 
et al., 2019). De acordo com tal modelo, as competên-
cias desenvolvidas ao longo da trajetória profissional 
são influenciadas tanto por ações de aprendizagem 
gerenciadas pelo próprio indivíduo, quanto por oportu-
nidades ofertadas pelo ambiente. Isso também é válido 
para o modelo de desenvolvimento profissional dos uni-
versitários (Mourão et al., 2020). Assim, não se pode 
negar que, a despeito das dificuldades do momento 
pandêmico, o ERE trouxe também oportunidades de 
novas vivências e, consequentemente, novas apren-
dizagens (Goedert & Arndt, 2020), proporcionando a 
apropriação de novos conhecimentos e habilidades 
com implicações positivas para o processo de desenvol-
vimento profissional dos discentes.

Por fim, os achados do presente estudo permitem 
endossar as reflexões de Ayres et al. (2022) de que, se 
a distância geográfica é inevitável, a distância temporal, 
a distância cognitiva e a distância psicológica podem ser 
superadas, seja pela adoção de atividades assíncronas, 
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seja pelo desenvolvimento de espaços pedagógicos e 
comunicacionais cada vez mais facilitados pelas tec-
nologias digitais disponíveis. Nesse sentido, o ensino 
remoto requer que o professor, enquanto mediador do 
conhecimento, aplique intencionalmente o diálogo edu-
cacional para minimizar os efeitos da distância geográ-
fica e favorecer um ambiente pedagógico construtivo 
(Ayres et al., 2022; Cabau & Costa, 2018).

Em síntese, podemos afirmar que, apesar das 
dificuldades iniciais para sua implantação, o ERE foi uma 
estratégia essencial para favorecer a continuidade das 
atividades acadêmicas durante a crise sanitária. Nesse 
sentido, este estudo contribui com reflexões sobre os 
efeitos do ERE no Ensino Superior e sua interlocução 
com o domínio das tecnologias digitais. O estudo tam-
bém pode ser útil para discentes, docentes e gestores 
educacionais pensarem sobre os aprendizados advindos 
do ERE e como eles podem impactar positivamente nas 
estratégias pedagógicas dos cursos de graduação após 
o término da pandemia.

A despeito de tais contribuições, este estudo 
apresenta limitações dignas de nota. Uma delas é a 
maior concentração da amostra na região Sudeste, 
quando o acesso à internet em outras regiões brasilei-
ras pode ser bastante distinto. Outra limitação refere-se 
ao fato de a coleta de dados tanto das variáveis antece-
dentes quanto da variável consequente ter sido reali-
zada em um momento único, o que aumenta as chances 
do erro de variância comum do método.

Assim, sugerimos que estudos futuros ampliem a 
amostra nas demais regiões brasileiras, se possível, esta-
belecendo uma comparação entre elas. Também seria 
importante a realização de estudos longitudinais, que são 
mais robustos para o estabelecimento de relações entre 
as variáveis. Por fim, recomendamos também pesquisas 
com docentes universitários que viveram o ERE no sen-
tido de avaliar a percepção que eles têm acerca das expe-
riências nesse período e de como elas podem favorecer 
as estratégias pedagógicas no pós-pandemia.
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Resumo
Estudar o perfil de egressos de um curso universitário, para além de ser prerrogativa legal, traz elementos que permitem compreender 
os processos de construção identitária de uma categoria profissional. O objetivo dessa investigação foi compreender de que modo 
se dá a relação entre a construção identitária e os sentidos atribuídos à profissão de psicólogo. Para tanto, foram entrevistados dez 
egressos de uma universidade pública federal e o corpus resultante foi submetido à análise de conteúdo. As categorias temáticas 
emergentes - construção identitária psi e vinculação com o papel de psicólogo - evidenciam que a relação entre os constructos é 
mediada por uma tríade composta pela trajetória universitária, o exercício profissional e referenciais identitários. Os resultados 
ratificam a interdependência dos constructos, sinalizam para a necessidade do fortalecimento da formação e indicam agendas 
destinadas a explorar os significados do trabalho coletivamente construídos a partir da experiência laboral na condição de psicólogos.
Palavras-chave: identidade profissional; sentidos do trabalho; psicólogos; saúde mental.

Abstract
Professional identity construction: meanings of work for psychologists. Apart from the legal prerogative, the study of graduates’ 
profiles brings elements that enable understanding of the processes in identity construction of a given professional category. 
The objective of this research was to comprehend in which manner is the relationship between the construction of identity 
and the attributed tenor of the psychology profession. Ten graduates from a public federal university were interviewed and 
the results were submitted for analysis. The emerging thematic categories psy identity construction, and bond with the role of 
Psychologist, present evidence that the relationship between catalysts is mediated by the following trio of factors: university 
trajectory, professional practice and identity references. The results permit us to ratify the interdependence of elements, 
indicating a necessity to strengthen the training and formation and agendas designated to explore the meaning and significance 
of work constructed collectively using situations and experiences that occurred while working in the field.
Keywords: professional identity; meanings of work; psychologists; mental health.

Resumen
Construcción de la identidad profesional: sentidos del trabajo para los psicólogos. Los estudios sobre el perfil de egresados de un 
curso de grado universitario, más allá de constituir una prerrogativa legal, aporta elementos que permiten comprender los procesos 
de construcción de identidad de una categoría profesional. El objetivo de esa investigación fue comprender de qué manera ocurre 
la relación entre la construcción de identidad y los sentidos asignados a la profesión de psicólogo. Se entrevistó a diez egresados de 
una universidad pública federal y el corpus resultante fue sometido al análisis de contenido. Las categorías temáticas emergentes 
- construcción de identidad y vinculación con el rol de psicólogo - muestran que la relación entre constructos está mediada por 
una tríada compuesta por la trayectoria universitaria, la práctica profesional y referenciales identitarios. Los resultados ratifican 
la interdependencia de los constructos, señalan la necesidad de fortalecer la formación e indican agendas dirigidas a explorar los 
significados del trabajo construidos colectivamente desde la experiencia laboral en la condición de psicólogos.
Palabras clave: identidad profesional; sentidos del trabajo; psicólogos; salud mental.
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Conhecer a trajetória profissional de egressos é 
uma das prerrogativas do Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior (Sinaes) (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2015), 
que baliza a construção do plano de desenvolvimento das 
universidades. Para além do caráter normativo, investi-
gar esses percursos é campo fértil para se compreender 
a multiplicidade de aspectos que conectam a trajetória 
universitária à inserção laboral e espelham a relação entre 
as mudanças do mundo do trabalho e as novas exigências 
postas aos recém-formados. Nesse cenário, pesquisas 
voltadas ao acompanhamento dos egressos do ensino 
superior atendem às necessidades das universidades e 
possibilitam avaliar a relação entre a formação e o mer-
cado de trabalho local, regional e nacional. Elas permitem 
conhecer as intenções de prolongamento da educação, os 
efeitos das tecnologias na construção da carreira e de net-
working, o comprometimento ético-político no exercício 
da profissão, percepções sobre o sistema de conselhos, as 
formas de vinculação e associativismo formais e informais, 
a relação entre juventudes e carreira (Mattos, Bourscheid, 
Hostensky, & Moraes 2022) e, de modo mais recente, as 
implicações da pandemia de Covid-19 sobre esses itinerá-
rios (Moraes, Mattos, Hostensky, & Bourscheid 2022).

Esse cenário instiga o desenvolvimento de estudos 
que descortinam os modos de subjetivar a experiência 
laboral de diferentes categorias profissionais, entre elas, 
os psicólogos. Porque, se por um lado a natureza do tra-
balho que desenvolvem implica lidar com distintas mani-
festações do comportamento humano e supõe, muitas 
vezes, manejar questões de sofrimento psíquico ou adoe-
cimento mental, por outro, a atuação na área pode trazer 
implicações para os sentidos atribuídos ao seu trabalho, 
à saúde e o bem-estar desses psicólogos (Serra, 2019).

O recente Censo da Psicologia Brasileira (Conselho 
Federal de Psicologia [CFP], 2022) apresenta dados em 
termos profissiográficos e a produção nacional ampliada 
centra esforços em discutir formação e atuação. Porém, 
quando se refere à relação entre identidade profissional 
e sentidos do trabalho para psicólogos, a produção é 
escassa, o que enseja o objetivo deste estudo: investigar 
a relação entre a construção identitária de psicólogos e 
os sentidos atribuídos à sua profissão.

Sentidos do trabalho e identidade profissional: 
constructos relacionados e mutáveis

O conceito de trabalho é composto por diferentes 
compreensões, tecidas a partir dos contextos em que 

os sujeitos estão inseridos (Borges & Yamamoto, 2014). 
Entretanto, é possível identificar um aspecto que atra-
vessa a todas elas: sua centralidade para a sociabilidade 
humana (Coutinho, Krawulski, & Soares, 2007), caracte-
rizada, em especial, pelas funções psicossociais (Jahoda, 
1982; Salanova, Gracia, & Peiró, 1996) ou psicológicas 
(Bendassolli & Gondim, 2014) que o trabalho pode 
assumir. Dada essa centralidade, destacam-se para este 
estudo os sentidos atribuídos ao trabalho e a constru-
ção de identidades profissionais.

Pautada no entendimento sobre a diferenciação 
entre sentidos e significados do trabalho1, esta pesquisa 
focalizou a produção de sentidos do trabalho para sujei-
tos graduados em psicologia, egressos de uma universi-
dade federal do sul do Brasil, coadunando com a perspec-
tiva teórica do construcionismo social, segundo a qual o 
próprio discurso é uma ação na qual se constroem senti-
dos (Gonçalves, Schweitzer, Pereira, & Tolfo, 2020).

O presente artigo se sustenta na revisão de litera-
tura realizada por Pereira e Tolfo (2016), a partir da qual 
entende-se que o significado do trabalho é definido em 
sua compreensão social, enquanto signo compartilhado, 
produzido de forma coletiva em um contexto histórico 
determinado. Já os sentidos do trabalho envolvem a 
interpretação individual do significado construído cole-
tivamente, influenciada pela história de vida e experiên-
cias pessoais de cada um. Portanto, os sentidos são a 
subjetivação dos significados, visto que sentido é o que 
fica, para o sujeito, como síntese de suas vivências. De 
acordo com Caraballo (2017), os sentidos do trabalho 
são construídos a partir de normas sociais, interações 
e experiências laborais e, desse modo, refletem o con-
texto social, político, histórico e organizacional, o que 
justifica pesquisar esse tema, mesmo que este já venha 
sendo estudado desde 1930.

Ao investigar enfermeiros hospitalares, Franco, 
Farah, Amestoy, Thofehrn, e Porto (2022) observaram 
que o trabalho e a profissão eram fontes de sentidos 
e que, ao alcançar um trabalho com sentido, o traba-
lhador constrói e afirma a sua identidade profissional. 
De modo similar, Freidin e Borda (2015), ao buscarem 
compreender como ocorre a construção identitária de 
psicólogos e médicos heterodoxos (profissionais que 
utilizam abordagens alternativas), analisaram os senti-
dos que estes atribuíam ao exercício de sua profissão 
e constataram que a identidade profissional é pautada 
pela busca de coerência entre os valores individuais e 
a atividade laboral. Ambas as pesquisas, ao estudarem 
um dos constructos, seja ele o sentido do trabalho ou 
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a construção identitária, fez com que o segundo emer-
gisse, o que demonstra a existência de uma relação 
entre sentidos do trabalho e identidade profissional. 
Assim, compreende-se que os sentidos atribuídos ao 
trabalho são forjados subjetivamente a partir dos sig-
nificados construídos socialmente, e que a identidade 
é formada a partir da interação entre sua subjetividade 
e seu contexto e se sintetiza em uma série de caracte-
rísticas que demarcam um sujeito único dentro de um 
espaço social. Deste modo, torna-se possível compreen-
der que a elaboração desses diferentes processos psico-
lógicos apresenta intersecções.

O estudo dos processos de construção identitária 
não se restringe ao campo da psicologia, sendo objeto 
de estudo da antropologia do trabalho e da sociologia 
das profissões, fato que incorpora diferentes prismas 
para um mesmo fenômeno. Stecher (2020) situa o 
debate sobre o fenômeno à luz das transformações do 
mundo do trabalho de cariz neoliberal e sinaliza haver 
poucas investigações latinoamericanas ancoradas na 
perspectiva do interacionismo simbólico (de Herbert 
Blumer) que visem explorar as dimensões processual, 
local, tensional e interativa da identidade de trabalho. 
Para o autor, a construção identitária é um processo 
relacional que envolve o movimento de identificação 
e diferenciação, viabilizando a elaboração de um signi-
ficado de si, do outro e de sua colocação no mundo, 
como indivíduo singular. Esse processo de identificação 
e diferenciação com ações, pessoas e organizações, de 
acordo com Battistini (2004), compõe os referenciais 
identitários. Deste modo, o sujeito delimita o que lhe 
é semelhante e o que são os outros da diferenciação 
(Stecher, 2020), a partir dos quais se constrói e estabe-
lece a própria identidade e postura diante do mundo.

Para o interacionismo simbólico e retomado por 
Stecher (2020), a identidade de trabalho envolve a inter-
pretação de ações específicas desenvolvidas no ambiente 
de trabalho, as relações interpessoais e a significação de 
si mesmo como trabalhador(a), englobando aspectos 
objetivos, subjetivos e institucionais da experiência de 
trabalho. Tais aspectos interagem com outros marca-
dores sociais do sujeito tais como gênero, raça, estrato 
socioeconômico e, também, com sua trajetória biográ-
fica, contextos, desafios, relações, referenciais identitá-
rios e interpretações, processos esses carregados de sen-
tidos e nos quais o sujeito tem papel ativo.

Este estudo, ao considerar que os egressos se 
inscrevem em contextos laborais marcados pela moder-
nidade, transita da noção de identidade laboral como 

dimensão mais abrangente e focaliza na definição de 
identidade profissional, reconhecida por Dubar (2012) 
como o resultado da interação entre o trabalho execu-
tado e o que é central para a vida de um sujeito.

Tal compreensão é corroborada por Macêdo 
(2014), para quem a identidade profissional se inicia já 
durante o processo formativo e se mantém dinâmica ao 
longo de toda trajetória profissional, influenciada pelo 
contexto de atuação. Nesse processo, o sujeito se reco-
nhece como parte de um grupo e de uma categoria pro-
fissional. Dessa forma, a identidade profissional está rela-
cionada a uma identidade coletiva, referindo-se ao grupo 
organizado em torno de uma compreensão de pertenci-
mento a uma profissão e forjada pela realização de uma 
atividade especializada específica (Nakamura, 2022).

Realizar um trabalho dotado de sentido está na 
base da afirmação da identidade profissional, assim 
como a identificação do sujeito com atividades enten-
didas como próprias do exercício profissional colaboram 
para atribuição de sentido àquilo que se faz, indicando, 
portanto, uma via de mão dupla entre esses dois cons-
tructos. Assim, a identidade profissional é construída à 
medida que a atividade executada vai ganhando sentido 
e vice-versa (Franco et al., 2022).

Método
Contexto da Pesquisa

Este estudo se caracteriza como uma investigação 
de delineamento misto, desenvolvida entre 2018 e 2022, 
em uma universidade federal do sul do Brasil. Até o início 
da pesquisa, o que se sabia sobre a trajetória profissional 
de psicólogos egressos do curso da instituição investi-
gada dava-se de modo pontual e espontânea. Ainda que 
acompanhar egressos seja uma exigência estabelecida 
pelo Sinaes (Inep, 2015), no curso estudado, os dados 
eram insuficientes e não sistematizados. Nesse cená-
rio, o desenvolvimento da pesquisa atenderia tanto ao 
curso quanto à instituição, uma vez que a universidade 
necessita acompanhar seus egressos, a fim de regular o 
seu plano de desenvolvimento. A finalidade da primeira 
etapa, de natureza quantitativa, foi identificar, por meio 
de um questionário online, o perfil profissional daqueles 
formados entre 2010 e 2018 e conhecer como avaliavam 
a formação obtida, no nível da graduação. Os resultados 
encontrados pela pesquisa, que contou com a participa-
ção de 103 egressos (1/3 dos psicólogos graduados no 
período investigado), guardam relação com os dados 
obtidos nas três pesquisas de mesma natureza realiza-
das nas últimas décadas (Bastos & Gondim, 2010; CFP, 
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1998, 2022). Porém, evidenciam novas inserções e moda-
lidades de trabalho, próprias dos contornos macroeco-
nômicos e demandas sociais recentes. Os dados quan-
titativos analisados (Mattos & Souza, 2020; Souza & 
Mattos, 2020), não possibilitaram conhecer os detalhes 
das escolhas profissionais e dos percursos trilhados até 
então pelos egressos, fato que suscitou a necessidade de 
se compreender, em etapa qualitativa (sob a qual este 
artigo se apoia), quais elementos e experiências foram 
cruciais nesse percurso e de que modo se vinculam à 
construção da identidade profissional.

Participantes
Foi enviado um novo e-mail aos endereços ele-

trônicos dos participantes da etapa quantitativa, previa-
mente disponibilizados pelo curso, convidando-os para a 

participação na etapa qualitativa do estudo, sendo esta 
também de modo voluntário e sem ônus. Desse modo, 
a inclusão dos participantes para esta nova etapa da 
pesquisa obedeceu a critérios de amostragem não pro-
babilística por conveniência (Shaughnessy, Zechmeister, 
& Zechmeister, 2012). No total, foram entrevistados 10 
egressos, sendo cinco homens e cinco mulheres, com 
idades entre 25 e 34 anos, graduados entre 2013 e 
2018. Oito participantes informaram inserção laboral 
nos diferentes campos da psicologia (hospitalar, orga-
nizacional, clínica, social e educacional/escolar) e dois 
afirmaram ter vínculo profissional fora da área de psico-
logia.2 Para preservar anonimato dos participantes, eles 
escolheram um pseudônimo, pelos quais serão referen-
ciados ao longo dos resultados. A Tabela 1 apresenta 
informações sobre os entrevistados.

Tabela 1. Informações dos participantes
Participantes [nomes fictícios] Ano de formação Área de atuação Formação complementar Relação trabalhista

Alice 2017 Psicologia Organizacional Lato sensu Autônoma

Andréia 2016 Psicologia Hospitalar Lato sensu CLT

Virgínia 2014 Psicologia Clínica Lato sensu Autônoma

Sofia 2013 Psicologia Organizacional e Clínica Lato sensu CLT

Altair 2015 Psicologia Hospitalar Lato e Stricto sensu Desempregado

Fernanda 2017 Psicologia Organizacional Stricto sensu CLT

Roger 2016 Psicologia Social Lato e Stricto sensu CLT

Fernando 2013 Psicologia Escolar/Educacional e Clínica Lato e Stricto sensu CLT e autônomo

Renan 2015 Educador cultural/Instrutor de idioma* - CLT

Gabriel 2016 Editor de textos científicos - Autônomo
Nota. * Os dois egressos que não trabalham como psicólogos foram mantidos na amostra da pesquisa por demonstrarem especificidades em sua trajetória laboral que é importante 
para o curso, contudo, por este artigo focar em pessoas que trabalham com psicologia os mesmos não foram aqui contemplados.

Fonte: Autores (2022).

Procedimento de Coleta e Análise de Informações
Foram realizadas entrevistas reflexivas individuais 

em profundidade (Duarte, 2006), conduzidas de modo 
dialógico por meio de plataformas virtuais, em razão 
das recomendações sanitárias relativas à pandemia de 
Covid-19, no período de maio a julho de 2020. O roteiro 
semiestruturado foi testado e validado por dois juízes, 
tendo-se explorado dois eixos: (a) trajetórias formativa 
e profissional e (b) identidade profissional. Os itens 
sobre trajetórias contemplaram questões sobre for-
mação, permanência e vivências universitárias (pes-
quisa, projetos de extensão, ativismo); inserção laboral 
como psicólogo(a) e desenvolvimento profissional em 
nível de pós-graduação. No eixo da identidade profis-
sional, as questões versaram sobre significado de ser 
psicólogo; rede de suporte social; vinculação formal ou 
informal (a conselhos, sindicatos, coletivos, entidades 

representativas) e a relação entre construção da identi-
dade e vinculação a grupos.

As entrevistas, após consentimento prévio, foram 
gravadas (em áudio e vídeo), posteriormente transcritas 
e submetidas à análise de conteúdo, realizada em três 
etapas: a) pré-análise; b) exploração do material; e c) 
tratamento e interpretação dos dados obtidos (Bardin, 
2011). Dez categorias resultaram da análise do corpus e 
foram consensuadas com validação de quatro pesquisa-
dores. Entretanto, para fins deste artigo, serão apresen-
tadas as categorias que remetem à construção identitá-
ria psi e a vinculação ao papel de psicólogo.

Ética de Pesquisa
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da instituição, 
tendo sido obedecidos os critérios de participação 
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voluntária, confidencialidade e anonimato na divulga-
ção dos resultados.

Resultados
Esta pesquisa, ao explorar de que modo a relação 

entre a identidade profissional e os sentidos do trabalho 
em psicologia opera nos psicólogos investigados, possi-
bilitou elucidar quais aspectos individuais e de contexto 
interatuam na constituição do sujeito em sua vinculação 
laboral. De modo a sintetizar os resultados presentes nas 
duas categorias anteriormente assinaladas, busca-se divi-
dir a apresentação em dois fenômenos que emergiram 
na coleta de dados e interagem entre si: a) construção 
identitária psi; e b) vinculação ao papel de psicólogo.

Construção Identitária Psi
A construção identitária psi, para os egressos 

desse estudo, reporta a uma processualidade, uma 
dimensão interativa, um conceito-produto e uma narra-
tiva identitária que vem marcada por referenciais iden-
titários, expressos através de excertos das entrevistas.

Para os participantes, a construção identitária 
é indicada como processual, conforme argumentou 
Fernando: “Eu entendo a identidade como uma cons-
trução constante. Ela existe, mas não é uma instância 
cristalizada, ela é movimento”. Ao serem questionados 
a respeito da identificação com a profissão de psicó-
logo, os entrevistados ressaltaram a processualidade, 
indicando que não foi imediatamente após a gradua-
ção, mas no desenvolvimento profissional em nível de 
pós-graduação e na execução das atividades laborais 
que ela ocorreu:

Foi na pós, com certeza, sim. O atendimento clínico 
é o que me deixa assim: putz cara, é isso que eu 
quero! E foi por causa da especialização. Ali eu fui 
aprendendo ferramentas, ficando mais segura no 
meu trabalho, me identificando com colegas tam-
bém que trabalham nessa parte clínica. Então, para 
mim, foi começar a trabalhar mesmo, atendendo. 
Essa rotina de atendimento, de erro, de acerto. E a 
especialização, que é excelente. (Virgínia)

Além disso, os entrevistados afirmaram que enten-
der sua atuação e as limitações de suas intervenções não 
acontece de forma imediata. Alice relatou que a atuação 
do psicólogo dentro das empresas ainda é muito associada 
ao acompanhamento psicoterapêutico, de modo que ela 
é acionada para lidar com situações relacionadas à saúde 
mental. Alice afirmou que no início de sua carreira sua 

atuação era confundida com o trabalho clínico. Ela afirmou 
que não sabia se posicionar quanto ao seu papel profis-
sional de psicóloga organizacional, construção iniciada e 
fortalecida no decorrer da prática laboral.

Essa situação reflete um estereótipo atribuído à 
profissão de psicólogo, indicando-o como um profissio-
nal que “apaga o fogo”, “ajuda” e “faz o bem”. Apesar 
de essa função ter sido trazida por alguns entrevistados, 
outros apresentaram uma interpretação diferente:

A gente escuta aquele discurso romântico do “ah, 
eu quero ser psicólogo para ajudar as pessoas”. 
Aí eu penso: bem, quem ajuda as pessoas é filan-
tropo. É um trabalho, na verdade, e trabalhar não 
é ajudar. Então eu acho que é uma prestação de 
serviços, em vista de melhorar a saúde de uma 
pessoa e ajudá-la a ser feliz, ajudá-la no sentido de 
trabalhar em prol da felicidade dela. Mas isso é um 
serviço, é um trabalho. (Altair)

A dimensão conceito-produto, de acordo com os 
egressos, reflete suas percepções sobre o que é ser psi-
cólogo e remete a aspectos como cuidado, uso de técni-
cas específicas, promoção de saúde, acompanhamento 
e mediação da transformação do outro, disponibilidade 
de ouvir e formar vínculos. Virgínia afirmou: “Pra mim, 
sei que é meio poético, mas é transformar vidas. É como 
eu enxergo. É ter uma técnica e uma forma de acompa-
nhar as pessoas, de provocar isso, mas de acompanhar 
as pessoas numa transformação”.

Na dimensão da narrativa identitária, os egres-
sos apontam dois aspectos: os estereótipos vinculados 
à construção social do que significa ser psicólogo na 
sociedade brasileira e, portanto, quais comportamentos 
seriam considerados adequados ou não; e a sobreposi-
ção de identidades delineada a partir de suas formações 
e campos de atuação.

Quando eu me formei eu senti esse peso: nossa, 
agora eu sou psicóloga, eu tenho que ser um exem-
plo, não posso fazer coisas erradas, tenho que ter 
a saúde mental boa [...]. Eu acho que peguei uma 
conotação errada do que é ser psicólogo. Às vezes, 
até nas festas que eu ia eu não falava que era psi-
cóloga, eu falava que eu fazia psicologia, porque 
eu não queria me intitular como psicóloga. (Alice)

Os participantes evidenciaram que a identidade não 
é única, podendo haver sobreposição de papéis, pois se 
denominar “psicólogo” não abrange toda a sua identidade: 

Eu me identifico, ao mesmo tempo, como psicólogo 
e como paliativista. O que acontece é que dentro 
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dos paliativos, eu exerço meu papel de psicólogo, 
eu atendo a pessoa como um psicólogo, mas existe 
algo em comum aí que são os paliativos. Então, eu 
vejo essa dupla identidade, na verdade. (Altair)

Outra dimensão significativa da construção iden-
titária de psicólogo remete aos referenciais identitários, 
em geral vinculados a pessoas que influenciaram as 
trajetórias tanto formativa quanto profissional desses 
egressos, tais como docentes, familiares e gestores, os 
quais foram referenciados pelo acolhimento, afinidades 
teóricas, conhecimento técnico, características compor-
tamentais e de comunicação:

Me identifico muito com a minha supervisora 
local pela disponibilidade dela de  acolher de fato, 
de ouvir, de olhar de verdade. Na supervisora de 
estágio também, a questão da horizontalidade foi 
muito presente, foi muito importante também a 
construção coletiva. Acho que são duas caracterís-
ticas bem importantes que eu tento, hoje, aplicar 
na minha prática profissional. (Andréia)

Ao longo das falas relacionadas à identidade, 
emergiram, também, elementos componentes dos 
sentidos do trabalho, como a realização profissional e a 
utilidade do trabalho para a sociedade. Esses elementos 
serão apresentados a seguir.

Vinculação ao Papel de Psicólogo
Os sentidos do trabalho atribuídos à profissão de 

psicólogo, construídos de modo concomitante à cons-
trução identitária, remetem à dimensão da satisfação, 
realização pessoal e de sentido à existência, vinculação, 
assunção de riscos para se manter no exercício profis-
sional na área com a qual o sujeito se identifica, além 
de interações sociais que se estabelecem nos contex-
tos interventivos e reafirmam o papel de ser psicólogo. 
Essa categoria, nomeada de vinculação ao papel de 
psicólogo, sintetiza a fala dos egressos participantes do 
estudo em resposta ao objetivo proposto pela investiga-
ção, anteriormente explicitado.

Para os entrevistados, a atuação de psicólogo dá 
sentido à vida quando suas atividades se encontram 
em consonância com os seus valores individuais. Assim, 
é um meio de atingir satisfação pessoal, aprendizado e 
transformação: “Quando você se identifica com a histó-
ria, com esse lugar, quando eu vejo que meu trabalho 
faz sentido, tenho certeza que isso me faz muito mais 
contemplada, mais feliz” (Andréia).

Há também quem relacionou a profissão com um 
sentido de satisfação com a vida:

A psicologia dá sentido àquilo que eu faço da minha 
vida. Eu penso: bom, aquilo que eu faço tem muito 
a ver com o exercício profissional, independente de 
qualquer ofício, qualquer profissão. Aquilo que eu 
faço no mundo e que eu exerço no mundo tem sen-
tido. Isso me satisfaz, isso me realiza, isso me preen-
che como sujeito, isso dá sentido. (Roger)

A partir da identificação com o trabalho e com a 
profissão, os egressos afirmaram que conferir sentido 
àquilo que executam faz com que as vivências laborais 
se tornem promotoras de saúde, de modo que o traba-
lho assume a função de “escudo contra o adoecimento 
psíquico”, como significa Virgínia. Roger afirmou que “a 
partir desse momento que eu me identifico, que atri-
buo sentido a isso que eu faço, tem a ver com a saúde”. 
O excerto abaixo reforça e sintetiza essa prerrogativa:

Eu acho que por eu me identificar nessa profissão, 
eu me realizo. Isso me preenche, isso dá sentido 
à minha vida. Eu não fico com uma sensação de 
vazio ou aquém em relação ao que eu quero pra 
minha vida. Então isso contribui, com certeza, con-
tribui demais pra minha saúde mental e com o que 
eu quero pra minha vida. (Altair)

Outros componentes cruciais para a identifica-
ção com a profissão, produção de sentidos e bem-estar 
são as vivências universitárias, compreendidas como a 
primeira oportunidade de vinculação com a profissão, 
por meio de experiências, tais como participação em 
empresas juniores, centros e diretórios acadêmicos. 
Posteriormente, essa ligação foi indicada pela paixão 
e motivação com o trabalho, como afirmou Sofia: “Eu 
começo a atender cansada e saio podendo correr a 
maratona, eu saio empolgada”. Para alguns, esse vín-
culo transparece na disponibilidade para assumir riscos 
para poder atuar com aquilo que acredita, como é o 
caso do entrevistado abaixo que deseja atuar junto ao 
CFP, pelo reconhecimento dos cuidados paliativos como 
uma especialidade da profissão: 

Eu reconheço que eu tomo alguns riscos, inclusive 
financeiros, para preservar o trabalho com que 
eu realmente quero trabalhar. Então, eu prefiro 
abrir mão de uma estabilidade ou sei lá, mandar 
currículo para um monte de empresa para ter um 
trabalho formal e seguro. Eu ainda abro mão disso 
para tentar trabalhar dentro do que eu quero [...]. 
Eu quero confiar na esperança de que eu consiga 
trabalhar com isso. Ter um trabalho em que eu 
realmente esteja apaixonado me traz muita moti-
vação. Muita realização de ter essa perspectiva, de 
trabalhar com isso. (Altair)
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O trabalho do psicólogo é descrito como necessaria-
mente mediado pela interação com o outro. Desse modo, 
produz efeitos sobre a vida dos envolvidos na relação:

Eu identifico que na minha saída do PAEFI3 foi o 
momento em que eu vi: “aqui se construiu vínculo, 
aqui teve efeitos”. E aí foi uma coisa que percebi: 
“bom, aqui foi possível ser psicólogo”. E são peque-
nas coisas né? Dessa coisa do que se dá na relação 
com a pessoa, desse sentimento que também atra-
vessa em mim, no meu corpo, dessa falta, dessa 
saudade, do que se construiu desse vínculo, mas 
também com olhar de satisfação, de gratidão por 
isso, por essa relação. Então são nesses pequenos 
efeitos e pequenos afetos que acontecem nesse 
cotidiano e que muito mais: se dá na relação com 
a pessoa, que eu me vejo sendo psicólogo. (Roger)

Por fim, a partir das possibilidades que as intera-
ções proporcionam, esse mesmo entrevistado também 
relatou o papel clínico-político do psicólogo:

Acredito que o psicólogo é um mediador clínico 
quando a clínica remete a algo que envolve aco-
lhimento, cuidado, afeto. Mas também, é um 
mediador político, quando exerce ou quando faci-
lita, digamos assim, esse processo de potência do 
sujeito. Potência para agir, potência para fazer 
algo com sua vida e potência para fazer algo com 
a sociedade. Então é um mediador clínico-político. 
Acredito que dá para definir em pouquíssimas 
palavras, mas que tem muito significado. (Roger)

Discussão
O presente estudo ratifica o que diz a literatura 

especializada da área sobre a processualidade da cons-
trução da identidade profissional, desde os estudos 
seminais dos anos 1980, trazendo elementos que per-
mitem elucidar que nesse processo imbricado – que 
articula a identidade vinculada a uma profissão e os 
sentidos do trabalho – opera uma tríade composta pela 
trajetória formativa, o exercício da profissão na área de 
conhecimento e os referenciais identitários, tendo o 
sujeito papel ativo nesse processo.

De acordo com Macêdo (2014), é durante o 
período formativo que o sujeito começa a reunir os ele-
mentos que virão a compor sua identidade profissional. 
Isso acontece não apenas em sala de aula, no desenvol-
vimento e participação nas disciplinas, mas implica, tam-
bém, na conexão do estudante com a gama de atividades 
oferecidas no contexto universitário na graduação, tais 

como participação em projetos de pesquisa e extensão, 
envolvimento em atividades extracurriculares e na etapa 
profissionalizante de inserção nos campos de estágios, 
pois a vinculação com essas atividades práticas contri-
bui para o desenvolvimento de habilidades necessárias 
à atuação profissional e, concomitantemente, para a 
construção identitária dos psicólogos (Mattos & Souza, 
2020; Moraes et al. 2022). O movimento de idas e vin-
das entre identificações e diferenciações com epistemes, 
modos e espaços de intervenção relativos à prática psi, 
na interação entre a teoria e atividades realizadas, é que 
permite ao sujeito entender a psicologia como ciência e 
a si mesmo como psicólogo em formação.

Entretanto, mesmo que a vivência acadêmica 
seja plural, diversificada, intensa e profícua, ela por si 
não garante uma identidade profissional estruturada 
logo após o recebimento do título de psicólogo. Pelo 
contrário, reiterando o caráter processual das identida-
des, os entrevistados afirmaram que, na condição de 
recém-formados, tiveram dificuldades em se identificar 
como psicólogos. Socialmente, a categoria de psicó-
logos é representada por um estilo de vida específico 
(Ruvalcaba-Coyaso & Alvarado, 2011), por meio de uma 
postura profissional séria, de alguém que não comete 
erros, não vai a festas e que possui uma boa saúde men-
tal. Não se encaixar nessa representação social, além da 
insegurança de uma graduação generalista, pode desa-
comodar o psicólogo recém-formado.

Nesse sentido, o processo de identificação gra-
dual se vincula às vivências, seja pelo desenvolvimento 
profissional em nível de pós-graduação, seja pela prática 
laboral experimentada. Ao especializar-se nos instrumen-
tos, estratégias e aprendizados desenvolvidos durante a 
graduação, o sujeito torna-se mais confiante para exercer 
o seu trabalho e, efetivamente, nomear-se como psicó-
logo(a) (Mattos et al., 2022). Com base nessa interpre-
tação, entende-se que, mesmo que a profissão de psi-
cólogo seja, no Brasil, reconhecida desde 1962, não é a 
partir de um registro no Conselho Regional de Psicologia 
(CRP) ou na finalização de uma graduação que os sujei-
tos assim se nomeiam. É, na verdade, na identificação 
e diferenciação com atividades, recursos e pessoas, que 
eles desenvolvem e fortalecem a identidade profissional 
(Macêdo, 2014; Ruvalcaba-Coyaso & Alvarado, 2011). 
Essa prática profissional é o que permite ao sujeito extra-
polar o que foi aprendido teoricamente e concretizar, 
subjetivamente, a função social do papel de psicólogo na 
intervenção em diferentes espaços.
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Os entrevistados relataram, também, situações 
acadêmicas, profissionais e familiares, em que as pessoas 
que os rodeavam assumiram papel de relevância para os 
caminhos profissionais que vieram a trilhar. Destacaram a 
identificação ou diferenciação com professores, de acordo 
com as suas áreas de atuação em consonância com os 
interesses do egresso, além da influência exercida pelos 
orientadores e lideranças/chefias sobre a maneira como 
exercem a profissão, assim como pontuado por Battistini 
(2004), ao descrever sobre o processo de identificação e 
diferenciação com outras pessoas e sua importância para 
construção da identidade profissional. De modo seme-
lhante, Macêdo (2014) indica as expectativas sociais em 
relação ao grupo profissional de pertença como elementos 
determinantes na construção identitária. Nesse sentido, 
constatou-se que as pessoas de referência podem exercer 
influências decisivas nas escolhas teóricas, atuar como net-
working e agir como suporte técnico, auxiliando o profis-
sional nos direcionamentos iniciais da carreira.

Os egressos também relataram trabalhos que possi-
bilitaram a realização pessoal e profissional, coerentes com 
seus valores individuais, promovendo autonomia e opor-
tunidades de aprendizado, com importante função social. 
Esses elementos foram elencados por Tolfo e Piccinini 
(2007) como componentes de um trabalho dotado de sen-
tido. A partir disso, entende-se que os sentidos do trabalho 
incidem diretamente sobre a identidade profissional dos 
psicólogos, evidenciando uma relação importante entre as 
duas categorias aqui analisadas. Também Pires (2009), em 
um estudo com psicólogas organizacionais, identificou que 
os sentidos atribuídos ao trabalho permitem a construção 
da identificação com a profissão.

Ao mesmo tempo em que a atribuição de senti-
dos contribuiu para a construção da identidade profis-
sional, os entrevistados indicaram que foi a identificação 
com a profissão – isto é, uma identidade profissional 
–, que permitiu a atribuição de sentidos ao trabalho. 
Desse modo, Franco et al. (2022) destacam a interação 
dialética de mútua constituição entre os sentidos do tra-
balho e a construção identitária profissional.

Para Spink e Medrado (2013), toda atribuição de 
sentidos é mutável e necessariamente construída a par-
tir de interações. Para Caraballo (2017), a socialização é 
o meio pelo qual o trabalho assume papel significativo 
para o sujeito que o realiza. Tal afirmativa foi reforçada 
pelos entrevistados, para os quais o trabalho com sentido 
aparece quando o trabalhador vê efeitos em sua relação 
com o outro, seja ele o usuário do serviço prestado ou 
aqueles que o rodeiam, tais como colegas de profissão 

ou equipe multiprofissional. Para os egressos pesquisa-
dos, deve-se buscar auxiliar na construção de sentidos 
também na vida do outro. Assume-se, assim, o papel de 
promotor de autonomia e saúde, mediando os processos 
pelos quais passam os sujeitos para transformar sua vida 
e a realidade objetiva de suas existências.

O trabalho, quando satisfaz as necessidades con-
cretas e simbólicas do sujeito (ou seja, é dotado de sen-
tidos), contribui para a qualidade de vida, o que, por 
sua vez, promove saúde física e mental do trabalhador 
(Rodrigues, Morin, & Strehlau, 2009). Luna (2017) sus-
tenta que quando os sentidos do trabalho fundamentam 
a identidade profissional, esta pode se constituir como 
um fator protetivo de saúde mental. Portanto, observa-se 
que tanto a presença de sentido no trabalho quanto de 
uma identidade na qual esse profissional se reconhece, 
remetem à presença de satisfação e bem-estar rela-
cionado ao trabalho e à preservação da saúde mental. 
Ao encontrar satisfação no trabalho, o sujeito é moti-
vado por ele, movido pelo desejo e pelas possibilidades 
de aprendizado e transformação. A possibilidade de um 
trabalho dotado de sentidos gera satisfação e envolvi-
mento com a ação laboral. Assim, o profissional cons-
cientemente realiza suas escolhas, assume riscos quando 
necessário, sem perder o propósito de sua ação, man-
tendo os níveis de motivação adequados. Nos resultados 
da pesquisa, esses riscos remetem ao aspecto financeiro, 
ao abdicar de uma melhor remuneração ou estabilidade 
no trabalho para atuar com o que mais lhe satisfaz.

A respeito do público-alvo deste estudo – egressos 
do curso de psicologia –, a pesquisa de Pires (2009) encon-
trou resultados semelhantes aos de Franco et al. (2022), 
ainda que estes tenham investigado enfermeiros. A partir 
da análise desses estudos, constata-se que os sentidos do 
trabalho e a construção da identidade profissional são pro-
cessos que dialogam. As duas publicações destacaram que 
a sensação de bem-estar e satisfação ao realizar uma ati-
vidade ligada à identidade profissional a reforça, aumen-
tando as chances de o sujeito querer continuar executando 
seu trabalho. Pires (2009) destacou que essas construções 
e relações não estão plenamente consolidadas, pois são 
processuais e passíveis de mudanças.

A partir das descrições dos participantes, observa-se 
a presença de forte componente afetivo relacionado ao 
trabalho e à profissão: o trabalhador gosta do que faz, 
entendendo a sua atividade como um meio de promo-
ver bem-estar. É por meio dessa compreensão que os 
entrevistados descreveram a profissão, relacionando-a 
a palavras e expressões como missão, celebração das 
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diferenças, formação de pessoas, cuidado, atenção, 
transformação de vidas, sentido à existência, escudo 
contra adoecimentos, promoção de autonomia e saúde. 
De modo semelhante, para compreender a identidade 
profissional de psicólogos letões, Akmane, Martinsone, 
Krieke, Ricou, e Marina (2022) questionaram aos parti-
cipantes qual seria a finalidade da psicologia, e obtive-
ram como respostas as categorias suporte, autoconhe-
cimento, promoção de mudança, fortalecimento, ajuda, 
escuta, aceitação, promoção de saúde mental, promoção 
de mudança comportamental e empatia.

Além de a atividade profissional ser dotada de 
valor afetivo, ressalta-se que a psicologia é, para os 
entrevistados, além de tudo, um trabalho. Portanto, 
mesmo que a profissão seja uma forma de promoção de 
saúde e cuidado, ela não se resume em “fazer o bem”. 
Assim, entende-se, também, a importância de que um 
trabalho satisfaça as necessidades objetivas de vida do 
trabalhador, por meio do equilíbrio entre valores pes-
soais e bem-estar material.

Destacou-se entre as falas dos entrevistados um 
estereótipo socialmente atribuído à profissão, o qual 
influencia a prática laboral. Assim, o psicólogo é visto 
como o profissional que acolhe, ouve e orienta, inde-
pendentemente de sua área de atuação. Bastos, Puente-
Palacios, e Andrade (2022) apontam que o escopo de 
trabalho de psicólogos vem se ampliando, fato que é 
sustentado pela diversidade e complexidade de deman-
das encontradas na prática psicológica no Brasil. Esse 
mesmo elemento foi encontrado na revisão sobre identi-
dade profissional de psicólogos realizada por Nakamura 
(2022), mas o autor adverte que, por haver uma identi-
dade profissional predominantemente pautada na atua-
ção clínica, ocorre uma confusão entre o que a sociedade 
espera do profissional e a sua prática ampliada. Contudo, 
conforme Akmane et al. (2022), é essencial que o traba-
lhador saiba delimitar suas funções como psicólogo, pois 
para os autores, a dificuldade em diferenciar as funções 
e papéis de cada profissão pode causar confusão para si 
e para os usuários do serviço prestado.

Mesmo dentro de uma atuação profissional 
dotada de sentidos, a identidade pode ser construída 
em mais de uma direção, como afirmou Macêdo (2014), 
ao destacar que não é possível falar em uma só identi-
dade, mas que diferentes identidades coexistem para 
tornar possível a vida social. Tal afirmativa foi refor-
çada pelos egressos, que apresentaram uma visão de 
identidade profissional que foge a uma generalização 
simplista e demonstra a construção de uma identidade 

profissional individual, moldada pelos conhecimentos e 
práticas psicológicas, adaptada a contextos de atuação 
específicos. Assim, evidenciou-se que não existe ape-
nas uma identidade de psicólogo, mas sim, identidades, 
construídas objetiva e subjetivamente de modo dinâ-
mico ao longo da trajetória de vida.

Considerações finais
O estudo apresentado traz contribuições de dife-

rentes ordens. Em termos empíricos, os achados eviden-
ciaram que a identidade profissional é constituída a partir 
de experiências formativas, da identificação com profis-
sionais de referência e à medida que o exercício profis-
sional adquire sentidos, isto é, quando proporciona satis-
fação e realização, é coerente com os valores pessoais, 
possibilita reconhecer os efeitos de sua relação com 
clientes e pacientes e oportuniza autonomia e desenvol-
vimento intelectual, pessoal e profissional. Dessa forma, 
compreende-se que os sentidos atribuídos à profissão de 
psicólogo compõem e sustentam a identidade profissio-
nal, demonstrando uma relação de complementaridade e 
interdependência entre essas duas categorias analíticas.

No plano teórico, a análise dos sentidos do traba-
lho, em sua perspectiva individual, abre frestas de inves-
tigação que vislumbram compreender quais significados 
têm sido construídos coletivamente sobre a experiência 
laboral de ser psicólogo no mundo do trabalho mutá-
vel, dinâmico, flexível, individualizante, sem fronteiras 
e dominado pelas tecnologias.

No plano prático, os dados e discussões aqui 
elencados, ainda que não possibilitem generalizações, 
fornecem evidências empíricas aos órgãos reguladores 
da profissão e às instituições de ensino, que destacam 
a relevância de se fortalecer as trajetórias universitárias 
que estão na base do desenvolvimento identitário, de 
modo a minorar os desafios da transição entre forma-
ção e inserção profissional. Os achados, ao dialogarem 
com os estudos censitários da categoria profissional 
aqui estudada, guiam propostas interventivas e se con-
figuram como argumento político de reivindicação de 
direitos e estabelecimentos de prioridades.

Por fim, destaca-se que a investigação apontou 
para outros fenômenos psicossociais fomentados na 
inter-relação dos constructos aqui analisados. Desse 
modo, ganham espaço investigações empíricas que 
busquem ampliar a compreensão entre identidade pro-
fissional e processos de saúde e adoecimento no traba-
lho, por meio de estudos comparativos, de forma que 
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universidades e organizações de classe possam se mobi-
lizar para proporcionar maneiras de promover saúde no 
âmbito do desenvolvimento da carreira de psicólogos, 
favorecendo a criação de sentidos e identificação com a 
profissão e fortalecendo o coletivo profissional.
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Resumo
A agência humana tem sido estudada sob diferentes perspectivas teóricas, com distintas conceitualizações e percepções sobre 
o constructo. O objetivo desta revisão integrativa da literatura foi discutir as perspectivas teóricas dos estudos sobre agency. 
Para isso, foram realizadas buscas na Scopus e Web of Science (bases de dados internacionais) por publicações até 2020. Com 
base nos 222 documentos selecionados, executou-se uma análise de cocitação e análise teórica dos documentos mais citados 
dos principais autores de cada cluster. Nos resultados identificou-se sete clusters que possibilitam discutir as perspectivas 
teóricas dos estudos sobre agency. Ao considerar essas diferentes perspectivas de pesquisa e conceitualizações, corrobora-se 
o caráter multifacetado do fenômeno e conclui-se que, para uma percepção conceitual ampliada, é necessário compreendê-lo 
considerando as facetas de intencionalidade, premeditação, autorreatividade, autorreflexão, autoeficácia e locus de controle 
interno, que demonstram ser fatores inerentes ao construto.
Palavras-chave: agência humana; análise de cocitação; revisão de literatura; psicologia cognitiva.

Abstract
Theoretical perspectives of agency studies: an integrative review. Human agency has been studied under different theoretical 
perspectives, with different conceptualizations and perceptions about the construct. The objective of this integrative literature 
review was to discuss the theoretical perspectives of studies on agency. For this, searches were carried out in Scopus and Web 
of Science (international databases) for publications until 2020. Based on the 222 selected documents, a co-citation analysis 
and theoretical analysis of the most cited documents of the main authors of each cluster were performed. In the results, seven 
clusters were identified that make it possible to discuss the theoretical perspectives of studies on agency. When considering 
these different perspectives of research and conceptualizations, the multifaceted character of the phenomenon is corroborated 
and it is concluded that, for an expanded conceptual perception, it is necessary to understand it considering the facets of 
intentionality, premeditation, self-reactivity, self-reflection, self-efficacy and locus of internal control.
Keywords: human agency; cocitation analysis; literature review; cognitive psychology.

Resumen
Perspectivas teóricas de los estudios de agencia: una revisión integradora. La agencia humana ha sido estudiada bajo diferentes 
perspectivas teóricas, con diferentes conceptualizaciones y percepciones sobre el constructo. El objetivo de esta revisión integrativa 
de la literatura fue discutir las perspectivas teóricas de los estudios sobre la agencia. Para ello se realizaron búsquedas en Scopus 
y Web of Science (bases de datos internacionales) de publicaciones hasta el 2020. A partir de los 222 documentos seleccionados 
se realizó un análisis de cocitación y análisis teórico de los documentos más citados de los principales autores de cada cluster. 
En los resultados, fueron identificados siete clusters que permiten discutir las perspectivas teóricas de los estudios sobre agencia. 
Al considerar estas diferentes perspectivas de investigación y conceptualizaciones, se corrobora el carácter multifacético del 
fenómeno y se concluye que, para una percepción conceptual ampliada, es necesario comprenderlo considerando las facetas de 
intencionalidad, premeditación, autorreactividad, autorreflexión, autoeficacia y locus de control interno.
Palabras clave: agencia humana; análisis de cocitación; revisión de literatura; psicología cognitiva.
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O conceito de agência humana (human agency) se 
refere à percepção de que os indivíduos não são apenas 
produtos das circunstâncias de vida a que são submeti-
dos, ou seja, de que são capazes de fazer escolhas, defi-
nir objetivos e agir com base nessas decisões (Bandura, 
2006). Nesse sentido, a agência humana (ou agency) 
pressupõe indivíduos cocriadores das circunstâncias de 
vida e de suas consequências, que se comportam em fun-
ção da manifestação da vontade de agir (Kabeer, 1999), 
o que promove impactos no âmbito pessoal, social, eco-
nômico e organizacional (Cauce & Gordon, 2012).

As discussões acerca da conceitualização de 
agency não são recentes. Mesmo com o desenvolvi-
mento conceitual do construto por diferentes autores, 
distintas perspectivas teóricas e estudos empíricos, 
a imprecisão do termo indica não ter sido solucionada. 
A associação do construto a diversos outros conceitos 
também é um fator observado, em que reducionismos 
ou generalizações são observados no uso da expressão, 
visto que boa parte dos conceitos utilizados se trata ape-
nas de dimensões da agency. Tais equívocos acabam não 
contemplando a totalidade e complexidade do construto, 
sendo recomendado um processo de reconceitualização 
da agency (Alkire, 2005; Emirbayer & Mische, 1998).

A compreensão da teoria já existente sobre o 
construto é fundamental nesse processo, já que a não 
observação e revisão dos avanços de estudos e técnicas 
existentes pode ocasionar esforços redundantes (Alkire, 
2005). Mesmo com as diferentes conceitualizações e per-
cepções sobre agency, há concordância entre os autores 
em alguns aspectos, como a necessidade de considerar 
a multidimensionalidade do construto independente-
mente do método adotado para investigação. Alguns 
fatores podem ser inseridos ou retirados de acordo com 
a necessidade ou caso específico. No entanto, outros são 
elementos fundamentais para a compreensão da agency, 
tais como locus de controle, liberdade para decidir (Cauce 
& Gordon, 2012) e a ideia de vontade como a motivação 
para execução da ação (Reynolds & Placido, 2020).

Diferentes níveis e tipos de agency são necessários 
e variam de acordo com as distintas situações e contex-
tos vivenciados, que não se limitam à agency pessoal. 
Tal capacidade pode ser impulsionada pelos ambientes 
sociais e relacionais que o indivíduo possui. Com isso, a 
ideia de “independência total” não é um pressuposto ali-
nhado à agency, já que as pessoas não estão desconec-
tadas de suas relações umas com as outras e exercem 
influência entre si (Landes & Settersten, 2019). Logo, o 
modo de funcionamento dos indivíduos é um resultado 

decorrente das influências intrapessoais e das forças 
ambientais a que estão submetidos (Bandura, 2018).

O objetivo deste estudo foi analisar as perspec-
tivas teórico-metodológicas sobre agency, com base 
em uma revisão integrativa da literatura especializada. 
Há lacunas teóricas (Mokkink et al., 2010) e diferenças 
nas perspectivas de análise dos fatores que compõem o 
construto agency, que carecem de delimitação e atuali-
zação conceitual, aspectos relevantes para o desenvol-
vimento da pesquisa nesse âmbito.

Método
Foi adotado o método de revisão integrativa de 

literatura, que torna possível abarcar distintas perspecti-
vas sobre um assunto, por meio de procedimentos siste-
matizados para coleta e análise dos dados (Doolen, 2017). 
Seguiu-se o protocolo de revisão de literatura referido no 
Systematic Review and Meta-Analysis Protocols - PRISMA-P 
(Moher et al., 2015), executado em quatro etapas:

(1) identificação do problema de pesquisa que nor-
teia a revisão de literatura, que é: quais são as perspec-
tivas teórico-metodológicas dos estudos sobre agency?;

2) definição dos critérios para a extração e sele-
ção dos documentos: selecionaram-se as bases de 
dados Scopus e Web of Science para a realização das 
buscas dos artigos para compor o corpus de pesquisa, 
que foram realizadas em outubro de 2020 e atualizadas 
em fevereiro de 2021 por duas revisoras independen-
tes, contemplando os artigos até dezembro de 2020.

A estratégia de busca utilizada foi: [(“sense of 
agency” OR “human agency” OR “judgment of agency” 
OR “agency judgment” OR “personal agency” OR “types 
of agency” OR “forms of agency” OR “perceived agency” 
OR “feelings of agency”) AND (measur* OR assessment 
OR validity OR evaluation OR inventory OR scale OR 
“measures of agency” OR instrument)], investigada em 
títulos, resumos e palavras-chave.

3) Definição dos critérios de inclusão e exclusão dos 
documentos: os documentos das bases de dados foram 
analisados considerando os critérios de inclusão: a) artigos 
que abordam o conceito de agency a partir de uma pers-
pectiva cognitiva e comportamental; b) estudos teóricos 
ou empíricos e; c) artigos em português, inglês ou espa-
nhol. Não se restringiu a nenhum tipo de documento espe-
cífico. A análise da elegibilidade foi feita a partir da leitura 
dos resumos por duas revisoras independentes. Os casos 
de divergência nas decisões das revisoras foram discutidos 
até que se chegasse a um consenso.
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4) Análise dos resultados e limitações da revisão: a 
análise dos resultados foi feita por meio de três etapas, 
que são: a) análise de cocitação e; b) análise teórica acerca 
dos documentos mais citados dos principais autores de 
cada cluster identificados através da análise de cocitação. 

Na análise de cocitação de autores verifica-se a fre-
quência em que os pesquisadores são citados concomi-
tantemente nos documentos analisados, o que possibilita 
a identificação de proximidade dos autores mencionados 
(Grácio, 2016; Zupic & Cater, 2014). Para isso, utilizaram-se 
os documentos selecionados e o software VOSviewer. 
Devido à recomendação do uso de filtros para limitar os 
resultados da análise de cocitação para auxiliar no geren-
ciamento das informações (Zupic & Cater, 2014), utilizou-se 
como filtro um mínimo de 12 citações por autor, por possibi-
litar a identificação dos autores com maior destaque.

A partir da matriz decorrente da análise de coci-
tação, a terceira etapa consistiu na análise teórica sobre 
os principais autores de cada cluster. Executou-se uma 
análise de citação feita por meio do Histcite para verificar 
os autores mais citados pelo corpus de pesquisa (Grácio, 
2016; Zupic & Cater, 2014). Com base nessa análise sele-
cionaram-se os documentos mais citados no corpus de 
pesquisa dos autores em evidência na análise cocitação, 
considerados seminais para os estudos da agency. Como 

critérios de inclusão para a análise, selecionaram-se ape-
nas documentos em formato de artigo com maior número 
de citações. Nos casos em que foi necessário escolher 
entre dois documentos, utilizou-se como critério os artigos 
mais recentes e de diferentes autores. Foram selecionados 
quatro artigos de cada cluster, totalizando 28 artigos.

Resultados
A partir dos 2.388 documentos identificados, obser-

vou-se os critérios de inclusão para a seleção dos artigos. 
Com base na leitura dos resumos selecionou-se 471 artigos 
para leitura completa e verificação dos critérios de inclu-
são. Feito todo processo de filtragem dos artigos, obser-
vou-se que 1.215 abordam a agency a partir de uma pers-
pectiva de movimento, como organização ou outros que 
não se referiam ao comportamento e à cognição (Critério 
1); 203 são artigos que têm relação com o tema, mas não 
têm enfoque no estudo da agency (Critério 2); cinco são 
documentos duplicados (Critério 3); três artigos estão em 
outros idiomas que não o português, inglês ou espanhol 
(Critério 4) e; 17 documentos não estavam disponíveis 
online na versão completa (Critério 5). Com base nessa lei-
tura e filtros, selecionaram-se 222 artigos. A Figura 1 apre-
senta as etapas de delineamento do corpus de pesquisa.

2.388 documentos identificados

Busca nas bases 
de dados

Etapa 1

Retirada dos 
duplicados

723 documentos 
duplicados

1.665 documentos 
restantes

1.665 resumos lidos
1.194 resumos 

rejeitados

471 documentos lidos

471 resumos aceitos

1.443 documentos rejeitados

Critérios de exclusão
Critério 1 – 1.215 documentos
Critério 2 – 203 documentos

Critério 3 – 5 documentos
Critério 4 – 3 documentos

Critério 5 – 17 documentos

Etapa 2
Leitura dos 

resumos e critérios 
de inclusão

Leitura dos 
documentos e 

novas identificação 
nas referências

Etapa 3

222
documentos selecionados

(1ª etapa de análise)

28
artigos selecionados sobre 

os autores seminais  
(2ª etapa de análise)

Etapa 4
Seleção do corpus

da pesquisa

1.374 documentos 1.014 documentos

Figura 1. Etapas da coleta de dados e delimitação do corpus de pesquisa.
Fonte. elaborada pelos autores com base no PRISMA (Moher et al., 2009).
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Com 222 artigos selecionados, iniciou-se a análise 
de cocitação de autores, que possibilita a identificação 
da estrutura intelectual da literatura sobre um assunto 
a partir da concepção sobre os diferentes conceitos por 
parte da comunidade científica, assim como quais são 
os pesquisadores centrais e intermediários e de que 
modo esse campo se desenvolveu e se estabeleceu 
em seu processo de desenvolvimento (Zupic, & Čater, 

2014). Essa medida não é estabelecida pelos autores 
cocitados, mas pelo modo que a comunidade científica 
compreende, utiliza os conteúdos e gera relações para 
o avanço do conhecimento. A ênfase na relação e cone-
xão entre as produções dos autores viabiliza a identi-
ficação do core da literatura científica sobre o assunto 
(Grácio, 2016). A Figura 2 ilustra a representação gráfica 
da análise de cocitação.

Figura 2. Mapa de cocitação de autores sobre agency.
Fonte. elaborada pelos autores.

Com base no mapa de cocitação derivado da aná-
lise gerada pelo VOSviewer, 34 autores foram identifi-
cados com destaque, subdivididos e agrupados em sete 
clusters. O Cluster 1 (em vermelho na Figura 2) conta 
com os respectivos autores e total de citação (em parên-
teses): Bandura, A. (215); Rotter, J. B. (15); Baumeister, 
R. F. (14); Deci, E. L. (14); Ryan, R. M. (13); Skinner, E. A. 
(13); Dweck, C. S. (13); Little, T. D. (18); Ajzen, I. (18) e; 
Ford, M. E. (13). No Cluster 2 (em verde) estão: Sen, A. 
(27); Foucault, M. (34); Kabeer, N. (13); Diener, E. (14) 
e; Taylor, C. (16). No Cluster 3 (em azul escuro) os auto-
res são: Abele, A. E. (19); Wojciszke, B. (22); Bakan, D. 
(12); Côté, J. E. (15) e; Eagly, A. H. (13). O Cluster 4 (em 
amarelo) conta com: Elder, G. H. (24); Giddens, A. (15); 
Emirbayer, M. (15) e; Pearlin, L. I. (12). No Cluster 5 (em 
roxo) os autores são: Haggard, P. (16); Moore, J. W. (14); 
Dimaggio, G. (19) e; Lysaker, P. H. (16). No Cluster 6 (em 
azul claro) estão: Arendt, H. (12); Bauman, Z. (27) e; 
Connolly, W. (19) e no Cluster 7 (em alaranjado) estão: 
Schunk, D. H. (18); Pajares, F. (18) e; Betz, N. E. (15).

Para a análise dos clusters selecionaram-se os 
documentos mais citados dos autores de cada cluster 
decorrente da análise cocitação seguindo os critérios 
de inclusão. Os documentos, com o número de cita-
ções entre parênteses, são: Cluster 1: Bandura (2001; 
21); Rotter (1966; 13); Bandura (1989; 12) e; Bandura 
(2006; 12). Cluster 2: Sen (1985; 4); Diener e Tov (2011; 
1); Taylor, Lyubomirsky e Stein (2017; 1) e; Diener (2012; 
1). Cluster 3: Abele e Wojciszke (2007; 4) (2014; 2); 
Abele (2003; 3); Wojciszke e Abele (2008; 3). Cluster 4: 
Emirbayer e Mische (1998; 12); Elder (1994; 5) (1998; 
2); Elder Jr., Eccles, Ardelt e Lord (1995; 2) e; Cluster 5: 
Haggard e Tsakiris (2009; 2); Dimaggio et al. (2002; 2); 
Dimaggio, Nicolò, Fiore, Centenero, Semerari, Carcione 
e Pedonet al. (2008; 2) e; Haggard, Clark e Kalogeras 
(2002; 2). Cluster 6: Connolly (1993; 20); Arendt (1971; 
1); Bauman (2000; 1) (2017; 1). Cluster 7: Pajares (1997; 
3); Schunk (2008; 2); Betz (1987; 2) e; Pajares e Graham 
(1999; 2). As análises dos clusters identificados foram 
baseadas nesses 28 artigos.
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Discussão
A importância dos estudos empíricos e teóricos 

de Bandura fica evidenciada tanto pela análise de cita-
ção de documentos quanto de cocitação de autores. 
Os documentos mais citados pelo corpus de pesquisa 
selecionado são de Bandura (1986, 2001) e dos 10 mais 
citados, seis são desse autor (Bandura, 1977, 1986, 
1989, 1997, 2001, 2006). Albert Bandura é o autor 
principal do cluster que faz parte, mas também é o que 
estabelece maior número de relações com os demais 
autores e clusters. A partir da análise de cocitação de 
autores observaram-se sete clusters relacionados com 
as diferentes perspectivas dos estudos sobre agency.

Agency e o Modelo de Causação Recíproca 
Triádica – Cluster 1 

A principal categoria dos estudos de agency e 
que contempla o maior volume de artigos e citações 
está relacionada às pesquisas de Bandura juntamente 
com: Rotter, J. B., Baumeister, R. F., Deci, E. L., Ryan, R. 
M., Skinner, E. A., Dweck, C. S., Little, T. D., Little, T. D., 
Ajzen, I. e Ford, M. E. Ainda que os principais docu-
mentos dessa perspectiva teórica sejam de Bandura, 
Rotter (1966) já desenvolvia importantes desdobra-
mentos teóricos sobre agency relacionada à ideia de 
controle interno e externo, embasado na Teoria da 
Aprendizagem Social.

Rotter (1966) considerava que a efetividade de 
reforços ou recompensas depende da maneira como 
são percebidos, especialmente se a recompensa é 
decorrente do próprio comportamento ou controlado 
por forças externas. Nos casos em que um reforço 
ocorre sem que esteja relacionado com uma ação do 
indivíduo, pode ser considerado como uma situação 
decorrente de “sorte ou acaso”, e passa a ser relacio-
nado a um controle externo. Quando um evento é per-
cebido como derivado de ações individuais prévias, há 
a percepção de controle interno do sujeito, que é de 
grande relevância para o desenvolvimento da teoria 
sobre agency.

A proposta banduriana para o entendimento da 
agency é pautada em um modelo de causação recíproca 
triádica, ou seja, “ação, fatores cognitivos, afetivos e 
outros fatores pessoais e eventos ambientais funcionam 
como determinantes de interação” (Bandura, 1989, 
p. 1175, tradução nossa). Nessa perspectiva da teoria 
cognitiva social, influências autogeradas são tão deter-
minantes do comportamento quanto as interferências 

do meio. Ao considerar um mesmo ambiente, aqueles 
que conseguem desenvolver aptidões, ampliar suas 
opções e têm potencial de regular sua motivação e 
comportamento apresentam mais sucesso em seus 
empreendimentos em comparação com os que apre-
sentam capacidade de agency restrita (Bandura, 1989).

Diversos fatores influenciam o curso dessas ações 
e da capacidade agency. A vinculação do sujeito com o 
meio social não se limita a questões pontuais de influên-
cia, visto que esse meio externo também faz parte da 
construção do sujeito que, por sua vez, atua sobre o 
meio com uma relação de autoinfluência. O “eu” é cons-
tituído e moldado pelo meio social, mas o meio social 
também é estruturado a partir dos agentes humanos. 
Logo, há um entendimento de que as pessoas contri-
buem de maneira importante para os acontecimentos 
em suas vidas, não sendo apenas produtos dessas cir-
cunstâncias (Bandura, 1989, 2001, 2006).

Como recursos característicos para o exercício 
da agency pessoal, Bandura (2001, 2006) menciona a 
intencionalidade, premeditação, autorreatividade e 
autorreflexão. A intencionalidade possibilita a visua-
lização dos planos de ações que se pretende colocar 
em prática visando um fim. Não como uma previsão de 
acontecimentos, mas em um sentido de compromisso 
para a concretização desse objetivo. Na premeditação, 
eventos futuros são representados cognitivamente no 
presente, o que favorece a motivação e a regulação do 
comportamento. A autorreatividade se trata da reação 
comportamental baseada na conduta moral e padrões 
pessoais voltada ao desempenho necessário para o 
alcance dos objetivos antes determinados. Os possíveis 
resultados de ações premeditadas passam por uma 
autorreflexão, com avaliação e julgamento dos com-
portamentos para que as ações do sujeito concordem 
com seus valores pessoais, conferindo sentido à agência 
moral (Bandura, 2001, 2006).

Somada a esses recursos, a autoeficácia é vista 
como um elemento central para a agency. Trata-se 
da confiança na capacidade de realizar uma tarefa ou 
função, ou seja, o julgamento e percepção das pes-
soas sobre sua própria capacidade, exercendo influên-
cia substancial na motivação, excitação emocional, 
padrões de pensamento e comportamento e, por con-
sequência, acaba por gerar e controlar os acontecimen-
tos na vida das pessoas (Bandura, 1989). Isso ocorre 
pois, se um indivíduo não acredita em sua capacidade 
de produzir resultados a partir de sua ação, há pouca 
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motivação para que, de fato, produza esse comporta-
mento (Bandura, 2006).

Agency e Bem-estar – Cluster 2
A agency associada ao bem-estar é observada na 

perspectiva adotada por Sen, A., Foucault, M., Kabeer, 
N., Diener, E., Taylor, C. Nessa linha de pesquisa, aborda-
-se a liberdade de agency, processo que envolve a deli-
beração e responsabilização sobre as próprias ações, 
especialmente para a própria vida da pessoa. Para a 
liberdade de agency considera-se que os indivíduos são 
livres para escolherem e agirem em prol de seus objeti-
vos, obrigações e valores que julgam importantes como 
seres agentes e responsáveis pelo que decidem e que-
rem obter. Para a percepção de bem-estar das pessoas 
é requerida liberdade e realização (Sen, 1985).

Conceitos como a autonomia e liberdade pessoal 
também estão relacionados à agency, além da rela-
ção moral associada ao bem-estar. Nos casos em que 
essa capacidade de arbítrio é afetada – como crianças 
pequenas ou pessoas com doenças que afetam essa 
capacidade –, a capacidade de agency também fica pre-
judicada. Cabe salientar que a liberdade de bem-estar 
faz parte da liberdade de agency e são aspectos que não 
são independentes um do outro. A agency de um indi-
víduo pode influenciar o seu bem-estar, ao passo que 
a sensação de bem-estar também pode favorecer que 
uma pessoa aja em prol de seus objetivos (Sen, 1985).

O bem-estar subjetivo se refere ao modo como 
os indivíduos percebem e avaliam os aspectos positi-
vos em suas vidas. Os aspectos emocionais envolvem 
sentimentos e experiências positivas em relação às 
suas vivências, ainda que se considere poucos aspectos 
negativos ou desagradáveis. O pensamento consciente 
se relaciona com a percepção do indivíduo sobre aquilo 
que proporciona satisfação e gratificação à sua vida. 
Assim, o bem-estar subjetivo indica o quanto um indiví-
duo sente e acredita que sua vida está indo bem, indi-
cando sua avaliação sobre sua vida quanto a aspectos 
cognitivos e sentimentais (Diener, 2012; Diener, & Tov, 
2011). O sentimento de bem-estar pode potencializar 
emoções positivas e diminuir sintomas de ansiedade ou 
depressão (Taylor, Lyubomirsky, & Stein, 2017).

Sexo, Gênero e a Influência na Agency e Comunali-
dade – Cluster 3

A teorização quanto à influência de traços agênti-
cos e comunais relacionados ao gênero e sexo se baseia 
na ideia de representação de papéis sociais e estereó-
tipos de homens e mulheres. Ainda que sejam traços 

interrelacionados, os traços agênticos são associados 
ao masculino, enquanto os traços de comunalidade são 
ligados ao feminino. Nessa diferenciação são obser-
vados aspectos funcionais, visto que o investimento 
parental acaba sendo “embutido” nas mulheres (gesta-
ção, amamentação), enquanto para os homens parece 
ser mais importante que assumam uma postura de 
agente ao estabelecer uma relação conjugal e parental. 
No âmbito organizacional, o autoconceito de ser um 
sujeito agente é um traço importante e que gera impac-
tos no sucesso de uma carreira, sendo agency e sucesso 
elementos que se influenciam de maneira recíproca, 
ainda que não esteja relacionada com o sexo biológico 
(Abele, 2003).

O traço agente evoca a ideia de determinação, 
atividade, profissionalismo, competência, individuali-
dade, ambição, dominância, obtenção de metas, fun-
cionamento intelectual e relaciona-se com a busca de 
si mesmo. A comunalidade é estabelecida mediante 
a consideração aos outros, associada ao coletivismo, 
moralidade, cooperação, cordialidade, confiabilidade, 
interdependência, funcionamento social, papel familiar 
exercido e investimento parental (Abele, 2003; Abele & 
Wojciszke, 2007). Os traços de comunalidade são indis-
pensáveis para a sobrevivência de indivíduos e grupos 
sociais. A agency é central especialmente nos casos 
em que há foco em um objetivo individual (Abele & 
Wojciszke, 2007; Wojciszke & Abele, 2008). 

Elementos como a realização de metas e execu-
ção de tarefas com foco na competência, assertividade e 
determinação também se relacionam com a capacidade 
de agency, em que se observa um aumento no controle 
pessoal, no afeto positivo e na autoestima. Isso gera um 
efeito inverso na posição de receptor da “ação” de um 
agente, com diminuição no afeto positivo e autoestima 
e aumento da vulnerabilidade e da percepção de obs-
táculos como ameaça e não como desafio. Nesse pro-
cesso, a manutenção de relacionamentos e primazia do 
funcionamento social, com benevolência, confiabilidade 
e moralidade estão associados à comunalidade (Abele 
& Wojciszke, 2014). Os principais teóricos associados 
a essa perspectiva são Abele, A. E. e Wojciszke, B., 
Bakan, D., Côté, J. E. e Eagly, A. H. Destaca-se que Bakan 
(1966) é uma das referências mais antigas dentre as 10 
mais citadas pelo corpus de pesquisa selecionado.

Agency e a Noção de Curso de Vida – Cluster 4
A perspectiva de agency associada ao curso 

de vida enfatiza o impacto das forças sociais e suas 
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consequências na vida das pessoas. Quatro conceitos 
são fundamentais para o entendimento desse para-
digma: a ideia de interação das vidas humanas e perío-
dos históricos, o tempo das vidas, vidas conectadas e a 
agência humana na tomada de decisões. Tais elementos 
são considerados como fundamentais para a compreen-
são das escolhas e mudanças de direção no curso de 
vida das pessoas e fatores que influenciam esse pro-
cesso (Elder, 1994, 1998).

A noção de interação das vidas humanas e perío-
dos históricos considera as mudanças sociais a que os 
indivíduos estão submetidos a depender do seu ano de 
nascimento, visto que eventos históricos e econômicos 
influenciam a sociedade em que a pessoa está imersa 
e, consequentemente, em sua vida, observadas as pos-
sibilidades e restrições que são impostas pelo meio. Ao 
considerar a ideia de tempo de vida, emergem os ele-
mentos associados à idade e momentos de transição da 
vida humana. Alguns desses eventos são esperados em 
determinados momentos com base em expectativas e 
convenções sociais - como o casamento e a gravidez, 
por exemplo, que são momentos de transição que não 
são esperados durante a adolescência, a depender do 
momento histórico e contexto social (Elder, 1994, 1998).

O princípio associado a essa linha teórica se 
baseia na ideia de vidas conectadas, caracterizado pela 
interdependência das relações sociais com parentes e 
amigos, com ênfase no processo de socialização. A inter-
geracionalidade dessas relações também é conside-
rada, tendo em vista os impactos de escolhas pessoais 
e acontecimentos para além da própria trajetória, com 
consequências na vida de outras pessoas e gerações. 
A agency e a influência do contexto social são aspec-
tos importantes nos estudos sobre curso de vida (Elder, 
1994, 1998), assim como a percepção de eficácia frente 
a desafios e adversidades (Elder et al., 1995).

A centralidade da influência do padrão social e 
forças históricas é percebido no modo como as pessoas 
pensam, sentem e se comportam, moldando trajetó-
rias e o desenvolvimento. A agency influencia a capa-
cidade de escolha do caminho a seguir e na adaptação 
às situações, ainda que se considere o cenário social, 
momento histórico e possibilidades disponíveis, mar-
cando o envolvimento ativo na “construção de um 
novo curso de vida” (Elder, 1998, p. 4). Trata-se de um 
processo de engajamento social associado ao período 
histórico e temporal, em que se consideram as influên-
cias do passado, mas com orientação para o futuro e as 
possibilidades, assim como é direcionado ao presente 

ao contextualizar esses elementos do passado e futuro 
considerando as contingências situacionais (Emirbayer 
& Mische, 1998). Elder, G. H., Emirbayer, M., Giddens, A. 
e Pearlin, L. I. são os autores desse cluster.

Agency e Cognição – Cluster 5
A vertente teórica que aborda a sensação de 

agency associada aos processos cognitivos e execução 
de ações e movimentos tem amplo desenvolvimento 
da literatura. Apesar de essa revisão enfocar na agency 
como capacidade de fazer escolhas e atingir objeti-
vos, esta perspectiva teórica também foi identificada 
no corpus de pesquisa selecionado. Bandura (2001) 
já apontava a possibilidade de investigação da agency 
em perspectivas micro ou macroanalíticas, sendo que 
a integração de ambas é o ideal para a investigação 
do fenômeno. No caso da percepção da agency como 
elemento cognitivo, o entendimento do fenômeno é 
realizado com enfoque nos processos individuais dos 
sujeitos e é observado nos estudos de Haggard, P., 
Moore, J. W., Dimaggio, G., Lysaker, P. H. e Betz, N. E.

A partir dessa perspectiva, a agency diz res-
peito à experiência de controlar as próprias ações. 
Trata-se da sensação de consciência de movimentos 
voluntários e suas consequências sensoriais (Haggard, 
Clark, & Kalogeras, 2002; Haggard & Tsakiris, 2009). 
A capacidade de predizer e monitorar as consequên-
cias dos comandos motores do corpo desenvolve um 
sentimento de controle da própria vida e dos eventos 
do mundo externo. O principal efeito dessa sensação 
de consciência corporal é o entendimento de “eu fiz 
isso”, juntamente com a respectiva consequência do 
ato motor. Em situações de ordem judicial, em que há 
necessidade de atribuição da responsabilidade por uma 
ação, é importante considerar os processos mentais e 
de consciência da ação por parte do indivíduo envolvido 
(Haggard & Tsakiris, 2009).

Nos estudos de Dimaggio et al. (2002) e Dimaggio 
et al. (2008) é possível observar uma vertente clínica 
dos estudos de agency associada à cognição, metacog-
nição, estados mentais e relações interpessoais, em que 
os autores observam o fenômeno em casos de transtor-
nos mentais – com foco em transtornos narcisistas – e 
as implicações para a liberdade dos sujeitos.

Agency e Moralidade – Cluster 6
Conceitualizações de agency relacionadas 

à moralidade são observadas nos estudos de Arendt, H., 
Bauman, Z. e Connolly, W. Em discussões sobre 
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moralidade a partir do julgamento do nazista Eichmann 
em Jerusalém, Arendt (1971) discute sobre a banalidade 
do mal, com adoção de ações imorais em função da 
incapacidade de pensar sobre seu comportamento, com 
aceite de regras impostas sem a devida deliberação. Em 
um debate sobre moralidade com base em Foucault, 
Connolly (1993) aponta a responsabilidade de agency 
nas escolhas pessoais.

A condição humana relacionada à autonomia e 
democracia é discutida por Bauman (2000), que aponta 
para a necessidade de poder deliberar livremente sobre 
a própria maneira de ser humano, considerando as indi-
vidualidades. O fator geracional também é apontado 
como influenciador do modo como as pessoas conside-
ram a condição humana (Bauman, 2017). Nesse cluster 
a agency é discutida de modo mais amplo, pois não é 
abordada de modo específico nos artigos analisados, 
mas tem relação direta com as discussões dos autores, 
especialmente no tocante a aspectos éticos e morais, 
configurando-se como temas correlacionados.

Agency, Aprendizagem e Processos Metacognitivos – 
Cluster 7

A última categoria analisada quanto as teorizações 
sobre agency refere-se aos estudos de Schunk, D. H., 
Pajares, F. e Betz, N. E. Trata-se de uma linha de inves-
tigação associada à perspectiva banduriana, especial-
mente a partir do conceito de autoeficácia. No entanto, 
há um maior enfoque nos processos de metacognição, 
autorregulação e aprendizagem autorregulada, espe-
cialmente em pesquisas sobre motivação, desempenho 
acadêmico e carreira. Ao considerar a conceitualiza-
ção de Bandura (1977) sobre autoeficácia, Betz (1987) 
a compreende como a tendência em responder de 
maneira proativa às situações relacionadas a oportuni-
dades educacionais e de carreira. Pajares (1997) explica 
que o conceito se trata da capacidade de produzir resul-
tados e desempenho, mais específicos a tarefas e situa-
ções contextuais referentes a um objetivo. Conclui-se, 
então, que a agency é observada em aspectos mais 
amplos da vida dos sujeitos, em que é observada em 
diversos contextos de maneira mais generalizada, 
enquanto a autoeficácia é voltada para atividades, tare-
fas e objetivos mais específicos e contextuais.

A agency se relaciona com os comportamentos 
proativos, em indivíduos que agem em prol dos obje-
tivos e que criam e agem de maneira efetiva quando 
surgem oportunidades. A percepção da autoeficácia 
como baixa pode levar à evasão, enquanto uma visão 

mais positiva tende a ser relacionada com comporta-
mentos mais engajados com a busca de sucesso e, por 
isso, exerce importante influência no desenvolvimento 
educacional e de carreira (Betz, 1987).

Como principal fonte de crenças de autoeficácia 
observa-se a experiência de domínio, que decorre da 
avaliação e interpretação do desempenho das ações 
intencionais do indivíduo. A percepção de autoefi-
cácia nas atividades acadêmicas atua como impor-
tante influenciador da motivação, autorregulação e 
desempenho (Pajares, 1997; Pajares & Graham, 1999). 
Assim, a autoeficácia atua em conjunto com outros 
mecanismos da agency na influência e previsibilidade 
de resultados acadêmicos (Pajares & Graham, 1999). 
Recomenda-se avanços nas pesquisas sobre metacog-
nição, autorregulação e autorregulação da aprendiza-
gem, já que lacunas são observadas quanto à influência 
desses fenômenos no desenvolvimento e desempenho 
acadêmico, o que gera implicações para políticas e prá-
ticas educacionais (Schunk, 2008).

Linhas de Pesquisa e Definições de Agency
As categorias analisadas acerca dos estudos de 

agency nomeadas de clusters indicaram diferentes pers-
pectivas para estudo do tema. Ainda que o Cluster 1, 
que contempla a perspectiva banduriana, tenha mais 
força de relações e volume de documentos e autores 
incluídos, os demais clusters também indicam possuir 
teorizações consolidadas sobre a temática, estabele-
cendo relações entre si. Ao considerar as diferentes 
abordagens de agency nos sete clusters, observou-se 
três categorias a partir do desenvolvimento teórico pro-
posto pelos autores: a) clusters que enfocam no desen-
volvimento conceitual do construto, em que inclui-se: 
Cluster 1 (causação recíproca triádica), Cluster 3 (agency 
e comunalidade), Cluster 5 (processos cognitivos e 
movimentos voluntários) e Cluster 6 (processos meta-
cognitivos); b) clusters em que são evidenciados aspec-
tos contextuais em que a capacidade de agency exerce 
influência, em que inclui-se: Cluster 3 (sexo, agency 
e papéis sociais), Cluster 4 (curso de vida) e Cluster 7 
(motivação, desempenho acadêmico e carreira) e; c) 
clusters abordam conceitos relacionados à agency, em 
que estão: Cluster 2 (agency e bem-estar) e Cluster 6 
(agency e moralidade).

Os clusters que se dedicam mais fortemente ao 
desenvolvimento conceitual de agency dão enfoques 
distintos ao construto. Um elemento em comum é obser-
vado que nos Clusters 1, 5 e 6: a relevância dos aspectos 
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cognitivos para o entendimento da agency, mesmo ao 
considerar diferentes elementos influenciando esse pro-
cesso. No tocante aos clusters que abordam pesquisas 
sobre agency sob um aspecto contextual, fica eviden-
ciada a influência dessa capacidade em múltiplas face-
tas da vida das pessoas, que vai desde aspectos estrutu-
rais relacionados a papéis sociais de acordo com o sexo 
e gênero até a questões voltadas à vida profissional. 
Quanto aos dois clusters que focam em discussões rela-
cionais - agency e bem-estar e agency e moralidade-, fica 
evidenciada a afinidade do construto com tais temas, já 
que possibilita abarcar discussões filosóficas em termos 
mais abrangentes da vida humana.

A partir das discussões acerca dos principais 
autores e teóricos sobre agency, verificou-se distintas 
conceitualizações sobre o fenômeno, ainda que nem 
todas essas linhas de pesquisa apresentam definições 
claras do construto. Diferentes conceitualizações sobre 
agency também são observadas na sociologia, especial-
mente nas propostas de Weber, Giddens e Latour dis-
cutidas por Hubner (2022), as quais são marcadas pela 
heterogeneidade, especialmente pela complexidade 
atrelada ao construto e suas implicações.

Os aspectos cognitivos e sociais aparecem em 
ênfase em descrições decorrentes de diferentes teori-
zações. Mesmo com diferentes entendimentos teóricos, 
tais distinções se dão mais em função de qual aspecto 
aparece em evidência, o que não configura uma situação 
de divergência entre as perspectivas. A partir dos resulta-
dos observa-se que uma conceitualização de agency que 
não considere a intencionalidade, premeditação, autor-
reatividade, autorreflexão, autoeficácia e autorregulação 
ou locus de controle interno como fatores referentes ao 
construto parece estar incompleto, visto que demons-
tram ser essenciais para compreensão do fenômeno.

Considerações finais
Este estudo pretendeu analisar as perspectivas 

teórico-metodológicas sobre agency, considerando a 
produção do conhecimento sistematiza na literatura 
consultada. Sinteticamente foi possível descobrir alguns 
aspectos essenciais: (a) o modelo de causação recíproca 
triádica, adotado por Bandura e seus seguidores, é uma 
das principais perspectivas teóricas referidas nos estu-
dos sobre agency, em diferentes contextos, com ênfase 
na relação intrínseca entre motivação para a ação, fato-
res pessoais e fatores ambientais; (b) um dos princi-
pais consensos sobre o conceito de agency é referi-lo 

como capacidade de um indivíduo ou grupo de tomar 
ações conscientes e intencionais que têm um impacto 
no mundo ao seu redor; e (c) a disseminação dos estu-
dos sobre agency em diferentes disciplinas, tais como 
psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e estudos 
educacionais e organizacionais, possibilitou relacionar 
o fenômeno agency com aprendizagem, desempenho, 
papeis e estereótipos sociais, gênero, condições de 
saúde e trabalho, processos cognitivos, metacognitivos 
e decisões no curso da vida.

Foi observada a necessidade de uma compreensão 
mais aprofundada das complexas interações entre dife-
rentes níveis e limites do agency, tendo em vista os deter-
minantes sociais, políticos e econômicos, assim como 
uma melhor interlocução entre propostas metodológicas 
centradas no individualismo e na ação coletiva, frente à 
necessidade de compreender escolhas e decisões centra-
das em fatores pessoais, interações em redes e estruturas 
sociais. Além dessas lacunas, identificadas neste estudo, 
é relevante apontar uma ampla gama de conceitos que 
são utilizados, ora para definir a capacidade de agency 
- descrita em termos de autoeficácia, autorregulação, 
aprendizagem autorregulada, desempenho motivado, 
ora para se referir a fatores do agency, - intencionalidade, 
premeditação, autorreatividade, autorreflexão, autorre-
gulação ou locus de controle interno, o que colabora para 
a percepção de um construto ainda em desenvolvimento. 
Por fim, foi importante detectar que os estudos do 
agency enfatizam mais o seu desenvolvimento teórico, 
em detrimento de investigações empíricas e tratamentos 
psicométricos e analíticos, o que restringe a análise de 
suas propriedades intrínsecas e suas relações com outros 
construtos, tais como personalidade, comportamento 
seguro, resiliência individual e grupal, liderança, adesão 
a tratamentos, empoderamento pessoal e profissional. 
Esses aspectos podem servir de indicações para pesqui-
sas sobre agency.

Dentre as limitações do estudo é importante 
mencionar as próprias restrições dos softwares utiliza-
dos, que também podem gerar vieses de importação do 
banco de dados e sobreposição de informações salien-
tes. É importante mencionar, também, que não foram 
incluídas, nesta revisão, documentos da literatura cin-
zenta (livros, trabalhos não publicados e documentos 
em formatos que não de artigos) na análise teórica dos 
dados. Ainda que sejam importantes fontes de informa-
ção sobre o tema, não foi possível inseri-los nas análises 
devido à extensão das obras, risco de viés da discussão 
e simplificação da teoria.
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Abstract
The most common kind of violence in schools is bullying practiced by peers. This study aims to investigate the association between 
this form of victimization and other forms of violence and risk behaviors. 510 Brazilian adults between 18-59 years participated 
in the current study (M = 30.64; SD = 10.47), 77.3% female. Individuals answered MAES and a sociodemographic questionnaire. 
47.8% reported having suffered bullying, and this victimization was associated with higher rates of all types of violence within 
the family, lower perception of social support in childhood and in adolescence, earlier alcohol use, suicidal ideation and physical 
victimization as an adult. Being a victim of bullying is related to other forms of violence and risk behaviors, with weaker social 
support environments possibly playing a role in polyvictimization. Protective strategies, family and school interventions may 
help to avoid future risk behaviors.
Keywords: bullying; risk behaviors, childhood adverse experiences, polyvictimization, social support.

Resumo
Polivitimização e efeitos do bullying por pares em uma amostra brasileira.  O tipo de violência mais comum nas escolas é o bullying 
praticado por colegas. Este estudo tem como objetivo investigar a associação entre essa forma de vitimização e outras formas 
de violência e comportamentos de risco. Participaram do presente estudo 510 brasileiros adultos entre 18-59 anos (M = 30,64; 
DP = 10,47), 77,3% do sexo feminino. Os indivíduos responderam ao MAES e a um questionário sociodemográfico. Quarenta e 
sete vírgula 8 por cento relataram ter sofrido bullying, sendo esta vitimização associada a maiores taxas de todos os tipos de 
violência intrafamiliar, menor percepção de apoio social na infância e na adolescência, uso precoce de álcool, ideação suicida 
e vitimização física na idade adulta. Ser vítima de bullying está relacionado a outras formas de violência e comportamentos 
de risco, com menor rede de apoio social possivelmente desempenhando um papel na polivitimização. Estratégias protetivas, 
intervenções na família e na escola podem ajudar a evitar comportamentos de risco futuros.
Palavras-chave: bullying, comportamentos de risco, adversidades na infância, polivitimização, suporte social.

Resumen
Polivictimización y efectos del acoso entre pares en una muestra brasileña.  El tipo de violencia más común en las escuelas es el 
acoso por parte de los compañeros. Este estudio tiene como objetivo investigar la asociación entre esta forma de victimización 
y otras formas de violencia y conductas de riesgo. Un total de 510 adultos brasileños de 18 a 59 años (M = 30,64; DT = 10,47) 
participaron en este estudio, 77,3% del sexo femenino. Los individuos respondieron el MAES y un cuestionario sociodemográfico. 
El 47,8% refirió haber sido acosado, y esta victimización se asoció con mayores tasas de todo tipo de violencia intrafamiliar, 
menor percepción de apoyo social en la niñez y adolescencia, consumo temprano de alcohol, ideación suicida y victimización 
física en la edad adulta. Los entornos de apoyo social más débiles posiblemente desempeñen un papel en la polivictimización. 
Las estrategias protectoras, las intervenciones familiares y escolares pueden ayudar a prevenir futuras conductas de riesgo.
Palabras clave: acoso escolar; comportamientos de riesgo; adversidades infantiles; polivictimización; apoyo social.
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There are multiple definitions of school violence, 
and there is no consensus among researchers concer-
ning that. This sort of violence can be described as 
multifaceted, and it involves physical and psychological 
actions (such as swearing, humiliation and exclusion) 
between teacher and student as well as peers. It is 
also seen as related to family and community violence 
which would be continued within social relationships in 
the school environment as well as outside it (Giordani, 
Seffner, & Dell’Aglio, 2017; Silva & Assis, 2018).

The first studies about school violence appeared in 
the 1950s in the United States and, since then, the dimen-
sions of this phenomenon have changed. An example of 
that is the emergence of firearms, white weapons and the 
use of drugs in schools i.e., the school started reproducing 
part of the violence that surrounds it (Abramovay, 2002). 
Specifically, in Brazil the location of the schools in drug 
dealing territories and organized crime adds one more 
dimension of violence to this setting (Silva & Assis, 2018).

Nowadays peer bullying is the most common sort 
of violence within the school setting among children and 
adolescents (Menesini & Salmivalli, 2017). According to 
United Nations International Children’s Emergency Fund 
(UNICEF), in a report published in 2018, half of the stu-
dents between 13 and 15 years old around the world 
claims to have suffered from some kind of violence at 
school, and data suggest that one out of three students 
is a victim of intimidation by peers or bullying. In addi-
tion, the impact on victims’ well-being and learning is 
similar in rich and poor countries, and although victimi-
zation risks exist for both sexes, girls are more subjected 
to psychological intimidation and boys are more com-
monly victims of physical violence and threats (Chzhen, 
Gromada, Rees, Cuesta, & Bruckauf, 2018).

Bullying is seen as a sort of adversity, a concept 
which comprises experiences which are potentially har-
mful to children and adolescents’ development, such 
as abuse and negligence (McLaughlin, 2016). The inclu-
sion of bullying in the studies about adversities as an 
adverse event was necessary because of the relative 
concurrence of intrafamilial and community risk factors. 
In addition, this inclusion was relevant considering that 
most studies about adversities analyzed specific popu-
lations or samples, often with high education levels or 
in developed countries (Cronholm et al., 2015; Mersky, 
Janczewski, & Topitzes, 2017).

According to the definition by Olweus (2013), 
bullying is a type of aggressive behavior that compri-
ses repeated, intentional aggressive attitudes of one or 

more students against others in an unequal relationship 
of power which takes place for no apparent reason; this 
behavior is characterized by intentionality, frequency, 
and power imbalance between perpetrator and victim. 
Studies on bullying indicated that this phenomenon can 
occur in all sorts of schools (public, private, rural, urban, 
elementary and high school), regardless of socioecono-
mical conditions (Schultz et al., 2012).

A study carried out in public schools in Porto Alegre 
shows that about one third of students has already been 
a victim of verbal violence and around 10% has under-
gone physical violence by peers (Giordani & Dell’Aglio, 
2016). In addition, there was an increase in the incidence 
of bullying in Brazil’s capitals, in which the prevalence 
increased from 5.4% in 2009 to 6.8% in 2012 (Malta, 
Mascarenhas, Porto, Barreto, & Morais Neto, 2014). 
The Teaching and Learning International Survey (TALIS) 
2018 (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development [OECD], 2019) interviewed 2,447 basic 
education teachers and 184 directors of Brazilian schools. 
According to TALIS 2018 (OECD, 2019) 28% of Brazilian 
school principals reported witnessing bullying or bullying 
among students, twice the OECD average. Brazil is among 
those with the highest rates in the world, which have 
remained stable in recent years.

Data from National School Health Survey [PeNSE] 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 
2016), which comprised over a hundred thousand teena-
gers in the 9th grade of elementary school enrolled all over 
the country, report that 7.4% of Brazilian students always 
or almost always felt humiliated by provocations at school 
and that 19.8% of them have already practiced some sort 
of bullying. In this study, mocking, scorning, intimidating 
and making fun of classmates was considered bullying. 
Regarding the exposure to physical violence among peers, 
data from PeNSE (IBGE, 2016) show that 23.4% of stu-
dents interviewed mentioned having been involved in 
fights during the years before the study. Differences bet-
ween sexes were found: among boys this figure reached 
30.3% of involvement, as opposed to 16.8% among the 
girls who reported getting involved in fights. In this setting, 
it is important to highlight psychosocial factors related to 
bullying which increase not only the risk of victimization, 
but also revictimization and polyvictimization, such as the 
early and abusive consumption of alcohol, suicidal idea-
tion and the perception of social support.

Victims of bullying are more subject to early and 
abusive use of alcohol than victims of other forms of 
violence by peers and adolescents (Maniglio, 2016). 
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Also, another study showed that bullying and cyber-
bullying increased the odds of using alcohol and 
tobacco (Washington, 2020). On the other hand, adoles-
cents with abusive alcohol behavior have a higher risk 
of suffering as well as practicing community violence 
(Moreira et al., 2008). Among those who witnessed vio-
lence, there was 49% more probability for the use of 
alcohol (Horta, Lisboa, Teixeira, Wendt, & Horta, 2015). 
Based on this, it is possible to perceive that the abusive 
use of alcohol may reinforce school violence, forming a 
kind of victimization cycle. In addition, the abusive use 
of alcohol by the violence victims may be considered a 
coping mechanism and self-medication, once the effect 
of alcohol avoids, reduces, interrupts or relieves nega-
tive internal feelings (such as painful feelings, affection, 
memories and cognitions) associated with the victimi-
zation experienced (Maniglio, 2016).

Being a victim of bullying in childhood and ado-
lescence may cause harm on the mental health and 
quality of life of subjects in the long run, since the con-
sequences of victimization are not limited to its occur-
rence (Camodeca & Nava, 2020; Takizawa, Maughan, & 
Arseneault, 2014; Winding, Skouenborg, Mortensen, 
& Andersen, 2020). There is evidence for a causal rela-
tionship between bullying victimization and anxiety 
and depressive disorders (Jadambaa et al., 2020) with 
victims of bullying at school showing more internalizing 
symptoms (anxiety and depression) than those who are 
not victims (Arseneault et al., 2008) and frequent vic-
tims of bullying in adolescence showed twice as many 
odds of developing depression as adults and increa-
sed risk of mental disorders, low fulfillment, problems 
in social relationships and suicidal behavior (Bowes, 
Joinson, Wolke, & Lewis, 2015; Kubiszewski, Fontaine, 
Huré, & Rusch, 2013). Since suicide is the most severe 
outcome, it is important to understand the relationship 
between bullying and suicide, as literature shows that 
there are similar odds for the relationship between vic-
timization by bullying and suicidal ideation and between 
victimization by bullying and suicide attempts (Barzilay 
et al., 2017; Brunstein Klomek et al., 2019). Also, there 
is evidence for differences in the type or bullying dimen-
sion, with physical victimization being more associated 
with suicide ideation, and relational victimization more 
associated with suicide attempts (Barzilay et al., 2017).

Taking this into consideration, the perception 
of social support arises as a possible protection fac-
tor against bullying victimization (Barzilay et al., 2017; 
Demaray & Malecki, 2003). This perception is understood 

as the perception of social support, i.e., knowing there are 
family members and friends they can count on. Therefore, 
having a social support network during childhood and 
adolescence is a determining factor for better adjust-
ment at school and academic performance (Danielsen, 
Samdal, Hetland, & Wold, 2009), academic achievement 
and well-being (Kiuru et al., 2019). Nevertheless, the lack 
of social support causes higher risks of depression and 
emotional difficulties (Van Droogenbroeck, Spruyt, & 
Keppens, 2018) and, consequently, bullying victimization 
(Mishna et al., 2016). In addition, violence or other stres-
sful events may difficult young people to benefit from 
their existent social support network (Rueger, Malecki, 
Pyun, Aycock, & Coyle, 2016).

Considering the factors described, the possibility 
of poly and revictimization must be considered and asses-
sed, based on the hypothesis that being intimidated by 
peers during childhood may cause more abuse from clas-
smates or adults, forming the first stage of a victimization 
cycle that may remain within situations as time goes by 
(Fisher et al., 2015). Polyvictimization can be defined as 
having experienced different forms of multiple victimi-
zations, such as sexual abuse, physical abuse or bullying, 
emphasizing different kinds of victimization, rather than 
just multiple episodes of the same kind of victimization 
(Finkelhor, Turner, Hamby, & Ormrod, 2011).

Thus, considering the importance of understan-
ding factors associated with bullying, the aim of this 
study is to investigate the prevalence of the occurrence 
of physical and emotional bullying in childhood and 
adolescence in a sample of Brazilian adults, the associa-
tion of this victimization with other forms of violence 
and psychosocial aspects, specifically the perception 
of social support, use and abuse of alcohol and suicidal 
ideation in adult age.

Method
This is a cross-sectional quantitative study, and 

its data collection was carried out online as well face-
-to-face, by convenience.

Participants
Five hundred and ten individuals between 18 and 

59 years old participated in this study (M = 30.64; SD = 
10.47), of both sexes (77.3% female). Among the partici-
pants, 57.5% were single and 21.6% married. As to edu-
cation, more than one third of the sample was taking 
or had finished post-graduation, and 18.4% had only 
finished high school.
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Instruments
Sociodemographic Form. Used to collect data not 

included in the other scales used, showing biosocio-
demographic aspects of participants (such as sex, age, 
educational level), as well as those related to education, 
social support, use of alcohol.

Maltreatment and Abuse Exposure Scale (MAES) 
(Kluwe-Schiavon, Viola, & Grassi-Oliveira, 2016).  The 
MAES scale is comprised of 52 items that assess the 
level of exposure to 10 kinds of abuse: emotional negli-
gence, emotional non-verbal abuse, parent physical 
abuse, parent verbal abuse, peer emotional abuse, 
physical negligence, sexual abuse, testimonial of inter-
parental violence and testimonial of violence against 
siblings. For the analysis of peer violence, the subscales 
“physical peer bullying” and “peer emotional abuse” 
were used. Indeed, this study uses this differentiation 
among the forms of perpetration. In order to carry out 
some of the analyses, the subscale scores for physical 
bullying and peer emotional abuse of MAES scale were 
combined, and a peer victimization score was calcula-
ted, ranging from 0 to 20, in which the higher the num-
ber, the more reports on the occurrence of bullying.

Ethical Considerations and Procedures
The ethical aspects that ensure the integrity of 

participants were carried out according to Brazilian 
legislation (Resolução nº 510/2016). The study was 
approved by the Ethics Committee of the Psychology 
Institute at Federal University of Rio Grande do Sul. 
Volunteers were invited to participate in the study 
and were informed of the confidentiality of personal 
information as well as the possibility to drop out at any 
moment. Part of the questionnaires was applied face-
-to-face in groups of young students in public schools 
of Porto Alegre, and the remaining ones were applied 
online via survey – for approximately 60 minutes. The 
research team provided students with assistance in 
case any participant needed support during the data 

collection. During the online questionnaire, participants 
could interrupt at any moment and require assistance in 
case they felt uncomfortable with any of the questions. 
Participants were asked to sign an Informed Consent.

Data Analysis
Descriptive and inferential analyses were car-

ried out, according to the aims of the study. In order to 
investigate differences in means of sociodemographic 
and bullying victimization, the t Student test was used. 
To verify the odds ratio and the association between 
different forms of adversities and bullying victimization, 
a binary logistic regression was used. Besides that, chi-s-
quare test was also used to verify differences regarding 
the perception of social support.

Results
Considering physical and emotional bullying, 

47.8% of participants reported having suffered peer 
bullying during childhood, and 20.6% suffered both types 
of violence. Emotional abuse seems to be more common, 
present in 42.4% of reports, as opposed to 26.1 of physi-
cal bullying reports. As to differences in the bullying vic-
timization due to sex, there were significant differences 
for peer physical abuse t (df) = 2.589, p = 0.05, d = 0.29, 
but not in the cases of emotional abuse. The scores of the 
physical bullying subscales were higher among boys (M = 
2.36, SD = 2.68) than among girls (M = 1.64, SD = 2.31). 

In order to investigate polyvictimization, the asso-
ciations between bullying and other forms of adversi-
ties in childhood were analyzed. The score of victimiza-
tion per each typology of intrafamilial adversities were 
higher in the bullying victims’ cases, and all differences 
had significant scores. Table 1 shows the results of the 
comparison between the group that reported being 
victims of bullying and those who did not report this 
experience concerning the adversities and considering 
the age of first alcohol use.

Table 1. Mean and standard deviation per group (non-victims and victims of bullying)
Non-victims of bullying Victims of bullying Student’s T-Test d

Emotional neglect
M 2.06 3.86 t=-7.222

0.643
SD 2.51 3.06 gl= 470.90*

Non-verbal emotional abuse
M 3.15 5.09 t= -9.692

0.860
SD 2.14 2.35 gl= 491.95*

Parental physical maltreatment
M 3.32 5.00 t= -7.298

0.649
SD 2.48 2.69 gl= 508*

continue...
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Non-victims of bullying Victims of bullying Student’s T-Test d

Parental verbal abuse
M 2.68 5.94 t= -10.621 0.956

SD 3.36 3.46 gl= 508*

Physical neglect
M 0.75 1.45 t= -4.262 0.343

SD 1.52 2.45 gl= 388.718*

Sexual abuse
M 0.84 1.77 t= -4.983 0.445

SD 1.74 2.39 gl= 441.21*

Witnessing Interparental Violence
M 0.87 1.66 t= -3.981 0.359

SD 1.90 2.47 gl= 456.10*

Witnessing Violence to Siblings
M 1.03 1.82 t= -4.546 0.405

SD 1.72 2.16 gl= 463.81*

Age of first alcohol use
M 15.73 14.90 t= 1.934 -

0.1925.04 3.46 gl= 413**
Note. *p < 0.001; **p = 0.05

Table 1. Continuation

Furthermore, the study observed the odds ratio 
of this polyvictimization still during childhood and ado-
lescence. Data showed that the chance of being a vic-
tim of bullying increased significantly (p < 0.001) when 
the subject had been a victim of one of the intrafami-
lial abuse forms, and the odds are 3 times higher when 
emotional negligence had previously occurred, 4 times 
higher in physical abuse, 5.4 higher in non-verbal abuse 
cases and 4.5 higher in cases in which the individual was 
a victim of verbal abuse at home.

Regarding the perception of social support, χ² 
tests found differences between victims and non-victims 
of bullying in all age ranges studied. The study showed 
that, during childhood 29.5% of victims did not perceive 
they had people to count on in case of need, against 
9.8% of non-victims that thought this way, and χ² (1, 
N = 510) = 31.92, p < 0.001, ϕ = 0.25. During adoles-
cence, these rates were 31.6% for the victims and 13.9% 
among the others, in which χ² (1, N = 510) = 22.83, p < 
0.001, ϕ = 0.21. Even during adulthood, among the indi-
viduals who reported being victims of bullying, 9% does 
not perceive their social support network, against 5.6% 
of the same perception among the non-victims, with χ² 
(1, N = 510) = 2.157, p < 0.001, ϕ = 0.06. 

Concerning other psychological aspects during 
adulthood, the study carried out analyses according to 
the bullying victimization score during childhood and 
adolescence, which comprehended both physical and 
emotional abuse. As far as physical violence is concer-
ned, results pointed that 24.8% of the sample reported 
some kind of assault after 18 years old and these parti-
cipants presented higher scores (M = 9.60, SD = 5.86) in 
bullying victimization during childhood and adolescence 

than those who were not victims as adults (M = 6.60, 
SD = 4.90), t = -5.670, p < 0.001, d = 0,58. In addition, 
significant differences were found (p<0.001) in peer 
victimization scores in relation to suicidal ideation at 
some point in life, and the group that reported suicidal 
ideation (M = 0.94, SD = 0.80) showed higher bullying 
victimization scores than the one that reported never 
having thought about it (M = 0.33, SD = 0.61), with t = 
-10.45, d = 0.94.

Discussion
This study aimed at analyzing the prevalence 

of bullying victimization during childhood and adoles-
cence in a sample of Brazilian adults and its association 
to other forms of victimization, perception of social 
support, early use of alcohol and suicidal ideation. This 
is a complex phenomenon with several factors invol-
ved. For this reason, it is necessary to contextualize it in 
order to understand its circular causality (Schultz et al., 
2012). Regarding physical bullying, the study investi-
gated whether their peers had ever threatened them 
in order to take money or personal belongings, forced 
them to do things they did not want to, pushed, grab-
bed, shook, pinched, slapped, punched or kicked them 
intentionally, or hit them hard enough to leave bruises, 
or hurt them in a way they needed medical assistance.

Emotional bullying comprehended situations in 
which peers threatened, insulted, offended them or cal-
led them by derogatory nicknames, said things that made 
the individual feel embarrassed or humiliated, posted 
humiliating messages or spread rumors about the per-
son, intentionally excluded the person from activities or 
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groups or provoked fear. Almost half of the participants 
reported having experienced physical and/or emotio-
nal peer victimization, according to MAES subscales. 
Emotional demonstrations of peer violence were the 
most frequently reported, which corroborates the studies 
in this area. According to Marcolino and collaborators 
(2018), psychological bullying (spreading rumors, exclu-
ding, cursing, threatening, mocking) was reported as the 
most frequent kind of bullying in the school environment 
in Brazil, perceived as the most practiced and the most 
painful one. Furthermore, this kind of bullying causes 
more victimization in both sexes probably because it is 
considered the least serious type, reinforcing the natura-
lization of this sort of violence in schools.

As it was expected, there were differences bet-
ween bullying victimization according to participants’ 
sex. Men had higher scores of reporting physical bullying 
victimization than women. Official data (Waiselfisz, 2015) 
corroborate that and indicate that boys, especially ado-
lescents, are more subjected to physical violence in all 
development settings. A study showed that boys had 
0.53 more chance of being victims of physical bullying 
when compared to girls, and regarding bullying in gene-
ral, boys also had 0.71 more chance of being victims 
(Marcolino, Cavalcanti, Padilha, Miranda, & Clementino, 
2018). However, this study did not find differences con-
cerning emotional bullying (peer emotional abuse), 
unlike the findings of literature in this area (Chzhen, et 
al., 2018; Maniglio, 2016), which suggests that girls are 
more susceptible to psychological violence.

Indicating a cycle of polyvictimization, this study 
found an association between being a victim of peers and 
a victim in the family context – of all sorts of violence. 
The chance of being a victim of peers always increa-
sed when any type of intrafamilial violence occurred. 
Revictimization in different contexts of development, 
especially during childhood and adolescence, has been 
observed in several studies. A systematic review that 
included 45 national and international studies between 
2005 and 2010 showed that 35.5% of the studies poin-
ted a domestic violence victim also as a bullying victim or 
a bully (Senra, Lourenço, & Pereira, 2011). Also, a study 
with 426 adolescents in Brazil identified that exposure 
to family violence could be one of the factors associated 
with higher school violence scores (Giordani & Dell’Aglio, 
2016). In addition, studies indicate that polyvictimiza-
tion victims show a tendency to feel unable to deal with 
distressing events, once they started to perceive them 
as uncontrollable/inevitable and experience high levels 

of emotional distress (Guerra, Pereda, Guilera, & Abad, 
2016; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011).

Despite the relevance of studies on peer violence, 
school violence must not be analyzed as a kind of vio-
lence among young individuals, once this phenomenon 
reveals the intersection of several social factors - family, 
school, as well as individual characteristics (Abramovay, 
2002). The understanding of this phenomenon crosses all 
these settings and the relationships established among 
them. Studies have already associated intrafamilial victi-
mization and violence in the community with the occur-
rence of violence at school. Literature on the consequen-
ces of intrafamilial victimization within the school setting 
has been showing negative effects of coercive disciplinary 
strategies on children’s development and their education 
(Patias, Siqueira, & Dias, 2012).

Furthermore, besides polyvictimization, this study 
also identified indications of revictimization. In this case, 
an individual who is a victim at a certain point of the vital 
cycle has more chances of becoming a victim at another 
moment. These results identified differences between 
adults who were victims of physical violence during adul-
thood and those who were not, and having been victims 
of peers during childhood and adolescence was associa-
ted with being a victim during adulthood.

Results indicated that the social relationships 
seem be impacted by this victimization, though the 
causality flow cannot be identified, i.e., if a smaller 
social support network brings more tendency to diffe-
rent forms of victimization, or if being a victim of peers 
is what interferes with the individual’s perception of 
their social support. In any case, literature shows that, 
for those adolescents who are victims of bullying, 
not having a best friend could increase the psycholo-
gical conflict towards this victimization (Barcaccia et 
al., 2018) and that the presence of this support from 
friends has been associated with lower levels of victimi-
zation by peers (Kendrick, Jutengren, & Stattin, 2012). 
Other studies observed that feeling socially integra-
ted and perceiving few conflicts among classmates are 
also relevant and possibly protective factors, especially 
in situations of relational bullying, in which the victim 
is excluded, humiliated or insulted (Moyano, Ayllón, 
Antoñanzas, & Cano, 2019). Studies in this area reveal 
that the perception of social support – knowing that 
they have family members or friends to count on – has 
been associated with better psychological health among 
children, adolescents and young adults (Chu et al., 2010; 
Reid, Holt, Bowman, Espelage, & Green, 2016).
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Current studies have been suggesting that encou-
raging and improving relationships among peers and 
stimulating positive family environments may benefit 
the psychological health of those young people who 
faced with adversity during childhood and/or bullying 
at school. Literature suggests that family support and 
friendship may reduce depressive symptoms in ado-
lescents who faced with adversity during childhood 
in their families and violence among peers before 11 
years old (Van Harmelen et al., 2016). Studies recom-
mend interventions in individual, school and family set-
tings with the bullying victims, although studies have 
been showing that little work has been done with the 
victims’ families (Mann, Kristjansson, Sigfusdottir, & 
Smith, 2014). Family support is pointed as significant 
in order to minimize the long-term damages to victims 
of peer violence during childhood and adolescence. 
Victimization experiences may contribute to adapta-
tion difficulties in adulthood, though these difficulties 
depend directly on the level of family support perceived 
by the adolescent (Isaacs, Hodges, & Salmivalli, 2008).

Results also showed that bullying and exposure to 
different forms of violence were associated with the ear-
lier consumption of alcohol compared to the individuals 
who did not have being victims. Literature on this sub-
ject was partially summarized by a series of systematic 
reviews on the association between peer victimization 
and alcohol consumption (Collier, van Beusekom, Bos & 
Sandfort, 2013; Hong et al., 2014). Authors have been 
suggesting that bullying (or other forms of peer victimi-
zation) may promote substance use as a coping strategy 
or an attempt to self-medicate to deal with or to numb 
the stress related to victimization or negative feelings 
caused by this abuse (Maniglio, 2016). Nevertheless, this 
association is not unanimous in literature. The findings 
of another systematic review showed diverging results – 
some of them indicating inverse association and others 
indicating direct association – or no association – bet-
ween these variables (Horta et al., 2015).

Moreover, this study showed that peer victimiza-
tion is related to suicidal ideation at any point in life. The 
association between bullying and suicide has been widely 
investigated an discussed all over the world, which has 
been instigated by growing and alarming suicide rates 
among young people and by recent estimates indicating 
that suicide is the second cause of death of young people 
between 15 and 29 years old (World Health Organization 
[WHO], 2019). Recent studies have been associating 
peer violence during childhood and adolescence to the 

number of ideation and suicide attempts (Baiden, & 
Tadeo, 2020; Holt et al., 2015; Takizawa et al., 2014). 
From the results of this study, it is possible to suggest 
that being a victim of peer violence at school may be one 
of the factors associated with important damages in the 
student’s mental health and those damages may last till 
adult age, becoming one of the risk factors for suicidal 
behavior during any phase of life.

Conclusions
This study aimed at verifying the associations bet-

ween peer victimization during childhood and adolescence 
and other forms of victimization during childhood, adul-
thood and risk behaviors. Being a victim of bullying seems 
to be present in a cycle of violence and was associated 
with other childhood adverse experiences. Considering 
these analyses, it is important to highlight that a limitation 
of this study lies in the fact that it is a self-report study, 
being influenced by the respondent’s bias. Furthermore, 
the scale used is focused on adversities in childhood in a 
broader sense, and not specifically on bullying. Two of the 
MAES’ subscales investigate peer violence, both physical 
and emotional; however, the intentionality of the aggres-
sor and the exact frequency of victimization could not be 
estimated. It is crucial that specific instruments should 
be used for more accurate data about these experiences 
- even with adults in relation to their childhood and ado-
lescence, to identify long-term effects. Besides that, other 
possible variables related to polyvictimization were not 
included, such as other forms of intrafamilial violence, as 
well as possible mediators for the association of adversities 
and adulthood variables. Despite this, data indicate that 
polyvictimization, as well as revictimization are present in 
different ways among victims and non-victims of peer vio-
lence in childhood and adolescence.

The concern about the frequency and the effects 
of peer victimization during childhood and adolescence 
is reflected in the increased number of studies to unders-
tand its causes and consequences in order to develop 
appropriate strategies for policies and interventions. The 
recommendations of UNICEF (Chzhen et al., 2018) to face 
peer violence situations include the implementation of 
policies and legislation to protect students from violence 
at schools, strengthening prevention measures and res-
ponse at schools. In this sense, the work of a school 
psychologist can be essential for the identification and 
intervention in cases of bullying and the promotion of 
healthy relationships and conflict management.
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In Brazil, since 2019, there is a law (Lei nº 
13.935/2019) that guarantees psychologist care to 
public school students, establishing that multi-profes-
sional teams should develop actions to improve the 
quality of the teaching-learning process, with the parti-
cipation of the school community, acting in the media-
tion of social and institutional relations, including peer 
violence. School-based interventions, that psychologists 
could propose, appear to be effective both to reduce 
victimization and to expand bystander intervention (i.e., 
someone decides to defend a victim when witnessing 
a conflict) (Doumas, Midgett, & Watts, 2019; Fredrick, 
Jenkins, & Ray, 2020; Ingram et al., 2019). On top of that, 
two laws aim at preventing and intervening in cases of 
bullying in Brazil. Law 13,185 (Lei nº 13.185/2015) ins-
titutes the Program to Combat Systematic Intimidation 
(Bullying) and Law 13,663 (Lei nº 13.663/2018) (which 
amends the laws of Guidelines and Bases of Education 
in Brazil) includes the promotion of measures to raise 
awareness, prevent and combat all types of violence 
and the promotion of a culture of peace among the res-
ponsibilities of educational establishments. This legisla-
tion imposes an essential primary duty on schools, clubs 
and recreational associations, in the sense of develo-
ping preventive, awareness, diagnosis and combat mea-
sures against this type of systematic intimidation.

UNICEF (Chzhen et al., 2018) urged the communi-
ties and individuals to join students when talking about 
violence and to work in order to change the culture in 
classrooms and communities through more effective 
investments focused on proven solutions based on evi-
dence that can help students and schools to remain 
safe. These outcomes and long-term effects highlight 
the need for effective intervention and prevention pro-
grams to reduce school-bullying amongst children and 
adolescents, as well as urgent intervention in cases of 
polyvictimization.
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A produção discursiva de trabalhadoras do SUAS sobre a relação 
entre OSC e Estado na política de assistência social

Maria Fernanda Aguilar Lara. Universidade de São Paulo
Mariana Prioli Cordeiro. Universidade de São Paulo

Resumo
O presente trabalho se propõe a analisar os sentidos produzidos por profissionais do SUAS acerca das relações estabelecidas 
entre as organizações da sociedade civil e o Estado na implementação da política de assistência social no município de São Paulo. 
A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura, análise documental e de nove entrevistas semiestruturadas. A análise 
partiu de uma perspectiva construcionista em Psicologia Social. Particularmente, nos ancoramos nas contribuições do estudo 
das práticas discursivas, por se tratar de uma abordagem teórico-metodológica que permite a compreensão da produção de 
sentido no cotidiano. Com base nos resultados, procuramos chamar a atenção para a complexidade que envolve as parcerias 
entre OSC e Estado nesta política pública, ao dar ênfase ao seu aspecto relacional, polissêmico e multideterminado.
Palavras-chave: discursos, assistência social, parcerias público-privadas.

Abstract
The discursive production of SUAS female labor force on the relationship between CSO and State in social assistance policy. This 
paper aims to analyze the meanings produced by SUAS professionals about the relationships established between civil society 
organizations and the State in the implementation of social assistance policy in the city of São Paulo. The research was carried 
out through literature review, document analysis and nine semi-structured interviews. The analysis is based on a constructionist 
perspective in Social Psychology. Particularly, we are based on the contributions of the study of discursive practices, a theoretical-
methodological approach that allows the understanding of the production of meaning in everyday life. Based on the results of 
this research, we look for drawing the attention towards the complexity involved in the relations between CSO and the State 
in this public policy, by emphasizing its relational, polysemic and multi-determined aspects.
Keywords: discourse, social assistance, public-private partnerships.

Resumén
La producción discursiva de las trabajadoras del SUAS sobre la relación entre OSC y el Estado en la política de asistencia social. 
Este trabajo tiene como objetivo analizar los significados producidos por las profesionales del SUAS sobre las relaciones 
establecidas entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en la implementación de la política de asistencia social en 
la ciudad de São Paulo. La investigación se llevó a cabo mediante revisión de literatura, análisis documental y nueve entrevistas 
semiestructuradas. El análisis partió de una perspectiva construccionista en Psicología Social. Particularmente, nos basamos en 
los aportes del estudio de las prácticas discursivas, por tratarse de un abordaje que permite la comprensión de la producción 
del sentido en la vida cotidiana. Con base en los resultados, buscamos llamar la atención a la complejidad de las relaciones entre 
OSC y Estado en esta política pública, enfatizando su vertiente relacional, polisémica y multideterminada.
Palabras-clave: discursos, asistencia social, asociaciones público-privadas.
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No âmbito da assistência social, a relação entre 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Estado é antiga 
e constitui um eixo estruturante da política no Brasil. 
Historicamente, tais organizações – entidades filantró-
picas, organizações religiosas (sobretudo vinculadas ao 
catolicismo), etc. – ocuparam um lugar central na pro-
moção de serviços e ações voltadas às populações em 
situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. Lugar 
este que foi se transformando ao longo do tempo, mas 
que, durante o século XX, estava relacionado ao papel 
residual e subsidiário assumido pelo Estado, que atuava 
de forma periférica por meio de concessão de subsídios 
e subvenções para as organizações (Mestriner, 2008; 
Sposati, 2002). Foi apenas com a Constituição de 1988 
e com a promulgação da Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), em 1993, que a assistência social passou 
a ser concebida como política pública e dever do Estado, 
tornando-se um direito inalienável de toda(o) cidadã(o) 
brasileira(o) (Cordeiro, Svartman, & Souza, 2018; Cruz & 
Guareschi, 2013; Sposati, 2002).

Nos principais documentos que regem a assis-
tência social, as organizações são reconhecidas como 
entidades importantes para a construção da política, 
cabendo ao Estado a responsabilidade pela sua condu-
ção e consolidação (e.g. Lei n. 8.742/1993; Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2005). 
Assim, em muitas localidades, a implementação desta 
política se deu a partir de uma rede socioassistencial 
mista, com a presença de instituições estatais e não 
estatais – ou seja, a partir de serviços administrados 
diretamente pelo poder público e de serviços imple-
mentados via convênios com OSC (Brettas 2016; Lara, 
2020; Spink & Ramos, 2016). Esse cenário de ampla 
participação das OSC na política de assistência social (e 
nas políticas públicas de forma geral) tem mobilizado 
diferentes discursos e divergências políticas. Existem 
diversas concepções, que variam desde entendimentos 
mais amplos sobre a natureza da dimensão pública e 
do papel do Estado (Lavalle, Carlos, Dowbor, & Szwako, 
2019; Lopes & Abreu, 2014), a mais específicos, sobre 
os modos de regulação das parcerias (Bichir, Brettas, & 
Canato, 2017; Mendonça, 2017). 

Se recorrermos à literatura acadêmica, veremos 
que muitas foram as formas de abordar as parcerias na 
assistência social. Uma parte da literatura sustenta que 
elas são decorrência da desresponsabilização do Estado 
pela estruturação da política, principalmente tendo em 
vista o avanço do neoliberalismo e a defesa do “Estado 
mínimo” (Perez, 2005; Souza, 2017). Algumas/ns autoras/

es chamam essa relação de terceirização (Cordeiro & 
Sato, 2017; Souza 2017), pois o Estado delegaria a “ter-
ceiros” (às OSC) a execução de serviços que deveriam 
ser de sua responsabilidade. Alguns estudos afirmam, 
ainda, que as OSC perdem sua autonomia, caracterís-
tica da sociedade civil, ao se submeterem às regras do 
Estado (Lopez & Abreu, 2014; Perez, 2005). Outros tra-
balhos dirão que o Estado assume outros contornos de 
regulação e corresponsabilização das políticas públi-
cas, afirmando a possibilidade da construção de uma 
rede de caráter público (Brettas, 2016; Jaccoud, Bichir, 
& Mesquita, 2017; Marin, 2012; Pereira, 2019). Outros 
tantos apresentam elementos que apontam para a mul-
tiplicidade de relações que perpassam a interação entre 
Estado e sociedade civil (Chiachio, 2006; Costa, 2016).

Neste artigo, não buscamos discutir o papel do 
Estado e da sociedade civil no âmbito da assistência 
social à luz da literatura. Mas, inspiradas em leituras 
sobre a análise de práticas discursivas como ferramenta 
metodológica para entender a produção de sentidos na 
vida cotidiana (M. J. Spink, 2010, 2013), optamos por 
ouvir e dialogar com as trabalhadoras que participam 
diretamente da implementação dessa política pública. 
Decidimos construir conjuntamente reflexões que pos-
sam fornecer pistas sobre como esta relação se mate-
rializa no cotidiano dos serviços socioassistenciais. Para 
nós, os estudos centrados em revisões teóricas e de lite-
ratura são fundamentais para a sistematização e o ama-
durecimento do conhecimento acadêmico. Contudo, 
acreditamos que o estudo centrado em aspectos do 
cotidiano possibilita reflexões de viés mais “pluralista”, 
micropolítico e relacional; de forma a evidenciar as múl-
tiplas formas de “construção” de mundo, contribuindo 
para a produção de novas reflexões teóricas sobre o 
objeto de estudo. 

Assim, o objetivo principal analisar os sentidos 
produzidos por profissionais do SUAS acerca das rela-
ções estabelecidas entre as organizações da sociedade 
civil e o Estado na implementação da política de assis-
tência social no município de São Paulo. Buscamos 
compreender como elas/es entendiam o “Estado” (o 
seu papel, suas responsabilidades e atribuições), como 
analisavam a “sociedade civil” (a partir do papel desem-
penhado pelas OSC) e quais as dificuldades, potencia-
lidades e desafios na relação Estado-OSC. Escolhemos 
analisar a assistência social, pois, nesta política, a 
implementação de serviços por meio de parcerias 
tem gerado muitas controvérsias nos espaços de dis-
cussão acadêmica e política – a própria ideia de “rede 
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socioassistencial” foi (e tem sido) objeto de disputas 
ao longo do processo de construção e consolidação 
do SUAS. E optamos por estudar o caso de São Paulo, 
pois, no município, a grande maioria da rede socioassis-
tencial (cerca de 94%) é implementada mediante con-
vênios com as OSC, sendo apenas 6% da rede gerida 
diretamente pelo poder público (Bichir et al., 2017). 
Isto é, as organizações ocupam um lugar relevante para 
a efetivação da política no município, não apenas por 
implementarem a maioria dos serviços, mas também 
por terem participado ativamente do processo histórico 
de construção e consolidação da política1.

A partir dos resultados desta pesquisa, procuramos 
chamar a atenção para a complexidade que envolve as 
relações entre OSC e Estado na assistência social. Tentamos 
evidenciar como ambas as esferas são complexas, difu-
sas, multifacetadas e compostas por diversas instâncias, 
atores, instituições e burocracias. Complementarmente, 
buscamos dar ênfase ao aspecto relacional e multideter-
minado da relação Estado-OSC, ao explicitar a diversidade 
de sentidos atribuídos à “sociedade civil”, de forma mais 
específica, às “OSC” e ao “Estado”.

O estudo das práticas discursivas de trabalha-
doras/es que estão na linha de frente de uma política 
pública é de fundamental importância para a compreen-
são de seu funcionamento e operacionalização. A forma 
como as/os trabalhadoras/es significam e produzem 
sentidos acerca de uma política pública, e dos atores 
que nela estão envolvidos, tem influência no modo 
como a implementam e executam. Portanto, estudos 
com este caráter podem propiciar discussões que con-
tribuam também para o aprimoramento do processo de 
avaliação e execução de políticas públicas.

Percurso teórico e metodológico
Neste trabalho, adotamos uma postura constru-

cionista, fortemente embasada na obra de autoras(es) 
como Tomás Ibañez (2001, 2003), Lupicinio Iñiguez 
(2005), Mary Jane Spink (2010, 2013; M. J. Spink et al., 
2013) e Peter Spink (2003, 2018). A seguir, apresen-
taremos, de forma breve, os conceitos propostos por 
essas(es) autoras(es) que embasaram nossas análises e, 
em seguida, os caminhos metodológicos que percorre-
mos para produzir o material analisado.

A Abordagem Teórica que Orientou a Condução e 
Análise dos Discursos 

Comecemos pela noção de práticas discursivas. Ela 
faz referência à maneira pela qual as pessoas produzem 

sentidos e significam o mundo a sua volta, explicitam e 
constroem os fenômenos do cotidiano, (re)inventam as 
formas de viver e conviver em sociedade (M. J. Spink, 
2010; M. J. Spink et al., 2013). A concepção de linguagem 
adotada nessa perspectiva é a linguagem em uso, isto é, 
a linguagem como “ação”, como prática social constitu-
tiva da vida em sociedade. Tal perspectiva se atenta tanto 
aos aspectos performáticos da linguagem (de que modo 
ela acontece, com que intenções, em que situações, etc.) 
quanto às suas condições de produção (contexto socio-
cultural, econômico, histórico e político).

Segundo Mary Jane Spink e Benedito Medrado 
(2013), práticas discursivas não são sinônimas de dis-
curso. Afinal, esta última expressão faz menção às 
regularidades da linguagem e a seu uso convencional, 
por conseguinte, a um aspecto mais institucionalizado 
da linguagem. Diz respeito àquilo que está no âmbito 
das convenções sociais, que representa o acúmulo de 
saber de determinados grupos (partidos, igrejas, comu-
nidades etc.) ou áreas de saber (psicologia sociologia, 
física, matemática etc.). Este aspecto comum e “estável” 
do discurso pode ser observado a partir dos “reper-
tórios linguísticos” utilizados nos atos comunicativos. 
Entendemos, aqui, “repertórios linguísticos” como “os 
termos, os conceitos, os lugares comuns e figuras de lin-
guagem que demarcam o rol de possibilidades de cons-
truções de sentidos” (M. J. Spink, 2010, p. 32). São as 
terminologias compartilhadas pelas pessoas que permi-
tem nomear e significar os objetos. Por serem elementos 
centrais no estudo da produção de sentidos, um passo 
fundamental da análise é identificar os repertórios em 
uso e seus efeitos, buscando compreender como a partir 
deles as pessoas produzem versões da realidade. Esta 
noção nos auxilia no exame sistemático dos discursos 
que circundam um determinado fenômeno político.

O discurso tem uma tendência a permane-
cer mais “estável” no tempo, pois está mais “consoli-
dado” no imaginário social. Os discursos se localizam 
no âmbito macrossocial da linguagem, abarcando as 
estruturas discursivas que perpassam grupos, institui-
ções e segmentos sociais (M. J. Spink & Medrado, 2013). 
Por outro lado, a despeito destas regularidades discur-
sivas, existem também as inflexões e variações produzi-
das nas interações tecidas no cotidiano. Correspondem 
às formas discursivas que as pessoas utilizam para dar 
sentido aos repertórios linguísticos presentes no meio 
social. Portanto, abrange uma perspectiva mais micros-
social, localizada nas ações do dia a dia, nos atos comu-
nicativos e nas práticas discursivas do cotidiano. 
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Embora o conceito de discurso nos remeta a uma 
estrutura de reprodução social (M. J. Spink & Medrado, 
2013), ao elucidarmos o discurso em uso – isto é, sua 
dimensão de variabilidade a partir da forma como as 
pessoas o materializam em seus cotidianos – estamos 
estudando, como proposto por M. J. Spink (2010), prá-
ticas discursivas. Práticas porque ressaltam o caráter de 
ação do discurso. Dessa forma, o conceito de práticas 
discursivas nos remete “aos momentos de ressignifica-
ções, de rupturas, de produção de sentido, ou seja, cor-
responde aos momentos ativos do uso da linguagem, 
nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade” 
(M. J. Spink & Medrado, 2013, p. 5).

Nessa forma de compreender o mundo, as polí-
ticas públicas são um produto social, historicamente 
construído por meio das interações linguísticas. Nas 
palavras de Peter Spink (2018), política pública “é uma 
ferramenta discursiva, ou um conceito, que utilizamos 
para conversar sobre o que governos fazem, dizem que 
querem mudar ou priorizar e, pela mesma lógica – por-
que a falta de ação é também ação – aquilo que gover-
nos não querem fazer ou que não querem mudar ou 
priorizar” (P. Spink, 2018, pp. 13-14). A partir da pers-
pectiva construcionista, damos ênfase ao estudo do 
uso das diferentes linguagens que conformam o funcio-
namento das políticas públicas tendo em vista a com-
preensão da “forma” como são produzidas e dos “efei-
tos” que produzem nos sujeitos envolvidos.

Procedimentos Metodológicos 
Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo rea-

lizada em três etapas interdependentes: (I) revisão da 
literatura e de documentos públicos; (II) entrevistas 
semiestruturadas; (III) sistematização e análise das 
informações produzidas nas etapas anteriores. A pri-
meira etapa foi utilizada para aprofundamento do tema 
de pesquisa, além de possibilitar a contextualização 
histórica, política e social dos discursos analisados. 
Na segunda etapa foram realizadas nove entrevistas 
com profissionais do SUAS. Buscamos abranger distintos 
cargos e entrevistar tanto trabalhadoras(es) vinculadas 
à administração direta quanto à indireta. No âmbito das 
OSC, conversamos com três gestoras que ocupam car-
gos de presidência e coordenação (Presidenta 1 e 2 e 
Coordenadora 1) – responsáveis pela coordenação de 
toda a OSC, isto é, de todos os serviços conveniados à 
organização –  e três de gerentes de serviços (Gerente 
de serviço 1, 2 e 3) – que ficam a cargo da gestão de um 
único equipamento conveniado. Já as entrevistas com 

profissionais da administração direta foram feitas com 
duas gestoras de parceria de dois Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS (Gestoras 
de Parcerias 1 e 2) e com uma profissional que traba-
lhou tanto como supervisora de uma Supervisão de 
Assistência Social – SAS, quanto na Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS 
(Supervisora 1). As gestoras de parcerias são as/os assis-
tentes sociais ou psicólogas/os lotadas/os nos CRAS e 
CREAS responsáveis pela supervisão e fiscalização dos 
serviços ofertados nos equipamentos conveniados. 
As supervisoras das SAS têm como atribuição gerir toda 
a rede conveniada do seu território, cuidando desde a 
seleção das OSC até a prestação de contas.

Escolhemos abranger este segmento profissional, 
pois todas elas ocupam cargos que envolvem direta-
mente a articulação entre OSC e Estado na execução da 
política de assistência social – seja porque atuam na ges-
tão de equipamentos implementados por organizações 
ou como gestoras/supervisoras vinculadas ao poder 
público. As entrevistas ocorreram nos locais de traba-
lho das participantes, tiveram duração média de 1h30 e 
foram gravadas em áudio e transcritas integralmente2. 

Na terceira etapa, de sistematização e análise do 
material, todas as entrevistas foram transcritas inte-
gralmente, de modo a preservar o discurso original 
das profissionais que participaram da pesquisa. Em um 
segundo momento, lemos todas as transcrições, ao 
mesmo tempo em que colocamos em destaque (a partir 
da utilização da ferramenta “realce do texto” do pro-
grama Word) os trechos que consideramos mais rele-
vantes. Esta etapa foi realizada mais de uma vez, pois, 
a partir dela, foi possível construir as nossas “temáticas 
de análise”. Por fim, tendo em vista nosso objetivo da 
pesquisa, escolhemos três temáticas gerais de análise: 
(1) como compreendem a relação Estado-sociedade 
civil no âmbito da assistência social; (2) como nomeiam 
e caracterizam o Estado; (3) como nomeiam e qualifi-
cam a sociedade civil.

Tendo escolhido nossas temáticas de análise, deli-
mitamos quatro passos para o processo de análise dis-
cursiva. No primeiro, voltamos às transcrições e desta-
camos em diferentes cores (uma para cada temática) os 
trechos que caracterizavam cada uma das temáticas de 
análise. No segundo passo, transpusemos os principais 
trechos que representavam cada uma das temáticas em 
um quadro, discriminando tais categorias em colunas 
separadas. No terceiro passo, isolamos e sintetizamos 
em sentenças curtas as formas como as profissionais 
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enunciam os conteúdos discursivos que se enquadram 
nas temáticas previamente estipuladas. No quarto 
passo, sistematizamos as informações e construímos 
uma narrativa, de base interpretativa, para cada uma 
das temáticas. No tópico abaixo será apresentada a sis-
tematização das informações produzidas com base na 
análise realizada.

A relação entre Estado e sociedade civil 
para profissionais do SUAS de São Paulo

Neste trabalho, queremos chamar a atenção 
para a multiplicidade de formas de nomear e caracteri-
zar o Estado, a sociedade civil e a relação entre ambos. 
Convém mencionar que nosso objetivo não era analisar 
as relações entre o Estado e a sociedade civil em ter-
mos gerais e abstratos, mas sim uma forma específica 
e localizada de Estado (a administração municipal de 
São Paulo) e de sociedade civil (as OSC que atuam na 
assistência social nesse município). Contudo, nas entre-
vistas, ora era possível focar na relação OSC e Estado, 
ora o diálogo se estendia para uma compreensão mais 
ampla da relação Estado e sociedade civil no campo da 
assistência social paulistana. Assim, as reflexões tecidas 
fugiram apenas do escopo das OSC, abrangendo outras 
instâncias e setores da sociedade civil. Portanto, neste 
ponto iremos falar sobre as caracterizações feitas ao 
Estado e a sociedade civil de forma ampla. 

Nomeando o “Estado” e a “Sociedade Civil”
Antes de discutir a relação entre “Estado” e 

“sociedade civil”, é importante apresentar como tais 
campos foram nomeados pelas trabalhadoras entre-
vistadas. Alguns repertórios utilizados para fazer men-
ção ao Estado foram “SMADS”, “CRAS e CREAS”, “pro-
fissionais da SAS”, “Ministério Público”, as/os “juízes/
as das Varas”, “Prefeitura”, “burocracia”, as “ordens”, 
os “instrumentais das parcerias”, as “portarias e leis”, 
a “Câmara Municipal”, entre outros. Já a sociedade 
civil foi nomeada como as/os “trabalhadoras/es”, as 
“organizações”, as/os “usuários/as” “famílias”, a “popu-
lação em geral”, “voluntárias/os”, a “comunidade”, 
a “igreja”, os “movimentos sociais”, os “sindicatos”, 
o “Conselho Municipal de Assistência Social”, o “Fórum 
de Assistência Social” etc.

Foram muitos os repertórios utilizados para 
fazer menção a cada instância, o que nos mostra como 
ambas as esferas são múltiplas e difusas. Dependendo 
de quem era chamado de “Estado” e de “sociedade 

civil”, a caracterização e a definição variavam. Nesse sen-
tido, podemos observar que, em análises microssociais, 
o Estado não é um bloco monolítico nem estático. Ao con-
trário, para as pessoas entrevistadas, ele é um espaço per-
meado de conflitos e disputas e que está em constante 
transformação. É uma esfera que assume diversas funções 
que variam de acordo com as instâncias que estão sendo 
nomeadas como Estado e de acordo com o sentido que a 
pessoa atribui a tais instâncias/cargos/pessoas.

Apenas para citar um exemplo, em uma con-
versa realizada com a Gestora de Parceria 2, em alguns 
momentos ela se considerava como parte da sociedade 
civil (por ser trabalhadora, representante de sindicato, 
cidadã), em outros falava como representante do poder 
público e funcionária da administração municipal – con-
forme vemos no trecho abaixo: 

Então, hoje, eu vejo assim: SMADS eu vejo como 
um órgão... Eu sou SMADS, mas eu vejo SMADS 
acima de mim. Entende o que eu quero dizer? Eu 
sou SMADS, mas SMADS [está] acima de mim, 
porque eu não estou no processo de construção 
do que vem da SMADS. Não estou no processo 
de construção. Então, não me considero SMADS 
o tempo todo. Às vezes, SMADS é um email que 
chega e diz: “cumpra-se!” SMADS, às vezes, é 
minha coordenadora que faz uma reunião de 
equipe e fala: “Olha, eu estive na reunião de coor-
denadores e supervisores, a gente tem que fazer 
assim agora.” E, às vezes, o que acontece? Eu 
acabo sendo essa relação entre gerente e SMADS. 
(Entrevista 9 - Gestora de Parceria 2)

Notamos, neste trecho, que a própria SMADS, 
como representante do poder público, é representada 
por vários cargos e pessoas, sendo materializada na 
figura da “trabalhadora”, da “coordenadora do CREAS” 
e nas instâncias de gestão que “estão acima” de ambas. 
Esta multiplicidade de termos utilizados para nomear 
o Estado – aqui representado pela SMADS – nos mos-
tra que, em análises de cunho micro e relacional, mui-
tas vezes, é difícil distinguir quem é Estado e quem é 
sociedade civil e, consequentemente, ambas as esferas 
ganham diferentes qualificações. 

Os Discursos sobre as Relações entre Estado e 
Organizações da Sociedade Civil

As construções discursivas acerca da relação 
entre as organizações e o poder público na assistência 
social de São Paulo tiveram variações que não se res-
tringiram aos diferentes cargos e posições institucio-
nais, mas uma mesma pessoa qualificou a relação de 
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diferentes maneiras a depender de quem era nomeado 
como Estado e como sociedade civil. Por exemplo, em 
todas as entrevistas, em maior ou menor grau, tivemos 
o uso da palavra distante para caracterizar a relação OSC 
e Estado. Ou seja, uma relação marcada pelo distancia-
mento entre o poder público e o cotidiano de trabalho, 
entre o/a trabalhador/a que executa o serviço e o/a 
gestor/a que formula, entre as demandas da sociedade 
civil (pelo menos de grande parte dela) e o “conteúdo” 
das políticas públicas, entre a realidade das OSC (prin-
cipalmente das pequenas) e as leis que regulamentam 
as parcerias. Geralmente, nestes momentos, o “Estado” 
era representado pelos governos, pela Prefeitura, 
pela gestão da SMADS, pela Câmara Municipal, pelo 
Ministério Público, em menor proporção pelas SAS, 
entre outros. Isto é, instâncias que hierarquicamente 
estariam mais “distantes” da operacionalização e exe-
cução dos serviços.

Para cada uma destas instâncias e cargos, existe 
uma variabilidade na “intensidade” do distanciamento. 
Percebemos também que o atributo distante era mobi-
lizado, em distintas ocasiões, como uma forma de dife-
renciar a sociedade civil, representada pela população 
e trabalhadores, do “Estado” como instituição de orga-
nização social. De forma ilustrativa separamos alguns 
trechos da entrevista realizada com a Gerente 1:

(...) É bem distante. Acho que uma crítica que você 
vai ouvir [de forma] recorrente é a de que quem 
pensa o serviço, quem escreve, tá muito distante de 
quem executa. Assim, a gente vê que as ordens que 
vêm de lá, as coisas da tipificação, é escrito, algumas 
coisas, por quem a gente vê que nunca nem entrou 
no serviço de acolhimento. (...) É bem distante 
essa relação. A gente não faz encontros. Não tem... 
A proteção especial, a SMADS não faz, não tem dis-
cussão de rede, não faz discussão de caso com os 
serviços. (…). Então o diálogo é deles e depois chega 
pra nós. Então é meio um telefone sem fio assim, 
fica bem fragmentado. (...) Esse distanciamento 
fragiliza, assim. Porque eles não conhecem a nossa 
realidade, eles não sabem do nosso serviço. Eles 
não entendem como as coisas se dão aqui na prá-
tica. Então, às vezes, são coisas bem irreais, assim. 
(Entrevista 2 - Gerente de Serviço 1)

Neste relato, notamos que as atribuições das OSC 
e do Estado são diferentes, cabendo ao Estado a função 
de pensar, formular e escrever a política e às organiza-
ções a função de execução dos serviços. É interessante 
observar que, nesse trecho, não foi relatado apenas um 
distanciamento entre o poder público e as organizações, 

mas também a ação estatal foi caracterizada como “as 
ordens que vêm de lá”. O uso da palavra “ordem” nos 
faz pensar que, para a Gerente 1, essa relação não é 
simétrica ou horizontal. Pelo contrário, nos parece per-
tinente afirmar que, em sua percepção, existem rela-
ções desiguais de poder que permeiam a relação OSC 
e Estado, nas quais o Estado detém o poder de “escre-
ver a política”; ou seja, de decidir como será realizada a 
execução do trabalho (normas e diretrizes) e de cobrar 
resultados. O advérbio “lá” ressalta o distanciamento 
entre as duas esferas.

Outro modo de caracterização parte de leituras 
sobre o uso de parcerias como uma forma de transfe-
rência de responsabilidade do Estado para as organiza-
ções. Em algumas entrevistas (Gerente de serviço 1 e 
2, Gestora de parcerias 1), a transferência de responsa-
bilidade foi definida como uma “terceirização” e vista 
como algo bastante prejudicial para o caráter público 
da política de assistência social. Percebemos que estas 
trabalhadoras partiam de uma concepção específica de 
Estado, na qual a implementação dos serviços deve ser 
realizada exclusivamente pelo poder público. A gerente 
de serviço 2, por exemplo, sustenta que:

Então, eu acho que há uma transferência de res-
ponsabilidade, que o Estado deveria administrar 
esses serviços, mas não o faz. Ele terceirizou. E aí 
ele coloca as organizações sociais para executar. 
Só que essa transferência é prejudicada. ... Só que 
essa terceirização também é isso: “Resolve, vocês, 
porque eu não quero saber de nada”. […] Eles 
falam que são parceiros, mas eles não são parcei-
ros. A associação é uma e a prefeitura é outra. E 
acabou. Não existe essa parceria. Então eu pago, 
eu dou o dinheiro pra você e você tem que se 
virar com o dinheiro e me presta conta no final do 
mês. Só isso. E isso não é parceria. (Entrevista 3, 
Gerente de serviço 2)

Em outras entrevistas (Presidenta 1, Supervisora 1, 
Gerente de serviço 3, Presidenta 2, Gestora de Parcerias 
2), as parcerias não eram vistas como uma “terceiriza-
ção”, mas passíveis de serem realizadas como “parcerias 
de fato”. Contudo, em alguns aspectos, era avaliado que 
o poder público se eximia de suas responsabilidades, 
sobrecarregando o trabalho desenvolvido pelas orga-
nizações. Neste sentido, havia em menor proporção 
transferências de responsabilidades estatais para as 
organizações, o que prejudicaria a execução adequada 
da política. Nessas entrevistas, foi apontado que a cons-
trução de uma “relação de parceria” ou uma “relação 
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mais distante” dependia muito de quem ocupava a ges-
tão da Prefeitura, da SMADS e os demais cargos que 
gestionam a assistência social. Ou seja, a depender da 
pessoa que ocupa cargos específicos há menor ou maior 
abertura ao diálogo. 

A relação de parceria, meu Deus, como é difí-
cil a relação de parceria! Por mais que a tipifica-
ção nacional, a NOB ou o próprio SUAS, falem da 
parceria, São Paulo é atípico. São Paulo tem 90% 
levado pela rede conveniada. E nós nos sentimos 
tarefeiros do poder público. Nós vamos tentando... 
Agora mudou o secretário, a gente vai tentando 
falar que é parceiro, né? Mas de repente até o 
gestor, que é alguém que tá muito próximo daqui 
ele não gosta de organização social. Então ele faz 
de tudo pra prejudicar, ele não autoriza compra, 
faz com que a gente devolva recurso... Nós ainda 
não estamos enxergando a parceira na assistência. 
...Não dá pra colocar todos no mesmo saco, né? 
Porque aqui, em [nome da região], nós temos uma 
supervisora [da SAS] que é muito parceira. Ela aca-
bou de chamar todos nós, representantes de orga-
nização, para uma reunião para dar um chacoalhão 
mesmo. Tipo, presidente, é o seu nome que vai! 
Cuida da prestação de contas! Observa os gastos! 
Olha com o que você está trabalhando, com nota 
fiscal. (Entrevista 8 - Presidenta 2)

No relato acima, vemos que ora a relação Estado-
OSC não é caracterizada como uma parceria – quando 
o gestor é mais “distante” da OSC – ora, dependendo 
de quem está sendo chamado de Estado, é reconhecida 
como de parceria – quando o representante do poder 
público é mais próximo da organização. Notamos tam-
bém que, em alguns momentos, a relação também era 
definida como de “cooperação”, em que ambos (OSC e 
Estado) trabalham e aprendem mutuamente. Algumas 
trabalhadoras (Presidenta 1, Supervisora 1, Gerente de 
serviço 3, Presidenta 2 e Gestora de Parceria 2) acre-
ditam que as organizações em São Paulo exerceram e 
exercem um papel fundamental na trajetória da assis-
tência social, sendo atores importantes para a estrutu-
ração da política. Estas trabalhadoras definem muitas 
organizações (principalmente as menores, de bairro e 
“militantes”) como instituições fruto da organização da 
sociedade civil na reivindicação de melhores condições 
de vida para a população de seus bairros. Apenas para 
citar um exemplo, apresentamos o seguinte relato:

A nossa história é completamente diferente. 
A nossa história é uma história de vinculação com 
os movimentos sociais. As organizações sociais de 

São Paulo, de uns anos pra cá, acho que sobretudo 
[a partir do] final da década de 90, anos 2000, com 
a abertura democrática e com a abertura política 
deste país, as organizações sociais têm um papel 
fundamental. A gente tem organizações sociais de 
muitos anos e tem organizações sociais que vie-
ram no tapetão. Agora, não me parece que [seja] 
só por isso, ou seja, que por não ser Estado, que 
obviamente há uma relação de terceirização. 
Não!...Agora, acho que o Estado, SMADS, peca, 
pecou e continua pecando, porque a relação com 
as organizações sociais, desde as instâncias de 
deliberação macro, no gabinete, até a relação com 
o conselho municipal de assistência social e, sem 
dúvida, nas instâncias de gestão territorial — as 
SAS, os CRAS, os CREAS — é alguma coisa que a 
Secretaria não olha com o cuidado que merecia 
olhar. (Entrevista 4 - Supervisora 1)

Vemos que, para esta trabalhadora, a atuação das 
OSC na assistência social está vinculada à luta junto aos 
“movimentos sociais” em prol da construção da política. 
Para ela, a participação das OSC na assistência não é um 
processo de “terceirização”, pois a construção e imple-
mentação deveria ocorrer de forma conjunta entre atores 
da sociedade civil e do Estado. Entretanto, ela aponta que 
os órgãos vinculados ao poder público não têm “olhado 
com o cuidado necessário” para as organizações, fazendo 
menção a relações de poder que permeiam o cotidiano 
de trabalho dessas organizações. É interessante notar 
que, para ela, representantes de ambos os setores (esta-
tal e não-estatal) são trabalhadores(as) que, juntos(as), 
atuam para a efetivação da proteção social. Nessa fala, 
também é ressaltado que os serviços ofertados pelas OSC 
são de caráter público, ainda que não estatal.

Em alguns momentos, as entrevistas destacaram 
um processo de cooperação e construção mútua em 
relação ao relacionamento entre OSC e Estado na for-
mulação e implementação da política pública. Se por 
um lado, o Estado aprendeu junto às organizações a 
transformar as demandas sociais específicas em ações 
e políticas públicas, por outro, as OSC também apren-
deram a se especializar nos convênios com o Estado, 
pois tiveram que estudar as diretrizes que regem a polí-
tica e, a partir delas, continuar a desenvolver o trabalho 
junto às comunidades. Nestes momentos, em nossa 
compreensão, parte-se de uma visão de complementa-
ridade entre OSC e Estado na implementação da política 
de assistência social, ou seja, as parcerias seriam uma 
forma de inclusão e participação de parte da sociedade 
civil na promoção das políticas públicas. Cabe salientar 
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que os atributos de cooperação e aprendizado foram 
mais frequentes quando a relação era analisada a partir 
da interação entre as gerentes (representantes das OSC) 
e as gestoras de parcerias do CREAS (representantes da 
administração pública). Isto fica evidente nos fragmen-
tos apresentados abaixo:

[Com a gestora de parcerias] A gente discute quan-
tos acolhimentos foram feitos, quantos desacolhi-
mentos, quantas visitas domiciliares, e aí a gente 
acaba levando [as demandas] pra eles também e 
aí o trabalho é de parceria.(…) A gente pede ajuda, 
sei lá, pra inserir as crianças na rede. Para as crian-
ças começarem a receber os benefícios de transfe-
rência de renda. Então ela auxilia junto ao CREAS. 
(Entrevista 2 - Gerente de Serviços 1)

Nesse relato, notamos que a relação com a gestora 
do CREAS é caracterizada como de parceria, de constru-
ção conjunta. Foi apontado que, com estas profissionais, 
ocorrem discussões de casos, compartilhamento das 
dificuldades do trabalho e suporte para a articulação da 
rede. Por outro lado, foi mencionado que as gestoras 
de parcerias dos CREAS realizam também um trabalho 
de fiscalização, justamente por serem representantes do 
poder público. No entanto, a despeito de elas fiscaliza-
rem o trabalho, nos parece que a relação é vista como 
mais próxima, e as gestoras são compreendidas como 
alguém que entende as dificuldades do trabalho, pois 
conhecem a realidade dos serviços. 

Por fim, independente da caracterização que era 
realizada pelas trabalhadoras, em todas as entrevistas 
foi sinalizada a existência de relações desiguais de poder 
: de hierarquias, de assimetrias em termos de recursos, 
de desigualdades na capacidade de tomada de deci-
sões, de subordinação de alguns atores em detrimento 
do privilegiamento de outros. Na maioria das vezes, 
o “Estado” era considerado como aquele que “detém 
maior poder”, seja em termos de recursos ou de poder 
decisório. Entretanto, no relato abaixo, percebemos que 
a assimetria de poder também pode estar nas mãos das 
OSC, mais especificamente, das grandes OSC – como 
relatado pela Gestora de parceria 2:

Olha, eu falo pra você, que são relações muito for-
tes na questão da política. Essa relação da prefei-
tura, do município com essas OSCs. A gente tem 
desde aquelas OSCs grandes, que detêm vários 
serviços no município, até aquelas pequenas, 
menores. Aqui na [nome da região] a gente não 
sente tanto o poder dessas grandes organizações. 
A gente não sente tanto essa pressão tão política 

em cima da gente. É óbvio que pode ser porque 
a gente ainda não tenha tido grandes relações de 
atrito, mas eu não senti tanto não.… Mas, histori-
camente, eu vejo colegas que estão na gestão dos 
serviços, supervisão de serviços, que eu já vi casos 
de colegas, assim, serem assediados claramente, 
pelos dois lados. Tanto por SMADS como pelas 
OSCs. (Entrevista 9 - Gestora de Parceria 2)

No relato acima, a Gestora de Parceria 2 apon-
tou que as grandes OSC (que detêm muitos convênios) 
teriam mais poder, inclusive se comparadas à própria 
SMADS. Para a entrevistada, as grandes OSC interferem 
no desenvolvimento institucional da política e teriam 
um poder de diálogo maior com as pessoas que ocupam 
cargos do alto escalão do poder público. Nesta relação, 
a gestora de parcerias acabaria por ficar “no meio do 
fogo cruzado” – como sinalizado pela profissional em 
outro momento da entrevista. Assim, percebemos 
que a relação entre OSC e Estado é bastante complexa 
e requer uma análise cuidadosa, pois as relações de 
poder permeiam ambos os espaços a depender de que 
instâncias estão sendo analisadas.

Algumas reflexões sobre os discursos
A partir da análise das entrevistas e em diálogo 

com a literatura base sobre práticas discursivas, neste 
trabalho quando nos referimos ao Estado, não buscamos 
a acepção de uma única conformação que está “pronta 
e acabada”, mas de um processo que é estritamente 
relacional, e portanto social, temporal, situacional e his-
toricamente contextualizado (Lavalle, et al., 2019). Isto 
não quer dizer que não possamos traçar perfis e análises 
conjunturais sobre o Estado, nem que o Estado não pos-
sua características constitutivas particulares. Contudo, 
tais generalizações não são analiticamente úteis quando 
se busca interpretações de cunho relacional e análises 
micropolíticas. Desta forma, o aparelho estatal aqui ana-
lisado se remeteu aos atores, instituições e burocracias 
que conformam a administração pública na localidade 
estudada, o município de São Paulo.

Por outro lado, a partir de uma apreciação simi-
lar, entendemos a sociedade civil enquanto setores da 
sociedade organizados em torno da esfera pública, mar-
cados por interesses e processos históricos distintos, 
que se organizam em prol da participação e da cons-
trução política, na luta pela institucionalização de seus 
interesses na burocracia e na ação do Estado. Sendo 
assim, não há uma única sociedade civil, mas diversas 
formas e organizações que podem ser compreendidas 
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analiticamente como pertencentes à “sociedade civil”. 
Aqui, enfocamos nossa análise em uma forma institu-
cionalizada de sociedade civil, as organizações da socie-
dade civil (OSC) que atuam por meio de parcerias com a 
administração pública na construção e implementação 
de políticas sociais – especificamente, neste caso, na 
política de assistência social de São Paulo.

A partir das reflexões acima apresentadas e com 
vista a exemplificar a diversidade de sentidos atribuídos 
a relação entre as OSC e o Estado no âmbito da assis-
tência social, podemos sistematizar a caracterização da 
relação Estado-OSC em duas grandes formas de com-
preensão das relações – que em certa medida podem 
ser consideradas antagônicas – e em três atributos que 
definem a relação em maior ou menor grau. De forma 
geral, semelhante ao que está presente na literatura 
acadêmica, as parcerias ora são caracterizadas como (1) 
uma “transferência de responsabilidade” do Estado pela 
execução da assistência social às organizações (Perez, 
2005; Souza 2017), ou (2) uma forma de “participação 
e inclusão” da sociedade civil nas políticas públicas 
(Bichir et al., 2017; P. Spink & Ramos, 2016). Em alguma 
medida estes são debates que estão presentes tanto no 
âmbito acadêmico quanto na gestão pública, algo que 
evidencia que há repertórios compartilhados na esfera 
societal que são reinterpretados pelas trabalhadoras da 
ponta que atuam na mediação das parcerias. Tais reper-
tórios são ressignificados nas práticas discursivas a par-
tir de suas vivências, visões de mundo e cotidianos de 
trabalhos. De forma complementar, três atributos foram 
amplamente utilizados para qualificar a relação: (1) 
marcada por um “distanciamento” do poder público em 
relação as/os trabalhadores e ao cotidiano dos serviços, 
(2) possibilidade de “cooperação e aprendizado” entre 
atores da sociedade civil e do Estado (3) permeada por 
“desigualdades de poder” entre as duas esferas.

No que concerne às esferas de Estado e socie-
dade civil, notamos que nos relatos algumas formas de 
caracterização e construção de sentido foram predomi-
nantes. Por exemplo, o Estado foi compreendido como: 
(1) um “órgão promotor”, ou seja, aquele que detém 
recursos e capacidades para “promover”, viabilizar, 
suscitar ações e políticas públicas; (2) um “aparelho de 
coerção”, quando é visto como aquele que coage, que 
reprime, que é autoritário, que usa o poder de coer-
ção; (3) “instância reguladora e coordenadora” da vida 
social, que cria leis e diretrizes que regulamentam o fun-
cionamento de serviços, da própria sociedade civil e das 
relações entre sociedade civil e Estado (seja pelo uso da 

força e de métodos mais coercitivos, ou por formas mais 
dialógicas e democráticas); (4) uma “esfera permeável”, 
ou seja, passível de ser disputada, suscetível às pressões 
da sociedade civil; e (5) como um “aparelho difuso”, for-
mado por diversas instâncias instituições, leis, burocra-
cias, atores, que engloba diferentes níveis (municipal, 
federal, nacional) e diferentes poderes (legislativo, judi-
ciário, executivo) e responsabilidades.

Já a sociedade civil foi entendida como aquela 
esfera que: (1) “reivindica”, que luta para que o Estado 
zele por seus interesses, que se organiza e disputa o 
próprio Estado; (2) é “afetada” pelas ações do Estado, 
seja de forma negativa (pela falta de ações e precariza-
ção de serviços) ou positiva (pela promoção de políticas 
públicas e garantia de direitos); (3) “executa e opera-
cionaliza” ações e serviços muitas vezes de responsa-
bilidade estatal, uma sociedade civil que se organiza 
para suprir a falta do Estado; (4) “constrói junto”, que 
participa das instâncias de controle social para a cons-
trução de políticas públicas, ou também as próprias OSC 
que atuam junto no desenvolvimento dos serviços; e 
(5) “difusa”, também permeada por distintas lógicas, 
atores, instâncias, movimentos e racionalidades, per-
passando também relações de poder, hierarquias e dis-
tinções político-ideológicas. 

A sistematização acima apresentada tem utilidade 
analítica, ou seja, é uma forma de organizar e sistemati-
zar parte dos conteúdos mobilizados. Tal sistematização 
buscou mostrar exemplos da diversidade de sentidos 
mobilizados, ao mesmo tempo em que apresentou os 
conteúdos predominantes e compartilhados. Contudo, 
no âmbito discursivo (nas falas das pessoas entrevista-
das), estas caracterizações aparecem de forma conjunta 
e articulada. Como mencionamos anteriormente, uma 
mesma pessoa utilizou distintas nomenclaturas para 
nomear o Estado ou a sociedade civil.

Considerações finais
Normalmente, a análise das relações entre Estado 

e sociedade civil no âmbito das políticas públicas ocorre 
a partir de compreensões macrossociais. Essas pesqui-
sas pouco se atentam para os aspectos microssociais da 
relação, muito menos sobre a forma em como macroca-
tegorias amplamente utilizadas nas políticas públicas são 
compreendidas por aquelas que estão na linha de frente 
da implementação de uma política pública. Por exemplo, 
frequentemente essas análises fazem uso das noções 
de Estado e de sociedade civil de forma generalizante, 
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podendo gerar problemas na forma como as relações e 
os processos sociopolíticos são interpretados e explica-
dos nas produções acadêmicas.

Estado e sociedade civil são conceitos de caracte-
rística macrossocial que, ao mesmo tempo em que gene-
ralizam uma ampla rede de fenômenos, reduzem a com-
plexidade do mundo. Em outras palavras, estes conceitos 
podem ser considerados como conceitos “guarda-chuva”, 
pois não existe um Estado em “si”, mas um emaranhado 
de instituições, atores, normativas e burocracias que 
conformam o que chamamos de Estado. Por outro lado, 
o uso da palavra Estado, em seu caráter redutivo, auxilia 
a produção de reflexões “amplas” e gerais, facilitando o 
processo comunicativo tanto no meio acadêmico quanto 
nas práticas cotidianas. Entretanto, uma crítica que nos 
parece pertinente de ser levada em consideração é que 
o uso destes conceitos, em muitos momentos, acaba por 
ser transposto do nível macro ao nível microssocial sem 
os devidos cuidados – posto que, em análises micros-
sociais, o uso de categorias generalizantes empobrece 
a capacidade analítica ao simplificar processos que são 
múltiplos e relacionais.

Pudemos observar a partir da análise das entre-
vistas que foram muitos os repertórios utilizados para 
fazer menção a cada instância que compõe o poder 
público e a sociedade civil, algo que evidencia que os 
conceitos de “Estado” e de “sociedade civil” são polis-
sêmicos e difusos, abrangendo uma grande hetero-
geneidade de atores, instituições, cargos, instâncias, 
legislações, etc. Desse modo, não há como falar em 
uma “sociedade civil” ou um “Estado”, mas sim redes 
relacionais compostas por múltiplos atores (individuais 
e coletivos) e instituições. 

Por fim, vimos também que, no nível microssocial, 
análises sobre a relação e caracterização das OSC e o 
poder público na política de assistência também são per-
passadas por divergências, conflitos e tensionamentos. 
Semelhante ao que a literatura acadêmica aborda, para 
alguns as parcerias são uma forma de terceirização e des-
responsabilização estatal, para outros uma possibilidade 
de inclusão e participação da sociedade civil. De forma 
geral, a relação foi avaliada como “distante”, “difícil” e 
“conflituosa”, mas necessária para operacionalização da 
assistência social. Outras vezes, a relação Estado-OSC 
ganhou atributos positivos, como os de “parceria”, “coo-
peração”, “aprendizado”, onde eram destacados aspec-
tos como a possibilidade de construção conjunta dos 
serviços, maior qualificação e especialização no trabalho 
desenvolvido, aumento da participação da sociedade 

civil nos espaços decisórios da política, entre outros. Esta 
multiplicidade de reportórios utilizados para falar sobre a 
relação Estado-OSC mostra como tal relação é complexa 
e multifacetada, algo que evidencia a necessidade de 
análises cuidadosas que levem em consideração os dife-
rentes elementos do fenômeno estudado.
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Resumo
Este estudo analisa produções acadêmico-científicas que estabelecem discussões teóricas entre a Psicologia e as Criminologias 
Crítica e Feminista sobre o encarceramento de mulheres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de caráter exploratório, 
realizada a partir de uma revisão sistemática da literatura. Todos os estudos encontrados estão no campo da Psicologia e foram 
escritos majoritariamente por mulheres. Os resultados indicam que, de forma geral, o sofrimento psíquico, as opressões que se 
interseccionam na vida das aprisionadas e a mortificação subjetiva incidem na realidade dessas mulheres. Dessa forma, aponta-se 
que o resultado principal está na importância dos diálogos entre a Psicologia e as Criminologias Críticas como importantes 
produções para o avanço dos debates contra-hegemônicos sobre a realidade do cárcere.
Palavras-chave: gênero; prisões; revisão sistemática; punição; interseccionalidade.

Abstract
Psychology, critical and feminist criminology: dialogues and convergences in the reality of imprisioned women in Brazil. This study 
analyzes the academic-scientific productions that establish theoretical discussions between Psychology and the Feminist and 
Critical Criminologies about the female incarceration. It is a qualitative research with an exploratory disposition, built from a 
systematic review of the literature. All of the found studies are part of the Psychology field and were mostly written by women. 
The results indicate that, in general, the psychic suffer, the intersectional oppressions in the life of the imprisoned women and 
the subjective mortification affect the reality of these women. Therefore, it is shown that the main result is in the significance of 
the dialogues between Psychology and the Critical Criminology as important productions for the advance of the non-hegemonic 
discussions about the reality of the prison.
Keywords: gender; prision; systematic review; punishment; intersectionality. 

Resumen
Psicología, criminología crítica y feminista: diálogos y convergencias en la realidad de las mujeres encarceladas en Brasil. Este 
estudio analiza las producciones académico-científicas que establecen discusiones teóricas entre la Psicología y la Criminología 
Crítica y Feminista sobre el encarcelamiento de mujeres. Se trata de una investigación cualitativa y exploratoria, realizada a 
partir de una revisión bibliográfica sistemática. Todos los estudios encontrados son del ámbito de la Psicología y fueron escritos 
en su mayoría por mujeres. Los resultados indican que, en general, el sufrimiento psicológico, la intersección de las opresiones 
y la mortificación subjetiva afectan a la realidad de estas mujeres. Así, se señala como principal resultado la importancia de 
los diálogos entre la Psicología y la Criminología como producciones importantes para el avance de los debates críticos y 
contrahegemónicos sobre la realidad carcelaria.
Palabras-clave: género; prisiones; revisión sistemática; punición; interseccionalidad.
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A Psicologia é uma ciência de múltiplos campos, 
promotora de avanços significativos em diversas áreas, 
muito prestigiada nos círculos universitários e sua histó-
ria está marcada por entrelaçamentos com diversos cam-
pos do conhecimento. Entretanto, no Brasil ela ganhou 
espaço no início do século XX, em um contexto ainda 
recente de abolição da escravatura, proclamação da 
república e sob o plano de governo positivista de “Ordem 
e Progresso”. Assim, a ciência psicológica ganhou espaço 
por meio de teses e artigos científicos que (re)produzi-
ram e legitimaram uma medicina social repleta de pre-
conceitos eugenistas, muitas vezes aliados aos vestígios 
dilacerantes dos processos de colonização e escravização 
vivenciados no país (Silva & Garcia, 2010).

Orientada por esses pressupostos hegemônicos, a 
Psicologia tanto foi se constituindo na inspiração desses 
ideais, quanto por vezes funcionou como aporte teórico 
para escolas da Criminologia Liberal e da Criminologia 
Positivista. Tais Escolas Clássicas, importadas da Europa, 
chegam ao Brasil formando um híbrido tensional, coexis-
tindo nas leituras jurídicas, onde ambas se mantiveram 
mescladas para atender ao cenário histórico e político de 
demanda por controle social (Rauter, 2003).

A Criminologia Positivista, derivada também da 
psicologia e da antropologia criminal, tinha por obje-
tivo generalizar particularidades humanas a fim de se 
adequar às práticas biologizantes e elitistas, guiadas por 
ideologias que legitimavam a manutenção dos interes-
ses da classe detentora do poder (Batista, 2011).

O positivismo criminológico integrou conheci-
mentos de múltiplas áreas para empreender um saber 
que legitimou a manutenção de práticas punitivas, mar-
ginalizadoras e que garantem os interesses das classes 
elitistas até a atualidade. Dessa forma, encontrou um 
nicho nas academias brasileiras, e muito antes das pos-
turas contra-hegemônicas terem ganhado impulso, dife-
rentes questões relacionadas a preconceitos étnicos, 
econômicos, de gênero, culturais e políticos fortalece-
ram produções que refletiam um projeto de controle 
social pautado em preceitos higienistas e eugênicos.

Grande parte da produção em Psicologia utili-
zou-se, sem resistência, de uma suposta neutralidade 
científica para produzir acriticamente, pactuando com 
um saber ainda mais descomprometido com os fenô-
menos sociais. Essa postura reafirmou durante déca-
das sua construção teórica advinda do sistema ideo-
lógico liberal burguês e permitiu o deslocamento de 
seus saberes para a construção do criminoso como um 

“anormal moral”, possibilitando um alcance legitimado 
para o discurso criminológico tradicional (Rauter, 
2003; Silva, 2017).

Seguramente, foi a partir dessa adesão que a 
ideia de crime passou a ser associada a determinadas 
patologias psicológicas. É também com a emergência, 
não só de compreender personalidades destoantes do 
padrão social e “potencialmente criminosas”, mas de 
encaixar tais personalidades a penas adequadas e jus-
tas, que surge a dinâmica da criminologia recorrendo à 
psicologia como uma ferramenta de validação dos seus 
processos de discriminação, exclusão, marginalização e 
dominação (Estrela, 2018; Rauter, 2003).

Contudo, oferecendo um contraponto às correntes 
hegemônicas e positivistas, surge a Criminologia Crítica. 
Com um novo olhar sob o campo teórico criminológico, 
essa perspectiva abandona o paradigma etiológico. 
De acordo com Silva (2017), trata-se da “compreensão 
das relações estruturais entre o modelo econômico, 
a acumulação de capital e os processos de criminalização 
e punição” (p. 89). Assim, compreendendo o crime como 
um constructo produzido a partir de uma demanda por 
ordem na sociedade e com o fim de beneficiar a classe 
detentora de poder, a criminologia crítica inaugura um 
debate sobre o cárcere servir como local destinado aos 
“excedentes” do capitalismo (Malaguti, 2011). Nesse 
sentido, o encarceramento constitui historicamente uma 
função disciplinadora, apresentando-se como um dispo-
sitivo produtor de violências.

Entretanto, pensando no cárcere também como 
um reprodutor de múltiplas opressões estruturais, 
é preciso considerar seu compromisso com a perpetua-
ção da submissão de mulheres a partir do cerceamento 
institucional de sua liberdade. Um importante elemento 
a ser pontuado nessa análise é que o debate de gênero 
só é inserido no campo das criminologias na década de 
1980, ainda que a Criminologia Crítica tenha se manifes-
tado cerca de 20 anos antes e a ascensão do movimento 
feminista seja anterior ao seu surgimento. No entanto, 
é a partir da contribuição das epistemologias feministas 
que uma Criminologia implicada em debater as pers-
pectivas de gênero e a política criminal se aproxima de 
uma nova possibilidade teórica.

A emergência das Criminologias Feministas cola-
bora para que essas discussões sejam aprofundadas a 
partir de uma ótica interseccional, que torna possível 
enxergar as relações entre mulheres e crimes, bem 
como os modos como os processos de criminalização 
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incidem sobre um grupo específico de mulheres: jovens, 
periféricas, negras, pouco escolarizadas e que são ten-
denciosamente aprisionadas (Germano, Monteiro, & 
Liberato, 2018). No Brasil, mais da metade das mulhe-
res estão presas acusadas por crimes ligados ao tráfico 
de drogas. Sua condenação, no entanto, não é apenas 
jurídica. Por serem mulheres vivenciam o que Corina 
Giacomello denomina de tripla condenação: estão sujei-
tas a histórias de violência e discriminação anteriores 
ao cárcere, sofrem com penas desproporcionais aos cri-
mes que cometem, além do abandono familiar e das 
violências específicas dentro do espaço penitenciário 
(Giacomello, 2013).

O objetivo deste artigo é analisar produções 
acadêmico-científicas contemporâneas em Psicologia 
que abordam ou discutem teoricamente com as 
Criminologias Critica e Feminista a respeito da prisão 
de mulheres. Partimos da hipótese de que as discussões 
advindas do campo da Criminologia Crítica e Feminista 
podem contribuir para o avanço das práticas e saberes 
críticos na Psicologia, mobilizando uma reflexão acerca 
das problemáticas que incidem na realidade do cárcere 
feminino e, frente a isso, podem inspirar uma postura 
compromissada e engajada com as pautas dos Direitos 
Humanos por parte da ciência psicológica.

Percurso metodológico
Trata-se de uma pesquisa qualitativa-descritiva 

de caráter exploratório e se configura como uma revi-
são sistemática da literatura. Procedeu-se uma pesquisa 
bibliográfica em bases digitais indexadas, que resultou 
em um levantamento de referências acadêmicas sobre 
os diálogos existentes entre psicologia, criminologia crí-
tica e criminologia feminista no contexto do encarcera-
mento feminino brasileiro, em diversas publicações de 
relevância científica, a saber: artigos científicos, disser-
tações e teses.

Os bancos de dados utilizados para a pesquisa 
foram Scientific Eletronic Library Online (SCIELO.org); 
Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC); 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) e Redalyc. Considerando a relevância do tema 
e os processos metodológicos essenciais para a ela-
boração de uma revisão sistemática da literatura, o 
primeiro passo para o desenvolvimento da pesquisa 
foi a elaboração do problema de pesquisa: “Há produ-
ções científicas nacionais que discutam relações entre 

o encarceramento feminino, psicologia e perspectivas 
teóricas das criminologias crítica e feminista? Como os 
estudos científicos têm abordado esses diálogos?”.

A partir disso estabelecemos termos de busca mais 
adequados ao interesse do estudo. Os termos utilizados 
foram: Cárcere; Gênero; Psicologia; Criminologia Crítica; 
Criminologia Feminista e Subjetividade, que foram agru-
pados, compondo combinações, as quais com auxílio do 
operador booleano AND facilitaram a busca nas bases 
digitais. As combinações escolhidas para a busca siste-
mática foram: 1) Cárcere AND Gênero AND Psicologia; 
2) Psicologia AND Gênero AND Criminologia Crítica; 3) 
Psicologia AND Gênero AND Criminologia Feminista; 4) 
Cárcere AND Gênero AND Subjetividade. Dessa forma, 
foram encontrados ao todo 405 artigos. A seleção dos 
materiais foi realizada a partir das seguintes etapas: (I) 
aplicação dos termos de busca nos filtros das bases digi-
tais; (II) leitura dos títulos e resumos e (III) leitura exten-
siva dos materiais remanescentes.

Os resultados dessas buscas foram filtrados por 
critérios de inclusão: (I) materiais publicados entre os 
anos de 2006 e 2020; (II) artigos, teses e dissertações 
escritos na língua portuguesa e publicados no Brasil; (III) 
materiais que envolviam a temática da prisão e relações 
de gênero sob uma ótica interrelacional entre os cam-
pos da psicologia, da criminologia crítica e criminologia 
feminista; (IV) estudos que abordam o encarceramento 
feminino. Concomitante a isso, foram aplicados os cri-
térios de exclusão: (I) materiais publicados anterior-
mente ao ano de 2006; (II) estudos escritos em língua 
estrangeira e publicados fora do Brasil; (III) materiais 
que não discutiam a relação entre cárcere e gênero à 
luz da Psicologia, Criminologia Crítica e/ou Criminologia 
Feminista; (IV) estudos sobre mulheres confinadas no 
contexto socioeducativo.

Na plataforma SCIELO, após a primeira etapa, 
foram encontrados nove materiais e desses, dois pas-
saram para a segunda etapa, dos quais apenas um per-
maneceu após o fim da triagem. Na REDALYC, foram 
encontrados 364 materiais, restando 45 artigos após 
a segunda etapa, dos quais quatro foram selecionados 
ao fim da terceira. No PEPSIC, foi localizado apenas um 
estudo, que quando submetido aos critérios de inclusão 
e exclusão, não foi selecionado. Por fim, na BDTD, foram 
encontrados 31 materiais, destes, seis foram escolhidos 
na segunda etapa, dos quais apenas um restou ao fim 
das leituras. Os resultados gerais obtidos podem ser 
visualizados na Figura 1.
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Segunda Etapa 

Terceira Etapa 

Leitura dos Títulos e 
Resumos 

Leitura Sistemática 
dos Artigos 

Selecionados  

405 

56 

6 

Aplicação dos filtros 
nas bases digitais  

Figura 1. Descrição de etapas da Revisão Sistemática.

Os materiais coletados foram organizados em uma 
Matriz Bibliográfica, que consistia em um documento em 
formato de tabela com o detalhamento desses estudos 
em eixos temáticos, contendo os dados e informações 
relevantes para construção da pesquisa. Os artigos e a 
dissertação resultantes do levantamento de materiais 
foram submetidos à análise em dois momentos: (I) 
Caracterização das produções; (II) Elaboração de estudos 
sobre as principais discussões produzidas de acordo com 
o problema de pesquisa proposto.

Discussão dos resultados
Ao todo, foram encontrados cinco artigos e 

uma dissertação de mestrado que discutem a temá-
tica dentro nos parâmetros estabelecidos para este 
trabalho. Os estudos selecionados tecem reflexões 
críticas e promovem diálogos importantes nos cam-
pos da Criminologia Crítica, Criminologia Feminista e 
Psicologia, acerca da realidade do encarceramento de 
mulheres no Brasil. Cabe ressaltar que, conforme des-
crito na metodologia, não foram objeto desta análise 
materiais que se propunham a estabelecer debates sob 

o viés hegemônico e que, portanto, somente as dis-
cussões no campo crítico e como se articulam com a 
Psicologia estão em estudo neste artigo.

Os materiais analisados trazem relevantes contri-
buições que serão discutidas ao longo deste trabalho e 
apontam para a urgência de aprofundarmos o debate 
teórico sobre as condições objetivas e subjetivas que 
interpelam a vida das encarceradas. Ademais, os estudos 
apontam para a necessidade de pesquisas que produzam 
tensionamentos no funcionamento do sistema carcerário 
e nas relações de poder que dominam e incidem dire-
tamente nos processos de criminalização e seletividade 
penal, o que consequentemente vem contribuindo para 
o aumento vertiginoso do encarceramento de mulheres.

Características dos Estudos
Dos seis materiais selecionados, dois foram pro-

duzidos no Nordeste, dois no Sudeste, um no Sul e um 
no Centro-Oeste. A configuração, no entanto, quanto 
às publicações dos materiais é quase inversa, com um 
material publicado no Nordeste, um no Sudeste, dois 
materiais no Sul e outros dois no Centro-Oeste. Esta dis-
tribuição pode ser melhor visualizada na tabela 1.

Tabela 1. Apresentação de resultados

Artigos Autores Região/estado das/os 
Autoras/es

Região/estado sede 
da publicação

Sexualidades encarceradas: Afetos, desejos e prazeres 
no cortiço-prisão feminino do interior pernambucano. Laerte Santos Nordeste/PE Nordeste/PE

Na dor e no amor: violência e rede de apoio no 
encarceramento feminino.

Juliana Diniz, Andrea Magalhães 
e Mayla Monteiro Sudeste/RJ Sudeste/RJ

Contribuições Feministas para os estudos acerca do 
aprisionamento de mulheres.

Daniela Carvalho e 
Claudia Mayorga Sudeste/MG Sul/SC
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Table 1. Continuação

Artigos Autores Região/estado das/os 
Autoras/es

Região/estado sede 
da publicação

Mulheres no Tráfico de Drogas: Retratos da 
Vitimização e do Protagonismo Feminino.

Mariana Barcinski e 
Sabrina Cúnico Sul/RS Sul/RS

Criminologia Crítica, Feminismo e Interseccionalida-
de na Abordagem do Aumento do Encarceramento 
Feminino.

Idilva Germano, Rebeca 
Monteiro, e Mariana Liberato Nordeste/CE Centro-Oeste/BSB

Revisão sobre o Presídio Feminino nos Estudos 
Brasileiros

Júlia Bucher-Maluschke, 
Jonas Silva e Isabela de Souza Centro-Oeste/BSB Nordeste/PE

A partir da revisão da literatura, constata-se 
uma escassez de estudos nacionais publicados que 
tratem sobre diálogos entre os campos da Psicologia, 
Criminologias Crítica e Feminista, no contexto do cár-
cere feminino.

Outro aspecto relevante é que todos os estudos 
encontrados foram produzidos por autoras e autores 
da Psicologia, o que indica que os diálogos trabalhados 
neste artigo advêm majoritariamente desse campo. Isto 
porque o campo da Criminologia é interdisciplinar e 
conta com diferentes contribuições das áreas de conhe-
cimento, tornando este achado um importante indica-
tivo de análise. Assim, destacar esse último aspecto, 
demonstra que existem articulações possíveis - teóricas 
e práticas - entre os saberes Psi, a Criminologia Crítica 
e a Feminista, indicando que os estudos e práticas em 
Psicologia podem, efetivamente e de forma contra-he-
gemônica, contribuir para pensarmos a realidade do 
encarceramento feminino no Brasil.

Sobre a descrição da autoria, cabe destacar 
que dos 14 autores, 12 são mulheres. Historicamente, 
as mulheres ocupam um espaço predominante na 
Psicologia como ciência e profissão (Castro & Yamamoto, 
1998), distintamente do que ocorre no campo crimino-
lógico, dominado por homens e notadamente marcado 
por uma histórica de exclusão das perspectivas de gênero 
(Andrade, 2016). Nesse aspecto, vale ressaltar a relevân-
cia das mulheres estarem a frente desses diálogos que 
interseccionam saberes críticos advindos da Psicologia e 
das Criminologias. Problematizando a situação de mulhe-
res privadas de sua liberdade e reivindicando seus direi-
tos, as autoras estabelecem importantes caminhos que 
se contrapõem às lógicas patriarcais e punitivistas.

Dito isso, outro dado pertinente para esta aná-
lise é a temporalidade dos materiais coletados. Como 
filtro temporal, definimos a busca por estudos publica-
dos a partir de 2006, marco da promulgação da Lei de 
Drogas (Lei nº 11.343/2006). Essa periodicidade foi ado-
tada considerando que os estudos apontam que delitos 

relacionados ao tráfico de drogas têm apresentado a 
maior incidência entre mulheres aprisionadas. Segundo 
o INFOPEN 2019, mulheres presas por tráfico de drogas 
representam pouco mais de 64% da população carcerária 
feminina; enquanto as presas pelo segundo delito mais 
recorrente, o de roubo, representam pouco mais de 15%.

A partir de sua publicação em 2006, a Lei de 
Drogas (Lei n. 11.343/2006), baseada numa política 
de proibicionismo, afetou especialmente a população 
jovem, negra e pobre de nosso país, isto porque os pro-
cessos de criminalização recaem sobre os grupos mais 
vulneráveis. Neste processo, as mulheres tornam-se 
alvo privilegiado por ocuparem lugares subalternos 
no trabalho do tráfico e, portanto, mais vulneráveis 
à política criminal de guerra às drogas (Estrela, 2018; 
Germano, et al., 2018; Tannus, Silva, & Garcia, 2020)

Diálogos entre as Criminologias Crítica, Feminista e 
a Psicologia

É importante destacar que os trabalhos encon-
trados na revisão sistemática proposta apontam como 
convergência, primordialmente, o posicionamento 
crítico. Referente a esse aspecto, o significado de crí-
tico diz respeito às posições teóricas de caráter contra-
-hegemônico, que buscam combater efetivamente as 
ideias diagnósticas, individualizantes e essencialistas que 
são provenientes de estudos e práticas de viés positivista 
e liberal. Posicionando-se contrariamente a esses ideais, 
os saberes críticos contribuem na busca de estratégias 
que visam enfrentar a atual política criminal, constituindo 
elementos de resistência contra sistemas de opressão.

Cada estudo selecionado traz uma especificidade 
e um olhar singularizado para as questões relacionadas 
ao encarceramento feminino. Os materiais encontrados 
se aprofundam em temas como: sexualidades no cár-
cere, aumento do encarceramento feminino, violência 
e rede de apoio às encarceradas, mulheres e tráfico de 
drogas e estudos sobre o cárcere feminino, assim, cada 
investigação traz uma contribuição própria para a com-
preensão dessa realidade.
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Nessa perspectiva, a dissertação de mestrado 
de Laerte Santos (2018) “Sexualidades encarceradas: 
Afetos, desejos e prazeres no cortiço-prisão feminino 
do interior pernambucano”, parte de um olhar da 
Psicologia voltado para as subjetividades constituídas no 
ambiente carcerário para compreender os afetos, dese-
jos e prazeres que circulam nesse ambiente. Através de 
uma pesquisa etnográfica, utilizando-se de instrumen-
tos como diário de campo e observação-participante, 
além de entrevistas com 12 mulheres, foram coletados 
dados para elucidar como se dão os modos de expres-
são de suas sexualidades frente aos discursos, saberes, 
práticas e normas que visam a mortificação tanto dos 
corpos, como das subjetividades dessas aprisionadas.

O artigo “Na dor e no amor: violência e rede de 
apoio no encarceramento feminino”, de Juliana Diniz, 
Andrea Magalhães, e Mayla Monteiro (2019) utiliza uma 
abordagem qualitativa e exploratória ao entrevistar nove 
mulheres em situação de liberdade condicional há pelo 
menos 6 meses, para discutir violência e rede de apoio 
no âmbito do encarceramento feminino. O material trata 
do sofrimento psíquico gerado pela violência vivida no 
cárcere, versando, por exemplo, sobre o impacto psico-
lógico causado pelas “regras relacionais implícitas” dos 
presídios e como essas influenciam a vida das detentas e 
sua saúde mental. Para tanto, o estudo se refere à impor-
tância das redes de apoio, mostrando como a existência 
ou falta dessas afetam as mulheres encarceradas.

O artigo “Mulheres no Tráfico de Drogas: Retratos 
da Vitimização e do Protagonismo Feminino”, de 
Mariana Barcinski e Sabrina Cúnico (2016), é um ensaio 
sobre as especificidades da criminalidade feminina pau-
tado a partir da história de duas mulheres com longo 
envolvimento na rede de tráfico de drogas em favelas 
no Rio de Janeiro. Este artigo traz à tona o apagamento 
das mulheres nos estudos criminológicos, reafirmando 
que mesmo nas análises atuais produzidas sobre essa 
população o foco ainda é categorizar as mulheres deli-
tuosas como vítimas.

Em “Criminologia Crítica, Feminismo e Interseccio- 
nalidade na Abordagem do Aumento do Encarceramento 
Feminino”, Idilva Germano, Rebeca Monteiro, e Mariana 
Liberato (2018), através de perspectivas críticas e femi-
nistas da criminologia e sob uma ótica interseccional, 
analisaram o processo de criminalização de mulheres 
no Brasil e na América Latina. As autoras realizaram um 
ensaio interpretativo, buscando compreender os princi-
pais fatores que vêm sendo associados ao aumento do 
número de mulheres presas.

Nesse sentido, o ensaio interpreta dados a par-
tir dos princípios da criminologia crítica feminista. 
Entendemos que um modelo de “criminologia crítica 
feminista” se refere à junção de ambos os saberes cri-
minológicos, tendo em vista pontos em comum entre 
eles. Através da percepção de que categorias positi-
vistas, combatidas pela criminologia crítica, também 
demonstram uma descriminação de gênero que vincula 
as mulheres a estigmas de comportamento que bus-
cam legitimar a violência vivenciada por elas, inclusive 
no Sistema Penal; tem-se o antipositivismo como uma 
característica em comum e hipótese de convergência 
entre a criminologia crítica e a criminologia feminista 
(Weigert & Carvalho, 2020), que poderia inaugurar, 
então, este modelo.

Em uma outra perspectiva, a pesquisa bibliográ-
fica “Contribuições Feministas para os estudos acerca 
do aprisionamento de mulheres”, artigo de Daniela 
Carvalho e Claudia Mayorga (2017), expõe as principais 
contribuições do movimento feminista para o entendi-
mento das problemáticas do sistema prisional, princi-
palmente no que tange ao encarceramento feminino. 
Esse estudo também apresenta uma extensa produ-
ção teórica que expõe as trajetórias da Psicologia e 
da Criminologia desde suas concepções hegemônicas 
às suas revoluções críticas e giros epistemológicos. 
As autoras ainda abordam as problemáticas da seletivi-
dade e do viés de exotismo com os quais são tratadas as 
mulheres no cárcere, colocando em evidência questões 
sociais, históricas e de gênero que não podem ser visua-
lizadas separadamente.

Por fim, no artigo “Revisão sobre o Presídio 
Feminino nos Estudos Brasileiros”, de Júlia Bucher-
Maluschke, Jonas Silva, e Isabela de Souza (2019), temos 
uma revisão narrativa da literatura que objetiva identi-
ficar as pesquisas das universidades brasileiras sobre 
o cárcere feminino. Sua metodologia contribuiu para 
descrição de aspectos da realidade feminina no cárcere, 
possibilitando o acesso à informação para aqueles que 
estudam e propõem meios de intervenção na área.

Na discussão sobre o encarceramento feminino, 
abordar as relações de poder, que colocam as mulhe-
res na mira dos processos de criminalização, é tratar 
de um encontro de violências e estigmas que perpas-
sam suas vidas. Os materiais encontrados abordam 
diferentes dimensões desta realidade, propondo aná-
lises que contam com um encontro entre Criminologia 
Crítica, Feminista e a Psicologia. Ao analisarmos como 
esses discursos se cruzam nas produções atuais sobre 
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o encarceramento de mulheres no Brasil, destacamos 
discussões compartilhadas entre os seis trabalhos e 
importantes contribuições que detalharemos a seguir.

A maioria dos materiais encontrados questionam 
o olhar essencialista ao qual as mulheres que cometem 
delitos são submetidas (Barcinski & Cúnico, 2016; Bucher 
Maluschke, Silva, & Souza, 2019; Carvalho & Mayorga, 
2017; Diniz et al., 2019; Germano, et al., 2018; Santos, 
2018). No cerne dos debates sobre as questões de 
gênero se situam diálogos voltados para a transforma-
ção social no cárcere feminino, provenientes dos estudos 
criminológicos feministas, que se interligam também com 
a Criminologia e a Psicologia de bases críticas.

Nesse sentido, dois temas atravessaram os deba-
tes empreendidos nos trabalhos analisados: ‘o estigma 
de ser mulher e a prisão’, além de ‘subjetividade, prisão 
e novas possibilidades na Psicologia’. Em seguida, tra-
taremos desses assuntos de forma pormenorizada em 
sessões destacadas.

Mulheres, Estigmas e Prisão
O artigo de Carvalho e Mayorga (2017), ao tra-

balhar a estigmatização e patologização que cercam 
mulheres de alguma forma desviantes do padrão social 
imposto ao gênero, traz uma perspectiva de como isso 
afeta suas vidas subjetivamente e seus corpos. Essas 
características são discutidas através de debates históri-
cos, onde as autoras relembram como as transgressões 
aos ideais de cuidado e delicadeza designados ao femi-
nino vem sendo considerados “antinaturais” há sécu-
los. Tais eventos seguem revelando uma necessidade 
de que suas infrações sejam consideradas expressões 
doentias da própria personalidade e sexualidade, uma 
perversidade e falta de caráter intrínsecas e/ou uma 
submissão cega ao masculino, socialmente visto como 
executor de forte influência sobre mulheres.

Dessa forma, o fenômeno da estigmatização e 
da patologização é revisitado como um emblema his-
tórico, refletido em diversos acontecimentos. Esse é o 
caso da insistente perseguição de mulheres na inqui-
sição na Idade Média e mais recentemente nos con-
ceitos da Criminologia Positivista pautados por Cesare 
Lombroso. À vista disso, o artigo pontua o papel de con-
trole assumido pelo direito penal em deliberadamente 
castigar mulheres que transgridem as atribuições de 
gênero designadas culturalmente. Partindo do ponto de 
vista feminista, as autoras analisam como as relações 
de poder surgidas desses contextos sócio-históricos e 
culturais, ordenados por valores patriarcais, racistas, 

classistas e sexistas, geram uma afetação de ordem 
subjetiva e concreta. Assim, torna-se evidente como as 
dinâmicas das relações de poder impulsionam as taxas 
de encarceramento feminino na sociedade (Carvalho e 
Mayorga, 2017).

Pensando nessa discussão, Barcinski e Cúnico 
(2016) trazem mais reflexões sobre as questões de 
gênero que permeiam o sistema de justiça penal. Além 
disso, também implementam uma crítica ao convencio-
nal olhar com o qual as produções acadêmicas abordam 
mulheres traficantes, subvertendo a ideia de que ocu-
pam exclusivamente a posição de vítimas. Desse modo, 
ambas as posturas se associam ao conceito relacional 
de gênero utilizado pelas autoras, ratificando que a 
produção de sentido do masculino só pode ser con-
cebida a partir do feminino e vice-versa. Tais relações, 
produzidas na mediação cultural e seguindo prescrições 
socialmente estabelecidas ao masculino e ao feminino, 
se reafirmam por meio de aproximações e afastamentos 
de comportamentos e emoções associados a cada um 
desses gêneros.

Atentando para esses fatores, segundo aborda-
gens majoritárias no campo, as mulheres não seriam 
capazes de ocupar posições de poder ou exercer seu 
arbítrio na dinâmica do tráfico. Nesse sentido, essa aná-
lise reforça a importância da centralidade de gênero nos 
estudos criminológicos e levanta discussões significativas 
para compreensão das múltiplas trajetórias das mulhe-
res no cárcere, relacionando-se intrinsecamente com a 
Criminologia Feminista. Ademais, são igualmente rele-
vantes as pontuações contrárias a esse discurso hegemô-
nico. A investigação da vida de mulheres que ocuparam 
posições de poder e de protagonismo no comércio de 
drogas sugere importantes reflexões acerca das constru-
ções sociais deferidas ao feminino e ao masculino.

À vista disso, é imprescindível rememorar que 
mulheres ocupando lugares tradicionalmente delegados 
aos homens jamais puderam exercer plenamente suas 
funções devido ao impasse das concepções de gênero 
que se reproduzem dentro do tráfico. Ainda que se apo-
derem de um lugar de protagonismo, são submetidas e 
afetadas pela dinâmica relacional que não as permite 
experienciar o poder de maneira absoluta. Dessa forma, 
sua posição de autoridade é frequentemente posta à 
prova em comparativo a dominação masculina nesse 
campo. Essas barreiras tornam seu controle limitado, e 
seu poder acaba sendo costumeiramente sustentado na 
subjugação de outras mulheres ou crianças. (Barcinski & 
Cúnico, 2016).
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A maioria dos materiais encontrados traz uma 
reflexão crítica aos dispositivos científicos, práticas e 
saberes alicerçados em estigmatizar as mulheres que 
cometem delitos, como a medicina, a psiquiatria, a psi-
cologia, a antropologia e as teorias criminológicas. A crí-
tica à Psicologia aparece especialmente focalizada em 
perspectivas diagnósticas e hegemônicas, que apontam 
para a individualização de problemáticas sociais e con-
tribuem para tecnologias que operacionalizam e fomen-
tam a sujeição e controle de corpos aprisionados, sendo 
fonte produtora de sofrimento (Germano, et al., 2018; 
Santos, 2018).

Subjetividade, Prisão e uma outra Psicologia
É interessante notarmos também, que as prisões 

constituem-se como ambientes de regressão de direi-
tos conquistados e de perda de dignidade, que retrata 
uma faceta humana que a sociedade tenta esconder. Há 
ainda uma perpetuação dos mecanismos de violência, 
punição física, verbal e material no funcionamento do 
cárcere. Outrossim, há perdas na esfera afetiva, pois a 
privação de liberdade se estende à privação relacional, 
tanto no âmbito interno, quanto nos vínculos externos, 
demonstrando que o aprisionamento surte efeito em 
todos aqueles que integram em menor ou maior grau o 
sistema prisional (Diniz et al., 2019).

Por fim, na interseção entre os saberes positi-
vistas, se produz uma subjugação da figura das mulhe-
res nas relações sociais. À medida que o poder-saber 
produzido por esses conhecimentos auxiliam a ditar o 
papel feminino de subordinação na sociedade ociden-
tal, há consequências que recaem sobre elas em forma 
de punição. Isso demarca a necessidade da inserção da 
Psicologia no cárcere como um saber ético, político e 
alinhado com a defesa dos Direitos Humanos. É com o 
aporte da psicologia crítica que se propõe a questionar 
tais marcadores sociais e não os reforçar por laudos 
“imparciais” e puramente clínicos, que mora a possibi-
lidade da união dos saberes psicológicos às teorias cri-
minológicas crítica e feminista, para repensar o cárcere 
feminino e seu crescimento no Brasil e América Latina 
(Germano, et al., 2018).

É interessante perceber que a composição da lite-
ratura levantada pelos estudos demonstra, por um lado, 
uma visão da psicologia que é integrante e constituinte 
das criminologias crítica e feminista, quando desen-
volvem articulações teóricas possíveis entre ambos os 
campos e a possibilidade de ruptura de práticas indi-
vidualizantes e classificatórias por parte da ciência 
psicológica. Por outro lado, também apontam que tais 

práticas ainda estão presentes no cotidiano das insti-
tuições prisionais e no Sistema de Justiça, perpetuando 
vertentes tradicionais e as problemáticas advindas de 
práticas legitimadoras de violações de direitos huma-
nos, preconceito e exclusão.

Compreende-se disso a necessidade de que a 
Psicologia esteja disposta, enquanto ciência e profis-
são, a contribuir com reflexões críticas que repensem 
o sistema penal que restringe vidas e mortifica corpos. 
As análises do material investigado problematizam 
que tais pautas devem se dar através de uma psicolo-
gia comprometida politicamente com a crítica ao atual 
modelo de sociedade, se opondo a um modelo de ciên-
cia fomentador de métodos acríticos que se auto procla-
mam imparciais, mas que na verdade resultam na pato-
logização e segregação de uma população já marginal, 
servindo para a manutenção do sistema (Silva, 2017).

Assim, compreende-se a existência de uma certa 
consolidação da psicologia em uma esfera do já mencio-
nado pensamento crítico, que vem ganhando espaço nas 
discussões acadêmicas e preocupando-se com um debate 
que aponte para a superação das práticas que produzem 
exclusão e sofrimento. Ao mesmo tempo, isso ainda não 
tem representado a superação de uma outra corrente, 
que carrega aspectos positivistas em suas práticas para 
a legitimação de uma criminologia aliada à reprodução 
de um sistema de opressão seletivo e violador dos direi-
tos humanos. É com uma roupagem de diagnósticos e 
profissionalismo, com reproduções acríticas de técnicas 
que desconsideram o campo social como constituinte da 
subjetividade humana, que a psicologia acrítica é utili-
zada para fomentar estereótipos que retroalimentam o 
sistema carcerário no Brasil (Silva, 2017).

Considerações finais
Em suma, as produções encontradas demons-

tram que a ciência psicológica e as criminologias de 
base crítica e feminista vêm atuando nesse cenário de 
forma ética, crítica, política e alinhada com a defesa dos 
Direitos Humanos. Indo além, todos os materiais abor-
dam as vivências afetivas e a realidade subjetiva das 
mulheres encarceradas, criticando o processo de desu-
manização sofrido por elas nesse ambiente. Nesse con-
texto, a maioria das produções encontradas relatam a 
urgência em utilizar essas análises em prol de criarmos 
alternativas ao encarceramento, enfatizando a impor-
tância da resistência e luta frente aos destruidores e 
mortificantes efeitos do cárcere.
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Frente a pouca quantidade de estudos acadêmi-
cos-científicos que abordem os diálogos entre as ciências 
psicológica e criminológicas, indicamos o mapeamento 
de grupos e laboratórios nacionais de pesquisa que bus-
cam compreender e produzir estudos científicos que tra-
tem criticamente de questões relacionadas ao encarce-
ramento de mulheres e a integralização desses saberes. 
Ressaltamos ser imprescindível a produção de estudos 
no Brasil na área da Psicologia sobre o tema do encarce-
ramento feminino; mas para tratar desse debate é indis-
pensável uma vinculação teórica com as Criminologias 
Crítica e Feminista que tanto têm contribuído para essas 
pautas. Nesse entendimento, indicamos a necessidade 
de aprofundar diálogos interdisciplinares entre essas 
áreas, visando promover contribuições teóricas críticas 
e práticas voltadas para a transformação da realidade do 
cárcere feminino no Brasil.

Constatamos, a partir da revisão realizada, as 
múltiplas possibilidades de diálogos nos campos crimi-
nológicos e psicológicos sobre aspectos que incidem na 
realidade das mulheres encarceradas. Nesse sentido, 
os estudos convergem ao tratar do sofrimento psíquico 
e das opressões que se interseccionam na trajetória 
de vida das mulheres criminalizadas; além de indicar 
a necessidade de um esforço para reinventar práticas 
e saberes voltados à transformação da realidade do 
cárcere feminino no Brasil. Mas, para que tais possibi-
lidades possam ser exploradas, deve haver um investi-
mento por parte da ciência psicológica para credibilizar 
suas vertentes outrora marginalizadas, uma vez que his-
toricamente a psicologia alinha seus saberes aos cam-
pos criminológicos tradicionais de forma a favorecer a 
manutenção do sistema penal vigente.

Em conclusão, o que se aponta neste trabalho 
é a existência de uma linha mais crítica e progressista 
da psicologia, que é capaz de dialogar com os debates 
propostos pelas criminologias crítica e feminista. Além 
disso, que o encontro entre esses campos do saber 
emerge como frutífera possibilidade interdisciplinar no 
avanço de teorias e práticas alinhadas com a garantia 
dos direitos humanos e pela resistência às pautas con-
tra-hegemônicas, que insistem pela manutenção de um 
sistema que preza pela exclusão e morte de certos gru-
pos sociais.

Vislumbra-se que mais trabalhos dialógicos 
e interdisciplinares possibilitem o avanço de uma 
Psicologia crítica e capaz de questionar e ganhar mais 
espaço na garantia de uma sociedade mais democrática 
e justa.

Referências
Andrade, C. D. (2016). Por uma criminologia crítica feminista. Revista 

Espaço Acadêmico, 16(183), 14-25. Recuperado de https://perio-
dicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/32348

Barcinski, M., & Cúnico, S. D. (2016). Mulheres no tráfico de 
drogas: retratos da vitimização e do protagonismo femi-
nino. Civitas - Revista de Ciências Sociais, 16(1), 59-70. doi: 
10.15448/1984-7289.2016.1.22590

Batista, V. M. (2011). Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de 
Janeiro: Revan.

Bucher-Maluschke, J. S. N. F., Silva, J. C., & Souza, I. B. S. (2019). 
Revisão sobre o presídio feminino nos estudos brasileiros. Psicologia 
& Sociedade, 31, 1-15. doi: 10.1590/1807-0310/2019v31216159

Carvalho, D. T. P., & Mayorga, C. (2017). Contribuições feministas 
para os estudos acerca do aprisionamento de mulheres. Estudos 
Feministas, 25, 99-116. doi: 10.1590/1806-9584.2017v25n1p99

Castro, A. E. F., & Yamamoto, O. H. (1998). A Psicologia como profis-
são feminina: apontamentos para estudo. Estudos de Psicologia, 3, 
147-158. doi: 10.1590/S1413-294X1998000100011

Diniz, J., Magalhães, A. S., & Monteiro, M. C. (2019). Na dor e no amor: 
violência e rede de apoio no encarceramento feminino. O Social 
em questão (Rio de Janeiro), 22(45), 81-102. Recuperado de http://
osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_45_art_4.pdf

Estrela, M. L. P. (2018). Mulheres, tráfico de drogas e sistema prisio-
nal: reflexões à luz das criminologias crítica e feminista (Trabalho 
de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa). Recuperado de https://repositorio.ufpb.br/jspui/
handle/123456789/18069

Germano, I. M. P., Monteiro, R. A. F. G., & Liberato, M. T. C. (2018). 
Criminologia crítica, feminismo e interseccionalidade na aborda-
gem do aumento do encarceramento feminino. Psicologia: Ciência 
e Profissão, 38, 27-43. doi: 10.1590/1982-3703000212310

Giacomello, C. (2013). Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitencia-
rios en America. Londres: IDPC. Recuperado de https://www.unodc.
org/documents/congress/background-information/NGO/IDPC/IDPC-
Briefing-Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (2006, 23 de agosto). Institui 
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilí-
cito de drogas; define crimes e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, seção 1.

Rauter, C. (2003). Criminologia e Subjetividade no Brasil (1ª Ed.). Rio 
de Janeiro: Revan.

Santos, L. P. B. (2018). Sexualidades encarceradas: afetos, desejos 
e prazeres no cotidiano do cortiço-prisão feminino do interior per-
nambucano. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife). Recuperado de https://repositorio.ufpe.br/
handle/123456789/32084

Silva, N. G. S. E. Jr. (2017). Política criminal, saberes criminológicos 
e justiça penal: que lugar para a Psicologia? (Tese de Doutorado, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal). Recuperado 
de https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23744

Silva, N. G. S. E. Jr., & Garcia, R. M. (2010). Moncorvo Filho e algu-
mas histórias do Instituto de Proteção e Assistência à Infância. 



R. M. Garcia, et al.

353

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 344-353

Estudos e Pesquisas em Psicologia, 10(2), 613-632. Recuperado 
de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1808-42812010000200019&lng=pt&tlng=

Tannuss, R. W., Silva, N. G. S. E. Jr., & Garcia, R. M. (2020). Mulheres 
no tráfico: diálogos sobre transporte de drogas, criminalização e 
encarceramento feminino. In R. M. Garcia, C. H. Campos, N. G. S. E. 

Jr. Silva, & R. W. Tannuss. (Orgs.), Sistema de justiça criminal e 
gênero: diálogos entre as Criminologias Crítica e Feminista (1ª ed., 
pp. 15-40). João Pessoa: CCTA/UFPB.

Weigert, M. A. B., & Carvalho, S. (2020). Criminologia feminista com cri-
minologia crítica: perspectivas teóricas e teses convergentes. Direito 
e Práxis, 11, 1783 1814. doi: 10.1590/2179-8966/2019/38240

Renata Monteiro Garcia, Doutora em Psicologia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é 
Professora Adjunta da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e vice-Líder do LAPSUS/UFPB. Endereço para correspondência: 
PPGDH-CCHLA – Central de Aulas, Bloco B - Campus I Lot, Cidade 
Universitária, João Pessoa/PB, CEP 58.051-900. Telefone: (83) 3209-
8799. Email: renata.garcia@academico.ufpb.br ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-0788-9095

Amanda Oliveira Magalhães, Graduanda em Psicologia na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Email: amandamagalhaespsi 
@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2599-741X

Aléxia Carolina Gonçalves da Silva, Graduanda em Psicologia 
na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Email: acgs@academico.
ufpb.br ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8482-4135

Giovanna Ignowsky Borba, Graduanda em Ciências Jurídicas 
na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Email: giovanna. 
ignowsky@academico.ufpb.br ORCID: https://orcid.org/0000- 
0002-2627-2958

Jeferson Trindade Silva Borges, Mestrando em Direitos 
Humanos na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Email: 
jefersontrindadeborges@outlook.com ORCID: https://orcid.org/ 
0000-0002-3893-4904

Recebido em 06.jun.22
Revisado em 05.nov.22

Aceito em 07.dez.22



Estudos de Psicologia

DOI: 10.22491/1678-4669.20220033 ISSN (versão eletrônica): 1678-4669 Acervo disponível em http://pepsic.bvsalud.org

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 354-365
354

Percepção de discriminação racial em usuárias(os) da 
Atenção Básica e Interseccionalidade

Raquel da Silva Silveira. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Damião Soares de Almeida Segundo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Alisson Ferreira Batista. Universidade Ritter dos Reis
Sabrina Gomes Nunes. Secretaria Municipal de Educação de Viamão
Giorgia Fogaça Santos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Henrique Caetano Nardi. Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo
Estudo sobre as percepções de discriminação vividas em uma amostra da população usuária da Atenção Básica do SUS, no RS. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a intersecção entre raça/cor e sexo/gênero nas respostas obtidas. Comparou-se com resultados de pesquisa 
brasileira que utilizou os mesmos instrumentos. Foram entrevistadas(os) 521 usuárias(os) de duas cidades, com idades entre 18 e 
81 anos, majoritariamente negras, mulheres, com renda familiar de até dois salários mínimos e ensino fundamental incompleto. 
A Escala de Discriminação Explícita e um questionário de dados sócio demográficos foram aplicados. Conduziu-se análises estatísticas 
comparando os quatro grupos (mulheres negras e brancas, homens negros e brancos). Aproximadamente metade das pessoas 
brancas não identificou sofrer qualquer discriminação. As pessoas negras apresentaram médias de frequência geral de ocorrência 
significativamente superior em relação a homens brancos. Raça/cor e condição socioeconômica foram as motivações mais apontadas.
Palavras-chave: discriminação; raça; gênero; interseccionalidade; SUS.

Abstract
Perception of racial discrimination in primary care users and intersectionality. Study on perceptions of discrimination experienced 
in a sample of the population that uses SUS Primary Care, in the Rio Grande do Sul state. The aim of this paper was to analyze 
the intersection between race/color and sex/gender in the collected data. A comparison was made with results of a Brazilian 
research that used the same instruments, aiming to contribute to studies on the perception of racism. 521 users were interviewed 
in two cities, aged between 18 and 81 years old, mostly black, women, with a family income of up to two minimum wages and 
incomplete elementary education. The Explicit Discrimination Scale and a questionnaire of socio-demographic data were applied. 
Statistical analyzes were conducted comparing the four groups (black and white women, black and white men). Approximately 
half of white people did not identify suffering any discrimination. Black people had a significantly higher average overall frequency 
of occurrence than white men. Race/color and socioeconomic condition were the most mentioned motivations.
Keywords: discrimination; race; gender; interseccionality; SUS.

Resumen
Percepción de la discriminación racial en usuarios de atención primaria e interseccionalidade. Estudio de percepciones de discriminación 
vividas en una muestra de la población que utiliza Atención Primaria del SUS (Sistema Único de Saúde), en el estado de Rio Grande do Sul. 
El objetivo de este artículo fue analizar la intersección entre raza/color y sexo/género en los datos recogidos.Se comparó con los resultados 
de una investigación brasileña que utilizó los mismos instrumentos. Se entrevistaron 521 usuarios en dos ciudades, com edades entre 18 y 
81 años, em su mayoría mujeres negras, con un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos y educación primaria incompleta. Se aplicó 
la Escala de Discriminación Explícita y un cuestionario de datos sociodemográficos. Se realizaron análisis estadísticos comparando los 
cuatro grupos (mujeres negras y blancas, hombres negros y blancos). Aproximadamente la mitad de las personas blancas no identificaron 
sufrir discriminación alguna. Las personas de raza negra tenían una frecuencia general media de aparición significativamente más alta 
que los hombres de raza blanca. La raza/color y la condición socioeconómica fueron las motivaciones más mencionadas.
Palabras clave: discriminación; raza; género; interseccionalidade; SUS.
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A percepção do racismo é uma temática bastante 
explorada nas pesquisas em saúde nos Estados Unidos 
da América (EUA); no Brasil, contudo, esse campo de 
estudos é recente (Rosa, 2018). Mesmo que em 2005 a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha explicitado 
o racismo como uma Determinação Social em Saúde 
(DSS) (Borghi, Oliveira, & Sevalho, 2018), esse ainda é 
um tema em consolidação no Brasil (Werneck, 2016). 
A fim de contribuir com esta temática, este estudo 
investigou a autopercepção de racismo vivido por usuá-
rias(os) do SUS frente às situações apresentadas pelo 
instrumento de pesquisa utilizado.

O racismo tem sido conceituado como uma estru-
tura histórica que organizou as sociedades através da 
distribuição desigual e hierárquica dos recursos mate-
riais e simbólicos em função da raça/cor (Jones, 2000; 
Mbembe, 2019). Na especificidade do racismo no Brasil, 
destacamos três aspectos fundamentais: o mito da 
democracia racial, os processos de branqueamento da 
população e o discurso da meritocracia (Almeida, 2020; 
Bento, 2014).

O mito da democracia racial e os processos de bran-
queamento permanecem como discursos que sustentam a 
crença de que no Brasil não temos racismo, pois somos um 
povo mestiço/miscigenado. Um dos efeitos deste mito é a 
negação do racismo e o consequente silenciamento sobre 
as iniquidades raciais (Munanga, 2017). Lélia Gonzáles 
(2018) chamou essa singularidade do Brasil de racismo de 
denegação. Esse processo de silenciamento e de negação 
sobre o racismo continua produzindo impactos na produ-
ção científica da saúde (Werneck, 2016).

Estudos sobre a dinâmica do racismo têm pro-
posto, pelo menos, três níveis de racismo: o institucional, 
o interpessoal e o internalizado (Jones, 2000). No Brasil, 
Silvio Almeida (2020) é um dos autores que explicita o 
impacto do racismo na construção histórica do nosso 
país, ou seja, o racismo como estruturante de todas as 
instâncias da sociedade brasileira. Nessa trama entre as 
estruturas institucionais, as relações interpessoais e seus 
efeitos nos processos de subjetivação, este estudo foca-
liza o racismo vivido nas relações interpessoais. Nesse 
nível, o racismo se expressa por meio de preconceitos e 
de discriminações em situações do cotidiano. Os estudos 
da psicologia social definem o preconceito como uma 
atitude complexa, contextual e que expressa relações de 
hostilidade a pessoas de grupos socialmente desvaloriza-
dos. Apresentam aspectos cognitivos, afetivos e de rela-
ções de poder. Por isso os preconceitos apresentam uma 
estrutura rígida, de difícil modificação. Os estereótipos 

são as estruturas cognitivas que nos permitem classifi-
car os grupos sociais, podendo ser positivos ou negativos 
(Lima, 2020). Segundo Carlos Moore (2012), o racismo 
produz os preconceitos e estereótipos mais violentos 
que habitam o imaginário social e individual, uma vez 
que desumanizam as pessoas negras. As discriminações 
raciais são as atitudes expressas de exclusão e prejuízo 
por motivo de raça/cor (Jones, 2000). Infelizmente, 
a experiência de inferiorização e de rotulação com este-
reótipos negativos tem sido uma vivência cotidiana da 
população negra no Brasil (Anunciação, Trad, & Ferreira, 
2020). Os impactos do racismo se materializam nas 
estatísticas de homicídios, feminicídios de mulheres e 
meninas negras, baixa escolarização e baixa renda, entre 
outras (Bueno & Lima, 2019).

Quando se analisa o racismo numa perspectiva 
interseccional, na qual os(as) pesquisadores(as) estão 
cientes de que além de raça/cor, o sexo/gênero também 
produz iniquidades em saúde (Campbell, 2015), tere-
mos uma visibilidade mais específica das articulações 
que o racismo produz na relação com o sexismo. A cate-
goria sexo/gênero é utilizada neste artigo para diferen-
ciar homens e mulheres. Entretanto, cabe salientar que 
o conceito de gênero é mais complexo que o binarismo 
construído historicamente, pois explicita as relações de 
poder que hierarquizaram e naturalizam as diferenças 
entre o masculino e o feminino (Guaranha, Scobernatti, 
Romanini, & Silveira, 2015).

Estruturalmente, a interseccionalidade entre 
racismo e sexismo tem como efeito uma maior vulne-
rabilidade das mulheres negras. Estudos mostram que 
esse seguimento da população continua ocupando os 
piores indicadores em quase todos os âmbitos da vida 
(Campos, França, & Feres Júnior, 2018), com exceção 
das taxas de homicídio, violência policial e encarcera-
mento, majoritariamente reservadas aos jovens negros 
pobres (Bueno & Lima, 2019). Nesse sentido, ressalta-
mos a importância do conceito de interseccionalidade 
como uma forma específica de articulação dos mar-
cadores sociais na conformação das formas de opres-
são, uma vez que o racismo afetará de forma diferente 
mulheres negras e homens negros (Crenshaw, 2017).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 
analisar, de forma interseccional, os marcadores sociais 
raça/cor e sexo/gênero nas percepções de discrimina-
ção vividas por usuárias(os) da Atenção Básica (AB) nas 
cidades de Porto Alegre e de Pelotas/RS, no percurso 
de suas vidas. Para tanto, traçamos um perfil dessas(es) 
usuárias(os) e comparamos quatro grupos, formados 
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pela intersecção raça/cor e sexo/gênero (i.e., mulher 
negra, mulher branca, homem negro, homem branco), 
quanto à frequência de ocorrência e às motivações 
declaradas para o tratamento discriminatório recebido 
diante de 18 situações da vida (educação, trabalho, ser-
viços públicos e privados, relações familiares e/ou afe-
tivas). Com intuito de contribuir com os estudos sobre 
a percepção do racismo, bem como com as discussões 
pertinentes à Política Nacional da Saúde Integral da 
População Negra/2009 (PNSIPN), propusemos um diá-
logo com resultados de pesquisas recentes que utili-
zaram o mesmo instrumento deste estudo (i.e., Escala 
de Discriminação Explícita no Brasil; Bastos, Faerstein, 
Celeste, & Barros, 2012).

Método
Participaram 521 usuárias (os) da AB do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no RS - cidades de Porto Alegre 
(81,4%) e de Pelotas (18,6%), com idades entre 18 e 
81 anos (M = 43,33; DP = 16,14). A maioria delas(es) 
era negra(o) (53,2%), do gênero feminino (80,4%), com 
renda familiar de até dois salários mínimos (55,1%) e 
ensino fundamental incompleto (30,5%). Os grupos 
formados para as análises de comparação foram de 
mulheres negras (n = 220), mulheres brancas (n = 199), 
homens negros (n = 57) e homens brancos (n = 45).

Este estudo é um desdobramento da pesquisa 
quanti-qualitativa intitulada “Racismo, Relações de 
Saber-Poder e Sofrimento Psíquico”, realizada entre 
2015 e 2018, a qual se propôs a produzir indicado-
res epidemiológicos que visibilizassem os impactos 
do racismo na saúde mental de usuárias(os) da AB no 
SUS nas cidades de Porto Alegre e de Pelotas, no RS. 
Consideramos como população-alvo todas(os) as(os) 
usuários(as) das Unidades de Saúde (US) na cidade de 
Porto Alegre/RS, a qual estava dividida em oito Regiões 
de Saúde, em um total de 142 US. Essas US estão dis-
tribuídas de acordo com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), ou seja, há mais equipamentos de saúde 
nas regiões periféricas e com maior vulnerabilidade. 
Os critérios de inclusão foram ser maiores de 18 anos e 
não apresentar transtornos mentais ou alterações visí-
veis no estado mental, por exemplo, decorrentes do uso 
de álcool e/ou drogas, no momento da entrevista. As 
entrevistas foram realizadas nas salas de espera das US.

A equipe de entrevistadoras(es) foi composta por 
estudantes de graduação treinadas(os) que foram orien-
tadas(os) a abordar pessoas com perfis diversos (etários, 

de gênero, raciais). Ao chegar à Unidade de Saúde, a 
equipe entrevistadora contatava a gerência do serviço, 
previamente avisada da pesquisa, e iniciava a abordagem 
aleatória das(os) usuárias(os) na sala de espera. A(o) usuá-
ria(o) era convidada(o) a participar de uma pesquisa sobre 
“discriminação e saúde”; caso aceitasse, era lido o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), colhida a 
assinatura da(o) entrevistada(o) e iniciada a aplicação 
dos questionários face a face. Caso a pessoa abordada 
não aceitasse participar da pesquisa, passava-se a con-
vidar outra(o) usuária(o). Assim, a amostra foi composta 
por aquelas(es) que, cientes dos objetivos do estudo e 
demais informações do TCLE, deram o seu consentimento 
com a assinatura do Termo. A pesquisa foi aprovada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da 
UFRGS, tendo sido aprovada neste último pelo Parecer 
Consubstanciado de n. CAAE 44949315.3.3001.5338.

Para alcançar o objetivo proposto neste artigo, 
foram utilizadas a Escala de Discriminação Explícita (EDE) 
e questões sociodemográficas. A EDE (Bastos et al., 2012) 
é constituída por 18 situações de tratamento discrimina-
tório, tais como ser tratado(a) com desprezo ao tentar 
namorar alguém, ser avaliado(a) injustamente em ativi-
dades no trabalho ou estágio e ser excluído(a) ou dei-
xado(a) de fora por um grupo de amigos(as) da escola/
faculdade. Em cada uma das situações é solicitado à/ao 
respondente que indique a frequência de ocorrência do 
tratamento discriminatório descrito, por meio de escala 
Likert de quatro pontos, variando de nunca (zero) a sem-
pre (três); e o(s) motivo(s) para o tratamento discrimina-
tório escolhido(s) em uma lista com 17 sugestões (e.g., 
condição socioeconômica, raça, idade, gênero, outros), 
podendo indicar outros. Pesquisas anteriores (Bastos et 
al., 2012; Bernardo, Bastos, & Moretti-Pires, 2018) suge-
rem a aplicação da EDE em públicos diferentes dos já rea-
lizados. Por reconhecermos a capacidade de visibilizar as 
situações de racismo cotidiano que vivenciam as pessoas 
negras, aplicamos esse instrumento em usuários/as da 
AB, como já afirmado. Modificamos a aplicação da escala 
para entrevista face a face (originalmente era autoapli-
cada), na qual eram lidas as perguntas e entregue uma 
folha A4 impressa com o quadro de motivos. A troca do 
método de aplicação da EDE foi realizado para facilitar a 
compreensão do instrumento e auxiliar na identificação 
dos motivos através da folha impressa, caso a(o) usuá-
ria(o) tivesse percebido a discriminação.

A partir das respostas foram contabilizadas, para 
cada um dos 18 cenários, as frequências de ocorrência ou 
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não de tratamento discriminatório e do(s) motivo(s) para 
o tratamento. Além disso, foram computados os escores 
em relação aos 18 cenários em conjunto de frequência 
de ocorrência e somatório de motivos, considerando a 
ausência/presença para tratamento discriminatório por 
qualquer dos motivos (escores teóricos de 0 a 18).

Quanto às informações sociodemográficas, foram 
solicitadas: raça/cor, sexo/gênero/sexualidade, posição 
socioeconômica, idade, entre outras. Para os fins deste 
artigo, utilizou-se o critério do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010) para raça/cor (i.e., 
branca, preta, parda, amarela e indígena) e agrupou-se 
pardos(as) e pretos(as) como “negros(as)”. As respostas 
às opções de raça/cor amarela e indígena foram excluí-
das, pois tiveram uma pequena quantidade de respon-
dentes. Cabe destacar que incluímos no quadro de moti-
vos da EDE o marcador de identidade de gênero “trans”, 
mas ninguém se autodeclarou como pessoa transexual. 
Essa ausência de entrevistadas(os) transexuais é uma 
informação importante para ser explorada por outros 
estudos e pode indicar a evitação do uso da AB por pes-
soas trans, tal como descrito por Guaranha et. al. (2015).

Realizaram-se análises descritivas para conhecer 
o perfil da amostra; testes qui-quadrado para comparar 
a frequência das respostas à EDE para quatro grupos for-
mados pela intersecção dos marcadores raça/cor e sexo/
gênero (i.e., MN - mulher negra, MB - mulher branca, HN 
- homem negro, HB - homem branco); ANOVA e teste pos-
t-hoc Games-Howell, para comparar as médias nos esco-
res da frequência de ocorrência e o somatório de moti-
vos, para os grupos de intersecção (i.e., MN, MB, HN, HB). 
O post-hoc Games-Howell foi escolhido por ser uma esta-
tística que pondera as diferenças de tamanho entre os 

grupos comparados, corrigindo possíveis distorções, como 
a igualdade de variância (Shingalaand & Rajyaguru, 2015). 
As análises foram feitas no software SPSS versão 21.

Resultados e discussão
Como relatado anteriormente, a escala de discri-

minação utilizada (EDE) apresenta 18 situações em que a 
pessoa identificou um tratamento discriminatório, como 
por exemplo: a) Você já foi vigiado/a, perseguido/a ou 
detido/a por seguranças ou policiais sem que tenha dado 
motivos para isso? Pense que isso pode ter acontecido 
em lojas, bancos, na rua, festas, locais públicos, entre 
outros; b) A família de alguma pessoa com quem você se 
relacionou afetivamente, ficou, namorou ou casou rejei-
tou você ou tentou impedir sua relação com ele(a)?

Caso a pessoa respondesse sim, ela era convidada a 
identificar qual ou quais, segundo sua percepção, seriam 
os possíveis motivos para esta experiência: a) condição 
econômica/classe social; b) cor ou raça; d) deficiência 
física; d) doença; e) forma de vestir; f) idade; g) local de 
moradia; h) ser homem ou mulher; i) ser travesti ou tran-
sexual; j) orientação sexual; k) orientação política; l) reli-
gião ou culto; m) ser gordo/a ou magro/a; n) sotaque ou 
forma de falar; o) tipo de comportamento ou hábito de 
vida; p) usar óculos; q) ter determinados valores morais, 
éticos ou estéticos; r) outro(s) motivo(s). Em relação às 
motivações para o tratamento discriminatório exploradas 
no instrumento, a Tabela 1 apresenta a frequência com 
que as principais motivações foram indicadas pelas(os) 
respondentes ao longo das 18 situações. Destacam-se 
as motivações “raça/cor”, “condição socioeconômica” e 
“forma de falar”, com os maiores números de indicações.

Tabela 1. Motivações autorrelatadas para as experiências de tratamento diferencial de acordo com a combinação das variáveis (sexo/gênero 
e raça/cor)

Motivações
Combinação (sexo/gênero e raça/cor) - n (%)

Mulheres /negras Mulheres /brancas Homens /negros Homens /brancos χ2

Classe 71 (32,27) 65 (32,66) 24 (42,10) 17 (37,77) 2,40

Raça/cor 105 (47,72) 20 (10,05) 30 (52,63) 2 (4,44) 98,27*

Forma de vestir 97 (44,09) 83 (41,70) 28 (49,12) 21 (46,66) 1,16

Idade 37 (16,81) 34 (17,08) 17 (29,82) 9 (20,00) 5,56

Local de moradia 20 (9,09) 20 (10,05) 15 (26,31) 5 (11,11) 13,95**

Sexo/gênero 31 (14,09) 38 (19,09) 2 (3,5) 2 (4,44) 12,90**

Peso corporal 44 (20,00) 41 (20,6) 7 (12,28) 7 (15,55) 2,49

Forma de falar 15 (6,81) 21 (10,55) 12 (21,05) 9 (20,00) 13,64**

Total (n) 220 199 57 45 -
Nota. *= p < 0,001; **= p < 0,01
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Vivências Cotidianas de Discriminação Racial: 
Comparando Estudos

A percepção de discriminação racial tem sido 
estudada como um potente sinalizador do racismo 
(Jones, 2000). Os impactos negativos produzidos pelo 
racismo na saúde vão desde a baixa autoestima até 
situações de violência física e homicídios. Os resulta-
dos desta pesquisa corroboram os achados de outros 
estudos sobre percepção de discriminação e sua rela-
ção com o racismo na população brasileira (Anunciação 
et. al., 2020). Para uma análise interseccional desta 
amostra de usuárias(os) da AB, é importante visibilizar a 
articulação raça/cor e classe social. Ainda que o racismo 
opere independentemente da classe social, esta amos-
tra apresenta um recorte homogêneo de classe social 
baixa, predominantemente, com renda familiar de até 
dois salários mínimos (55,1%) e ensino fundamental 
incompleto (30,5%). A maioria delas era de pessoas 
negras (53,2%) e do gênero feminino (80,4%). A associa-
ção entre raça/cor e classe social tem sido amplamente 
discutida no Brasil, pois a pouca efetividade das políti-
cas públicas para enfrentamento das iniquidades raciais 
perpetua essa população nas situações de maior vul-
nerabilidade social (Campos et al., 2018). É importante 
frisar que a variável classe social já é reconhecida como 
produtora de preconceitos e discriminações (Moura, 
Almeida-Segundo, & Barbosa, 2019). Ao articular-se 
com o racismo, teremos um agravamento das situações 
de violação de direitos humanos.

Com o propósito de dialogar com pesquisas que 
utilizaram a mesma escala de discriminação (Bastos 
et al., 2012; Bernardo et al., 2018), identificamos, já no 
delineamento do campo a ser pesquisado, um retrato 
das iniquidades raciais e sociais da sociedade brasileira. 
Ao pesquisar estudantes universitários(as), o estudo 
de Bernardo et al. (2018) encontrou 85,8% de jovens 
autodeclarados(as) brancos(as), e um percentual de 
57,83% da classe socioeconômica alta, em 2012, no Rio 
de Janeiro. Certamente em 2021 esse perfil deve ter-
-se alterado, pois em 2012 as cotas raciais estavam se 
consolidando. Mas é significativo que no Rio de Janeiro, 
estado com 47,96% de população negra segundo o 
último Censo (IBGE, 2010), a amostra tenha encontrado 
menos de 15% de estudantes negros(as).

Comparativamente, em nossa amostra, encontra-
mos 53,2% de usuárias(os) negras(os) na AB, conforme 
mencionado acima. Este resultado contrasta bastante 
com o referido estudo (Bernardo et al.,2018), pois as 
cidades de Porto Alegre e de Pelotas apresentavam 

apenas 20% de população negra em 2010 (IBGE, 2010). 
Tais resultados convergem com estudos que demons-
tram ser o SUS utilizado majoritariamente pela popula-
ção negra do país. Esses estudos são importantes para 
fortalecer a necessidade de formação profissional e 
universitária sobre o racismo como uma determinação 
social nos processos saúde-doença (Guibu et al., 2017). 
Em nossa amostra, as(os) usuárias(os) reconhecem a 
vivência da discriminação racial cotidiana, e, identificam 
a motivação do racismo para as humilhações vividas. 
Assim, acreditamos ser importante que os/as profissio-
nais de saúde se apropriem dessas informações científi-
cas para problematizar o discurso biomédico de práticas 
universalizantes que invisibilizam o racismo como deter-
minação social em saúde.

Em nossa amostra, a maior diferença entre os 
quatro grupos analisados (homens brancos, mulheres 
brancas, homens negros, mulheres negras) foi em rela-
ção ao reconhecimento do motivo raça/cor (χ2 = 98,27; 
p < 0,001) para o tratamento discriminatório. Além 
disso, esse foi o principal motivo para discriminação 
indicado por mulheres negras (47,72%) e por homens 
negros (52,63%). Estes resultados são semelhantes aos 
de Bernardo et al. (2018), que encontraram uma preva-
lência do motivo raça/cor também próximo a 50% para 
homens e mulheres negras.

Esse reconhecimento da discriminação racial, 
tanto para usuários/as do SUS no RS como estudan-
tes universitários no RJ, pode ser um dos importantes 
efeitos dos avanços conquistados pelos movimentos 
negros, seja nas políticas públicas de saúde, como no 
enfrentamento ao mito da democracia racial. Também 
é significativo que apenas 25% das pessoas negras da 
nossa amostra disseram não ter vivido nenhuma das 
situações de discriminação. Se por um lado é uma triste 
informação, por outro confirma a maior conscientiza-
ção da população negra em relação ao racismo (Alves, 
Jesus, & Diaz, 2017).

Discriminação Racial e Territorialidade
Outros resultados significativos em relação aos 

motivos apontados para o tratamento discriminatório 
vivido foram: a) o local de moradia (χ2 = 13,95; p < 0,01) 
para homens negros; b) a forma de falar (χ2 = 13,64; 
p < 0,01) para homens negros (21,05%) ou brancos 
(20,00%). Tanto local de moradia como forma de falar 
podem ser compreendidos como elementos impor-
tantes no marcador de classe social, pois explicitam as 
precariedades de habitação e educação formal. Essa 
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territorialidade “marginal”, tanto material como simbó-
lica inscreve os homens pobres e negros em estereóti-
pos negativos (Moura et al., 2019).

Na especificidade das relações raciais brasileiras, 
a discriminação pela “forma de falar” de homens negros 
pode ser complexificada com uma análise que leve em 
consideração os impactos do racismo. É válido trazer 
a dimensão da linguagem como um fator operante 
nas relações sociais e na produção de discriminação. 
Articulando o pensamento de Frantz Fanon (2008) e 
Lélia Gonzalez (2018) é possível compreender a lingua-
gem atuando na relação inclusão-exclusão social.

A constituição social brasileira é complexa e mul-
tifacetada, além dos indígenas nativos e da coloniza-
ção portuguesa, tivemos um enorme povoamento de 
negros(as) escravizados(as) e posteriormente, num pro-
jeto de branqueamento da nação, imigrantes oriundos 
de diversas regiões da Europa (Munanga, 2017). Apesar 
de tantas nuances, criaram-se normativas que não dão 
conta da imbricada sociedade brasileira e a norma culta 
da linguagem não foge desse cenário. Falando especifi-
camente da contribuição africana na forma como o por-
tuguês é falado no Brasil, Lélia Gonzalez criou o conceito 
de “pretoguês”. Já nos anos 1980, a autora destacava 
a pouca valorização da contribuição histórico-cultural 
de África nos processos linguísticos na América Latina 
e Caribe. O pretoguês se expressa por meio do “cará-
ter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o 
Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes 
(como o l ou o r, por exemplo)” (Gonzalez, 2018, p. 322). 
Assim, a forma de falar das territorialidades pobres é 
marcada pelo pretoguês, logo, distante da forma de 
falar da norma “culta”, branca e colonizadora.

Quanto ao local de moradia, aqueles(as) que 
sofreram discriminação são majoritariamente indiví-
duos negros(as), em situação de pobreza, habitantes de 
lugares estigmatizados. A discriminação a qual as pes-
soas em situação de pobreza estão sujeitas comumente 
encobre outras formas de preconceito (Moura et al., 
2019), sendo necessária à compreensão dos processos 
de iniquidade uma análise interseccional a partir da raça 
e do gênero (Campbell, 2015).

Discriminação por Motivo de Sexo/Gênero
Na comparação entre os grupos, outra motiva-

ção que foi significativamente diferente foi a discrimi-
nação em razão do sexo/gênero (χ2 = 12,90; p < 0,01), 
majoritariamente apontado por mulheres brancas 
(19,09%) e mulheres negras (14,09%). Possivelmente 

a discriminação em razão de gênero fique sobreposta 
e “menos perceptível” para as mulheres negras em 
virtude de a discriminação racial ser tão marcante. 
Em relação à motivação sexo/gênero, a pesquisa de 
Bernardo et al. (2018) encontrou uma diferença signi-
ficativa entre as mulheres negras de baixa renda, com 
26,5% e o grupo de referência da pesquisa, homens 
brancos de classe alta, com 4,6%. Lembrando que a 
amostra daquele estudo é de estudantes universitárias 
negras de baixa renda, que tanto pela idade, como pelo 
nível de ensino, podem estar mais atentas ao sexismo 
(Martins, 2017). Portanto, apresentaram um percentual 
(26,5%) bem superior de identificação da discriminação 
de gênero do que o encontrado nesta amostra, que foi 
de 14,9% para mulheres negras de baixa renda e baixa 
escolarização.

A Experiência de não Ter Sido Discriminado(A): 
os Privilégios da Branquitude

Foram realizadas análises adicionais para identi-
ficar a porcentagem dos(as) participantes que, em cada 
uma das 18 situações, indicaram como motivo do trata-
mento discriminatório: apenas “raça/cor”, “raça/cor” e 
outros motivos, apenas outros motivos, e nenhum tra-
tamento discriminatório (χ2 = 78,07; p <0,001). Dessa 
relação, cabe destacar que 49,75% das mulheres bran-
cas, e, 48,88% dos homens brancos reportaram não 
ter sofrido tratamento discriminatório em nenhum dos 
cenários; ao passo que, apenas 25,5% das mulheres 
negras, e, 26,31% dos homens negros estão na mesma 
situação. Adicionalmente, analisamos o perfil etário dos 
que não sofreram nenhum tratamento discriminatório, 
entre as(os) usuárias(os) brancas(os) a idade média foi 
de 54,5 (DP = 16,07); e entre as(os) negras(os) a idade 
média foi de 48,9 (DP = 16,09). 

Estudos sobre a branquitude demonstram que em 
todos os níveis socioeconômicos a população branca se 
beneficia da estrutura racista, pois o ideal de brancura 
proporciona ganhos simbólicos e materiais que atuam 
nos três níveis do racismo (institucional, interpessoal, 
internalizado). Esses estudos salientam a dimensão rela-
cional do racismo, no qual as relações raciais instituídas 
prejudicam a população negra e favorecem a popula-
ção branca (Bento, 2014). Para a população branca da 
nossa amostra, constatamos os privilégios da bran-
quitude, apesar da classe social baixa (Bento, 2014). 
Como já mencionado, quase metade das usuárias(os) 
brancas(os) relataram não ter vivido nenhuma das 18 
situações de discriminação. Das pessoas brancas que 
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viveram situações de discriminação, apenas em dois 
dos 18 cenários houve maior prevalência do que para 
a população negra, sendo ambos em nível das relações 
próximas e/ou de intimidade. Para as mulheres brancas 
foi o tratamento injusto na família, que possivelmente 
está relacionado à questão de gênero, visto a força do 

sexismo na sociedade brasileira. Para os homens bran-
cos, foi indicada a discriminação nas relações afetivas.

Vivências Cotidianas de Discriminação e Violência
Em relação à frequência de ter percebido situa-

ções de discriminação, a Tabela 2 apresenta a distribui-
ção para os quatro grupos.

Tabela 2. Porcentagem dos participantes que relataram tratamento diferencial em cada uma das 18 situações específicas de acordo com a 
combinação das variáveis (sexo/gênero e raça/cor)

Situações
Combinação (sexo/gênero e raça/cor) - n (%)

Mulheres /negras Mulheres /brancas Homens /negros Homens /brancos χ2

1. Confundido com funcionário de um 
estabelecimento 87 (39,54) 71 (35,67) 22 (38,59) 15 (33,33) 0,896

2. Tratado injustamente em lojas, restaurantes 
ou cafés 73 (33,18) 45 (22,61) 24 (42,10) 14 (31,11) 9,40***

3. Tratado injustamente em agências 
governamentais 10 (4,54) 19 (9,54) 11(19,29) 5 (11,11) 13,41**

4. Vigiado, perseguido ou preso por policiais ou 
guardas de segurança 91 (41,36) 47 (23,61) 27 (47,36) 13 (28,88) 17,92*

5. Fisicamente agredido por policiais ou guardas 
de segurança ou terceiros 9 (4,09) 10 (5,02) 17 (29,82) 6 (13,33) 44,46*

6. Tratado como pouco inteligente ou incapaz de 
realizar atividades na escola/faculdade 47 (21,36) 39 (19,59) 17 (29,82) 6 (13,33) 3,53

7. Tratado como pouco inteligente ou incapaz de 
realizar atividades no trabalho/estágio 52 (23,63) 43 (21,60) 16 (28,07) 10 (22,22) 0,99

8. Avaliado injustamente em exames ou outras 
atividades acadêmicas 20 (9,09) 17 (8,54) 8 (14,03) 3 (6,66) 1,64

9. Avaliado injustamente em atividades no 
trabalho ou estágio 46 (20,90) 31 (15,57) 11 (19,29) 3 (6,66) 5,33

10. Tratado com desprezo ao tentar namorar 
alguém 39 (17,72) 35 (17,58) 12 (21,05) 11 (24,44) 1,593

11. Rejeitado pela família de alguém com quem 
você teve um relacionamento próximo 83 (37,72) 61 (30,65) 28 (49,12) 16 (35,55) 6,31

12. Tratado injustamente pelos membros da 
sua família 47 (21,36) 47 (23,61) 9 (15,79) 8 (17,77) 1,94

13. Chamado por nomes pejorativos ou nomes 
que você não gostou 104 (47,27) 76 (38,19) 29 (50,87) 20 (44,44) 3,84

14. Excluído ou deixado de fora por um grupo de 
amigos da escola ou da faculdade 58 (26,36) 44 (22,11) 15 (26,31) 4 (8,88) 5,85

15. Excluído ou deixado de fora por um grupo de 
colegas do trabalho ou estágio 35 (15,90) 23 (11,55) 8 (14,03) 3 (6,66) 3,32

16. Excluído ou deixado de fora por pessoas do 
seu bairro 28 (12,72) 23 (11,55) 9 (15,78) 4 (8,88) 1,05

17. Rejeitado num processo de seleção apesar de 
ter as melhores qualificações 61 (27,72) 44 (22,11) 15 (26,31) 10 (22,22) 1,85

18. Tratados injustamente em centros de saúde 
ou hospitais 30 (13,63) 23 (11,55) 9 (15,78) 3 (6,66) 2,00

Total (n) 220 199 57 45 -
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Inicialmente, a tabela 2 apresenta, em função dos 
quatro grupos comparados, as frequências da ocorrên-
cia de discriminação para cada um dos 18 cenários e 
os valores do teste qui-quadrado. As mulheres negras 
apresentaram maior prevalência de tratamento discri-
minatório em cinco situações do instrumento, foram 
elas, ser: confundido com funcionário de um estabe-
lecimento (situação 1); avaliado injustamente em ati-
vidades no trabalho ou estágio (situação 9); excluído ou 
deixado de fora por um grupo de amigos da escola ou 
da faculdade (situação 14); excluído ou deixado de fora 
por um grupo de colegas do trabalho ou estágio (situa-
ção 15);e rejeitado num processo de seleção apesar de 
ter as melhores qualificações (situação 17).

Além disso, os homens negros apresentaram 
maior prevalência de tratamento discriminatório em 
11 cenários do instrumento, foram eles, ser: tratado 
injustamente em lojas, restaurantes ou cafés (situação 
2); tratado injustamente em agências governamentais 
(situação 3); vigiado, perseguido ou preso por policiais 
ou guardas de segurança (situação 4); fisicamente agre-
dido por policiais ou guardas de segurança ou terceiros 
(situação 5); tratado como pouco inteligente ou inca-
paz de realizar atividades na escola/faculdade (situa-
ção 6); tratado como pouco inteligente ou incapaz de 
realizar atividades no trabalho/estágio (situação 7); 
avaliado injustamente em exames ou outras ativida-
des acadêmicas (situação 8); rejeitado pela família de 
alguém com quem você teve um relacionamento pró-
ximo (situação 11); chamado por nomes pejorativos 
ou nomes que você não gostou (situação 13); excluído 
ou deixado de fora por pessoas do seu bairro (situação 
16); e tratado injustamente em centros de saúde ou 
hospitais (situação 18).

Por sua vez, as mulheres brancas apresentaram 
maior prevalência de tratamento discriminatório no 
cenário 12 (i.e., ser tratado injustamente pelos mem-
bros da sua família) e os homens brancos no cenário 
10 (i.e., ser tratado com desprezo ao tentar namorar 
alguém). Entretanto, a diferença entre os quatro grupos 
só foi significativa nas seguintes situações: ser tratado 
injustamente em lojas, restaurantes ou cafés (situação 
2), ser tratado injustamente em agências governamen-
tais (situação 3), ser vigiado, perseguido ou preso por 
policiais ou guardas de segurança (situação 4) e ser fisi-
camente agredido por policiais ou guardas de segurança 
ou terceiros (situação 5). É importante frisar que nestas 
quatro situações a prevalência de discriminação foi em 
relação aos homens negros.

Prevalência na Percepção do Racismo
Em relação às 18 situações de discriminação 

investigadas, encontramos que os marcadores de raça/
cor e classe social se interseccionam, por meio da maior 
vivência de tratamento discriminatório à população 
negra ao longo de toda a vida. Escalas de percepção do 
racismo captam as vivências do racismo interpessoal 
(Jones, 2020), o qual produz consequências nos pro-
cessos de subjetivação e na saúde mental (Kon, Silva, & 
Abud, 2017). Em estudo anterior, encontramos relação 
entre rastreamento de sofrimento psíquico e violência 
policial, a qual está relacionada aos estereótipos negati-
vos produzidos pelo racismo (Silveira et al., 2018).

Na comparação com o estudo de Bastos et al. 
(2012), chamou a atenção que, naquele estudo, em 10 
das 18 situações de discriminação apresentadas, houve 
prevalência inferior a 10%. Ou seja, em 10 situações, 
a maioria das pessoas não indicou ter sido discriminada. 
O perfil desse estudo era de 85,6% estudantes bran-
cos(as). Em nossa amostra isso aconteceu apenas para 
o cenário 8: ser avaliado(a) injustamente em exames ou 
outras atividades acadêmicas/escolares. Possivelmente 
esse resultado em nossa amostra reflita a baixa per-
manência nos bancos escolares, pois prevaleceram os 
níveis iniciais de escolarização. Outro ponto de compa-
ração interessante é que naquela amostra de estudan-
tes universitários(as), foi encontrada uma prevalência 
tão baixa para quatro cenários que os autores cogitaram 
a exclusão dos itens da escala (Bastos et al., 2012). Esses 
cenários eram: a) ser confundido com funcionário de 
um estabelecimento; b) ser tratado injustamente em 
agências governamentais; c) ser rejeitado num pro-
cesso de seleção apesar de ter as melhores qualifica-
ções; d) ser tratado injustamente em centros de saúde 
ou hospitais. Na presente amostra, todas essas situa-
ções de discriminação tiveram uma pontuação substan-
cial, sendo que a maior prevalência foi para homens e 
mulheres negros(as). Ou seja, a baixa prevalência des-
sas discriminações no estudo de Bastos et al. (2012) se 
deu, provavelmente, devido ao perfil da amostra e não, 
como cogitado pelos autores(as), por essas situações 
não serem comuns em contexto brasileiro.

Pelo contrário, ao interseccionarmos raça/cor, 
classe social e sexo/gênero, encontramos na amostra 
desta pesquisa uma maior frequência de discrimina-
ção em 11 dos 18 cenários para os homens negros; e 
em cinco para as mulheres negras. Segundo Bernardo 
et al. (2018), esse tem sido o perfil encontrado em 
outros estudos sobre discriminação. Contudo, quando 
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analisamos o contexto geral das relações raciais, os 
estudos sobre racismo apontam a maior vulnerabilidade 
da mulher negra, visto sua posição de sujeito nas rela-
ções de saber-poder ser de desvantagem interseccional, 
seja por gênero, seja por raça (Campos et al., 2018).

Homens Negros e Pobres: a Convivência Diária 
com Discriminações e Violências

O resultado encontrado nesta pesquisa de que 
os homens negros apresentam frequência maior e um 
maior número de cenários em que percebem a discri-
minação, parece indicar a força dos estigmas/estereó-
tipos negativos do homem negro, visto como violento, 
agressivo, perigoso, suspeito de ser “ladrão/bandido”. 
Outros estudos apontam para o “fenótipo racial” negro, 
seguido ao do gênero masculino como sendo o princi-
pal fator para construção dos estereótipos dado a um 
“suspeito” nas abordagens policiais (Nadal, Davidoff, 
Allicock, Serpe, & Erazo 2017). Aliado a isso, persis-
tem os estereótipos que envolvem marcadores como 
a classe social e o local de moradia na construção de 
um olhar discriminatório de que homens, em sua maio-
ria, pobres e favelados sejam vistos como “criminosos” 
(Monteiro, 2017).

Ao pensarmos na relação entre as informações 
da nossa amostra, os dados de homicídios e a violência 
policial para homens negros, verificamos que raça/cor é 
o fator preponderante na escolha de quem deve morrer 
ou viver por parte do Estado. Em 2019, 75,4% dos homi-
cídios cometidos pela polícia vitimizou homens negros 
(Bueno & Lima, 2019). Estudo da Segurança Pública 
revela que entre 2007 e 2017 a taxa de homicídio para 
os negros cresceu 33,1% enquanto para pessoas não 
negras a taxa cresceu 3,3%. Em nosso país, no ano de 
2017, a vitimização geral por homicídios foi composta 
por 75,5% de pessoas negras (pretas ou pardas) (Bueno 
& Lima, 2019). Quando nos debruçamos nessas infor-
mações, é assustador perceber que a faixa etária mais 
atingida é de 20 anos. Tristemente, as pesquisas reve-
lam que esses jovens negros assassinados pela polícia 
tinham apenas o Ensino Fundamental (completo ou 
incompleto), em sua maioria.

Essas informações demonstram que a inter-
seccionalidade com raça/cor diminui os privilégios do 
gênero masculino para os homens negros, expondo-os 
a uma frequência significativamente maior de situações 
de discriminação em diversos âmbitos da vida. Apesar 
da existência de dados, como os acima relatados, que 
demonstram o genocídio dos jovens negros de forma 

explícita, o Estado brasileiro negligência o racismo cons-
tantemente (Anunciação et. al., 2020). Importante refor-
çar que o racismo se expressa em ações institucionais, 
de forma histórica e estrutural. Desta forma, o racismo 
autoriza as práticas e as condutas de segurança que 
excedem as ações individuais dos agentes da polícia. 
A instituição policial-militar perpetuou, historicamente, 
o estereótipo de bandido para o sujeito negro. Assim, 
naturalizam-se as práticas de extermínio e violência 
em nome de uma chamada ordem social, mantendo 
o(a) negro(a) num lugar marginalizado. Esse lugar, por 
vezes, altera a percepção que o(a) negro(a) tem de si 
próprio(a), causando agravos psíquicos. Estudos sobre 
percepção de discriminação racial sinalizam o caráter 
relacional deste fenômeno, pois o racismo interpessoal 
legitima práticas discriminatórias da polícia e de segu-
ranças privados (Nadal et al., 2017).

Quando analisamos de forma interseccional raça/
cor e sexo/gênero, encontramos diferença significativa 
entre os quatro grupos para quatro situações. A maior 
diferença entre os grupos foi para o cenário cinco que 
envolvia ser fisicamente agredido por policiais ou guar-
das de segurança ou terceiros (χ2 = 44,46; p < 0,001), 
quase um terço dos homens negros reportaram já ter 
passado por isso (29,82%). Nesta análise, a situação 
discriminatória de ser vigiado(a), perseguido(a) ou pre-
so(a) por policiais ou guardas de segurança (χ2 = 17,92; 
p < 0,001) foi vivida por quase metade dos homens 
negros (47,36%) e mulheres negras (41,36%). Essa 
situação denuncia a violência simbólica e física a que 
está exposta a população negra diariamente. Ser per-
manentemente estigmatizado(a) como suspeito(a) de 
roubo é uma experiência constrangedora e humilhante 
que a maioria das pessoas brancas nunca viverá. Aliado 
a isso, a negação do racismo brasileiro opera como um 
crime perfeito, pois além das constantes vivências de 
discriminação e violação de direitos, a população negra 
é vista como queixosa e exagerada por enxergar racismo 
em tudo (Munanga, 2017). Os estudos de percepção de 
discriminação atestam que a população negra é preju-
dicada pelo racismo nas relações cotidianas, inclusive 
nos atendimentos em saúde, os quais produzem ini-
quidades em todas as etapas da vida (Leal et al., 2017; 
Loduvico, Martins, Rocha, Terra, & Pigozi, 2021).

As outras duas situações que apresentaram dife-
renças significativas para os quatro grupos foram o 
cenário 3, ser tratado injustamente em agências gover-
namentais (χ2 = 13,41; p < 0,001) e o cenário 2, trata-
mento injusto em lojas, restaurantes ou cafés (χ2 = 9,40; 
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p < 0,01). Ambos foram indicados, majoritariamente, 
por homens negros, com percentuais de 19,29% para 
o cenário 3 e 42,10% para o cenário 2. Em todas essas 
situações cotidianas, novamente o estigma está colado 
à cor da pele negra. Em contrapartida, o estudo de 
Bastos et al. (2012) demonstrou a proteção da cor da 
pele branca para dois desses cenários relatados como 
de grande prevalência na nossa pesquisa. Os cenários 
5 (ser fisicamente agredido) e 3 (tratamento injusto em 
órgãos públicos) estavam entre os que apresentaram a 
menor frequência de resposta para os(as) estudantes 
brancos(as) entrevistados(as) naquela pesquisa (Bastos 
et al., 2012). Novamente aqui, percebemos os privilé-
gios da branquitude.

Frequências de Ocorrência da Discriminação
Por fim, analisaram-se as diferenças entre as médias 

dos escores da frequência de ocorrência e do somatório de 
motivos para os grupos de intersecção sexo/gênero e cor/
raça. A diferença entre as médias da frequência de ocor-
rência para os quatro grupos foi significativa (F = 2,86; p 
< 0,05), tendo o post-hoc identificado diferenças signifi-
cativas entre HB e MN [Modelo padrão = 0,67; Diferença 
Média = -1,78; Intervalor de Confiança = (-3,56; 0,00)]; 
e HB e HN [Modelo padrão = 1,03; Diferença Média = 
-2,98; Intervalor de Confiança = (-5,70; -0,25)]. As maio-
res médias foram para HN (M = 6,80; DP = 6,24); seguido 
de MN (M = 5,61; DP = 5,37); MB (M = 4,89; DP = 4,89) e 
HB (M = 4,69; DP = 5,93). Quanto ao somatório de moti-
vos, não houve diferença significativa (F = 2,42; p > 0,05) 
e as maiores médias foram para HN (M = 4,80; DP = 3,56), 
seguido por MN (M = 4,08; DP = 3,44); MB (M = 3,60; DP = 
3,18) e HB (M = 3,15; DP = 2,57). 

Assim, constatou-se que as maiores médias para 
frequência de ocorrência de situações de discriminação 
foram relatadas por homens negros, seguido por mulhe-
res negras. Salientamos que as médias para mulheres e 
homens brancos foram quase o dobro das encontradas 
no estudo com universitários(as) (Bernardo et al.,2018). 
Essa pesquisa encontrou médias semelhantes às repor-
tadas aqui (i.e., próximas a seis) apenas para o grupo 
formado por homens e mulheres negras em situação 
de pobreza. Além disso, nessa referida pesquisa, a dife-
rença só foi significativa entre os grupos formados pelos 
extremos de marcadores de desigualdades ou privilé-
gios na intersecção raça/gênero/nível socioeconômico, 
i.e., mulheres negras pobres e homens brancos ricos 
(Bernardo et al., 2018).

No presente estudo, cuja amostra é majoritaria-
mente de menor nível socioeconômico, encontramos 

diferença significativa não só entre homens brancos e 
mulheres negras, mas também entre homens brancos 
e homens negros. Ou seja, mesmo entre indivíduos 
de menor nível socioeconômico, usuários do SUS, os 
homens brancos vivem menor discriminação em com-
paração com pessoas negras.

A articulação raça/gênero marca privilégios para 
homens e mulheres brancas(os) frente a homens e 
mulheres negras(os), sendo as mulheres negras inse-
ridas em uma posição de estigmatização mais intensa 
(Campbell, 2015). Em nossa amostra, é provável que a 
maior frequência de discriminação para homens negros 
se deu devido à associação do estereótipo do homem 
negro como perigoso e suspeito, de acordo com o 
tipo de situações discriminatórias elencadas pela EDE. 
Ao analisar de forma interseccional as práticas de dis-
criminação contra mulheres negras, Moura et al.(2019) 
afirmam que, apesar de serem comuns atos de humilha-
ção vinculados à condição socioeconômica em mulhe-
res negras, há uma falta de visibilização do caráter racial 
dessas discriminações. No Brasil, a desigualdade racial, 
socioeconômica e de gênero estão entrelaçadas.

Considerações finais
A percepção de discriminação racial tem sido 

estudada como um potente sinalizador do racismo 
(Benjamins & Middleton, 2019; Jones, 2000), sendo 
seus efeitos produtores de agravos à saúde, desde 
a baixa autoestima até situações de violência física e 
homicídios. Os resultados desta pesquisa corroboram 
com os achados de outros estudos sobre percepção de 
discriminação e sua relação com o racismo na popula-
ção brasileira (Anunciação et. al., 2020; Loduvico et. al., 
2021; Silva & Silva, 2020).

Uma das limitações do estudo foi não poder 
incluir de forma interseccional outros marcadores 
sociais da diferença como a deficiência e a diversidade 
sexual e de gênero. Outra foi não ter encontrado outros 
estudos com metodologia semelhante para comparar 
com amostras de usuárias(os) do SUS em outras regiões 
do país. Acreditamos que a comparação com o estudo 
de Bastos et al. (2012) e Bernardo et al. (2018) são rele-
vantes para destacar a importância da análise intersec-
cional como referência para estudos sobre discrimina-
ção, apesar dos limites temporais e de características 
das amostras. Também caberia analisar mais detalhada-
mente os mecanismos que transformam a vivência do 
preconceito e da discriminação em sofrimento mental, 
o que extrapola os limites deste estudo.
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Por fim, acreditamos que as universidades preci-
sam ampliar as suas formações e garantir a apropriação 
conceitual do racismo como uma Determinação Social 
no Processo Saúde-Doença. Dessa forma, contribuire-
mos para a implementação da Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra e da obrigatoriedade do 
quesito raça/cor na produção de conhecimentos e pes-
quisas acadêmicas. Assim, poderemos avançar na forma-
ção de profissionais da saúde e em políticas públicas para 
o enfrentamento do racismo de forma interseccional.
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Mulheres chefes de família do Sertão pernambucano e suas 
demandas de políticas públicas

Aléxya Cristal Brandão Lima. Centro de Referência Especializado de Assistência Social Miguel Otávio
Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro. Universidade Federal de Pernambuco
Russell Parry Scott. Universidade Federal de Pernambuco

Resumo
O presente estudo objetiva analisar algumas das principais demandas convergentes de políticas públicas apresentadas por 
mulheres chefes de família. É um recorte de uma pesquisa realizada com dez mulheres rurais chefes de família, residentes em 
comunidades rurais do Sertão pernambucano, em que houve a utilização de entrevistas e de observação participante. Apesar 
das diferenças territoriais, as mulheres apresentaram demandas que convergiram em relação à: necessidade de segurança no 
acesso a terra; ausência ou pouca operacionalidade do Estado e das instituições nas suas comunidades; subordinação prejudicial 
ao tempo institucional, especialmente nos espaços de acesso à saúde, e os custos implicados para chegar nos serviços; e à falta 
de equipamentos de educação, lazer e sociabilidade solidária localmente. Reconhecer as especificidades das condições dessas 
mulheres abre caminho para uma Psicologia mais inclusiva e sensível às populações rurais, principalmente na atuação junto às 
políticas sociais.
Palavras-chave: mães solteiras; trabalhadores rurais; ambientes rurais; políticas públicas.

Abstract
Female heads of household in the backland of Pernambuco and their demands of public policies.  This study aims to analyze some 
of the main convergent demands of public policies presented by women heads of family. It is a part of a survey conducted with 
ten rural women heads of family, living in rural communities in the Sertão of Pernambuco, where there were used interviews 
and participant observation. Despite territorial differences, women presented demands that converged in relation to: need for 
security in access to land; absence or little operationality of the State and institutions in their communities; harmful subordination 
to institutional time, especially in the matters of access to health, and the costs involved in reaching services; and the lack of 
education, leisure and sociability equipment locally. Recognizing the specificities of these women’s conditions paves the way 
for a Psychology that is more inclusive and sensitive to rural populations, especially when working with social policies.
Keywords: single mothers; rural workers; rural environments; public policies.

Resumen
Mujeres jefas de familia en el Sertón de Pernambuco y sus demandas de políticas públicas.  Este estudio tiene como objetivo 
analizar algunas de las principales demandas convergentes de las políticas públicas presentadas por las mujeres jefas de 
familia. Forma parte de una encuesta realizada con diez mujeres rurales jefas de familia, residentes en comunidades rurales del 
Sertón de Pernambuco, en la que se utilizaron entrevistas y observación participante. A pesar de las diferencias territoriales, 
las mujeres presentaron demandas que convergieron en relación con: necesidad de seguridad en el acceso a la tierra; ausencia 
o poca operatividad del Estado y de las instituciones en sus comunidades; subordinación perjudicial para el tiempo institucional, 
especialmente en espacios de acceso a la salud, y los costos involucrados en llegar a los servicios; y la falta de equipos de 
educación, ocio y sociabilidad a nivel local. Reconocer las especificidades de las condiciones de estas mujeres abre el camino 
para una psicología más inclusiva y sensible a las poblaciones rurales, especialmente en el trabajo con políticas sociales.
Palabras clave: madres solteras; trabajadores rurales; ambientes rurales; políticas públicas. 
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Este estudo objetiva analisar algumas das princi-
pais demandas convergentes de políticas públicas apre-
sentadas por mulheres chefes de família, tendo em vista 
não somente suas composições familiares, mas também 
os aspectos relacionados às terras onde vivem e seus 
modos de vida. Trata-se de recorte de uma pesquisa 
realizada com mulheres chefes de família em comuni-
dades rurais do Sertão pernambucano1.

No polemizar sobre o significado de chefia, no 
que se refere às famílias, entende-se que as mulheres 
se posicionam tanto em função de critérios materiais, 
como a manutenção financeira do lar ou a propriedade 
da casa, como também por meio de posicionamentos 
construídos a partir de hierarquias entre membros da 
família, relacionada com a responsabilidade sobre a 
sobrevivência e coesão familiar, que pode ocorrer na 
presença ou ausência de um parceiro (Carvalho, 1998; 
Scott, 2011). Em sua abrangência, a chefia familiar femi-
nina abarca mulheres em condições muito distintas. As 
diferenças de classe social, de geração, de grupo racial 
ou étnico, de qualidade da rede de suporte e de terri-
tório se interseccionam em mulheres com margens de 
agência variáveis.

Assim, entender a chefia familiar feminina em 
comunidades rurais exige um olhar sobre a diversi-
dade nestes territórios. Há diferentes formas de vida, 
tempo, trabalho e usos da terra nas comunidades 
rurais. Movimentos de agricultores(as) familiares, cam-
poneses, comunidades tradicionais, quilombolas, povos 
indígenas e ribeirinhos se contrapõem à racionalidade 
dominante do agronegócio (C. R. Brandão, 2007) e dão 
novos contornos à questão agrária no Brasil (Pereira, 
2021). Além das lutas contra o latifúndio e pela reforma 
agrária, ganham visibilidade as lutas pelo reconheci-
mento de territórios étnicos e/ou o de uso comum 
(Pereira, 2021), as lutas socioambientais e contra a desi-
gualdade de gênero, raça e geração em contextos rurais.

Nas áreas rurais do Nordeste brasileiro, as parti-
cularidades da questão agrária na região e a ausência 
de políticas públicas mais afinadas com a perspectiva de 
convivência com o semiárido contribuíram para a migra-
ção de milhares de pessoas, homens em sua maioria, 
para outras regiões do País. Embora a literatura aponte 
a remissão da migração das áreas rurais nas últimas 
décadas (Butto & Dantas, 2011), são comuns os rela-
tos de familiares homens terem migrado para o sudeste 
do Brasil ou residirem na cidade enquanto trabalham, 
tornando muitas comunidades marcadas pela presença 
masculina sazonal, cíclica ou esporádica, sendo as 

mulheres responsáveis por suas famílias na maior parte 
do tempo.

Com o fortalecimento dos movimentos de mulhe-
res rurais, se nota uma ampliação da presença relativa 
feminina no campo, especialmente como lideranças 
de associações, movimentos de mulheres, sindicatos 
e agentes de instituições de serviços (T. F. B. Brandão, 
Barbosa, & Bergamasco, 2023). Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios divulgados em 2018 
apontam que 30,2% das famílias do campo na região 
Nordeste são chefiadas por mulheres, número maior 
que a média nacional, que é de 25,5%. A mesma pes-
quisa indica que, no ano de 2015, cerca de 40,5% das 
famílias no Brasil passaram a ser chefiadas por mulheres 
e o Nordeste se tornou a região brasileira com maior 
incidência do fenômeno, apresentando 42,9% de lares 
com chefia feminina (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2017).

Além das vulnerabilidades associadas à desigual-
dade de gênero, as chefes de família em comunidades 
rurais acrescem às suas demandas questões relativas à 
agricultura, à reforma agrária, aos déficits de infraestru-
tura, entre outras possíveis. No entanto, apesar do cará-
ter distinto das necessidades que a chefia familiar femi-
nina nos contextos rurais apresenta, a produção teórica 
acerca da temática (Cordeiro & Scott, 2007; Gonçalves 
et al., 2016; Scott, 2012) é escassa.

Especialmente a produção no campo da 
Psicologia, na contramão de ciências como a 
Antropologia e a Sociologia, possui sérias limitações em 
relação aos contextos rurais, de modo que o psicólogo 
argentino Fernando Landini (2015) propõe a constitui-
ção de uma Psicologia Rural, não como uma tentativa 
de analisar sujeitos rurais inerentemente destoantes de 
sujeitos urbanos, mas assumindo que a existência em 
contextos rurais exige políticas específicas. Entende-se, 
assim, que reconhecer as subjetividades que se cons-
troem na concretude das condições de vida nas rurali-
dades auxilia a promover um conhecimento psicológico 
que sirva a uma diversidade de populações.

Desse modo, adota-se a Psicologia Rural como 
um princípio que articula diferentes áreas da Psicologia 
aos contextos rurais. No entanto, assumi-la enquanto 
campo de onde parte a análise implica desafios de 
cunho ético, epistemológico e metodológico, desta-
cando-se a necessidade de distanciar a produção aca-
dêmica da construção discursiva de um rural atrasado 
e/ou romantizado, acolhendo suas transformações e 
contradições (Landini, 2015).
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Parte-se da premissa de que a chefia familiar 
feminina exercida em contextos rurais gera demandas 
que precisam ser identificadas para gerar alternativas 
que melhorem suas vidas, entendendo que suas subje-
tividades estão intrinsecamente relacionadas com seus 
territórios. São muitos os possíveis pontos de contato 
entre psicólogos e mulheres rurais, especialmente na 
assistência social e nos serviços de saúde; portanto, a 
compreensão das condições de vida destas mulheres 
faz parte da responsabilidade social que a profissão 
implica (Silva & Macedo, 2017).

Método
O trabalho de campo e a literatura sobre mulhe-

res rurais confirmaram a importância dos campos de 
ação na vida cotidiana e nas políticas sociais (território, 
saúde, educação, violência) identificadas por Landini 
(2015) para áreas rurais. Para assegurar a compreensão 
de uma multiplicidade de modos de vida e demandas 
de mulheres chefes em quatro comunidades locais pes-
quisadas no Sertão semiárido de Pernambuco, foram 
escolhidas 10 mulheres rurais chefes de família, indica-
das por lideranças dos movimentos sociais na região, 
com acessos diferentes a terra (por assentamento, por 
herança, por casamento). Mesmo que este trabalho 
enfatize demandas relacionadas com território, saúde, 
educação e violência, ele também torna visível deman-
das imbricadas e interseccionadas com outras esferas.

O Sertão semiárido de Pernambuco compreende 
o Sertão do Pajeú, o Sertão Central, o Sertão do Araripe 
e o Sertão do Médio São Francisco. Foram visitadas 
comunidades rurais dos municípios de Serra Talhada, 
Santa Cruz da Baixa Verde e Santa Maria da Boa Vista. 
Em Serra Talhada, polo da região do Pajeú, com cerca 
de 80 mil habitantes, houve visita ao assentamento 
Poço do Serrote e à comunidade quilombola Catolé 
dos Índios Pretos (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística [IBGE], 2019a). O assentamento Poço do 
Serrote, oficializado como área de assentamento do 
Programa Reforma Agrária em 2004, abriga cerca de 
60 famílias e se localiza a 11 quilômetros da cidade. O 
transporte diário é principalmente por carro, na rodovia 
entre a cidade e o assentamento, por sete reais pelo 
percurso. Não há escola, posto de saúde ou qualquer 
instituição governamental próxima. O único local para 
integração das pessoas assentadas é a associação de 
moradores local.

O Quilombo Catolé dos Índios Pretos abriga 90 
famílias. Sair do quilombo exige um caminho de cerca 
de vinte e cinco quilômetros pela rodovia pavimentada, 
e outros vinte e três quilômetros em estrada de terra. 
O transporte é feito por carros, duas vezes por semana, 
a 25 reais por pessoa. No quilombo, a associação de 
moradores é a única instituição presente. Já houve uma 
escola na localidade, mas foi desativada há anos.

O sítio São Paulo fica a quatro quilômetros do 
centro urbano, no município de cerca de doze mil habi-
tantes, Santa Cruz da Baixa Verde, que faz parte do 
Pajeú (IBGE, 2021). Durante a semana, há transporte 
escolar, feito por ônibus e carros disponibilizados pela 
prefeitura. Há uma associação de moradores.

O Assentamento Nossa Senhora da Conceição se 
localiza no Sertão do Vale do São Francisco em Santa 
Maria da Boa Vista, com cerca de quarenta mil habitan-
tes (IBGE, 2019b). Esta zona rural é próxima à cidade, 
com uma rodovia pavimentada pela qual é possível ir 
à “rua” de mototáxi por cerca de sete reais. A comu-
nidade possui, além da associação de moradores, uma 
escola, de ensino fundamental e médio, e uma coope-
rativa de pescadores.

Os critérios de escolha das mulheres levaram 
em conta: condição de parentalidade solo ou compar-
tilhada; responsáveis isoladamente ou corresponsáveis 
pela manutenção financeira da família ou provedoras 
da obtenção da casa ou da terra da família; reconhe-
cimento de autoridade sobre os membros da família 
enquanto chefe desta; residência em áreas rurais e acei-
tação para participar da pesquisa.

As participantes da pesquisa foram mulheres 
rurais chefes de família: mães, entre 27 e 83 anos de 
idade. Representadas com nomes fictícios, as mulheres, 
em sua maioria, vivem sem um companheiro(a), mesmo 
quatro delas sendo casadas2. Todas possuem filhos, 
pelos quais são responsáveis, a quantidade varia entre 1 
e 10, a maior parte delas (6) tendo três filhos ou menos. 
Apenas três delas cursaram o ensino médio, enquanto 
as demais interromperam os estudos ainda no ensino 
fundamental. O acesso a terra e as especificidades dos 
locais de vida contribuem para uma diferenciação signi-
ficativa entre elas.

Na convivência em cada local, foi possível circu-
lar pelos espaços das mulheres participantes, conhe-
cer as condições de trabalho, os serviços que acessam, 
os meios de mobilidade e seus lares. Essa observação 
participante facilitou a compreensão num processo 
reflexivo e intersubjetivo, aproximando do cotidiano. 
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Complementarmente, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, gravadas com permissão das entrevis-
tadas, acrescendo na significação do que é observado. 
Foi elaborado, ainda, um diário de campo, construído a 
partir das impressões, análises prévias e anotações em 
um caderno de notas (Mónico et al., 2017).

A análise dos dados se desenvolveu a partir da 
proposta operativa da Hermenêutica Dialética ideali-
zada por Maria Cecília Minayo (2008), fornecendo um 
quadro referencial que permite uma análise contextua-
lizada, que leve em conta tanto o que foi observado no 
cotidiano, quanto falas e comportamentos fornecidos 
em entrevista. Operacionalmente, o procedimento de 
análise busca uma compreensão do contexto sócio-
-histórico das pessoas que participam da pesquisa, de 
modo que se apreenda o sentido das falas das partici-
pantes, vinculando-as à significação cultural apreendida 
por meio da observação (Minayo, 2008). Logo, os dados 
produzidos foram organizados em busca dos momen-
tos-chave relacionados com território, saúde, educação 
e violência, possibilitando um recorte de acordo com 
as áreas de afecção de demandas de políticas públicas. 
Dessa forma, as observações, sistematicamente, con-
templavam a relação das entrevistadas com as descon-
tinuidades e lacunas de atenção governamental.

Nas conversas nas cozinhas, no terreiro da asso-
ciação ou sentadas nas varandas, elas falaram sobre as 
presenças, as faltas, os filhos, a sobrecarga e os mane-
jos que têm de fazer para darem conta. Assim, buscou-
-se tecer uma análise de modo circular, privilegiando 
o material empírico – o dito, o visto, o experienciado 
- correlacionando com o lugar histórico e social dessas 
mulheres e de seus territórios.

Resultados e discussão
O sertão rural delineia as possibilidades de ser 

chefe de família das mulheres rurais, que possuem 
subjetividades cunhadas nas suas condições de vida. 
A busca por dedicar um olhar às demandas nas rurali-
dades coaduna com a premissa de uma Psicologia com-
posta por vozes múltiplas e a serviço dos sujeitos.

Acesso a terra
A questão agrária interseccionada com as desi-

gualdades de gênero, raça e geração condicionam o 
acesso a terra por parte das mulheres. A terra é lugar 
para viver, trabalhar, estabelecer uma família e, para 
uma psicologia que possui como objeto a subjetivi-
dade, o acesso a terra surge como um importante eixo 

estruturante da compreensão de quem se é no mundo 
(agricultora, assentada, militante etc.). Desse modo, o 
acesso a terra emergiu do campo como demanda, ao 
ser construído por elas como um aspecto fundamental 
das suas vidas.

As mulheres chefes de família distribuem-se 
quanto à forma de obtenção da terra de três modos dife-
rentes: há mulheres, principalmente nas comunidades 
historicamente estabelecidas do quilombo Catolé dos 
Índios Pretos e do sítio São Paulo, que herdaram a terra; 
tocadas por ação do Estado; há mulheres que se encon-
tram com acesso a terra na situação de assentadas, sejam 
sozinhas ou em conjunto com marido; e há mulheres cujo 
meio de alcance de um lugar para viver e produzir foi, 
ou continua sendo, o estabelecimento de uma relação 
conjugal com um homem que possuía terras. Carmen 
Deere (2004) considera que são três as principais formas 
de aquisição da terra: por meio da herança, mediante a 
compra e a partir da intervenção governamental, reali-
zando uma reforma agrária. Ela observa que mulheres 
rurais enquanto compradoras são comumente barra-
das por entraves econômicos e culturais, sendo comum 
titular terras compradas com o dinheiro do trabalho da 
família no nome dos maridos. Apesar de ser uma possi-
bilidade descrita teoricamente, nenhuma das mulheres 
participantes fez a compra de sua terra.

Dentre as mulheres que obtiveram a terra por 
meio de herança, quatro são residentes no quilombo 
Catolé dos Índios Pretos, e uma vive no sítio São Paulo. 
Conforme Deere (2004), a herança comumente é esta-
belecida como um privilégio masculino, de modo que 
as mulheres encontradas em pesquisa são exceções 
que representam uma mudança histórica na prática 
de reconhecimento de titularidade. Uma vez ganha, 
a titularidade da terra reafirma suas chefias familiares, 
mesmo quando estão dentro de casamentos, o que lhes 
dá maior margem para se posicionar com firmeza em 
situações de conflito intrafamiliar.

No entanto, para aquelas que não podem contar 
com heranças familiares, ou não constituíram casamen-
tos ou casaram-se com alguém na mesma condição de 
falta de acesso a terra, ocupar terras improdutivas e pres-
sionar o governo para assentá-las evidencia um agencia-
mento de políticas públicas que pode resultar no acesso 
a terra, ainda que, conforme Hildete Melo e Alberto 
di Sabbato (2006), a maioria dos titulares de terras do 
Programa Reforma Agrária seja homens. Exemplificando 
o fenômeno, Maria (36 anos), Matilde (42 anos) e Mírian 
(39 anos) são mulheres rurais chefes de família que 
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obtiveram terras nos assentamentos onde vivem por 
meio de programas sensíveis ao reconhecimento do 
direito de titularidade da terra. Fizeram parte de ocupa-
ções no passado e conquistaram uma moradia estável, e 
também uma possível saída de uma condição de extrema 
pobreza, como no caso de Mírian, mãe de quatro filhos, 
sendo os dois mais novos com o atual marido, com quem 
partilha a titularidade de sua terra.

A gente morava na beira do rio, embaixo de uns 
paus, dois anos morando debaixo de uns paus. 
Meu pai conseguiu alugar uma casa e nós fomos 
morar. Depois meu avô conseguiu um terreno, 
construímos uma meia água, cobrimos com lona 
e fomos morar. [...] Quando a minha menina mais 
velha nasceu eu morava entre Santa Maria e os 
barracos. Só quem me ajudava era minha mãe. 
Eu era solteira na época, andava perdida nesse 
mundo. (Mírian, comunicação pessoal, 8 de setem-
bro de 2018)

Seu relato é representativo do modo como as 
mulheres chefes de família foram abarcadas tradicio-
nalmente por programas de reforma agrária desenvolvi-
dos por diferentes governos federais no Brasil. Segundo 
Deere (2002), no passado, as normativas adotadas pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
resultaram em uma sub-representação das mulheres 
chefes de família entre os assentados. No entanto, desde 
2001, devido à pressão dos movimentos sociais de tra-
balhadoras rurais e agricultoras familiares, o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário estipulou mudanças para 
ampliar a inclusão das mulheres no Programa Nacional 
de Reforma Agrária e, em 2007, as normativas passaram 
a priorizar mulheres em condições de maternidade solo.

Conforme Andrea Butto e Karla Hora (2008), as 
mudanças na classificação dos(as) beneficiários(as) do 
Programa Reforma Agrária resultaram em um aumento 
de 13,6% para 23%, entre 2003 e 2008, nos índices de 
mulheres chefes de família assentadas, melhorando as 
condições de acesso a terra e mais autonomia financeira 
das mulheres. Os impactos positivos da segurança das 
mulheres entrevistadas que possuem terras, contras-
tado com as condições de vida das que não possuem, 
acendem o alerta para aquelas chefes de família que 
persistem em ocupações, encontrando-se vulneráveis 
socialmente. Tê-las priorizadas nos processos de assen-
tamento é um direito essencial a ser mantido.

O raciocínio de Mírian evidencia que estar solteira 
tende a ser visto como justificativa lógica para estar sem 
suporte, “perdida”. As mulheres que não conseguiram 

ser assentadas têm uma quarta alternativa, retratada 
indiretamente por Deere (2004): relacionar-se com 
um homem que possua terra. Na pesquisa, Marta (47 
anos) e Meire (39 anos), ambas do sítio São Paulo, obti-
veram terra nessa modalidade. A primeira passou pela 
experiência do casamento formal, residindo na terra 
do marido, trabalhando em conjunto para conquistar 
mais espaço e herdando o lugar após seu falecimento; 
a segunda ocupa uma posição complexa de dependên-
cia econômica do marido de sua filha, residindo em uma 
casa na terra deste homem.

Existe um número expressivo de mulheres chefes 
de família em condições de insalubridade e/ou depen-
dência que não foram contempladas pelos programas 
de reforma agrária dos governos federais e que não têm 
previsão para tanto. Enquanto a condição de herdeira é 
um privilégio limitado, a imposição de ocupar ou casar-
-se para viver é uma violência estrutural que reifica a 
dependência das mulheres.

A terra é um direito-chave para equilibrar a 
balança das desigualdades no campo. Conforme Anita 
Brumer e Gabriele dos Anjos (2008), o empoderamento 
oferecido pela propriedade da terra interfere na vida 
das mulheres em aspectos econômicos, sociais e polí-
ticos. Por meio da agricultura familiar, na qual a terra é 
fundamental, são possibilitadas às mulheres segurança 
alimentar para a família, perspectivas de renda, além 
de controle sobre os ganhos advindos de seu trabalho.

Direito à Saúde

Tenho que ir em um médico de cabeça, sinto dor nas 
costas, estou doida para fazer preventivo. O preven-
tivo faz lá no hospital, mas o problema é o dinheiro. 
Eu não tenho transporte. Não tem como ir com os 
meninos. Tem que ser um dia em que o marido 
esteja e o pior é que só faz na quarta. (Muriel, 
comunicação pessoal, 8 de setembro de 2018)

O trecho da entrevista com Muriel, uma mulher 
negra, de 22 anos, casada e mãe de dois filhos, que 
reside no Quilombo Catolé dos Índios Pretos, é seme-
lhante ao que quase todas mencionaram. A demanda 
por serviços de saúde foi a mais expressa pelas partici-
pantes. Em nenhuma das localidades há Unidade Básica 
de Saúde. É necessário pegar transportes caros e precá-
rios até a cidade mais próxima, frequentemente restrito 
a dias específicos da semana. Às vezes, simplesmente 
não é possível ir até a cidade, mesmo em emergências.

Nas comunidades há relatos de morte por inter-
corrências, de experiências de residirem de favor nas 
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cidades nas semanas finais de gestação, em função de 
não haver como se locomover em uma urgência. Uma 
ambulância jamais foi citada como possibilidade, por 
já saberem da sua pouca disponibilidade para as áreas 
rurais. Exames periódicos, como a citologia do colo do 
útero, são mencionados como problemáticos em razão 
da inflexibilidade do dia e horário em que são ofertados. 
Em suas perspectivas, saúde é algo que se produz a partir 
de mobilização pessoal e não um direito que as alcança.

Para as comunidades mais próximas de Serra 
Talhada, a maior referência é o Hospital Regional 
Professor Agamenon Magalhães, que atende demanda 
ambulatorial e emergencial. É o serviço de saúde mais 
procurado de toda a região. Apesar de assistir à popu-
lação local, as mulheres das áreas rurais o reconhecem 
como um espaço pouco acessível, pois determinados 
atendimentos acontecem em dias fixos, que não condi-
zem com as suas possibilidades de mobilidade.

A flexibilização da oferta de procedimentos 
envolve muitos atores: é comum que médicas, enfer-
meiras e outros profissionais não residam em Serra 
Talhada, concentrando sua carga horária em um único 
dia para voltar para suas cidades, prejudicando usuários 
com restrições de transporte. Carolina Souza (2018) se 
refere a condições semelhantes em Unidades Básicas de 
Saúde, nas quais o caráter institucional burocrático se 
sobrepõe à humanização preconizada pelo SUS, onde o 
acolhimento é delegado à sala de triagem, da assistente 
social ou da psicóloga, mas não se propõe a práticas 
mais afinadas com as demandas das pessoas. O fluxo 
de atendimento é seguido de forma acrítica.

As experiências das participantes da pesquisa 
indicam que, além de necessitarem de serviços de saúde 
atuantes em seus territórios, é preciso também pensar 
em um modelo de gestão em saúde que considere suas 
particularidades. O Ministério da Saúde (2015) reconhece 
que a saúde das mulheres do campo se relaciona com 
seus trabalhos, em função de contaminação por agrotóxi-
cos, exposição ao sol, sobrecarga de trabalho doméstico, 
e esforço físico intenso que provoca lesões. É necessário 
pensar modelos de atenção à saúde da mulher do campo 
que considerem aspectos socioeconômicos, psicológicos, 
laborais e culturais. Na prática, ainda rege uma com-
preensão do processo saúde-doença-cuidado individua-
lizante, que orienta o trabalho e esbarra na pouca habi-
lidade de lidar com as contradições e desigualdades de 
cada território (Dantas et al., 2018).

Nas entrevistas, comentam que o excesso de tra-
balho fragiliza a sua saúde mental. Vivem sob a sombra 

da preocupação com a sobrevivência. Há diferenças entre 
as experiências de acordo com a localidade. Os territórios 
cujas formas de ocupação se dão, em sua maioria, pela 
herança, como o sítio e o quilombo, possuem algum nível 
de organização coletiva das formas de lazer, como jogos 
e novenas, dadas as relações familiares mais aproxima-
das. Há maior vazão para o cuidado mútuo e o estabele-
cimento de vínculos que incidem em uma saúde mental 
mais fortalecida. Nos assentamentos, por outro lado, 
as mulheres não dispõem de semelhante organização, 
relatando o silêncio noturno dos lugares e elaboram de 
diferentes maneiras a solidão que lhes é imposta. Tanto 
a forma de ocupação dos assentamentos, que abrigam 
famílias com características e origens distintas, quanto 
a própria ausência de planejamento deste aspecto do 
espaço de vida no programa de assentamento, causam 
dificuldades na elaboração de atividades de lazer conjun-
tas e de estratégias de convívio coletivo. Maria, 36 anos, 
mãe de uma menina e assentada na comunidade do Poço 
do Serrote, diz:

À noite todo mundo fecha suas portas e vai dor-
mir. Eu acho muito estranho, porque no lugar que o 
meu pai morava, à noite, como era só família, tio, tias, 
a gente ia conversar, jogava dominó, brincava. Mas aqui, 
não. O lugar é estranho. Eu demorei vários anos para 
me acostumar, era muito ruim. (Maria, comunicação 
pessoal, 13 de julho de 2018)

Patrícia Ramiro (2008) menciona que a solidão 
enfrentada pelos assentados é uma das principais 
razões para a desistência dos lotes adquiridos por meio 
de programas de reforma agrária. As condições se tor-
nam ainda mais difíceis quando é uma mulher quem 
deve garantir a manutenção da terra sozinha. Passar 
a viver em um assentamento implica a reconstrução 
das formas de vida dos sujeitos a partir de novos parâ-
metros que são instáveis, especialmente em razão da 
pouca mobilização governamental em efetivar as condi-
ções de existência no novo território (Conselho Federal 
de Psicologia, 2019).

A promoção de saúde nas comunidades rurais 
demanda, nesse sentido, intervenções que objetivem a 
melhora na qualidade de vida das mulheres, com a criação 
de espaços comunitários e a oferta de atividades de lazer, 
uma vez que promover saúde mental implica a garantia de 
condições dignas de existência. Eliane Domingues (2007) 
indica a carência de estudos em Psicologia que investi-
guem a questão da desterritorialização e da construção de 
novas territorialidades nos assentamentos, em relação aos 
sofrimentos psíquicos potenciais.
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O cuidado em saúde, conforme Túlio Franco e 
Luiz Hubner (2019), se refere à ampliação das potên-
cias dos sujeitos em suas circunstâncias e implica que 
os serviços de saúde ajustem suas práticas para além 
dos protocolos, enxergando os sujeitos como dotados 
de histórias, desejos, relações interpessoais e condi-
ções materiais específicas. Os assentamentos estudados 
revelaram sérias limitações na criação de espaços cole-
tivos criativos nos quais as práticas profissionais asso-
ciadas mais diretamente à saúde e lazer da população 
poderiam ser efetivamente promovidas.

Direito à Educação

Estudei aqui no sítio. A escolinha, naquele tempo, era 
aqui. A gente devia continuar na cidade, mas os pais 
não tinham condições, então ficavam com a gente no 
sítio. [...] Eu fiz até a quarta série. Eu tinha vontade 
de fazer mais, porque a professora dizia que eu era 
uma pessoa muito estudiosa, mas cadê as condições? 
Só tinha até a quarta série, então eu repeti a quarta 
série por quatro anos, até parar. (Marisa, comunica-
ção pessoal, 8 de setembro de 2018)

Assim como Mercedes, 55 anos, mãe de dois 
filhos e assentada no Quilombo Catolé dos Índios 
Pretos, as mulheres da pesquisa relatam percursos 
escolares similares e corroboram que a baixa escolari-
dade guarda relação com o pouco investimento público 
nas escolas nestas áreas (Santana & Oliveira, 2015). Elas 
constroem um paralelo das oportunidades limitadas de 
vida que lhes foram apresentadas, com a maior proximi-
dade da educação formal da atualidade, mencionando 
a educação para jovens e adultos enquanto espaço que 
permitiu a algumas delas se alfabetizarem. Nas tentati-
vas de acessar a educação formal e cursos técnicos pro-
fissionalizantes, encontram barreiras na necessidade de 
dedicar-se aos filhos/as.

Efetivamente, muitas delas não têm tempo, nem 
suporte. Para as mulheres chefes de família, a profissio-
nalização exige conciliação com o cuidado parental que, 
por vezes, é inviabilizado pela falta de creches, escolas 
e atividades de lazer nas comunidades. Scott (2011) 
indica que o papel de cuidadora das mulheres as afasta 
muito precocemente da educação formal e costuma 
se estender como impeditivo ao longo da vida. Uma 
mulher do Assentamento Nossa Senhora da Conceição 
chega a dizer que mesmo cursando o ensino médio, elas 
eram “mulheres de fogão”, expressando a percepção de 
que não há ganhos advindos de maior progresso edu-
cacional. Scott (2011) pontua que lhes parece muito 

dispendioso investir tempo quando há pouca possibili-
dade efetiva de mudança. Mesmo quando a escola está 
presente na agrovila, as famílias reassentadas encaram 
com dubiedade o uso de tempo nas escolas, que afasta 
as crianças da participação com a família na roça.

A falácia da meritocracia como ferramenta mágica 
para a mudança de vida não convence as mulheres que 
chefiam famílias. Não há proporcionalidade alguma na 
relação esforço/recompensa. Logo, as mulheres deman-
dam educação formal como uma possibilidade que tam-
bém lhes cabe.

Há, ainda, outro entrave. Mesmo fazendo refe-
rência a uma ampliação no ingresso à educação, a falta 
da escola que limitava as possibilidades no passado 
não é um problema superado. Apenas o assentamento 
Nossa Senhora da Conceição possui uma escola em seu 
território, dentre os locais de pesquisa. Nas outras loca-
lidades é preciso se deslocar aos centros urbanos para 
estudar. As mulheres contam que no quilombo Catolé 
dos Índios Pretos havia uma escola, mas foi fechada 
recentemente. Por consequência, o transporte escolar 
se torna um aspecto de preocupação: na maior parte 
das comunidades tal transporte é materializado por 
uma caminhonete equipada com cobertura na carroce-
ria que, inclusive, protagonizou um acidente que levou 
a óbito uma criança do sítio São Paulo. No entanto, no 
caso do quilombo, nem mesmo há transporte escolar e 
as crianças da comunidade encontram-se sem estudar.

Logo, a ausência de equipamentos sociais de educa-
ção nas comunidades rurais incide não somente em traba-
lho para as mulheres chefes de família, mas também sobre 
a vida das crianças e adolescentes. Maria Luiza Carvalho 
(1998) aponta o caráter fundamental das creches, do 
acompanhamento educacional à criança no período 
oposto à escola e das atividades esportivas e de lazer, 
que impliquem a responsabilidade governamental sobre 
o cuidado das crianças e adolescentes. Nesse sentido, 
a demanda por educação infantil tem grande relevância 
nos movimentos sociais de mulheres rurais, e a ausência 
desta, por vezes, é parte da razão que mobiliza a migração 
das mulheres para centros urbanos (Hora & Butto, 2014).

A ampliação da educação infantil enfrenta o 
desafio de articular entes federados distintos e os muni-
cípios, que se apoiam na baixa densidade demográfica 
para justificar as dificuldades de manutenção das esco-
las no campo. Na Matriz de Ações 2013, o Ministério 
da Educação chegou a assumir como compromisso a 
construção de mais unidades de educação infantil, mas, 
efetivamente, houve o oposto: entre 1997 e 2018 cerca 
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de 80 mil escolas de educação básica foram fechadas 
no campo, de acordo com dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Alentejano & 
Cordeiro, 2019).

Enfrentamento à Violência de Gênero
A violência contra as mulheres rurais persiste por 

toda a América Latina, acompanhando-as na dificuldade 
de acesso a terra, nas lutas por melhores condições de 
trabalho, nas relações conjugais, atuando sobre seus 
corpos, seus estudos, seus trabalhos, seus direitos de ir 
e vir, de se manterem em seus territórios e de preserva-
rem suas tradições camponesas (Amador & Domínguez, 
2014). As mulheres entrevistadas, especialmente aque-
las assentadas, relatam que sofreram desde a infância, 
residindo em ocupações ou nas terras de terceiros, pas-
sando por privações e sobrecarga de trabalho. São mui-
tos os episódios de violência naturalizados no cotidiano: 
mulheres agredidas por companheiros, julgadas pelas 
comunidades, que ora pesam a decisão de fugir de casa, 
ora pesam o temor por ter de dar conta sozinhas do 
sustento da família.

De acordo com Melo e Di Sabbato (2006), laços 
patriarcais que parecem possuir mais força nas rurali-
dades frearam a concretização de divórcios e a incidên-
cia da chefia feminina por gerações nessas localidades, 
mas, nos últimos anos, as áreas rurais no Brasil têm 
passado por transformações em inúmeros aspectos, 
incidindo nas composições familiares. É possível pensar 
que a recente eclosão de chefias familiares femininas 
poderia ser ainda maior, não fossem as barreiras mate-
riais que tais laços patriarcais ainda impõem. As expe-
riências das mulheres indicam que a autonomia finan-
ceira é essencial, mas que, além disso, a modificação de 
seus contextos de violência implica o combate a noções 
culturais de submissão feminina.

Apesar de uma parte significativa das mulheres 
chefes de família pesquisadas não estar numa relação 
conjugal, para outras delas, corroborando o que é indi-
cado por André Bueno e Marta Lopes (2018), a manu-
tenção do casamento, ainda que a qualidade da rela-
ção possa ser questionada, é um valor importante. Por 
vezes, situações de violência são lidas como parte da 
dinâmica do casal, que não deve sofrer interferência. 
Para modificar este quadro, se faz necessário um traba-
lho profundo, que implique mudanças nas relações de 
gênero no campo.

Conforme Scott, Nascimento, Cordeiro, e Nanes 
(2016), concomitante ao reconhecimento legal das 

violências existentes, é preciso que mulheres e comu-
nidades identifiquem atitudes naturalizadas, como xin-
gamentos e cerceamento, como abusivas e que tenham 
condições de construir saídas. Os/as autores/as indicam 
que a intervenção de uma família que ofereça suporte 
psíquico e material é o meio mais eficaz de enfrenta-
mento à violência imposta às mulheres. Tal dado, no 
entanto, indica a fragilidade da situação de mulheres que 
não possuem familiares com quem contar, como algumas 
mulheres chefes de família entrevistadas. A proteção das 
mulheres não deve advir, prioritariamente, da iniciativa 
familiar, mas de políticas governamentais, de uma rede 
institucional preparada para receber suas demandas.

Scott et al. (2016) salienta que não é passiva-
mente que as mulheres sofrem violência, mas que o 
rompimento do ciclo exige o enfrentamento de entra-
ves e que elas são culturalmente e, institucionalmente, 
convencidas a ficarem em relações abusivas, especial-
mente se há dependência econômica. Na prática, não 
há um projeto articulado de acolhimento às mulheres 
em situação de violência nas ruralidades vistas, que seja 
incorporado pelas instituições públicas. A própria reali-
dade de interconhecimento das pessoas que residem 
em áreas rurais apresenta um desafio para a montagem 
de políticas de proteção, dada a dificuldade de anonimi-
zar vítimas com ações de reestabelecimento de novas 
redes de vida cotidiana, longe dos agressores.

Na mesma perspectiva, Bueno e Lopes (2018) 
defendem que os serviços de assistência, proteção social 
e saúde, se articulados e garantidos pelos governos, for-
mariam um conjunto de segurança mais efetiva para as 
mulheres em situação de violência. A desarticulação da 
rede, a falta de uma postura de acolhimento dos profis-
sionais e o pouco apoio social prejudicam a confiança das 
mulheres nos mecanismos de denúncia. E suas insegu-
ranças não são infundadas, visto que, em muitos casos, 
insistir em uma postura resolutiva das mulheres, sem 
garantir sua proteção por meio de um aparato articulado 
que não delegue às famílias a função de intervir, faz com 
que estas mulheres estejam mais expostas.

Considerações finais
As vidas das mulheres rurais chefes de família, 

ainda que imbuídas de desejo por manterem-se no 
campo, têm se tornado mais precárias, exigindo mais 
trabalho, especialmente, após a retração das políticas 
públicas a partir do impeachment da Presidente Dilma 
em 2016.
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As mulheres têm predominado na história de 
migrações para a cidade, e a extensão de direitos para 
quem reside no campo abre possibilidades de elas fica-
rem no campo, e também dá uma especificidade às suas 
demandas. Percorrer quatro comunidades e acompa-
nhar de perto 10 mulheres chefes de família permitiu-
-nos observar e conversar sobre estratégias cotidianas no 
sertão de Pernambuco, que mostram convergências em 
demandas sobre direitos a terra, saúde, educação e vio-
lência. Nestas considerações finais, realçamos as conver-
gências mais do que as particularidades provenientes de 
diferenças que reportam a locais e pessoas específicas.

A primeira convergência é da manifestação da 
ausência ou da pouca operacionalidade do Estado 
e das instituições nas suas comunidades. Apesar da 
melhora histórica reconhecida pelas mulheres com 
mais tempo de experiência no campo, existem inade-
quações que reforçam uma noção de descontinuidade 
e descaso diante das oscilações no alcance e aplicação 
de políticas públicas que visem incluir essas mulheres. 
Quando estabelecidas no acesso a terra e a casa, seja 
por herança, por assentamento ou por casamento, as 
mulheres sofrem da pouca sensibilidade e reconheci-
mento à titularidade que, porventura, ganharam para 
poder operacionalizar o uso da sua terra (crédito, mãos 
para trabalhar, uso de tempo, cuidado de crianças e 
outros dependentes).

Ser assentada, ser quilombola ou mesmo ser 
agricultora familiar de uma comunidade historicamente 
estabelecida possui reforços identitários do Estado, mas 
não assegura a continuidade de políticas após o reco-
nhecimento. Escolas fecham, serviços de saúde não 
chegam ou mal chegam, ambulâncias e policiais não se 
deslocam para socorrer em situações de doença e de 
violência. As associações perduram, ora reforçadas, ora 
enfraquecidas, mas operando normalmente com uma 
perspectiva de reforço da população local, cada vez 
mais com participação, ou mesmo lideradas por mulhe-
res. Há uma mobilidade demandada pelas ausências e 
precariedade do Estado nas comunidades. Usar trans-
portes e se distanciar de casa é mais difícil para mulhe-
res chefes que para pessoas com outras composições 
familiares para suprir o que não chega ao campo. Se a 
associação costuma enfatizar reconhecimento da popu-
lação e organização da produção, não costuma ser ela 
que tem condições de facilitar essa mobilidade.

Uma segunda convergência que afeta todas as 
pessoas da comunidade, mas geralmente com mais 
intensidade por ser mulher chefe, é a subordinação ao 

tempo institucional e os custos implicados em ir para 
a cidade. A falta de profissionais e equipes, ou o pla-
nejamento insensível ao tempo das usuárias produz 
indisponibilidade para atendimento, mesmo quando 
elas se esforçam para chegar pelas precárias e caras 
alternativas de transporte. Como comentado antes, o 
tempo burocrático (que nas cidades do interior sofre 
mais intensamente de pouca disponibilidade de pro-
fissionais de tempo integral) se sobrepõe às ideias de 
humanização dos serviços. Neste caso, a maior distân-
cia acrescenta dificuldades para organizar o tempo de 
casa com a administração do tempo de cuidado, de 
trabalho e de custos para chegar a sedes urbanas com 
calendários rígidos. A demanda de maior sensibilidade 
ao tempo das usuárias se constitui como muito forte.

Uma terceira convergência, visível nas outras 
duas demandas, e de especial importância para as 
mulheres chefes, é a falta de equipamentos de lazer 
e sociabilidade que acolham as ideias de compartilha-
mento de cuidados com filhos e dependentes e asse-
gurem a segurança contra violência que possam tornar 
a vida no campo mais solidária para elas. Escolas, cre-
ches e espaços nas associações são pouco disponíveis. 
As redes de interconhecimento tecidas nas comunida-
des mais históricas fazem com que parentesco e afinida-
des possam dar um passo nessa direção. A falta de tais 
iniciativas nas comunidades de assentados que, mesmo 
unidas na luta para serem assentadas, têm muita diver-
sidade de origens e maior dependência na iniciativa do 
estado na administração da comunidade, amplia a sen-
sação de solidão. Nessa hora, a sobrecarga da responsa-
bilidade da chefia aumenta a demanda de mais espaços 
de acolhimento locais.

No que concerne a espaços para viver e produzir, 
assim como ser dona da casa própria permeia o ima-
ginário brasileiro, para as mais pobres rurais, o acesso 
a terra se constitui um objetivo que atribui segurança, 
ao mesmo tempo que esse acesso a terra possa marcar 
espaços de disputa e de afirmação de poder. Ter a titu-
laridade da terra pode ser fundamental para determinar 
as condições da chefia familiar nas ruralidades: baliza-
dora do respeito, da dissolução das relações conjugais, 
de ser ponto de apoio aos filhos, além do acesso a direi-
tos como agricultoras e da segurança alimentar.

As políticas públicas, além de produzirem orien-
tações bem embasadas na literatura especializada e 
aplicadas por agentes favoráveis a ações que incluem 
as demandas de mulheres chefes de família, enfrentam 
limitada visibilização das suas ações, dificuldades em 
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alcançar muitos territórios específicos no campo tão 
grande e diversificado, e ainda precarização por limita-
dos recursos públicos.

Logo, é fundamental que as mulheres rurais 
que chefiam famílias recebam atenção territorializada, 
especialmente por Sistema Único de Assistência Social e 
Sistema Único de Saúde, dos quais elas se sentem efeti-
vamente descobertas e cuja falta de capilarização fecha 
as portas do acesso a direitos e impede o contato dos 
profissionais que sinalizam suas demandas em nível de 
gestão. Persistir na elaboração e aplicação dessas políti-
cas públicas é uma necessidade, como bem se percebeu 
na literatura que debruça sobre psicologia no campo 
(Conselho Regional de Psicologia, 2019; Dantas et al., 
2018; Domingues, 2007; Gonçalves et al. 2016; Landini, 
2015) e sobre mulheres rurais (T. F. B. Brandão et al., 
2023; Butto & Hora, 2008; Deere, 2002).

E, finalmente, com base nas informações prove-
nientes da nossa reflexão junto com 10 mulheres serta-
nejas pernambucanas, a partir do levantamento de suas 
demandas, é possível pensar algumas orientações que 
podem auxiliar a atuação de psicólogos, especialmente 
quando inseridos em equipes multiprofissionais nas 
políticas sociais que tocam mulheres rurais que chefiam 
famílias. Nesse sentido, recomenda-se como aspectos 
de atenção na prática profissional nesse contexto: saber 
identificar que ser mulher chefe de família abre espaços 
de conflito no meio rural, sendo necessário respeitar 
suas vontades por ocupar esses espaços enquanto sujei-
tas conscientes dos seus direitos e poderes, cabendo 
aos profissionais agir positivamente na mediação para 
que esses espaços funcionem melhor; atentar-se em 
não subscrever à orientação do tempo burocrático, ten-
tando integrar o tempo coletivamente com as mulheres 
chefes; procurar coletividades de acolhimento tanto nas 
comunidades quanto nos serviços de saúde, educação e 
segurança; envolver as associações ou outras entidades 
que priorizam ação social e entendam a necessidade de 
acesso a terra para mulheres.
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Memórias e conquistas das mulheres trabalhadoras do mar: 
uma análise psicossocial de narrativas filmadas na 

Região dos Lagos -RJ
Regina Carmela. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro Universitário Serra dos Órgãos
Marta de Araújo Pinheiro (in memorian). Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo
O ano de 2022 foi eleito pela ONU como o ano internacional da pesca artesanal para focalizar a importância do setor no 
cumprimento dos objetivos da Agenda 2030. Uma das orientações da Agenda é a conquista da equidade e igualdade de 
gênero. Com base nas entrevistas realizadas para um documentário (2018) sobre a pesca artesanal na Região dos Lagos (RJ), 
apresentamos, sob as lentes da Psicossociologia, as memórias, as conquistas e as perspectivas das mulheres da pesca locais sobre: 
1) o território, lembranças, afetos e conhecimentos, 2) relações de gênero na atividade; 3) atuações no presente. Constatamos 
que elas, atualmente, se reconhecem como pescadoras artesanais. Essa autodenominação e assentimento repercute, desde 
seus antepassados, nas múltiplas dimensões de suas participações na pesca e contribui atualmente para a busca da equidade 
de gênero, na agregação, fortalecimento dos laços sociais e na continuidade da pesca artesanal.
Palavras-chave: psicossociologia; memória; pesca artesanal; pescadoras; documentário.

Abstract
Memories and achievements of women working at the sea: a psychosocial analysis of narratives filmed in Região dos Lagos – RJ.  
The year 2022 was chosen by the UN as the international year of artisanal fisheries to focus on the importance of the sector in 
meeting the objectives of the 2030 Agenda. One of the Agenda’s guidelines is the achievement of equity and gender equality. 
Based on interviews carried out for a documentary (2018) about artisanal fishing in Região dos Lagos (Rio de Janeiro, Brazil), 
we present, under the lens of Psychosociology, the memories, achievements and perspectives of local fishing women on: 1) the 
territory, memories, affections and knowledge, 2) gender relations; 3) current activities. We found that they currently recognize 
themselves as artisanal fishermen. This self-denomination and assent have had repercussions, since their ancestors, in the 
multiple dimensions of their participation in fishing and currently contributes to the search for gender equity, in the aggregation, 
strengthening of social ties and the continuity of artisanal fishing.
Keywords: psychosociology; memory; artisanal fishing; fisherwoman; documentary. 

Resumen
Memorias y logros de mujeres que trabajan en el mar: un análisis psicosocial de narrativas filmadas en Região dos Lagos-RJ. El año 
2022 fue elegido por la ONU como el año internacional de la pesca artesanal para hacer foco en la importancia del sector en el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2023. Uno de los lineamientos es el logro de la equidad y la igualdad de género en 
el sector. A partir de entrevistas realizadas para un documental sobre la pesca en Región de los Lagos (Rio de Janeiro - Brasil), 
presentamos, bajo la óptica de la Psicosociología, las memorias, conquistas y perspectivas de mujeres pescadoras: 1) el territorio, 
las memorias, los afectos y conocimientos, 2) relaciones de género; 3) actividades actuales. Constatamos que actualmente se 
reconocen como pescadoras artesanales. Esta autodenominación y asentimiento ha repercutido, desde sus antepasados, en las 
múltiples dimensiones de su participación en la pesca y actualmente contribuye a la búsqueda de la equidad de género, en el 
fortalecimiento, en la agregación de los lazos sociales y en la continuidad de la pesca artesanal.
Palabras clave: psicosociología; memoria; pesca artesanal; pescadoras; documental.
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As diretrizes da Agenda 2030, elaborada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo 
de produzir uma orientação ampla para e com os paí-
ses por ela representados na adoção de medidas para 
“melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro” (ONU, 
2019), elegeram o ano de 2022 como o ano internacio-
nal da pesca artesanal. Uma das indicações da Agenda é 
a conquista da equidade e igualdade de gênero no setor. 
Este alinhamento é ressonante com o protagonismo, 
resistência, adaptabilidade e presença efetiva das 
mulheres na pesca, em crescente disputa nos grupos 
sociais aos quais pertencem (Gerber, 2013; Martinez 
& Hellebrant, 2019; Woortmann, 1991). À vista disso, 
compreende-se a importância de trazer mais estudos 
sobre a constância e os atravessamentos da sua pre-
sença social, das suas práticas comunitárias, sua partici-
pação na manutenção da pesca e no fortalecimento dos 
laços sociais da pesca artesanal, bem como na discussão 
sobre o status de pescadora, que ainda é contestado em 
alguns grupos e comunidades.

Do ponto de vista legal (Lei 11.959 de 29 de junho 
de 2009, Parágrafo único), a atividade pesqueira artesa-
nal abrange trabalhos de confecção e de reparos de artes 
e petrechos de pesca, reparos realizados em embarca-
ções de pequeno porte e processamento do produto da 
pesca artesanal. Portanto, a profissão é composta para 
além da captura do pescado em si, por uma multiplici-
dade de atividades realizadas por homens e mulheres, 
estas últimas muitas vezes ocultadas por convenções 
sociais sobre somente ser pescador aquele que vai para 
o mar e busca o peixe (Brito, 2016; Gerber, 2013; Food 
and Agriculture Organization of the United Nations 
[FAO], 2018, 2020; Hellebrant, 2019; Woortmann, 1991). 
Já do ponto de vista do conhecimento tradicional, a ati-
vidade pesqueira artesanal supõe o saber, o saber-fazer 
e se refere aos conhecimentos gerados da experiên-
cia passada de geração a geração pelas comunidades, 
adequadas às mudanças ambientais, locais, culturais e 
temporais (Diegues, 2015). Sendo os pescadores locais 
as principais fontes de informações sobre o ecossistema 
e as condições da pesca (Bivalacqua, 2017; Diegues 
2015, 2019) e compreendendo que esse conhecimento 
da pesca artesanal consiste na reunião desses saberes, 
buscamos no artigo trazer o ponto de vista do fazer das 
mulheres, suas memórias, saberes, interações e apren-
dizados sobre as práticas e conhecimentos dessas comu-
nidades e de seus territórios.

Para apresentar o desenvolvimento desta pro-
posição, o artigo se estrutura do seguinte modo: 1) 

tema e contexto das mulheres na pesca artesanal; 2) 
exposição do enquadramento teórico-metodológico: 
Psicossociologia e Memória; 3) o documentário e a 
metodologia utilizada no artigo; 4) seleção e análise dos 
recortes referentes à presença da mulher na pesca arte-
sanal reunidos no material bruto colhido para o filme; 
5) conclusão de que o enfoque na memória, sob a pers-
pectiva das mulheres, nos permitiu conhecer algumas 
das questões relativas às vivências familiares no territó-
rio, assim como seus atuais desafios e práticas na ativi-
dade da pesca artesanal.

Situação das mulheres na pesca artesanal
A complexidade da pesca artesanal no Brasil não 

se restringe apenas à sua diversidade, às suas dimen-
sões e diferenças geográficas, como também ao cresci-
mento indiscriminado da atividade, à falta de planeja-
mento, à redução do estoque pesqueiro, à sobrepesca, 
à poluição, somados à política pesqueira voltada, priori-
tariamente, para a pesca industrial (Silva, 2014).

Apesar disso, estima-se que aproximadamente 
90% de todas as pessoas que dependem diretamente 
da pesca extrativa trabalham no setor da pesca de 
pequena escala. Ela funciona como motor econômico 
e social, proporcionando segurança alimentar e nutri-
cional, emprego e outros efeitos multiplicadores para 
as economias locais, apoiando ao mesmo tempo os 
meios de subsistência das comunidades ribeirinhas 
(FAO, 2018). Entende-se assim o porquê das “Diretrizes 
Voluntárias para Garantir a Pesca Sustentável em 
Pequena Escala no Contexto da Segurança Alimentar 
e Erradicação da Pobreza” - apoiadas pela Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO 
(2014, 2016, 2018) - indicarem medidas que abrangem 
a segurança alimentar, mercados mais justos, educação, 
serviços de saúde, equidade de poder, de gênero, em 
um esforço que envolve pescadores e pescadoras, orga-
nizações, instituições, governos e meio acadêmico.

Por meio das conclusões preliminares da pesquisa 
de Alonso-Poblacióny e Siar (2018) o principal obstáculo 
para a participação feminina no setor pesqueiro artesa-
nal é que o trabalho das mulheres não é amplamente 
reconhecido porque existe uma premissa sociocultural 
de que elas não pescam. Além disso, nos núcleos fami-
liares, geralmente, às mulheres cabe o papel de mães 
e esposas e aos homens, o de provedores da família. 
Embora crescentes, ainda são insuficientes os dados 
e estatísticas da presença do trabalho feminino na 
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categoria pesqueira. Um dos motivos apresentados é 
que ainda persiste, em muitos casos, o entendimento 
por parte das mulheres de que as organizações são do 
domínio masculino. Outro dado importante é de que 
elas não se aproximam das instituições por falta de 
tempo, confiança e educação formal, (FAO, 2018).

No Brasil, C. A. G. Alencar (2011) apontou que 
237.714 mulheres atuavam no setor. Em 2015, segundo 
o Ministério da Pesca e Aquicultura, contabilizava-se 
1.084.861 pescadores. Se tomarmos os números de C. A. 
G. Alencar (2011) com os dados do Ministério da Pesca 
(2015), embora com quatro anos de diferença, é possí-
vel perceber que as mulheres representavam quase 20% 
do total de pescadores. A intensificação de pesquisas 
e documentação torna possível ampliar as discussões 
sobre essa participação. (Alonso-Población & Siar, 2018; 
Escallier, 2004; FAO, 2016, 2017, 2018; Leitão, 2013, 
2019, 2021; Maneschy, 1995, Maneschy & Alvares, 2010, 
Maneschy, Siqueira, & Alvares, 2012; Parlamento Latino-
americano e Caribenho, 2017; Scherer, 2013).

Diante dos diversos aspectos que envolvem a 
atividade laboral das mulheres, faz-se necessário cor-
relacionar os modos de vida e trabalho a partir de uma 
organização do mundo moderno marcado pelo modelo 
patriarcal e colonial (Federeci, 2017, 2020). Até o século 
XX, as atividades femininas foram consideradas não-pro-
dutivas e, portanto, ignoradas pela sociedade industrial, 
posto que economicamente a atividade doméstica, ou 
mesmo aquelas ligadas aos “fazeres masculinos” como 
no caso da pesca artesanal, a mulher ficou posicionada 
na condição de “ajudante do marido”, este sim reconhe-
cido socialmente como ativo e trabalhador (Martinez, 
2018). O envolvimento e empenho das mulheres nas 
questões sociais, econômicas e trabalhistas é promo-
vida, sobretudo pela necessidade de sobrevivência, por 
meio do trabalho e da ação cotidiana na atividade pes-
queira, em que muitas vezes são desrespeitadas (Hache, 
2016; Mies & Shiva, 1997).

Tendo em vista reunir as lembranças geracionais 
e afetivas das mulheres da pesca, nos apoiamos nos 
estudos da Psicossociologia e da memória para nos auxi-
liarem no rastreamento temporal da presença e formas 
de laboração das mulheres na atividade. Sabendo que a 
memória oral não retrocede além de 80 anos (Assman, 
2011), esse tempo de recordação nos parece suficiente 
para conhecer algumas dessas experiências femininas, 
desde o passado recente até os dias atuais.

Para isso, propusemos apresentar um recorte dos 
relatos de quatro pescadoras, lideranças da atividade 

pesqueira em Arraial do Cabo e Cabo Frio - duas cida-
des da Região dos Lagos, no litoral do Estado do Rio de 
Janeiro. Os relatos foram colhidos por ocasião das entre-
vistas filmadas, no processo de produção de um docu-
mentário (2016-2018), sobre a pesca artesanal na região.

No processo de produção do filme foram geradas 
80 horas de gravações e aproximadamente 30 horas de 
entrevistas. Desse total utilizou-se na edição final, no 
máximo, 5 minutos de cada relato. O documentário, 
após editado, finalizou 70 minutos de duração, o que 
indica que os trechos selecionados para o produto final 
foram aqueles que atenderam ao objetivo do projeto, 
descrito logo abaixo. Diante da riqueza do conteúdo 
produzido e da impossibilidade de incluí-lo no filme, tra-
balhamos neste artigo com o material bruto das entre-
vistas de quatro mulheres.

Denominamos “recortes”, a exemplo do uso do 
termo na linguagem do cinema, os trechos destacados 
do material bruto das entrevistas audiovisuais para indi-
car as demarcações do espaço, dos limites do enquadra-
mento e das narrativas (Puccini, 2007) que aludem às 
histórias e memórias de vida das mulheres, referentes 
à pesca artesanal e ao território pesqueiro.

Psicossociologia e Memórias: o traçado 
entre passado e presente

O crescente debate sobre a participação da 
mulher na pesca artesanal (C. A. G. Alencar, 2011, E. 
F. Alencar, 2022; FAO, 2016, 2018, 2020; Martinez 
& Hellebrant, 2019; Motta-Maués, 1999; Pires, 
Albuquerque, & Juste, 2015; Woortmann, 1991) e, con-
sequentemente, do reconhecimento da sua prática e 
saber tradicional tem seu início no Brasil, na década de 
70 do século XX, por meio das atividades das Pastorais 
(ação da Igreja Católica, sob direção da Diocese e da 
Paróquia, para agir em situações sociais). Criada em 
1968, a Pastoral da Pesca contribuiu para a expansão 
das lutas pelo desenvolvimento, legislação, políticas etc. 
do setor pesqueiro, incluindo as questões relativas às 
mulheres que atuam na atividade (Alencar & Pereira, 
2022; Brito, 2016).

Na atualidade, há o aumento significativo de pro-
dução sobre o tema desde a execução de projetos, tex-
tos publicados, dissertações, teses, notícias em websites 
específicos, websites jornalísticos e institucionais, até 
diversos materiais audiovisuais em crescente produção. 
Nesse aspecto é importante ressaltar o que Silvia Federici 
(2017) propõe sobre a documentação das condições 
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históricas e sociais das mulheres por um ponto de vista 
feminino, o que “implica uma redefinição fundamental 
das categorias históricas aceitas e uma visibilização das 
estruturas ocultas de dominação e exploração.”(p. 29). 
Na pesca artesanal no Brasil, não obstante a presença das 
mulheres dedicadas cotidianamente à pesca artesanal, 
ainda se reproduz essa condição de exclusão social. Isso 
se reflete no baixo número de cadastros nas Colônias e 
na ausência de dados da atividade discutidos à luz do 
gênero. Basta atentar que não são suficientes os registros 
das suas memórias e experiências.

Como indicado por Jodelet e Haas (2019), “esses 
vestígios e inscrições permanecem vivos desde que 
sejam significativos para a vida dos grupos, cujos mem-
bros asseguram a manutenção e transmissão” (p. 9). 
À vista disso, buscamos trazer suas experiências de 
vida e suas memórias à luz da Psicossociologia, que 
entende a memória individual como repleta pela ins-
crição social desse indivíduo na observação de seus 
costumes, modos de fazer e dizer, práticas, organização 
física espacial. Nessa visão está incutida a compreensão 
de que a memória: (1) pode ser compartilhada e reto-
mada coletivamente, Halbwachs (2004), (2) é também 
um continuum do grupo social, Bergson (2011), (3) e 
envolve sempre uma renegociação permanente a partir 
do presente, Huyssen (2001).

A Psicossociologia examina as subjetividades e os 
afetos em suas relações sociais/comunitárias (Campos, 
2014; Jodelet e Haas, 2019; Nasciutti, 1996) para com-
preender quais fenômenos sociais são produzidos na 
relação e nas tensões entre o indivíduo e a sociedade, 
na força do que é coletivo. A Psicossociologia entende, 
portanto, o social como tudo aquilo que permeia e 
ultrapassa o indivíduo, e que ao mesmo tempo é consti-
tuído por um imaginário que se constrói continuamente 
(Nasciutti, 1996) na sua relação externa (coletivo) e 
interna (subjetividades). Esse enfoque busca carac-
terizar as trajetórias pessoal e coletiva articulando as 
dimensões psíquicas, sociais e organizacionais dos gru-
pos sociais (Maciel & Souza, 2018), levando em conta o 
vivido, o sentido, o posicionamento dos sujeitos diante 
do estado do mundo ou das experiências vivenciadas no 
grupo social (Jodelet, 2018). Esse coletivo se abre conti-
nuamente para as lutas das subjetividades sociais, que o 
desafiam e o transformam (Guareschi, 1995). O trânsito 
entre as subjetividades e suas interações sociais é caro à 
Psicossociologia na compreensão das dinâmicas comu-
nitárias. E como abordar e apresentar as memórias de 
um tempo pretérito chamado “nosso”? Para Jodelet 

e Haas (2019) os estudos dos fenômenos da memó-
ria trazem de volta à clareza, na consciência coletiva, 
elementos do passado, ocultos ou esquecidos. Nesse 
sentido, buscamos as memórias das mulheres naqueles 
elementos que transitam entre o passado e o presente, 
nas lembranças movidas pela afetividade, pelas expe-
riências de vida e nos seus desafios contemporâneos.

As evidências da ação das lembranças no coti-
diano e os “modos de recordar”, segundo Assmann 
(2011), podem ser reconhecidos por meio de diferen-
tes indícios desde (i) arqueológicos, arquitetônicos, das 
relíquias, dos museus, fotografias, filmes etc.; (ii) das 
memórias escritas, textos escritos com traços materiais, 
(iii) das memórias institucionais, rituais, arquivos, his-
toriografias, nomes de ruas, monumentos etc., (iv) da 
memória midiatizada e ficcional: popularizada em docu-
mentos, ficção histórica (romances, filmes, quadrinhos 
etc.), páginas da internet, jogos de computador, etc. 
até, finalmente (v) do passado como fantasia. Para este 
artigo, buscamos os vestígios da atuação das mulheres, 
desde o passado ao presente, no material bruto das 
entrevistas para o filme.

Percurso metodológico
Nos orientamos para a seleção e análise dos 

recortes em duas categorias de Bergson retomadas por 
Bosi (2007): 1) memórias-hábito referentes aos aspec-
tos práticos, lembranças cotidianas e 2) memórias 
lembranças, aquelas que destacam aspectos pontuais, 
relembradas como se tivessem sido um sonho. O exercí-
cio de identificação de categorias nos relatos de memó-
ria se dedica à tarefa de buscar vínculos, movidos por 
escolhas relacionais, traços e indícios que se organizam 
nas narrativas/lembranças em coerência de significados 
subjetivos e coletivos. Como nos lembra Bosi (2003) é 
“tarefa do cientista social procurar esses vínculos de 
afinidades eletivas entre fenômenos distanciados no 
tempo”, (p. 31). Dessa forma, a reunião das memórias 
pode vir a compor um conjunto de experiências, ritos, 
pontos de vista, como potenciais soluções para os desa-
fios contemporâneos.

Para compreendermos as dimensões atuais da 
sua presença na pesca artesanal os recortes analisados 
se referem às memórias, seus conhecimentos e expe-
riências relativas à atividade. Foram mantidos trechos 
coesos, ou seja, com início, meio e fim, contextualiza-
dos e transcritos de modo a respeitar as entonações, 
reticências, exclamações, sobretudo, o sentido e lógica 
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interna. A análise dos relatos pressupõe que os filmes 
trazem indícios de memórias e são reconhecidos como 
modos de recordar (Assman, 2011).

Apresentamos a seguir o perfil das entrevistadas, 
não sem antes esclarecer que todas optaram pelo uso 

de seus nomes reais no artigo, pois suas memórias e 
trajetórias pessoais e como lideranças que atuam publi-
camente e lutam pelo lugar da mulher na pesca arte-
sanal em suas regiões, contribuem no fortalecimento, 
difusão, e possíveis desdobramentos colaborativos.

Tabela 1. Perfil das entrevistadas selecionadas
Nome Local Idade Esfera de atuação Instituição Registro Geral da Pesca

Cleusa Arraial do Cabo Prainha +- 60 Pescadora, Marisqueira, 
Salgadeira, artesã Cooperativa Salga, Sol e Arte Sim

Zenilda Arraial do Cabo Prainha +60 Pescadora Cooperativa das mulheres nativas Sim

Margareth Praia Grande +60 Pescadora Cooperativa Sim

Edwiges Cabo Frio +50 Pescadora, artesã Pessoa Física Sim

A Tabela 1 nos coloca diante de mulheres pro-
fissionais da pesca artesanal nas cidades de Arraial do 
Cabo e Cabo Frio. Das quatro mulheres, três delas são 
cofundadoras de organizações coletivas, assim como 
suas representantes legais. Em Arraial do Cabo, na 
Prainha, a Cleusa Rocha representante da “Cooperativa 
Sol, Salga e Arte” constituída por 75% de mulheres; 
na Praia Grande, Zenilda e Margareth representantes 
da “Cooperativa de Mulheres Nativas”, constituída 
somente por mulheres. Edwiges mora em Cabo Frio 
e trabalha como agente de campo na FIPERJ. Todas 
possuem o Registro Geral da Atividade Pesqueira 
(RGP), licença ambiental expedida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a todas 
as pessoas que exercem a atividade de forma profissio-
nal e artesanal. Com o RGP, o pescador ou pescadora 
profissional artesanal tem acesso aos programas sociais 
do Governo Federal, como microcrédito, assistência 
social. Somado a isso, nos meses do defeso (período em 
que é proibida a pesca para proteger a reprodução de 
peixes, lagostas e camarões), os profissionais, inscritos 
no RGP da pesca, recebem um benefício do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), no valor de um salá-
rio-mínimo, até o limite máximo de 5 meses.

Após a identificação nas entrevistas das memó-
rias e práticas, entendemos ser relevante para este 
artigo, a organização dos temas comuns aos relatos: (1) 
o território: lembranças, afetos e conhecimentos; (2) 
relações de gênero na atividade pesqueira artesanal; 
(3) atuações no presente.

Território: Lembranças, Afetos e Conhecimentos
A narrativa de Cleusa traz o conhecimento oral, 

transmitido por seus antepassados, sobre a formação 
daquela população composta por famílias de pescado-
res do bairro da Prainha, em Arraial do Cabo, e a íntima 

relação e vivência com a pesca. São memórias do terri-
tório habitado, do espaço, da cultura e da história local 
associadas à pesca artesanal:

Foi assim que começou a história de Arraial do 
Cabo, inclusive a minha, porque meu avô portu-
guês e a minha avó já mulata, bem mulata, a famí-
lia não aceitou e vieram pra Prainha. (...) O meu 
avô tinha paiol aqui na praia e a minha avó sempre 
vinha. Meu pai também não gostava muito não. 
Mas mãe vinha pra ajudar no orçamento familiar e 
ela nos trazia. Nossa vida sempre foi aqui na praia.

A história da Prainha, segundo Cleusa, está arrai-
gada ao preconceito e ao patriarcalismo histórico: a) o 
avô português + avó “mulata” = exclusão para uma praia 
afastada; b) mulheres (avó e mãe) trabalham contra a 
vontade dos maridos para compor o orçamento fami-
liar. Não obstante esses indícios arraigados que deslizam 
nas frestas das falas, o sentimento de pertencimento às 
famílias que trabalham na pesca artesanal fica evidente 
nas entrevistas.

Nascer em família de pescador é para essas 
mulheres motivo de orgulho, como ressalta Margareth 
ao contar sobre suas origens e experiências na infância:

Eu nasci de parteira aqui no Arraial. Sou filha e 
neta de pescador. Fui criada aqui e sempre gostei 
de pescar. A pesca desde cedo me deu prazer. Fui 
crescendo e aprendendo com meus tios pescado-
res e com meu avô. Depois fui estudar e trabalhar 
e resolvi voltar para a pesca. Minha avó era salga-
deira. Então a gente ia para os paióis e eram aque-
las montanhas de peixes, e desde criança eu ficava 
lá ajudando. A lembrança mais forte é essa, minha 
avó salgando peixe.

As recordações da salga são recorrentes nos rela-
tos,pois a impressão exercida no imaginário marcou as 
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memórias daquelas crianças que acompanhavam suas 
mães, tias e avós no beneficiamento do peixe. Vemos 
isso na fala de Zenilda que nos conduz por esse imagi-
nário/ lembrança da salga - atividade realizada sobre-
tudo pelas mulheres - quando em Arraial não havia luz, 
nem geladeira:

Participar com a nossa mãe lá na salga do peixe, 
vendo o que acontecia, como era feito, toda a difi-
culdade que existia em estar no meio daquela sal-
moura intensa, num quarto escuro, sem luz pratica-
mente... só entrando por uma portinha a luz do sol, 
o resto era tudo muito escuro. E era muito peixe. 
Eram montanhas de peixe. Não era a quantidade 
que a gente trabalha aqui hoje… eram montanhas!

Sua recordação é sensorial: “a luz que perpassa a 
escuridão, a salmoura intensa”. Além de sensorial e ima-
gética, o relato nos remete ao quadro daquela criança 
diante da quantidade de peixe a salgado: “montanhas”! 
A descrição dessa memória sensorial, imagética, está 
vinculada ao esforço que envolvia todo esse trabalho, 
cujos pés das mulheres sangravam pelo efeito da sal-
moura. Também remete à presença dos paióis da salga, 
que não existem mais na região, à quantidade de pei-
xes, hoje mais escassa visto o aumento da extração pela 
pesca industrial. Elas assistiram, ao longo dos anos, ao 
crescimento do local e às mudanças daí decorrentes, 
como a saída das moradias dos pescadores e pescado-
ras da beira da praia para o interior do bairro. A Prainha, 
por exemplo, se tornou uma das principais atrações 
turísticas da região e, com isso, o espaço dos pescado-
res, as dunas, as pitangueiras, o lago foram removidos 
e/ou ocupados por prédios e construções. A praia pas-
sou a ser local para os turistas, e muitos dos pescado-
res tornaram-se vendedores ambulantes, ou montaram 
barracas para atender ao turismo. A atividade da pesca, 
no entanto, continua ativa, embora em constante dis-
puta pelo espaço da areia e da água, principalmente nos 
feriados, finais de semana e férias de verão.

Cleusa, ao relembrar das práticas pesqueiras e 
da salga, descreve as relações de gênero no passado e 
avança para nos contar sobre sua atualização hoje:

Eles pescavam e as mulheres faziam a salga, benefi-
ciavam na beira da praia. Havia os paióis aqui à nossa 
esquerda, e as mulheres trabalhavam salgando o 
peixe. Elas traziam as crianças, não tinham com quem 
deixar. E as crianças iam lavando o peixe e entregando 
para mãe escalar. Escalar é fazer o benefício do peixe. 
Depois outras lavavam ou iam salgando e colocando 
numas tinas grandes, nuns tanques grandes pra dali 

depois sair a cavalo nas mulas, nas cangalhas de mula 
para ser vendido em outro local, fora do Arraial. (...) 
E hoje nós estamos aqui tentando fazer a mesma 
coisa que fizeram os nossos ancestrais que é fazer o 
resgate da cultura da salga, onde as mulheres é que 
trabalham fazendo o benefício.

Quase sempre é com os pais, tios ou irmãos que 
aprendem as artes da pesca, como nos conta Edwiges 
ao relembrar do avô pescador e do pai, que já não tinha 
a pesca como sua profissão, e sobre si mesma que 
retoma a atividade como profissional da pesca: 

Eu tinha o meu avô que era agricultor e pescador. 
Já o meu pai sempre pescava depois do trabalho, 
pescaria de lazer. A primeira vez que eu pesquei foi 
a maior alegria da minha vida, pois levei o sustento 
para a casa. E hoje, ainda é muito gratificante e 
muito honroso levar o alimento para casa.

Nesse relato destaca-se o sentimento de inclu-
são, pertencimento e afetividade com o território e com 
a atividade pesqueira artesanal. As lembranças lúdicas 
do território e vinculadas à pesca misturam-se no pre-
sente com múltiplas ausências, desde os paióis da salga, 
as dunas da Prainha, pitangueiras, os pássaros, a lagoa 
que secou e recuou:

Eram dunas enormes mesmo, com muita pitanga, 
tinha muita pitangueira aqui. Tudo isso aqui era 
pitanga. A lagoa do Parque Público ela vinha aqui 
na rua de trás. Então tinha muita marreca lelê, 
tinha pato d’água, garça rosa, garça branca, muito 
saracura. Aí, a mãe levava a gente na beira da lagoa 
pra gente ver todos esses bichos. Pegar ovos tam-
bém dos patos que deixavam ali. Quando chovia 
criavam poças d´água e aí a gente brincava de 
pescar, ou pegava com a mão ou como uma vari-
nha do brejo. Eles (os peixes) gostavam de comer 
aquela ponta da varinha, acho que é da tapua... a 
gente botava ali nas poças d’água pra pegar pei-
xinho pequeno só de brincadeira... quer dizer... 
desde pequenos nós já temos isso com a pesca. 
Mergulho ... a gente fazia mergulho, mas é mer-
gulhar para pescar. Isso já está dentro de nós. Nós 
falamos que cabista1 quando nasce é igual tarta-
ruga já procura logo o mar. Esse é o povo nativo.

As lembranças das quatro mulheres envolvem roti-
nas do trabalho familiar, sobretudo na salga, fazeres dis-
tintos dos homens e mulheres e o aprendizado ao modo 
tradicional, ou seja, com o pai, o avô, o tio. A infância 
marcada pelo contato com as espécies e ludicamente 
com o universo da pesca é incutida nas crianças sem 
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distinção de gênero. Suas vidas são imersas nesse uni-
verso do trabalho para a sobrevivência familiar.

2) Relações de Gênero na Atividade Pesqueira 
Artesanal

Margareth, que se autodenomina “pescadora da 
Praia Grande”, diz que uma das principais razões para a 
criação da Cooperativa foi reunir mulheres para pescar, 
uma vez que os homens não admitiam que elas embar-
cassem com eles. Ela relembra:

A princípio seria uma associação e depois nós aca-
bamos fazendo a cooperativa por causa de alguns 
problemas que tivemos em relação aos homens. 
Então juntamos um grupo de mulheres e come-
çamos a procurar uma pessoa que tivesse um 
barco que pudesse levar as mulheres para pescar. 
E conseguimos lá atrás um pescador que a mulher 
dele também pescava. Mas ele dizia assim: eu não 
posso chegar ali. O “ali” é chegar perto de outros 
barcos que estavam lá parados pescando. Toda 
vez que a gente chegava perto eles gritavam pra 
gente ir lavar roupa, ir ver novela e outras coisas 
que sendo pescadora ou não, acho que a gente 
não merecia ouvir. Mas ouvimos muito isso. E nós 
continuamos insistindo. Quando o ICMBIO2 come-
çou a trabalhar aqui na reserva e começou a ter 
um pouco mais de fiscalização, nós começamos a 
participar das reuniões, e então alguns pescado-
res, pelo contato com esse trabalho nosso, come-
çaram a ter o entendimento de que nós não está-
vamos no mar para atrapalhar a pescaria deles, 
mas estávamos ali para fazer o mesmo que eles. 
Eles diziam: “Eu tenho que pescar para defender 
o pão da minha família”, e eu respondia: mas e eu 
por ser mulher não posso defender o pão da minha 
família? Eu não posso defender o alimento dos 
meus filhos? Que que é isso!? Então algumas reu-
niões foram bastante sérias lá pra se discutir isso. 
“Ah! Eu sou pescador, eu tenho direito de pescar!” 
E nós dizíamos: Não! Eu sou pescadora e eu tam-
bém tenho o direito de pescar!

Cleusa em outro trecho enfatiza as dificulda-
des encontradas pelas mulheres e nos mostra como 
busca o reconhecimento do trabalho feminino na ati-
vidade, evitando o confronto ao não se apropriar do 
termo “pescadora”:

Os homens não aceitam que nós somos pescado-
ras. Então o seguinte, vamos dizer o seguinte: nós 
não somos pescadoras, somos mulheres da pesca, 
porque segundo rege a lei quem vive direto ou 
indiretamente da pesca é considerado pescador. 

Nós somos beneficiadoras, podemos sair pro mar 
também para pescar sim, para mergulhar e pegar 
um mexilhão, debulhar nas pedras. Tudo isso nós 
já fizemos. Então nós nos denominamos “mulhe-
res da pesca”. Nós somos mulheres da pesca para 
não ofender tanto os homens pescadores. Porque 
para eles o pescador é quem vai lá pra fora no alto 
mar. Ou senão quem entra em uma canoa dessas 
e rema a finco. Se depender, as mulheres também 
fazem isso no caíco3, não numa canoa, mas nós 
somos mulheres da pesca.

Os relatos mais do que um documento das condi-
ções sociais e históricas das mulheres, são também uma 
tentativa atual de reorganização do trabalho, na luta por 
espaço na atividade e uma saída dos chamados subem-
pregos. Essas mulheres assumem o protagonismo no 
setor pesqueiro artesanal ao constituírem cooperati-
vamente a revalorização das práticas que as suas avós 
e mães realizavam, geralmente, contra a vontade dos 
seus maridos. A criação das cooperativas cumpre um 
esforço para atingir tal objetivo, no fortalecimento insti-
tucional, representacional e simbólico das mulheres em 
Arraial do Cabo, e em decorrência na colaboração para 
a manutenção da tradição pesqueira artesanal, pois 
como contou Margareth:

Os pescadores da pesca antiga são nossa família! 
Então é isso que a gente precisa aqui: o reconhe-
cimento dos pescadores antigos das mulheres 
pescadoras.... Porque todo mundo tem a mesma 
classe. Por que xingar as mulheres? Isso acontecia 
muito. Hoje a gente tem o respeito de digamos aí 
80% dos pescadores. E as mulheres antigamente 
também iam pescar!!!! Tinha uma pescaria aqui 
que era na ilha e a mãe ia pescar junto. Assim 
como ela, deve ter acontecido com muitas mulhe-
res. Não tem porque dizer que mulher não é da 
pesca, que é só coisa de homem.

Atuação no Presente
A relação do passado com o presente das mulhe-

res dentro da atividade tem em comum, inicialmente, 
a necessidade de complementação do orçamento fami-
liar e a carência de recursos. O projeto de manutenção 
da salga, e/ou a recuperação dessa cultura proposto 
por Cleusa, parece ser mais determinante no desejo 
de colocar as mulheres da Prainha em outra condição 
social, já que a maioria trabalha como empregada, babá 
e faxineira, sobretudo na alta temporada. Com isso, 
ela vislumbra ampliar as possibilidades para as mulhe-
res, baseada na tradição das suas avós e mães e no 
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conhecimento adquirido no cotidiano, de geração em 
geração e no tempo de permanência nesses afazeres. 
A “conquista”, como diz Cleusa, está assentada sobre 
as lembranças vividas no manejo e atuações daquelas 
mulheres do passado e dessas mulheres de hoje. Todas 
elas historicamente mantidas afastadas do reconheci-
mento pelo seu trabalho, mas continuamente empe-
nhadas na ampliação dos seus espaços de atuação na 
composição do setor pesqueiro artesanal. Isso permite 
a elas, como no caso da Edwiges, declararem como se 
sentem na profissão:

Eu tenho orgulho de ser pescadora, a minha filha 
tem orgulho de mim. Eu tive uma grande oportu-
nidade de aprender várias modalidades dentro da 
pesca. Pesco camarão, pesco siri, pesco de linha, 
várias modalidades. Então isso me enriqueceu, me 
sinto respeitada como mulher de grande desafio, 
né? É uma atividade de desafio pras mulheres. Mas 
entre o homem e a mulher aquela questão, né, do 
preconceito, de forças, que não é, é mais habilidade.

Até 2022, as mulheres da Praia Grande ainda não 
têm um barco da cooperativa e continuam alugando 
de um pescador. Saem para o mar para buscar o peixe, 
beneficiá-lo e vendê-lo. Assim garantem a continuidade 
da cooperativa pescando quando possível, ou benefi-
ciando peixes que compram de outros pescadores arte-
sanais. A ação de criação da Cooperativa das Mulheres 
Nativas teve, além de gerar renda, a intenção de ser um 
marco de gênero na pesca artesanal local. Elas criaram 
e ocuparam um lugar institucional, em reação às nega-
tivas masculinas, como reconhecimento das suas habili-
dades e continuadoras da pesca local. Margareth, neta e 
sobrinha de pescadores artesanais, ao convocar outras 
mulheres a partilharem do conhecimento adquirido de 
forma direta, instituiu o lugar das mulheres na pesca do 
Arraial. Aqui a discussão já não envolve a tradição pes-
queira somente, e sim a reprodução do patriarcalismo 
laboral, parcialmente superado pela participação nas 
reuniões e práticas pesqueiras recorrentes. 

Além das contendas relativas ao gênero, elas se 
preocupam com o futuro da pesca na região e apon-
tam seus principais problemas e desafios. O território 
em que cresceram se transformou muito com o passar 
do tempo. A atividade pesqueira artesanal também 
mudou, relata Edwiges:

Hoje a atividade está menor porque o peixe sumiu 
bastante. A gente tem identificado essa dificul-
dade porque as traineiras tão vindo mais perto do 
costão. Muitas traineiras de fora com capacidade 

monstruosa de captura, pescando perto da costa. 
Por isso eu comentei sobre a questão da fiscaliza-
ção, porque isso nos prejudica. Prejudica o pesca-
dor artesanal que tem 1 milha, menos de 1 milha 
pra pescar. A gente pesca aqui no costão porque o 
cerco de beira a gente não vai longe, vai a 200, 300 
metros só da beira da praia. (...) Fico triste com o 
poder público de desrespeitar... Não... desrespeitar 
seria a palavra errada... De não se importar muito 
com isso. Porque eu vejo que tem necessidade do 
cuidado, da fiscalização pra que isso se prossiga (a 
pesca), né? Tem muita riqueza ainda dentro das 
nossas águas e precisamos preservar essa riqueza.

Edwiges nos conta sobre como aprendeu a reti-
rar mariscos nos costões e aponta, tristemente, a evi-
dente extinção de mariscos ocasionada pela invasão de 
plantas exógenas, provenientes dos cascos dos navios 
transatlânticos. Ela nos diz que tal espécie proliferou 
nas pedras e com isso quase não há mais marisco. Sua 
preocupação é que se nada for feito, não haverá mais 
mariscos na Praia do Peró, pois todo um ciclo de vida 
que habita ali é modificado e espécies nativas desapare-
cem ou diminuem muito, o que provoca uma reação em 
cadeia em diferentes espécies. Essa compreensão sistê-
mica se dá pela observação cotidiana e vivência íntima 
com o ambiente local.

Todos os relatos das mulheres são crivados de afeto 
vindos da infância, do cotidiano no território, do reco-
nhecimento das suas limitações, mas sobretudo na luta 
pela permanência e ação contínua na pesca artesanal.

Conclusão
Entendendo ser difícil dar conta das ambiguida-

des entre o registro, a construção e a reconstrução da 
memória, reconhecemos sua importância na amplitude 
do jogo das forças sociais e culturais na pesca arte-
sanal. A composição desse mosaico da atuação das 
mulheres no presente e no passado recente perpassa 
diferentes dimensões da atividade: os afetos, o conhe-
cimento tradicional, os fazeres, as relações de cuidado 
e ligação com o ambiente marinho. Levando em conta 
que na pesca artesanal também ocorre a reprodução 
do modelo patriarcal, somada às condições comple-
xas do setor pesqueiro no Brasil, trouxemos para este 
artigo uma amostra da presença das mulheres no setor 
com base no material bruto das entrevistas de quatro 
pescadoras realizadas por ocasião da elaboração de 
um documentário, que tratou de forma ampla sobre a 
pesca artesanal em Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.
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A participação das mulheres no caso do docu-
mentário não foi decorrência de um recorte intencional 
na elaboração do filme, e sim confirmação da realidade 
das suas atuações e vivências na atividade pesqueira. 
Isso parece indicar que suas práticas na pesca ultrapas-
sam categorias e instituições. Essa presença, se exami-
nada pelo ângulo do passado, é marcada pela ausência 
de direitos e lugar na atividade indicado atualmente, no 

reduzido número de registros de suas memórias, isto é, 
das suas experiências, saberes e trajetórias.

À luz da Psicossociologia essas memórias estão 
nitidamente marcadas por uma significativa vincula-
ção social, integradas na manutenção da pesca arte-
sanal, pela transmissão do conhecimento, observação 
dos costumes, modos de fazer e dizer, e organização 
física territorial.

Figura 1. Relações das memórias ao presente.

Nos relatos despontam a descrição do conhe-
cimento, o aprendizado ao modo tradicional, ou seja, 
pelo pai, avô ou tios. Elas documentam não somente 
as suas atuações, como também das suas antepassadas 
mais recentes. Não apareceram transmissões da pesca-
ria feitas pelas mulheres. Na cadeia de transmissão das 
gerações imediatamente anteriores, isso aparece ape-
nas na atividade da salga e no beneficiamento.

Os recortes destacados nos permitiram identi-
ficar os processos das relações interpessoais/coleti-
vas, como no caso da rejeição local em reconhecer as 
mulheres como pescadoras, em contraponto à criação 
de iniciativas centradas no trabalho das mulheres. 
Por suas vozes revela-se uma mudança em seus posi-
cionamentos dentro da atividade, na elaboração coti-
diana desse lugar e na conquista de equidade e reco-
nhecimento no setor.

Esperamos que neste Ano Internacional da Pesca 
Artesanal, em que um dos temas é a questão de gênero 
no setor, os relatos e ações das mulheres do Arraial do 
Cabo e Cabo Frio configurem avanços para essas con-
quistas pavimentadas no decorrer de pelo menos três 
gerações. As “conquistas”, como diz Cleusa, são realiza-
das, não apenas, mas também por haver nessa relação 
íntima com a pesca, uma construção vinda do passado, 

assentada nos fazeres das mulheres avós e mães, ou 
porque são filhas de pescadores nascidas como “as tar-
tarugas que correm para o mar”.
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Se existiu uma antipsiquiatria e uma antipsicanálise, por que 
não uma antipsicologia? Diálogos com Martín-Baró

Pedro Henrique Antunes da Costa. Universidade de Brasília

Resumo
O presente trabalho trata de uma introdução à tradução ao português brasileiro do artigo Antipsiquiatria e antipsicanálise 
(Antipsiquiatria y antipsicoanálisis), de Ignacio Martín-Baró (1973/2022). São debatidos aspectos fundamentais, 
contextualizando-o, reiterando sua relevância e avançando no debate ao qual se propõe, a saber: a crítica e transformação do 
campo psi (psiquiatria, psicologia e psicanálise). Ensejamos fomentar o debate sobre a crítica da psicologia numa perspectiva 
radical, a partir do marxismo. Não nos cabe construir uma antipsicologia, como a antipsiquiatria e a antipsicanálise? Uma 
suprassunção da psicologia, no sentido de afirmá-la, mas também negá-la e produzir-se enquanto negação da negação? Se para 
Martín-Baró (1973), para que surja uma sociedade nova, essa ciência (psicologia) tem que deixar de ser não só esta ciência, mas 
de ser nossa, para nós, ela deve também deixar de ser, deve ser superada.
Palavras-chave: psicologia; psiquiatria; psicanálise; crítica; marxismo.

Abstract
If there was an antipsychiatry and an antipsychoanalysis, why not an antipsychology? Dialogues with Martín-Baró.  The present 
work contains an introduction to the translation into Brazilian Portuguese of the article Antipsychiatry and antipsychoanalysis 
(Antipsiquiatria y antipsicoanálisis), by Ignacio Martín-Baró (1973/2022). It discusses fundamental aspects, contextualizing it, 
reiterating its relevance, and advancing in the debate to which it proposes, namely: the criticism and transformation of the 
psych field (psychiatry, psychology, and psychoanalysis). We aim to encourage the debate on the critique of psychology in a 
radical perspective, from Marxism. Is it not up to us to build an antipsychology, like antipsychiatry and antipsychoanalysis? 
A subsumption of psychology, in the sense of affirming it, but also denying it and producing itself as a negation of negation? 
If for Martín-Baró (1973), for a new society to emerge, this science (psychology) must stop being not only this science, but ours, 
for us, it must also cease to be, it must be overcome.
Keywords: psychology; psychiatry; psychoanalysis; criticism; Marxism.

Resumen
Si hubo una antipsiquiatría y un antipsicoanálisis, ¿por qué no una antipsicología? Diálogos con Martín-Baró.  El presente trabajo 
contiene una introducción a la traducción al Portugués Brasileño del artículo Antipsiquiatria y antipsychoanalysis, de Ignacio 
Martín-Baró (1973/2022). Discute aspectos fundamentales, contextualizándolo, reiterando su pertinencia y avanzando en el 
debate al que se propone, a saber: la crítica y transformación del campo de la psiquiatría (psiquiatría, psicología y psicoanálisis). 
Pretendemos fomentar el debate sobre la crítica de la psicología en una perspectiva radical, desde el marxismo. ¿No nos cabe 
construir una antipsicología, como la antipsiquiatría y el antipsicoanálisis? ¿Una subsunción de la psicología, en el sentido de 
afirmarla, pero también negarla y producirse como negación de la negación? Si para Martín-Baró (1973), para que surja una 
nueva sociedad, esta ciencia -la psicología- tiene que dejar de ser no solo esta ciencia, sino la nuestra, para nosotros también 
debe dejar de serlo, debe ser superada.
Palabras clave: psicología; psiquiatría; psicoanálisis; crítica; Marxismo.



P. H. A. da Costa

389

Estudos de Psicologia, 27(3), setembro a dezembro de 2022, 388-391

Este trabalho, de formato não usual, introduz a tra-
dução ao português brasileiro do artigo Antipsiquiatria e 
antipsicanálise, de Ignacio Martín-Baró1. São debatidos 
aspectos fundamentais do referido texto, de modo a con-
textualizá-lo, reiterar sua relevância, bem como avançar 
no debate ao qual se propõe, a saber: a crítica e trans-
formação do campo psi (psiquiatria, psicologia e psica-
nálise). O artigo foi publicado em 1973 no número 28, 
volume 293/294, da revista Estudios Centroamericanos 
(ECA), da Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador. Na UCA, Martín-Baró não só 
trabalhou como docente, mas ocupou diversos cargos 
administrativos, chegando a ser vice-reitor da instituição, 
tendo uma atuação militante destacada durante a ebu-
lição e o desenvolvimento da guerra civil salvadorenha 
(1979-1992). Foi nela também que acabou sendo assas-
sinado em 16 de novembro de 1989, junto de outros 
cinco padres jesuítas e uma trabalhadora da UCA e sua 
filha, por um exército paramilitar com treinamento nos 
Estados Unidos e íntimas ligações com o conluio oligár-
quico imperialista sintetizado no/pelo governo de direita 
da época, cujo presidente era Alfredo Cristiani.

Trata-se de um breve texto, na seção de comentá-
rios da revista, de um Martín-Baró ainda graduando em 
psicologia – veio a se formar em 1975 –, mas com uma 
já extensa bagagem intelectual e acadêmica, expressa 
em sua dupla formação até então: filosofia e teologia. 
Apesar de não ser tão conhecido no Brasil, em compara-
ção a outras de suas produções traduzidas e publicadas 
no país2, o artigo nos possibilita uma série de importan-
tes reflexões que justificam a sua tradução para o por-
tuguês brasileiro e consequente publicação; algumas 
delas abordadas no presente texto introdutório, tornan-
do-o mais acessível e conhecido para nossa psicologia.

No texto, o autor dialoga com as principais for-
mulações críticas no campo psi, em especial da psi-
quiatria e psicanálise, a saber: a Antipsiquiatria e a 
Antipsicanálise. Demonstra, assim, toda sua erudição 
e abrangência intelectual, bem como sua apropriação 
eclética e heterodoxa, ao mesmo tempo que já nos 
aponta germens de alguns dos principais fundamentos 
de sua práxis – e que, portanto, serão desenvolvidos no 
decorrer de sua trajetória. Inclusive, acreditamos que 
uma série de questões apontadas no texto constituíram 
horizontes ao autor no desenvolvimento de um projeto 
ético-político à psicologia na forma da sua proposta 
de Psicologia da Libertação. Citamos, por exemplo: a 
necessidade de se desideologizar (e desalienar) a reali-
dade e a própria psicologia; de se historicizar e politizar 

a psicologia; da consciência (e conscientização) como 
horizonte da práxis psi (quehacer profissional), o que 
implica na consciência da psicologia acerca de si pró-
pria, dentre outros.

Contudo, o tema do texto, da antipsiquiatria e da 
antipsicanálise, acaba por se desdobrar na/pela análise 
de Martín-Baró à psicologia; algo que, como o próprio 
apontou, acabaria por acontecer, mas se deu não sem 
as contribuições baronianas: “uma antipsiquiatria, uma 
antipsicanálise e – não demorará muito, certamente – 
uma antipsicologia. Oposições que não se dirigem tanto 
à ciência em si, mas aos seus condicionamentos ideoló-
gicos”. Apesar de tal processo não ter ganho força e se 
desenvolvido na forma de um movimento de antipsico-
logia,, isso não significa que não existiram algumas pro-
postas nessa direção3. A nosso ver, o próprio Martín-Baró 
o desenvolveu na forma de sua Psicologia da Libertação; 
uma outra psicologia que, sem renunciar à psicologia 
enquanto ciência, implicava na transformação da mesma 
e seus condicionamentos ideológicos. Uma negação, mas 
ainda na forma de psicologia; no entanto, uma outra psi-
cologia. Eis mais um motivo que justifica não só a tradu-
ção que se segue, mas a presente introdução, em que 
situamos o artigo na trajetória baroniana; o contextuali-
zamos na continuidade baroniana; em Martín-Baró como 
uma totalidade – múltipla, por vezes contraditória.

Entre as inúmeras qualidades a serem ressaltadas 
no texto, apesar de sua brevidade, ressalto sua atuali-
dade e a pertinência das reflexões. Em uma dinâmica 
social na qual ganham cada vez mais relevância e capila-
ridade os processos de psiquiatrização e psicologização 
da vida enquanto mecanismos muito bem engendrados 
e sofisticados de mistificação da realidade e controle da 
classe trabalhadora, tendo nos saberes e profissões psi 
seus principais artífices, é premente o resgate da radi-
calidade da crítica. Os “anti” da psiquiatria, da psica-
nálise – e, devemos nos perguntar por que não exis-
tiu na psicologia –, mais do que nunca foi necessário. 
Por mais que possa causar estranhamento e, depen-
dendo da forma como é posto ou do interlocutor, encer-
rar o debate logo de início, tais “antis” no campo psi 
expressaram alguns dos movimentos mais radicais de 
crítica, produzindo melhorias e transformações que, se 
não chegaram a superar o próprio campo psi, ao menos 
o obrigou a ser melhor; os espectros que rondaram a 
psiquiatria e a psicanálise, por meio da antipsiquiatria 
e antipsicanálise, foram responsáveis pelo processo de 
que as próprias se olhassem no espelho – mesmo que 
a força – e se defrontassem com a sujeira do sistema na 
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forma da maquiagem que adornava seus rostos. Agora, 
ao menos o rosto estava nu.

Inclusive, o cada vez maior absolutismo do campo 
psi em nossas vidas, sobretudo da psiquiatria – e, mais 
recentemente, das neurociências, do cérebro – não con-
diz com o arrefecimento de tais movimentos, o esque-
cimento dos “antis”? Abrandamentos e inflexões, 
por meio de críticas mais ponderadas, “sóbrias”, não 
tão “extremistas” – em resumo, conciliatórias – que se 
põem a mudar tudo, menos o todo? Ou a mudar tudo 
desde que dentro da ordem?

O próprio sentido do “anti” não só é desvirtuado 
neste processo junto de quem o reivindica, sendo tam-
bém apresentado de maneira invertida. O “anti” como 
“anti” razão, ciência, supostamente engrossando o coro 
do negacionismo e irracionalismo. Mais, o “anti” como 
manutenção da ordem, afinal o objeto (de superação) 
do “anti” é o que nos salvará; vejamos bem, uma sal-
vação por outrem, não por nós mesmos; e uma salva-
ção por outrem, pois de um indivíduo cada vez mais 
alienado e estranhado de si, que só pode se confrontar 
consigo mesmo, se fazer – ainda mais alienado – apenas 
por meio da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise.

Nesse sentido, gostaríamos de mencionar um 
exemplo marcante de antipsicologia existente na rea-
lidade brasileira, por mais que não tenha se denomi-
nado de tal forma. Trata-se das reflexões de Oswaldo 
Yamamoto (1987) em sua obra A crise e as alternativas 
da psicologia4. Em comparação com a de Martín-Baró, 
temos uma proposta mais radical e de negação da psi-
cologia – não só de seus condicionamentos ideológicas, 
mas da psicologia como um todo, enquanto ciência 
parcelar, burguesa e profissão subordinada ao Capital. 
Um movimento “de se dar o passo derradeiro no sen-
tido não de refazer, mas de, enquanto questão política, 
negar a Psicologia” (p. 80, grifos do autor)

Alguns elementos da análise de Martín-Baró 
podem – e, a meu ver, devem – ser questionados. 
Primeiramente, a sua concepção de “doença mental” 
(enfermedad mental) ao que historicamente denomi-
nou-se de loucura e os seus sentidos contemporâneos na 
forma do sofrimento psíquico. Debruçando-nos a alguns 
dos próprios autores com os quais Martín-Baró dialoga, 
sobretudo, Thomas Szasz5 e David Cooper6, observaremos 
suas respectivas críticas ao conceito de “doença mental” 
enquanto mitologia e mistificação da realidade, descarac-
terizando o próprio fenômeno que, supostamente, sin-
tetiza e deveria expressar idealmente e cumprindo fun-
cionalidades de reprodução da ordem social. Ademais, 

se “[n]ão se trata de lutar contra a psiquiatria enquanto 
ciência da doença [enfermedad] psíquica; se luta contra 
uma concepção de doença [enfermedad] psíquica dema-
siadamente condicionada por uma ideologia e um tipo de 
sociedade”, o que fazer se esta ciência se edifica a partir 
dessa concepção? Se a forja e nela/por ela se sustenta? 
Conforme Marx (2011, p. 57) se “[a]s categorias são ‘for-
mas de ser, determinações da existência’”7 a concepção 
de “doença mental” (ou “psíquica”) seria a expressão 
ideal do movimento do real ou uma concepção mistifica-
dora? Logo, a ciência que por ela se arvora também não 
seria igualmente mistificador? Não há a necessidade de 
superarmos a concepção e a ciência como um todo, por 
mais que possam ter uma relativa autonomia entre si? 
Não só pensamos que sim, como entendemos que há 
uma limitação neste ponto da análise de Martín-Baró, 
e que se refere, justamente, à sua noção do “anti”.

Pensamos que tal explicação encontra-se na pró-
pria análise baroniana, só que de maneira implícita, 
irrefletida. Assim, não menos interessante é a pergunta 
que ele faz à psicologia (e se faz, portanto) e que, inclu-
sive, aparece negritada, indicando ser uma indagação 
fundamental em suas reflexões: “é possível efetuar uma 
inversão análoga à efetuada por Marx com a crítica da 
economia política?” O que pode ser problematizado na 
apreensão baroniana do método em Marx, é que este 
produziu uma crítica da economia política como supras-
sunção dela. Suprassunção no sentido hegeliano de 
afirmação, negação e negação da negação ou incorpo-
ração/manutenção, negação e superação (Aufhebung). 
Não se tratava, pois, de uma economia política marxista. 
Por mais que incorporasse alguns dos elementos da eco-
nomia política clássica, o fazia elevando-os a uma nova 
condição, em um novo estado, adquirindo uma nova qua-
lidade. Assim, superava o objeto de crítica e, também por 
negá-la, era a sua negação. Da mesma forma, por ser a 
crítica à economia política, era movimento, processual, 
uma relação permanente que se move não apenas com o 
movimento do objeto criticado, mas da própria realidade 
ao qual se debruça e visa dissecar para transformar. Este 
é o sentido do “anti”, que carece de ser explicado, divul-
gado, reivindicado.

Nesse sentido, ao menos em nossa análise, não 
seria possível construir um Psicologia Marxista, o que 
não significa que a teoria social marxiana, o método em 
Marx, bem como toda a tradição marxista não teriam 
uma série de subsídios à psicologia. O próprio movi-
mento de Marx deve nos orientar fundamentalmente 
em dois pontos.
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O primeiro é o de que a crítica à psicologia não 
pode ser institucionalizada ou encapsulada na forma de 
uma psicologia crítica, mais uma das ramificações ou 
subdivisões da psicologia, mas é um movimento per-
manente de crítica, uma relação crítica, questionadora 
com a psicologia, seja por dentro ou por fora da pró-
pria psicologia. A institucionalização da crítica na forma 
de uma psicologia crítica, “uma psicologia a mais entre 
outras” (Pavón-Cuellar, 2019, p. 28, tradução nossa)8 é, 
na verdade, o triunfo da psicologia sobre a crítica.

Aliado a isso, temos o segundo ponto que pode, 
inclusive, ser robustecido a partir do diálogo com as refle-
xões de Martín-Baró, sendo sistematizado na seguinte 
pergunta (retórica): não nos cabe construir uma antipsi-
cologia? Uma suprassunção da psicologia, no sentido de 
afirmá-la, mas também negá-la e produzir-se enquanto 
negação da negação? Uma negação que não significa 
desconsideração da mesma de antemão, mas como pro-
cesso e ponto de chegada, como horizonte; não como 
forma de rifá-la a priori, mas de transformá-la, num 
processo que se dá internamente a ela – por meio das 
transformações efetuadas por nós psicólogos(as) –, mas 
que não se dissocia das transformações “de fora”, “por 
fora” e como elas “adentram” na psicologia; até mesmo 
porque o “externo” se manifesta na/pela psicologia e 
por ela é conformado, não havendo tal dicotomia; ele é a 

psicologia e a psicologia é ele. “[D]esalienar uma ciência 
e uma profissão que, por definição, se ocupam da aliena-
ção humana” significa superar uma condição que aliena 
e requer uma ciência sobre tal ser alienado e que o tem 
enquanto universal, alienando-o.

Conforme o próprio conclui: “O ponto é que talvez 
não sejam os indivíduos os que necessitam de tratamento, 
mas a sociedade. E o tratamento da sociedade se chama 
revolução”. E como a psicologia pode contribuir para tal tra-
tamento da sociedade, ao passo que a revolução também 
constitui o tratamento da psicologia. Conforme Martín-
Baró (1986/2011, p. 196) disse em Para uma Psicologia da 
Libertação, 13 anos depois do artigo que aqui traduzimos 
e nos debruçamos: “uma Psicologia da Libertação requer 
uma libertação prévia da Psicologia”9.

Tudo isso, em hipótese alguma, significa um movi-
mento de diminuir a importância de Martín-Baró para 
a psicologia, em especial, à psicologia latino-americana. 
Num último ato, enquanto movimento síntese dialética 
do diálogo que aqui propomos com ele, e numa supras-
sunção do próprio, na qual o afirmamos, mas também 
o negamos e negamos tal negação na forma de uma 
superação, o reproduzimos: “para que surja uma socie-
dade nova, essa ciência, talvez, tenha que deixar de ser 
não apenas esta ciência, mas deixar de ser nossa”; e 
acrescentamos: e deixar de ser, ser superada.

1. A tradução inédita do artigo Antipsiquiatria y antipsicoanálisis, de Ignacio Martín-Baró, foi realizada por Pedro Henrique Antunes da Costa e está 
publicada na revista Estudos de Psicologia (Natal), 27(3), 2022.
2. Cabe aqui ressaltar o primeiro artigo de Martín-Baró traduzido e publicado no país, O papel do psicólogo (El papel del psicólogo en el contexto 
centroamericano), na revista Estudos de Psicologia de Natal (vol. 2, n. 1, pp. 7-27), em 1996, com tradução de Yayá M. de Andrade e revisão de 
Oswaldo H. Yamamoto e José Q. Pinheiro. Ainda sobre a divulgação de Martín-Baró no país, fazemos menção aos esforços de Raquel Guzzo e, 
sobretudo, de Fernando Lacerda Júnior, responsável pela tradução e publicação no país da maioria das produções baronianas, como o livro Crítica 
e Libertação na Psicologia: estudos psicossociais (Editora Vozes, 2017), que contém 14 textos de Martín-Baró até então inéditos no Brasil.
3. Por exemplo, citamos o livro “Antipsicologia: a práxis de uma ideologia alternativa”, de Wilson Coutinho Júnior, publicado em 1984.
4. Yamamoto, O. H. (1987). A crise e as alternativas da psicologia. São Paulo: Edicon.
5. Ver, por exemplo: Szasz, T. S. (1974). O mito da doença mental. São Paulo: Círculo do Livro.
6. Ver a análise sobre a esquizofrenia em: Cooper, D. (1989). Psiquiatria e Antipsiquiatria. São Paulo: Perspectiva. 
7. Marx, K. (2011). Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo.
8. Pavón-Cuellar, D. (2019). Psicología crítica y lucha social: pasado, presente, futuro. Poiésis, 37, 19-34.
9. Martín-Baró, I. Para uma psicologia da libertação. In R. S. L. Guzzo & F. Lacerda Júnior (Orgs.), Psicologia social para América Latina: o resgate da 
psicologia da libertação (pp. 101-120). Campinas: Alínea. (Trabalho original publicado em 1986)
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Antipsiquiatria e Antipsicanálise1

Ignacio Martín-Baró. Estudios Centroamericanos (ECA), n. 28, v. 293/294, p. 203-206, 1973

Estar na moda tem suas vantagens e desvantagens. O castiçal [candelero] facilmente se torna um pelourinho 
[picota]2, e a mesma tribuna pública que serve para a homenagem pode chegar a servir de forca. Isso é o que está 
acontecendo com as ciências psicológicas que, desfrutando como desfrutam de uma apreciação incomum e de uma 
demanda reconfortante, chamaram demasiada atenção para si mesmas. E a atenção persistente aos poucos se torna 
crítica, descobrindo rugas por trás da maquiagem.

Nesse contexto de atenção, que envolve experimentação e estudo, explica-se a emergência dos “anti”: uma 
antipsiquiatria, uma antipsicanálise e – não demorará muito, certamente – uma antipsicologia. Oposições que não se 
dirigem tanto à ciência em si, mas aos seus condicionamentos ideológicos. Não se trata de lutar contra a psiquiatria 
enquanto ciência da doença [enfermedad] psíquica; se luta contra uma concepção de doença [enfermedad] psíquica 
demasiadamente condicionada por uma ideologia e um tipo de sociedade; se trata não de destruir a ciência, mas de 
purificá-la de uma subserviência mais ou menos inconsciente que de fato subordina a verdade aos interesses dos 
poderes estabelecidos. É muito significativo que as ciências psicológicas de origem americana tenham considerado 
como critério e ideal de saúde mental o “ajustamento” (e não a adaptação, termo muito mais ambicioso e com-
plexo, embora às vezes tenham sido usados como sinônimos), finalmente convertido em acomodação conformista à 
sociedade estabelecida. Contra essa deplorável abordagem surgem, com todo o vigor de uma ciência cada vez mais 
madura e, portanto, mais autoconfiante, as críticas mais radicais dos mais diversos lugares.

O que é a antipsiquiatria? É um movimento que, consciente da historicidade de toda ciência, afirma que as 
definições de saúde e doença mental envolvem um juízo de valor e, portanto, implicam uma ideologia. “Quanto às 
muitas formas psiquiátricas - disse [Giovanni] Berlinguer em seu apaixonante livrinho Psiquiatria e poder3 -, a defini-
ção é mais social do que objetivamente científica, quer dizer que se postula em termos de incompatibilidade com o 
modo de vida comum”. Isso significa que a doença mental constitui, em muitos casos, um expediente final e precioso 
para eliminar do jogo social aqueles que em seu modo de vida se opõem ao sistema estabelecido ou não querem 
entrar em suas categorias. “Ele é louco.” “Ele desliza [patina4].” E não haverá sequer uma tentativa de entrar em dis-
cussão ou luta com ele; simplesmente, ele é isolado em um hospital psiquiátrico. Como em Laranja Mecânica de S. 
Kubrich, a clínica substitui a prisão e o paciente, criminoso por seu desacordo com a sociedade, é entregue às mãos 
dos especialistas do cérebro, dos reflexos e forças instintivas, agora convertidos em guardiões do poder estabelecido.

Que isto é assim, já foi amplamente comprovado pelo que aconteceu há algum tempo no hospital psiquiátrico 
de Gorizia, onde a equipe médica, liderada pelo Dr. Basaglia (autor de O doente artificial5, uma terrível alegação con-
tra esta situação), se recusou a cumprir com seu papel carcerário. A simples notícia de que se deixaria em liberdade 
“os loucos” causou pânico na população e até confronto com a polícia. Com poucas variáveis, essa situação se repro-
duziu em vários lugares que tentaram tratar os doentes como meros seres humanos, cujo sofrimento [achaques] 
não os impedem de serem pessoas. Então, terá razão [Thomas] Szasz quando afirma que a loucura é simplesmente 
um comportamento divergente, ou E. Corri quando diz que a loucura é “um comportamento normal em relação a 
situações anormais”? De qualquer forma, o que não há dúvida é que a doença mental não é apenas um juízo de 
valor negativo, condicionado pela sociedade que o emite, mas frequentemente se converte em um juízo repressivo. 
G. Jervis pôde escrever que “está se redescobrindo nos últimos anos que os loucos dos manicômios não se torna-
ram assim por causa da evolução de um processo patológico, mas porque os hospitais psiquiátricos tradicionais são 
fábricas de pacientes”.

A antipsiquiatria questiona abertamente a razão de todo esse estado de coisas. Que interesses estão escondi-
dos por trás dessas formas sutis de repressão? Que lacunas se trata de preencher com estas categorias? Que defeitos 
pretendem esconder com esses tratamentos psiquiátricos? Eis aqui a questão de fundo que fomenta o movimento 
da antipsiquiatria. Uma pergunta consciente e voluntariamente política. Porque política é, sem dúvida, a opção 
inconsciente da psiquiatria atualmente em uso. Uma opção pelo sistema estabelecido, pelos valores do individua-
lismo, “o consumo e a concorrência, que, para nós latino-americanos e, em geral, para todo o mundo da pobreza, 
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é algo como assim uma opção da psiquiatria em favor 
de nossa eterna opressão e escravidão que parecem 
sem fim [sempiternas]. Assim, não é de se estranhar - 
como aponta [Bruce] Ennis em seu livro Prisioneiros da 
Psiquiatria6 - que são os pobres, os negros e os idosos 
quem mais são frequentemente encarcerados contra 
suas próprias vontades em instituições psiquiátricas. 
Nem é de surpreender que, no campo profissional da 
psicologia, os psicólogos se preocupam mais com a sele-
ção e acomodação do trabalhador na fábrica, escritório 
ou oficina do que com a socialização do trabalho e com 
o apoio e fortalecimento das demandas dos marginali-
zados. Que, ao invés de ajudar a configurar uma comu-
nidade humana, a psicologia torna-se um instrumento 
de marginalização e opressão.

No campo da psicologia e da psiquiatria - escreve 
Berlinguer - há uma profunda crise institucional e dou-
trinária. A questão essencial é a seguinte: é possível 
efetuar uma inversão análoga à efetuada por Marx 
com a crítica da economia política? Marx revelou 
abertamente o caráter mistificador de uma ciência que 
ocultava as relações de produção capitalistas por trás de 
princípios econômicos “válidos para toda a eternidade”, 
e, ao mesmo tempo, lançou as bases teóricas do pro-
cesso de emancipação dos trabalhadores. A antipsiquia-
tria quer libertar-se dos interesses sujos escondidos por 
trás de muitos diagnósticos, alegadamente assépticos, 
de muitas terapias alegadamente bem-intencionadas. 
Quer desalienar uma ciência e uma profissão que, por 
definição, se ocupam da alienação humana. O ponto 
é que talvez não sejam os indivíduos os que necessi-
tam de tratamento, mas a sociedade. E o tratamento 
da sociedade se chama revolução. A antipsiquiatria 
quer reproduzir o gesto de Pinel numa escala social, ao 
menos no que diz respeito a ela.

Algo semelhante também está acontecendo no 
campo da psicanálise, com um movimento que pode-
ríamos chamar de antipsicanálise, apesar de ter alguns 
antecedentes na história do movimento psicanalítico 
(ver, por exemplo, os documentos compilados por 
Hans-Peter Gente em Marxismo, psicanálise e sex-
pol7). Sabe-se que a psicanálise não só nasceu em um 
meio burguês, mas tem se desenvolvido e florescido 
como um tratamento para ricos, feito por especialistas 
que tiveram que passar por uma formação muito cara, 
acessível a uma minoria privilegiada. Tanto é assim, que 
hoje em dia a psicanálise constitui mais uma base na 
qual se funda o atual sistema capitalista (o que, pen-
sando bem, não deixa de ser um curioso paradoxo). 

Movimentos dissidentes, de tendência francamente 
socialista, como foram os de Adler ou da escola neo-
freudiana (Horney, Fromm, etc.) conseguiram ser assi-
milados pela sociedade estabelecida, à qual prestaram 
e continuam a prestar excelentes serviços. Com grande 
habilidade, Marcuse pôde afirmar que, na história psi-
canalítica, o princípio de realidade tornou-se gradual-
mente o princípio do rendimento (“Leistungsprinzip”) 
que consagra; não só aquela repressão necessária para 
a convivência social, mas até mesmo a repressão exce-
dente [sobrante]. A função do homem não seria mais a 
de agir, mas sim de render, o que quer dizer, agir criando 
mercadorias, o que acabaria por instrumentalizar todas 
as relações humanas. E isso é o que acontece, de fato, 
com a benção e o apoio da maioria dos psicanalistas.

Porém, pouco a pouco, por toda parte e entre as 
próprias fileiras dos analistas, começam a surgir vozes 
críticas e dissidentes contra esse “conserto” [“arreglito”] 
sujo. É o caso de um Caruso, um Fanon ou de um Castillo 
del Pino. Como é o caso de um bom grupo de psicanalis-
tas argentinos e uruguaios que, impelidos por uma série 
de acontecimentos recentes ocorridos em seus países, 
se questionam e questionam a fundo, não apenas os 
fundamentos teóricos de sua ciência, mas também 
os pressupostos sociais e ideológicos de sua profissão 
(ver: Questionamos. Documentos para a localização 
atual da psicanálise, compilação de Marie Langer8). 
“Questionamos - diz Marie Langer - as omissões que 
comete o pensamento psicanalítico presente. Recalca 
[Escotomiza] a forma que a estrutura de nossa socie-
dade capitalista entra, através da família, como cúm-
plice na determinação das neuroses, e que se introduz, 
através de nosso pertencimento de classe, em nossa 
prática clínica, invade nosso enquadramento e distorce 
nossos critérios de cura... Questionamos o Freud ideoló-
gico que toma a sociedade que dada e o homem como 
fundamentalmente imutável. Questionamos, ademais, 
a institucionalização atual da psicanálise e seu pacto 
com a classe dominante”.

Antipsiquiatria e antipsicanálise são expressões de 
uma nova consciência social sobre o condicionamento 
das ciências e, muito mais, sobre a alienação do exercí-
cio profissional. Uma consciência disposta a não seguir 
ocultando a verdade em benefício de uns poucos para 
prejuízo das massas oprimidas. Uma consciência de que 
“a neurose de um indivíduo é sempre o sintoma de uma 
doença da sociedade” e que, portanto, o problema não 
se resolve de maneira alguma “curando” o indivíduo, isto 
é, ajustando-o a essa sociedade. Uma consciência de que 
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a psicologia se converteu em serva acrítica de interesses 
bastardos. Uma consciência, por fim, de que toda a ciên-
cia e toda prática, por serem históricas, são políticas, e 
isto para o bem e para o mal. Quanto a isso, é signifi-
cativa a afirmação de Marie Langer: “Para que a nossa 
ciência sobreviva na nova sociedade que se aproxima, e 

1. Texto inédito traduzido por Pedro Henrique Antunes da Costa, Professor do Departamento de Psicologia Clínica e Programa de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica e Cultura, da Universidade de Brasília (UnB). Versão original disponível em https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/
wp-content/uploads/2015/10/1973Antipsiquiatr%c3%adaypsicoan%c3%a1lisisECA1973-28-293_294-203_206.pdf. Os grifos pelo autor em negrito 
foram mantidos. Notas do tradutor (NT) foram acrescidas para facilitar a leitura e o entendimento de determinados elementos do texto. Quanto aos 
trabalhos citados por Martín-Baró, optou-se por traduzir no corpo do texto para o português, mas com suas informações originais – e completas – 
nas notas. No caso de a produção ter sido traduzida ao português e publicada no Brasil, optamos por colocar a referência da versão em português.
2. Pelourinho ou picota, era uma coluna geralmente de pedra colocada em espaços públicos de cidades ou vilas para que pessoas fossem castiga-
das. No Brasil, foi muito utilizado para a punição de escravizados, que neles eram amarrados e torturados, ficando em exposição, à vista de todos, 
para que fossem ainda mais humilhados, com tal ato também servindo como mensagem a outros escravizados, como forma de controle. Com isso, 
Martín-Baró quer dizer que o castiçal que joga luz em algo e o expõe, pode fazê-lo de modo a tornar-se uma picota, para torná-lo alvo de crítica, 
enxovalhá-lo. (NT)
3. Psiquiatría y poder, Editora Granica (1972). (NT)
4. O sentido aqui é de desvio; o louco como desviante. (NT)
5. Carta de Nova York: o doente artificial. In BASAGLIA, F. Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Garamond, 
2005. p. 91-132. (NT)
6. Prisoners of Psychiatry: Mental Patients, Psychiatrists, and the Law. Harcourt Editorial, 1972. (NT)
7. Marxismo, psicoanálisis y sexpol. l. Documentos. Organização de Hans-Peter Gente. Granica Editora, 1972. (NT)
8. Cuestionamos. Documentos a la ubicación actual del psicoanálisis. Organização de Marie Langer. Granica Editora, 1971. (NT)

para que possa complementar com seu conhecimento 
psicológico, desta vez não renunciaremos nem ao mar-
xismo nem à psicanálise”. Mas bem sabe Marie Langer 
que, para que surja uma sociedade nova, essa ciência, 
talvez, tenha que deixar de ser não apenas esta ciência, 
mas deixar de ser nossa.
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