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RESUMO 

 

O ingresso no Ensino Superior pode ser marcado por dificuldades, como a rotina 
acade mica, novos desafios, podendo desencadear estresse, ansiedade ou depressa o, como 
tambe m, pode representar um perí odo positivo e importante para o crescimento 
acade mico e pessoal. Isto e , para cada indiví duo, esse ambiente pode conter fatores de 
risco e de proteça o que se movimentam dinamicamente nas vive ncias acade micas. Por 
essa raza o, criar alternativas para minimizar os estressores do ambiente acade mico, 
potencializar a criatividade e relacionamentos sauda veis pode promover resilie ncia. 
Dentro desse contexto e, considerando a releva ncia cientí fica e social da compreensa o do 
ambiente acade mico para minimizar seus estressores visando a promoça o de resilie ncia, 
salienta-se a importa ncia de novos estudos que investiguem os efeitos de ferramentas 
alternativas, especialmente aquelas que envolvem a arte como recurso para o 
enfrentamento de riscos e desafios. Neste cena rio e  que esta pesquisa se insere, 
objetivando entender a promoça o de resilie ncia nas narrativas de participantes do Coral 
“Canta Junto”, Projeto de Extensa o da Faculdade de Psicologia (FAPSI) da UFAM. Atrave s 
de um delineamento de pesquisa qualitativo, foram realizadas duas entrevistas com dois 
estudantes de graduaça o da UFAM e participantes do Coral, a primeira entrevista foi 
narrativa aberta e a segunda entrevista foi mediada por objeto. A Ana lise Tema tica das 
entrevistas foi realizada para entender a influe ncia do Coral na promoça o da resilie ncia, 
segundo a percepça o dos entrevistados. As narrativas destacaram a importa ncia da 
resilie ncia na graduaça o e o papel do Coral como um espaço de expressa o e conexa o que 
auxiliou no enfrentamento de oscilaço es de humor e situaço es estressantes, contribuindo 
para o bem-estar emocional. A atuaça o da Profa. Cla udia Sampaio (maestra do Coral), foi 
caracterizada como tutora de resilie ncia, ela foi amplamente destacada e fundamental 
para o engajamento e crescimento emocional dos participantes. As entrevistas mediadas 
por objetos destacaram objetos, como a camiseta e fotos do Coral, sí mbolos de identidade, 
unia o, pertencimento e impulsionadores de inclusa o social. Por essas razo es, a resilie ncia 
na graduaça o esta  intrinsecamente relacionada a  busca por atividades que proporcionem 
suporte emocional, como a participaça o em grupos artí sticos ou, de forma geral, pela arte, 
como e  o caso do Coral “Canta Junto”, mostrando atrave s dessa pesquisa o seu importante 
papel como promotor de resilie ncia no ambiente acade mico da UFAM. 
 

Palavras-chave: Resilie ncia; Universidade; Coral; Arte. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ABSTRACT 

 

The transition to higher education can be marked by difficulties such as academic routines 

and new challenges, which can trigger stress, anxiety, or depression. However, it can also 

represent a positive and important period for academic and personal growth. For each 

individual, this environment may contain risk and protective factors that dynamically 

influence academic experiences. For this reason, creating alternatives to minimize 

academic stressors, enhance creativity, and foster healthy relationships can promote 

resilience. Within this context, considering the scientific and social relevance of 

understanding the academic environment to minimize stressors and promote resilience, 
it is crucial to emphasize the importance of new studies investigating the effects of 

alternative tools, especially those involving art as a resource for coping with risks and 

challenges. In this scenario, this research aims to understand the promotion of resilience 

in the narratives of participants in the "Canta Junto" Choir, an Extension Project of the 

Faculty of Psychology (FAPSI) at UFAM. Through a qualitative research design, two 

interviews were conducted with two undergraduate students from UFAM who are 

participants in the Choir. The first interview was an open narrative, and the second 

interview was mediated by an object. Thematic Analysis of the interviews was carried out 

to understand the influence of the Choir in promoting resilience, according to the 

participants' perception. The narratives highlighted the importance of resilience in 

undergraduate studies and the role of the Choir as a space for expression and connection 
that helped in coping with mood swings and stressful situations, contributing to 

emotional well-being. The role of Professor Cla udia Sampaio (Choir conductor) was 

characterized as a resilience mentor, and she was widely recognized as instrumental in 

the participants' engagement and emotional growth. The object-mediated interviews 

emphasized objects such as the Choir's T-shirt and photos, which symbolize identity, 

unity, belonging, and drivers of social inclusion. For these reasons, resilience in 

undergraduate studies is intrinsically related to the search for activities that provide 

emotional support, such as participation in artistic groups or, in general, through art, as 

is the case of the "Canta Junto" Choir, demonstrating through this research its important 

role as a promoter of resilience in the academic environment of UFAM. 

Keywords: Resilience, University, Choir, Art. 
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“A Arte De Me Fazer” – APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

A arte, de uma forma geral, sempre esteve presente em minha vida atrave s de 

alguns cursos de teatro e dança na adolesce ncia e, mais tarde, no canto. Desde enta o, 

nunca mais me permiti parar de “fazer arte”. Aos 25 anos tomei a decisa o de viver da arte, 

começando a trabalhar em uma Companhia de Teatro na cidade de Sa o Carlos/SP, tendo 

enta o a oportunidade de adquirir um contato mais forte com o teatro. Ensaios, 

apresentaço es e viagens. Essa vive ncia foi transformadora em minha vida, na o apenas 

pelo fato de estar trabalhando na atividade que sempre sonhei, mas tambe m por sentir 

que estava fazendo diferença na vida das pessoas, proporcionando a elas a arte enquanto 

experie ncia, a mesma experie ncia que um dia eu tive e que a mim tambe m foi 

transformadora. A arte liberta o ser humano da mesmice, deixa a vida mais agrada vel e 

bela, ale m de ser uma forma de eternizar sentimentos. Foi essa arte que auxiliou na 

construça o do indiví duo que sou hoje, que me transformou e me fez mais resiliente frente 

aos obsta culos da vida.  

 Quando surgiu a oportunidade de mudar para a cidade de Manaus, compreendi que 

o cena rio do teatro e  muito mais complexo de ser vivido no dia a dia. Afinal, viver de arte 

em uma pequena cidade do interior de Sa o Paulo, onde o custo de vida e  

consideravelmente inferior, na o se compara aos desafios financeiros de uma metro pole 

como a cidade de Manaus. A partir desse momento, dei iní cio a um processo de 

amadurecimento sobre a necessidade de realizar um curso de graduaça o. Psicologia foi a 

minha primeira escolha, pois sempre foi o curso que tinha anseio por fazer. Na verdade, 

eu sempre soube intimamente que seria psico logo. O mais interessante e  que, mesmo na 

graduaça o, durante a execuça o de trabalhos e iniciaça o cientí fica, o teatro sempre esteve 

presente. Ainda, fui estagia rio dentro de um contexto escolar onde desenvolvi um projeto 

sobre a avaliaça o da importa ncia do teatro nas escolas pu blicas, e de que forma a arte 

contribui para as questo es de cogniça o, motricidade e psicolo gicas desses alunos. 

 Durante a graduaça o fui amadurecendo a ideia de cursar mestrado em psicologia 

e, mais para o final da graduaça o, tive conhecimento de uma disciplina que a Profa. Cla udia 

Sampaio oferecia na UFAM no a mbito do Programa de Po s-graduaça o em Psicologia 

(PPGPSI). Foi enta o que realizei minha matrí cula como aluno especial e, durante as aulas, 

tive conhecimento sobre o Projeto Coral Canta-Junto. A partir daí , demonstrei meu 

interesse em ser participante, dando iní cio aos nossos encontros. Foram nessas 



13 

oportunidades que conheci a Profa. Gisele Resende. Lembro-me perfeitamente que, em 

um dos nossos encontros, enquanto esta vamos sentados aguardando o iní cio do ensaio, 

começamos a conversar sobre o mestrado. Naquela oportunidade, fui gentilmente 

incentivado a ingressar no PPGPSI. Depois de amadurecer o incentivo e vislumbrar uma 

excelente oportunidade para a minha carreira, começamos a pensar em nosso futuro tema 

de pesquisa. Tendo o conhecimento que diversas pesquisas haviam sido desenvolvidas no 

PPGSI voltadas para resilie ncia (em estudantes universita rios da Amazo nia, em policiais 

civis, trabalhadores acidentados, adolescentes que vivem em situaça o de rua, infa ncia em 

ocupaça o urbana etc.), chegamos a  conclusa o que seria bastante interessante verificar se 

o Coral Canta-Junto pode ser uma ferramenta para promoça o de resilie ncia nos 

estudantes de graduaça o participantes, tornando esse importante projeto de extensa o um 

novo tema de dissertaça o no PPGPSI. Nossa maior motivaça o para pensar nesse projeto 

foi perceber, durante nossos encontros, o quanto aqueles momentos eram descontraí dos, 

o quanto troca vamos experie ncias, vive ncias e, o mais importante: o quanto os 

participantes se sentiam pertencentes a quele lugar. O clima era (e e ) de muita 

descontraça o, alegria, relaxamento, deixando todos com boas expectativas para as 

pro ximas atividades. Entendemos, enta o, que precisarí amos pensar em tema que 

envolvesse o Coral, estudantes universita rios e as problema ticas do mundo acade mico. 

Olha a arte novamente em minha vida, mas dessa vez voltada para o canto.  

Para muitas pessoas, o ato de cantar pode ser extremamente divertido. Para outras 

e  um dom, e ha  aquelas que consideram, ainda, que soltar a voz e  uma verdadeira terapia. 

Desde a antiguidade a mu sica vem sendo utilizada como pra tica curativa. O fato e  que 

quem gosta de cantar ja  sentiu os benefí cios dessa pra tica. Ate  a pro pria cie ncia comprova 

seus benefí cios, sendo que o ato de cantar melhora os estados psicolo gico e emocional. 

Literalmente, quem canta, seus males espantam! Inu meros sa o os benefí cios do canto para 

nossa sau de fí sica e psí quica. O ato de cantar provoca reaço es positivas no ce rebro: 

diminui o estresse, melhora a coordenaça o motora, fortalece o sistema imunolo gico, 

reduz sintomas de depressa o e ansiedade (males bem recorrentes na sociedade 

moderna). Ale m disso, mu sica, o canto e seus aspectos lu dicos sa o capazes de trazer leveza 

para as dificuldades do dia a dia, bem como acesso a um reservato rio interno de força 

necessa ria para supera -los. Esse e  um dos pape is do Coral Canta Junto.  

Pore m, entre um canto e outro, tivemos que nos adaptar a esse novo momento que 

o mundo vem experienciando desde o iní cio da pandemia Covid-19 (Cesar et al., 2020). 
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No auge da pandemia Covid-19, foi necessa rio o distanciamento e isolamento. Foi enta o 

que nossa querida Profa. Cla udia, preocupada em encontrar uma maneira de 

“permanecermos juntos”, incentivou o retorno de nossos encontros, mas de forma virtual. 

Na forma de “uma bagunça gostosa”, fazí amos ate  aquecimento vocal, cada participante 

em sua casa.  

O ingresso no mestrado se deu, portanto, durante a pandemia, sendo realizado em 

sua grande parte de forma virtual, nos fazendo repensar na metodologia de nossa 

pesquisa, anteriormente conceituada. Ale m disso, cursar as disciplinas de forma virtual, 

embora com muitos aspectos positivos, nos privou da rotina presencial das aulas e do 

contato e troca de experie ncia com os colegas, orientadora e com a pro pria universidade. 

Nesse momento, eu e muitos colegas que passaram por essa mesma situaça o, tivemos que 

lidar com inseguranças, angu stias e tristeza ocasionadas pelo mundo pande mico e suas 

conseque ncias. No entanto, e  muito importante entendermos a liça o de que momentos 

como esses nos ensinam, e tentarmos encontrar soluço es para que nossos objetivos 

anteriormente determinados possam ainda ser alcançados. Para isso, algumas mudanças 

no pre -projeto foram inevita veis, visando adequa -lo a esse novo momento. A princí pio, 

tí nhamos em mente entrevistar todos os estudantes integrantes, ou sua grande maioria; 

pore m, dentro desse contexto e tambe m por conta do tempo de pesquisa, decidimos enta o 

que prosseguirí amos a pesquisa com a participaça o de 2 integrantes do Coral Canta-Junto, 

alterando o tipo de pesquisa quantitativa para a qualitativa. Hoje, passados dois anos, e 

retomando nossas atividades aos poucos, foi possí vel concluir essa pesquisa da melhor 

maneira que as condiço es nos permitiram e, de uma forma geral, toda essa experie ncia 

em pesquisar, escrever, qualificar e defender, foi e esta  sendo extremamente importante 

para minha formaça o pessoal e profissional, sendo tambe m uma ferramenta 

extremamente u til para minha carreira de psico logo.  A liça o que fica e  a arte, o 

amadurecimento, a perseverança, a valorizaça o de pessoas e de momentos... e a 

resilie ncia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Caboclos, ribeirinhos, caboclo-ribeirinhos, povos origina rios e 
seringueiros. O homem amazo nico e  fruto da conflue ncia de 
sujeitos sociais distintos, amerí ndios da va rzea e/ou terra firme, 
negros, nordestinos e europeus de diversas nacionalidades que, 
por sua vez, inauguram novas e singulares formas de organizaça o 
social nos tro picos amazo nicos. Tal forma de organizaça o emerge 
da sua constituiça o dina mica e mu ltipla na formaça o de sujeitos 
amazo nidas entrelaçados aos cena rios geogra fico, polí tico e 
cultural, produzindo uma singularidade em meio a  totalidade 
territorial que ocupa (Colares, 2012)”.  

 

A condiça o de povos amazo nicos demanda a atença o de estudos e pesquisas 

cientí ficas, para a superaça o da invisibilidade sob a qual permanecem. A importa ncia de 

estudos com este pu blico deve considerar as caracterí sticas da experie ncia da juventude 

na contemporaneidade, as novas demandas sociais, do ensino superior e do mundo do 

trabalho e as peculiaridades das populaço es da Amazo nia. A pluralidade e complexidade 

dos sujeitos amazo nidas sa o evidentes, e essas caracterí sticas, consequentemente, 

tornam-se intrí nsecas aos estudantes amazo nicos. Ainda, soma-se a esses fatores a 

trajeto ria universita ria definida por seu potencial estressor, resultando em significativas 

mudanças na vida dos estudantes, as quais, nos anos iniciais, esta o ligadas aos desafios 

associados aos contextos acade mico, social, pessoal, institucional e vocacional. Sa o 

desafios relacionados ao novo ritmo de estudo, ao sistema de avaliaça o, a s regras 

burocra ticas da universidade, ao desenvolvimento de uma identidade profissional, ao 

comprometimento com a formaça o acade mica, aos novos padro es de relacionamento com 

a famí lia, professores, colegas e figuras de autoridade (Carlotto et al., 2015). Estas novas 

experie ncias podem desencadear estresse, ansiedade ou depressa o, dependendo da 

forma como sa o avaliadas (Vara et al., 2016). Alguns estudos ve m reportando a estreita 

relaça o entre (i) ansiedade e sintomas de depressa o, bem como entre (ii) resilie ncia e 

percepça o de estresse e depressa o em estudantes universita rios (Arin o & Bardagi, 2018).  

Dentro desse contexto, trazendo a complexidade amazo nica para o ambiente 

universita rio, algumas discusso es acerca do ní vel de acesso ao ensino superior e 

consequentemente suas varia veis, como a condiça o financeira limitada, alto custo exigido 

para a manutença o de um curso de graduaça o (mesmo aquele oferecido em instituiça o 

pu blica), conciliaça o de estudo e trabalho, condiço es muitas vezes na o adequadas dos 

transportes  pu blico, rodovia rio e fluvial, ause ncia de apoio moradia, distanciamento 
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geogra fico das famí lias (muitas vezes moradoras de comunidades rurais ou ribeirinhas), 

dificuldades de infraestrutura e segurança da capital, rotatividade de professores, baixa 

produtividade nas disciplinas por conta das deficie ncias da educaça o ba sica etc., devem 

ser constantemente discutidas. Dessa forma, antes de serem delineadas as questo es 

norteadoras desta pesquisa, e  necessa rio entender quem sa o os estudantes universita rios 

amazo nicos, tendo em vista que esses sa o o pu blico-alvo dessa pesquisa. Ingressar no 

ensino superior esta  muito distante de manter-se nele, e esse e  o maior desafio para os 

acade micos na regia o amazo nica, levando em consideraça o as condiço es 

socioecono micas, psicolo gicas e de infraestrutura que vivenciam os acade micos. Todas 

concorrem para o aumento da evasa o e retença o dos alunos nos cursos de graduaça o.  

Embora o Estado do Amazonas seja o maior da federaça o, ainda associa-se a ele o 

conceito de “vazio demogra fico” devido a  baixa taxa de ocupaça o em relaça o a  sua a rea 

(Almeida, 2008). Este conceito e  passí vel de crí ticas por invisibilizar a populaça o local 

considerando-a menos significativa em ana lises de desenvolvimento baseadas em 

expresso es nume ricas. Ale m disso, deixa-se de considerar os modos de vida das 

populaço es tradicionais que possuem outra relaça o com o espaço (dentre as quais 

encontra-se a maior concentraça o de povos origina rios, ale m de ribeirinhos e 

quilombolas). Uma caracterí stica inega vel do Amazonas e  a dista ncia e condiço es de 

acesso entre os municí pios e localidades onde ha  agrupamentos e comunidades. Com 

raras exceço es, as condiço es de conexo es terrestres sa o difí ceis, sendo ainda escassa e 

onerosa a malha ae rea que liga alguns dos municí pios a  capital ou a outros estados da 

regia o Norte. Manaus, a capital, conta com mais da metade da populaça o de todo o Estado 

e, no cena rio universita rio amazonense, e  nela que se concentra quase a totalidade dos 

cursos superiores (Lemos, 2022).  

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com sede na cidade de Manaus, e  

uma Instituiça o Federal de Ensino Superior, criada nos termos da Lei nº. 4.069-A, de 12 

de junho de 1962, do Decreto nº. 53.699, de 13 de março de 1964, mantida pela Unia o, 

como entidade da administraça o indireta na forma da legislaça o em vigor. Seu objetivo 

contempla a pra tica do ensino superior e o desenvolvimento do estudo e da pesquisa em 

todos os ramos do saber, ale m da divulgaça o cientí fica, te cnica e cultural. A estrutura 

acade mica da UFAM esta  dividida entre institutos, faculdades e uma escola, distribuí dos 

de acordo com sua a rea tema tica. Atualmente, ela e  composta por 18 unidades acade micas 

na Capital e 5 no interior. Atualmente, a UFAM (capital e interior) oferece 141 cursos de 
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graduaça o e 96 de po s-graduaça o stricto sensu credenciados pela CAPES, dentre os quais 

72 sa o de Mestrado e 24 de Doutorado (UFAM, 2023). No que se refere a  Extensa o, 

ultrapassam 600 os projetos que beneficiam diretamente a populaça o (Lemos, 2022). 

Somente em 2020, a UFAM contabilizou mais de 30 mil alunos matriculados em cursos de 

graduaça o (UFAM, 2023). Esses dados mostram a grandiosidade e a importa ncia que a 

UFAM possui no ensino superior do Estado do Amazonas. No entanto, o ingresso no 

Ensino Superior geralmente na o e  um processo simples, e costuma ser caracterizado por  

um perí odo de vulnerabilidade (Carvalho & Jezine, 2016). 

 

“Ale m da dificuldade de ingresso no Ensino Superior, a rotina 
acade mica e a permane ncia dos estudantes universita rios nesses 
cursos podem ser marcadas por se rios obsta culos e dificuldades. 
Na maioria dos casos, os graduandos deparam-se com a dista ncia 
de seus nu cleos de refere ncia e com diversos desafios impostos por 
esse novo ambiente (Dixe et al., 2010)”. 

 

Os graduandos ve m se deparando, portanto, com considera veis cargas de estresse 

relacionadas a s cobranças pessoais, expectativas familiares e encargos financeiros, bem 

como com questo es fisiolo gicas e psicolo gicas decorrentes da transiça o entre 

adolesce ncia e vida adulta. Pesquisas mostram que cerca de 15 a 25% dos estudantes do 

Ensino Superior apresentam algum transtorno mental durante sua formaça o acade mica. 

Outros estudos apontam que a prevale ncia de transtornos mentais na o psico ticos em 

universita rios e  significativamente maior que na populaça o geral ou em adultos jovens 

na o universita rios (Arin o & Bardagi, 2018). 

Algumas pesquisas acerca dos estressores do ambiente universita rio ve m sendo 

realizadas no Estado do Amazonas, incluindo graduandos da UFAM (Katsurayama et al., 

2009; Mascarenhas & Algayer Peluso, 2011). Pesquisas mostraram fatores de estresse e 

sintomas depressivos relacionados ao menor desempenho acade mico (Fonseca et al., 

2019). Uma outra pesquisa mostrou que alunos com melhor desempenho escolar fazem 

parte de um grupo de alto risco de suicí dio, apontando que pessoas mais exigentes 

estariam mais propensas a sofrer presso es impostas diante de qualquer falha. Ainda, 

mais da metade (51,3%) dos estudantes que participaram deste estudo se consideraram 

ansiosos, enquanto 60% deles encararam os obsta culos como desafios, e 71,3% se 

classificaram como exigentes. Ou seja, tais caracterí sticas individuais te m revelado a 

maneira como esses estudantes te m se relacionado com o estresse do ambiente 

universita rio. Os autores relataram, ainda, que 62,5% da populaça o avaliada na o te m 
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facilidade de expressar seus sentimentos, sugerindo uma estreita relaça o com o estresse 

(Katsurayama et al., 2009). 

Existe uma consona ncia entre alguns autores sobre a influe ncia positiva das 

polí ticas de permane ncia no contexto universita rio. As polí ticas de permane ncia sa o 

fatores contribuintes para a permane ncia do estudante no ensino superior ou, quando 

ausente, para a sua desiste ncia. Essas polí ticas visam garantir o sucesso acade mico 

atrave s da conclusa o do curso de graduaça o pela reduça o dos í ndices de evasa o (Maciel 

et al., 2016), e devem englobar tanto o suporte financeiro quanto o psicolo gico. Apenas 

as polí ticas de acesso na o garantem a permane ncia e conclusa o do curso de graduaça o 

(Sachser Angnes et al., 2014).  

A psicologia, enquanto campo de conhecimento, e  capaz de produzir subsí dios 

para a construça o de polí ticas educacionais inclusivas que considerem as dimenso es 

socioculturais e o reconhecimento das culturas e formas de viver (Sampaio & Resende, 

2019). Ela permite a identificaça o de elementos que promovem ou impedem a 

permane ncia dos estudantes na universidade, o entendimento da maneira como os 

estudantes significam sua trajeto ria de escolarizaça o, a identificaça o das narrativas dos 

estudantes, a contribuiça o dos professores na promoça o da inclusa o escolar, ale m da 

ana lise de mudanças e transformaço es nas vive ncias escolares dos estudantes. Criar 

alternativas para minimizar os estressores do ambiente acade mico e  um tema que 

envolve considera veis desafios, exigindo que o processo educacional abra espaço para a 

compreensa o de sociedades complexas (como e  a sociedade Amazo nica). Considerando-

se a releva ncia cientí fica e social da compreensa o do ambiente acade mico para minimizar 

os estressores que o compo em esse ambiente, salienta-se a importa ncia de novos estudos 

que investiguem os efeitos de ferramentas alternativas. A presente pesquisa caminha 

nesta direça o, tendo sua motivaça o baseada no interesse em investigar se Coral “Canta 

Junto”, uma das atividades de extensa o da Faculdade de Psicologia da UFAM iniciada em 

2018, auxilia na promoça o de resilie ncia segundo a percepça o dos graduandos que o 

integram. 

As atividades artí sticas, de forma geral, integram aspectos de cara ter social e 

socializador, respondendo a  necessidade e importa ncia das interaço es humanas, 

sobretudo quando fatores de risco desafiam a busca pela superaça o. A pra tica de canto-

coral e  uma das mais remotas formas de integraça o social: pode ser realizada em 

contextos diversos, inclusive no ambiente universita rio, como e  o caso do Coral “Canta 
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Junto”. O objetivo desta atividade na o e  a formaça o musical, mas proporcionar uma 

experie ncia coletiva e participativa, contribuindo para a integraça o de va rios processos 

(Pereira & Vasconcelos, 2007). A concepça o que permeia o projeto Coral “Canta Junto” se 

fundamenta na concepça o de ser humano em constante desenvolvimento, que transforma 

a si e o meio social atrave s das vive ncias partilhadas com outrem. Nesse contexto, a arte 

se torna uma possibilidade de transformaça o ao valorizar a expressa o criativa e 

esponta nea do sujeito, reconstruindo o sentido de participaça o social e autoconceito, ale m 

de promover o desenvolvimento de habilidades e canalizaça o de energias de modo 

orientado e construtivo. Com participaça o ativa de discentes, docentes, egressos, 

funciona rios e participantes externos, o Coral surgiu da necessidade de uma aça o 

alternativa para a promoça o de cuidados a  comunidade estudantil diante dos estressores 

da rotina universita ria (Sampaio & Resende, 2019). 

O Coral “Canta Junto” encontra-se em plena atividade, de modo presencial nos anos 

de 2018 e 2019, de forma virtual durante a pandemia em 2020 e 2021 e retorno de suas 

atividades presenciais em 2022, tendo registrado mais de 20 apresentaço es para o 

pu blico (comunidade UFAM e pu blico externo) desde sua criaça o. A metodologia utilizada 

centra-se nos princí pios de integraça o, cooperaça o, conhecimento de si, alteridade, 

autoria/autonomia e solidariedade. As estrate gias incluem ensaios quinzenais com 

grande grupo e apresentaço es na comunidade acade mica. Como resultados, os relatos 

apontam para a promoça o de bem-estar, fortalecimento de ví nculos entre diferentes 

membros da comunidade acade mica da UFAM, novo modo de se vincular a  Universidade, 

ampliaça o dos recursos de comunicaça o, expressa o e criatividade atrave s das atividades 

e espaços de convive ncia (Sampaio & Resende, 2019).  O canto-coral vem, nesse contexto, 

contribuir alternativamente nos seus mais diversos tipos de manifestaço es. O clima 

prazeroso e o comprometimento dos integrantes e docentes envolvidos criam um 

ambiente social gerador de relaço es interpessoais e possibilita a expressa o de 

pensamentos e sentimentos, reestruturando a histo ria coletiva e individual dos 

integrantes (Sampaio & Resende, 2019). Diante desse cena rio, fica evidente a releva ncia 

do Coral “Canta Junto” tambe m no papel social, e sua potencialidade enquanto possí vel 

ferramenta para promoça o de resilie ncia nos estudantes integrantes. 

Apesar dos conhecidos estressores da rotina universita ria, a vive ncia no Ensino 

Superior tambe m pode representar um perí odo positivo e importante para o crescimento 

acade mico e pessoal (Gomes & Ferreira, 2008). A sensaça o de estresse e pressa o depende 
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consideravelmente da resiste ncia de cada indiví duo, e caracterí sticas pessoais importam 

tanto quanto o ambiente social e a educaça o (Berndt, 2018). 

O termo resilie ncia vem sendo reportado atualmente no sentido, principalmente, 

de compreender a possibilidade do desenvolvimento adaptativo do indiví duo em 

ambientes de adversidade. Dentro desse contexto, a “resilie ncia consiste na capacidade 

de operacionalizar conhecimentos, atitudes e habilidades no sentido de prevenir, 

minimizar ou superar os efeitos nocivos de adversidades. Uma pessoa resiliente e  aquela 

que, diante do enfrentamento de uma situaça o adversa, e  capaz de utilizar os seus 

recursos pessoais para desenvolver as compete ncias necessa rias a superar possí veis 

situaço es negativas, refletindo em sua vida pessoal, social e profissional” (Jardim et al., 

2006). 

Caraterí sticas pessoais como adaptabilidade, compete ncia social, capacidades de 

coping eficaz, autoestima, ale m de fatores de proteça o, sa o enfatizadas na literatura 

cientí fica (Vara et al., 2016). Paralelamente, alguns fatores potencializam o risco de 

inadaptaço es, como introversa o, isolamento, pertencimento a minorias, condiço es 

socioecono micas, situaço es em viole ncia, perdas importantes, experie ncia de doença 

cro nica etc. (Fior et al., 2011; Machado, 2007; Noronha et al., 2009). Algumas estrate gias 

ve m sendo eficazes na promoça o da resilie ncia diante de situaço es de risco (Berndt, 

2018). Dada a releva ncia do tema, a importa ncia da arte e da criatividade vem sendo 

reportada como recursos para o enfrentamento dos riscos e desafios do se culo XXI (Peres 

et al., 2018; Souza, Pontes, & Moura, 2018). Diante desse contexto, torna-se intrigante e 

inspirador investigar o papel do canto-coral na promoça o de resilie ncia em graduandos 

e, em especial, o papel do Coral “Canta Junto” enquanto projeto de extensa o e ferramenta 

estrate gica para promoça o de resilie ncia.  

Embora as tema ticas mu sica/canto-coral e resilie ncia sejam abordadas no meio 

cientí fico por serem consideradas favora veis ao desenvolvimento sadio, sa o poucas as 

pesquisas em ní vel de po s-graduaça o focadas em estudantes do Ensino Superior. Estudos 

recentes sobre a sau de discente no Brasil alertam para baixos ní veis de qualidade de vida 

e bem-estar subjetivo, ale m da importa ncia e releva ncia de programas de atença o a  sau de 

dos estudantes, e de aço es alternativas de prevença o e promoça o da sau de (Coleta et al., 

2012; Correia Silva & Geralda Viana Heleno, 1970). Ale m disso, indicadores do bem-estar 

subjetivo de discentes do Ensino Superior no Amazonas apontam para a “importa ncia de 

desenvolver trabalhos alicerçados na investigaça o e na interdisciplinaridade com outras 
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cie ncias e outros profissionais, enriquecendo as teorias e pra ticas do apoio psicolo gico no 

Ensino Superior atrave s de polí ticas de orientaça o educativa que possam contribuir para 

a sau de psicolo gica dos estudantes” (Mascarenhas & Algayer Peluso, 2011). 

Juntamente com a importa ncia da mu sica e do canto-coral no a mbito do lazer, o 

Coral “Canta Junto” se apresenta como uma alternativa promissora para atender ao 

interesse cultural e artí stico dos participantes, ale m de representar um potencial recurso 

para a promoça o de resilie ncia. Pesquisas mostram que os indiví duos que participam de 

atividades de canto amador visam apenas a  busca pelo prazer subjetivo, considerando-a 

como uma pra tica terape utica. No entanto, ale m do bem-estar sociocultural, o canto-coral 

representa um excelente exercí cio para o desenvolvimento fí sico, respirato rio e auditivo 

(Rocha et al., 2007). 

Dessa forma, e  intença o dessa pesquisa entender se houve promoça o da resilie ncia 

em integrantes universita rios do Coral “Canta Junto” durante a trajeto ria de graduaça o na 

UFAM, esperando honestamente que essa contribuiça o possa resultar na reflexa o sobre 

as percepço es das situaço es problema ticas desses graduandos, para que as situaço es 

adversas vivenciadas por eles sejam encaradas como desafios possí veis de serem 

superados. E  intença o desta pesquisa verificar a promoça o de resilie ncia nas percepço es 

individuais dos integrantes universita rios do Coral “Canta Junto” a partir de fatores 

presentes na vida acade mica como estresse, rendimento acade mico, bem-estar subjetivo 

e relaça o interpessoal. O entendimento da trajeto ria de escolarizaça o dos estudantes 

participantes, ale m da maneira como foi desenvolvida a resilie ncia sera o verificados a 

partir de entrevistas narrativas e mediadas por objetos ou imagens representativas do 

curso ou do coral para enta o verificar a promoça o de resilie ncia.  
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

• Entender se a participaça o no Coral “Canta Junto” promove processos a resilie ncia 

durante a trajeto ria de escolarizaça o de estudantes universita rios. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Verificar se houve promoça o de resilie ncia pelo Coral “Canta Junto” na percepça o 

dos estudantes universita rios integrantes. 

• Compreender como a UFAM atende as demandas dos estudantes durante a 

trajeto ria de escolarizaça o. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO1  

 

2.1. Desafios do Ambiente Acadêmico e da Vida 

 

Compreender as vive ncias dos estudantes rece m ingressos no ambiente 

universita rio representa um importante e atual to pico de pesquisa, uma vez que as  

experie ncias iniciais no ambiente universita rio sa o vitais para a permane ncia e para o 

sucesso acade mico (Andriola & Arau jo, 2021). 

A universidade e  um espaço de fundamental importa ncia para o desenvolvimento 

da vida, especialmente porque promove a ampliaça o das habilidades e compete ncias 

profissionais e pessoais (Arin o & Bardagi, 2018). O perí odo acade mico e  marcado por 

caracterí sticas particulares e se constitui como um momento de transiça o e mudanças na 

vida do estudante enquanto indiví duo (Arnett, 2007). A realidade socioecono mica de cada 

paí s contextualiza os principais problemas identificados dentro dessa tema tica, e a forma 

como se discute o conceito de resilie ncia na relaça o com a educaça o (Fajardo et al., 2013). 

Embora seja reportado que os estudantes de famí lias com menos recursos econo micos 

tendem a um desempenho escolar menos satisfato rio, na maioria dos paí ses existe um 

grupo de alunos academicamente bem-sucedidos, apesar de suas origens desafiadoras, 

chamados de resilientes (Benetti et al., 2017). 

O que a literatura cientí fica vem reportando e  que a populaça o universita ria esta  

vulnera vel ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais (Arin o & Bardagi, 2018). O 

estudante universita rio se depara, no momento de ingresso, com as exige ncias intrí nsecas 

desse ní vel de ensino, como o ajustamento a s regras institucionais, conví vio com pares e 

superiores e busca por desempenho acade mico (Oliveira et al., 2014). Os estudos ve m 

apontando uma prevale ncia elevada destes transtornos dentre universita rios, sendo 

previsto que cerca de 15 a 25% dos universita rios ira o apresentar algum transtorno 

mental durante sua formaça o (Arin o & Bardagi, 2018; Vasconcelos et al., 2015). A partir 

destes indicadores, a hipo tese e  de que aspectos relacionados a  vida acade mica e a  

carreira podem impactar na sau de mental desta populaça o e explicar, parcialmente, a alta 

prevale ncia de transtornos mentais. 

 
1 Optou-se pelo uso do gênero masculino como forma de simplificação linguística e não para excluir ou 
marginalizar outros gêneros. Esta escolha visa promover a clareza e a fluidez da leitura, sem qualquer intenção 
discriminatória. 
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Ale m da dificuldade de ingresso no Ensino Superior, a rotina acade mica e a 

permane ncia nesses cursos podem ser marcadas por obsta culos e dificuldades. Na 

maioria dos casos, os graduandos deparam-se com a dista ncia de seus nu cleos de 

refere ncia e com diversos desafios impostos por esse novo ambiente (Dixe et al., 2010). 

Estudos apontam que alunos das primeiras e u ltimas se ries sa o os que mais 

apresentaram sofrimento (Graner & Cerqueira, 2019). Um dos construtos mais 

relacionados ao sofrimento humano que pode gerar doenças psicossociais dentro de 

qualquer a rea social e, mais especificamente, junto aos universita rios, e  o estresse, o qual 

tambe m vem sendo associado a s percepço es de desconforto. Comparando-se os ní veis de 

estresse entre alunos de diferentes cursos, estudos mostraram as maiores me dias entre 

os estudantes de fisioterapia, odontologia, enfermagem e medicina (Borine et al., 2015). 

 

“Diante desse cena rio, os estudantes universita rios tambe m 
sofrem com angu stias referentes ao mundo do trabalho, a  
empregabilidade e ao alcance das condiço es de vida almejadas, 
ao vislumbrarem esse horizonte pouco acolhedor no final da 
trajeto ria acade mica. O ingresso no Ensino Superior, ao mesmo 
tempo em que e  marcado pelos sentimentos de satisfaça o, 
vito ria e expectativa de novos conhecimentos e vive ncias, pode 
tambe m dar lugar a inquietaço es, sensaço es de inadequaça o e 
dificuldades de adaptaça o a s novas exige ncias” (Chaves et al., 
2020).  

 

As novas experie ncias vivenciadas no ambiente acade mico podem desencadear 

estresse, ansiedade ou depressa o (Vara et al., 2016). Alguns estudos apontam a estreita 

relaça o entre (i) ansiedade e sintomas de depressa o, bem como entre (ii) resilie ncia e 

percepça o de estresse e depressa o em estudantes universita rios (Arin o & Bardagi, 2018). 

Ale m disso, nesse perí odo tambe m sa o questionados va rios aspectos da existe ncia, 

resultando em novas vive ncias acade micas, as quais representam o conjunto de situaço es 

pro prias da vida universita ria associado os desenvolvimento pessoal, cognitivo e social 

(Andriola & Arau jo, 2021). O desenvolvimento da resilie ncia pode ser o elemento 

diferencial entre o enfrentamento da situaça o que leva ao crescimento psicolo gico ou a 

sensaça o de vitimizaça o em situaço es similares de pressa o (Rogge & Lourenço, 2015). 

Nesse caso, a resilie ncia e  o elemento-chave para evitar o esgotamento fí sico e mental, a 

depressa o e a fadiga (Benetti et al., 2017). 

Carreira, identidade profissional e acade mica passam a ser as grandes fontes de 

refere ncia para a construça o social do indiví duo e de sua autoestima. Nesse contexto, a 
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resilie ncia explica a mobilizaça o de recursos psicossociais para o enfrentamento das 

rupturas e situaço es de tensa o caracterí sticas da modernidade. A relaça o dos indiví duos 

com sua atividade profissional no se culo XXI vai ale m da necessidade econo mica e confere 

tambe m uma satisfaça o ao ideal de ego e a  necessidade de realizar algo significativo, de 

deixar sua marca, e de registrar sua importa ncia no mundo (Benetti et al., 2017). Esses 

dados trazem evide ncias de que percepço es negativas sobre a escolha do curso e a da sua 

compete ncia pessoal para a carreira escolhida sa o fatores que podem acarretar em 

prejuí zos para sau de mental (Arin o & Bardagi, 2018). 

Os mecanismos com os quais os estudantes universita rios enfrentam essa 

vulnerabilidade e o significado que escolhem para elaborar os problemas ou a situaça o de 

desconforto podem levar a  promoça o de resilie ncia. A boa notí cia e  que todos os seres 

humanos te m essa capacidade, embora a resilie ncia na o seja um estado fixo, permanente 

e, por essa raza o, deva ser buscada, trabalhada e desenvolvida (Benetti et al., 2017). Com 

base nessas relaço es negativas da qualidade das vive ncias acade micas com a 

vulnerabilidade psicolo gica, pode-se afirmar a importa ncia da percepça o da qualidade 

das experie ncias acade micas como sendo um dos caminhos possí veis para aço es de 

promoça o de sau de e bem-estar (Arin o & Bardagi, 2018).  

No contexto do trabalho ou de estudo a resilie ncia explica a mobilizaça o de 

recursos psicossociais para o enfrentamento das rupturas e situaço es de tensa o 

caracterí sticas da modernidade. Principalmente, na transformaça o de situaço es de crises 

em oportunidades. O desenvolvimento da resilie ncia pode ser o elemento diferencial 

entre o enfrentamento da situaça o que leva ao crescimento psicolo gico ou a sensaça o de 

vitimizaça o, em situaço es similares de pressa o (Barlach et al., 2008).  

A resilie ncia acade mica refere-se a  disposiça o do indiví duo para perseverar em 

tarefas acade micas, mesmo quando ele se sente frustrado (Poletti & Dobbs, 2010). Em 

outras palavras, academicamente resiliente e  o indiví duo que alcança seus objetivos, 

apesar da presença de condiço es adversas (traumas, condiço es financeiras desfavora veis, 

enfermidade grave, divo rcio dos pais, luto etc.). A maneira como os alunos respondem a 

todos esses desafios e  fundamental para o sucesso, em todos os ní veis, e contribui para a 

sensaça o geral de bem-estar e sau de, e a resilie ncia e  o elemento-chave para evitar o 

esgotamento fí sico e mental, a depressa o e a fadiga (Sanches & Rubio, 2010).  

Estudos reportam que a relaça o de depressa o com fatores de decisa o de carreira 

em estudantes universita rios em final de curso esta o relacionados aos aspectos 
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vocacionais e dificuldades de carreira que envolvem autoconceito e identidade, com 

algumas diferenças em relaça o ao ge nero (Gadassi et al., 2015). 

“Estudos abordando a resilie ncia no ambiente acade mico te m 
permitido entender por que alguns alunos se tornam mais bem 
sucedidos, enquanto outros, em semelhantes condiço es, tendem 
ao fracasso. Um estudante academicamente resiliente e  aquele 
que alcança sucesso independentemente do conví vio com 
condiço es adversas. Ale m disso, a maneira como os estudantes 
respondem a esses desafios e  fundamental, em todos os ní veis, 
e contribui para a sensaça o geral de sau de e bem-estar” (Benetti 
et al., 2017).   
 

O sofrimento psí quico em universita rios tem sido objeto de pesquisas, mostrando 

que aproximadamente 30% dos adultos brasileiros apresentaram transtornos mentais 

comuns (TMC), que sa o caracterizados como estados mistos de depressa o e ansiedade 

acompanhados de sintomas como inso nia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentraça o e queixas soma ticas. A investigaça o das caracterí sticas 

associadas a  TMC em alunos possibilita que fatores de risco e proteça o sejam 

identificados, propiciando aço es preventivas e de promoça o da sau de (Buss & Pellegrini 

Filho, 2007; Graner & Cerqueira, 2019). 

A prevale ncia deste sofrimento varia segundo a populaça o estudada e os me todos 

utilizados nas pesquisas: entre universita rios brasileiros, especialmente os da a rea da 

sau de, estudos apontam a variaça o de TMC de 18,5% a 44,9% (Lima et al., 2006; Silva & 

Cavalcante Neto, 2014). Apesar desses sintomas na o atingirem as exige ncias para serem 

considerados como transtornos psiquia tricos, eles afetam negativamente a vida desses 

indiví duos. Destaca-se que o sofrimento psí quico entre universita rios pode associar-se a  

percepça o negativa do ambiente acade mico e a  queda na qualidade de vida (Graner & 

Cerqueira, 2019). 

Alunos com melhor desempenho escolar fazem parte de um grupo de alto risco de 

suicí dio (Katsurayama et al., 2009). A percepça o dos estudantes sobre o ambiente 

educacional e sua associaça o com o sofrimento psí quico tambe m vem sendo investigado 

atrave s de instrumentos padronizados. A inclusa o de aspectos psicolo gicos, como coping 

e resilie ncia, mais recentemente, visam identificar fatores de proteça o (Graner & 

Cerqueira, 2019). No ambiente universita rio brasileiro, as questo es ligadas ao sofrimento 

psí quico te m sido mais expostas pelos estudantes e visibilizadas pelas mí dias digitais e 

redes sociais (Chaves et al., 2020). O alerta encontrado em produço es sobre a sau de 

discente no Brasil aponta que as pesquisas teo ricas e empí ricas sobre estrate gias 
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voltadas para o fortalecimento da sau de mental de estudantes universita rios ainda na o 

se destacam na produça o nacional. Ale m dos fatores individuais e contextuais envolvidos 

no processo de sau de de toda populaça o, alguns aspectos especí ficos da vida universita ria 

podem se constituir como fatores de risco ou proteça o para a sau de dessa populaça o 

(Arin o & Bardagi, 2018). Criar alternativas para minimizar os estressores do ambiente 

acade mico e  um tema que envolve considera veis desafios, exigindo que o processo 

educacional abra espaço para a compreensa o de sociedades complexas. Considerando-se 

a releva ncia cientí fica e social de se compreender o ambiente acade mico e de criar 

alternativas eficazes para minimizar os estressores que compo em esse ambiente e 

promover resilie ncia, salienta-se a importa ncia de novos estudos que investiguem os 

efeitos de mecanismos alternativos na promoça o da resilie ncia. 

 

2.2. Resiliência 

  

O termo resilie ncia e  origina rio da Fí sica e Engenharia, sendo um dos seus 

precursores o ingle s Thomas Young2. Nestas a reas, a resilie ncia e  amplamente conhecida 

como a capacidade que um material possui para receber uma energia de deformaça o sem 

sofre -la de modo permanente. Portanto, a resilie ncia representa a capacidade de um 

material voltar ao seu estado inicial depois de ter sido tensionado (Taboada et al., 2006). 

Na a rea da Psicologia, a resilie ncia e  conceituada como a capacidade que as pessoas te m 

em se adaptar rapidamente a eventos estressantes ou trauma ticos, enquanto na o reverter 

para o estado original, ou seu estado basal de aça o (Siqueira & Canova, 2019). 

 As principais pesquisas em resilie ncia te m objetivado compreender de que 

maneira os indiví duos (crianças, adolescentes e adultos) sa o capazes de superar 

adversidades. De modo geral, sa o detectadas duas geraço es de pesquisadores em 

resilie ncia. A primeira teve origem nos anos 1970 e esteve preocupada em identificar os 

fatores presentes na adaptaça o positiva de crianças em situaço es de risco. Destaca-se o 

estudo longitudinal de Werner e Smith (1982) (Werner & Smith, 1992) que acompanhou 

505 pessoas do pre -natal ate  a vida adulta, buscando por fatores de risco e adaptaça o 

positiva. Ja  a segunda geraça o   de pesquisadores começou a reportar cientificamente seus 

 
2 Cientista ingle s em 1807 que introduziu pela primeira vez a naça o de molde de elasticidade atrave s de experimentos 
de tensa o e compressa o de barras, buscando a relaça o entre a força que era aplicada num corpo e a deformaça o que 
esta força produzia.  
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estudos a partir de 1990 com o objetivo de identificar os fatores que facilitavam o 

desenvolvimento da resilie ncia. Dentre esses pesquisadores, destaca-se Grotberg como 

pioneira na abordagem dos tre s ní veis diferentes de fatores promotores de resilie ncia: 

suporte social (eu tenho), habilidades (eu posso) e força interna (eu sou e eu estou) 

(Infante, 2007). 

 A resilie ncia foi amplamente influenciadas pelo surgimento do movimento 

cientí fico da Psicologia Positiva (Krentzman, 2013), o qual teve iní cio entre os anos de 

1990 e 2000 a partir da publicaça o do artigo denominado “Positive psychology: An 

introduction” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Neste trabalho, os autores defendem 

a necessidade de os profissionais se dedicarem a  compreensa o dos aspectos positivos da 

experie ncia humana (Pacico & Bastianello, 2014). E  importante ressaltar que os pioneiros 

em Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) na o defendiam a 

sobreposiça o do paradigma positivo em detrimento ao paradigma psicopatolo gico, mas 

apoiavam o equilí brio entre estas perspectivas (Da Silva Oliveira & De Ca ssia Nakano, 

2018).  

Nas u ltimas duas de cadas a resilie ncia vem conquistando espaço e atualmente vem 

sendo discutida mais solidamente em encontros internacionais (Taboada et al., 2006). O 

conceito tambe m tem sido explorado e aplicado nas mais diversas a reas que envolvem o 

ser humano e seu ambiente de relacionamento.  

Essa ana lise, ainda, vem sendo relacionada com o momento histo rico, a 

necessidade e o interesse do pesquisador (De Souza & De Oliveira Cerveny, 2006). A 

resilie ncia e  um conceito construí do socio-historicamente constituí do de valores e 

significados pro prios da cultura na qual esta  inserida. Fatores de risco e protetores sa o 

dependentes da populaça o e de suas origens. Portanto, o conceito de resilie ncia, fatores 

protetores e fatores de risco pode ser diferente para diferentes populaço es, da mesma 

forma que as pesquisas sa o um retrato dos problemas enfrentados por cada paí s e/ou 

regia o em particular (De Souza & De Oliveira Cerveny, 2006). 

 Quando um constructo relativamente novo e  abordado e ainda em 

desenvolvimento, ha  a necessidade de um cuidado especial no emprego das palavras, 

principalmente com a precisa o dos conceitos. Elementos como clareza e objetividade na 

definiça o do constructo podem resultar em um dia logo construtivo entre pesquisadores, 

a criaça o de uma agenda em comum e a conclusa o de estudos cientí ficos que testam as 

hipo teses formuladas (Taboada et al., 2006).  
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 A resilie ncia tambe m e  descrita como no processo influenciado por fatores 

biolo gicos, sociais e ambientais oriundos da evoluça o. O conceito esta  presente desde o 

iní cio da histo ria, sempre que o ser humano precisou enfrentar uma possí vel dificuldade 

surgida inesperadamente. O maior desafio para compreender a resilie ncia e , portanto, 

identificar os motivos pelos quais um indiví duo se adapta e/ou resiste mais que o outro. 

A resilie ncia pode ser vista tambe m como a capacidade do ser humano em responder 

positivamente a estí mulos negativos de maneira positiva. Isso nos mostra a capacidade 

do o indiví duo em superar condiço es que podem ser ameaçadoras (Siqueira & Canova, 

2019).  

 De modo geral, a resilie ncia e  definida como a capacidade humana de superar as 

adversidades. No entanto, e  importante ressaltar que ser resiliente na o significa estar 

sempre bem. Dependendo da adversidade, alguns indiví duos sofrem muito sob os 

resultados de uma experie ncia, outros te m dificuldades em aceitar as incertezas e desafios 

do futuro. Portanto, existem indiví duos que possuem a capacidade de sobrepujar uma 

situaça o,  na o se prendendo e, em seguida, voltar a se erguer e na o se entregar facilmente 

(Moraes Filho et al., 2020).  Dessa forma, ficam expostos diversos outros conceitos de 

suporte, fatores e caracterí sticas que definem o processo resiliente. A dificuldade em se 

entender resilie ncia e sua repercussa o acade mica se da  especialmente pela necessidade 

de envolvimento constante com outros conceitos (fatores de risco, de proteça o, estresse, 

adaptaça o, superaça o e ajustamento). Esses fatores, muitas vezes na o possuem definiço es 

diretas e explí citas. Como resultado, confuso es teo ricas podem acontecer a  medida em 

que o termo resilie ncia e  utilizado para descrever processos diferentes. No entanto, essas 

diferenças trazem implicaço es metodolo gicas divergentes numa pra xis voltada para a 

sau de e sua promoça o (Taboada et al., 2006). Atrave s das ana lises das narrativas de 

estudantes sera  possí vel compreender mais profundamente como a resilie ncia tem sido 

promovida na universidade por meio do projeto de extensa o Canto Coral.   

 

2.2.1. Resiliência Psicológica: Fatores de Risco e Proteção Coexistentes 

   

A resilie ncia tem sido destacada como um dos principais elementos da Psicologia 

Positiva, uma vez que ambos buscam compreender os processos e fatores envolvidos no 

desenvolvimento psicolo gico sauda vel (Poletto, 2006). Um amplo esforço tem sido 

observado por parte de diversos profissionais e a reas visando contribuir para a 
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construça o de um conhecimento focado nos feno menos indicativos de aspectos sauda veis 

e relacionados aos sistemas de adaptaça o ao longo do desenvolvimento (dentre os quais 

pode-se destacar a resilie ncia) (Masten, 2001). Como resultado de um processo histo rico, 

atualmente o conceito de resilie ncia e  bastante amplo e considerado como um feno meno 

psicolo gico (Yunes & Szymanski, 2001) presente em todos os indiví duos (Masten, 2001), 

que pode se desenvolver e se manifestar ao longo do ciclo vital (Godoy et al., 2010), 

sempre que o indiví duo for submetido a  uma condiça o adversa real ou percebida (Da Silva 

Oliveira & De Ca ssia Nakano, 2018). 

A Psicologia Positiva compreende a resilie ncia como uma classe de feno menos 

marcados por resultados positivos diante de ameaças a  adaptaça o e ao desenvolvimento 

(Masten, 2001), referindo-se tanto a s habilidades psicolo gicas e deposicionais 

individuais, quanto ao uso contextualizado dessas capacidades de forma dina mica e 

conectada com as experie ncias de vida e condiço es atuais de existe ncia dos indiví duos 

(Chaves et al., 2020). 

 Sabe-se que indí cios de resilie ncia e vulnerabilidade sa o possí veis diante de 

situaço es de risco (Andriola & Arau jo, 2021). A interaça o (singular e contextual) entre os 

fatores de risco e de proteça o pode resultar em diferentes relaço es com as situaço es 

estressoras. Dessa forma, entende-se que a resilie ncia e  condicionada por fatores 

ambientais e individuais, relacionando-se com a forma como o indiví duo vive e elabora os 

fatores de risco e de proteça o. A existe ncia do risco, por sua vez, e  condiça o essencial para 

provocar respostas resilientes (Andriola & Pasquali, 19695). 

 Os fatores de risco representam influe ncias potenciais que dificultam o 

desenvolvimento do indiví duo (Branda o et al., 2011). Dessa forma, sa o considerados 

eventos negativos que aumentam a probabilidade do indiví duo apresentar problemas 

psicolo gicos, fí sicos e sociais (Poletto & Koller, 2008). 

 Os fatores de proteça o sa o caracterí sticas individuais e/ou ambientais que 

melhoram as respostas individuais a determinados riscos de desadaptaça o, reforçando os 

indiví duos “para que na o estejam sob os efeitos negativos do ambiente” (Poletto & Koller, 

2008), e na o necessariamente sa o experie ncias agrada veis. Os fatores de proteça o 

consideram (i) atributos deposicionais (ní vel de atividade e sociabilidade, autoestima e 

autonomia), (ii) os laços afetivos no sistema familiar ou em outros contextos que possam 

oferecer suporte em momentos de estresse, e (iii) os sistemas de suporte social (escola, 
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trabalho, igreja e serviços de sau de) que propiciem compete ncia, determinaça o individual 

e sistema de crenças para a vida (Chaves et al., 2020). 

 Os fatores de risco e de proteça o desempenham a funça o de modificar a resposta 

do indiví duo em situaço es adversas, e na o somente favorecer o desenvolvimento. 

Portanto, esses fatores podem na o apresentar efeito na ause ncia de um estressor. Ainda, 

esses fatores sa o alicerçados no modo em que “o indiví duo se relaciona com as mudanças 

e transiço es da vida, com seu sentimento de bem-estar, autoefica cia e esperança, com o 

sentido que da  a s suas experie ncias e com o modo como atua diante de situaço es 

adversas” (Poletto & Koller, 2008). Redes de apoio social podem atuar como um 

importante mecanismo de proteça o, a depender da qualidade das interaço es 

estabelecidas (Juliano & Yunes, 2014). 

Especificamente relacionada a esta pesquisa, alguns estudos te m mostrado que a 

resilie ncia acade mica favorece o desempenho acade mico, a qualidade de vida, a sau de 

mental e o bem-estar socioemocional (Rodrí guez-Ferna ndez et al., 2018). A resilie ncia 

acade mica e  definida como a capacidade demonstrada por alguns alunos de superar 

adversidades que ocorrem de forma aguda ou cro nica, que ameaçam as possibilidades de 

um desenvolvimento educacional adequado (Martin, 2013). Dessa forma, e  possí vel 

visualizar como os alunos conseguem melhorar e prosperar no contexto escolar (Martin 

& Marsh, 2006; Salvo-Garrido et al., 2021). 

Os alunos resilientes acreditam mais em sua pro pria capacidade de estar no 

controle de sua vida escolar, necessitando de menos apoio externo em comparaça o aos 

seus pares na o resilientes. Eles tambe m se sentem menos exaustos ou sem energia, uma 

vez que a resilie ncia acade mica atua como um fator de proteça o contra o esgotamento 

emocional (Fí nez Silva & Mora n Astorga, 2017; Gordon Rouse, 2001). Por outro lado, 

estudos tambe m te m mostrado que a adaptabilidade, determinaça o e habilidades 

metacognitivas sa o traços fundamentais para atingir os objetivos escolares (Morales, 

2008; Salvo-Garrido et al., 2021). 

 

2.2.2. Resiliência – Um Olhar Múltiplo  

  

 As u ltimas de cadas proporcionaram uma se rie de mudanças, um novo ritmo de 

vida, novas exige ncias e demandas, resultando em conflitos que se multiplicam a cada dia. 

Estes conflitos podem ser traduzidos, numa dimensa o interpessoal, pelos desafios e 
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dificuldades enfrentados diariamente, num ambiente de elevada competitividade que cria 

expectativas muitas vezes acima das possibilidades reais, resultando no crescimento do 

nu mero de marginalizados e excluí dos e de patologias diversas, incluindo os transtornos 

mentais.  Ainda que faltem pesquisas voltadas especificamente para todo esse movimento, 

a psicologia, como outras cie ncias humanas/da sau de, vem divulgando por meio da 

produça o de conhecimento, as formas como as pessoas se desenvolvem frente a s 

situaço es vividas, ou seja, seu lugar de vida, seu tempo de histo ria. Dessa forma, uma 

mudança de paradigma tem sido observada: se antes o foco era apenas voltado para o 

estudo das patologias, doenças mentais e care ncias humanas, hoje se tem um olhar mais 

atento para as potencialidades e habilidades do homem, tendo como finalidade 

compreender a sau de mental (Taboada et al., 2006). 

 Diante do exposto e, indo de encontro ao tema dessa pesquisa, fica o seguinte 

questionamento: A resilie ncia e  um componente, uma força, uma caracterí stica intrí nseca 

da natureza humana (ou seja, inata, heredita ria, constituí da pelos nossos genes), ou e  

construí da socialmente (cabendo ao ambiente estimula -la e desenvolve -la)? Como se da o 

as correlaço es entre os aspectos gene ticos e ambientais na formaça o do indiví duo? 

 

“A impossibilidade de se reduzir os feno menos humanos a uma 
u nica (ou somente algumas) das suas dimenso es, alia s, a pro pria 
arbitrariedade das grades conceituais que separam o biolo gico do 
psí quico, o inato do adquirido, a esfera neurofisiolo gica da afetiva 
e a relacional, a natureza da cultura etc., e a busca do lugar do 
homem na aventura da vida sa o os eixos que atravessam a obra e a 
praxe clí nica e social de Boris Cyrulnik, permitindo-lhe uma 
exploraça o ampla, sem pre -conceitos, alheia a qualquer 
reducionismo e determinismo unicausal do feno meno da 
resilie ncia (Condorelli et al., 2012)”. 

 

 Existe pouco consenso entre os autores acerca da literatura cientí fica relacionada 

ao tema Resilie ncia. As variaço es va o desde a capacidade inata que acompanha e protege 

o desenvolvimento do indiví duo ao longo da vida, bem como uma habilidade adquirida 

que o sujeito apresenta frente a s situaço es adversas vivenciadas (Taboada et al., 2006). 

Nesse sentido, “somos seres globais, pla sticos e relacionais, pois, para tornarmos nossa 

histo ria de vida coerente e sensata, dependemos da interaça o com o outro. Apo s um 

trauma, a presença do outro representa o ponto de apoio imprescindí vel para a 

reelaboraça o do universo psí quico, que esta  em permanente processo de desconstruça o, 

construça o e reconstruça o ao longo de toda a existe ncia” (Condorelli et al., 2012). 
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Portanto, os conceitos sa o demasiadamente amplos e na o permitem a delimitaça o do 

feno meno. Como, enta o, distinguir o processo resiliente de outros processos relacionados 

ao feno meno da sau de mental, ou enta o, dos demais processos de enfrentamento e 

resoluça o de problemas? (Taboada et al., 2006). 

 Tre s correntes de estudos em resilie ncia foram identificadas (Branda o et al., 

2011): (i) a norte-americana, uma corrente mais pragma tica, liberal e centrada no 

indiví duo, tomando como avaliaça o da resilie ncia dados observa veis e quantifica veis 

comumente com enfoque behaviorista ou ecolo gico transacional; (ii) a europeia, uma 

corrente com perspectiva e tica, mais relativista, com enfoque comumente psicanalí tico, 

tomando a visa o do sujeito como relevante para a avaliaça o da resilie ncia, tornando 

possí veis narrativas í ntimas e externas sobre a pro pria vida e (iii) a latino-americana, 

considerada por Boris Cyrulnik como uma das grandes contribuiço es e reformulaço es 

trazidas aos estudos da resilie ncia nas u ltimas duas de cadas, com enfoque mais 

comunita rio que destaca o social como insta ncia onde sa o construí das as possibilidades 

de resposta aos problemas dos sujeitos em meio a s adversidades. 

 Entre 1996 e 1998 foram registrados os primeiros trabalhos sobre resilie ncia no 

Brasil, com foco em crianças expostas a situaço es de risco, fatores de proteça o e 

vulnerabilidade psicossocial. Havia na produça o nacional tanto reflexo das influe ncias 

norte-americanas quanto do eixo crí tico-social dos demais paí ses latino-americanos 

vizinhos (De Souza & De Oliveira Cerveny, 2006). Especificamente na Ame rica Latina, 

estudos ve m sendo desenvolvidos com perspectivas voltadas para as realidades sociais, 

com enfoque na resilie ncia coletiva ou comunita ria e aportes no campo nosolo gico e 

pra tico da tema tica, onde “as chaves explicativas da resilie ncia na o esta o nas 

caracterí sticas individuais, mas nas condiço es sociais, nas relaço es coletivas e em 

aspectos culturais e valorativos de cada sociedade” (Infante, 2007).  

 De modo geral, o entendimento de que os ingleses e norte-americanos te m sobre a 

resilie ncia diverge em alguns pontos com o entendimento dos brasileiros e pesquisadores 

latino-americanos. Ingleses e norte-americanos entendem como resiste ncia ao estresse, 

enquanto brasileiros e pesquisadores falantes de lí nguas latinas entendem a resilie ncia 

ora como resiste ncia ao estresse (mas levando em consideraça o tambe m os processos de 

enfrentamento e recuperaça o de abalos emocionais causados pelo estresse) e superaça o 

(atrave s de recursos que proporcionam novas formas de enfrentar o mundo, atitudes na o-

conformistas e pote ncia de aça o) (Branda o et al., 2011). Ainda, entre os autores latino-
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americanos tambe m se encontra o suporte para conceber a resilie ncia no a mbito da 

complexidade, tornando-se imprescindí vel a migraça o do construto de observaço es 

individuais para uma concepça o epistemolo gica abrangente, contextualizada e complexa 

(Oliveira & Morais, 2018). 

 Outra questa o da complexidade que envolve a resilie ncia sa o os significados e 

sentidos atribuí dos a s vive ncias de cada indiví duo no contexto em que esta o inseridos. Os 

contextos sa o inu meros, e os sentidos atribuí dos a um determinado acontecimento para 

uma pessoa podem significar algo, e ser diferente para outra pessoa. Esse questionamento 

envolve a complexidade de atribuir o que e  positivo para cada indiví duo, o que compo e 

risco etc. O que pode ser motivo de vergonha para um, pode ser de orgulho ou desafiador 

para o outro. Na o existe linearidade, mas sim contradiço es. Ou seja, na o ha  previsibilidade 

das dimenso es subjetivas desencadeadas no decorrer da histo ria de vida de cada 

indiví duo (Yunes & Szymanski, 2001). Por essas razo es, abordar a resilie ncia na 

perspectiva complexa na o se trata somente de uma escolha, mas um reconhecimento dos 

limites e ate  inadequaça o do paradigma tradicional para produzir uma inteligibilidade 

sobre um mundo no qual os feno menos na o respondem inteiramente aos ca nones do 

modelo hegemo nico de cie ncia. 

 

2.2.2. Resiliência em uma Perspectiva Complexa e os Tutores de Resiliência 

 

Um dos precursores e principais responsa veis por incentivar e articular o conceito 

de resilie ncia psicolo gica no panorama teo rico da psicana lise atual foi o Prof. Boris 

Cyrulnik3. Em suas confere ncias e livros, reuniu tanto depoimentos de personalidades 

traumatizadas, como de pacientes tratados em sua clí nica, escrevendo particularmente 

sobre o que viveu como experiencia pessoal. Presenciou os pais e familiares serem 

deportados, passou por va rios abrigos e orfanatos. Vencedor na vida, especializou-se em 

conhecer melhor o comportamento humano, principalmente o de indiví duos 

traumatizados. 

Boris Cyrulnik salienta que ha  uma distinça o entre comportamentos adaptativos e 

resilientes. E  comum no ser humano o desenvolvimento de estrate gias de adaptaça o a s 

 
3 Me dico, etologista, neurologista e psiquiatra france s. Considerado um dos maiores expoentes mundiais em teoria e 
pra tica da resilie ncia. 

 



35 

perturbaço es po s-trauma ticas que reduzem a dor e o sofrimento. Contudo, essa adaptaça o 

pode se tornar muito a rdua para um indiví duo quando este se submete ao agressor, 

silencia, procura esquecer, fecha-se em si mesmo ou mergulha na delinque ncia. Qualquer 

pessoa pode tornar-se resiliente, desde que lhe sejam disponí veis o que Cyrulnik 

denomina de tutores de resilie ncia (Souza & Almeida, 2009). 

O autor defende que um indiví duo pode alcançar o controle sobre o trauma de que 

foi ví tima e transforma -lo em um acontecimento aceito por ele e pela sociedade atrave s 

das palavras, das pra ticas polí ticas, da aça o social e, principalmente, da arte. Va rias 

pa ginas sa o dedicadas a s manifestaço es artí sticas como tutoras de resilie ncia e, atrave s 

da criatividade (que na o deve ser reduzida a lazer), o indiví duo e  capaz de criar um novo 

mundo para mudar aquele que o faz sofrer. Segundo o autor, a arte e , portanto, “uma 

pressa o para lutar contra a angu stia do vazio suscitada por nosso acesso a  liberdade que 

nos da  o prazer de criar.” (Cyrulnik, 2006). 

Qualquer pessoa pode tornar-se resiliente, desde que estejam disponí veis o que 

Boris Cyrulnik denomina de tutores de resilie ncia. Estes podem ser um membro da 

famí lia, um vizinho, um professor, um amigo, ou quaisquer outras pessoas que auxiliem 

de alguma maneira um indiví duo traumatizado. Um simples gesto, muitas vezes 

imperceptí vel a s demais pessoas, pode ser um divisor de a guas para o indiví duo 

traumatizado. Boris Cyrulnik alimenta a esperança e aposta no domí nio das afetividades 

alargadas nesses tempos de racionalizaça o extrema, de supervalorizaça o da te cnica e de 

fluidez dos laços societais (Cyrulnik, 2004; F. C. S. Souza & Almeida, 2009). 

Boris Cyrulnik desenvolveu seu raciocí nio visando aprimorar a definiça o de 

resilie ncia e investigar suas condiço es de promoça o. Tal estrate gia demanda um olhar 

focado na o somente nos recursos pessoais do resiliente, mas tambe m a queles oferecidos 

pelas condiço es afetivas e socioculturais que o circundam. Em uma de suas definiço es 

mais famosas, o autor utiliza da linguagem metafo rica ao mencionar que resilie ncia e  “a 

arte de navegar nas torrentes”, construindo a imagem de uma pessoa que, ao sofrer um 

trauma, teria o curso de seu desenvolvimento forçado a um desvio repleto de 

adversidades, Cyrulnik pontua que, no caso do resiliente, a diferença residiria da condiça o 

singular de retomar o seu rumo com confiança e alegria, mesmo enfrentando severas 

dificuldades (Cyrulnik, 2004). 

O autor relacionou resilie ncia com a aquisiça o de recursos internos afetivos e 

comportamentais nos primeiros anos a  disposiça o de recursos externos sociais e 
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culturais. O autor acredita que, quem po de viver uma ligaça o afetiva de boa qualidade na 

infa ncia, possui melhor progno stico de desenvolvimento e maior resiste ncia em casos de 

infortu nio. Isso se da  pela possibilidade de aquisiça o de uma maneira positiva de entrar 

em contato com os adultos e enxergar neles segurança. Neste sentido, as relaço es 

familiares precisam ser encaradas como fundamentais na formaça o dos indiví duos, 

favorecendo a superaça o das crises. Portanto, tais indiví duos atuam como “tutores de 

resilie ncia” (Cyrulnik, 2004), um tutor afetivo que auxilia no desenvolvimento sadio e que 

assuma este papel significativo em uma dí ade com o indiví duo. 

O desenvolvimento da capacidade de identificaça o de problemas e situaço es 

estressoras, bem como a busca por opço es para resolve -los e , sem du vida, uma habilidade 

importante na vida, sendo considerada, portanto, uma preparaça o pre via para futuros 

desafios. Os fatores de proteça o sa o essenciais na modificaça o da resposta do indiví duo 

frente aos fatores de risco. Eles podem contribuir para a reduça o do impacto dos riscos, 

proporcionando confiança e desenvolvimento de autoestima e autoefica cia por meio de 

relaço es de apego seguras, criando oportunidades para revisar os efeitos do estresse 

(Assis et al., 2006). A soluça o de problemas e  uma das caracterí sticas da personalidade 

resiliente uma vez que o indiví duo resiliente consegue interagir e agir diante de situaço es 

adversas cotidianas, reconhecendo a dor e resolvendo o conflito de forma construtiva, ao 

contra rio do indiví duo que permanece estagnado diante de uma situaça o adversa ou de 

estresse (Pinheiro, 2004). Por essa raza o, um dos focos dos fatores de promoça o de 

resilie ncia deve ser o encorajamento e a autoconfiança, os quais esta o diretamente 

relacionados a  autonomia compreendida como um processo de desenvolvimento do 

indiví duo em relaça o a  sua capacidade de resolver problemas e de tomar deciso es e 

assumir responsabilidade, de forma cada vez mais consciente. 

A maturaça o po s-trauma tica altera o sabor e a percepça o do mundo, que se 

transforma em possibilidades e existe ncia criativa. Pore m, uma pessoa ferida e 

traumatizada pode abandonar-se a  sua solida o e facilmente evoluir para a agonia psí quica 

(Mattos, 2014). Dessa forma, a presença de um tutor de resilie ncia pode auxiliar na 

transformaça o do sofrimento em vito ria. Ao narrar essa histo ria, o indiví duo possibilita 

uma nova visa o dos acontecimentos e descobre outras possibilidades de narrativas de sua 

existe ncia. O mais poderoso fator de resilie ncia e  o encontro que estimula (Cyrulnik, 

2004).  
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2.2.3. Resiliência entre Universitários 

 

E  provavelmente nas organizaço es e instituiço es que os indiví duos vivem a maior 

parte de suas vidas, desenvolvendo as possibilidades para as realizaço es das fantasias 

humanas de conquista, de reconhecimento e de poder. Ainda, sa o nas instituiço es que 

tambe m surgem os sentimentos de fracasso, vulnerabilidade, rejeiça o e frustaça o. A 

carreira, a identidade profissional e acade mica passa a ser a grande fonte de refere ncia 

para a construça o social dos homens e de sua autoestima. Dessa forma, essa dimensa o 

passa pelo afetivo e pelo psicolo gico (Freitas, 2002). 

Compreender os processos envolvidos na resilie ncia acade mica pode fornecer 

ferramentas conceituais e teo ricas para auxiliar no rompimento do ciclo intergeracional 

de desempenho acade mico pobre, perspectivas de emprego escassas e pobreza cro nica. 

Ale m disso, o conhecimento sobre esse assunto pode proporcionar uma base so lida para 

o desenvolvimento de polí ticas e pra ticas eficazes para a promoça o da resilie ncia nesse 

ambiente (Benetti et al., 2017). 

Nessa linha de pensamento, e  importante que os universita rios se sintam seguros 

para assumirem riscos. Feedbacks significativos sa o essenciais para assegurar opinio es 

construtivas que os direcionem. Na o se trata apenas de apresentar a nota como resultado 

das avaliaço es, mas sobre como esta  o seu desenvolvimento no processo da aprendizagem 

(Benetti et al., 2017). Parte de ser resiliente e  ter uma boa sau de mental, e isso envolve o 

equilí brio de diferentes aspectos da vida. A sau de mental tambe m envolve a forma como 

pensamos e envolvemos a nossa capacidade de dar sentido realista e de reagir de forma 

significativa ao mundo que nos rodeia, afetando nossa capacidade de fazer escolhas e 

tomar deciso es (Gasparini et al., 2005). 

Embora na o haja antí doto garantido para sentimento de impote ncia e depressa o, 

ha  estrate gias que te m se mostrado eficazes em promover e reforçar a resilie ncia. Mesmo 

em meio a  trage dia, as pessoas podem mover-se em direça o a seus objetivos, dando um 

pequeno passo de cada vez. Durante um momento muito difí cil, apenas sair da cama e ir 

para a escola pode ser tudo o que um aluno consegue fazer. No entanto, mesmo que essa 

seja a u nica iniciativa, isso pode ajudar. Ale m disso, esses eventos podem, muitas vezes, 

proporcionar mudanças positivas, permitindo que a pessoa reorganize a vida e tenha 

vontade de seguir em frente (Benetti et al., 2017). 
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O elevado ní vel de exige ncia por leituras e produça o acade mica ve m trazendo para 

a maioria dos estudantes a sensaça o de na o ser capacitado para estas tarefas. Um estudo 

mostrou que a maior parte dos entrevistados relatou sentir um aumento significativo no 

desgaste fí sico e emocional por conta da necessidade de dedicaça o ao curso. Nesse mesmo 

estudo, para a totalidade dos alunos, o sentimento de culpa foi citado em algum momento. 

A culpa era expressa em situaço es de tempo livre ou lazer onde os estudantes culpavam-

se por na o estarem estudando (Rogge & Lourenço, 2015). Somam-se a esses fatores a 

pressa o pelo alto desempenho acade mico, a sobrecarga quantitativa e qualitativa de 

atividades acade micas, a privaça o de sono, a tensa o gerada pela expectativa de inserça o 

em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as incertezas quanto ao futuro e 

as dificuldades financeiras (Chaves et al., 2020). Ainda, muitos estudantes afirmaram 

preencher completamente seu tempo com os estudos e as outras responsabilidades, 

comprometendo inclusive o tempo antes dedicado ao descanso, ao sono e mesmo a s 

refeiço es, passando a considerar o “tempo extremamente escasso e valorizado” (Rogge & 

Lourenço, 2015).  

O ingresso no Ensino Superior, ao mesmo tempo em que e  marcado pelos 

sentimentos de satisfaça o, vito ria e expectativa de novos conhecimentos e vive ncias, pode 

tambe m dar lugar a inquietaço es, sensaço es de inadequaça o e dificuldades de adaptaça o 

a s novas exige ncias (Chaves et al., 2020).  Em pesquisa derivada do projeto PROCAD–

Amazonia: “Os Significados das Trajeto rias de Escolarizaça o de Jovens Estudantes 

Amazo nidas” concluí ram que o ensino superior se constitui como um marco importante 

na vida dos jovens, contribui para o desenvolvimento humano em sua integralidade. 

Entretanto, ao ingressar na universidade, o jovem encontra desafios para a sua 

permane ncia, como, renda insuficiente para manutença o da vida e dos estudos, 

dificuldades decorrentes processos dida ticos-pedago gicos e de processos da gesta o 

institucional, ale m de, preconceitos em relaça o ao ge nero e orientaça o sexual, que 

marcam essas trajeto rias. 

 Dados empí ricos consideraram a subjetividade dos sujeitos como fator 

determinante no enfrentamento das adversidades. A ana lise do conteu do das entrevistas 

sugeriu que a questa o da resilie ncia humana em estudantes se constitui de forma singular 

e e  suportada pelo sentido atribuí do individualmente ao diploma a ser conquistado, que 

pode proporcionar uma nova carreira mais alinhada aos seus valores pessoais (Rogge & 

Lourenço, 2015). 
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Outros estudos trazem reflexo es importantes sobre a resilie ncia como pra tica 

docente. Consideram o potencial de atuaça o dos professores como facilitadores da 

construça o de posturas e comportamentos resilientes na relaça o com os discentes, e 

chamam atença o tambe m para a interaça o existente entre as instituiço es, incluindo escola 

e famí lia. Esses estudos reafirmam que a resilie ncia associada a  educaça o resgata o 

aspecto da sau de, caracterizando o enfoque centrado na proteça o e na o no risco (Fajardo 

et al., 2013). 

E  importante enfatizar que desenvolver resilie ncia e  uma jornada pessoal. Assim, 

uma abordagem para a construça o de resilie ncia que funciona para um estudante, pode 

na o funcionar para outro. Se todo o seu esforço na o conseguir ajuda -lo, talvez seja hora 

de encaminha -lo para um psico logo ou outro profissional de sau de mental – algue m que 

possa auxilia -lo a fortalecer a resilie ncia e a perseverança durante os momentos de 

estresse ou trauma (Benetti et al., 2017). 

Para que haja o desenvolvimento de compete ncia, habilidades e estrate gias para o 

fortalecimento dos sujeitos resilientes no ambiente educativo, e  essencial privilegiar o 

presente e se atentar aos mecanismos de proteça o (Antunes, 2003). Podem ser citados o 

clima dialo gico, valorizaça o dos estudantes como protagonistas, trabalho coletivo, 

planejamento participativo, rotinas e atividades que va o ale m dos hora rios escolares, 

ressignificaça o do espaço fí sico da escola, dentre outros. Por isso, a transformaça o do 

espaço de aprendizagem em uma comunidade resiliente exige, sobretudo, um olhar atento 

do docente, pois ele pro prio precisa ir-se construindo como uma pessoa que dete m esse 

fator diferencial.  

 

2.3. Psicologia e Arte 

 

“A palavra arte vem do latim – ars, artis – raiz que originou 
artefato, artesa o e artifí cio. Com o passar do tempo, começou a 
se distinguir o fazer com arte do fazer te cnico. Com isso, obteve 
uma qualidade este tica, uma produça o com funça o meramente 
contemplativa, percebida sensorialmente, diferenciando-se do 
objeto puramente utilita rio” (Vivian & Trindade, 2003). 

 

Muitos autores consideram a arte como uma das principais formas de expressa o 

da humanidade. Alguns deles sugerem que a arte surgiu como um desdobramento das 

primeiras manifestaço es religiosas, estando na base da cultura e confundindo-se com a 

pro pria noça o de humanidade. Diante dessas condiço es e de sua importa ncia nos mais 
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diversos cena rios, a arte tem se convertido em objeto de investigaça o para estudiosos 

cla ssicos do psiquismo humano, como Freud, Jung, Perls e Vygotski (Silva & Viana, 2017). 

A arte tem se revelado um valioso instrumento para intervenço es nas a reas da 

psicologia social, escolar, organizacional, da sau de e hospitalar, mostrando-se um 

poderoso canal de expressa o da subjetividade humana. Individualmente ou em grupo, a 

arte permite acessar conteu dos emocionais e retrabalha -los atrave s da atividade artí stica. 

Uma infinidade de temas e aspectos das relaço es interpessoais em um grupo, expectativas 

profissionais, ge nero e sexualidade, identidade pessoal e coletiva, entre outros, podem ser 

abordados pelo psico logo atrave s da arte. Ale m disso, enquanto ferramenta, a arte 

propicia a ampliaça o das possibilidades de expressa o, indo ale m da abordagem 

tradicional que e  baseada na linguagem verbal (Reis, 2014). A Psicologia, ale m de 

possibilitar, tem tambe m o papel de contribuir para esse processo, promovendo o 

reencontro do indiví duo com as pro prias emoço es atrave s da catarse gerada nas diversas 

possibilidades artí sticas que a sociedade atual oferece. A arte “e  um meio de equilibrar o 

homem com o mundo nos momentos mais crí ticos e responsa veis da vida” (Faria et al., 

2019). 

 

“Compreendida como uma linguagem que tem sua ge nese nas 
relaço es sociais e que apresenta como peculiaridade a pote ncia 
de afetar os sujeitos pela via do sensí vel, a obra artí stica, por 
apresentar conteu dos e formas da cultura, por um lado, e por 
seu cara ter aberto, por outro, pode promover o estranhamento 
da realidade, que e  condiça o essencial para a atribuiça o de 
novos significados e sentidos em relaça o ao vivido” (Souza et al., 
2018). 

 

Vigotski afirma que a arte sempre implica em transformaça o, e enfatiza o seu 

sentido social quando diz que “a arte e  o social em no s [...]; quando cada um de no s 

vivencia uma obra de arte, converte-se em pessoal sem, com isso, deixar de continuar 

social”. O contato de cada indiví duo com uma mu sica, um poema ou um quadro implica 

uma apreciaça o que envolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais a partir de seus 

referenciais histo rico-culturais (Vigotski, 1999). O contato com a arte possibilita um outro 

olhar sobre si mesmo e o mundo, favorecendo novos processos mentais ao provocar 

diferentes formas de pensar e de ver o cotidiano. Dessa forma, a arte influencia nos 

aspectos afetivos, cognitivos, este ticos, sociais e culturais do indiví duo (Silva, 2004).  

O estudo do conceito de catarse para Vigotski revela a importa ncia da arte no papel 

de transcender as emoço es da vida cotidiana (Vigotski, 1999). Enquanto cie ncia voltada 
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ao desenvolvimento e a s relaço es humanas, ha  a necessidade de a Psicologia se apropriar 

do potencial da arte enquanto promotora de novas e transformadas relaço es do indiví duo 

consigo mesmo e com o meio, possibilitando novas formas de interagir, ser e sentir. A 

catarse promovida pelo encontro com a arte tem justamente esse potencial e oferece a 

possibilidade de estimular o desenvolvimento de novos sentidos e a ressignificaça o do 

indiví duo em seu contexto histo rico e cultural. Emocionar-se e reconhecer suas emoço es 

por meio da arte implica considerar a integralidade do indiví duo enquanto um ser 

pensante que age e sente e, por meio da catarse de suas emoço es, e  capaz de transformar 

o pro prio meio e a si mesmo (Faria et al., 2019). 

 
“E  pela pote ncia de colocar o sujeito em estado contemplativo 
que a vive ncia este tica, ao incorporar e transcender a vive ncia 
cotidiana, promove o desenvolvimento de formas mais 
complexas de relaça o com o mundo, possibilitando o 
desenvolvimento de aço es dirigidas a  transformaça o de sua 
realidade” (Vigotski, 1999). 

 

A arte permite ao indiví duo equilibrar-se com o mundo nos momentos crí ticos de 

tensa o, sendo considerada “a mais importante concentraça o de todos os processos 

biolo gicos e sociais do indiví duo na sociedade” (Vigotski, 1999). Assim, a arte agrega a  

Psicologia sua potencialidade na o somente de afetar, mas tambe m promover 

transformaço es sobre a aça o humana a partir da ressignificaça o da realidade, agora visto 

sob uma nova perspectiva. Atrave s da arte, o contato do indiví duo com suas questo es e  

favorecido por um meio criativo, e na o apenas dando forma a um determinado conteu do 

subjetivo. A linguagem artí stica reflete experie ncias interiores, proporcionando uma 

ampliaça o da conscie ncia acerca dos feno menos subjetivos (Reis, 2014). 

O fator crucial esta  fundado na importa ncia de se pensar em como a arte pode 

auxiliar no processo de bem-estar subjetivo, sendo uma ferramenta valiosa para a sau de 

mental. A partir de suas manifestaço es, o indiví duo pode fazer uso da arte para abordar 

temas variados, sentimentos e emoço es humanas, que conectam os artistas e os 

apreciadores. 

 

2.3.1. História do Coral “Canta Junto” 

 

O Projeto Coral “Canta Junto” iniciou suas atividades em agosto de 2018 como 

Projeto de Extensa o na Faculdade de Psicologia. Surgiu da demanda por espaços de 



42 

integraça o e de promoça o de atividades criativas e promotoras de sau de, visando 

minimizar o estresse e adoecimento decorrente da natureza da atividade acade mica para 

alunos, professores e te cnicos. O adoecimento emocional entre alunos tem crescido, bem 

como o sofrimento relacionado ao trabalho afetando os servidores (docentes e te cnicos). 

Tais situaço es tem sido foco de pesquisas que buscam conhecer as causas e meios de 

combater o adoecimento/sofrimento. A perspectiva do Coral e  que as pessoas esta o em 

constante desenvolvimento e sa o capazes de transformar a si pro prias e seu meio social 

atrave s das atividades que realizam, incluindo as atividades artí sticas. Por meio do Coral 

pretende-se continuar promovendo sau de, bem-estar e ví nculos na comunidade 

acade mica, impactando positivamente as trajeto rias dos estudantes, bem como 

produzindo conhecimento em conjunto com os participantes. 

O Coral “Canta Junto” e  dotado de recursos que promovem integraça o social, 

pertencimento, bem-estar e fortalecimento do autoconceito individual e coletivo. Por isso, 

emerge enquanto possibilidade de transformaça o ao valorizar a expressa o criativa e 

esponta nea, reconstruindo o sentido de participaça o social, ale m do desenvolvimento de 

habilidades e canalizaça o de energia de modo orientado e construtivo. O efeito positivo 

da atividade vem sendo reportado pelos participantes desde o iní cio de suas atividades, 

somando experie ncias promotoras de bem-estar subjetivo a  vida dos participantes 

(Sampaio & Resende, 2019).  

A metodologia do Coral “Canta Junto” e  centrada nos princí pios de integraça o, 

participaça o, cooperaça o, conhecimento de si, alteridade, autoria/autonomia e 

solidariedade. Os ensaios ocorrem semanalmente, havendo reunio es de estudo sobre 

Psicologia, Arte e Intervença o. Apresentaço es nas comunidades acade mica e externas 

fazem parte das atividades regulares.  

A pra tica de canto-coral e  uma das mais remotas formas de integraça o social: pode 

ser realizada em contextos diversos, inclusive no ambiente universita rio, como e  o caso 

do Coral “Canta Junto”. O objetivo desta atividade na o e  a formaça o musical, mas 

proporcionar uma experie ncia coletiva e participativa, contribuindo para a integraça o de 

va rios processos (Pereira & Vasconcelos, 2007). Juntamente com a importa ncia da mu sica 

e do canto-coral no a mbito do lazer, o Coral “Canta Junto” se apresenta como uma 

alternativa promissora para atender ao interesse cultural e artí stico dos participantes, 

ale m de representar um potencial recurso para a promoça o de resilie ncia. Pesquisas 

mostram que os indiví duos que participam de atividades de canto amador visam apenas 
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a  busca do prazer, considerando-a como uma pra tica terape utica. No entanto, ale m do 

bem-estar sociocultural, o canto-coral representa um excelente exercí cio para o 

desenvolvimento fí sico, respirato rio e auditivo (Rocha et al., 2007). 

O Coral “Canta Junto” iniciou em 2018 com a participaça o de 34 integrantes, sendo 

estes discentes e docentes de Psicologia, egressos, Te cnicos Administrativos em Educaça o 

(TAE) e integrantes de outras unidades da UFAM, ale m de participantes externos.  

Em decorre ncia da pandemia, em 2020 o Coral teve suas atividades presenciais 

suspensas, como ensaios e apresentaço es. Alguns encontros virtuais possibilitaram 

minimizar a saudade e, felizmente, atualmente o projeto esta  renascendo, assim como a 

UFAM, o que nos enche de esperança de que bons tempos esta o voltando. Atualmente o 

Coral encontra-se em plena atividade, contabilizando mais de 20 apresentaço es para o 

pu blico (UFAM e pu blico externo) desde sua criaça o. A crescente demanda por ensaios, 

inicialmente em periodicidade quinzenal, chegou a alcançar dois ensaios semanais devido 

a  solicitaça o dos pro prios participantes, dado o envolvimento e bem-estar 

proporcionados pela atividade.  

Os relatos da comunidade da Faculdade de Psicologia, participantes ou na o, 

corroboram a dimensa o positiva que o Coral produz, a exemplo de relato de docentes 

sobre percepça o de melhoria, bem-estar e participaça o ativa dos alunos que integram o 

projeto, em contraponto aos indicadores de adoecimento nos alunos que atualmente 

preocupam os professores. 

Diante dos resultados positivos que a atividade vem reunindo atrave s de relatos 

diretos e depoimentos de terceiros acerca dos resultados na produça o do bem-estar e 

integraça o, esforços na o ve m sendo medidos para consolida -lo como um espaço de sau de 

aberto a participantes de outras unidades acade micas e externos a  UFAM, servindo 

tambe m como espaço de formaça o a alunos extensionistas acerca de possibilidades 

interventivas em arte e psicologia. 

Estudos apontam que um sentimento de pertencimento a uma comunidade e a 

autoconfiança fortalecem as pessoas de modo que consigam encarar de forma mais 

positiva as situaço es adversas (Berndt, 2018). Dessa forma, o Coral “Canta Junto” pode 

representar uma ferramenta alternativa de promoça o de resilie ncia em seus integrantes, 

refletindo nas percepço es das situaço es problema ticas e no enfrentamento de desafios 

possí veis de serem superados no ambiente acade mico. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi baseada na abordagem qualitativa. Metodologias qualitativas te m 

sido amplamente utilizadas em pesquisas pois possibilitam ana lises aprofundadas dos 

borgesestudos de caso e mu ltiplos casos em recortes transversais e longitudinais. Neste 

trabalho o enfoque esta  no narrar das experie ncias no Coral e na UFAM, produzindo 

experie ncias este ticas (de si, do outro e do mundo) enquanto a narrativa e  contextualizada 

(Borges et al., 2016). 

Esta pesquisa encontra-se vinculada ao Projeto de Extensa o PACE (Programa 

Atividade Curricular de Extensa o): Coral “Canta Junto”, da Faculdade de Psicologia 

(FAPSI), sob a coordenaça o da Profa. Dra. Cla udia Regina Branda o Sampaio, que tambe m 

integra o Projeto de Pesquisa PROCAD–Amazo nia (Programa Nacional de Cooperaça o 

Acade mica): “Os Significados das Trajeto rias de Escolarizaça o de Jovens Estudantes 

Amazo nidas”, apoiado pela Coordenaça o de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní vel 

Superior (CAPES), vinculada ao Ministe rio da Educaça o, com iní cio em 2018 e te rmino em 

2023. Esse Projeto de Pesquisa PROCAD-Amazo nia e  uma parceria e iniciativa de docentes 

e pesquisadoras de tre s universidades (UFAM, UNIR e UnB), que viram a necessidade de 

compreender como os estudantes da Amazo nia, em especial dos Estados do Amazonas e 

Rondo nia significam suas trajeto rias de escolarizaça o na universidade e firmaram uma 

parceria acade mica de estudos, pesquisas e formaça o; considerando que a psicologia 

enquanto campo de conhecimento pode produzir subsí dios para a construça o de polí ticas 

educacionais inclusivas que considerem as dimenso es socioculturais e o reconhecimento 

das culturas e formas de viver em comunidades tradicionais da Regia o Amazo nica (Silva, 

Barbato, Urnau, Zibetti & Pedroza, 2018).   

 

3.1. Participantes e Local da Pesquisa 

 

Foram entrevistados 2 (dois) participantes do Coral “Canta Junto”: Ellie e Joa o 

(nomes fictí cios). Ellie ja  e  formada em Psicologia pela UFAM, e Joa o atualmente cursa o 

oitavo perí odo do mesmo curso, tambe m na UFAM. Ellie nasceu e se criou na cidade de 

Manaus/AM, e Joa o e  natural da cidade de Manicore /AM, vivendo atualmente em Manaus 

para cursar a graduaça o. A escolha dos participantes foi baseada (i) na concorda ncia dos 

mesmos em participar da pesquisa, (ii) na condiça o de serem participantes por, no 



45 

mí nimo, 3 (tre s) meses do Coral “Canta Junto”. As participaço es foram volunta rias e 

respaldadas pela garantia do anonimato e do acesso aos resultados da pesquisa.  A 

pesquisa foi realizada de forma presencial na UFAM e conduzida pelo mestrando. 

 

3.2. Procedimentos para a Construção e Análise dos Dados e Conhecimentos 

Construídos 

 

Na primeira fase, apo s revisa o teo rica, definiça o do projeto e defesa de 

qualificaça o, a pesquisa seguiu para a fase de coleta de dados. Neste momento os 

estudantes participantes do Coral “Canta Junto” foram convidados para participar da 

pesquisa via convite direto. Apo s o aceite, a pesquisa foi desenvolvida em dois momentos 

de entrevista: 

(i) A primeira entrevista foi narrativa oral, de modo presencial, utilizando-se um 

gravador de voz, de forma que os participantes pudessem relatar sua histo ria de vida, 

trajeto ria acade mica e sua experie ncia enquanto participante do Coral. O ge nero 

entrevista narrativa e  definido como sendo uma entrevista com perguntas abertas e uma 

forma de encorajar os entrevistados, possibilitando o relato de seus pensamentos e 

opinio es. As entrevistas narrativas sa o infinitas em sua variedade. Parece existir em todas 

as formas de vida humana uma necessidade de contar, sendo uma forma elementar da 

comunicaça o humana e, independentemente do desempenho da linguagem estratificada, 

e  uma capacidade universal (Jovchelovitch & Bauer, 2002). Entrevistas narrativas abertas 

objetivam que o narrar seja livre pelo participante, com perguntas introduzidas para que 

o participante continue falando mais sobre o relato de sua vida a partir de perguntas 

motivadoras. Na presente pesquisa as perguntas foram: “Conte sua histo ria de vida, como 

foi chegar ate  aqui, na Universidade?” O coral contribuiu para o desenvolvimento da 

resilie ncia?” “De que forma sua participaça o no Projeto Coral “Canta Junto” contribui ou 

contribuiu em sua jornada acade mica? “Voce  acredita que se tornou resiliente durante a 

graduaça o? Outras questo es tambe m foram inseridas para facilitar a compreensa o, a 

depender da narrativa: “Voce  pode me contar um exemplo disso?”, ou “Voce  poderia 

comentar mais sobre isso?” 

(ii) Ao final da entrevista foi agendado um segundo hora rio para a realizaça o da 

entrevista mediada por objeto, sendo solicitado ao participante que apresentasse no 
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segundo encontro imagens e/ou objetos que tenham significado em sua participaça o no 

Coral e enquanto universita rio. 

As ana lises dos resultados das entrevistas foram realizadas a partir da Ana lise 

Tema tica (Braum & Clarke, 2006), uma abordagem metodolo gica desenvolvida para 

analisar dados qualitativos, como entrevistas, dia logos e textos escritos, com o objetivo 

de identificar temas e significados compartilhados pelos participantes. As seis fases da 

Ana lise Tema tica indicadas por Braun e Clarke (2006), sa o: 1) familiarizaça o com os 

dados; 2) geraça o co digos iniciais; 3) busca de temas; 4) revisa o de temas; 5) definiça o e 

nomeaça o de temas e 6) produça o do relato rio. 

A Ana lise Tema tica e  baseada na ideia de que as interaço es sociais sa o construí das 

por meio do dia logo, e que as trocas de significados e perspectivas sa o fundamentais para 

compreender os feno menos sociais e psicolo gicos (Destri; & Marchezan, 2021). 

 

3.4. Aspectos Éticos 

 

Este projeto preve  aprovaça o pelo comite  de e tica em pesquisa da UFAM 

(CEP/UFAM), e integra o Projeto PROCAD “Trajeto rias de Escolarizaça o de Jovens 

Estudantes Amazo nidas” e encontra-se aprovado (CAEE 15366619.1.1001.5020), sendo 

desenvolvido com base nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Sau de, Resoluça o 466/12, e 

atendeu as exige ncias e ticas e cientí ficas fundamentais: Comite  de E tica e Pesquisa, TCLE, 

confidencialidade e a privacidade dos dados. 

Todos os cuidados foram tomados com relaça o aos possí veis constrangimentos ou 

desconforto durante o desenvolvimento da pesquisa aos participantes e, nesse caso, o 

pesquisador, enquanto psico logo, estava preparado para suspender a aplicaça o das 

entrevistas e realizar acolhimento e, se necessa rio, encaminhamento para o setor 

psicossocial da universidade, visando o bem-estar dos mesmos. Desta forma, os 

participantes poderiam se retirar da pesquisa a qualquer momento, resguardado o direito 

de devolutiva aos resultados da pesquisa. Tais procedimentos na o foram necessa rios. 
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3.5. Benefícios da Pesquisa 

 

Compreender as trajeto rias universita rias dos participantes do Coral “Canta 

Junto”, as possí veis adversidades impostas no dia a dia e de que forma essas adversidades 

podem impactar na sua vida acade mica. A presente pesquisa permitiu a avaliar se a 

participaça o dos entrevistados no Coral contribuiu para que eles conseguissem vivenciar 

esse momento com promoça o de resilie ncia.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse capí tulo e  dedicado a  Ana lise Tema tica das entrevistas realizadas com os 

participantes do Coral Canja-Junto, Ellie e Joa o, baseando-se no fundamento de que as 

interaço es sociais sa o construí das por meio do dia logo, e que as trocas de significados e 

perspectivas sa o fundamentais para compreender os feno menos sociais e psicolo gicos. 

Ela se inspira na teoria dialo gica do linguista russo Mikhail Bakhtin, que enfatiza a 

importa ncia do contexto social e da interaça o no processo de significaça o (I. A. Machado, 

1996). 

Transcriço es de trechos relevantes das entrevistas foram analisados, sendo enta o 

identificadas unidades de sentido nos dados, como palavras ou trechos de texto. A partir 

dessas unidades de sentido, foram identificados diferentes temas (Carlucci et al., 2011), 

entendidos como padro es de significado que se repetem ao longo das interaço es e 

revelam aspectos importantes da experie ncia dos entrevistados. Os temas sa o 

construí dos por meio do dia logo entre os participantes e sa o influenciados pelo contexto 

social, histo rico e cultural em que ocorrem. A ana lise tema tica tambe m enfatizou a relaça o 

entre os temas identificados e os valores, crenças e ideologias dos participantes, sendo 

possí vel tentar compreender como os significados compartilhados se relacionam com os 

eventos estressores no Ensino Superior experienciados de diferentes maneiras pelos 

estudantes. 

O dialogismo implica que, ao participar de diferentes interlocuço es e interaço es 

sociais, a pessoa se depara com uma diversidade de vozes, ideias e perspectivas. Nesses 

encontros, ela constro i e atualiza significados que esta o intrinsecamente ligados a valores, 

crenças, ideias e pra ticas que foram produzidas ao longo da histo ria coletiva e pessoal. 

Essa constante negociaça o e troca de significados possibilita a construça o da 

singularidade de cada indiví duo (Carlucci et al., 2011). E  importante ressaltar que o 

contexto sociocultural desempenha um papel fundamental nesse processo. O contexto e  

composto por um conjunto de signos e sí mbolos que mediam a construça o de significados, 

tanto no modo de agir quanto no modo de sentir. Esses signos sa o produto das interaço es 

sociais e sa o compartilhados culturalmente, representando as normas, valores e 

expectativas presentes na sociedade. Nas relaço es socioculturais, sa o produzidas 

ferramentas e signos mediadores que oferecem suporte aos interlocutores na busca por 

suas pro prias satisfaço es e na transformaça o de si mesmos, do outro e dos contextos em 
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que vivem. Essas ferramentas podem assumir diferentes formas, como a linguagem, os 

sí mbolos, as pra ticas culturais e os sistemas de significados compartilhados. Por meio 

dessas ferramentas mediadoras, as pessoas podem expressar suas experie ncias, 

compreender o mundo ao seu redor e se relacionar com os outros. Essa interaça o 

constante entre os indiví duos e o contexto sociocultural gera um processo dina mico de 

construça o de significados, em que tanto a cultura influencia a forma como as pessoas 

interpretam o mundo, quanto as pessoas contribuem para a transformaça o e evoluça o da 

cultura. Assim, o dialogismo e o contexto sociocultural esta o intrinsecamente interligados, 

formando uma teia complexa de significados compartilhados e em constante 

transformaça o. Essa compreensa o nos ajuda a reconhecer a importa ncia das interaço es 

sociais, das trocas de ideias e das influe ncias culturais na construça o da identidade 

individual e coletiva. 

 

4.1 Análise Temática das Entrevistas 

 

Os resultados da ana lise tema tica das entrevistas foram organizados em 

categorias, a partir do relato dos participantes, a saber: 

 

• Ingresso na Universidade: (i) Escolha do curso de graduaça o e (ii) Trajeto rias e 

desafios da Graduaça o; 

• Coral “Canta Junto”: Ingresso, experie ncias e importa ncia; 

• Tutores de Resilie ncia: pessoas que estavam ao lado desses estudantes durante 

essa trajeto ria e que, de alguma forma, atuaram como suporte emocional. 

• Objetos significativos e simbo licos nos processos de resilie ncia: essa categoria foi 

elaborada a partir da Entrevista Mediada por Objeto, pois ressaltou a importa ncia 

de um objeto no processo de resilie ncia, de forma individual e subjetiva. 

 

4.1.1. Ingresso na Universidade 

 

A escolha do curso de graduaça o e  um momento crucial na vida do estudante 

universita rio, pois define o campo de conhecimento no qual ele se aprofundara  nos 

pro ximos anos. Nesse processo, e  fundamental levar em consideraça o uma se rie de 

fatores, como afinidade com a a rea, perspectivas de mercado, habilidades pessoais e 
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interesses individuais. Ale m disso, e  importante refletir sobre os objetivos de carreira a 

longo prazo, e como o curso escolhido pode contribuir para alcança -los. Com uma decisa o 

bem fundamentada, e  possí vel iniciar a trajeto ria acade mica com entusiasmo e motivaça o, 

buscando adquirir o conhecimento necessa rio para atuar na a rea desejada. 

A universidade e  um ambiente crucial para o crescimento e desenvolvimento do 

indiví duo, pois proporciona a expansa o de habilidades e compete ncias tanto no a mbito 

profissional quanto pessoal (Arin o & Bardagi, 2018). O perí odo universita rio e  

caracterizado por particularidades e representa uma fase de transiça o e transformaça o 

na vida do estudante enquanto indiví duo (Arnett, 2007). A forma como o conceito de 

resilie ncia e  discutido em relaça o a  educaça o varia de acordo com a realidade 

socioecono mica de cada paí s, contextualizando os principais problemas identificados 

nessa tema tica (Fajardo et al., 2013). Diante do exposto, ainda e  preciso considerar que o 

processo de ingresso no Ensino Superior e  frequentemente complexo e marcado por um 

perí odo de vulnerabilidade. Ale m das dificuldades para ingressar na universidade  e todas 

as questo es intrí nsecas a  exclusa o social, a rotina acade mica e a permane ncia dos 

estudantes podem ser afetadas por diversos obsta culos e desafios (Dias et al., 2019, 

Resende, Ferreira, Silva & Barbato, 2022 ). 

Dentro dessa tema tica do contexto universita rio e da importa ncia da universidade 

para o crescimento e desenvolvimento do indiví duo, Ellie relatou que seu pai dizia 

rotineiramente que a educaça o seria uma possibilidade de mudança na vida dela, e que 

esse deveria ser sempre o seu foco. No relato da entrevista, Ellie compartilha sua 

experie ncia em relaça o a  escolha do curso de Psicologia e a conquista de uma aprovaça o 

no processo seletivo. 

A entrevista revelou aspectos emocionais e cognitivos vivenciados por Ellie 

durante esses momentos importantes de sua vida. Inicialmente, a entrevistada 

mencionou uma amiga que sugeriu que ela considerasse estudar Psicologia. Essa 

indicaça o despertou o interesse da entrevistada, que reconheceu a Psicologia como uma 

a rea da sau de e passou a cogita -la como uma possí vel escolha profissional. Em seguida, a 

entrevistada descreveu um episo dio em que estava aguardando o resultado do processo 

seletivo relacionado a  admissa o no curso de Psicologia. Ela mencionou que o momento 

era cao tico, com muitas pessoas acessando o site para descobrir os resultados. A 

entrevistada relatou que sua ma e foi a primeira a visualizar o resultado e informou que 

ela havia sido "convocada", embora a entrevistada na o tivesse compreendido inicialmente 
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o significado exato dessa informaça o. Nesse ponto da entrevista, Ellie compartilhou a 

experie ncia de ler o resultado da amiga, que na o havia sido aprovada no processo seletivo. 

Atrave s dessa comparaça o, a entrevistada entendeu que a ause ncia de mença o negativa 

em seu pro prio resultado indicava a aprovaça o. Esse momento foi marcado por uma 

explosa o de emoça o e alegria, expressa pelo seu entusiasmo ao comunicar a notí cia a  ma e. 

 

“E aí, uma amiga, minha melhor amiga da época, virou um dia pra mim e falou assim:  Por 

que você não faz Psicologia?  E eu fiquei: Psicologia?  Uma área da saúde! É, pode ser!” 

 

“Quem olhou o resultado...porque no dia é o caos de todo mundo entrando no site pra tentar 

descobrir e aí quem, quem conseguiu ver o resultado primeiro foi minha mãe e tava lá 

aprovado, aprovado não, eles falam... é convocado, admitido, alguma coisa assim do tipo, e 

eu lembro de ler aquilo e não entender. Eu falei: Eu passei ou eu não passei? O que isso 

significa?” 

 

“E aí a gente conseguiu ver o resultado da minha outra amiga que não passou, e ela falou: 

Significa que você passou, porque aqui não está escrito outra coisa. Então, aí eu falei: Cara, 

eu passei! Mãe, eu passei!” (Ellie) 

 

A entrevista possibilitou a identificaça o das emoço es da entrevistada, como a 

surpresa inicial diante da sugesta o de estudar Psicologia, a ansiedade durante a espera 

pelo resultado e a felicidade intensa ao confirmar sua aprovaça o. Ale m disso, e  possí vel 

perceber sua necessidade de validar e compreender o resultado atrave s da comparaça o 

com a amiga. Esse relato evidenciou a importa ncia emocional desses eventos 

significativos na vida da entrevistada. A escolha de uma carreira e a conquista de uma 

aprovaça o acade mica sa o momentos que envolvem expectativas, incertezas e 

sentimentos de realizaça o pessoal. A narrativa tambe m destacou a releva ncia do suporte 

social, representado pela amiga que sugeriu a Psicologia, e pela ma e, que compartilhou a 

notí cia da aprovaça o. Dessa forma, esse trecho da entrevista revelou aspectos emocionais 

e cognitivos envolvidos nesses eventos e evidenciou a importa ncia dos relacionamentos 

e do apoio social durante esses momentos-chave da vida de Ellie. 

A experie ncia de Joa o na escolha do curso de graduaça o foi diferente daquele 

vivenciada por Ellie. Joa o compartilhou sua experie ncia em relaça o a  escolha do curso de 

graduaça o durante o ensino me dio e sua jornada para ingressar na universidade. Atrave s 
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de sua narrativa, e  possí vel perceber as influe ncias e consideraço es que o levaram a optar 

pelo curso de Psicologia e a superar as possí veis objeço es familiares. Inicialmente, o 

entrevistado mencionou que, ao entrar no ensino me dio, começou a perceber suas 

habilidades e aptido es. Atrave s de conversas com pessoas pro ximas, ele recebeu 

orientaço es e conselhos, o que o ajudou a ter uma visa o mais clara sobre suas opço es 

acade micas. O entrevistado mencionou uma pessoa em particular com quem teve uma 

conversa significativa, e essa troca de informaço es foi crucial para sua tomada de decisa o. 

Durante o processo de exploraça o, Joa o buscou por informaço es adicionais que o levaram 

a se interessar ainda mais pela a rea. Apesar da empolgaça o do entrevistado, ele 

mencionou que, inicialmente, sua ma e na o ficou satisfeita com a ideia. No entanto, ao 

longo do tempo, ela acabou aceitando sua escolha pelo curso de Psicologia. Joa o relatou 

que, quando chegou o vestibular, decidiu tentar o ingresso no curso desejado. Ele 

mencionou que foi aprovado em um exame especí fico (PSC) e optou por na o utilizar a nota 

do Enem, pois ja  havia conquistado uma vaga no curso escolhido. 

 

“Quando chegou no ensino médio eu fui vendo que eu tinha algumas aptidões e, conversando 

com algumas pessoas, eu fui meio que orientado, né? Aí eu também tive uma conversa legal 

com ela, fui me interando sobre o curso, e gostei da proposta. Eu decidi tentar fazer quando 

chegou a época de vestibulares. A minha mãe não gostou muito da ideia, com o tempo ela 

acabou aceitando. Aí eu passei no PSC para fazer, aí acabei nem usando a nota do Enem, eu 

já tinha passado no curso que eu queria, então...” (Joa o) 

 

A entrevista com Joa o revelou o processo de exploraça o vocacional do entrevistado 

durante o ensino me dio. Ele foi influenciado por suas aptido es e pelas conversas com 

pessoas pro ximas, que o orientaram e forneceram informaço es valiosas sobre o curso 

desejado. Ale m disso, o entrevistado mostrou sua persiste ncia e determinaça o em seguir 

seu pro prio caminho, mesmo diante de alguma resiste ncia inicial da ma e. Essa narrativa 

ressaltou a importa ncia do autoconhecimento e da busca por informaço es relevantes ao 

escolher um curso universita rio. Ela tambe m destaca a influe ncia e o apoio social durante 

esse processo de tomada de decisa o, assim como a necessidade de negociaça o e aceitaça o 

mu tua dentro da famí lia. Dessa forma, esse trecho da entrevista apresentou a experie ncia 

de Joa o em relaça o a  escolha de um curso universita rio, destacando as influe ncias, as 

reflexo es pessoais e as consideraço es familiares envolvidas no processo, ale m de ilustrar 
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a importa ncia de explorar aptido es, buscar informaço es relevantes e superar possí veis 

objeço es na tomada de decisa o.  

O processo de escolha vocacional e  um momento crucial na vida de cada indiví duo, 

como visto nos dois participantes da pesquisa, pois envolve a decisa o de qual carreira 

seguir e, consequentemente, definir o caminho a percorrer em termos de trabalho e 

realizaça o pessoal e profissional. O primeiro passo nesse processo e  entender a si mesmo: 

conhecer suas habilidades, interesses, valores e personalidade e  fundamental para 

escolher uma carreira que esteja alinhada com o indiví duo. Muitas vezes as pessoas, por 

na o se conhecerem profundamente, ou por estarem em processo de autoconhecimento, 

na o se imaginam em determinadas profisso es. No entanto, quando uma pessoa externa 

aponta para uma determinada direça o ou sugere uma determinada profissa o (como 

aconteceu no caso da Ellie), tudo parece fazer sentido. Ainda, pode acontecer o contra rio 

(como no caso do Joa o), quando familiares ou pessoas pro ximas na o aceitam 

completamente a escolha. E  va lido ressaltar que o processo de escolha vocacional pode 

ser complexo e nem sempre linear.  

E  comum que o jovem sinta du vidas e inseguranças ao longo desse caminho. O 

importante e  manter a mente aberta e flexí vel para explorar diferentes possibilidades, na o 

se prendendo a expectativas externas ou presso es sociais, mas concentrando-se em 

encontrar uma carreira que seja significativa, gratificante e alinhada com o indiví duo. 

Ainda, tambe m e  importante ressaltar que a escolha vocacional na o e  definitiva. O mundo 

e os indiví duos esta o em constante transformaça o, e suas prioridades podem mudar ao 

longo do tempo, sendo perfeitamente plausí vel revisitar suas escolhas, adaptar-se e 

buscar novas oportunidades, caso julgue necessa rio. 

A escolha vocacional da psicologia ja  foi investigada desde diversas perspectivas, a 

saber: as motivaço es inconscientes, motivaço es verbalizadas, antecedentes familiares, 

valores e representaça o social da profissa o (Magalha es et al., 2001). A decisa o vocacional 

e  uma tarefa complexa e em constante evoluça o que se entrelaça com outras etapas do 

desenvolvimento pessoal, como a busca por uma identidade so lida e a formulaça o de um 

projeto de vida. Escolher uma carreira e  um processo que envolve a integraça o de 

emoço es, autoconhecimento e informaço es sobre diferentes ocupaço es (Freitas & 

Resende, 2020). Essa integraça o combina recursos intuitivos e racionais, buscando dar 

forma a  expressa o mais aute ntica do indiví duo. Os princí pios da lo gica racional na o sa o 

suficientes para lidar com uma decisa o que abrange a totalidade da personalidade. A 
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expressa o intuitiva desempenha um papel crucial, agindo como uma sonda que revela a 

individualidade emergente. Nesse sentido, a histo ria de vida de cada pessoa se torna o 

referencial essencial para uma nova direça o no seu desenvolvimento. 

Esse substrato u nico e inaliena vel deve ser respeitado e preservado como o 

contexto necessa rio para as escolhas que guiam o caminho de crescimento pessoal. Ainda, 

a perspectiva experiencial da indecisa o vocacional em adolescentes destaca a importa ncia 

de considerar as experie ncias e vive ncias desses jovens ao lidar com a escolha de uma 

carreira. A indecisa o vocacional e  uma fase natural nesse processo, na qual os 

adolescentes exploram diferentes opço es e buscam compreender melhor a si mesmos. 

Nesse perí odo, eles podem enfrentar dilemas, incertezas e ambiguidades sobre seu futuro 

profissional. E  fundamental proporcionar um ambiente de apoio e compreensa o durante 

esse processo de tomada de decisa o. Os adolescentes precisam de espaço para explorar 

suas paixo es, interesses e valores, ale m de terem acesso a informaço es sobre diferentes 

carreiras e oportunidades educacionais. Ao valorizar as experie ncias individuais e 

respeitar a singularidade de cada jovem, e  possí vel ajuda -los a construir uma visa o mais 

clara e aute ntica de si mesmos, auxiliando-os na escolha vocacional que seja coerente com 

sua identidade e aspiraço es (Magalha es et al., 1998).  

 

4.1.2. Trajetórias e Desafios da Graduação 

 

A trajeto ria na graduaça o e  um perí odo repleto de desafios e oportunidades de 

crescimento. Durante esse perí odo, os estudantes enfrentam uma carga acade mica 

intensa, lidam com prazos apertados, podem desenvolver projetos de pesquisa e 

participar de atividades extracurriculares. Ale m disso, a convive ncia com colegas de 

diferentes origens e a diversidade de ideias e perspectivas enriquecem o processo de 

aprendizado. No entanto, os desafios podem surgir na forma de dificuldades de adaptaça o, 

presso es por bom desempenho, conciliaça o de estudos e vida pessoal, e a incerteza sobre 

o futuro profissional. A perseverança, o gerenciamento do tempo, o apoio de professores 

e colegas, e a busca por recursos de apoio acade mico sa o fundamentais para superar esses 

desafios e aproveitar ao ma ximo a experie ncia na graduaça o. 

Nesse perí odo, e  comum que os alunos enfrentem desafios acade micos e vivenciem 

fracassos, e e  nesses momentos que a resilie ncia se torna ainda mais crucial. A capacidade 

de lidar com o fracasso, aprender com ele e seguir em frente e  fundamental para alcançar 
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o sucesso acade mico. Ale m disso, a resilie ncia desempenha um papel importante na 

graduaça o, pois ela auxilia no desenvolvimento de habilidades valiosas para a vida, tais 

como resoluça o de problemas, perseverança e autodisciplina. Essas compete ncias na o se 

limitam apenas ao ambiente universita rio, podendo ser aplicadas em diversas a reas da 

vida  (Teixeira et al., 2008). 

Nesse contexto, trechos da entrevista de Ellie foram marcados pelo 

compartilhamento de sua experie ncia durante os primeiros momentos de sua vida 

universita ria, envolvendo a integraça o com os colegas e o seu envolvimento em atividades 

estudantis. A entrevistada mencionou que uma colega havia sido aprovada na 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para o curso de Enfermagem, e que a UEA 

deu iní cio a s atividades acade micas antes da UFAM, o que despertou em Ellie o interesse 

em conhecer seus futuros colegas. No entanto, a entrevistada expressa frustraça o ao 

mencionar que ningue m do Centro Acade mico de Psicologia a procurou ou se aproximou 

dela durante a acolhida ou trote, resultando em um sentimento de falta de interaça o com 

estudantes de Psicologia. Ainda, durante o perí odo inicial do curso, ocorreu uma greve, e 

muitos estudantes desistiram da graduaça o. Nesse contexto, Ellie relata que se tornou 

Presidente Interino do Centro Acade mico de Psicologia, envolvendo-se ativamente nessas 

atividades durante a greve, compartilha esses fatos com risos, indicando uma mistura de 

surpresa e satisfaça o com a situaça o. Ale m disso, a entrevistada mencionou que tambe m 

se tornou representante de sala, mostrando sua pre -disposiça o em aproximar-se dos 

calouros. 

 

“E aí eu, minha colega que não passou aqui na UFAM, mas passou na UEA, pra a enfermagem 

e a UEA, começou um pouquinho antes da UFAM, naquela época. Eles tiveram tipo, uma 

acolhida, trote eu tava tipo: Eu quero issoooo! (empolgada)”. 

 

“Ninguém procurou (frustração) e eu não vi ninguém do Centro Acadêmico de Psicologia, eu 

não vi nenhum estudante de Psicologia, eu fiquei: Cara, eu quero conhecer meus colegas!” 

 

“Ai a gente, logo no início, teve uma greve e aí muita gente desistiu e aí foi se passando o 

tempo, durante o período da greve eu virei Presidente Interino do Centro Acadêmico, porque 

eu apareci muito no Centro Acadêmico durante o período da greve (risos).” 
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“E não, e também, eu era, eu virei representante de sala, então eu comecei com um 

representante, tipo me aproximei, logo que os calouros decidiram quem seriam os 

representantes de sala deles.” (Ellie) 

 

A entrevista revelou claramente a experie ncia da entrevistada em sua vida 

universita ria inicial, destacando sua empolgaça o em fazer parte do curso de Psicologia, 

sua frustraça o pela falta de interaça o com outros estudantes no iní cio e seu envolvimento 

em atividades estudantis, como o Centro Acade mico e a representaça o de sala. Esses 

foram os primeiros obsta culos encontrados por Ellie no contexto universita rio. A 

narrativa mostra a importa ncia da integraça o social e do envolvimento em atividades 

extracurriculares para a experie ncia universita ria. Ellie, ainda, demonstra uma atitude 

proativa ao assumir cargos de liderança, como a preside ncia interina do Centro 

Acade mico e a representaça o de sala. Essas posiço es possibilitaram o envolvimento mais 

ativo no ambiente acade mico e a oportunidade de conhecer seus colegas de curso. Dessa 

forma, a entrevista retratou a jornada inicial de Ellie na UFAM, destacando sua busca por 

integraça o social, seu envolvimento em atividades estudantis e sua experie ncia durante 

uma greve.  

Esses momentos iniciais sa o importantes para a construça o de redes sociais e do 

engajamento no ambiente acade mico, influenciando a experie ncia geral do estudante 

durante sua vida universita ria. As narrativas de Ellie va o em direça o a  realidade de que o 

processo de ingresso no Ensino Superior e  frequentemente complexo e marcado por um 

perí odo de vulnerabilidade (Dias et al., 2019). Todas as questo es intrí nsecas a  exclusa o 

social, a rotina acade mica e a permane ncia dos estudantes podem ser afetadas por 

diversos obsta culos e desafios, de forma subjetiva. A entrevista com Ellie foi interessante 

por mostrar quais foram esses obsta culos dentro da sua pro pria experie ncia. Estudos 

mostram que, na maioria dos casos, os estudantes enfrentam a dista ncia de suas 

refere ncias familiares e sociais, bem como as exige ncias pessoais, expectativas e o nus 

financeiros associados ao ambiente universita rio (Resende, Ferreira, Silva & Barbato, 

2022). Como resultado, os estudantes universita rios frequentemente experimentam 

ní veis significativos de estresse, ale m de enfrentar questo es psicolo gicas e fisiolo gicas 

decorrentes da transiça o entre a adolesce ncia e a vida adulta  (Arin o & Bardagi, 2018; 

Carvalho & Jezine, 2016; Dixe et al., 2010). 
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4.2. Ingresso no Coral “Canta Junto” 

 

Durante a graduaça o, o ingresso em atividades extracurriculares pode ser uma 

decisa o valiosa e significativa para os estudantes universita rios. Essas atividades 

oferecem uma oportunidade de se envolver em interesses ale m do currí culo acade mico, 

proporcionando uma variedade de benefí cios, inclusive o desenvolvimento da resilie ncia. 

Participar de atividades extracurriculares envolve a escolha de se dedicar a uma a rea 

especí fica de interesse, incluindo clubes, grupos de voluntariado, equipes esportivas, 

organizaço es estudantis ou ate  mesmo projetos individuais. Essas atividades 

complementam o aprendizado formal da graduaça o, permitindo que os estudantes 

expandam seus horizontes, desenvolvam novas habilidades e criem uma rede de contatos 

diversificada. 

Atividades extracurriculares que envolvem arte e criatividade te m sido reportadas 

no enfrentamento dos desafios da atualidade (Peres et al., 2018; Souza, Pontes, & Moura, 

2018). As atividades artí sticas desempenham um papel fundamental na integraça o social 

e socializadora, atendendo a  necessidade e importa ncia das interaço es humanas, 

especialmente quando fatores de risco se apresentam como desafios a  busca por 

superaça o. Entre essas atividades, destaca-se a pra tica do canto coral, uma das formas 

mais antigas de integraça o social. Essa pra tica pode ocorrer em diversos contextos, 

inclusive no ambiente universita rio, como e  o caso do Coral "Canta Junto". O objetivo 

central dessa atividade na o esta  na formaça o musical em si, mas sim em proporcionar 

uma experie ncia coletiva e participativa, promovendo a integraça o de diversos processos. 

No ambiente universita rio, o Coral "Canta Junto" se apresenta como um espaço onde 

estudantes e membros da comunidade acade mica podem se reunir para cantar em 

conjunto, independentemente de sua formaça o musical pre via. Essa atividade contribui 

para fortalecer os laços entre os participantes, proporcionar momentos de descontraça o 

e expressa o artí stica, ale m de criar um ambiente inclusivo e acolhedor (Sampaio & 

Resende, 2019). Essa atividade contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos 

participantes, incentivando a solidariedade, a comunicaça o efetiva e a valorizaça o das 

diferenças individuais. (Pereira & Vasconcelos, 2007).  

Uma das principais importa ncias das atividades extracurriculares no processo de 

resilie ncia esta  na oportunidade de enfrentar desafios diferentes dos encontrados no 

ambiente acade mico. Essas atividades muitas vezes demandam trabalho em equipe, 
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liderança, tomada de deciso es, resoluça o de problemas e habilidades de comunicaça o. Ao 

enfrentar esses desafios, os estudantes te m a chance de desenvolver resilie ncia 

emocional, adaptabilidade e capacidade de lidar com situaço es adversas. Ale m disso, as 

atividades extracurriculares podem fornecer um espaço seguro e acolhedor para os 

estudantes se expressarem, explorarem seus interesses e talentos, e encontrarem apoio 

social. A interaça o com colegas que compartilham interesses semelhantes e a 

oportunidade de colaborar em projetos podem ajudar a criar conexo es significativas e 

redes de apoio. Essas relaço es podem ser fundamentais durante perí odos de estresse 

acade mico ou pessoal, fornecendo suporte emocional, motivaça o e incentivo mu tuo. Ale m 

disso, o envolvimento em atividades extracurriculares pode enriquecer o currí culo e 

aumentar as chances de sucesso profissional apo s a graduaça o. A participaça o ativa 

nessas atividades demonstra habilidades transferí veis, como liderança, trabalho em 

equipe, organizaça o e comprometimento (Porto & Gonçalves, 2017). Essas compete ncias 

podem se tornar diferenciais valiosos ao procurar emprego ou ao se candidatar a 

programas de po s-graduaça o, proporcionando uma vantagem competitiva no mercado de 

trabalho. 

Ellie e Joa o, durante as entrevistas, relembraram seus ingressos no Coral “Canta 

Junto”. As entrevistas destacam a importa ncia do Coral na vida dos entrevistados durante 

a graduaça o. Ambos expressaram seu interesse pela mu sica e a decisa o de se envolverem 

com o Coral. No relato de Ellie, ela menciona que a ideia de ter um Coral na FAPSI foi 

apresentada pela Profa. Cla udia Sampaio em uma das u ltimas aulas. Ellie ficou 

entusiasmada com a proposta, pois sempre gostou de mu sica, e decidiu tentar o ingresso 

no Coral. Por sua vez, Joa o relatou que logo no iní cio de sua acolhida na UFAM, o Coral ja  

estava presente e a Profa. Cla udia Sampaio desempenhava um papel ativo em se 

comunicar com os novos estudantes. Para Joa o, o Coral foi uma forma de se sentir 

conforta vel e de vivenciar novas experie ncias naquele momento. Ele lembrou que a 

oportunidade de participar do Coral surgiu quando outras pessoas de sua turma tambe m 

decidiram se juntar ao grupo. 

 

“Quando eu tava terminando o quinto período de Psicologia... E aí que entra a... o Coral na 

minha vida! E aí a Professora Cláudia mencionou numa das últimas aulas que ela pensava 

em fazer um Coral na Faculdade e tal. Eu falei: Cara, que da hora! Eu sempre gostei de música 
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e tal, pô... vou, vou tentar. Quando... e eu só pensei no vou tentar, mas nunca conversei com a 

Professora Claudia a respeito disso, nunca, nunca falei com ela nem nada do tipo.” (Ellie) 

 

“(Hum...) Logo na minha acolhida o Coral participou, logo no primeiro dia que a gente chegou 

né, eu lembro que eu não conhecia nada na UFAM. A Professora Cláudia que é a pessoa que 

está à frente, estava sendo mais proeminente né, se comunicando com a gente que estava lá 

nos bancos. É algo que a gente se sente confortável de chegar, se aproximar e ir 

experimentando as coisas que estão ali, e o Coral foi isso para mim naquele momento. Aí, 

quando surgiu a possibilidade de entrar, acho que tipo outras pessoas da minha turma 

também entraram pro Coral e aí decidi um horário para ir.” (João) 

 

As entrevistas destacaram o Coral como uma atividade significativa durante o 

perí odo de graduaça o, proporcionando oportunidades de explorarem seu interesse pela 

mu sica, se conectarem com outras pessoas e experimentarem um senso de pertencimento 

na comunidade acade mica. A liderança da Profa. Cla udia foi mencionada como um 

elemento importante na criaça o e organizaça o do Coral, demonstrando o papel dos 

professores no estí mulo a  participaça o dos alunos em atividades extracurriculares. Esses 

relatos tambe m refletem a importa ncia do Coral como uma forma de expressa o e conexa o 

emocional. Tanto Ellie quanto Joa o descreveram o Coral como algo que lhes proporcionou 

conforto e uma oportunidade de explorar novas experie ncias. Essa atividade musical 

ofereceu um ambiente acolhedor onde eles puderam se aproximar de outras pessoas, se 

envolver em uma pra tica artí stica coletiva e se engajar em uma forma de expressa o 

emocional. Dessa forma, as entrevistas revelaram como o Coral se tornou uma parte 

significativa da experie ncia acade mica de Ellie e Joa o. Atrave s do Coral, eles encontraram 

um espaço para explorar sua paixa o pela mu sica, se conectar com colegas da UFAM e 

experimentar um senso de pertencimento na comunidade acade mica. Essas experie ncias 

destacam a importa ncia de atividades extracurriculares como o Coral, que podem 

enriquecer a vive ncia estudantil e promover o desenvolvimento pessoal e social dos 

participantes. 

Nesse contexto, as polí ticas pu blicas sa o importantes para a promoça o de 

resilie ncia em estudantes de graduaça o, pois elas podem fornecer o suporte necessa rio 

para que os estudantes superem desafios e alcancem seus objetivos acade micos (Yunes et 

al., 2018). Essas polí ticas podem ser implementadas em diferentes ní veis, desde a 

universidade ate  o Governo Federal. Em ní vel universita rio, as polí ticas pu blicas podem 
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incluir a criaça o de programas de mentoria, grupos de estudo, projetos de extensa o, 

recursos de sau de mental e atividades extracurriculares para promover a conexa o social 

entre os estudantes (Prata et al., 2020; Porto & Gonçalves, 2017). Essas polí ticas tambe m 

podem envolver o investimento em tecnologia de ponta e recursos educacionais para 

melhorar a qualidade da educaça o. No ní vel governamental, as polí ticas pu blicas podem 

incluir o investimento em educaça o de qualidade, que ofereça oportunidades iguais para 

todos os estudantes, independentemente de sua origem socioecono mica (Heringer, 2018; 

Perez et al., 2019). 

As polí ticas pu blicas tambe m podem ser direcionadas para o desenvolvimento de 

infraestrutura que facilite o acesso a  educaça o, como transporte pu blico e tecnologias 

digitais. Ale m disso, polí ticas de apoio ao mercado de trabalho podem ajudar os 

estudantes a encontrar empregos apo s a formatura e a obter a experie ncia profissional 

necessa ria para suas carreiras (Lopes, 2007). No geral, a implementaça o de polí ticas 

pu blicas pode ajudar a promover a resilie ncia em estudantes de graduaça o, fornecendo o 

suporte necessa rio para que eles possam enfrentar desafios e alcançar seus objetivos 

acade micos e profissionais. A promoça o da resilie ncia em estudantes e  fundamental para 

garantir que eles possam se adaptar a situaço es adversas e lidar com o estresse e a pressa o 

que surgem durante a vida universita ria (Fragelli & Fragelli, 2021). 

A conscientizaça o sobre os recursos disponí veis na universidade e  fundamental 

para garantir que os estudantes tenham acesso aos serviços e suportes necessa rios para 

enfrentar desafios acade micos e pessoais. Quando os estudantes esta o cientes dos 

recursos disponí veis, eles podem procurar ajuda e suporte quando necessa rio, o que pode 

ajuda -los a lidar melhor com o estresse acade mico e a manter um equilí brio sauda vel 

entre a vida acade mica e pessoal. Dessa forma, dentre os recursos disponí veis na 

universidade, os serviços de sau de mental e atividades extracurriculares sa o 

especialmente importantes (da Silva et al., 2011; Santos Silva et al., 2021). 

 

4.2.1. Vivência no Coral 

 

Os depoimentos de Joa o e Ellie destacaram a importa ncia do envolvimento com o 

Coral e como essa atividade foi significativa em suas vidas durante a graduaça o. Para Joa o, 

o Coral e  um espaço de alegria, tranquilidade e bem-estar, descrevendo sua experie ncia 

como um momento de paz e relaxamento. Joa o destacou que sempre gostou de estar nos 
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ensaios e apresentaço es, e que isso era uma escolha pessoal, na o uma obrigaça o. Essa 

afirmaça o evidencia o impacto positivo do Coral em sua vida, proporcionando um 

ambiente de prazer e satisfaça o. Atrave s dessa atividade, Joa o encontrou um espaço para 

se concentrar no momento presente e desfrutar dos benefí cios emocionais que a mu sica 

e a participaça o no Coral passaram a oferecer. 

Por sua vez, Ellie mencionou uma mu sica especí fica, "Stand by Me", que marcou 

sua experie ncia no Coral. Ela descreveu esse momento como algo muito marcante, pois 

representou sua reconexa o com a FAPSI e a sensaça o de ser acolhida novamente. Ellie 

destacou que, a partir desse momento, passou a frequentar todos os ensaios, 

demonstrando o quanto a participaça o no Coral se tornou importante em sua vida 

acade mica e pessoal. A mu sica atuou como uma ferramenta de aproximaça o e 

reestabelecimento de sua conexa o com a UFAM, proporcionando-lhe um senso de 

pertencimento a uma comunidade na qual se sentia conforta vel e acolhida. 

 

“Eu sou muito de estar focado no momento em que eu estou, mas era um espaço de alegria, 

de tranquilidade, eu acho que de paz, de relaxamento de bem-estar geral. Era uma coisa 

(risos) que eu sempre gostei de estar, nunca fui obrigado, sempre gostei de estar tanto nos 

ensaios quanto nas apresentações.” (João) 

 

“Se eu não me engano era “stand by me”, a primeira... foi a primeira música que eu aprendi 

no Coral. E isso é... (pausa) foi muito, muito marcante pra mim na época tá ali, me apresentar, 

e eu voltei a me sentir acolhida pela Faculdade de Psicologia, voltei a me sentir próxima da 

Faculdade de Psicologia, foi ali que eu me reconectei e aí eu passei a vir em todos os ensaios.” 

(Ellie) 

 

Ambos os depoimentos ressaltaram a importa ncia do Coral como um espaço de 

expressa o, conexa o social e bem-estar emocional. Atrave s dessa atividade extracurricular, 

tanto Joa o quanto Ellie encontraram um ambiente onde podiam se envolver de forma 

significativa, desenvolver suas habilidades musicais e encontrar apoio social. O Coral se 

tornou um refu gio emocional para ambos, oferecendo um senso de comunidade e uma 

sensaça o de pertencimento, foi o local onde processos de resilie ncia se desenvolvem, pois 

ofereceu condiço es afetivas e socioculturais para os participantes (Cyrulnik, 2004).  

Esses depoimentos tambe m evidenciaram como as atividades extracurriculares 

podem ter um impacto profundo na vida dos estudantes durante a graduaça o. O 



62 

envolvimento em atividades ale m do currí culo acade mico pode oferecer uma pausa nas 

demandas acade micas, permitir a expressa o criativa e proporcionar uma sensaça o de 

equilí brio entre os estudos e a vida pessoal. Ale m disso, a participaça o em atividades 

extracurriculares pode reforçar os laços com a instituiça o de ensino, como mencionado 

por Ellie, que se reconectou com a FAPSI atrave s do Coral.  

Estudos demonstram que pessoas envolvidas em atividades de canto amador te m 

como principal objetivo buscar o prazer, considerando-as uma forma de terapia. No 

entanto, o canto coral vai ale m do bem-estar sociocultural, sendo tambe m um excelente 

exercí cio para o desenvolvimento fí sico, respirato rio e auditivo. Participar de um grupo 

de canto coral proporciona uma se rie de benefí cios fí sicos, emocionais e mentais. A 

pra tica coletiva do canto promove um senso de comunidade e pertencimento, 

estimulando a interaça o social, o trabalho em equipe e a construça o de amizades. A 

expressa o musical compartilhada cria um ambiente de cooperaça o e unia o entre os 

participantes. Ale m disso, o canto coral pode ser uma forma de expressa o emocional, 

permitindo que os participantes liberem suas emoço es e se conectem com a mu sica de 

uma maneira significativa (Rocha et al., 2007). 

Promover a conscientizaça o sobre os recursos disponí veis na universidade, como 

serviços de sau de mental, centros de apoio ao estudante, grupos de estudo, projetos de 

extensa o e outras atividades em grupo (Diniz & Aires, 2018). Oferecer um ambiente 

seguro e acolhedor e  fundamental para a promoça o da resilie ncia e bem-estar dos 

estudantes de graduaça o. A universidade e  um ambiente em que os estudantes passam 

grande parte do seu tempo, e e  importante que eles se sintam seguros e acolhidos para 

que possam ter um desempenho acade mico de qualidade. Quando os estudantes se 

sentem seguros no ambiente acade mico, sa o mais propensos a buscar suporte quando 

necessa rio, seja para questo es acade micas, emocionais ou de sau de (Ju nior et al., 2023). 

Ale m disso, quando os estudantes se sentem acolhidos em sua universidade, eles 

sa o mais propensos a se envolver em atividades extracurriculares e grupos de estudo, o 

que pode melhorar a conexa o social e a sensaça o de pertencimento. Isso pode ajuda -los a 

lidar melhor com o estresse acade mico e a manter um equilí brio entre a vida acade mica e 

pessoal (Fragelli & Fragelli, 2021). Ainda, quando os estudantes se sentem seguros em seu 

ambiente acade mico, eles sa o menos propensos a serem ví timas de asse dio ou viole ncia, 

o que pode afetar negativamente sua sau de mental e desempenho acade mico. Portanto, e  

importante que as universidades adotem polí ticas e programas que promovam um 
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ambiente seguro e acolhedor para todos os estudantes, independentemente de sua 

origem socioecono mica, raça, ge nero ou orientaça o sexual (Barreto et al., 2021).  

 

4.2.2. Coral x Resiliência 

 

As entrevistas de Ellie e Joa o revelaram claramente como a pra tica do Coral pode 

ser um importante recurso para lidar com oscilaço es de humor e situaço es estressantes. 

O envolvimento com atividades artí sticas oferece um espaço de expressa o e conexa o com 

outras pessoas, o que pode ter efeitos positivos no bem-estar emocional. Participar de um 

grupo Coral proporciona momentos de relaxamento, permitindo que a pessoa se 

concentre na mu sica, no canto e na harmonia coletiva, o que pode contribuir para diminuir 

a ansiedade e o estresse. Ale m disso, a pra tica do Coral pode oferecer um senso de 

propo sito e pertencimento, ajudando a criar uma sensaça o de equilí brio emocional e 

centrar-se em meio a s adversidades do cotidiano. 

Os depoimentos de Joa o e Ellie destacaram como a participaça o no Coral teve um 

impacto positivo em seu bem-estar emocional e na sua capacidade de se entender e 

relaxar. Para Joa o, durante perí odos de oscilaça o de humor na graduaça o, especialmente 

quando enfrentava situaço es desafiadoras, o Coral era uma fonte de relaxamento e 

centramento. A atividade Coral proporcionava um ambiente propí cio para que ele 

encontrasse tranquilidade e equilí brio emocional. Por sua vez, Ellie compartilhou que a 

participaça o no Coral foi uma experie ncia de cura. Cantar no Coral se tornou uma forma 

de reflexa o, permitindo que ela se conhecesse melhor e compreendesse sua identidade. 

Esses depoimentos mostraram como o Coral “Canta Junto” tem o papel de refu gio 

emocional, proporcionando um espaço para relaxamento, autorreflexa o e 

autoconhecimento. Atrave s do poder da mu sica e da participaça o no Coral, Ellie e Joa o 

encontraram uma forma de expressa o e autocuidado que contribuí ram para sua sau de 

mental e emocional. 

 

“Eu realmente me senti curada através do Coral, foi a forma, foi no Coral que eu consegui 

me... entender. Era cantando que eu conseguia parar pra pensar um pouco, quem eu era.” 

(Ellie) 
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“Às vezes, quando eu tenho um período de oscilação de humor mais forte né, principalmente 

durante o decorrer do período, quando as coisas apertam, eu preciso de alguma coisa que 

me ajude a relaxar, a centrar e eu acho que muitas vezes o Coral me ajuda nisso.” (João) 

 

Os depoimentos revelaram como a pra tica do Coral pode ter um impacto 

significativo na vida do indiví duo, tanto a ní vel emocional quanto fí sico. A mu sica, nesse 

contexto, desempenha um papel terape utico, auxiliando no controle da ansiedade e 

proporcionando bem-estar. O envolvimento no Coral parece ter sido uma experie ncia 

transformadora, contribuindo para melhorias em diferentes aspectos da vida dos 

entrevistados, incluindo socializaça o, relacionamentos afetivos, sau de psicolo gica e bem-

estar fí sico. E  interessante notar, nos depoimentos transcritos abaixo, que Ellie 

correlaciona o Coral com a melhora em exames me dicos, destacando sua percepça o 

quanto a  influe ncia positiva que a pra tica musical pode ter no corpo e na mente. Essa 

experie ncia sugere que o Coral pode ser um valioso recurso terape utico, fornecendo um 

espaço seguro para expressa o emocional, promoça o do equilí brio e da sau de global. 

Os depoimentos de Ellie destacaram claramente o impacto transformador que a 

participaça o no Coral teve em sua vida. A mu sica, para ela, funcionou como uma forma de 

terapia, ajudando-a a lidar com a ansiedade, melhorar em diferentes aspectos e promover 

o bem-estar fí sico e mental. Atrave s do Coral, Ellie teve a oportunidade de se curar 

emocionalmente de uma crise, entender sua sexualidade e superar um te rmino difí cil. A 

experie ncia no Coral foi descrita como curativa, ressaltando a resilie ncia desenvolvida e 

o papel fundamental da mu sica como uma forma de terapia acessí vel. Ainda, a 

participaça o nos encontros online do Coral durante a pandemia no ano de 2020, quando 

as atividades da universidade estavam de modo remoto e sem a presencialidade, teria 

sido bene fica para ela, enfatizando ainda mais o impacto positivo da atividade musical em 

sua sau de mental. Ellie tambe m destacou o cara ter terape utico do ato de cantar, 

comparando-o a uma terapia, e mencionou a importa ncia das reflexo es proporcionadas 

pelo Coral. Esses depoimentos demonstraram claramente o poder da mu sica e do Coral 

como ferramentas terape uticas. 

 

“O Coral me ajudou até mesmo a tipo (pausa), entender que a música pra mim, funcionava 

como... terapia, porque depois que eu comecei o Coral, eu nunca mais tive crise de ansiedade, 

depois que... é... eu comecei o Coral eu... eu me senti muito melhor, assim em amplos aspectos 
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da minha vida, social, afetiva, psicologicamente, saúde. Eu me senti bem, muito bem estando 

no Coral e... meus exames médicos mostravam isso.” (Ellie) 

 

“E aí é... foi muito (pausa), curativo, foi uma experiência muito, de muita resiliência, foi 

através do Coral que eu falei, que eu consegui entender a minha sexualidade, foi através do 

Coral que eu me curei de novo de um outro término.” (Ellie) 

 

“Então o Coral foi extremamente importante pra eu lidar com... com é... com esse período, 

inclusive eu acho que se eu tivesse participado dos encontros do Coral on-line durante a 

pandemia, as coisas teriam sido muito mais fáceis para mim.” (Ellie) 

 

“Cantar é (pausa) terapêutico, eu acho que é... cura na mesma medida que uma terapia em 

muitos, muitos, muitos momentos é... cantar no Coral foi minha terapia, enquanto eu não 

podia pagar uma terapia para mim eu cantava e aí quando eu me vi afastada do Coral, eu 

preciso de terapia porque não estou no Coral e aí fui atrás disso, mas assim o Coral para mim 

tem muito efeito, porque nos traz muitas reflexões, é isso!” (Ellie) 

 

A pra tica do canto pode ter uma relaça o significativa com o desenvolvimento da 

resilie ncia. A resilie ncia e  a capacidade de lidar com adversidades, superar desafios e se 

adaptar a s mudanças de maneira positiva (Cyrulnik, 2004). Nesse contexto, o Coral 

oferece um espaço para expressa o emocional e libertaça o. A u ltima transcriça o do 

depoimento de Ellie ressaltou o papel terape utico do ato de cantar, especialmente ao 

participar do Coral, descrevendo o canto como algo que proporcionou cura e terapia em 

momentos em que na o podia pagar por uma terapia profissional. Cantar no Coral foi uma 

forma de terapia para ela. No entanto, quando se viu afastada do Coral, sentiu a 

necessidade de buscar uma terapia convencional para suprir essa falta. Ellie destacou que 

o Coral teve um efeito significativo em sua vida, trazendo reflexo es profundas. Cantar em 

um grupo Coral oferece um espaço de expressa o emocional, conexa o com os outros 

participantes e uma forma de autoexpressa o criativa. Essa experie ncia coletiva permitiu 

que Ellie se envolvesse em uma atividade terape utica que na o se limita apenas ao aspecto 

musical, mas tambe m envolve a exploraça o de questo es pessoais, a reflexa o sobre si 

mesma e o desenvolvimento emocional. A conexa o entre o canto Coral e terapia e  

amplamente reconhecida. A mu sica e a criatividade tem o poder de evocar emoço es, 
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proporcionar catarse, reduzir o estresse e promover um senso de bem-estar (Rocha et al., 

2007; Peres et al., 2018; Souza, Pontes, & Moura, 2018). 

O canto, em particular, envolve a expressa o vocal e corporal, estimulando o fluxo 

de energia e emoço es atrave s do corpo. Participar de um Coral, onde va rias vozes se unem 

em harmonia, pode ampliar os benefí cios terape uticos, criando um senso de coletividade 

e comunidade, ale m de oferecer um espaço seguro para explorar e expressar sentimentos. 

No entanto, e  importante observar que a participaça o no Coral na o substitui 

necessariamente a terapia profissional, principalmente quando ha  necessidade de um 

suporte mais especializado. O Coral pode ser uma fonte valiosa de apoio emocional, mas 

e  essencial reconhecer quando e  necessa rio buscar a ajuda de um terapeuta qualificado 

para lidar com questo es mais complexas e individuais. 

E  importante enfatizar que desenvolver resilie ncia e  uma jornada pessoal 

(Cyrulnik, 2004). Assim, uma abordagem para a construça o de resilie ncia que funciona 

para um estudante, pode na o funcionar para outro. Se todo o seu esforço na o conseguir 

ajuda -lo, talvez seja hora de encaminha -lo para um psico logo ou outro profissional de 

sau de mental – algue m que possa auxilia -lo a fortalecer a resilie ncia e a perseverança 

durante os momentos de estresse ou trauma (Benetti et al., 2017). Para que haja o 

desenvolvimento de compete ncia, habilidades e estrate gias para o fortalecimento dos 

sujeitos resilientes no ambiente educativo, e  essencial privilegiar o presente, abrindo-se, 

assim, um leque maior de mecanismos de proteça o (Antunes, 2003). Podem ser citados o 

clima dialo gico, valorizaça o dos estudantes como protagonistas, trabalho coletivo, 

planejamento participativo, rotinas e atividades que va o ale m dos hora rios escolares 

(como e  o caso do Coral “Canta Junto”), ressignificaça o do espaço fí sico universita rio, 

dentre outros. Por isso, a transformaça o do espaço de aprendizagem em uma comunidade 

resiliente exige, sobretudo, um olhar atento, para a pessoa e para o contexto social,  pois  

“as chaves explicativas da resilie ncia na o esta o nas caracterí sticas individuais, mas nas 

condiço es sociais, nas relaço es coletivas e em aspectos culturais e valorativos de cada 

sociedade” (Infante, 2007).  

 

4.3. Tutores de Resiliência 

 

Os depoimentos de Joa o e Ellie enfatizaram o papel fundamental da Profa. Cla udia 

Sampaio como um tutor de resilie ncia no contexto do Coral (Cyrulnik, 2004). Ambos 
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destacaram a comunicaça o ativa e a presença proeminente da professora, que se envolveu 

com os participantes, transmitindo simpatia, agradabilidade e acolhimento. Essa conexa o 

estabelecida foi crucial para que Joa o e Ellie se sentissem parte do grupo, ale m de 

despertar neles a percepça o de seu potencial dentro do ambiente Coral. 

A Profa. Cla udia desempenhou um papel de destaque na questa o do acolhimento, 

proporcionando um ambiente seguro e estimulante para a participaça o de todos. Sua 

gentileza e abertura criaram um espaço propí cio para a experimentaça o e para o 

desenvolvimento social e artí stico dos participantes. Tanto Joa o quanto Ellie sentiram-se 

a  vontade para se aproximarem e vivenciarem as experie ncias musicais e projetos 

oferecidos pelo Coral. A atuaça o da professora como um tutor de resilie ncia foi essencial 

para o engajamento e crescimento emocional dos participantes. Sua personalidade 

acolhedora e gentil transmitia uma sensaça o de conforto e segurança, o que permitiu que 

Joa o e Ellie explorassem suas habilidades musicais e se expressassem de forma aute ntica. 

 

“A Professora Cláudia, que é a pessoa que está à frente, estava sendo mais proeminente né, 

se comunicando com, com a gente que estava lá nos bancos. E ela era uma pessoa sempre 

muito simpática, muito agradável, acolhedora, a gente gosta de estar perto dela eu pelo 

menos sempre gostei bastante.” (João) 

 

“Embora eu tenha gostado muito, eu tenha socializado com muita gente, a... a Professora 

Cláudia, acho que foi um ponto principal dessa questão de acolhimento, né? De se sentir 

parte, de sentir como... potencialidade das coisas que eu queria na época, né? Da... dessa 

parte, um pouco mais social. Experimentar e sentir os projetos, de ser aquela pessoa 

extremamente acolhedora e gentil que ela é com a gente, né?” (João) 

 

“A Professora Cláudia, acho que foi um ponto principal dessa questão de acolhimento, né? De 

se sentir parte, de sentir como... potencialidade das coisas que eu queria na época, né? Da... 

dessa parte, um pouco mais social. Experimentar e sentir os projetos, de ser aquela pessoa 

extremamente acolhedora e gentil que ela é com a gente, né?.” (Ellie) 

 

“É algo que a gente se sente confortável de chegar, se aproximar e ir experimentando as 

coisas que estão ali, e o Coral foi isso para mim naquele momento. E aí a... a Cláudia, do jeito 

dela, é maravilhoso. A Professora Cláudia mesma fazia com que a gente se sentisse acolhido 

naquele ambiente.” (Ellie) 
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No ambiente do Coral, a presença da Profa. Cla udia e sua atitude positiva foram 

fatores que motivaram Joa o e Ellie a se envolverem com a mu sica e a se sentirem parte de 

algo significativo. Sua influe ncia positiva se estendia ale m das atividades musicais, 

impactando tambe m a esfera social e o desenvolvimento pessoal dos participantes. A 

referida professora se tornou uma figura inspiradora para Joa o e Ellie, oferecendo apoio 

emocional e incentivando-os a explorar seu potencial e a enfrentar desafios. Sua presença 

encorajadora permitiu que os participantes se sentissem acolhidos e encorajados a 

experimentar novas possibilidades. 

A relaça o estabelecida com a Profa. Cla udia no contexto do Coral demonstra como 

tutores de resilie ncia (Cyrulnik, 2004) podem ser fundamentais em proporcionar um 

ambiente seguro e acolhedor para o crescimento pessoal e artí stico. A empatia, a 

comunicaça o eficaz e a disponibilidade para ouvir e apoiar os participantes foram 

caracterí sticas-chave que a tornaram uma influe ncia positiva para Ellie e Joa o. Atrave s 

dessa relaça o de confiança e apoio, a professora contribuiu para a criaça o de um espaço 

onde os participantes sentiram-se conforta veis para se expressar e se desenvolver 

plenamente. Sua presença foi um elemento catalisador para o desenvolvimento da 

resilie ncia emocional dos participantes, fortalecendo sua confiança e motivaça o para 

enfrentarem desafios musicais, acade micos e pessoais. 

A atuaça o da Profa. Cla udia como tutora de resilie ncia no Coral destaca a 

importa ncia de lí deres e mentores que sa o capazes de reconhecer o potencial dos 

participantes, criar um ambiente inclusivo e promover a autoconfiança. Sua dedicaça o em 

acolher os participantes e proporcionar um espaço de experimentaça o e aprendizado foi 

fundamental para o impacto positivo que o Coral teve na vida de Joa o e Ellie. A relaça o 

entre tutores de resilie ncia e participantes pode ser poderosa e transformadora. Atrave s 

do apoio e orientaça o adequados, e  possí vel fortalecer a resilie ncia emocional e oferecer 

recursos para lidar com desafios e adversidades.  

Os tutores de resilie ncia desempenham um papel fundamental na jornada dos 

estudantes universita rios, oferecendo suporte emocional, orientaça o e encorajamento 

para superar os obsta culos enfrentados durante a graduaça o. Esses profissionais esta o 

especialmente treinados para auxiliar os estudantes a desenvolverem habilidades de 

resilie ncia, promovendo o crescimento pessoal, acade mico e profissional.  

A transiça o para a vida universita ria pode ser desafiadora, com novas 

responsabilidades, demandas acade micas rigorosas e a pressa o por um bom desempenho. 
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Os estudantes podem enfrentar dificuldades na adaptaça o ao ambiente acade mico, lidar 

com a sobrecarga de trabalho, gerenciar o estresse e conciliar os estudos com a vida 

pessoal. Nesse contexto, os tutores de resilie ncia desempenham um papel crucial ao 

oferecerem apoio individualizado e estrate gias eficazes para enfrentar esses desafios.  

 

“O tutor de resilie ncia, portanto, e  aquele que acompanha o aluno 
individualmente, analisando suas limitaço es, e que demonstra 
confiança em seus discentes lhes dando suporte quando 
necessa rio. Entendemos que o processo de ensino-aprendizagem e  
uma via de ma o dupla, ou seja, para aprender e ensinar, alunos e 
professores precisam desejar.” (Chaves, 2010). 

 

A compreensa o profunda da natureza subjetiva do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a importa ncia do contexto relacional em que ocorre, exige que 

os professores possuam habilidades de observaça o empa tica, comunicaça o eficaz e 

autoconscie ncia. Ale m disso, e  necessa rio que os professores tenham conhecimento dos 

conteu dos e me todos envolvidos na aprendizagem dos alunos. O que torna o ensino 

efetivo na o e  a capacidade do professor de agir como um observador imparcial e objetivo, 

mas sim a sua habilidade de se conectar com as experie ncias subjetivas dos alunos e 

refletir sobre suas pro prias reaço es subjetivas aos comportamentos individuais ou do 

grupo. Isso implica em reconhecer e valorizar a intersubjetividade da interaça o educativa, 

bem como desenvolver uma compreensa o mais profunda de si mesmo.  

O professor eficaz na o se limita apenas a transmitir informaço es e conteu do, mas 

tambe m se envolve de forma ativa e sensí vel com os alunos, levando em consideraça o 

suas necessidades, perspectivas e experie ncias individuais. Ao reconhecer a subjetividade 

dos alunos e refletir sobre sua pro pria subjetividade, o professor pode criar um ambiente 

de aprendizagem mais acolhedor e significativo. Portanto, a efetividade do ensino esta  

intrinsecamente ligada a  capacidade do professor de se conectar com os alunos em um 

ní vel subjetivo, reconhecendo sua individualidade e promovendo uma compreensa o mais 

profunda de si mesmo. Isso requer uma abordagem educacional que va  ale m da 

objetividade e se baseie na intersubjetividade, permitindo que o professor e os alunos se 

engajem em uma interaça o educativa enriquecedora e mutuamente bene fica (Franco & 

Albuquerque, 2017). 
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4.4. Objetos Significativos e Simbólicos nos Processos de Resiliência 

 

Um objeto pode desempenhar um papel significativo no processo de resilie ncia, 

pois pode representar uma conexa o emocional e simbo lica que auxilia na superaça o de 

desafios e na busca pelo bem-estar. O valor de um objeto esta  intrinsecamente ligado a  

sua capacidade de evocar memo rias, sentimentos e significados pessoais, tornando-se um 

ponto de ancoragem durante momentos difí ceis. A arte e os objetos artí sticos possuem a 

atribuiça o de trazer consigo novos significados e sentidos em relaça o ao vivido”. (Souza 

et al., 2018). Quando um objeto possui um significado profundo para algue m, ele pode se 

tornar um sí mbolo de identidade, unia o e pertencimento. Essa conexa o pode fornecer um 

senso de segurança e estabilidade emocional, especialmente em momentos de incerteza 

e adversidade. A presença fí sica desse objeto tangí vel pode servir como um lembrete 

constante do apoio, força e coragem necessa rios para enfrentar os desafios. 

E  importante ressaltar que a importa ncia de um objeto no processo de resilie ncia 

e  altamente individual e subjetiva. O mesmo objeto pode ter significados diferentes para 

pessoas diferentes, e e  a conexa o pessoal e emocional que confere valor ao objeto. Para 

Vigotski (1999), o contato de cada indiví duo com a arte (uma mu sica, um poema ou um 

quadro) implica uma apreciaça o que envolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais a 

partir de seus referenciais histo rico-culturais e os objetos simbo licos apresentados na 

entrevista remetem aos significados que sa o construí dos nas relaço es com a histo ria e a 

cultura.  

Os depoimentos de Ellie durante a entrevista mediada por objeto revelaram a 

importa ncia simbo lica e emocional da camiseta do Coral “Canta Junto”. Ellie apresentou a 

camiseta (Figura 1) como um objeto representativo de sua participaça o no Coral e 

compartilhou a histo ria por tra s dessa peça de vestua rio. 
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Figura 1: Camiseta de Ellie, do Coral “Canta Junto”. 

 

Inicialmente, Ellie destacou a transiça o de uma simples reunia o de estudantes 

interessados em cantar para um projeto de extensa o universita ria oficial, o que culminou 

na decisa o de criar camisetas para o grupo. A primeira verba que o coral recebeu foi 

direcionada para a confecça o dessas camisetas, que se tornaram um sí mbolo de 

identidade para os membros. A camiseta do Coral, segundo Ellie, desempenhava um papel 

importante na identificaça o dos membros do grupo durante as apresentaço es e eventos: 

cada camiseta tinha a logomarca do Coral “Canta Junto” em uma cor diferente, e Ellie 

lembra que a cor da sua camiseta era roxa. Atrave s dessas camisetas, os membros do Coral 

se destacavam e eram reconhecidos como parte de uma comunidade musical unida. Ale m 

disso, Ellie compartilhou que a camiseta tinha um significado pessoal para ela, sendo 

utilizada na o apenas durante as atividades do Coral, mas tambe m no seu cotidiano na 

faculdade. Era uma forma de se identificar como membro do Coral e chamar a atença o das 

pessoas para o grupo. Ellie enfatizou ser algue m que sempre convidava outras pessoas 

para se juntarem ao Coral, e usar a camiseta era uma maneira de reforçar sua identidade 

e divulgar o projeto. 
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“E... acho que, logo que o Coral se torna Pace, né? Logo que o Coral se torna um projeto de 

extensão, porque a princípio era só uma reunião, assim entre... entre os estudantes que 

estavam com vontade de cantar. E aí... a partir do momento em que o... o Carol se torna de 

fato Coral e a gente vai fazer as apresentações e tal, a... e a gente torna Pace, a primeira 

verba que entra a gente opta por fazer as camisas do Coral.” 

 

“E aí todo mundo tinha sua camisa e aí eu não achei minha camisa para trazer hoje, aí depois 

eu vou te mandar uma foto bonitinha dela e aí eu lembro que... é... todas as camisas eram 

pretas, mas a logozinha do Coral era... do canta junto, era... era cada um uma cor diferente, 

então cada um tem uma cor. A minha era se não me engano era roxa e... essa camisa foi muito 

importante no aspecto de tipo: identificar a gente como membros do Coral (Hum...)” 

 

“Mas assim é muito, muito essa... esse lance de se identificar um membro do Coral naquele 

momento e... é como eu falei na entrevista anterior... na, na nossa última entrevista. (Hum...) 

Eu era, eu era aquela pessoa que tava sempre convidando as pessoas pro Coral, então eu... 

sempre tava usando, era lavou blusa do Coral, vou com a blusa do Coral pra faculdade, 

porque era uma forma de tipo, identificar também pra galera, pra chamar atenção e.... é 

isso!” (Ellie) 

 

Atrave s das transcriço es da entrevista, fica evidente que a camiseta do Coral Canta 

Junto assumiu um papel significativo na vida de Ellie. Ale m de representar sua 

participaça o no grupo, a camiseta era um sí mbolo de identidade, unia o e pertencimento. 

Ao utilizar a camiseta, Ellie sentia-se parte de algo maior e reconhecida como membro 

ativo do Coral. A entrevista mediada por objeto permitiu que Ellie expressasse sua 

conexa o emocional com esse objeto e compartilhasse como ela se tornou um elemento 

central em sua experie ncia no Coral “Canta Junto”. Atrave s desse objeto tangí vel, Ellie 

transmitiu na o apenas a importa ncia da identificaça o e unia o dentro do grupo, mas 

tambe m a maneira como a camiseta se tornou um meio de expressa o e divulgaça o. O 

depoimento de Ellie destacou a capacidade dos objetos de carregarem significados 

simbo licos e emocionais profundos, sendo a camiseta escolhida um sí mbolo de sua 

participaça o, de sua personalidade ativa na divulgaça o do grupo e de sua conexa o com os 

demais membros. 

A entrevista mediada por objeto com Joa o revelou a importa ncia de um evento 

especí fico no Coral “Canta Junto”, representado por uma foto (Figura 2) do grupo tirada 

durante a Cantata de Natal no Centro de Apoio a Refugiados (CARE).  
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Figura 2: Participantes do Coral “Canta Junto” na Cantata de Natal do Centro de Apoio a 

Refugiados (CARE). 

 

Joa o descreveu sua participaça o ativa nesse evento e compartilhou suas 

motivaço es e sentimentos relacionados a essa experie ncia. Joa o mencionou que a 

proposta de participar da Cantata de Natal no CARE foi lançada pela organizaça o do Coral, 

e ele prontamente se voluntariou para fazer parte desse projeto, ressaltando que, durante 

seu primeiro ano de faculdade, suas vive ncias e interesses estavam voltados para a 
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Psicologia Social e para o envolvimento com comunidades e escolas. Participar desse 

evento foi uma oportunidade para ele se conectar diretamente com a questa o social e com 

as pessoas envolvidas. Ao descrever a foto e o ambiente onde a imagem foi capturada, Joa o 

destacou a amplida o do espaço e a forma como o grupo foi se reunindo e se organizando. 

Esses detalhes ajudam a contextualizar a importa ncia desse momento especí fico para 

Joa o e para os demais membros do Coral. A presença no local e a interaça o com as pessoas 

do CARE proporcionaram a ele um senso de propo sito e alegria. 

 

“Ela lançou proposta para a gente de quem gostaria de participar de, da Cantata de Natal, 

né para o CARE, que é o Centro de Apoio a Refugiados que fica ali pela Cachoeirinha. E nisso 

foi uma coisa que eu me prontifiquei muito a participar. Porque é uma oportunidade, naquele 

meu primeiro ano de faculdade, nos momentos em que eu decidi que curso eu queria fazer as 

minhas vivências foram muito voltadas pra Psicologia Social, de, de estar mais assim ligados 

às comunidades, escolas, etc. Um espaço bem amplo assim. A foto foi tirada no espaço de 

baixo, que é o primeiro que a gente tem acesso depois que chega. O pessoal foi chegando aos 

poucos, né? A gente foi organizando.” 

 

“Estar lá em contato com uma das coisas que tinham me motivado a escolher o curso, a 

questão social, estar diretamente com todas essas pessoas. Estar naquela proposta, talvez 

um pouco messiânica, né? De... é...  se propor a ajudar, se propor ser de transformação, de 

potencialização ali. É poder ajudar de alguma forma, poder trazer alegria, perceber a alegria 

das pessoas que estavam lá, feliz em receber a gente, né, de poder partilhar aquele momento. 

Foi algo que me animou demais.” (Joa o).  

 

Joa o expressou seu entusiasmo ao estar em contato direto com uma das razo es que 

o levaram a escolher o curso de Psicologia: a questa o social. Ele descreveu a experie ncia 

como uma oportunidade de se envolver em uma proposta de transformaça o e 

potencializaça o, onde ele se sentiu capaz de ajudar e trazer alegria. O sentimento de 

felicidade compartilhada e a gratida o das pessoas do CARE ao receberem o grupo do Coral 

foram elementos que animaram Joa o profundamente. Atrave s dessa entrevista mediada 

por objeto, foi possí vel perceber como a participaça o na Cantata de Natal no CARE teve 

um impacto significativo na vida de Joa o. A experie ncia reforçou sua motivaça o em 

contribuir socialmente e trouxe uma sensaça o de realizaça o pessoal ao poder ajudar e 

compartilhar momentos de alegria com outras pessoas. Essa entrevista tambe m destacou 



75 

a importa ncia dos eventos e projetos especí ficos dentro do Coral “Canta Junto”, que 

proporcionam oportunidades de engajamento social e promoveram a conexa o entre os 

membros do grupo. Atrave s da foto apresentada por Joa o, e  possí vel visualizar a unia o e 

o propo sito comum que o Coral proporciona. 

Trazer essas lembranças de participaça o e apresentaço es, fez com que Ellie e Joa o 

se sentissem claramente felizes e emocionados pelas vive ncias que os tornaram mais 

fortes para passarem por esse processo acade mico. Ambos continuam sendo 

participantes do Coral. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A escolha do curso de graduaça o e  um momento crucial na vida de um estudante, 

pois define o campo de conhecimento no qual ele se aprofundara  nos pro ximos anos. 

Nesse processo, e  fundamental considerar diversos fatores, como afinidade com a a rea, 

perspectivas de mercado, habilidades pessoais e interesses individuais. Ale m disso, e  

importante refletir sobre os objetivos de carreira a longo prazo e como o curso escolhido 

pode contribuir para alcança -los. Com uma decisa o bem fundamentada, e  possí vel iniciar 

a trajeto ria acade mica com entusiasmo e motivaça o, buscando adquirir o conhecimento 

necessa rio para atuar na a rea desejada. 

Durante a graduaça o, a resilie ncia desempenha um papel essencial para enfrentar 

os desafios e aproveitar as oportunidades de crescimento. Os estudantes enfrentam uma 

carga acade mica intensa, lidam com prazos apertados, realizam projetos de pesquisa e 

participam de atividades extracurriculares. Ale m disso, a convive ncia com colegas de 

diferentes origens e a diversidade de ideias e perspectivas enriquecem o processo de 

aprendizado. No entanto, os desafios podem se apresentar na forma de dificuldades de 

adaptaça o, presso es por bom desempenho, conciliaça o de estudos e vida pessoal, e a 

incerteza sobre o futuro profissional. A perseverança, o gerenciamento do tempo, o apoio 

de professores e colegas, e a busca por recursos de apoio acade mico sa o fundamentais 

para superar esses desafios e aproveitar ao ma ximo a experie ncia na graduaça o. 

Os depoimentos de Ellie e Joa o destacaram a importa ncia da resilie ncia na 

graduaça o. Ellie, ao enfrentar a falta de acolhimento quando ingressou na graduaça o, 

encontrou no Coral “Canta Junto” uma forma de terapia e cura emocional. A mu sica e o 
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ambiente do coral ofereceram um espaço de expressa o e conexa o que a ajudaram a lidar 

com oscilaço es de humor e situaço es estressantes, contribuindo para o seu bem-estar 

emocional. Da mesma forma, Joa o encontrou no Coral um refu gio emocional para 

enfrentar perí odos de oscilaça o de humor e desafios pessoais. A atuaça o da Profa. Cla udia 

Sampaio como tutora de resilie ncia foi fundamental para o engajamento e crescimento 

emocional dos participantes. Sua empatia, comunicaça o eficaz e disponibilidade para 

ouvir e apoiar os alunos criaram um ambiente seguro e acolhedor para o crescimento 

pessoal e artí stico de Joa o e Ellie. Ale m disso, a camiseta do Coral Canta Junto e a Foto se 

tornaram sí mbolos de identidade, unia o e pertencimento para Ellie e Joa o. O objeto 

tangí vel carregava um significado simbo lico e emocional profundo, representando sua 

participaça o no grupo e sua personalidade ativa na divulgaça o do Coral. Da mesma forma, 

as possibilidades que o Coral abriu enquanto impulsionador social tambe m impactaram 

Joa o, que ja  tinha uma afinidade com esse tipo de atuaça o na psicologia. 

Assim, a resilie ncia na graduaça o esta  intrinsecamente relacionada a  busca por 

atividades que proporcionem suporte emocional, como a participaça o em grupos 

artí sticos ou, de forma geral, pela arte. A mu sica e o ambiente acolhedor criado pelo Coral 

“Canta Junto” desempenham um papel fundamental no fortalecimento emocional dos 

estudantes. Esses espaços permitem expressa o criativa, conexa o social e apoio mu tuo, 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de resilie ncia. 

E  importante ressaltar que a resilie ncia na graduaça o na o se restringe apenas a  

esfera acade mica. Os estudantes tambe m precisam lidar com desafios pessoais, como a 

adaptaça o a um novo ambiente, a gesta o financeira, o equilí brio entre estudos e vida 

pessoal, entre outros aspectos. Nesse sentido, o desenvolvimento da resilie ncia envolve a 

capacidade de lidar com diferentes demandas e presso es, adaptar-se a mudanças e buscar 

o suporte necessa rio para enfrentar os obsta culos. Para garantir que os estudantes 

tenham uma jornada acade mica satisfato ria, e  fundamental que as instituiço es de ensino 

superior estejam atentas a  importa ncia da resilie ncia e forneçam recursos e apoio 

adequados. Isso pode incluir programas de orientaça o e aconselhamento, grupos de 

apoio, oportunidades de engajamento em atividades extracurriculares e acesso a recursos 

acade micos. Ale m disso, professores e funciona rios podem desempenhar um papel ativo 

no incentivo a  resilie ncia, oferecendo apoio individualizado, feedback construtivo e 

encorajamento. 
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Uma vez que a resilie ncia na o e  um traço inato, mas sim uma habilidade que pode 

ser desenvolvida ao longo do tempo, os estudantes podem aprender a enfrentar desafios, 

buscar soluço es criativas, gerenciar o estresse e construir uma mentalidade positiva. Isso 

requer autocompaixa o, autoconhecimento e a disposiça o de buscar ajuda quando 

necessa rio. Portanto, a resilie ncia na graduaça o desempenha um papel fundamental no 

enfrentamento dos desafios e na maximizaça o das oportunidades de crescimento pessoal 

e acade mico. Participar de atividades que proporcionem suporte emocional, como grupos 

artí sticos, encontrar mentores e buscar recursos de apoio sa o estrate gias eficazes para 

fortalecer a resilie ncia dos estudantes. Com resilie ncia, os estudantes podem enfrentar os 

desafios da graduaça o e desenvolver habilidades valiosas que ira o beneficia -los ao longo 

de suas vidas profissionais e pessoais. Programas de orientaça o, aconselhamento e 

suporte psicossocial podem ser implementados para fornecer recursos e habilidades 

essenciais aos estudantes, fortalecendo sua resilie ncia. Ale m disso, a criaça o de espaços 

seguros, grupos de apoio e iniciativas de conscientizaça o sobre a exclusa o social podem 

ajudar a combater os estigmas e a discriminaça o presentes no ambiente universita rio. 

Para trabalhos futuros, a resilie ncia pode ser compreendida em grupos maiores e 

com outras especificidades e espaços da universidade, com estudantes que tenham a 

participaça o em centros acade micos e em atividades esportivas, pois a limitaça o desta 

pesquisa se deu por entrevistar apenas dois participantes e focar em uma atividade de 

extensa o de uma unidade acade mica. Sugere-se ainda, pesquisas com outros atores da 

comunidade universita ria, como docentes e te cnicos administrativos, para entender como 

a resilie ncia pode promover um ambiente de trabalho mais acolhedor e promotor de 

sau de e desenvolvimento humano.  

Por essas razo es, este trabalho demonstrou que e  fundamental que as polí ticas 

educacionais sejam direcionadas para a promoça o da equidade e da inclusa o, buscando 

reduzir as disparidades socioecono micas e criar oportunidades iguais para todos os 

estudantes. Investimentos em bolsas de estudo, programas de assiste ncia financeira e 

polí ticas de cotas podem contribuir para diminuir as barreiras que perpetuam a exclusa o 

social no acesso a  educaça o superior. E  essencial que as instituiço es de ensino, os 

educadores, os profissionais de sau de mental e a sociedade em geral reconheçam a 

importa ncia da resilie ncia como um fator protetor contra a exclusa o social em estudantes 

universita rios. Ao fortalecer a resilie ncia e criar ambientes inclusivos, podemos garantir 
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que todos os estudantes tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial 

acade mico e pessoal, promovendo assim uma sociedade mais justa, igualita ria e resiliente. 

Por fim, na o se pode deixar de ressaltar que a articulaça o eficiente entre ensino, 

pesquisa e extensa o desempenha um papel fundamental no contexto universita rio, sendo 

um pilar essencial para o desenvolvimento acade mico e social. O ensino proporciona aos 

estudantes a base de conhecimento necessa ria, enquanto a pesquisa aprofunda esse 

conhecimento e estimula a curiosidade intelectual. Por sua vez, a extensa o permite que o 

conhecimento gerado na academia seja aplicado na sociedade, contribuindo para a 

resoluça o de problemas reais e fortalecendo a conexa o entre a universidade e a 

comunidade. Essa interaça o sine rgica na o apenas enriquece a experie ncia educacional 

dos estudantes, mas tambe m amplia o impacto positivo que a instituiça o de ensino 

superior pode ter na sociedade, promovendo a formaça o de cidada os mais crí ticos, 

engajados e capacitados para lidar com os desafios contempora neos. Nesse contexto 

ainda e  possí vel destacar o dia logo entre a psicologia e a educaça o mediado pela arte, 

representando uma abordagem poderosa para enriquecer e aprimorar os processos 

formativos. A arte se torna uma ferramenta valiosa para a compreensa o e expressa o das 

complexidades do desenvolvimento humano, das emoço es e da cogniça o. Atrave s de 

atividades artí sticas, os educadores podem promover a criatividade, a introspecça o e a 

empatia nos alunos, contribuindo para um ambiente educacional mais inclusivo e 

centrado no estudante. Ale m disso, a arte oferece oportunidades para a exploraça o e a 

resoluça o de conflitos, bem como para o fortalecimento da autoestima e da autoexpressa o. 

Assim, essa sinergia entre psicologia, educaça o e arte desempenha um papel crucial na 

qualificaça o dos processos formativos, capacitando os indiví duos a se tornarem 

aprendizes mais conscientes, reflexivos e culturalmente sensí veis. 
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