
  

Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA  

 

EDDY KELLER CESAR EVANGELISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS COM CAVALOS E  
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ESTUDANTES DE MEDICINA: 

um relato de atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 
2022 

 



  

EDDY KELLER CESAR EVANGELISTA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS COM CAVALOS E  
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ESTUDANTES DE MEDICINA: 

um relato de atividade 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para 
obtenção do título de Mestre. 
 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas 
 
Orientadora: Profª. Drª. Raquel Rangel Cesario 

 

 

 
 
 

FRANCA 
2022 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangelista, Eddy Keller Cesar 

 

Intervenções terapêuticas com cavalos e promoção de saúde de 

estudantes de medicina: um relato de atividade.  /  Eddy Keller Cesar 

Evangelista.  – Franca (SP): Uni- FACEF, 2022. 

117f.; il. 

 

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário 

Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

 

 

1.Política Públicas.        2.Promoção de saúde.    3.Estudantes de 

medicina.     4. Psicodrama.      5.Terapia assistida por cavalos.           IT. 
 

 

CDD610 

 

E92p 



  

EDDY KELLER CESAR EVANGELISTA 

 

 

 

INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS COM CAVALOS E  
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ESTUDANTES DE MEDICINA: 

um relato de atividade 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para 
obtenção do título de Mestre. 
 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas 
 
Orientadora: Profª. Drª. Raquel Rangel Cesario 

 

 

Franca, 26 de setembro de 2022. 

 

Orientadora: 
Nome: Prof.ª Drª Raquel Rangel Cesario 
Instituição: Uni-FACEF 
 

Examinador: 
Nome: Prof. Dr. Aluísio José Alves 
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
 

Examinadora:  
Nome: Prof.ª Drª Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho à minha família, meu 

maior pilar de sustentação, e à minha 
manada, que me ensina todos os dias. 

 



  

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço primeiramente a Deus, o Divino que habita em mim; 

Aos ancestrais do meu sistema, que dão suporte e sustentação para eu lidar com uma 

situação tão nova, em especial a todos os educadores do meu sistema familiar que, 

através de mim, realizam o sonho de contribuir com a educação e o desenvolvimento 

das pessoas; 

À minha família atual, por sempre me compreenderem, me apoiarem e pela força 

emocional e sentimental que me proporcionam; 

À minha orientadora, Dra. Raquel Rangel Cesario, por acreditar no projeto, me apoiar 

e dar suporte; 

Às secretárias da Secretaria de Pós-graduação do Uni-FACEF, Daniela Raymundo e 

Layla B. Capel Costa, por todo apoio e cuidado com os mestrandos e o Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional; 

Finalmente, agradeço antecipadamente à Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira e 

ao Dr. Aluísio José Alves, pela leitura atenta e contribuições a este estudo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Eu vim do corpo da minha mãe 
Ela me deu semente boa 

Nutri meu corpo, se espalha em bençãos 
Sou plantadeira de semente boa. 

 
Minuska Lima 



  

RESUMO 
 
A literatura sobre educação médica vem mostrando que alunos de medicina vivenciam 
dificuldades quanto à sobrecarga de atividades e tarefas, culminando com estresse e 
depressão, muitas vezes associados aos desafios trazidos pelo modelo pedagógico 
da Aprendizagem Baseada em Problemas. O referencial teórico para compreensão 
de como este fenômeno se articula com o Desenvolvimento Social e Políticas Públicas 
está estruturado pela triangulação da “Política Nacional de Promoção da Saúde”, 
“Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde” e “Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Graduação em Medicina”. Neste contexto, o objetivo geral 
do estudo é explorar o uso das “Intervenções Terapêuticas com Cavalos” na 
Promoção da Saúde (entendida aqui como Bem-estar) de discentes de cursos de 
Medicina. Apresenta-se, ainda, o esboço de uma aproximação teórica entre as 
Intervenções Terapêuticas com Cavalos e o Psicodrama, abordagem de grupo e 
terapêutica criada por Jacob L. Moreno. Para tanto, se empreendeu pesquisa de 
natureza qualitativa e exploratória, utilizando-se da pesquisa-ação como espinha 
dorsal do processo investigativo. Foi criado um cenário para vivências 
psicodramáticas com cavalos. A amostra de conveniência foi composta por duas 
discentes de Medicina, que atenderam ao critério de inclusão ‘participar do Centro 
Acadêmico’ do curso. As mesmas atuaram como protagonistas-pacientes-
participantes. Compuseram o ato ainda o diretor-terapeuta-pesquisador e onze 
cavalos, que atuaram como objeto intermediário. As intervenções com cada 
participante foram individuais, e agiram nos níveis intrapsíquico e sistêmico, 
considerando aqui o sistema educação médica. No ato psicodramático, além da 
dramatização em si na arena-palco, ocorreram entrevistas semidirigidas abertas, à 
guisa de aquecimento e compartilhamento dos resultados, no dia da intervenção e 
seis meses após. O conteúdo foi gravado para análise de conteúdo. As protagonistas-
pacientes-participantes são do sexo feminino, provenientes de dois cursos diferentes, 
ambos com currículo organizado em Aprendizagem Baseada em Problemas e 
cursavam o 6º e 8º semestres do curso. Os ‘dramas-sofrimento em relação ao curso’ 
escolhidos para serem trabalhados por cada protagonista-paciente-participante foram 
‘competição na tutoria’ e ‘sobrecarga’. A dramatização foi eficaz em promover o 
encontro télico, com acesso à realidade suplementar, trazendo à tona a percepção da 
resposta culturalmente conservada, oriunda das relações estabelecidas nos 
respectivos sistemas familiares e sociais no âmbito da escola médica, com a 
consequente tomada de consciência do seu protagonismo em relação ao problema e 
da possibilidade de aquisição de novas respostas espontâneo-criativas, o que foi 
verificado seis meses após, por meio do relato das protagonistas-pacientes-
participantes. O trabalho terapêutico realizado não permite validar a técnica como uma 
vivência psicodramática, mas proporcionou às discentes melhora no bem-estar e 
melhor desempenho nas atividades estudantis, pessoais e sociais, preparando-as 
para serem as profissionais mais humanizados que o SUS busca. Os resultados 
sugerem que o uso das “Intervenções Terapêuticas com Cavalos” pode auxiliar as 
escolas médicas no cumprimento das DCNs, pela via da Promoção da Saúde dos 
discentes de Medicina, que passariam a atuar como agentes de mudança em seus 
ambientes, contribuindo assim para a sociedade de bem-estar e o Desenvolvimento 
Sustentável. Recomenda-se que mais estudos sejam realizados com a finalidade de 
responder a esta hipótese. 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Promoção da Saúde; Estudantes de Medicina; 
Psicodrama; Terapia Assistida por Cavalos. 



  

ABSTRACT 
 
The literature on medical education has shown that medical students experience 
difficulties regarding the overload of activities and tasks, culminating in stress and 
depression, often associated with the challenges brought by the Problem-Based 
Learning pedagogical model. The theoretical framework for understanding how this 
phenomenon is articulated with Social Development and Public Policies is structured 
by the triangulation of the "National Health Promotion Policy", "National Policy on 
Integrative and Complementary Practices in Health" and "National Undergraduate 
Curriculum Guidelines in Medicine”. In this context, the general objective of the study 
is to explore the use of “Therapeutic Interventions with Horses” in Health Promotion 
(understood here as welfare) of students of Medicine courses. It also presents an 
outline of a theoretical approximation between Therapeutic Interventions with Horses 
and Psychodrama, a group and therapeutic approach created by Jacob L. Moreno. To 
this end, qualitative and exploratory research was undertaken, using action research 
as the backbone of the investigative process. A scenario was created for 
psychodramatic experiences with horses. The convenience sample consisted of two 
medical students, who met the inclusion criterion 'participate in the Academic Center' 
of the course. They acted as protagonists-patients-participants. The act was also 
composed of the director-therapist-researcher and eleven horses, who acted as 
intermediate object. The interventions with each participant were individual, and acted 
at the intrapsychic and systemic levels, considering here the medical education 
system. In the psychodramatic act, besides the dramatization itself on the arena-stage, 
there were open semi-structured interviews, as a warm-up and sharing of results, on 
the day of the intervention and six months later. The content was recorded for content 
analysis. The protagonists-patients-participants are female, from two different 
universities, both with a curriculum organized in Problem-Based Learning and were in 
the 6th and 8th semesters of the course. The 'suffering-dramas in relation to the course' 
chosen to be worked on by each protagonist-patient-participant were 'tutoring 
competition' and 'overload'. The dramatization was effective in promoting an 
encounter, with access to supplementary reality, bringing to light the perception of the 
culturally preserved response, arising from the relationships established in the 
respective family and social systems within the medical school, with the consequent 
awareness of its protagonism in relation to the problem and the possibility of acquiring 
new spontaneous-creative responses, which was verified six months later, through the 
report of the protagonists-patients-participants. The therapeutic work carried out does 
not allow validating the technique as a psychodramatic experience, but it provided the 
students an improvement on their well-being and better performance in student, 
personal and social activities, preparing them to be the most humanized professionals 
that the SUS seeks. The results suggest that the use of " Therapeutic Intervention with 
Horses" can help medical schools to comply with the DCNs, through the Health 
Promotion of Medicine students, who would act as agents of change in their 
environments, thus contributing to the well-being society and Sustainable 
Development. It is recommended that further studies be carried out in order to answer 
this hypothesis. 
Keywords: Public Policies; Health promotion; Medical students; Psychodrama; 

Equine-Assisted Therapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início da vida profissional, por 20 anos atuei como Contador, e no 

percurso adquiri experiência em atendimento a empresários, o que possibilitou 

ampliar minha atuação para “Assessoria em Planejamento Estratégico e Gestão” aos 

setores comercial, industrial, de serviços e do agronegócio, inclusive dedicando-me, 

desde 1999, à capacitação de “Facilitador de Processos de Aprendizagem 

Comportamental” do EMPRETEC, SEBRAE. Tenho forte característica 

empreendedora, o que me acompanhou na meia-dúzia de empreendimentos nos 

quais estive à frente, desde 1986, voltados à pecuária, consultoria empresarial e 

desenvolvimento humano. 

De outro lado, desde 2007 sou terapeuta psicodramatista, tendo me 

especializado em Psicodrama nos Níveis I (Psicodramatista, 2007), II 

(Psicodramatista Didata - Foco Socioeducacional, 2009) e III (Psicodramatista Didata 

supervisor - Foco Socioeducacional, 2012), em um processo formativo de 1.200 horas. 

Também atuei como Constelador Sistêmico Familiar e Organizacional, e como 

Facilitador da “Associação de Aprendizagem e Crescimento Assistido por Equinos” 

(EAGALA – Equine Assisted Growth and Learning Association). 

Atualmente, tenho inscrição na Federação Brasileira de Psicodrama 

(FEBRAP) e na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos (ABRATH), o que me 

permite atuar como psicodramatista e formador em Psicodrama no Brasil e terapeuta 

holístico, no Brasil e no exterior. 

Minha atuação profissional atual se dá integrando as diversas 

competências que adquiri ao longo da vida, em atendimento a empresários, líderes 

empresariais e profissionais de diversas áreas, com intervenções e programas que 

utilizam a natureza e os animais como promotores da saúde (entendida como bem-

estar humano, de acordo com sua definição oficial segundo a Organização Mundial 

de Saúde - OMS) e do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Neste percurso, eu criei uma vivência psicodramática com cavalos1 

(intitulada “Comitiva Canastra”) destinada ao desenvolvimento pessoal e de equipes 

e sou um dos criadores das “Intervenções Terapêuticas com Cavalos”, que venho 

 
1
Reportada no canal Eddy Keller Evangelista, no Youtube, em https://youtu.be/czyYm3oYLXo 

https://youtu.be/czyYm3oYLXo
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disseminando atualmente por meio de programas de capacitação, como os que 

seguem: 

(1) o “Programa Internacional de Intervenções Terapêuticas com 

Cavalos” (PIITEC) foi realizado em cinco módulos, entre novembro de 2019 e 

dezembro de 2020, cada um deles facilitado por um terapeuta diferente que destacou 

as semelhanças, diferenças, benefícios e indicações de suas diferentes abordagens 

terapêuticas, todas se utilizando de cavalos para promover saúde em cerca de uma 

dúzia de pessoas que se submeteram ao PIITEC; 

(2) a “Formação em Intervenções Sistêmicas com Cavalos” (FISC), que 

visa preparar terapeutas para atuarem como facilitadores nas Intervenções 

Sistêmicas com Cavalos, teve quatro temporadas, de nove dias em internato, em 2021 

e 2022. 

Como consequência do desenvolvimento desse trabalho, desejei 

aprofundar meus estudos por meio de um programa de mestrado. A motivação inicial 

foi disseminar, a partir do ponto de vista científico, o trabalho de intervenções 

terapêuticas com cavalos que eu vinha empreendendo nos últimos anos, com 

percepção de sucesso no cuidado aos clientes, sem, contudo, sistematizar os 

registros, nem conhecer detalhes do método científico que me permitissem iniciar tal 

sistematização a contento. Faltava encontrar um programa de mestrado e delimitar o 

problema para empreender a aventura de conhecer uma linguagem que até então me 

era pouco próxima. 

Tomei conhecimento da existência do Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, instituição de ensino onde fiz minha 

graduação e onde ainda moro, simultaneamente ao contato com o universo da 

educação médica, de onde me aproximei por razões pessoais e profissionais. A 

proximidade com estudantes de medicina me permitiu perceber uma recorrência de 

depressão e estresse nos alunos de Medicina, o que me inquietou e implicou a testar 

os métodos terapêuticos com cavalos que eu desenvolvia com o grupo de pessoas 

que se identifica como estudante de medicina. 

O primeiro aprendizado sobre o método científico me levou a buscar 

informações que respondessem à inquietação despertada pelo contato inicial com a 

saúde mental comprometida dos poucos estudantes com que tive contato. Na única 

revista científica especializada em educação médica editada no Brasil, deparei-me 

com os estudos “Prevalência de Sintomas Depressivos em Estudantes de Medicina 
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com Currículo de Aprendizagem Baseada em Problemas”, de Maia et al. (2020); e 

“Sentimentos do Estudante de Medicina quando em Contato com a Prática”, de Kaluf 

et al. (2019). O primeiro estudo apontou para sintomas depressivos em 46,2% da 

amostra de 173 estudantes, sendo que ser do sexo feminino aumentou o risco para 

sintomas depressivos em 2,05 e a insatisfação com o método de Aprendizagem 

Baseada em Problemas, em 3,57 vezes. O segundo estudo, por sua vez, verificou 

predominância de sentimentos positivos, como alegria, satisfação e motivação, 

quando em atividades de unidades curriculares que os colocam em contato com a 

prática no SUS. Neste universo aplicado da formação em Medicina, os sentimentos 

negativos de perplexidade, raiva e tristeza foram os menos referidos pelos 120 

estudantes da amostra. 

Apesar dos resultados promissores do estudo de Kaluf et al. (2019), 

ambos estudos, desenvolvidos em duas universidades distintas de estados distintos 

do Brasil, apontaram para a necessidade de explorar formas de intervenções 

terapêuticas para promover melhor qualidade de vida aos alunos de Medicina, 

melhorar desempenhos acadêmicos e formar, futuramente, profissionais mais 

humanizados e adequados ao Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. 

Minha aspiração a fundamentar cientificamente o meu método de 

trabalho terapêutico com cavalos poderia me levar a trabalhar com uma ampla gama 

de pessoas. Entretanto, pelo que a saúde mental dos estudantes de medicina me 

implicou; pela grande responsabilidade social deste grupo de pessoas, no 

enfrentamento das necessidades de saúde da população e na execução de políticas 

públicas, quando estiverem atuando como médicos; e por vislumbrar exatamente nisto 

a possibilidade de inserir o estudo na Linha de Pesquisa “Desenvolvimento Social e 

Políticas Públicas”, do Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, 

delimitamos, minha orientadora e eu, a Questão Norteadora: as “Intervenções 

Terapêuticas com Cavalos” podem promover bem-estar em discentes de 

Medicina? 

Para argumentar teoricamente a ligação entre o aspecto de 

desenvolvimento humano intrínseco ao meu trabalho de intervenções terapêuticas 

individuais, e os objetivos e interesses do Programa de Pós-graduação voltados às 

Políticas Públicas e ao Desenvolvimento Regional, optamos partir de um tripé formado 

por aspectos fundamentais das três políticas públicas que mais se relacionam com o 

problema em questão: Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de 
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Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Graduação em Medicina. 

No início do processo de mestrado, as Intervenções Terapêuticas com 

Cavalos se baseavam, entre outras técnicas, nas Constelações Sistêmicas, de Bert 

Hellinger. Dada minha formação em Psicodrama, no Exame de Qualificação recebi a 

sugestão de aprofundar teoricamente as Intervenções Terapêuticas com Cavalos a 

partir do constructo teórico do Psicodrama, quando então as intervenções poderiam 

ser vistas como vivências psicodramáticas sistêmicas com cavalos, uma inovação a 

partir do proposto por Jacob Levy Moreno. O esboço dessa aproximação teórica está 

apresentado nesta dissertação, como um convite para estudos futuros, já que o tempo 

no fim de um processo de mestrado não é suficiente para tão ambiciosa causa. 

Dada a ausência de estudos científicos publicados sobre as vivências 

com cavalos, ora chamadas Intervenções Terapêuticas com Cavalos, e minha 

experiência profissional prévia com esse trabalho, a hipótese de partida era que tais 

vivências poderiam contribuir positivamente para o bem-estar dos discentes de 

medicina, auxiliando-os a ter maior autoconhecimento, redução de estresses e 

melhora nas relações interpessoais. 

Para tanto, optou-se por um estudo qualitativo, estabelecendo-se como 

Objetivo Geral Explorar o uso das “Intervenções Terapêuticas com Cavalos” na 

Promoção da Saúde (entendida aqui como Bem-estar) de discentes de Medicina 

e como Objetivos Específicos: 

(1) Contextualizar as três seguintes Políticas Públicas: “Política 

Nacional de Promoção da Saúde”, “Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde” e “Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação em 

Medicina”; 

(2) Descrever o conceito, as práticas e a evolução histórica das 

“Intervenções Terapêuticas com Cavalos”; 

(3) Esboçar estudos para fundamentação teórico-prática das 

“Intervenções Terapêuticas com Cavalos”; 

(4) Identificar dificuldades e estressores relatados pelos discentes 

em relação a suas experiências pessoais em seus respectivos cursos de Medicina; 

(5) Realizar vivências de “Intervenções Terapêuticas com Cavalos” 

com tais discentes de cursos de Medicina; 
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(6) Relatar os efeitos percebidos pós-intervenção com tais discentes 

de cursos de Medicina. 

 

Esta Dissertação está estruturada de tal forma que as três basilares 

Políticas Públicas: “Política Nacional de Promoção da Saúde”, “Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde” e “Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Graduação em Medicina”, de que trata o primeiro Objetivo Específico, 

serão contextualizadas à Linha de Pesquisa “Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas”, do Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, em seu 

Capítulo segundo. 

Já o conceito, as práticas e a evolução histórica da “Intervenção 

Terapêutica com Cavalos” de que trata o segundo Objetivo Específico, integrarão o 

Capítulo 3, cujo conteúdo aborda ainda, de forma mais geral, outras psicoterapias 

assistidas por cavalos, bem como as teorias dos campos mórficos na comunicação 

homem-animal e os princípios sistêmicos, utilizados como parte do sistema explicativo 

dos fenômenos. 

Em seguida, o Capítulo 4 apresenta elucubrações iniciais a respeito do 

Psicodrama como fundamento teórico-prático das Intervenções Terapêuticas com 

Cavalos, apenas como ponto de partida para outros estudos que aprofundem o tema, 

com espírito científico.   

No Capítulo 5, o leitor encontrará detalhes do percurso metodológico da 

atividade ora relatada, empreendida para esta investigação.  

O produto de cada uma das “Intervenções Terapêuticas com Cavalos” 

realizadas junto aos discentes será relatado (Objetivos Específicos 4, 5 e 6), 

resultando no Capítulo 6, que incluirá as Discussões pertinentes aos resultados 

encontrados. 

Por fim, o Capítulo 7 trará as Considerações Finais do autor, de forma a 

subsidiar proposições de mais pesquisas e condutas coerentes com os resultados 

encontrados, no sentido de promover saúde do corpo discente de cursos de medicina.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Este capítulo apresenta três políticas públicas que demandam 

deslocamento paradigmático para plena implantação. Uma delas relacionada à 

formação do médico, e outras duas à área de atuação do profissional médico, futuro 

do atual estudante. 

Tratar de políticas públicas significa necessariamente abordar a função 

que o Estado desempenha na sociedade. Esta função, como movimento contínuo que 

se adequa às necessidades dos grupos sociais, sofre transformações ao longo do 

tempo. Atualmente, no Brasil, a função do Estado tem se alicerçado na promoção do 

bem-estar da sociedade (ARRETCHE, 1998).  O alcance deste bem-estar é vasto e 

variado e envolve ações diretas em diferentes áreas, tais como saúde, educação e 

meio ambiente, por exemplo. A estas ações dá-se o nome de Políticas Públicas. 

Secchi (2013) afirma que políticas públicas são formas de enfrentamento 

de problemas sociais e têm intencionalidade pública. Sua formulação inicia-se pela 

seleção de prioridades. 

A política nacional de saúde, estabelecida no Brasil por meio das Leis 

8.080/1990 e 8.142/90 (BRASIL, 1990), tendo a integralidade como um dos seus 

princípios éticos, apresenta intencionalidade de resolver as necessidades de saúde 

da população, a partir da formulação e execução de políticas sociais que visem não 

só a redução de risco de doenças, mas também o estabelecimento de condições que 

assegurem promoção da saúde dos seres humanos. Dentre os objetivos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), encontra-se também a ordenação da formação de recursos 

humanos na área da saúde (BRASIL, 1990). 

Tendo isto em consideração, este estudo triangulará três diferentes 

políticas públicas: Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2014a), Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (BRASIL, 2015) e Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Graduação em Medicina (BRASIL, 2014b). 
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2.1 POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 Saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 

“estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de 

doença ou enfermidade” (ALMEIDA-FILHO, 2011). Apesar de utópico, é precisamente 

o aspecto positivo da saúde que interessa a este estudo, a saúde como estado de 

bem-estar. Assim, promover saúde significa promover bem-estar. 

O Glossário de Termos de Promoção da Saúde 2021 define bem-estar 

como “um estado positivo experimentado por indivíduos e sociedades. Semelhante à 

saúde, é um recurso para a vida diária e é determinado por condições sociais, 

econômicas e ambientais” (WHO, 2021a). 

O movimento de Promoção da Saúde inicia-se no Canadá em 1986, com 

a realização da 1ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que culminou 

com a assinatura por representantes de 38 países da Carta de Ottawa, que foi o 

primeiro marco referencial da Promoção da Saúde no mundo (BUSS, 2009). 

Em 1986, a Carta de Ottawa definiu promoção da saúde como “o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”, e 

reconheceu que “a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico 

e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida” 

(CONFERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2002). Em 2021, este conceito havia 

evoluído para “A promoção da saúde é o processo de permitir que as pessoas 

aumentem o controle e melhorem sua saúde” (WHO, 2021a). 

Para alcançar o estado de saúde, os signatários da Carta de Ottawa 

afirmaram que (BUSS, 2009): 

 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 
necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser 
vista como um recurso para a vida e não como objetivo de viver. Neste 
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. 

 

A partir do estabelecimento deste marco referencial, foram propostos 

cinco campos centrais de ação, para a promoção da saúde das pessoas e populações 

(BUSS, 2009): 
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1) elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis – 

compreendendo que a saúde sofre influência de decisões em todos os campos 

políticos, convocou-se políticos e dirigentes de todos os níveis e setores para priorizar 

a saúde na formulação de todas as políticas;  

2) criação de ambientes favoráveis à saúde – demanda o 

reconhecimento da complexidade e da intersetorialidade na conquista de ambientes 

que facilitem e favoreçam a saúde, seja na cidade, no trabalho, no lazer, na escola ou 

em quaisquer outros ambientes; 

3) reforço da ação comunitária – entendendo que o empoderamento 

comunitário é fundamental para atuação em prol da própria saúde da comunidade; 

4) desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais – demanda que 

as escolas, os lares, o trabalho e quaisquer outros espaços coletivos promovam 

empoderamento individual por meio da educação em saúde e do processo de 

capacitação e consciência política; 

5) reorientação do sistema de saúde – demanda ultrapassagem de 

paradigma na organização do sistema de saúde, incluindo a formação dos 

profissionais de saúde para atuação condizente com os preceitos filosóficos da 

promoção da saúde.   

Desde 1986, aconteceram no mundo dez Conferências Internacionais 

de Promoção da Saúde, promovidas pela Organização Mundial da Saúde, culminando 

com o tema “Promoção da Saúde para o bem-estar, equidade e desenvolvimento 

sustentável” na 10ª Conferência, realizada em Genebra em 2021, em meio à 

pandemia de Covid-19. Segundo WHO (2021b): 

 
O objetivo de uma agenda de bem-estar é criar condições sociais, de saúde, 
econômicas e ambientais que melhorem a qualidade de vida individual e 
coletiva e dêem às pessoas e às sociedades um senso de significado e 
propósito. O foco no bem-estar inclui a garantia de distribuição equitativa de 
recursos, prosperidade e sustentabilidade e sociedades resilientes, 
capacitadas e preparadas para superar desafios. 

 

Ainda, segundo a OMS, os objetivos da 10a Conferência Internacional 

de Promoção da Saúde foram (WHO, 2021b): 

 
● discutir como estender a promoção da saúde para promover o bem-
estar e a equidade, com base em evidências e experiências, para promover 
populações mais saudáveis. 
● identificar intervenções realistas para a promoção da saúde e bem-
estar para acelerar o progresso na consecução dos ODS. 
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● enfatizar o papel da promoção da saúde na preparação e resposta a 
emergências de saúde pública e aproveitar as oportunidades para construir 
sociedades mais saudáveis e justas. 
● explorar abordagens inovadoras de promoção da saúde para permitir 
que sociedades e comunidades prosperem. 

 

Dentre os intuitos da 10ª Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde, consta acelerar o progresso na consecução dos ODS. Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a manifestação de uma parceria global, que 

une países desenvolvidos e em desenvolvimento, em torno de uma agenda comum. 

Adotados na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, fazem parte da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Tratam-se de 17 Objetivos, muitas vezes 

apresentados separados, mas que são entrelaçados, interconectados e indivisíveis. 

O ODS 3 é especificamente relacionado à saúde e ao bem-estar, mas são os 17 

objetivos que, juntos, de forma sistêmica, refletem toda a gama de determinantes da 

saúde, visando melhorar a vida e as perspectivas de todos, em todos os lugares 

(WHO, 2021a). 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável articulam-se, assim, com 

a Promoção da Saúde. 

Produto da 10ª Conferência, a Carta de Genebra para o Bem-estar 

expressa a urgência de se criar sociedades de bem-estar que apliquem políticas 

ousadas e abordagens transformadoras sustentadas por: 

 
● uma visão positiva da saúde integrando o bem-estar físico, mental, 
espiritual e social; 
● os princípios de direitos humanos, justiça social e ambiental, 
solidariedade, equidade intergeracional e de gênero, e paz; 
● um compromisso com o desenvolvimento sustentável de baixo 
carbono baseado na reciprocidade e respeito entre os humanos e na paz com 
a Natureza; 
● novos indicadores de sucesso além do PIB que levam em conta o 
bem-estar humano e planetário, conduzindo a novas prioridades de gastos 
públicos; 
● o foco da promoção da saúde no empoderamento, inclusão, equidade 
e participação. 
 

Continua a Carta de Genebra (WHO, 2021b): 

 

Isso deve ser apoiado em todo o mundo por investimentos sustentados em 
profissionais de saúde, promoção da saúde, infraestrutura de saúde pública 
e pesquisa. 
O cenário de desenvolvimento global mudará se o bem-estar das pessoas e 
do planeta se tornar central para definir o sucesso. Uma sociedade de bem-
estar mede o sucesso de acordo com um conjunto de valores diferente 
daqueles que são dominantes hoje, e têm uma visão de longo prazo. Ele olha 
além das medidas de atividade econômica para indicadores de todos os 
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determinantes do bem-estar humano e planetário, incluindo a saúde em todas 
as suas dimensões, a equidade em saúde e os recursos que irão moldar e 
salvaguardar o bem-estar das gerações presentes e futuras. 
Para as pessoas, isso significa que todos desfrutam de uma vida longa e 
saudável, bem vivida. 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde promulgou a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) em 2006, tendo sido esta atualizada em 2014, por meio 

da Portaria GM/MS 2446/14, que estabelece em seu Art. 2º que: 

 

A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial 
teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela 
articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes 
de proteção social, com ampla participação e controle social (BRASIL, 2014a 
online). 
 

A PNPS considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às 

diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça social e a inclusão 

social como os valores fundantes para o seu processo de efetivação.  

No que diz respeito a este estudo, cumpre recortar dos objetivos da 

PNPS brasileira: 

 

- Art. 6º: A PNPS tem por objetivo geral promover a equidade e a melhoria 
das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde 
individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à 
saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais. 
 
- Art. 7º: São objetivos específicos da PNPS: 
(...) 
VI - valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas 
integrativas e complementares; 
VII - promover o empoderamento e a capacidade para tomada de decisão 
e a autonomia de sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de 
habilidades pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e 
da vida; 
VIII - promover processos de educação, formação profissional e 
capacitação específicas em promoção da saúde, de acordo com os 
princípios e valores expressos nesta Portaria, para trabalhadores, gestores e 
cidadãos; 
(...) 
X - estimular a pesquisa, produção e difusão de conhecimentos e 
estratégias inovadoras no âmbito das ações de promoção da saúde; 
(...) 
XIII - contribuir para a articulação de políticas públicas inter e 
intrassetoriais com as agendas nacionais e internacionais. 
 

 



21 

 

A fim de que se alcance tais objetivos, a política pública em questão 

estabeleceu seus princípios e diretrizes. Como princípios, têm-se a autonomia, o 

empoderamento e a integralidade, no sentido de “identificação de potencialidades e 

desenvolvimento de capacidades” que possibilitem “escolhas conscientes de sujeitos 

e comunidades sobre suas ações e trajetórias”, com consequente “controle das 

próprias decisões e escolhas de modos de vida adequados às suas condições sócio-

econômicas-culturais” (BRASIL, 2014a, online). 

Para que profissionais de saúde, dentre eles o médico, possam ter 

atuação profissional consonante com os princípios da PNPS, promovendo tais 

capacidades em seus clientes e pacientes, é necessário que sua formação avance 

para além do modelo biomédico ainda hegemônico nas sociedades ocidentais 

(CANESQUI, 2000). A formação em integralidade, com “intervenções pautadas no 

reconhecimento da complexidade, potencialidade e singularidade de indivíduos, 

grupos e coletivos, construindo processos de trabalho articulados e integrais”, propicia 

vivências que permitam desenvolver a própria autonomia e empoderamento, 

ultrapassando o paradigma cartesiano em direção para o paradigma sistêmico 

requerido por esta política pública (BRASIL, 2014a, online).  

Dentre as diretrizes da PNPS, de acordo com os interesses deste estudo 

recorta-se o “estímulo à pesquisa”, o apoio à formação e educação permanente para, 

dentre outros, ampliar a capacidade crítica e reflexiva dos trabalhadores de saúde e 

aperfeiçoar habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento 

humano sustentável; e a “incorporação das intervenções de promoção da saúde no 

modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção 

básica em saúde”.  

A hipótese que se pretende desenvolver neste estudo é que as 

intervenções terapêuticas com cavalos podem ser uma estratégia operacional que 

produz saúde e cuidado do profissional em formação, ao mesmo tempo em que 

promove “reconhecimento e o diálogo entre as diversas formas do saber popular, 

tradicional e científico, habilitando o futuro profissional a construir práticas pautadas 

na integralidade do cuidado e da saúde” (BRASIL, 2014a, online), conforme requer a 

política nacional de saúde brasileira, em especial aquelas voltadas às práticas 

integrativas e complementares e à formação em medicina, abordadas a seguir.  
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2.2 POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) são tratamentos 

terapêuticos que se baseiam em saberes tradicionais, tendo como objetivo estimular 

mecanismos de prevenção de doenças, recuperação da saúde e promoção do bem-

estar. Elas podem servir como promoção da saúde, tratamento paliativo ou até mesmo 

como auxílio no tratamento de doenças crônicas aos que entendem a necessidade de 

um cuidado integral: corpo, mente e espírito (BRASIL, 2015).  

A história do crescimento das PICs no mercado e nas políticas públicas 

remonta ao desenvolvimento de certas racionalidades médicas, conhecidas 

inicialmente sob o rótulo genérico de Medicina Alternativa, por surgirem em um 

contexto de contracultura que apresentava um modelo alternativo ao hegemônico 

(BARROS, 2000). 

Luz (2000) estabelece cinco dimensões fundamentais como condição 

necessária para classificar determinada prática como uma “racionalidade médica”: 

morfologia, dinâmica vital, doutrina médica, sistema de diagnose e sistema de 

intervenção terapêutica. A partir de tal constructo teórico a autora estudou a medicina 

homeopática, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica como sistemas 

médicos altamente complexos, com cosmologia diferente do sistema médico 

ocidental.  

Luz (2000, p. 192) enfatiza que a fragmentação do conhecimento que 

atingiu a racionalidade médica ocidental não atingiu o interior dos sistemas médicos 

orientais e a medicina homeopática. Essas têm “cosmologias que integram homem e 

natureza numa perspectiva de macro e microuniversos, e que postulam a integridade 

do sujeito humano como constituída de aspectos psicobiológicos, sociais e 

espirituais”, repercutindo nos sistemas diagnósticos e terapêuticos das medicinas.  

A dupla integração homem-natureza, verificada nas medicinas orientais 

e homeopática, considera a doença como “fruto da ruptura de um equilíbrio ou 

harmonia interna, [...] no que concerne às relações entre o homem e o meio no qual 

se insere: natural, social e espiritual.” Para a biomedicina, essa dupla integração não 

existe, é considerada hipotética ou pseudocientífica e, portanto, não é estudada. O 

objeto epistemológico da ciência médica ocidental é a doença, não o homem 

relacional (LUZ, 2000). 
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Tais diferenças marcantes ensejaram no Ocidente, em fins dos anos 

1960 e 1970, um movimento de contracultura que trouxe a possibilidade de 

questionamento das realizações científicas universalmente reconhecidas (KHUN, 

1975), ou paradigmas, e da real importância e validade do uso da tecnologia que 

subjugava a natureza. Tal movimento abriu espaço para o desenvolvimento do então 

chamado modelo da Medicina Alternativa, que mais tarde evoluiu conceitual e 

funcionalmente para Medicina Complementar (BARROS, 2000) culminando 

finalmente nas Práticas Integrativas e Complementares que se verificam hoje. 

Dizia Barros (2000, p. 205-6), há mais de duas décadas: 

 

[...] o Modelo Alternativo de Medicina deve ser compreendido como o par de 
oposição ao Modelo Biomédico, no campo da saúde, de forma que todos os 
seus aspectos tendem a opor-se ao padrão objetivo, procurando 
desenvolver-se em uma perspectiva mais subjetiva e qualitativa. 
[........................................................................................................................]
Muitos profissionais do campo da saúde apoiaram-se na premissa alternativa 
para resgatar o conhecimento das Medicinas Populares e Medicinas 
Orientais e desenvolver uma prática menos tecnologizada, mais intuitiva e 
com grande relevância da dimensão da eficácia simbólica. (BARROS, 2000, 
p. 205-6). 

 

Remonta à Conferência de Alma-Ata, em 1978, em seu ideal de Saúde 

para todos no ano 2000, “o reconhecimento e incentivo da associação das práticas 

das Medicinas Tradicionais (Populares) às práticas do Modelo Biomédico, para 

criação de uma nova racionalidade no campo da saúde” (BARROS, 2000, p. 206), 

com a consequente criação, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do Programa 

de Medicina Tradicional, para estímulo à formulação de políticas nessa área (BRASIL, 

2015). Ainda hoje, a OMS tem o objetivo estratégico de promover cobertura universal 

de saúde por meio da integração das Práticas Integrativas e Complementares nos 

sistemas de saúde dos países do mundo (WHO, 2013; WHO, 2019). 

No Brasil, a legitimação e a institucionalização das PICs teve início na 

década de 1980, com crescimento a partir da criação do SUS. Remonta a 2003 a 

formulação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC), com ampla discussão entre órgãos governamentais, profissionais e da 

sociedade civil, que já demandava a efetiva incorporação das PICs no SUS, 

culminando com a publicação da política pública, por meio das Portarias MS no. 971, 

de 03 de maio de 2006; e MS no. 1.600, de 17 de julho de 2006.  
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A política, ainda em vigor, tem como objetivos e diretrizes que 

interessam a este estudo (BRASIL, 2015): 

 

Objetivo:  
2.1 – Incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva da 
prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, [...] voltada 
para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 
 
Diretrizes:  
3.2 – Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC para 
profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes 
estabelecidos para Educação Permanente;  
3.3 – Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para 
profissionais de saúde [...], considerando as metodologias participativas e o 
saber popular e tradicional; 
3.8 – Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento da atenção 
à saúde [...]. 

 
A PNPIC nasceu das demandas sociais para contemplar diretrizes e 

responsabilidades institucionais para oferta de serviços e produtos de, inicialmente, 

Homeopatia; Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura; plantas medicinais e 

Fitoterapia; Medicina Antroposófica; e Termalismo/Crenoterapia. Desde a 

implantação, o acesso dos usuários tem crescido, conforme se vê no Quadro 1, 

alcançando atualmente 29 diferentes práticas ofertadas à população usuária do SUS.  

 
Quadro 1. Práticas Integrativas e Complementares disponibilizadas pelo SUS, conforme ano e 
instrumento legal de instituição. 

2006 2017 2018 

Portaria GM/MS 971 Portaria GM/MS 849 Portaria GM/MS 702 

5 práticas 14 práticas incluídas 10 práticas incluídas 

Acupuntura 
Homeopatia 
Fitoterapia 

Antroposofia 
Termalismo 

Arterapia 
Ayurveda 
Biodança 

Dança Circular 
Meditação 

Musicoterapia 
Naturopatia 
Osteopatia 
Quiropraxia 

Reflexoterapia 
Reike 

Shantala 
Terapia Comunitária Integrativa 

Yoga 

Apiterapia 
Aromaterapia 
Bioenergética 

Constelação Familiar 
Cromoterapia 
Geoterapia 

Hipnoterapia 
Imposição de Mãos 

Ozonioterapia 
Terapia de Florais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diz o Ministério da Saúde que: 
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Ao atuar nos campos da prevenção de agravos e da promoção, manutenção 
e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e 
centrada na integralidade do indivíduo, a PNPIC contribui para o 
fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS. Nesse sentido, o 
desenvolvimento desta política deve ser entendido como mais um passo no 
processo de implantação do SUS” (BRASIL, 2015, p.7). 

 

Observa-se no Quadro 1 a presença das Constelações Familiares, mas 

não das Intervenções Terapêuticas com Cavalos, ao que parece, ainda pouco 

conhecidas a nível nacional. Entretanto, a nosso ver, a partir da formação responsável 

de mais terapeutas e da realização de estudos científicos fidedignos sobre tais 

práticas, as Intervenções Terapêuticas com Cavalo (ITC) reúnem condições de, um 

dia, serem classificadas como Práticas Integrativas e Complementares. Vemos este 

estudo, em particular, como um passo para o processo de reconhecimento dessa 

prática terapêutica e sua inclusão dentre o rol de práticas complementares. 

Este estudo prevê a vivência das ITC por estudantes de medicina 

inseridos na pesquisa, visando contribuir com a promoção de sua saúde. Entretanto, 

participar de tal experimento significa um aprendizado experiencial que gera um 

processo de transformação e conhecimento. 

 

A experiência vivencial pode aumentar o autodesenvolvimento pessoal e 
favorecer a superação de lacunas de aprendizagem, auxiliando a formação. 
Dessa forma, é possível fazer uma correlação dos eventos que ocorrem em 
uma vivência com as áreas e competências de um projeto pedagógico. Afinal, 
o modelo vivencial é um método no qual o aprendizado acontece de forma 
ativa por parte das pessoas envolvidas (COBEM, 2022). 

 

Por tudo isso, percebe-se que, para o estudante de Medicina, participar 

de uma vivência terapêutica com cavalos articula-se com sua saúde pessoal, mas 

também com as Políticas de Promoção da Saúde e de Práticas Integrativas e 

Complementares, que compõem o conteúdo formal necessário ao seu aprendizado 

ativo para atuar profissionalmente como médico e no processo de implantação do 

SUS, como preveem as Diretrizes Curriculares de Graduação em Medicina, assunto 

do próximo tópico. 

 

2.3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

Ser profissional da Medicina demanda dedicação integral do tempo, 

busca de aprendizado constante, fundamentação das ações em conhecimentos 
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científicos e técnicos, atualização constante, acompanhando inovações e novos 

recursos, desapego de alguns momentos pessoais e sociais. Optar por este caminho 

profissional é complexo, pois a pessoa vocacionada atende a um chamado, e para 

isso assume uma responsabilidade imensurável, por lidar com vida e morte, cura e 

doença, e orientação para que o paciente busque postura e comportamentos mais 

saudáveis (SCHRAIBER, 2000).  

Originalmente uma profissão liberal, que permitia grande autonomia do 

médico em seu consultório, em meados do século XX a medicina passou por uma 

transformação significativa: da subjetividade e intuição na investigação clínica para a 

necessidade de precisão no diagnóstico; da individualização e sensibilidade na 

relação médico-paciente para a despersonalização da relação médico-paciente; e 

ainda uma inserção de tecnologia, técnicas e procedimentos, dando início à era da 

‘medicina tecnológica’, exigindo maior especialização do profissional e limitando sua 

autonomia (DONNANGELO, 1975 apud SCHRAIBER, 2000). Aumento no número de 

profissionais no mercado, planos de saúde, exigências de especialização, 

“rotinização” do trabalho, perda de ganho, conhecimentos ultra especializados, 

inovações tecnológicas, e outros fatores inerentes à profissão, refletem diretamente 

na relação do médico com seus colegas, equipes e pacientes. Esse movimento gera 

competitividade, crise de confiança e prejuízos na humanização (SCHRAIBER, 1997 

apud SCHRAIBER, 2000). 

 Nesse ambiente competitivo, é frequente escutar que a especialização 

leva à competência, domínio maior de técnicas e atendimento mais qualificado e 

seguro, influenciando o estudante de medicina a escolher uma especialidade focal, 

em busca de melhores condições de mercado e maior espaço de atuação 

(MACHADO; BELISÁRIO, 2000). Um modelo mental consequência do impacto do 

relatório de Abraham Flexner, em 1910 (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).  

No começo do século XX, a Educação Médica passou por um marco 

significativo, quando foi publicado o estudo Medical Education in the United States 

and Canada: a Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 

redigido por Abraham Flexner (1866-1959). Conhecido como o Relatório Flexner 

(Flexner Report), gerou a mais importante reforma das escolas médicas de todos os 

tempos nos Estados Unidos da América (EUA), regulamentando as escolas médicas 

e criando a residência médica - consequentemente, as especializações - com 

profundas implicações para a formação médica e a medicina mundial. 
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A obra de Flexner, alinhada aos pressupostos científicos tradicionais, em 

ebulição na época com a recente descoberta dos microrganismos como causadores 

de doenças, valoriza o aspecto biológico e a fragmentação do conhecimento. A 

reforma flexneriana contribuiu com a organização e padronização do ensino médico 

em um momento que se fazia necessário criar um modelo que pudesse ser 

multiplicado. Além de propor o modelo da residência médica e as especializações, 

propôs a organização do currículo, sendo um período ou ciclo inicial de disciplinas 

básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos. Sua influência pode ser 

percebida ainda hoje, quando se analisam os planos acadêmicos de escolas médicas 

que são pautados em disciplinas e ciclos (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

A hegemonia da ciência tradicional e do modelo da biomedicina durante 

todo o século XX explica a demanda da sociedade e dos estudantes brasileiros pela 

especialização focal em medicina, com olhar quase exclusivo para as enfermidades, 

e no século XXI ainda intimida discentes e profissionais para uma proposta de 

formação generalista, com um olhar para o paciente como um ser integral, conforme 

preconizado no Brasil pelas políticas públicas de saúde e formação em Medicina, em 

vigor. 

O desenvolvimento da política de saúde, no século XX, com posterior 

advento do SUS, revelou a disparidade entre a formação médica (política pública 

educacional) e a obrigação do sistema de saúde em atender às necessidades de 

saúde mais prevalentes na população (política pública de saúde). Tal situação levou 

os formuladores de políticas públicas a constatarem a precisão de mudanças na 

organização curricular e nos conteúdos programáticos dos cursos de Medicina, 

evoluindo os programas conteudistas e biologicistas para uma proposta 

interdisciplinar, com interação entre as diversas áreas do conhecimento (CANESQUI, 

2000; CARABETTA, 2016). Neste contexto, surgiram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Graduação em Medicina (DCN), que estabelecem os princípios, os 

fundamentos e as finalidades da formação em Medicina no Brasil (BRASIL, 2014b), 

visando formar um médico que tenha: 

 

formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para 
atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e 
coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo 
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como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do 
processo de saúde e doença (BRASIL, 2014b, online). 

 

Assim, as DCN, atualmente em vigor, buscam padronizar uma formação 

geral abrangente para um perfil profissional mais humanista e crítico, que valorize a 

interação e a escuta ativa com um novo olhar; que considere o acolhimento humano 

ao mesmo tempo em que promove autonomia do paciente, conduzindo-o em direção 

ao auto-conhecimento e à melhoria do seu próprio entendimento sobre a doença e 

seu eu. Essa formação, para além da técnica, apresenta aos futuros médicos 

vivências sobre o acesso universal, a integralidade do ser, a qualidade e a 

humanização na atenção básica, formando profissionais com abordagem sistêmica e 

competência técnica, ética e humanística (BRASIL, 2014b; ALMEIDA et al., 2007; 

REGO; BATISTA, 2012). 

Para alcançar intuito tão ambicioso, e refletindo uma ultrapassagem 

paradigmática nos campos da saúde e da educação (CESARIO; CESARIO; SANTOS, 

2019), a política pública educacional estabelece que os programas político-

pedagógicos dos cursos sejam baseados em métodos, preferencialmente, ativos de 

ensino-aprendizagem, com currículos construídos coletivamente e centrados no aluno 

como sujeito de aprendizagem, apoiados no professor como facilitador e mediador, e 

não mais como mero transmissor de conhecimento; integração curricular e inserção 

precoce nos campos de prática, propiciando articulação interdisciplinar, entre teoria e 

prática e vivências reais no sistema público de saúde desde o início do curso (BRASIL, 

2014b). 

O modelo pedagógico principal que se adotou no país para atendimento 

a esta necessidade foi o do Problem Based Learning (PBL), desenvolvido em fins da 

década de 1960 na Universidade McMasters em Hamilton, Canadá; e na década de 

1970 na Faculdade de Medicina de Maastricht, na Holanda. O PBL é definido por 

Andrade (2012, p. 198) como: 

 

Um processo de autoaprendizagem, em um contexto colaborativo. Inspirada 
nos princípios da Escola Nova, a ABP tem como objetivo desenvolver 
habilidades cognitivas para resolver problemas relativos a temas específicos 
do ensino da profissão. Os acadêmicos levantam questões a partir de 
problemas da vida real, que são geralmente apresentados como casos 
clínicos contextualizados, elaborados pelos docentes ou até pelos próprios 
acadêmicos. O elenco de diversas situações problemas serve como 
desencadeamento de busca e estudo dos conceitos, desafiando o acadêmico 
como sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, no que difere do 
modelo tradicional. Portanto, a organização curricular se dá a partir de 
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problemas reais e não por disciplinas, integrando as ciências básicas com as 
áreas clínicas. 

 
O método de ensino-aprendizagem PBL – ou ABP (Aprendizado 

Baseado em Problemas) - se alinha às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Graduação em Medicina (DCN), porque nele a aprendizagem é centrada no aluno, 

que sai do papel passivo de receptor e passa a ser o protagonista de seu aprendizado 

(BERBEL, 1998). Em uma revisão bibliográfica com estudos realizados em Inglaterra, 

Estados Unidos, Canadá e Austrália, observou-se que médicos provenientes de 

escolas que adotaram a ABP têm melhor competência médica, principalmente na 

dimensão social, que aqueles provenientes da escola tradicional (GOMES et al, 2009). 

Entretanto, para desenvolver currículos com ABP, exigem-se mudanças 

na atitude dos alunos e dos professores. Estes, em sua maioria médicos com 

formação tradicional, são cobrados a ressignificar seu fazer pedagógico (PERIM et al, 

2009; ANDRADE, 2012), entendendo que ser um bom médico não garante ser um 

bom professor (GARCIA; SILVA, 2011). 

A transição não se faz sem tensões, muitos são os entraves para que se 

concretize. Docentes e discentes encontram dificuldades para se adaptar às novas 

estratégias propostas pelas DCN (MENEZES JUNIOR; COSTA; ARRUDA, 2021). 

Gomes e Maia (2021) encontraram alta prevalência da Síndrome de Burnout em 

professores de Medicina, com alta exaustão emocional e despersonalização, levando 

a menor realização profissional. Sintomas depressivos e Síndrome de Burnout em 

estudantes de Medicina, associados à insatisfação com o método ABP, são também 

descritos na literatura (DEGGERONE et al, 2021; MAIA et al., 2020). Em 

contraposição, ampla margem de sentimentos de natureza positiva foram 

identificados em estudantes, quando em contato com a prática no SUS (KALUF et al., 

2019).  

Meireles, Fernandes e Silva (2019) assinalam que cuidar da própria 

saúde física e mental e alcançar o bem-estar como médico e cidadão é a expectativa 

de 46% dos estudantes de 1º ano de Medicina investigados. A prática de atividade 

física, inclusive, foi apontada como fator de proteção para o desenvolvimento de 

sintomas depressivos em estudantes de Medicina (MAIA et al., 2020). Contudo, como 

crítica, Meireles, Fernandes e Silva (2019) afirmam que as DCN de 2014 retrocederam 

em relação às DCN de 2001, ao não considerar a saúde do discente. Afinal, para que 

o futuro médico, hoje discente, tenha visão biopsicossocial e humanista, é necessário 
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que ele se conheça e que vivencie um cuidado com sua própria saúde nas dimensões 

biológica, psicológica e social. Somente assim, no futuro, poderá olhar para o paciente 

com o olhar integral. 

Por isso, considera-se relevante desenvolver estratégias para 

sensibilizar e orientar os discentes desse princípio de cuidar da própria saúde física, 

mental, emocional e psicológica. É importante ter em mente que os ingressantes em 

cursos de Medicina vivenciaram um processo de competição intenso desde o 

momento que decidiram ser médicos, passando por um vestibular concorrido, com 

alta relação candidato/vaga. Ao se inserir na graduação, podem se deparar com 

situações com potencial para estimular a competitividade, como nos trabalhos de 

tutoria, premiação com notas mais altas para alunos que se destacam como líder ou 

são mais extrovertidos, descarga de informações sobre as técnicas e especializações, 

desde o início de sua formação com o questionamento: “que especialista gostaria de 

ser?”. Essa última situação foi verificada em um estudo com estudantes de 1º ano de 

Medicina, em que 87,5% dos respondentes declararam como expectativa para o futuro 

fazer residência médica; 60,7% declaram querer se tornar especialista ou 

subespecialista; 5,3% declararam querer ser um médico generalista e 1,8% 

declararam estar muito cedo para opinar (MEIRELES; FERNANDES; SILVA, 2019). 

A preferência em se tornarem médicos especialistas difere do preconizado nas DCNs, 

que tem como foco formar generalistas, um perfil médico necessário para o 

fortalecimento da atenção primária e, por conseguinte, do sistema de saúde público 

brasileiro. 

Em sua obra intitulada Educação e Mudança (FREIRE, 1979), Paulo 

Freire diz que o verdadeiro compromisso é com a solidariedade e que “se o homem 

compreende sua realidade, pode propor hipóteses sobre o desafio dessa realidade e 

procurar soluções”. As DCN e Freire conversam entre si sobre a educação 

problematizadora, quando as DCNs estruturam um indivíduo emancipado pela 

educação, tendo a possibilidade de crítica, de reflexão e participação em um ambiente 

onde todos produzem conhecimentos e aprendem juntos, além de se respeitarem e 

valorizarem a trajetória de vida dos educandos. 
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3 TERAPIAS ASSISTIDAS POR CAVALOS 

 

 

  Para chegar a propor o uso das intervenções terapêuticas com cavalos 

como ferramenta para a oportuna e premente promoção de bem-estar em discentes 

de Medicina, parti de fundamentais conceitos presentes nas políticas públicas de 

Promoção da Saúde e das Práticas Integrativas e Complementares em saúde e, 

também, nas Diretrizes Curriculares de Graduação em Medicina. Agora, faz-se 

necessário definir o que são as intervenções terapêuticas com cavalos e 

contextualizá-las em relação às teorias que temos buscado para lhe dar sustentação 

e à prática, propriamente dita, com foco no nível sistêmico do trabalho.  

Quando me refiro ao foco no nível sistêmico, para além de qualquer 

abordagem que se autodenomine com esse jargão, estou abordando o ser humano 

em sua totalidade, e em relação com os sistemas que permeiam sua existência. 

Esteves de Vasconcellos (2020) afirma que “são sistêmicas as práticas em que o 

profissional aborda um sistema e focaliza as relações entre seus componentes”. Ela 

considera, entretanto, ser impossível alcançar tal feito em um atendimento individual, 

pelo fato de o indivíduo atendido trazer uma narrativa do sistema a partir da sua 

perspectiva individual. Contudo, diferente do que pensa Esteves de Vasconcellos, na 

prática das intervenções sistêmicas com cavalos, as informações sobre o sistema -

seja familiar ou organizacional – não vem pela narrativa do indivíduo, e sim pela 

ressonância mórfica captada pelos cavalos e pelo terapeuta. E o que se dá, permitido 

pela epistemologia sistêmica do terapeuta, mas também pela prática sistêmica que se 

desenrola na arena, é um processo muito parecido com o da Metodologia do 

Atendimento Sistêmico desenvolvida pela própria Esteves de Vasconcellos, porque 

permite ao indivíduo que está recebendo a intervenção distinguir o sistema a abordar 

e distinguir situações-problema a partir de relações estabelecidas no interior daquele 

sistema, permitindo que se atue sobre tal problema relacional pela flexibilização de 

crenças e consequente construção de soluções para aquela situação problema. 

A utilização do cavalo em um processo terapêutico não é recente. 

Hipócrates, considerado pai da medicina, fez referência da inserção do cavalo em 



32 

 

processos terapêuticos na data de 458-370 a.C., referindo à equitação como fator 

regenerador da saúde (FREIRE, 1999). 

Embora não seja objetivo apresentar como um pressuposto científico o 

que se segue, mas, salientar um aspecto empírico e vivencial que deve ser 

considerado, é preciso destacar que os cavalos são seres que existem há 65 milhões 

de anos, muito mais tempo que os humanos. Na natureza são presas, ao invés de 

predadores, o que os faz estarem sempre alertas, em conexão com o meio. São 

treinadores potentes porque veem o mundo como um todo, têm capacidade de 

vivenciar o mundo, nós mesmos e nosso sistema de forma autêntica, sem responder 

às definições analíticas dos problemas, mas apontando sinais em um sistema sob 

pressão (KNAAPEN, 2016, pag. 22): 

 

Cavalos não respondem a definições analíticas de problemas ou pedidos de 
ajuda, eles reagem instintivamente ao que existe aqui e agora. Não analisam 
o que apresentamos, apenas reagem fisicamente. Justamente a essas coisas 
que, para nós são difíceis demais de ser encaradas. Penso que para os 
cavalos ‘nós’ e ‘eles’ e ‘o mundo à nossa volta’ são um todo. Suas reações 
instintivas a nós também vem de lá: do mundo como um todo, mesmo que 
nós ainda o experimentemos como fragmentado. É precisamente esta 
capacidade de perceber o mundo como um todo, nós, nosso entorno e o do 
cliente, isso nos oferece espaço para outra forma de ajuda ou coaching. 
[........................................................................................................................] 
O cavalo tem uma sensibilidade e uma capacidade de espelhar os 
sentimentos que o cliente está sentindo, mas o cavalo não é um terapeuta, 
esse é o papel do profissional que conduz um atendimento, seja ele 
terapeuta, facilitador ou mediador (KNAAPEN, pag. 106). 

 

Pode-se constatar a relevância do tema e a sua emergência no mundo, 

com várias práticas como: TAA – Terapia Assistida com Cavalos (HPOT & EAT), PAA 

– Psicoterapia Assistida com Cavalos (Eagala Model), TSC – Terapia Sistêmica com 

Cavalos. Os artigos Horsemanship technique scan help doctors improve their art 

(Stanford Medicine), Medicine and Horseman ship: Transforming the Doctor-Patient 

Relationship, Students Learn Horsemanship to Improve Patient Care Skills, Unique 

medicine and horsemanship workshop, apresentam diferentes experiências do uso 

das terapias com cavalos na educação médica, pelo mundo. 

Eilset Bodtker, fisioterapeuta norueguesa, realizou pela primeira vez a 

equitação terapêutica para crianças com necessidades especiais. Nos Estados 

Unidos, a equitação para pessoas com deficiência foi marcada com a fundação do 

primeiro centro de equitação para pessoas com deficiências em 1967 (HASKIN et al., 

1974). No Brasil, este método iniciou-se através da Associação Nacional de 
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Equoterapia (ANDE BRASIL), em 1989, denominando essa prática terapêutica como 

Equoterapia, que é uma denominação brasileira. A Equoterapia é reconhecida pelo 

Conselho Federal de Medicina - CFM (6 de abril de 1997), Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO (27 de março de 2008) e Secretaria de 

Educação do Distrito Federal - SEDF. 

Mota (2020, p. 06) define a Equoterapia e o papel do cavalo e do 

mediador: 

A Equoterapia é um método terapêutico que tem o cavalo como o facilitador 
da evolução humana, independente da sua condição, por meio de 
intervenções de um mediador preparado para compor esta relação. O cavalo 
é um agente facilitador de ganhos motores, emocionais, intelectuais e 
espirituais. 

 

O modelo EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) 

de Psicoterapia Assistida por Equinos é uma modalidade de tratamento emergente 

nascida nos Estados Unidos, com benefícios terapêuticos para desordens traumáticas 

resistentes a terapias convencionais (BUCK; BEAN; de MARCO, 2017; BOYD, 2013). 

As intervenções terapêuticas assistidas por animais são diversas e estão 

em emergência no mundo, com evidências de sua utilização nas áreas de saúde e 

educação (MANDRÁ et al, 2019). Os cavalos também têm sido usados para 

desenvolvimento de liderança (CHAPPELL, 2014), mostrando-se cofacilitadores 

dinâmicos que oferecem aos participantes oportunidades de engajamento e coerência 

interna entre o que dizem e o que fazem, como líderes (GEHRKE, 2009); e para o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, melhorando a relação médico-

paciente (GARLAND, 2015; BLAKENEY, 2014; STEAKLY, 2011). 

Desde 2006 os estudantes de Medicina da Universidade de Stanford, 

nos Estados Unidos da América, têm acesso ao curso eletivo Medicina e Equitação2 

(Medicine and Horsemanship - M&H), desenvolvido por uma médica com o objetivo 

de desenvolver habilidades interpessoais (STEAKLY, 2011), qualidades de liderança, 

técnicas de autocuidado, reflexão e redução de stress (CHAKALES, LOCKLEAR; 

WHARTON, 2020). O curso parte do princípio de que a interação com os cavalos 

 
2 A tradução literal de ‘Medicine and Horsemanship’ para Medicina e Equitação não traduz com 

precisão a ideia do curso. Horsemanship, e por conseguinte Equitação, significam “the art of riding on 
horseback; skill in doing this” (PEARSALL; TRUMBLE, 1995); em português, “arte ou exercício de 
andar a cavalo” (FERREIRA, 1986). Entretando, o curso M&H se baseia na técnica Natural 
Horsemanship, que reúne uma variedade de técnicas para treinar cavalos de modo tradicional e 
gentil, e não inclui montaria (KANE, 2022). 
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desenvolve inteligências não cognitivas, por requererem uma apreciação verbal e 

não-verbal, ajudando a desenvolver habilidades necessárias ao médico (KANE, 

2022). 

 

Os cavalos nos treinam para perceber a todo momento as informações que 
transmitimos pelo toque, pela voz e pela linguagem corporal. Os cavalos 
desenvolvem em nós os três aspectos não intelectuais e não racionais de 
nossa inteligência — instintiva, emocional e sensorial — que podem ter 
atrofiado em nossa busca pelas respostas corretas nos exames, pelo 
diagnóstico correto ou pelo artigo de jornal mais relevante. Ao contrário de 
nossos pacientes, os cavalos nos dirão quando violamos seus limites e não 
estabelecemos claramente os nossos. Eles nos mostram quando estão 
confusos sobre nossas instruções. Eles nos avisam quando os tocamos com 
muita força ou desatenção. Eles mostram seu apreço pela gentileza, 
honestidade e clareza de intenção. Como os cavalos reagem aos sinais 
humanos mais sutis, eles erguem um espelho de aumento para nós mesmos 
e nossos comportamentos. Nesse espelho vemos a imagem e o caminho 
para nosso desenvolvimento profissional e nosso crescimento pessoal 
(KANE, 2022). 

 

Utilizando o Manual de Medicina e Equitação de Kane, Chakales; 

Locklear; Wharton (2020) realizaram uma coorte observacional, com 28 estudantes 

de medicina de 1º e 2º ano da Universidade da Flórida Central, em Orlando, Estados 

Unidos da América. Durante dois meses os estudantes cumpriram as sete sessões do 

curso H&M, que trabalha no nível comportamental. Como medidas de avaliação dos 

efeitos da intervenção, foram aplicados uma semana antes e uma semana depois do 

curso, as escalas “Inventário de Depressão de Beck (BDI-II); a Avaliação de Fatores 

de Stress (ESF); e a Escala de Stress Percebido (PSS). Os resultados mostraram 

melhoras significativas na prevalência e na gravidade dos sintomas cognitivos-

afetivos e depressivos somáticos; no stress global percebido no mês anterior; e na 

gravidade e frequência geral do stress. Na ESF, os fatores isolados de stress que 

tiveram melhora significativa na frequência e gravidade do stress, após o curso de 

M&H, foram solidão, relação com o sexo oposto, dificuldade de dormir, exercício, 

dificuldade de ler livros didáticos, fatores relacionados ao currículo acadêmico. 

Entretanto, a performance nos exames foi o fator de stress mais fortemente pontuado, 

e não teve melhora com o curso de M&H.   

Knaapen (2016) distingue três diferentes níveis de atuação no seu 

trabalho com cavalos: comportamental, intrapsíquico e sistêmico.  
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- Comportamental: sessões com contexto orientado por tarefas a serem 

executadas com o cavalo, pelo participante, com objetivo de trabalhar comportamento 

e ações; 

- Intrapsíquico: o cavalo espelha o estado interior do indivíduo 

participante, informando ao terapeuta suas incongruências, conscientes ou 

inconscientes; 

- Sistêmico: o cavalo espelha a imagem interna de como o sistema ao 

qual o participante pertence é sentido por ele e influencia em suas escolhas. Parte-se 

do princípio de que o sistema - familiar ou organizacional - é um todo, um organismo 

vivo; o participante é uma parte deste todo e o cavalo reage ao sistema, não apenas 

ao participante como indivíduo.  

Em uma sessão psicoterapêutica com cavalos, os níveis 

comportamental, intrapsíquico e sistêmico podem se mesclar. Especialmente estes 

dois últimos, exigem uma atitude de fenomenológica do terapeuta, em outras palavras, 

considerar somente o acontecimento, o fenômeno da intervenção dos cavalos no 

processo, assim como descrito por Knaapen (2016).  

 

Especialmente os níveis – intrapsíquico e sistêmico – pedem uma atitude 
específica do facilitador. A verdadeira força do trabalho e o valor agregado 
aparecem quando o facilitador é realmente capaz de estar presente de forma 
recolhida, mas interiormente totalmente conectado com o que está 
acontecendo no picadeiro, e quando aceita não querer resolver nada. Ali, na 
extremidade da não interferência, surgem as intervenções e soluções mais 
valiosas. Elas ignoram o que o facilitador tem de conhecimento (KNAAPEN, 
2016, pag. 40). 

 

As modalidades terapêuticas de Intervenções com Cavalos, utilizadas 

neste estudo, apoiam-se na filosofia com abordagem fenomenológica. Os princípios 

do Psicodrama, de Jacob Levy Moreno, detalhado em capítulo específico, serão 

analisados para posterior aprofundamento. Costuma-se explicar o processo de 

interação e facilitação terapêutica também pelas hipóteses -- ainda não 

suficientemente testadas -- dos princípios sistêmicos, em Bert Hellinger; e dos campos 

mórficos, em Rupert Sheldrake (BRAGA, 2019). São, todas essas aproximações 

teóricas, portadoras da necessidade de mais estudos, o que este relato de atividades 

pretende estimular, já que as ITC tratam-se de uma modalidade recente, ainda com 

carência de estudos e publicações, que vem se desenvolvendo a passos largos, com 

atendimentos individuais e grupais em diversos pontos do Brasil e do mundo. 
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3.1 COMUNICAÇÃO HOMEM-CAVALO 

 

 

Em um atendimento ou uma vivência terapêutica com cavalos, o 

movimento nem sempre é necessário, e a ausência dele não significa superficialidade 

e muito menos a falta de conexão. Chama-se ‘adensamento’ ao movimento em que o 

participante se conecta com o cavalo. 

Wathan et al. (2016) mostram que os cavalos utilizam suas expressões 

faciais para definir posições e movimentos em suas interações sociais entre sua 

espécie, e ainda conseguem perceber diferenças de expressões faciais de espécies 

diferentes das suas, demonstrando respostas comportamentais e fisiológicas 

adequadas com essas expressões. 

 

A intuição nos diz e a pesquisa confirma que a comunicação não verbal é 
uma grande força em nossas vidas. Na verdade, já foi estimado que 
aproximadamente dois terços do significado de qualquer situação social 
derivam de pistas não verbais (BIRDWHISTEIL, 1955). Uma estimativa mais 
radical retirada da literatura popular diz que 93% de todo o significado é não 
verbal (MEHRABIAN; FERRI, 1967). Esta estimativa, entretanto, parece 
exagerada. Independentemente da porcentagem real de significado que 
possa ser atribuída aos sinais não verbais, existem muitas evidências de que 
as pessoas confiam nessas pistas para se expressar e interpretar a atividade 
comunicativa de outras pessoas (BURGOON; BULLER; WOODALL, 1996). 

 

Nas intervenções Terapêuticas com cavalos, de modo semelhante ao 

que acontece nas Constelações Sistêmicas, os animais entram no papel de 

‘representantes’ do sistema familiar do cliente, representando sentimentos, 

emaranhamentos e, até mesmo, suas soluções, entendidas aqui como o impulso para 

uma ação de harmonização, respeitando e restaurando os “Princípios sistêmicos’, 

apontados por Hellinger (2001). 

As intervenções Terapêuticas com cavalos podem ser individuais ou em 

grupo. O que acontece durante a intervenção assemelha-se a um ato 

sociopsicodramático, e a hipótese explicativa do processo é que os cavalos entram 

no Campo Mórfico do cliente de uma forma genuína, livre, espontânea. 
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3.1.1 Os campos mórficos 

 

  Há cerca de 100 anos, biólogos começaram a estudar o 

desenvolvimento das formas das plantas e animais, e “muitos adotaram a ideia de que 

os organismos em desenvolvimento são moldados por campos chamados 

morfogenéticos” (SHELDRAKE, 2006, pag. 32). Tal qual os campos eletromagnéticos, 

já explicados pela Física, os campos morfogenéticos podem ser imaginados como 

regiões de influência auto-organizada, ainda não totalmente explicados pela Física ou 

pela Química tradicionais. 

  Rupert Sheldrake (1942) é um biólogo inglês com doutorado em 

bioquímica e carreira científica consagrada no Clare College, em Cambridge, e na 

Royal Society, ambos na Inglaterra. Nas palavras dele (SHELDRAKE, 2021, pag. 7): 

 

Passei mais de quarenta anos como cientista profissional, publicando artigos 
em revistas científicas e palestrando em congressos científicos [...]. Acredito 
muito no valor da investigação científica, mas estou mais convencido de que 
a teoria mecanicista da natureza é muito estreita. Um número cada vez maior 
de colegas científicos concorda, embora a maioria relute em dizer isso em 
público. Descobri que a divisão que experimentei dentro de mim, o abismo 
entre a experiência pessoal de vida e a teoria de que os organismos vivos, 
incluindo nós mesmos, são meramente autômatos sem alma, está 
disseminada dentro e fora da comunidade científica. [...] Percebi que essa 
divisão não é inevitável e que um tipo de ciência mais inclusivo é possível, 
além de mais barato.” 

 

  Convencido de que os animais possuem habilidades que perdemos, 

crítico da teoria mecanicista da vida, cujo primeiro passo para entender os organismos 

vivos foi matá-los e cortá-los, e ciente de que a ciência não é um sistema dogmático, 

mas um método de investigação, Sheldrake (2021) começou a realizar pesquisas 

observacionais das interações entre animais domesticados e humanos, e a 

estabelecer hipóteses explicativas do fenômeno. Tais investigações consistiram em 

coletar mais de 1.500 relatos de pessoas que tiveram experiências de comunicação 

com seus animais de estimação, abrangendo diferentes animais, situações e regiões 

geográficas; suas conclusões são sempre hipotéticas, a partir da dedução da 

sistematização de diversos estudos, conduzidos por ele mesmo ou por outros 

pesquisadores. 

Utilizando um pressuposto epistemológico das Ciências Biológicas, ele 

conclui que a “explicação” para os fenômenos da comunicação sutil entre espécies 
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está em que os campos mórficos têm uma memória inerente e propiciam a base para 

conexões em diferentes espaços e tempos.  

 

Os campos mórficos coordenam e mantem juntas as partes de um sistema 
no espaço e no tempo e contém uma memória de sistemas semelhantes 
anteriores. Grupos sociais humanos, como tribos e famílias, herdam por meio 
de seus campos mórficos uma espécie de memória coletiva. Os hábitos, 
crenças e costumes dos ancestrais influenciam o comportamento do 
presente, tanto consciente quanto inconscientemente. Todos nós 
sintonizamos memórias coletivas, semelhantes ao inconsciente coletivo 
proposto pelo psicólogo Carl Jung. 
[........................................................................................................................] 
O processo pelo qual essa memória é transferida do passado para o presente 
é chamado ressonância mórfica, envolvendo uma influência semelhante 
sobre semelhante através do espaço e do tempo (SHELDRAKE, 2006). 

 

 

  Waligora (2017), médica veterinária que escreveu sobre sua habilidade 

de se comunicar com animais, corrobora a dificuldade de expressar esse fenômeno 

por meio da ciência tradicional: 

 

Nessa área (comunicação com animais e outras espécies), para conhecer, 
aprofundar e avançar, precisamos momentaneamente deixar de lado o 
intelecto e tudo aquilo que sabemos e aprendemos sobre os animais e as 
outras espécies e nos conectar com nossa essência. Ao deixar os 
julgamentos de lado por um instante, podemos nos lançar com coragem 
numa nova aventura, cheia de surpresas (WALIGORA, 2017, pag. 19). 

 

Para ela, palavras não contém a imensidão do que acontece: 
 

Pois a comunicação com um reino não pode se restringir a simplesmente 
falar-lhe e ouví-lo. Seria muito pouco. A comunicação com outros reinos, além 
do humano envolve sutilezas que só o contato com o silêncio em nós torna 
possível perceber. Envolve expandirmos nossa consciência humana. 
(Waligora, 2017, pag. 75). 
 

Sobre sua experiência, ela compartilha: 

 

Não sentimos apenas que somos parte de um todo, sentimos que SOMOS o 
todo. É como viver sendo um holograma, multidimensional: eu olho um cão e 
vejo nele a expressão da sabedoria do universo que flui através desse corpo 
de cão (Waligora, 2017, pag. 68). 

   

As pesquisas na comunicação com animais de Rupert Sheldrake 

continuam, mas seus estudos não são recentes. Data da década de 1980 sua 

conclusão de que os campos morfogenéticos não usam um processo mecanicista 
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padrão, e o desenvolvimento da hipótese de campos mórficos, uma classe mais 

abrangente. 

 

“O conceito de Campo Akáshico de Ervin Laszlo inclui a ideia de uma 
memória cósmica. Este campo é um campo universal, e o ponto de partida 
científico de Laszlo (2004) é a física do vácuo subjacente ao próprio espaço. 
Uma ideia semelhante de uma memória na natureza surge da hipótese de 
causação formativa, com seu conceito central de campos mórficos. Essa 
hipótese surgiu da biologia e não da física. Os campos mórficos ajudam a 
explicar a embriologia, o desenvolvimento biológico, os hábitos, as memórias, 
os instintos [...]. Eles têm uma memória inerente. Em sua forma mais geral, 
essa hipótese implica que muitas das chamadas leis da natureza são mais 
como hábitos.” (SHELDRAKE, 2006, pag. 31). 

 

  Sheldrake (2006, pag. 32) considera que:  
 

Todos os sistemas auto-organizados são compostos de partes, que são, elas 
próprias, totalidades em um nível inferior, como átomos em moléculas e 
moléculas em cristais. O mesmo vale para organelas em células, células em 
tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em organismos, organismos em grupos 
sociais. Em cada nível, o campo mórfico dá a cada todo suas propriedades 
características e interliga e coordena as partes constituintes. 

 

A partir disso, Sheldrake (2006) assume que os campos mórficos contêm 

uma memória da natureza, e são uma classe que engloba o campo morfogenético, o 

campo comportamental/mental e o campo social/cultural. Supõe-se que o campo 

morfogenético seja o responsável pela forma corporal de plantas e animais, sendo 

assim intraespecífico. Nos animais, a organização do comportamento e da atividade 

mental depende dos campos comportamentais/mentais. E o campo social, que é 

responsável pela organização da sociedade, se manifesta em campos sociais, 

compostos por pessoas, animais e plantas. Mais que interespecíficos, os campos 

sociais são interreinos, permitindo a comunicação entre homens e animais. 

 No universo das intervenções terapêuticas com cavalos, a hipótese que 

sobressai é que os cavalos captem do campo mórfico social a memória ancestral da 

pessoa/cliente, e o terapeuta capta essa informação a partir da manifestação 

corporal/comportamental dos cavalos na arena, e também por meio da 

intuição/comunicação telepática com ele. 

 Ocorre que sistemas há muito estabelecidos, como a educação médica, 

podem ser governados por campos mórficos (sociais e comportamentais) muito fortes, 

que dificultam a entrada de novos hábitos no sistema. Entretanto, a repetição de novos 

hábitos pode gerar novos sistemas, tornando-os mais frequentes com a repetição e o 

tempo. 
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A característica mais controversa dessa hipótese é que a estrutura dos 
campos mórficos depende do que aconteceu antes. Eles contêm uma 
espécie de memória. Pela repetição, os padrões que organizam tornam-se 
cada vez mais prováveis, cada vez mais habituais. A força que esses campos 
exercem é a força do hábito. 
Qualquer que seja a explicação de sua origem, uma vez que um novo campo 
mórfico, um novo padrão de organização, tenha surgido, pela repetição o 
campo se fortalece. O mesmo padrão torna-se mais provável de acontecer 
novamente. Quanto mais os padrões são repetidos, mais prováveis eles se 
tornam. Os campos contêm uma espécie de memória cumulativa e tornam-
se cada vez mais habituais. Os campos evoluem com o tempo e formam a 
base dos hábitos. Deste ponto de vista, a natureza é essencialmente habitual. 
Mesmo as chamadas leis da natureza podem ser mais como hábitos 
(SHELDRAKE, 2006, pag. 33). 

 
As conexões de campo entre membros de grupos sociais, sejam eles 

animais humanos ou não, ainda é bem pouco conhecida pela ciência. Segundo 

Augusto de Franco (2014), os estudos propiciados pela recente Ciência de Redes 

permitirão compreender essas lacunas por meio da Fenomenologia das interações. 

Já Sheldrake convida a pensarmos a mente para além do cérebro, abarcando campos 

perceptivos que nos ligam ao nosso ambiente e aos outros, propiciando a 

transferência de informações por meio de campos mórficos, permitindo a 

comunicação entre espécies e os novos aprendizados humanos (SHELDRAKE, 

2006). 

Para Gaona (2019), é a consciência de que somos parte de um todo 

maior e a disponibilidade interna de nos abrir a este campo que conecta as 

constelações sistêmicas, de Bert Hellinger, aos campos mórficos, de Rupert 

Sheldrake.  

Sobre como as constelações e seus princípios se articulam com este 

trabalho, é o assunto do próximo tópico. 

 

 

3.1.2 Os princípios sistêmicos 

 

 

Bert Hellinger (1925 – 2019), nascido na Alemanha entre as duas 

grandes guerras, aos 17 anos foi soldado e vivenciou a prisão em um campo de 

prisioneiros na Bélgica. Atendendo a um desejo de infância, aos 20 anos entrou para 

uma ordem religiosa católica. Nos anos seguintes se formou em Filosofia, Teologia e 
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Pedagogia. Experimentou a contemplação, o silêncio e a meditação. Atuou como 

missionário entre os povos zulus, na África do Sul, tendo entrado em contato com uma 

cultura tribal que já não existia na Europa. Retornando de sua missão, conheceu 

dinâmicas de grupo inter-raciais e ecumênicos do clero anglicano, nos quais os 

promotores traziam dos Estados Unidos métodos de trabalhos em grupos, diálogos, 

experiências humanas individuais.  

Hellinger deixou a ordem religiosa e continuou seus estudos, 

aprofundando-se em Gestalt-Terapia, quando se apropriou do conceito do aqui e 

agora; Psicanálise; Terapia Primal; Análise Transacional; Hipnose Ericksoniana; 

Programação Neurolinguística; Terapia Provocativa; Terapia do Abraço; Psicodrama, 

com Jacob L. Moreno; conheceu a Terapia Familiar, com Ruth McClendon e Leslie 

Kadis; e também o fenômeno de representação familiar de Virginia Satir, tendo 

experiências como “representante” com Thea Schonenfelder, terapeuta alemã 

(SILVESTRE, 2019).  

Todas essas experiências lhe aguçaram habilidades em reconhecer a 

influência dos sistemas nos relacionamentos, a necessidade fundamental de 

obedecer às forças da natureza detectando as lealdades ocultas, a necessidade de 

equilíbrio entre o dar e receber nas famílias, a importância das hierarquias, a 

necessidade de paciência em escutar a autoridade da alma para ver o que realmente 

é, em vez de aceitar cegamente o que se ouve (BRAGA, 2019). 

Assim, nos anos 80 desenvolveu sua própria abordagem, utilizando seus 

saberes e experiências, integrando de elementos diversos e sistematizando a técnica 

das Constelações Sistêmicas. Parte-se do princípio de que família é um sistema 

influenciado pelos Campos Mórficos, que permitem manter o vínculo entre seus 

membros, mesmo que não se conheçam ou que não tenham convívio ou consciência 

desse grupo (HELLINGER, 2001). 

Atualmente, a técnica de Constelação Sistêmica vem se expandindo 

geograficamente e, ao mesmo tempo, sendo alvo de críticas e acusações de ser 

pseudocientíficas. Marino e Macedo (2018) e Esteves de Vasconcellos (2020) 

argumentam que elas não podem ser chamadas de sistêmicas, mas assim foram 

chamadas por ter foco nas relações estabelecidas dentro de um sistema. Inicialmente, 

o sistema familiar. Depois, com o desenvolvimento da técnica, outros sistemas foram 

sendo incluídos, como por exemplo o organizacional (BRAGA, 2019). 
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Sobre as acusações ao seu trabalho, Hellinger afirma ser o mesmo uma 

ciência do amor do espírito, uma ciência viva, aberta em todos os sentidos:  

  

A Hellinger Sciencia, aqui propositalmente escrito dessa maneira, é uma 
ciência do amor e do espírito. É uma scientia universalis – a ciência universal 
das ordens da convivência humana, começando pelas relações nas famílias, 
ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos, 
incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na 
profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos 
extensos, como por exemplo, povos e culturas.  Ao mesmo tempo é a scientia 
universalis das desordens que leva a conflitos no âmbito da convivência 
humana, que separam as pessoas ao invés de uní-las. Essas ordens e 
desordens também são transferidas para o corpo, têm um papel importante 
em relação às doenças e à saúde física, anímica e espiritual (HELLINGER, 
2009, pag. 8). 

 

Ao sistematizar sua técnica, Hellinger reconheceu três princípios que 

atuam em todos os sistemas, para que tenham ordem e equilíbrio. Conhecidos como 

Princípios sistêmicos ou Ordens do Amor, é através deles que “os sistemas buscam 

a ordem para que o amor possa fluir, como um rio caudaloso que segue até o mar” 

(HELLINGER, 2001). 

O Princípio do Pertencimento diz que todos os membros do sistema 

têm o direito a pertencer ao seu sistema, e não devem ser excluídos. Existem várias 

formas de exclusão, quando um membro da família, não pode ser considerado, ou 

porque foi embora sem se despedir, ou se enredou em vícios, outros casamentos, 

filhos de outros casamentos, perdas inesperadas como mortes prematuras, abortos 

provocados ou espontâneos, assassinatos, suicídios, e tantas outras situações e 

dores tão difíceis de falar a respeito, e olhar essas perdas que evitamos até 

mencionar, para que a dor não se aflore, e com isso deixamos de considerar o membro 

do sistema que faz parte e tem seu lugar, mesmo tendo o seu destino doloroso. Assim 

a exclusão se faz, e assim ferem o principio do pertencimento, e outros que fazem 

parte do sistema, que nascerem posteriormente, podem repetir esses destinos, 

inconscientemente, até serem vistos e considerados dentro do sistema ao qual 

pertencem. Pertencemos ou não a um sistema, mas não pertencemos mais ou menos 

que os outros membros, todos têm igualdade de pertencimento  (HELLINGER, 2001; 

MÍRIO, 2019). 

O Princípio da Hierarquia considera a ordem de quem chegou primeiro 

ao sistema, e então não pode passar a ser o segundo ou o último. Deve-se considerar 

que os mais velhos chegaram primeiro e tem seu lugar exato, e este lugar não deve 



43 

 

ser preenchido por outro membro do sistema. Os ancestrais, todos eles possuem cada 

um seu lugar; os que chegaram antes são “maiores”, sempre os pais “maiores” que 

os filhos, pois chegaram antes, e devem ser honrados e respeitados e dignamente 

tratados, independente de seus destinos, e assim os filhos que chegam também tem 

seus lugares em uma ordem, o primeiro filho, segundo filho, até o último, o caçula, e 

cada um deve respeitar essa ordem, entre pais e irmãos e ancestrais. Quando filhos 

se colocam acima de seus pais e viram pais de seus pais com julgamentos e críticas, 

e quando irmãos menores se colocam acima dos maiores, existe a desordem e fere o 

princípio da hierarquia e assim perdem a sua força, tantos os pais quanto os filhos. 

Filhos podem cuidar de seus pais como filhos que são, e irmãos respeitam a ordem 

de chegada dos irmãos. Cada membro tem o seu devido lugar (HELLINGER, 2001). 

O Princípio do Equilíbrio entre dar e receber, deve ser considerado 

que em todos os sistemas, e nas relações, deve existir o equilíbrio entre dar e receber. 

Quando um membro dá ou propicia em maior quantidade, seja em cuidados, 

dedicação, trabalho, atenção e amor, e o outro membro por alguma circunstância não 

pode ou não consegue retribuir, esse membro se sente menor, e até desvalorizado, e 

a relação fica desequilibrada. Quando o equilíbrio e reconhecimento não é executado 

a relação se enfraquece e se extingue. Somente os pais, os grandes, podem dar mais 

e não é necessário receber dos filhos, esse equilíbrio é diferente, pois dão o que é de 

mais valioso que é a vida, e a vida não tem como ser retribuída, a única forma que os 

filhos têm para retribuir aos pais pela vida, é honrando e vivendo suas vidas da melhor 

forma possível, formando suas famílias ou colocando seus talentos a disposição do 

mundo (HELLINGER, 2001). 

Para criar a técnica das constelações sistêmicas, Bert Hellinger apoiou-

se na Fenomenologia, na Gestalt-terapia, no Psicodrama, entre outros. Agora, para 

criar a técnica das Intervenções Terapêuticas com Cavalos, o autor desta dissertação 

se apoia teórica e cientificamente no Psicodrama, mas também utiliza os pressupostos 

das Ordens do Amor na interpretação e busca de soluções junto aos seus clientes.  

Apesar das acusações de anti-cientificidade que vem sofrendo 

(MARINO; MACEDO, 2018), as Constelações Sistêmicas têm tido grande aceitação 

na prática de resolução de divergências e conflitos, inclusive em instituições prisionais, 

tendo sido afiançada pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução CNJ 

No 125/2010, que incentiva o tratamento de situações conflituosas de modo 

restaurativo (AGUIAR; BRAGA, 2019). 
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Na área da saúde, a Portaria nº 702 GM/MS de 2018, que alterou a 

Portaria de Consolidação nº2/GM/MS de 28 de setembro de 2017, incluiu Constelação 

Familiar no rol das Práticas Integrativas e Complementares aceitas no SUS, 

entendendo que essa PIC amplia as abordagens de cuidado e as possibilidades 

terapêuticas para os usuários do SUS, promovendo maior integralidade e 

resolubilidade da atenção à saúde e proporcionando qualidade, eficácia, eficiência e 

segurança na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da 

saúde, com ênfase no cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (BRASIL, 

2018). 

Neste capítulo foram apresentadas as terapias assistidas por cavalos, 

em especial aquelas que se enquadram em psicoterapia, e, dentro dessas, as 

abordagens ditas sistêmicas, por considerarem o todo em que o participante-cliente 

está envolvido. Afunilando para as intervenções sistêmicas com cavalos objeto deste 

estudo, foram abordadas as hipóteses explicativas do fenômeno da comunicação 

homem-animal e princípios considerados na condução do ato terapêutico. 

Informações mais específicas sobre o campo da pesquisa serão detalhadas na sessão 

de método. 

Sobre o ato terapêutico, embasado teoricamente no Psicodrama, se 

falará no Capítulo a seguir. 
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4 O PSICODRAMA DE JACOB LEVY MORENO COMO REFERÊNCIA 

PARA A PRÁTICA DAS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS COM 

CAVALOS 

 

 

 Considerando que o objetivo desta pesquisa é explorar o uso das 

Intervenções Terapêuticas com Cavalos (ITC) na promoção da saúde (entendida aqui 

como bem-estar) de discentes de cursos de Medicina, nos propomos, neste capítulo, 

a apresentar elucubrações iniciais dos aspectos fundamentais do psicodrama 

moreniano como referência para a prática das ITC. 

 O Psicodrama provém da criação de Jacob Levy Moreno (1889-1974) 

em meados do século passado. Trata-se de uma abordagem sócio-psicoterápica com 

origens no teatro, na psicologia e na sociologia, na descrição de Rojas-Bermudez 

(2016, p. 10). É um processo com bases na ação e na interação tendo como núcleo a 

dramatização. Suas influências filosóficas assentam-se na filosofia existencial 

fenomenológica. A título de esboço de uma explicação teórica para as Intervenções 

Terapêuticas com Cavalos (ITC), estas serão aqui tomadas como uma abordagem 

cuja prática parte dos princípios do psicodrama, sendo os cavalos utilizados como 

objetos intermediários, conceito importante na sociodinâmica psicodramática. Os 

eqüinos, além de serem utilizados como intermediadores entre o “paciente” e seu 

drama (conflito central), também fazem a representação das três principais técnicas 

do psicodrama (duplo, espelho e inversão de papéis) em processos projetivos 

explorados pelo diretor (condutor terapeuta) a partir da percepção da pessoa em 

tratamento, chamada aqui de protagonista. Inicialmente a ITC foi criada pelo autor 

desta dissertação, Eddy Keller Evangelista, a partir das abordagens terapêuticas das 

Constelações Sistêmicas Familiares (HELLINGER, 2001). 

 Moreno, em sua autobiografia, se autoapresenta como médico 

psiquiatra, filósofo e dramaturgo.  Nascido romeno, é naturalizado norte-americano e 

foi nos Estados Unidos da América onde pôde desenvolver e praticar a ciência por ele 

criada e denominada Socionomia. Antes de vir para a América, viveu em Viena, 

Áustria, onde construiu sua formação pessoal e profissional. Professou o Hassidismo, 

seita judaica, criou o Seinismo, ciência do ser, e a Religião do Encontro; que 

formariam posteriormente a base de um conceito importante na filosofia 
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psicodramática: o Encontro. Também neste período, realizou experimentações com 

crianças em jogos de improviso e teatro com o objetivo de buscar a espontaneidade; 

o que também seria outro conceito fundamental em sua teoria e prática. 

 Outras ações importantes para a criação da Socionomia foram os 

trabalhos desenvolvidos com prostitutas, durante sua formação como médico 

psiquiatra e com refugiados tiroleses, atividades que aconteceram como forma de 

ajudar a estes grupos, à época, desfavorecidos socialmente. Em 1920, terminou um 

de seus livros que formariam a base do Psicodrama: “As palavras do pai” e em 1921, 

“O teatro da espontaneidade”. A partir destas experiências surgiu o teatro terapêutico 

e em seguida, o Psicodrama. 

 A obra de Moreno pode ser dividida em quatro momentos: religioso-

filosófico, teatral e terapêutico, sociológico-grupal e de organização-consolidação 

(GONÇALVES; WOLF; ALMEIDA, p.35, 1988). No primeiro momento a obra é 

inspirada pela religião hassídica e pelo seinismo. O segundo momento está ligado à 

criação do Psicodrama, a partir de experiências teatrais. O terceiro momento é 

marcado pela preocupação social e com os grupos e no quarto momento Moreno 

consolida a teoria da Socionomia.  

 A Socionomia compreende o estudo das leis que regem o 

funcionamento dos grupos sociais, pois pretende investigar as relações grupais e 

interpessoais a partir da dinâmica vincular entre os indivíduos. Forma a totalidade da 

obra de Moreno. Possui três ramificações: a sociodinâmica, que estuda a estrutura 

dos grupos sociais, a sociatria, que pretende o tratamento dos sistemas sociais e a 

sociometria que mensura as relações entre pessoas utilizando, principalmente, o teste 

sociométrico. Como principais instrumentos de intervenção socioterapêuticos temos 

o sociodrama e o psicodrama. O primeiro aborda o grupo, o socios como o 

protagonista dos dramas a serem vivenciados e o segundo, o psicodrama, aborda o 

protagonista como o indivíduo que converge em si o drama grupal. Vale observar que, 

por força do uso, a palavra Psicodrama tem sido utilizada no lugar de Socionomia, 

que é o termo que denomina o estudo das leis do funcionamento dos grupos sociais.  

 Moreno considera o homem como um ser social, na medida em que 

desde o nascimento já se insere em um grupo, no caso, a família e tendo a progenitora 

como primeiro egoauxiliar. Sendo assim, na concepção moreniana, o ser humano 

precisa sentir-se pertencente a um grupo para suprir suas necessidades e construir 
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sua identidade. Assim, os papéis e contrapapéis podem se desenvolver permitindo a 

vida de relações.  

 

Toda a teoria moreniana parte da ideia do Homem em relação, e, portanto, a 
interrelação entre as pessoas constitui seu eixo fundamental. Para investigá-
la Moreno criou a Socionomia, cujo nome vem do latim sociu=companheiro, 
grupo, e do grego nomos=regra, lei, ocupando-se portanto, do estudo das leis 
que regem o comportamento social e grupal. (GONÇALVES; WOLF; 
ALMEIDA, 1988, p. 41). 

 

 O psicodrama possui base fenomenológica-existencial e, portanto, sua 

terapêutica é focada na experimentação da existência. Nesta abordagem, busca-se 

desenvolver a intuição, a liberdade e a sensibilidade. Estas dimensões seriam 

ampliadas por Moreno na criação do conceito de espontaneidade. Assim, as terapias 

vivenciais fenomenológico-existenciais pretendem o resgate da liberdade de utilização 

de suas próprias potencialidades por via do encontro “eu-tu”, que recria e permite o 

encontro nas relações sociais e interpessoais. Moreno, no Psicodrama, utiliza 

referências da fenomenologia-existencial, sendo que conceitos como aqui-agora, 

encontro, projeto socionômico, vivência, etc; são recorrentes em sua criação. Cada 

sessão de psicodrama, segundo moreno, é uma experiência existencial. 

 

4.1 ESPONTANEIDADE-CRIATIVIDADE 

 

 A teoria da espontaneidade-criatividade é central na abordagem 

psicodramática, uma vez que orienta a compreensão sobre a díade saúde-doença na 

visão moreniana. Assim, a doença nesta perspectiva constitui-se da falta de 

espontaneidade-criatividade, sendo a saúde o oposto, ou seja, é considerado 

saudável o indivíduo que consegue dar respostas espontâneas às situações que vive. 

Neste sentido, a ITC busca as respostas espontâneas dadas pelos participantes-

protagonistas às ações dos equinos. Conduzidos pelo diretor-terapeuta, os 

participantes são levados a verificar seu mundo psíquico a partir do modo como os 

cavalos se apresentam na arena (chamada aqui de arena-palco em associação com 

o palco psicodramático). Assim, os participantes chegam a uma melhor compreensão 

de seus conflitos, do que sentem e de quais respostas espontâneas podem dar ao 

conflito em destaque, estabelecendo um caminho mais consciente, o que contribui 

para sua saúde mental. 
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 Definições operativas da espontaneidade são descritas por Moreno, 

mas não de uma forma tão concisa como esta: “Espontaneidade (do latim, sua sponte: 

de dentro) é a resposta adequada a uma situação nova ou a nova resposta a uma 

situação antiga.” Portanto, adequação e novidade são aspectos integrantes do ato 

espontâneo. Desta forma, a novidade da conduta não é de fato uma prova de 

espontaneidade assim como a adequação da conduta também não é uma forma de 

agir espontaneamente. 

 O fator E (espontaneidade) refere-se à capacidade inata do homem 

como um ser criativo e espontâneo. Gonçalves; Wolf; Almeida (1988, p.17) dizem que 

“a espontaneidade é a capacidade de agir de modo adequado diante de situações 

novas, criando uma resposta inédita ou renovadora ou, ainda transformadora de 

situações preestabelecidas”. 

 Para Moreno, a espontaneidade funciona como catalisador essencial de 

uma energia não-acumulável (MORENO, 1975). O conceito de espontaneidade se 

contrapõe ao de Conserva cultural, que são as tradições, os comportamentos e tudo 

o que já está instituído culturalmente na sociedade.  

 Enquanto a espontaneidade propõe uma resposta nova a situações 

novas, a conserva cultural tende a levar o indivíduo à uma resposta culturalmente 

conservada, esperada e, portanto, mais enrijecida e levando ao que é chamado em 

psicodrama de Cristalização de papéis. A espontaneidade não é instinto ou 

espontaneísmo e possui quatro expressões próprias: originalidade, qualidade 

dramática, criatividade e adequação da resposta (MORENO, 1975). A teoria 

moreniana diz que a espontaneidade precisa de um elemento chamado Aquecimento 

para sua manifestação. 

 Vale esclarecer que espontaneidade e criatividade são processos 

inseparáveis, não se confundindo, porém. Ambos os processos conferem dinamismo 

e fluidez às conservas culturais, facilitando a realidade social e favorecendo a saúde 

dos indivíduos.  

 Um aquecimento dos processos espontâneos, em psicodrama, 

imprescinde dos iniciadores, do foco e da zona, sendo os iniciadores os elementos 

utilizados para o aquecimento. O foco e a zona são os elementos que convergem a 

um lugar específico que favorece o surgimento da espontaneidade.  
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4.2 O FATOR TELE E O ENCONTRO EXISTENCIAL 

  

O conceito de tele refere-se à capacidade humana de estabelecer 

conexões no aqui-agora, distinguir objetos e pessoas sem distorções e permitindo 

uma comunicação que se dá em nível não necessariamente verbal a partir de uma 

percepção interna mútua e verdadeira entre os indivíduos. Contrapõe-se à 

transferência na medida em que supera as repetições transferenciais e permite o 

encontro, outro elemento importante na teoria moreniana. O fator T (tele) pode ser 

mensurado pela sociometria grupal, normalmente realizada pelo teste sociométrico.  

 

O fenômeno tele manifesta-se na vincularidade grupal como energia de 
atração, rejeição e indiferença, e evidencia uma permanente atividade de 
comunicação co-incosciente e co-consciente. Ele possibilita aos seres 
humanos – vínculados em constelações afetivas mediante a operação 
constante das funções pensar-perceber e intuir-sentir de cada um – o 
“conhecimento” da situação real de cada indivíduo e dos outros na matriz 
relacional de um grupo (MENEGAZZO, ZURETTI, TOMASINI E COL, p, 207, 
1995). 

 

 Na terapêutica psicodramática, o fator Tele é essencial para que o 

encontro seja possível como objetivo, em última instância, da relação de ajuda. 

Considera-se “encontro”, em psicodrama, a experiência de relação télica entre 

pessoas. Trata-se de um instante único, um convite para a convivência simultânea 

saudável e, portanto, espontânea e criativa. Em ITC, o encontro pode acontecer entre 

o protagonista (cliente) e suas representações internas de personagens (pessoas e 

vínculos), observadas a partir da interpretação dada pelo próprio cliente, com 

intervenção do terapeuta. Assim, por exemplo, um cliente, ao se defrontar em seu 

mundo psíquico com uma personagem significativa (mãe, pai, etc.) é levado à adoção 

de respostas mais espontâneas ao conflito que vive na relação com estas figuras 

internas e psicodramatizá-las na arena-palco, buscando ações resolutivas e 

possibilitando o encontro. 

 Sobre tele e encontro em psicodrama, Fox (2002, p. 33) considera que 

“o encontro é um fenômeno télico. O processo fundamental  de tele é a reciprocidade: 

reciprocidade de atração, reciprocidade de rejeição, reciprocidade de excitação, 

reciprocidade de inibição, reciprocidade de indiferença, reciprocidade de distorção”. 
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Desta forma, o fator télico é elemento fundamental para que as 

intervenções psicodramáticas atinjam seu objetivo central: o encontro. 

  

4.3 A REALIDADE SUPLEMENTAR 

 

 Como realidade suplementar deve-se entender o acesso à uma forma 

de realidade que vai para o além da observável, alcançado o território do sonho, da 

imaginação e permitindo uma libertação das convenções e a superação das 

conservas culturais. O protagonista é convidado a experienciar um mundo ilimitado, 

virtual e concretizável no palco psicodramático. O psicodrama possibilita um tipo de 

experiência que ultrapassa a realidade e oferece uma extensão das experiências reais 

por meio do uso da imaginação.  

 A encenação no palco psicodramático leva o protagonista a vivenciar 

situações espontâneas e, portanto, muitas vezes, inesperadas; assim, propicia a 

ressignificação de cenas vividas na realidade comum, levando este protagonista à 

vivência da realidade suplementar, no contexto de um grupo real. Os protagonistas se 

movimentam em áreas com forte caráter subjetivo; ou seja, conhecido somente por 

eles. Segundo Ramalho (2010, p. 41), “o protagonista é levado a redimensionar e 

observar, com cuidado, o que acontece com ele, utilizando simultaneamente suas 

funções saudáveis. Passa a vivenciar esta realidade suplementar junto com outras 

pessoas, no contexto de um grupo real, ao tempo em que influencia sua produção e 

sua qualidade dramática”. 

 A realidade suplementar, portanto, ultrapassa tempo e espaço e transita 

entre presente, passado e futuro. Acontece no espaço do “como se” do psicodrama. 

O “como se” não acontece no nível da realidade concreta, ampliando possibilidades a 

serem dramatizadas no palco psicodramático. A realidade suplementar forma um 

conceito psicodramático que permite a apresentação da verdade pessoal do 

protagonista, que a representa de forma subjetiva. Não é o que realmente aconteceu 

no nível da manifestação, conta o que parece “fenomenologicamente” verdadeiro para 

o protagonista em sua verdade existencial. Portanto, os cavalos, em ITC, fazem a 

função de objetos intermediários, refletindo, a partir da percepção subjetiva dos 

clientes, a realidade suplementar destes participantes. As reações dos animais são 

vistas pelos participantes, de forma subjetiva e ampliada, favorecendo os processos 

espontâneos e de ressignificação de conflitos. 



51 

 

 Desta forma, a realidade suplementar é elemento fundamental no 

trabalho com a ITC e seus consequentes desdobramentos psicodramáticos.  

 

4.4 TEORIA DOS PAPÉIS E MATRIZ DE IDENTIDADE 

 

 Moreno considera o desenvolvimento do indivíduo a partir dos papéis 

que surgem no interior da matriz de identidade.  Para ele esta matriz é o universo onde 

o bebê vive antes e imediatamente após o nascimento. Esta matriz existencial 

constitui o locus do “eu” e suas ramificações, os papéis. Portanto, os papéis precedem 

o “eu” e surgem de forma gradual a partir da matriz de identidade.  

 O psicodrama considera três tipos de papéis: os fisiológicos ou 

psicossomáticos, os psicológicos ou psicodramáticos e os sociais. Cada tipo de papel 

é considerado um “eu parcial” e se desenvolve por vínculos operacionais que integram 

a unidade “eu” (RUBINI, 1995, p. 54). 

 Os papéis psicossomáticos permitem à criança experimentar seu corpo, 

já os papéis psicodramáticos permitem que a criança experimente sua dimensão 

psicológica, sua psique. Por fim, os papéis sociais contribuem para produzir a 

sociedade, a realidade social.  

 Moreno (2003, p. 25) conceitua papéis como: 

 

Os papéis são os embriões, os precursores do eu, e esforçam-se por se 
agrupar e unificar. Distinguem-se os papéis fisiológicos ou psicossomáticos 
como os do indivíduo que come, dorme e exerce atividade sexual; os papéis 
psicológicos ou psicodramáticos, como os de fantasmas, fadas e papéis 
alucinados, e, finalmente, os papéis sociais, como os de pai, policial, médico 
etc. [...] Os papéis psicossomáticos, no decurso de suas transações, ajudam 
a criança pequena a experimentar aquilo a que chamamos o ‘corpo’;  os 
papéis psicodramáticos a ajudam a experimentar o que designamos por 
‘psique’; e os papéis sociais contribuem para se produzir o que denominamos 
‘sociedade’. Corpo, psique e sociedade são, portanto, as partes 
intermediárias do eu total. 

 

O surgimento e desenvolvimento dos papéis é um processo que, de 

acordo com a teoria psicodramática, ocorre em fases diferentes da matriz de 

identidade. Quando nasce, a criança entra em um primeiro universo, dividido em dois 

períodos: o da identidade total indiferenciada, em que a criança não diferencia 

pessoas de objetos, nem fantasia e realidade. Tudo é experimentado como um todo 

só. Nesta fase, a criança necessita de um egoauxiliar que faça o que ela não consegue 

fazer de forma autônoma. O egoauxiliar (geralmente a mãe) representa o que é 
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chamado de duplo, que é o modo como funciona ao atender às necessidades do bebê.   

O segundo período é o da identidade total diferenciada, onde a 

diferenciação entre pessoas, objetos, fantasia e realidade começa a ocorrer. Nesta 

fase, a criança alterna a atenção ora em si, ora no outro e vai estabelecendo as 

diferenciações pelo que foi chamado de “espelho”; pois o outro aqui funciona como 

um espelho para a criança.  

Na primeira fase da matriz de identidade (total indiferenciada) os papéis 

estão relacionados às funções vitais, psicossomáticas. Segundo Rubini (1995. p. 51): 

 

Os papéis psicossomáticos definem as marcas gravadas pela ordem vital e 
constituem os primeiros papéis a exigir do homem uma colocação frente à 
sua própria existência. Representam padrões de conduta ou funcionamento 
na satisfação das necessidades fisiológicas, incluindo aí o modus operandi, 
o clima afetivo-emocional com que os egos-auxiliares interatuam com a 
criança no atendimento de suas necessidades.  

 

 Na segunda fase da matriz de identidade a criança começa a imitar o 

que observa e esta interação estabelece gradualmente uma expectativa recíproca de 

papéis nos parceiros do processo, criando as bases para a troca de papéis em uma 

etapa posterior. Sobre a passagem do primeiro universo infantil para o segundo, 

afirma Rubini (1995, p. 52): 

 

O primeiro universo termina quando a experiência infantil de um mundo em 
que tudo é real começa se decompondo entre fantasia e realidade. 
Desenvolve-se a construção de imagens e começa a tomar forma a 
diferenciação entre coisas reais e coisas imaginadas. É o início do segundo 
universo infantil, marcado pelo surgimento do que Moreno denominou 
“brecha entre fantasia e realidade. [...] Emergem, agora, formas de 
representar papéis que põem a criança em relação com pessoas, coisas e 
metas, no ambiente real, exteriores a ela (papéis sociais) e com pessoas e 
metas que ela imagina lhe serem exteriores (papéis psicodramáticos). 

 

 Com a terceira fase, denominada inversão de papéis, a criança já 

consegue se relacionar com o mundo real, apresentando uma total modificação na 

sociodinâmica do universo infantil. Assim, diz-se que o “eu parcial” é formado pelos 

papéis psicossomático, psicodramático e social, que funcionam como precursores do 

surgimento do “eu”. Conforme Rubini (1995, p. 53):  

 

Somente com a integração dos papéis precursores, em torno do terceiro ano, 
a criança dispõe de uma identidade que lhe permitirá relacionar-se com 
outras pessoas. Poderá, assim, inverter o quadro, assumindo o papel de 
quem, um dia, a alimentou, carregou no colo ou com ela passeou. Dessa 
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maneira, a experiência da realidade irá permitir que, a partir da adoção de 
papéis, iniciada com os psicossomáticos surjam várias possibilidades de 
interação dos sociais e psicodramáticos. 

 

 A partir das considerações feitas, vale inferir a complementaridade dos 

termos papel e contrapapel na constituição dos vínculos; fator básico para toda a 

teoria socionômica. Os papéis jogados por um indivíduo, apresentam sua 

contrapartida nos contrapapéis, por exemplo, para que haja o pai (papel) é necessário 

que se tenha o filho (contrapapel) e o vínculo é o que se estabelece entre estes polos. 

Há uma complementaridade na estrutura vincular entre os indivíduos. Esta 

complementaridade pode, no entanto, apresentar deficiências, prejudicando o fator 

espontâneo-criador e permitindo o surgimento do papel complementar patológico. 

 Também é importante mencionar que o psicodrama considera o 

desenvolvimento dos papéis em três fases distintas: a tomada do papel (role-taking), 

o jogo de papéis (role-playing) e a criação de papéis (role-creating). Enquanto a 

tomada de papéis não permite variação nenhuma e é somente uma imitação a partir 

de modelos já existentes, o jogo de papéis já permite um pequeno grau de liberdade, 

pois ao jogar o papel, o indivíduo explora as possibilidades no exercício dos papéis 

em assunção. Na terceira fase, o indivíduo já consegue deixar a iniciativa pessoal 

aflorar em processos espontâneos e criativos. Ainda com Rubini (1995, p. 54): 

 

Não há como pensar o Psicodrama, seus instrumentos, a estrutura da 
sessão, desvinculado de papéis e atores que os vivenciam. Toda 
dramatização, jogo ou qualquer técnica psicodramática somente pode 
acontecer quando papéis são colocados em ação, e através destes, 
personagens interatuam se vinculando como interlocutores.  

 

 A partir da observação acima, e considerando que a teoria dos papéis 

constitui-se como um dos pilares da socionomia, na medida em que é no jogo de 

papéis que os vínculos são criados, onde se encontra a base para as interações 

sociais e onde o fator espontaneidade-criatividade pode aparecer como recurso contra 

as conservas culturais, o que proporciona melhor saúde psíquica, nos perguntamos 

se a teoria psicodramática, então, sustenta as ITC no sentido de que proporciona a 

compreensão da atuação dos cavalos, que são posicionados pelos clientes como 

representantes dos papéis e contrapapéis conflituosos que vivem e impedem 

respostas espontâneas, o encontro e a saúde mental. 
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4.5 CONTEXTOS, INSTRUMENTOS E ETAPAS DO PSICODRAMA 

 

 A prática psicodramática está alicerçada em três pilares: contextos, 

instrumentos e etapas. 

 Considera-se como contexto o espaço e o tempo em que as vivências 

privadas e coletivas acontecem (GONÇALVES; WOLF; ALMEIDA, 1988, p. 97). O 

psicodrama considera três contextos básicos: contexto social, contexto grupal e 

contexto dramático.  

 Em psicodrama, o contexto social é constituído pela realidade das 

relações circundantes, concretas, geograficamente demarcadas. As sociedades 

possuem características próprias que obedecem a normas específicas. O contexto 

social determina as vivências dos indivíduos e contribui para a formação da Matriz de 

Identidade destes.  

 Menegazzo, Zuretti, Tomasini e col (1995, p. 62) afirmam que: 

 

No contexto social são mobilizadas as interações dos papéis sociais e o 
discurso das pessoas que constituem o grupo como sociedade. Neste 
sentido, tudo que acontece representa (em miniatura) a sociedade 
circundante.  

 

 O contexto grupal, por sua vez, é formado pela realidade constituída a 

partir da reunião dos indivíduos. Em psicodrama, pressupõe “uma estrutura 

desvinculada de modelos controladores, coercitivos e destrutivos” (GONÇALVES; 

WOLF; ALMEIDA, 1988, p. 98).  

 Segundo Menegazzo, Zuretti, Tomasini e col (1995, p. 62): 

 

No contexto grupal, ao contrário, são mobilizadas as interações e o discurso 
específico da pequena comunidade grupal, com sua história particular, as 
manifestações peculiares de seu processo, o desdobramento dos âmbitos 
manifesto e latente, suas comunicações e seus ruídos (com seus diferentes 
planos de profundidade), suas transferências e suas projeções 
fantasmáticas. 

 

 Já o contexto dramático é formado pela realidade do “como se”, do 

cenário. Tudo ocorre no imaginário, na fantasia. O sonhador tem a oportunidade, em 

ambiente protegido, de compor e representar sua história de modo subjetivo, pessoal. 

É onde o discurso íntimo se manifesta e onde as interações dos diversos papéis 

podem ser realizadas, desdobradas de maneira controlada e terapêutica 



55 

 

(MENEGAZZO, ZURETTI, TOMASINI & COL, 1995, p. 62). 

 Além dos contextos, os instrumentos utilizados para o ato 

psicodramático referem-se ao meio com que as técnicas psicodramáticas são 

utilizadas. Formam os elementos indispensáveis ao ato psicodramático. São eles: o 

palco (ou cenário), o protagonista, o diretor, o ego auxiliar e o público. 

 Consideramos o palco como o espaço onde ocorre a ação dramática. 

Este espaço é criado a partir das necessidades do protagonista, seja este um 

indivíduo ou o próprio grupo. Para a composição do cenário, o diretor poderá se utilizar 

da imaginação ou objetos que representem algo do cenário que se deseja compor, 

convencionando com o grupo estas representações. O palco “[...] proporciona ao ator 

um espaço vivo que é multidimensional e o mais flexível possível.” (MORENO, 2003, 

p. 103). 

 O protagonista é o sujeito que “emerge” para a ação dramática e, 

portanto, simboliza os sentimentos que permeiam o grupo. Cabe ao diretor 

compreender e mobilizar o protagonista do grupo e pela dinâmica sociométrica, obter 

a permissão para a dramatização. O protagonista representa o grupo no palco, através 

de seus dramas pessoais que reverberam nos participantes do grupo. 

 O diretor é o terapeuta ou coordenador da sessão. Criará um projeto 

dramático que atenda às necessidades do grupo e apresenta três funções: diretor, 

analista social e terapeuta grupal. Como diretor, promove o aquecimento utilizando-

se de técnicas específicas. Também procura, junto ao protagonista e egoauxiliar, o 

caminho, a direção para a qual a psicodramatização ocorrerá. Como terapeuta, fará 

intervenções junto ao protagonista, em seus sentimentos, emoções e pensamentos 

que são telicamente observados na interrelação dos indivíduos do grupo. Desta forma, 

poderá apresentar com o grupo e com o protagonista, o que compreendeu da situação 

vivida em cena (GONÇALVES; WOLF; ALMEIDA, 1988, p. 100). 

 Chama-se de ego auxiliar aos participantes que formam com o diretor 

uma unidade funcional. A função do ego auxiliar é interagir com o protagonista 

auxiliando-o a dramatizar suas cenas, funcionando como ator, pois representa papéis, 

auxiliar terapêutico, ao ajudar o protagonista por uma participação direta de seu clima 

emotivo. Também funciona como observador social, pois verifica as relações da mini-

sociedade ali reproduzida em cena. Nesta função, o ego auxiliar deverá comunicar ao 

diretor os aspectos que observou, como complemento às verificações do próprio 

diretor. 
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 Por fim, o público são os demais participantes da sessão 

psicodramática. Em atos sociodramáticos, forma o grupo protagônico da ação 

dramática a ser representada e nos psicodramáticos, funciona como uma “caixa de 

ressonância” e devolve ao protagonista, na forma de comentários no 

compartilhamento, suas impressões emocionais sobre o drama vivido no palco.  

 O ato sociopsicodramático geralmente divide-se em três etapas distintas 

e complementares: o aquecimento, a dramatização e a partilha. 

 O aquecimento refere-se à etapa de preparação para a dramatização. É 

dividido em inespecífico e específico. No aquecimento inespecífico o diretor aquece o 

grupo utilizando-se de iniciadores de diversos tipos. Este tipo de aquecimento pode 

ser corporal ou verbal. Já o aquecimento específico visa a preparar o protagonista 

para a ação dramática (dramatização). 

 O segundo momento do ato sociopsicodramático refere-se à ação 

dramática, a dramatização no palco psicodramático dos conflitos tal como percebidos 

pelo protagonista, que emergiu durante o aquecimento inespecífico. É a etapa do 

“como se”, que se refere à possibilidade de vivenciar pela dramatização aquilo que 

faz parte do mundo interno do protagonista. À moda fenomenológica, passado e futuro 

se tornam presentes no palco e as cenas são vividas pelo protagonista e egos 

auxiliares sob a condução do diretor e seu projeto dramático. Trata-se do ponto 

nuclear da sessão e utiliza das denominadas técnicas básicas, a saber: duplo, espelho 

e inversão de papéis. 

 O terceiro e último momento do ato sociopsicodramático é a partilha 

(sharing). Neste momento, todos os participantes são solicitados a compartilhar com 

o protagonista, os sentimentos e pensamentos que surgiram durante a ação 

dramática. O público (ou platéia) é convidado a trazer suas impressões sobre como a 

ação dramática o impactou, como reverberou a partir de suas experiências próprias. 

Não se fala do protagonista, mas com o protagonista. Gonçalves; Wolf; Almeida (1988, 

p. 102) dizem que: 

 

Nessa etapa, cada elemento do grupo pode expressar em primeiro lugar, 
aquilo que o tocou e emocionou na dramatização, os sentimentos nele 
despertados e também sua própria vivência de conflitos semelhantes. Em 
seguida são feitos outros comentários a respeito da cena a que assistiu. 

 

 Assim, um ato sociopsicodramático compõe-se de uma sequência lógica 
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de ações propostas pelo diretor e ego auxiliar, em unidade funcional no sentido de 

auxiliar o grupo, por vias do protagonista, a ressignificar seus dramas, permitindo o 

surgimento de respostas espontâneo-criativas e promovendo o encontro, tal qual 

entendido por Jacob Levy Moreno. 

 Esta estruturação da sessão em psicodrama embasa toda a ITC, desde 

o aquecimento inespecífico e específico, passando pela dramatização na arena-palco 

e chegando ao compartilhamento, dirigidos pela unidade funcional (diretor e egos-

auxiliares). Os participantes trazem do contexto social os dramas vividos, que são 

expressos no contexto grupal da ITC e dramatizados na arena-palco em seu contexto 

psicodramático.  

 

4.6 TÉCNICAS BÁSICAS DO PSICODRAMA: duplo, espelho, inversão de papéis 

 

 Estas técnicas possuem sua origem e embasamento na Matriz de 

Identidade e cada uma refere-se à uma etapa do desenvolvimento da matriz. 

Conforme já explicitado acima, o primeiro estágio da matriz de identidade é o da 

identidade total. Nesta fase, a criança depende do primeiro cuidador, geralmente a 

mãe, para satisfazer suas necessidades fisiológicas e emocionais. Esta característica 

do bebê levou Moreno a denominar de duplo à técnica básica que, feita pelo ego 

auxiliar, ajuda o paciente a entrar em contato com emoções, pensamentos e fatos 

que, por motivos diversos, não consegue expressar. De acordo com Gonçalves; Wolf; 

Almeida (1988, p. 87):  

 

Inicialmente o ego auxiliar adota a postura corporal do protagonista, 
procurando ter com ele uma sintonia emocional. A partir daí, expressa 
questões, perguntas, sentimentos e ideias, fazendo com que ele se 
identifique com este duplo: possibilita o insight do protagonista. 

 

 A segunda etapa da matriz de identidade corresponde ao estágio do 

reconhecimento do eu. Nesta etapa, a criança concentra sua atenção ora em si, ora 

em outra pessoa, em alternância.  

 

Quando olha na superfície da água ou no espelho, a criança não percebe que 
é sua imagem que vê, mas de qualquer forma o que vê a atrai muito e, para 
testar, ela faz vários movimentos e caretas. Aos poucos, percebe que o 
“espelho” repete os seus movimentos e, para testar, torna a fazer vários 
movimentos e caretas. Finalmente reconhece que a imagem é dela própria, 
havendo aí um importante marco no seu processo de desenvolvimento. Por 
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esse paralelismo, Moreno denominou esta fase de “fase do espelho. 

(GONÇALVES; WOLF; ALMEIDA, 1988, p. 88). 
 

 A partir desta fase do espelho na matriz de identidade, Moreno criou a 

técnica de mesmo nome em que o ego auxiliar espelha o protagonista, que assiste a 

si mesmo, frente a frente, proporcionando insights importantes que o auxiliarão a 

compreender seu mundo interno e suas reações. Esta técnica possibilita ao 

protagonista condições de melhorar a autopercepção. Permite a transformação do 

protagonista em um espectador de si mesmo, colocando-o frente a frente com seus 

próprios movimentos, reproduzindo o seu jeito de falar e suas expressões da maneira 

mais precisa possível.  

 Por último, a fase do estágio do reconhecimento do outro, o 3º momento 

de desenvolvimento da matriz de identidade pressupõe que o bebê já seja capaz de 

trocar de papéis, tornando-se capaz de sair de si mesmo e colocar-se no lugar de sua 

mãe ou cuidador. Com base neste estágio, Moreno criou a técnica da inversão de 

papéis.  

  

No psicodrama, a técnica de inversão de papéis consiste em o protagonista 
tomar o papel do outro e este tomar o seu papel. Dessa forma só há uma 
verdadeira inversão de papéis quando as duas pessoas estão realmente 
presentes; exemplo: em todos os casos de confrontos entre elementos do 
grupo ou mesmo entre o protagonista e os terapeutas (GONÇALVES; WOLF; 
ALMEIDA; 1988, p. 89). 

 

 Observa-se, portanto, a associação entre as fases da matriz de 

identidade e a criação das técnicas básicas. Existe um continuum evolutivo desde a 

necessidade de ajudar o protagonista a expressar suas emoções (duplo), passando 

pelo espelhamento de suas reações, muitas vezes cristalizadas e não-espontâneas 

(espelho) e chegando à possibilidade de trocar de papéis, colocando-se no lugar do 

outro e compreendendo a relação que se estabeleceu (troca de papéis). Existem, no 

entanto, outras técnicas auxiliares, que surgiram a partir das básicas. Este conjunto 

de técnicas formam a base da abordagem sociodramática e psicodramática dos 

grupos e indivíduos em relação. 

 Estas técnicas são executadas, no psicodrama e na ITC, principalmente, 

pelo ego auxiliar. Na abordagem terapêutica com cavalos, os animais, além de objetos 

intermediários, muitas vezes, parecem ser colocados em realidade suplementar, 

funcionando como egos auxiliares nos processos de autopercepção dos participantes-
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protagonistas. A ITC, porém, não prescinde dos egos auxiliares humanos e objetos 

intermediários tradicionais, tal como concebidos no psicodrama. 

 

4.7 SAÚDE E DOENÇA: a concepção do Psicodrama 

 

 Na concepção do psicodrama, o processo de adoecimento é a perda da 

espontaneidade em suas funções de adequação e de criação. Esta dimensão ao ser 

afetada atinge também o indivíduo em sua vinculação nos seus diversos grupos e 

papéis. A falta de adequação provinda dos processos espontâneos traz a dor psíquica 

provinda da dificuldade de se estabelecer laços de aceitação mais do que de rechaço 

e indiferença, pensando na teoria sociométrica. 

 Assim, o objetivo terapêutico do psicodrama é tentar ressignificar, pela 

dramatização, o momento em que um papel se torna cristalizado e adoecido. A cena 

psicodramática deve permitir que o protagonista crie no aqui-agora novos sentidos 

que resgatem a espontaneidade do momento. De maneira análoga, a ITC pretende 

promover, no aqui e agora da ação na arena-palco, os processos espontâneos 

despertados no contato com os cavalos. 

 O conceito de espontaneidade, no senso comum, nos sugere uma 

conduta desenfreada e contrária a normas de convivência social. Moreno apresenta 

o conceito de forma realista, como uma resposta que deve ser dada dentro de uma 

apropriada adequação. Assim, as atitudes descontroladas estariam dentro da 

patologia da espontaneidade. Portanto, a falta de adequação e respostas 

espontâneas traz aspectos de adoecimento emocional tais como ansiedade e 

aspectos depressivos, configurando o adoecimento da força criativa da 

espontaneidade.  

 

A força criativa da espontaneidade também adoece. O mal não se limita à 
inadequação à realidade. Tudo o que no homem ou no mundo, impeça esta 
evolução renovadora e criativa, é causa de adoecimento psíquico. De modo 
geral, já sabemos que o inimigo da espontaneidade criadora é o “já pronto”, 
o acabado (conserva cultural). A vida está abarrotada de normas, costumes, 
hábitos, mecanismos que, por um lado tornam mais cômoda a existência e 
por outro, atentam contra a vida genuína, contra a espontaneidade criadora. 
(Martín, 1996, p. 232). 

 

 Este autor faz uma associação entre os grupos sociais, familiares e do 

sistema educativo como fomentadores da doença da espontaneidade. Estas 
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estruturas sociais trazem uma série de valores calcados na conserva cultural e que, 

de alguma forma, retiram do ser sua criatividade, uma vez que os comportamentos 

estereotipados são valorizados em detrimento da criação. Porém, assim como 

Moreno, não diminui o valor da conserva cultural, como apoio ao espontâneo criador. 

Diz ele: 

Comportar-se de maneira espontânea e criadora consistiria em apoiar-se 
nestas conservas e dar uma resposta original. Estes restos culturais que 
ameaçam a espontaneidade estão encarnados no seu mundo familiar, nas 
imagens do pai e da mãe com quem tentou identificar-se e que podem 
esgotar sua energia psíquica, impedindo-lhe a autorrealização e causando-
lhe uma doença (Martín, 1996, p. 232). 

 

 Assim deduz-se que o adoecimento da espontaneidade leva ao 

adoecimento dos aspectos a ela relacionados: os vínculos, os papéis e as ligações 

sociométricas e télicas. Desenvolver a espontaneidade seria, consequentemente, 

criar uma vinculação mais saudável, que possibilite o encontro e que cumpra em sua 

essência o objetivo da filosofia socionômica.  

 Pensar no adoecimento das diversas instâncias que se manifestam nos 

grupos é, como consequência, pensar no grupo como passível de adoecimento e com 

capacidade para adoecer seus indivíduos, retirando deles os processos espontâneos 

e forçando a fixação cristalizada na conserva cultural. Prossegue Martín (1996, p. 240) 

dizendo que “sabendo-se que o grupo adoece, deduz-se que a cura e a terapia se 

devem dirigir no sentido de conseguir que seus membros se associem livremente, de 

evitar a transferência favorecendo a relação télica e procurando que o indivíduo se 

integre no grupo a que pertence”. 

 Ao se abordar o adoecimento do grupo é forçoso reconhecer a força das 

conservas culturais, no que tange à sua capacidade de sufocar a criatividade do 

indivíduo. A saúde estaria embasada nas atitudes flexíveis e criativas que enfrentam 

o conservado no contexto dramático e cênico, no palco psicodramático. Vale lembrar 

o papel da sociometria como elemento de investigação e percepção do grupo que 

interfere e facilita o surgimento dos processos criativo-espontâneos levando os 

participantes à melhoria de sua condição mental. 

 Levando em consideração a importância do termo espontâneo e criativo, 

no capítulo Espontaneidade e Criatividade em Primazia da espontaneidade (MARTIN, 

Psicologia do Encontro, p. 119) lê-se que o conceito de espontaneidade é de tamanha 
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projeção teórica que nos sentimos induzidos a aceitá-lo como sendo o núcleo de sua 

antropologia na terapêutica da psicologia moreniana. 

 Com isso, podemos pensar que é a conjunção do novo com o adequado, 

o que integra o conceito de espontaneidade. O espontâneo, portanto, passa pela 

superação do culturalmente conservado, também nos processos comportamentais. É 

fundamental aproveitarmos as criações culturais para que possamos criar o 

espontâneo na nossa individualidade, ou seja, sair de um modo imitativo e atualizar 

novas formas de ser para sobreviver saudavelmente. 

 Assim, podemos concluir que os processos psicoterapêuticos 

embasados no Psicodrama buscam o desenvolvimento da espontaneidade como 

forma de aumentar os aspectos saudáveis do protagonista. Conclui-se que sem 

espontaneidade não há uma verdadeira cura psíquica. 

 

Os processos psicoterapêuticos necessitam da espontaneidade para serem 
verdadeiramente curativos. A técnica da associação livre, por exemplo, 
necessita da espontaneidade, embora se limite exclusivamente à forma 
verbal. Porém aqui o eficaz não são as associações de palavras, mas a 
espontaneidade que opera nas associações. O volume das associações 
verbais será tanto maior e de maior sentido quanto mais espontânea for a sua 
produção. Este princípio é aplicável a todos os métodos que contribuem para 
a cura psíquica (Martin,1996, p. 242). 

 

 Portanto, a psicoterapia psicodramática tem seu embasamento na oferta 

de possibilidades de desenvolvimento do criativo e do espontâneo a partir das cenas 

apresentadas pelos protagonistas. Estas cenas são dramatizadas no palco 

psicodramático, conduzidas pelo diretor, tendo o ego auxiliar como elemento de 

auxílio a todo o processo. O objetivo final do ato psicodramático e do encontro télico 

é a rematrização de comportamentos e reações não-espontâneas. Assim, nos 

perguntamos se a ITC pode ser considerada uma nova terapêutica espontânea e 

criativa, agindo como uma ampliação dos instrumentos de intervenção 

psicodramática. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

   Neste Capítulo serão relatados os detalhes metodológicos 

empreendidos na pesquisa ora apresentada. 

Esta foi uma investigação que se propôs a olhar para a subjetividade e 

complexidade do ser humano, tendo como pano de fundo epistemológico as noções 

de intervenções sistêmicas e a abordagem terapêutica de grupo proposta pelo 

psicodrama moreniano, relacionando sua utilidade e seus efeitos na experiência da 

formação em medicina. Para alcançar tal subjetividade e complexidade, optou-se pela 

abordagem qualitativa, e pelo relato de atividades como forma de comunicar o 

processo e seus resultados, cumprindo assim fase importante do método científico. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A abordagem qualitativa foi escolhida por facilitar a compreensão do 

comportamento do ator social pesquisado, suas particularidades, experiências 

individuais, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2000). 

Segundo Flick (2004, p. 17), “a relevância específica da pesquisa 

qualitativa para o estudo das relações sociais deve-se ao fato da pluralização das 

esferas de vida. [...]. Essa pluralização exige uma nova sensibilidade para o estudo 

empírico das questões”. 

A pesquisa tem natureza aplicada, no sentido estrito das participantes 

da pesquisa, pois há a hipótese de que elas serão capazes de utilizar imediatamente 

a experiência para solução de problemas que enfrentem no universo da educação 

médica, recorte da realidade escolhido para este estudo (GIL, 2008). 

Seus objetivos a circunscrevem como pesquisa exploratória, que “[...] 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” 

(GIL, 2008). Assim, a partir da experiência obtida neste estudo, estima-se reunir 

subsídios para continuidade de pesquisas e utilização das intervenções terapêuticas 

com cavalos de forma mais específica e direcionada.  
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Quanto aos procedimentos, escolheu-se a pesquisa-ação, por ser uma 

técnica que se caracteriza pela participação ativa e intencional dos atores sociais 

pesquisados no processo de investigação, orientados à pesquisa e à ação, num 

processo cíclico e reflexivo, a fim de desencadear mudança em um sistema (NUNES; 

INFANTE, 1996; TRIPP, 2005). 

Para Thiollent (1986 apud MINAYO 1994): 

 

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo".   

 

Cada ciclo da pesquisa-ação decorre em algumas fases consecutivas, 

que se iniciam com um levantamento inicial do sistema a ser trabalhado, seguido de 

análise crítica/coleta de dados, intervenção, análise dos dados, feedback com 

implementação e avaliação. 

[...] a     pesquisa-ação é caracterizada  como  um  tipo  de  pesquisa  social  
com  base  empírica,  concebida  e  realizada  em  estreita  associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema  coletivo  no  qual  os  
pesquisadores  e  os  participantes,  representativos  da  situação  e/ou  do  
problema,  estão  envolvidos  de  forma  cooperativa  e  participativa. [...] visa 
fornecer aos pesquisadores e grupos sociais os meios de se tornarem 
capazes de responder  com  maior  eficiência  aos  problemas  da  situação 
em que vivem, em particular sob a forma de estratégias de ação 
transformadora e, ainda, facilitar a busca de soluções face aos problemas 
para os quais os   procedimentos   convencionais   têm   contribuído pouco 
(KOERICH et al., 2017, p. xx). 

 

5.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Para além do estudo bibliográfico necessário ao melhor conhecimento 

do objeto e coerência filosófica da atitude do pesquisador, para alcançar os objetivos 

da pesquisa serão utilizadas técnicas de observação-participante e intervenção no 

campo, com os participantes da pesquisa, que se constituem em estudantes de 

medicina. 

 
Entendemos campo, na pesquisa qualitativa, como o recorte espacial que diz 
respeito à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 
correspondente ao objeto de investigação. Por exemplo, quando tratamos de 
entender as concepções de saúde e doença de determinado grupo social; 
quando buscamos compreender a relação pedagógica entre os estudantes e 
o professor de determinada matéria, ou o impacto de determinada política 
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pública para uma população específica, cada um desses temas corresponde 
a um campo empírico determinado. A pesquisa social trabalha com gente e 
com suas realizações, compreendendo-os como atores sociais em relação, 
grupos específicos ou perspectivas, produtos e exposição de ações, no caso 
de documentos. Os sujeitos, objetos de investigação, primeiramente, são 
construídos teoricamente enquanto componentes do objeto de estudo 
(MINAYO, 2000, p. 62-63). 

 

Pesquisa de campo, portanto, é muito mais abrangente do que 

simplesmente a coleta de dados, que é uma de suas fases, mas que abre 

consideravelmente um leque que direciona a pesquisa estabelecida. Geralmente, 

dentro dessa pesquisa de campo, estabelece-se uma diretriz entre problema, e uma 

resposta ou solução, ou hipóteses, que se queira comprovar, também acontece uma 

descoberta de novos fenômenos e as relações entre eles, a abertura a novos rumos, 

métodos, abordagens, e redefinição de estratégias e procedimentos, para um 

resultado eficaz e ainda melhor do que o proposto. Para que assim flua, é necessária 

uma série de procedimentos preestabelecidos, para conseguir determinado resultado, 

como também estar apto a aproveitar a pesquisa, para ampliar o olhar, o 

conhecimento, e o entendimento das soluções e resultados para que sejam de melhor 

aplicação (GIL, 2008). 

A coleta de dados foi empreendida em dois diferentes momentos e 

situações. O primeiro momento consistiu na intervenção em si, em que pesquisador e 

pesquisado assumiram os papéis estabelecidos nos ciclos da Pesquisa-Ação, 

seguindo os passos próprios da intervenção, conforme descrito no item 4.3. 

A experiência do pesquisador com todo o processo de coleta de dados 

foi registrada em diário de campo, onde constou data, horário de início e término, 

participantes envolvidos, relato do que ocorreu e comentários sobre pontos 

importantes que digam respeito aos objetivos do estudo. 

No 2º momento, ocorrido cerca de seis meses após a intervenção, houve 

uma entrevista individual e remota, onde se conversou sobre os efeitos da intervenção 

na situação de desconforto priorizada para a intervenção.  

 

5.2.1 A Intervenção Terapêutica com Cavalos 

 

Para a intervenção em si, chamada Intervenção Terapêutica com 

Cavalos (ITC) e já abordada nos Capítulos 3 e 4, foi criado um setting próprio na 

chácara Ekkus Canastra. 
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Uma vantagem dessa intervenção é ser uma técnica de abordagem 

terapêutica rápida, com efeitos prolongados, caracterizando-se como um método de 

diagnóstico de motivações inconscientes, ao trazer à tona padrões e informações 

implícitas que podem ser a chave para deflagrar harmonia no sistema trabalhado, 

trazendo melhores resultados ao cliente. 

Além dos participantes provenientes do sistema em pauta, chamados 

aqui de protagonistas-participantes, o cenário se desenrolou com a presença de um 

diretor-terapeuta e onze cavalos, atuando como ego auxiliar e objeto intermediário, ao 

representar elementos do sistema.  

As intervenções foram conduzidas pelo próprio pesquisador, que atuou 

como diretor-terapeuta, por ter experiência com a aplicação da técnica. Não houve 

auxílio de outro terapeuta, tampouco grupo de mais pessoas atuando como ego 

auxiliar.  

Para que o trabalho estivesse apropriado com o rigor metodológico 

científico, foi necessário determinar o setting mental do pesquisador/diretor-terapeuta, 

a fim de disciplinar sua mente para captar os ruídos internos e externos na interação 

estabelecida entre pesquisador-pesquisado durante a intervenção (TURATO, 2003), 

sempre cumprindo as leis do não-julgamento e da imparcialidade do Psicodrama. 

 

O estado mental do pesquisador, que influirá na constituição do setting 
dependerá de disciplina intelectual e perfeição técnica, baseadas no 
conhecimento disponível. [...]. Porque ele não terá receitas, experimentos 
padronizados, questionários fechados, escalas validadas, e todos os 
instrumentos científicos que podem ser aplicados por qualquer leigo treinado. 
Ele terá que descobrir seus próprios caminhos, testando, avançando, 
recuando, ensaiando, corrigindo-se. E, por isso, deverá ter outras 
características que vão para além da disciplina técnica: a criatividade, a 
capacidade de indagar, a curiosidade com o não conhecido, e a ética. [...]. 
Mais ainda, o pesquisador terá que estar envolvido, emocionalmente 
também, com seu objeto de estudo, terá que misturar-se com ele, identificar-
se, “ser ele” (CASSORLA, 2003, p. 25). 

 

Cada vivência terapêutica com a pessoa participante da pesquisa dura 

até duas horas. A pessoa chega na chácara no horário previamente marcado, é 

recebida e informada sobre os procedimentos éticos na pesquisa com seres humanos 

(Anexo A). Após concordância e assinatura do TCLE, pesquisador e participante 

conversam, de acordo com uma entrevista semidirigida. Durante essa entrevista, os 

animais são gentilmente conduzidos do pasto para a arena, que é contígua ao pasto. 

Caso algum animal se recuse a ir para a arena, sua vontade é respeitada e ele não é 
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forçado a entrar, cumprindo assim os preceitos éticos do uso de animais na pesquisa 

científica. A arena é cercada com cerca de madeira, porteira, tem piso de areia, uma 

tenda ao centro que faz sombra e disponibilidade de alimento e água para os animais. 

Após a entrevista, a dupla pesquisador e participante se dirige à arena, 

e tem início a intervenção em si. A movimentação de todos os participantes – humanos 

e animais – é livre. Não há montaria. Pode ser que o participante se sinta instado a 

tocar um animal, mas este é um toque suave, como um carinho. A intervenção 

transcorre com uma conversa entre pesquisador e participante, mediada pela 

observação que ambos fazem da movimentação dos animais. Estes estão livres, 

movimentando-se como e para onde quiserem, dentro da arena. Caso algum animal 

demonstre vontade inequívoca de sair da arena, algum membro da equipe abre a 

porteira e o deixa sair, entretanto não é comum que esse desejo se manifeste. O 

tempo de duração da intervenção é variável e não pode ser estabelecido com precisão 

antes, mas dura em média 45 minutos. 

Terminada a intervenção, a porteira é aberta, os animais voltam para o 

pasto e acaba sua participação nessa vivência. Pesquisador e participante têm mais 

cerca de 30 minutos para realizar o processamento da vivência. 

Importante dizer que quem sofre a intervenção não é o animal, mas sim 

a pessoa. O animal apenas fornece, ao terapeuta, pelo seu padrão de movimentação, 

informações que subsidiarão o pesquisador/terapeuta na condução da conversa.  

Cada vivência foi individual, e aconteceu no dia e horário mais 

conveniente para a dupla pesquisador-participante.  

 

5.2.2 A coleta de dados  

 

A pesquisa qualitativa é orientada para a exploração e descoberta do 

que é novo. Nela, o tamanho da amostra não é definido a priori, as decisões sobre a 

amostragem devem ser tomadas durante a coleta de dados, à medida que a 

interpretação dos mesmos vai direcionando para novas necessidades (FLICK, 2013, 

p. 63). Este estudo, previamente delimitado para incluir de 12 a 15 discentes e 

docentes envolvidos em cursos de Medicina, terminou por constituir-se por duas 

discentes, de instituições diferentes, cujas vivências integrarão o relato ora 

apresentado. 
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O critério de inclusão foi participar do Centro Acadêmico de seu curso, 

pelo princípio intuído de que estudantes que se propõem a presidir centros 

acadêmicos têm comprometimento diferenciado com os estudos e com a Educação 

Médica em si.  

O contato do pesquisador com os participantes aconteceu sempre 

individualmente, por aplicativo de conversa rápida para marcar agenda e 

comunicações breves, um encontro presencial e um encontro remoto, por meio da 

plataforma de videoconferência Zoom.  

Respeitando as etapas da Pesquisa-Ação, a coleta de dados dos 

participantes foi feita em três diferentes momentos: (a) breve entrevista inicial, minutos 

antes da intervenção em si; (b) por meio de observações sistemáticas diretas da 

intervenção; e (c) entrevistas individuais posteriores, cerca de seis meses após a 

intervenção. Cada experiência foi gravada, filmada e registrada em Diário de Campo. 

As entrevistas foram do tipo Semidirigida Aberta, em que o pesquisador faz uma 

pergunta inicial e deixa que o participante direcione livremente a resposta, tendo 

ambos momentos alternados para direcionar, se for o caso (TURATO, 2003). As 

etapas de reflexão crítica e feedback, bem como avaliação da necessidade de um 

novo ciclo de intervenções, foram feitas com os participantes, de acordo com o método 

de Pesquisa-Ação. 

Entrevista inicial e intervenção com cavalos ocorreram no mesmo dia, 

de forma presencial, no Espaço EK de Desenvolvimento, a 12 quilômetros do centro 

de Franca/SP, que possui infraestrutura adequada para as Intervenções Terapêuticas 

com Cavalos. Já a entrevista pós-intervenção aconteceu de forma remota, online, seis 

meses após a intervenção. O instrumento de coleta de dados encontra-se no 

Apêndice A. 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todas as vivências foram filmadas e gravadas, bem como as entrevistas, 

mediante autorização das participantes. O conjunto de observações foi analisado 

sequencialmente às vivências, utilizando-se de imagens, para melhor entendimento 

das manifestações dos fenômenos. Imagens fotográficas e de vídeo, conteúdo textual 

das entrevistas e do Diário de Campo constituíram o corpus, que foi analisado de 

acordo com a técnica da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) para 
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estudos exploratórios, buscando construir a imagem que os participantes da pesquisa 

têm sobre o objeto de investigação e as formas de enfrentamento e solução que a 

intervenção Terapêutica lhes permitiu empreender. A fim de sistematizar a análise 

dando consistência metodológica interna à mesma, o pesquisador construiu uma 

matriz para registro dos pontos-chave e codificação dos mesmos (TURATO, 2003). 

Este estudo circunscreve-se a relatar atividade feita com duas pessoas. 

Não buscou, portanto, a saturação dos dados, não sendo possível extrapolar seus 

resultados para outras situações. Seu caráter exploratório, entretanto, permitirá 

qualificar o método para estender a pesquisa para mais participantes, no futuro. 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

De acordo com as disposições da Resolução 466/12, do Ministério da 

Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os seguintes cuidados foram 

tomados: o pesquisador se colocou como responsável pela integridade e bem-estar 

dos participantes da pesquisa e obteve o consentimento livre e esclarecido das 

participantes antes do início da coleta de dados, tratando-as sempre com dignidade, 

respeitando-as em sua autonomia, defendendo-as em sua vulnerabilidade, e tomando 

todos os cuidados relativos à prevenção da Covid-19. Ele também ponderou sobre os 

riscos e benefícios do estudo, garantindo que os danos previsíveis fossem evitados, 

observando sempre a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e 

vantagens para a sociedade. Ainda, aos participantes serão assegurados os 

benefícios resultantes do projeto. 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) pelo Parecer No. 5.044.789 (Anexo B) e pela Comissão Ética no Uso 

de Animais do Uni-FACEF (CEUA), pelo Parecer Consubstanciado No. 005/2021, por 

estar em acordo, respectivamente, com a Resolução MS 466/12 e Resolução No 1, 

da Lei 11.794/08 (Anexo C). Ao final do processo do mestrado, a pesquisa foi 

comunicada ao CEP por meio de uma notificação, aprovada pelo Parecer No. 

5.750.503 (Anexo D).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   

Este estudo investiga se as Intervenções Terapêuticas com Cavalos 

podem promover bem-estar em discentes de Medicina. Bem-estar, aqui, considerado 

como um recurso para o dia-a-dia, determinado por condições sociais (dentre outras) 

e capaz de gerar sentido de significado e propósito na contribuição das pessoas para 

o mundo (WHO, 2021a).  

  Como oportunidade de exploração inicial do tema de pesquisa, optou-

se por uma amostra de conveniência composta por estudantes de Medicina, 

provenientes de duas diferentes Instituições de Ensino Superior (IES), e que tivessem 

algum cargo na diretoria dos Centros Acadêmicos dos seus cursos. 

As vivências aconteceram individualmente, no dia e horário mais 

conveniente para a dupla pesquisador-participante, no início de novembro de 2021. 

Cada sessão durou cerca de 2 horas no total, sendo que a Intervenção Terapêutica 

com Cavalos, propriamente dita, durou cerca de 45 minutos cada. 

O conteúdo falado na vivência foi gravado, transcrito e analisado, de 

acordo com a técnica da Análise de Conteúdo, que permitirá a interpretação dos 

sentidos e significados trazidos pelos participantes (BARDIN, 2011). Os momentos 

chamados ‘aquecimento’ e ‘partilha’, têm conteúdo mais facilmente analisável, porque 

são compostos por palavras, oriundas das entrevistas semi-dirigidas. No momento 

vivencial na arena, em que ocorre a interação entre o participante, os cavalos e o 

terapeuta, a linguagem falada não é suficiente para expressar o que ocorre, sendo 

difícil transpor para palavras o processo e os efeitos da vivência (KNAAPEN, 2016).   

Nesta sessão serão apresentadas informações sobre o perfil das duas 

participantes, bem como trechos das entrevistas e da vivência com os cavalos, que 

tenham relação significativa com os objetivos do estudo, devidamente discutidas à luz 

da literatura que nos apoia.  

 

6.1 CATEGORIZAÇÃO DO CORPUS 

 

O corpus foi constituído pelo conjunto de informações gravadas na 

vivência, e na entrevista de partilha que aconteceu seis meses após o ato. 
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Após transcrição, procedeu-se a um processo de pré-análise, com seleção do material 

e leitura flutuante. A este, seguiu-se a exploração mais aprofundada do material, com 

codificação das falas e categorização por unidades de sentido. Como resultado deste 

processo, têm-se as categorias e subcategorias apresentadas no Quadro 2, aqui 

chamadas de Categorias Inicial, Intermediária e Final. Os conceitos norteadores para 

as categorias iniciais foram criados pelo pesquisador. 

 

Quadro 2 – Categorias e sub-categorias emergentes do corpus. 

CATEGORIA INICIAL CONCEITO 
NORTEADOR 

CATEGORIA 
INTERMEDIÁRIA 

CATEGORIA FINAL 

Características 
pessoais 

Dados relativos à 
pessoa 

Personalidade e 
momento de vida 

Vida pessoal 

Preparo para o 
cursinho pré-vestibular 

Influência e hábitos 
durante o processo de 
cursinho pré-vestibular 

Vida antes do curso 

Crenças limitantes 
Crença limitante 
relativa aos limites e 
impotência da medicina 

Relação com amigos 

Influência da rede de 
amizades sobre o 
desempenho 
acadêmico percebido 

Relações interpessoais 

Relação com familiares 

Influência dos 
relacionamentos 
familiares na vida 
acadêmica 

Impotência 

Sentimentos de 
impotência do 
estudante diante de 
questões sociais 

Limites da Medicina 

Estressores 
Competição 

Prática dos alunos no 
curso, especialmente 
na tutoria, por melhor 
avaliação 

Competição na tutoria 

Sobrecarga 

Sentimento do 
estudante em relação 
ao volume diário de 
atividades e peso das 
responsabilidades 

Sobrecarga no dia a 
dia 

Resignação 

Sentimento negativo de 
aceitação do que é 
ruim, por não ver 
alternativa 

Perder-se de si 
Bem-estar e saúde do 

estudante 
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Stress 
Relato subjetivo sobre 
sua condição de stress 

Sono 
Relato subjetivo sobre 
hábito de dormir 

Autocuidado Atividade Física 
Relato sobre hábitos de 
atividade física 

Meditação 
Relato subjetivo sobre 
prática de meditação 

Encontro 
Percepção, pelo 
participante, do padrão 
e ou emaranhamento 

Tomada de 
consciência 

Efeitos da intervenção 

Aceitação 

Emoção de 
compreensão dos 
limites pessoais, sem 
sentimentos negativos 
de repreensão ou 
resignação, com 
consequente redução 
do stress e melhora do 
bem-estar. 

Movimento de retirada 

Atitude perante 
situações que causam 
dor emocional. 
Relacionado com 
aceitação. 

Tomada de decisão 

Mudança de atitude 

Proposição de 
atividade com nova 
forma de atuação no 
presente e futuro. 

Disposição para a 
técnica 

Percepção da 
implicação do processo 
formativo na qualidade 
do profissional que ela 
será. 

Impressão sobre as 
Intervenções 

Terapêuticas com 
Cavalos 

Promoção da Saúde Implicações das 
mudanças pessoais 
propiciadas pela ITC 
sobre o sistema e deste 
sobre as políticas 
públicas e 
desenvolvimento 
regional. 

 
Articulação com as 

políticas públicas e o 
Desenvolvimento 

Práticas Integrativas e 
Complementares 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 

Graduação em 
Medicina 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.2 VIDA PESSOAL 

 

A amostra do estudo foi constituída por duas estudantes, aqui chamadas 

ficticiamente de Hortência e Camélia.  

Na ocasião da entrevista inicial, Hortência tinha 23 anos e cursava o 6º 

semestre de Medicina. Filha única, original de uma cidade que dista 77 Km de Franca, 

refere ser muito apegada aos pais. Ela será a primeira da família a ter curso superior, 

realizando o desejo de ser médica, que acalenta desde os sete anos de idade. 

Camélia, com 25 anos e cursando o 8º semestre de Medicina, refere ser 

muito calada e próxima à família, que vive a cerca de 100 Km de Franca. A distância 

de casa foi fator importante na escolha de Camélia pela faculdade que cursa 

atualmente, pois não queria ir para muito longe. Camélia refere ter dois irmãos, e ter 

sido criada de perto pelos avós, porque seus pais trabalhavam muito e precisavam 

contar com essa rede de apoio, dada pelos avós. 

A literatura que caracteriza demograficamente os estudantes de 

Medicina evidencia que o sexo feminino predomina dentre os acadêmicos (Kaluf et 

al., 2019; Monteaperto et al., 2021). Em nosso estudo, as duas representações de 

liderança no Centro acadêmico, que aceitaram participar da pesquisa no primeiro 

convite, são mulheres. Maia et al. (2020), estudando sintomas de depressão em 

estudantes de Medicina, identificaram que ser do sexo feminino aumenta em duas 

vezes a chance de desenvolver sintomas depressivos. Outrossim, morar com os pais 

apareceu como fator de proteção.  

No dia das vivências, as participantes se apresentaram de forma distinta, 

ao chegar ao espaço: Hortência demonstrou mais afinidade com o meio rural, chegou 

sozinha, dirigindo o próprio carro e aparentando tranquilidade, com vestimentas à 

vontade e calçando botinas; Camélia apresentava olhar de desconfiança, chegou com 

seu namorado, e este demonstrava tranquilidade. 

Em relação ao curso, Hortência relatou dedicação exclusiva, de 21 horas 

de seu dia, ao curso de Medicina, dormindo apenas três horas por noite; Camélia 

também relatou dedicação exclusiva, dormindo cerca de cinco horas por noite. A 

dedicação ao curso inclui as tarefas curriculares, mas também as extracurriculares, 

como participação em Ligas e no Centro Acadêmico. 

Tais resultados estão em acordo com os de Medeiros; Roma; Matos 

(2021), que identificaram que estudantes de Medicina no sul de Minas Gerais têm pior 
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qualidade e menos horas de sono que a média da população brasileira. Araújo et al. 

(2021) também encontraram alta prevalência de má qualidade do sono, em 

universitários das áreas da saúde, no Rio Grande do Norte. 

Sobre o período prévio à faculdade, Camélia dá pistas dos critérios que 

balizavam suas escolhas, e das dúvidas e crenças limitantes que começou a 

estabelecer, devido às suas experiências pessoais, em relação à sua escolha pela 

Medicina. Ao falar sobre isso, fala de si. 

 

Então, eu fiz cinco anos de cursinho, eu não queria sair de perto dos meus 
pais, eu moro a 180 km de Uberlândia, e tipo, já tinha casa lá, era uma coisa 
já mais estável, aí no meio do cursinho eu perdi o meu avô, aí eu entrei tipo 
assim, numa... aquela coisa tipo assim, “será que é isso mesmo que eu 
quero?” Porque meu avô ficou doente e eles não deram conta de curar ele, 
eu não vou dar conta de curar as pessoas, as pessoas vão morrer da mesma 
forma e entrei naquela crise, será que é isso mesmo? [...] eu fiquei tipo assim, 
dois anos, eu não me esforçava, eu ia no cursinho e saia, meus pais 
entenderam esse lado, eles deixavam eu sair, eles cobravam, mas era uma 
cobrança que eles sabiam daquela dor que eu estava sentindo, o meu avô... 
[...] meu avô e minha avó que criaram nós três, aí quando eu perdi o meu 
avô, foi a mesma coisa que perder um pai. (Camélia). 

 

Já Hortência conta seus critérios no período pré-faculdade: 

 

eu fiz três anos de cursinho e estudei em escola pública minha vida inteira e 
eu queria passar em federal e eu passei em duas, só que por conta da 
distância e meus pais não tinham condição para pagar, eu preferi ficar aqui 
mais perto de casa. 

 

A vivência revelou uma característica em comum entre Hortência e 

Camélia: ambas demostraram uma necessidade de ajudar as pessoas, o que lhes 

causa sobrecarga, e vem relacionado ao benefício secundário de obter o 

reconhecimento dos pais, segundo demonstrado pelos cavalos, durante a 

dramatização. 

 

A Hortência é assim em todas as vertentes, por exemplo ontem eu estava no 
meio do congresso sendo presidente de mesa e eu recebi: ‘Hortência eu não 
estou conseguindo nem acessar o sistema’. A Hortência estava sendo 
presidente, a Hortência foi arrumar o sistema e ao mesmo tempo estava 
ajudando a professora a compartilhar tela do outro lado, que não estava 
conseguindo, esse é o exemplo básico. Mas eu queria entender o porquê que 
eu sei que eu poderia descansar esse tempo e mesmo assim eu gosto de me 
comprometer (Hortência). 
 
o meu pai ele foi criado uma outra perspectiva, ele não é por exemplo de falar 
eu te amo, de abraçar, mas com o meu nascimento tanto ele mudou quanto 
os meus avós [...]. Compartilho as minhas vitórias, as minhas derrotas e tudo 
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porque eles vivem esse sonho comigo, né? Da medicina. Aluno que fala que 
faz medicina sozinho está totalmente enganada. A família faz junto, sofre 
junto (Hortência). 
 
tem tanta coisa que eles fazem por mim não só financeiramente, mas 
abdicando de sonhos, de metas, de tudo pela Hortência. Isso, isso eu sei que 
é uma forma de demonstrar o amor e eu me sinto feliz por isso, e eu sou 
muito próxima... na questão dele, porque ele também tem essa característica 
de querer ficar ajudando as pessoas, seja, por exemplo, levando uma pessoa 
ao médico... que não tem nenhuma relação, que pode até já brigado com 
ele... e isso eu me vejo, porque eu faço isso, ou em bens materiais, o que for 
preciso (Hortência).  

 
[....] então, isso me ajudou bastante no CA, de responsabilidade, essas coisas 
assim, porque eu estou no CA... não é para mim, mas para ajudar todos os 
meus colegas, então eu achei que essa dinâmica que o CA me proporcionou, 
foi boa, mas que ao mesmo tempo, que muito boa desse lado, acabou comigo 
o estresse, e tudo mais (Camélia). 

 

Camélia admite ainda que é explosiva, gosta que tudo seja feito do jeito 

dela, e se impõe grande cobrança por tudo que faz. Entretanto, muito da fala de 

Camélia no aquecimento disse respeito à importância da amizade e da família na sua 

vida. 

 

Eu era muito amiga de duas meninas muito, muito, muito, próximas, e teve 
uma que entrou agora e parece que desestabilizou tudo, ainda tem ciúmes, 
é uma briga, aí eu fico tentando equilibrar porque eu gosto de todas, mas é 
muito difícil. É (como um triangulo), mas tem uma relação minha que é mais 
forte né, uma colega minha que eu falei que ela é a única que eu não vou 
abandonar, porque ela é a única que me entende, isso tudo, e até me ajuda, 
fala que eu não posso suportar tanto isso, que eu tenho que largar para lá 
(Camélia). 
 
Eu tenho uma amiga que é muito difícil, eu nem gosto de falar. Não, eu quero 
falar. Ela tem muita dependência emocional e financeira com o namorado, 
então tipo assim ela acha que namoro é lindo e maravilhoso [...]. Ele já bateu 
nela, ela bate nele e eu tenho muito medo de ele fazer mal para ela, então eu 
não quero abandonar ela, porque eu sei que é muito difícil e ela tem só a 
gente, a família dela é muito complicada e ela tem só a gente então não quero 
abandonar ela. [...]. E aí eu fico tentando amenizar, que eu não quero colocar 
nenhuma das duas como ruins e não quero distorcer e destruir nenhuma 
amizade, então eu fico tentando equilibrar [...]. Me consome demais, está me 
consumindo todo dia (Camélia). 
 
Se eu tiro nota ruím eu fico brava comigo mesmo, se eu erro eu choro 
(Camélia).  

 
Eu estava até pensando esses dias que eu faço amizades muitos fortes, mas 
que no decorrer da vida, vai se esvaecendo e fica só meu pai, minha mãe, 
minhas irmãs e agora espero que o namorado fique. [...] É muito doloroso, 
mas eu acho que eu estou um pouco acostumada já com isso desde muito 
nova, eu sempre fui muito apoiada pela minha família e eu acho que as vezes 
minha família é o que importa, tanto que aí as outras coisas vão fluindo 
(Camélia). 
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Ela busca na infância a explicação para este comportamento. Na sua 

fala, “eu queria proteger elas”, “porque eu tenho que ficar tentando estabilizar”, ela 

reforça, sem demonstrar consciência disso, a necessidade que sente de ter controle 

sobre as situações e a vida das amigas: 

 

Eu acho que eu tenho receio da minha infância, eu perdi todos os meus 
amigos, tudo por bobeira, eu queria proteger elas e elas ficaram brava, aí elas 
se distanciaram e eu fui tentar contar uma coisa que estava acontecendo aí 
acabou a amizade. [...] ai eu meio que vejo que estou perdendo essa outra 
amizade minha, e agora essas brigas com essas amigas da faculdade... 
(Camélia). 
  
Pensar que é o tempo que eu poderia estar me dedicando mais eu estou meio 
que consertando briguinha, picuinha, e isso me deixa muito triste, tem dia que 
eu choro por conta disso e aí eu acho que isso está acabando comigo. Essa 
relação da amizade andar junto com a faculdade está me consumindo um 
pouco, porque eu tenho que ficar tentando estabilizar ao mesmo tempo eu 
não quero perder a outra e eu não sei quem está falando a verdade, eu nunca 
sei quem está falando a verdade, então é muito difícil para mim (Camélia). 

 

Durante o aquecimento, Camélia fala sobre o desconforto principal em 

relação ao curso: Sobrecarga. É a palavra, a sobrecarga desencadeia o estresse e eu 

acabo descontando o meu estresse nas pessoas. Neste momento, os cavalos - já 

aguardando no palco-arena e já no campo mórfico de Camélia, ou seja, captando a 

ressonância mórfica – dirigem-se todos ao tanque de água. Este movimento dos 

cavalos deflagra no diretor-terapeuta a pergunta “que sede é essa da Camélia? qual 

sua maior necessidade?”  

 

Eu acho que a minha pior sede é a sede das pessoas fazer as coisas como 
eu quero, sabe, eu sou muito geniosa, as coisas tem que acontecer do meu 
jeito, então já teve situações no ambulatório que eu briguei com colega minha 
tipo: anda rápido,  não faz o paciente esperar, ele não quer esperar, então 
assim, tudo tem que acontecer da minha forma, isso no meu relacionamento 
é igual, eu quero que ele (o namorado) seja do jeito que eu quero, e isso eu 
faço com todas pessoas, todos que eu tenho contato, eu quero que funciona 
do jeito que eu quero, acho que essa é a minha pior sede (Camélia). 

 

Já Hortência, ao falar sobre o seu principal desconforto, a Competição 

na Tutoria, também fala da influência dessa competição sobre o relacionamento 

interpessoal e o aprendizado: 

 

Ela (a competição) atrapalha o seu próprio aprendizado, ela mina com 
relações, amigos desde o primeiro dia, eu já cheguei a ver isso dentro de uma 
sala dessa forma, acabar a relação ali e pensar que um dia vai ser futuro 
colega né (Hortência). 
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Para finalizar essa sessão, uma demonstração do sentimento de 

gratidão e júbilo por estar fazendo Medicina, mostrando que a experiência com o curso 

não se faz somente mediada por desconfortos, mas também por bons sentimentos.  

 

É porque eu gosto de coisas assim, eu gosto de tudo que integra todo mundo, 
às vezes eu até me prejudico pensando nessa questão, assim de pertencer 
naquele momento, de respeitar as hierarquias, a gente estar ali junto e isso é 
em todo lugar, não é só porque a gente faz medicina que a gente domina as 
coisas, pelo contrário a gente tá muito longe de fazer isso, nós somos 
pequenas coisas, pequenos seres perto de uma imensidão, principalmente 
quando você está em frente a um paciente, que é uma das experiências mais 
divinas da medicina (Hortência).  

 

Para mim, esse ano, quando eu atendi o meu primeiro paciente, é uma 
experiência que acho que vou levar para o resto da minha vida, não só porque 
ele gostou do meu atendimento, falou para o preceptor e voltou para ser 
atendido comigo novamente, mas gratificante poder ajudar outra pessoa com 
seu conhecimento, então, assim... é só o caminho mesmo, e faz parte dessa 
relação de integração, de pertencer, de respeitar, estar ali (Hortência). 

 

Essa fala da Hortência, da satisfação com sua escolha profissional, 

remete ao estudo de Kaluf et al. (2019), que identificou uma alta prevalência de 

sentimentos positivos em estudantes de Medicina, quando em contato com a prática. 

Tais sentimentos contrastam com os sentimentos negativos muitas vezes vivenciados 

em outras unidades curriculares, como é o caso da Tutoria, segundo expresso por 

Camélia e Hortência. 

Alguns estudos na área da educação vêm se preocupando com a 

arquitetura das redes de amizades e sua influência no processo educacional. Estudo 

com crianças de 6º ano do ensino fundamental encontrou que a presença de amigos 

saudáveis na sala de aula aumenta o desempenho escolar dos colegas, em provas 

de matemática (RAPOSO; GONÇALVES, 2018). Já Souza; Dutra (2017) não 

encontraram correlação entre desempenho de alunos e seu desempenho escolar, em 

investigação preliminar e exploratória com estudantes universitários. Quando os 

participantes do estudo foram estudantes de Medicina, a valorização dos 

relacionamentos interpessoais e dos fenômenos do cotidiano apareceram como 

estratégias importantes de enfrentamento do stress (ZONTA; ROBLES; 

GROSSEMAN, 2006). Ainda com estudantes de medicina, outro estudo aponta a 
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valorização da amizade, inclusive com professores, como estratégia pedagógica e 

como comunicação do corpo sensível e potente dos alunos (BELMONTE et al., 2017). 

 

6.3 ESTRESSORES 

 

Ao serem abordadas sobre desconfortos relacionados a seus processos 

na formação em Medicina, Hortência relatou com muita emoção a “competitividade na 

Tutoria” e Camélia relatou “sobrecarga e auto cobrança”: 

 
O que mais me incomoda é a competição, é o que anda me incomodando e 
o que mais me incomoda desde que eu entrei, porque como eu falei eu acho 
que a gente tá num lugar que é para crescer junto, todo mundo vai ser equipe 
um dia e quando você é colocado em um ambiente assim, que no caso, não 
sei se você conhece a tutoria, que é o local que a gente discute os casos em 
grupo de 11 pessoas e normalmente os grupos são feitos aleatoriamente, ou 
seja, por seleção alfabética ou algo assim. Só que nesse ano para cá, eles 
começaram a montar grupos específicos e colocar pessoas... por exemplo 
como eu, que gostam de falar um pouquinho, e nesse ambiente a competição 
é muito grande, tanto que eu estou falando dessa forma porque eu já cheguei 
a presenciar amigos querendo tirar a própria vida por conta disso. Então 
assim às vezes parece até banal falar... ‘nossa, mas é só eles falarem sobre 
a doença, a patologia’, mas a energia que tem o lugar, o sentimento que você 
fica de competição, é o que mais... assim, de toda a minha carreira até agora, 
é o que fica para mim, que me incomoda (Hortência).  
 
Agora é sistema 2/2/2, ou você tira 8 ou você 10, o dia que você tira 10 você 
pode chegar na sua casa tomar um banho de sal grosso, porque o negócio 
vai... você me desculpa, mas é o que acontece. Eu já cheguei a ver colega 
que não presta atenção na nota dele, mas fica vendo a do outro e sai falando 
para faculdade inteira a nota da outra pessoa (Hortência). 

 
Estudante de medicina é naturalmente competitivo, mas não é para ele ser 
competitivo a ponto de minar as pessoas, tem que ser uma competição 
saudável. Eu acredito em competição saudável, eu acredito que tem coisas 
que é para instigar, ‘nossa, você viu esse artigo?’ ‘não, mas eu vi esse aqui, 
que é mais atual.’ Beleza, então isso é positivo! Agora, ao ponto de você 
humilhar, ao ponto de você rebaixar o conhecimento de um colega, de você 
não respeitar a fala dele... porque todo mundo tem seu lugar de fala, então 
isso me entristece na medicina (Hortência).  

 

Hortência trata a colaboração, um pré-requisito necessário ao 

aprendizado nas sessões tutorias (ANDRADE, 2012), como ‘competição saudável’, e 

reproduz, em sua fala, a conserva cultural de que a competição é da natureza do 

estudante de medicina.  

Porque eu acho que não é necessário, no meu ponto de vista sabe, é isso 
que me incomoda a questão da pessoa às vezes, também não estou falando 
só do colega, muitas das vezes a gente é competitivo sem perceber, porque 
como você tá no meio, isso faz parte do animal, não é só o ser humano, você 
tenta se defender ou defender um amigo ou defender uma pessoa que está 
naquela situação de perigo eminente, é nosso sistema nervoso faz isso, e é 
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às vezes sem pensar, mas a competição... se eu tivesse um top 10 para eu 
elencar, seria a competição (Hortência). 

 

Ela não se exime da responsabilidade sobre o processo competitivo, 

percebendo que, embora seja um comportamento que ela não goste, ela o reproduz. 

Hortência apresenta uma resposta culturalmente conservada, por meio da imitação 

de modelos existentes, que se manifesta na tomada de um papel (role-taking) 

competitivo como apontado por Moreno na Teoria dos Papeis, por meio da 

cristalização de um contrapapel patológico, que impede respostas espontâneo-

criativas (RUBINI, 1995). 

Camélia, ao buscar conciliar suas necessidades de aperfeiçoamento 

pessoal e acadêmico, fez escolhas que, segundo sua visão, lhe trouxeram algum 

sucesso, mas a um preço que acabou influenciando seu desempenho e levando-a ao 

estressor escolhido como o maior desconforto: a sobrecarga. Camélia identificou que 

a auto-cobrança com suas responsabilidades gerou estresse, que levou a irritabilidade 

e perda de paciência, levando-a a brigar com familiares, amigos e, finalmente, 

pacientes, afastando-a do ideal de médica que ela quer ser.  

 

Nos primeiros anos, eu achei tipo o máximo, faculdade, tudo. Assim, a 
metodologia era muito diferente, mas me esforçava, estudava muito, até 
demais, agora nesse quarto ano que começou a surgir as minhas maiores 
dores na faculdade. Eu peguei o Centro Acadêmico (CA) para me ajudar no 
currículo, mais para me ajudar na aprendizagem, na própria questão de, tipo 
assim, na interação com meus colegas, eu era muito calada, muito quieta no 
meu cantinho, então, isso me ajudou bastante no CA, de responsabilidade, 
essas coisas assim, porque eu estou no CA, não é para mim, mas para ajudar 
todos os meus colegas, então eu achei que essa dinâmica que o CA me 
proporcionou, foi boa, mas que ao mesmo tempo, que muito boa desse lado, 
acabou comigo o estresse, e tudo mais. Aí começou uma briga de internato 
por conta de grupo, de gente que você não gosta, que tem que entrar no seu 
grupo, e virou uma briga, um desalento enorme na faculdade, nossa! Mas 
enorme mesmo, gente falando mal dos outros pelos cantos, e isso foi me 
consumindo, porque eu sou uma pessoa tipo assim, se você não tem o que 
acrescentar, não precisa falar, e as pessoas amigas minhas que eu gosto 
demais, que eu amo de paixão, começou a me decepcionar, tipo assim, jogar 
na cara das pessoas coisas ruins delas, claro, as pessoas não são fáceis 
também, mas acho que não tem que falar. Se você vai machucar uma pessoa 
é melhor ficar calado, e aí comecei entrar em um estresse muito grande por 
conta da faculdade, de notas, começaram a cair, essas coisas... eu fiquei 
estressada e comecei a descontar nas pessoas que eu amo. Aí eu briguei 
com o (namorado), briguei com minha mãe, briguei com minhas irmãs, aí eu 
ia brigando com todo mundo ao meu redor, descontando aquilo da faculdade, 
acho que foi a minha pior dor, da minha faculdade, até agora (Camélia). 

 

Uma mudança temporária de papeis, propiciada por um breve 

afastamento da faculdade e a consequente proximidade com a família, parecem ter 
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contribuído para que Camélia refletisse e explorasse outras possibilidades (RUBINI, 

1995), provavelmente contribuindo, inclusive para o estado vibracional com que ela 

chegou para a vivência.  

 

Esse final de semana que eu fui embora, foi muito bom porque eu consegui, 
com minhas duas avós, assim... refleti o que eu estava passando, aí ela disse: 
‘olha, a sua rotina está muito estressante, só que você não pode descontar 
nas pessoas que você ama’. Aí comecei a descontar nos pacientes, eu não 
tinha paciência de escutar eles, e aí eu ficava assim: ‘huhum huhum’, as 
minhas colegas me falavam: ‘o que está acontecendo? Você está sem 
paciência de escutar!’. Aí essa semana eu trabalhei muito essa parte, sabe, 
de observar o que eu estava fazendo, de tentar mudar esse estresse, esse 
nível de esgotamento, e foi muito bom essa reflexão que eu fiz, mas acho que 
ainda está doendo sabe? Acho que é uma rotina muito pesada pra gente. 

 

Para além da competição e da sobrecarga, que foram os estressores 

escolhidos pelas protagonistas-participantes para a dramatização, Hortência também 

referiu um desconforto grande com a questão social brasileira, refletida no dia-a-dia 

do médico e do estudante de medicina e no sentimento de impotência diante dos 

limites da Medicina. 

 

Uma outra questão que também me incomoda é o fato que às vezes eu vejo 
que no ambiente que nós estamos, por exemplo a nível de Brasil, de atenção 
à saúde, quando a gente está atendendo como estudante a gente fica limitado 
às vezes de poder fazer mais por aquele paciente que está ali. No ambulatório 
mesmo, às vezes eu atendo pessoas que não têm condição de comprar 
comida, que não têm a roupa pro filho de 7 dias, eu sei que isso faz parte da 
medicina, eu entendo, mas preciso ainda aprender a lidar com isso, porque 
nós somos privilegiados, por exemplo, eu posso pagar a faculdade, ter uma 
casa, um carro e tudo, e tem gente que não tem a própria condição e o médico 
tem que saber lidar com isso, então é uma dificuldade que ainda enfrento, de 
compreender essa questão da desigualdade, que não deveria existir 
(Hortência). 

 

Bem-estar é um estado positivo experimentado por indivíduos e 

sociedades. É um recurso diário para a vida, e demanda senso de significado e 

propósito para que as pessoas atendam à necessidade humana – expressa por 

Hortência e Camélia - de contribuir com o mundo (WHO, 2021a). 

Um ambiente competitivo e sobrecarregado como o que Hortência e 

Camélia espelham, não permite a expressão de solidariedade, felicidade, ética, 

respeito à diversidade e humanização, que são valores fundantes para a efetivação 

da Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2014a) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Graduação em Medicina, que visam formar um médico com: 
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formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, [...] com responsabilidade 
social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da 
saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, 
sempre, a determinação social do processo de saúde e doença (BRASIL, 
2014b, online). 

 

O movimento de transformação pelo qual a Medicina passou no Século 

XX, evoluindo de uma profissão liberal e autônoma para ser ligada a instituições, com 

consequente perda de autonomia, aumento no número de profissionais no mercado, 

perda de ganhos, exigência de especialização, etc, gerou um setor ainda mais 

competitivo, com crise de confiança e prejuízos na humanização (SCHRAIBER, 1997 

apud SCHRAIBER, 2000). Essa situação reflete na formação dos médicos, reforçando 

a conserva cultural na qual discentes e docentes estão envolvidos. 

Para Rupert Sheldrake (2006), esse fenômeno pode ser explicado pela 

ressonância mórfica. O sistema médico, há muito estabelecido, teria um campo 

mórfico social muito forte, dificultando a entrada de novos hábitos no sistema. A 

tendência é a repetição. Entretanto, ele afirma que a repetição de novos hábitos pode 

gerar novos sistemas, tornando-os mais frequentes com a repetição e o tempo.  

Assim como nos sistemas, a concepção moreniana parte da ideia do 

homem em relação, com necessidade de sentir-se pertencente a um grupo 

(GONÇALVES; WOLF; ALMEIDA, 1988). Esse pode ser um estímulo para a 

cristalização de papeis e atitudes. Na Teoria de papeis, quando se abre espaço para 

a criação de novos papeis, aflora-se um processo criativo e espontâneo que permite 

a descristalização cultural (RUBINI, 1995).  

Tais possibilidades devem ser consideradas porque, “promover o 

empoderamento e a capacidade para tomada de decisão e autonomia dos sujeitos e 

coletividades, por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais” é objetivo 

específico da Política Nacional de Promoção da Saúde (art. 7º, inc. VII) e, portanto, 

um imperativo para as IES que formam médicos no Brasil, quando comprometidas 

com a saúde de seus integrantes e com a contribuição social que os profissionais 

darão ao desenvolvimento regional. 

 

6.4 BEM-ESTAR E SAÚDE DO ESTUDANTE 

 

Do corpus, na categoria Bem-estar e saúde do estudante, emergiram as 

categorias intermediárias ‘perder-se de si’ e ‘autocuidado’. Sentimentos negativos 
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como estresse e resignação representaram esse afastamento de si, como 

representado nas falas abaixo. 

 

Essa semana intensa, acho que a vida é intensa quando se fala de medicina 
e de estar longe de casa também, é algo que toca a gente. E com o passar 
do tempo, conforme a gente vai se adaptando a essa nova rotina, a gente vai 
se afastando de algumas coisas que nós éramos para passar a ser diferente 
(Hortência). 
 
Ela [a dor da adaptação ao curso] é maior e tem pessoas que não percebem, 
vou falar por mim, eu me sinto muito realizada e privilegiada de poder fazer 
medicina e futuramente exercer, só que ela vem também com outros 
componentes. [...] isso também faz parte né, de a gente passar a ser outra 
pessoa que eu falei, não é que a gente perde nossa essência mas a rotina é 
tão recheada de eventos e de questões que a gente tem que lidar que acaba 
que a gente esquece da gente, é uma coisa assim que acontece sem a gente 
perceber, mas é gratificante ao mesmo tempo. Igual hoje, que eu tive uma 
recompensa de conseguir o trabalho premiado, muito gratificante, mas ao 
mesmo tempo, eu saio do trabalho e vou fazer outro, porque eu tenho metas 
para cumprir, e são coisas que fazem parte, né? [...] Às vezes eu estou tipo: 
dormi 3 horas por dia e vamos lá, vamos fazer outra coisa (Hortência). 

 
eu consigo viver dormindo 3 horas por dia, agora como que eu consigo e que 
faz mal eu sei, eu engordei esse último período agora, não sei quanto, mas 
eu entendo e vejo isso, sei que minha saúde não está nas perfeitas condições 
e que a gente tem que estar bem para cuidar dos outros [...] na minha casa 
os meus pais não gostam que eu viro a noite, realmente eles estão certos, eu 
preciso dormir e tudo mais, só que eu não tenho tempo, eu tenho que fazer 
as minhas coisas, aí eu fico aqui e eles vem pra me visitar e trazer minha 
comida (Hortência). 

 

Hortência mostra que tem consciência que deveria dormir mais e 

comprometer-se menos, mas mostra-se também resignada diante de uma realidade 

que entende não ter governabilidade para mudar, porque é a condição para realizar 

seu desejo de tornar-se médica. 

  

Um tempo atrás eu passei por uns níveis de estresse muito alto, sabe, e 
comecei a descontar nas pessoas, aí um colega meu falou: ‘nossa Camélia, 
você podia fazer terapia’, aí eu fiquei até pensando assim em fazer porque 
eu sempre relutei demais em fazer terapia, essas coisas, não me sinto tão à 
vontade de abrir para uma pessoa, pelo menos os métodos que já me foram 
apresentados, eu não gostei muito sabe? (Camélia). 
 
Eu acho engraçado que antes da experiência (a dramatização com os 
cavalos) o que eu sentia é que eu tinha um corpo, e agora, depois da 
experiência, a gente lembra que a gente tem uma mente, porque eu acho que 
muitas vezes no começo da faculdade eu esqueci muito dessa mente, parar 
pra pensar nas coisas que estavam acontecendo, acho que isso foi me 
esgotando tanto que eu acabava descontando nas pessoas (Camélia).  
 

Uma revisão bibliográfica com 16 estudos nacionais e internacionais 

concluiu que “as atividades envolvidas na formação médica estão aliadas ao 
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acometimento da saúde mental do estudante” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2019), o que 

parece, por ser tão comum, reforçar a resignação e a conserva cultural nesse grupo 

social. Inclusive, ao autores usam a expressão “saúde mental” para referir-se ao 

adoecimento mental. 

 

eu quero ser um pouco mais educada, um pouco mais acolhedora, que é uma 
coisa que eu era e eu acho que acabei perdendo nesse decorrer da 
faculdade. Até foi uma coisa que minha avó me falou, que eu era uma pessoa 
assim... no sentido de muita espiritualidade, fazia todas as pessoas se 
sentirem bem que estavam ao meu redor, passava uma energia boa para as 
pessoas, e parece que ela mesma, minha avó, sentiu que eu perdi um pouco 
disso. Ela ainda falou “parece que você não está tendo aquele potencial que 
você tinha, de deixar as pessoas alegres, essas coisas, eu era uma pessoa 
muito educada, hoje eu não tenho paciência, eu acho que a própria rotina me 
fez perder essa paciência, de escutar as pessoas, de tratar melhor as 
pessoas, eu me perdi nesse percurso da faculdade e eu acho que é o 
desgaste emocional também, que foi muito grande (Camélia). 

 

Em relação ao autocuidado, a situação apresentada pelas participantes 

é mais de evidências de não-cuidado que de cuidado, propriamente, dito. Sobre esse 

cuidado, Hortência relata que durante o cursinho pré-vestibular e no 1º ano do curso, 

ela usava medicação psiquiátrica, mas depois tomou a iniciativa de parar. 

 

No primeiro ano e antes, no cursinho, eu tomei até o primeiro ano topiramato 
e sertralina, eu não lembro agora a quantidade, e aí eu decidi parar e 
conversei com meu médico, falei que eu não queria depender da medicação 
e achava necessário começar a parar com isso né e aí eu não tomo mais, eu 
já tive crise de enxaqueca mas eu não tomo mais (Hortência). 

 

Ela traz também a influência da pandemia de Covid-19 sobre seu hábito 

de atividade física. 

Eu não pratico atividade física, por conta da pandemia eu ainda não tenho 
coragem de ir na academia, eu já fiz e eu sei que faz falta, pretendo voltar 
ano que vem e equilibrar mais os meus horários, mas eu me sinto bem em 
fazer isso, é gratificante como eu falei, mas é difícil, tem dia que é difícil 
(Hortência). 

 

Quando o terapeuta comenta que não são somente os estudantes, mas 

os professores (GOMES; MAIA, 2021) e os médicos (DOBRACHINSKI et al., 2022) 

também estão adoecendo, Camélia concorda e faz uma reflexão pessoal, apontando 

para o exemplo como aprendizado: 

 
É isso, eu percebo muito na parte dos meus professores, e eu me percebo 
nessa situação já, que às vezes eu sinto... eu tenho refluxo, que eu não trato 
porque na correria não tem tempo pra tomar remédio, levantar meia hora mais 
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cedo pra tomar o remédio, pra fazer efeito e depois comer, não, eu vou dormir 
mais meia hora e não vou tomar esse remédio, então eu me vejo já nessa 
situação. Como entrou nessa rotina mais pesada agora de 4º ano, e eu estou 
até preocupada com o ano que vem, porque se eu tenho mais meia hora pra 
dormir, porque eu vou levantar meia hora mais cedo pra tomar esse remédio, 
pra fazer efeito e pra depois tomar café? Meu refluxo está tão atacado que a 
dor está irradiando para o braço já e minha professora já fala que eu tenho 
que tratar (Camélia). 

 

Convidada a soltar os braços e respirar de forma mais consciente, para 

voltar a conectar-se consigo, Camélia fala: 

 
Eu acho que a sensação de parar para pensar que tenho um corpo, só que 
eu não tenho tempo nem para isso, o de respirar, de pensar que eu tenho 
que respirar, e de reconhecer que eu tenho o meu corpo, é uma coisa que o 
(namorado) sempre me fala, que eu tenho que cuidar do meu corpo, que é 
minha casa, e eu não dou bola para isso, a minha saúde está péssima, estou 
tentando ir na academia mas não vou (Camélia). 

 

Ambas participantes demonstram pouca ou nenhuma intimidade com 

processos terapêuticos e de autoconhecimento, conforme as falas abaixo, quando 

abordadas sobre terapias, exercícios de respiração e/ou meditação: 

 
Não é que eu não goste (de meditação), eu nunca tentei. Eu fiz aquela que 
você fez em uma aula com a gente, não sei se você lembra, na disciplina de 
narrativas você foi convidado, foi lá que a gente se conheceu, e a gente fez 
uma experiência de meditação (Hortência). 

 
Sim, foi ótimo (um exercício de respiração feito em aula), mas eu não tenho 
costume de fazer, mas já participei de outras, inclusive o trabalho que eu fiz 
agora, a gente analisou a técnica de meditação com paciente com (um certo 
tipo de) câncer, como forma de apoio biopsicossocial, mas eu falo tudo, mas 
não prego em mim mesma e acaba que acontece isso, né? (Hortência).  
 
Não, eu fiz (meditação) na faculdade, só (Camélia).  
Eu sempre relutei demais em fazer terapia [...] eu sou cética com essas 
coisas, não acredito em terapia, não acredito em psicólogo (Camélia). 

 

Valorização dos relacionamentos interpessoais e dos fenômenos do 

cotidiano, equilíbrio entre estudo e lazer, cuidados com saúde, alimentação e sono, 

pratica de atividade física, religiosidade, trabalhar a própria personalidade e contar 

com assistência psicológica foram descritos por estudantes de Medicina da 

Universidade Federal de Santa Catarina como estratégias de enfrentamento do 

estresse (ZONTA; ROBLES; GROSSEMAN, 2006). Pelo conteúdo apresentado por 

Hortência e Camélia na vivência, tais estratégias têm sido pouco ou nada utilizadas 

por elas. E elas não estão sozinhas. Outro estudo, que avaliou o nível de atividade 

física em estudantes de medicina no 3º ano, em 2001 e 2011, encontrou que, nesse 
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intervalo de 10 anos, o nível de atividade física caiu e o tempo sentado permaneceu 

o mesmo (RADDI et al, 2014). 

A mudança do comportamento em saúde também é difícil quando se fala 

em meditação. Hortência e Camélia relatam que sua pouca experiência com práticas 

de meditação foi disponibilizada pelas suas escolas médicas. Isso reflete o movimento 

de preocupação que as escolas vêm dando (SHUH et al, 2021; SILVEIRA et al., 2021), 

cada vez mais, ao sofrimento mental e ao adoecimento psíquico do seu corpo 

discente. Silveira et al (2021) relatam os efeitos positivos de um programa de prática 

de mindfulness entre seus estudantes. Os mesmos relataram maior autocuidado, 

melhora na organização pessoal, melhor compreensão das emoções. A prática 

mostrou-se um método barato, de fácil reprodução e com efeitos positivos, até mesmo 

seis meses após a intervenção. Entretanto, os alunos não incorporaram a meditação 

como hábito diário. 

Duas revisões de literatura sobre os efeitos de práticas de meditação 

chamam a atenção para os baixos critérios de cientificidade na maior parte dos 

artigos, tornando inviável afirmar o efeito de práticas como meditação e ioga 

(CHMIELEWSKI; ŁOŚ; ŁUCZYŃSKI, 2021; BREEDVELT et al., 2019), sugerindo que 

essas práticas ainda estão à margem da ciência tradicional, como foi dito no capítulo 

sobre Práticas Integrativas e Complementares. 

Hortência e Camélia colaboram, com seus depoimentos, para a 

necessária discussão do comportamento em saúde, das habilidades para a saúde e 

da alfabetização em saúde, que compõem uma das estratégias de ação para a 

Promoção da Saúde (WHO, 2021a). 

No Glossário de Termos da Promoção em Saúde (WHO, 2021a), esses 

termos estão conceituados como: 

 

- Comportamento de saúde: Qualquer atividade realizada por um indivíduo 
com o objetivo de promover, proteger, manter ou recuperar a saúde, 
independentemente de tal comportamento ser objetivamente eficaz para esse 
fim; 
 
- Habilidades para a saúde: consistem em habilidades pessoais, 
interpessoais, cognitivas e físicas que permitem às pessoas controlar e dirigir 
suas vidas e desenvolver a capacidade de viver e produzir mudanças em seu 
ambiente para torná-lo propício à saúde; 
 
- Alfabetização em saúde: representa o conhecimento e as competências 
pessoais que se acumulam por meio de atividades diárias, interações sociais 
e entre gerações. 
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Apreende-se a necessidade de mudança de comportamento nos 

estudantes, se quiserem melhorar sua saúde física e mental, e por conseguinte seu 

bem-estar, pois o comportamento de saúde é um determinante crítico para a saúde. 

Este é influenciado por múltiplos fatores - emocionais, cognitivos e interpessoais - e 

pelas habilidades individuais para a saúde. A Organização Mundial da Saúde alerta 

que tais comportamentos e habilidades são fundamentalmente formados pelos 

ambientes sociais, culturais, comerciais e físicos nos quais as pessoas vivem e 

trabalham, e que a alfabetização em saúde não é responsabilidade exclusiva dos 

indivíduos, mas sim é mediada por demandas culturais e situacionais. 

“Comportamentos de saúde são frequentemente relacionados em clusters e em 

grupos de pessoas que formam um conjunto complexo de relações interdependentes”, 

como é o caso dos estudantes de Medicina. Logo, para Promoção da Saúde deste 

público, a promoção da mudança de comportamento deve ser apoiada em 

abordagens que considerem as realidades complexas que moldam sua vida (WHO, 

2021a). 

 
A dupla integração homem-natureza, verificada nas medicinas orientais e 
homeopática, considera a doença como “fruto da ruptura de um equilíbrio ou 
harmonia interna, [...] no que concerne às relações entre o homem e o meio 
no qual se insere: natural, social e espiritual.” Para a biomedicina, essa dupla 
integração não existe, é considerada hipotética ou pseudocientífica e, 
portanto, não é estudada. O objeto epistemológico da ciência médica 
ocidental é a doença, não o homem relacional (LUZ, 2000). 

 

Neste ponto do estudo, retomamos o discurso de Luz (2000), já 

apresentado no Capítulo 2, como elemento de reflexão do que pode estar subjacente 

às dificuldades comportamentais que a sociedade em geral – e os estudantes de 

medicina em particular - enfrentam, hipotetizando se a exposição prolongada e em 

larga escala a práticas integrativas e complementares, como é a meditação, como são 

as intervenções terapêuticas com cavalos, teriam competência para abordar essa 

realidade complexa. 

 

6.5 EFEITOS DA INTERVENÇÃO 

 

Para dissertar sobre os efeitos da intervenção, faz-se necessário uma 

descrição do processo que se desenrolou com cada participante na arena, na sua 

relação com os cavalos e com o terapeuta. 
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Importante resgatar a ideia de que os cavalos, na concepção moreniana, 

atuaram como objeto intermediário, ou seja, eles intermediaram a conexão entre as 

participantes e seus respectivos dramas, ou conflitos centrais (ROJAS-BERMUDEZ, 

2016). Na concepção de Bert Hellinger, os cavalos atuam representando pessoas, 

sentimentos, emaranhamentos e soluções (HELLINGER, 2001). São duas 

concepções teóricas que respondem de forma convergente ao mesmo fenômeno.  

 

Pelo fato dos cavalos serem sensíveis à completude e à ordem no grupo, 
suas respostas sutis permitem-nos saber se e de que modo nossa manada 
interna está presente e se estamos em sintonia com o sistema ao qual 
pertencemos (KNAAPEN, 2016, pag. 148). 

 

O psicodrama aborda o protagonista como o indivíduo que converge em 

si o drama grupal e, sendo um trabalho sistêmico, os cavalos vão espelhar a imagem 

interna de como o sistema é sentido pelo participante e como o influencia. No contexto 

dramático, as cenas se desenrolarão no universo do como se, mediados pelo 

adensamento, pela intuição e pela comunicação não-verbal (MENEGAZZO, 

ZURETTI, TOMASINI E COL, p, 207, 1995). 

KNAAPEN (2016) alerta para a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, 

de fazer o que nos propomos fazer aqui, que é descrever o ato dramático tal como 

aconteceu. 

Um fato importante que encontramos regularmente neste trabalho é que tanto 
o efeito de uma sessão sobre o cliente quanto o processo que ocorre entre o 
cliente e o cavalo dificilmente podem ser expressos em palavras. Palavras 
diminuem aquilo que acontece e que podemos perceber (KNAAPEN, 2016, 
pag. 105). 

 

Cientes dessa dificuldade, tentaremos descrever minimamente o que 

aconteceu e ilustraremos os efeitos com a partilha feita pelas participantes, 

espontaneamente um dia após a sessão, e seis meses após, em entrevista 

semidirigida remota. “Uma intervenção do campo em geral, não é explicável. Uma 

intervenção a partir do campo é reconhecida pelo efeito” (KNAAPEN, 2016, pag. 140). 

O mesmo autor diz que o efeito é imediatamente visível no comportamento do cavalo. 

Este conta ao terapeuta quando o emaranhamento foi desfeito, por força da solução 

empreendida em campo. Entretanto, mudanças visíveis na vida do participante podem 

não ser imediatas, seja porque demandam rupturas de padrão difíceis de enfrentar 

imediatamente, seja porque demandam escolhas e comportamento ativo do 

participante.   
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Durante vivências terapêuticas com cavalos, o que acontece se percebe 

por meio de movimentos dos mesmos. Ausência de movimentos também fornece 

informação. Uma vez que a informação é interpretada, que um conflito ou 

emaranhamento no sistema é detectado, há a possibilidade de se dizer palavras de 

solução, que representam o impulso para uma ação de harmonização, respeitando e 

resgatando os princípios sistêmicos (HELLINGER, 2001). Tais palavras devem ser 

ditas – verbal ou mentalmente - pelo participante, desde que ele as sinta como 

verdadeira em sua emoção.  

 

6.5.1 A intervenção de Hortência 

 

Hortência e o terapeuta entraram na arena com o intuito de trabalhar a 

‘competição na tutoria’, por este ter sido escolhido por Hortência como seu maior 

desconforto, no sistema educação médica, que ela integra como discente. 

Assim que se fez o adensamento, que se deu o encontro entre Hortência, 

terapeuta e cavalos, estes últimos demonstraram duas formações simultâneas, uma 

de hierarquia, outra de confronto. Essas formações e comportamentos, bem como a 

forma como Hortência se aproximou de um desses cavalos, levaram o terapeuta a 

trabalhar a relação de Hortência com seu pai. Os cavalos mostravam, também, uma 

presença forte da ancestralidade familiar de Hortência, sugerindo que, pelas gerações 

anteriores, não foi permitido ao pai de Hortência demonstrar amor, carinho e 

reconhecimento.  

O terapeuta capta na cena que este padrão no masculino do sistema de 

Hortência leva-a a uma necessidade de reconhecimento e, para tanto, de dedicação 

para que todos estejam bem. “Todos” extrapola familiares e amigos, e inclui até 

desconhecidos, revelando em Hortência uma visão integral de mundo. Ou seja, o 

movimento dos cavalos revelou em Hortência a crença de que é preciso salvar a todos 

para obter reconhecimento do pai. 

Os cavalos espelham o amor que Hortência carrega e que justifica sua 

aversão à competitividade, mas ao mesmo tempo a necessidade de ajudar e de ser 

reconhecida a faz sentir-se emaranhada e imitando o comportamento competitivo do 

seu grupo social. 

Hortência então é convidada, pelo terapeuta, a olhar para o cavalo que 

representa seu pai e sentir possibilidades de solução. Também, a olhar para o cavalo 
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que, na cena, representa a competição destrutiva e dizer: “eu me retiro dessa 

competição destrutiva”.  

Mas Hortência não entende, inicialmente, o que é este movimento de 

retirada. Entende como se tivesse que se retirar fisicamente do grupo de tutoria, o que 

ela não tem governabilidade para fazer. Mas ela fala, e guarda consigo a decisão de 

sentir, no corpo, o que significa esse movimento de retirada. 

No campo, o movimento dos cavalos sugere ao terapeuta que o pai de 

Hortência está dizendo: “filha, não é necessário mais repetir esse padrão, sai daí por 

favor, sai desse lugar, por favor”. Desenrola-se uma conexão de Hortência com as 

emoções vividas na relação com seu pai. Após esse conjunto de atuação, os cavalos 

desfazem a formação, mostrando que este emaranhamento foi desfeito. O terapeuta 

diz a Hortência que, ao sair da arena, a tomada de decisão é escolha dela, à partir da 

tomada de consciência que se deu ali.  

A seguir, a égua que representa a energia feminina tomou uma posição 

de proeminência perante a manada, mostrando um padrão dos aspectos femininos do 

sistema familiar de Hortência, de se colocar a serviço, ou seja, de estar sempre 

disponível para ajudar a quem precisa. E Hortência entende que sua necessidade de 

ajudar vem do masculino e do feminino do seu sistema familiar, e isso influencia sua 

relação com seu sistema acadêmico. 

O terapeuta orienta Hortência a olhar para os animais que representam 

sua mãe e seu pai e perguntar: “Como eu posso fazer de forma saudável?”. Novo 

movimento dos cavalos revela separação do emaranhamento e um deles faz um 

movimento de empurrar Hortência para seguir a vida.  

Com isso, o terapeuta propõe a Hortência um desafio:  

 

Então o convite é que, à partir de hoje, quando você se deparar nesse 
ambiente, do emaranhamento, da dor, da competição destrutiva, você tenha 
um outro olhar, um olhar distanciado, e se proponha: agora eu vou me retirar, 
energeticamente, deste emaranhamento. Como que eu posso ter uma 

postura saudável, mesmo que o ambiente não seja saudável? (Terapeuta).  
 

Assim, o terapeuta encerra a sessão na arena, partindo para a partilha 

final.  
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6.5.2 A partilha de Hortência 

 

Imediatamente após a Intervenção Terapêutica com Cavalos, houve 

deslocamento no sentido da compreensão, por Hortência, da influência dos chamados 

“emaranhamentos sistêmicos” em suas relações e posicionamentos, o que a permitiu 

avançar no autoconhecimento e assumir compromissos com ela mesma. 

A partir de hoje, quando me deparar em um ambiente de competitividade 
destrutiva, buscar ter uma visão mais distanciada, mesmo que ele não seja 
propício para isso, me retiro dessa competitividade, me preservo, e vejo se 
eu posso contribuir com alguém, desde que ele queira. Não sei se dou conta 
disso ainda, mas quero sair desse modelo (Hortência). 
 

No dia seguinte, Hortência enviou ao terapeuta, de forma espontânea, a 

seguinte mensagem de texto: 

 

Eddy, gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de ter a vivência 
com os cavalos. Foi um momento ímpar em meu cotidiano! Parabéns e 
sucesso em sua pesquisa (Hortência). 

 

Seis meses após a vivência, já vivenciando o 7º semestre do curso 

médico, Hortência compareceu à reunião muito feliz e animada, e partilhou com o 

terapeuta como a vivência reverberou nela. Referiu que o movimento de tomada de 

consciência que se deu na arena a ajudou a assimilar a emoção de aceitação, isto é, 

de compreensão de alguns dos seus limites pessoais, sem sentimentos negativos de 

repreensão ou resignação. Também a ajudou a assimilar o movimento de retirada, 

auxiliando-a a descristalizar seu papel social adoecido e assumir uma postura 

espontaneo-criativa com vistas à rematrizar seu comportamento e viver uma vida com 

maior bem-estar. 

A gente teve encontro no início de novembro, né, e eu tava passando por um 
momento bem turbulento nessa questão, principalmente da medicina, de 
como eu encarava algumas realidades, porque acabava que, do jeito que eu 
estava encarando, eu estava me cobrando questões que não dependem de 
mim, né? Que dependem do exterior. Eu lembro certinho da imagem na 
arena, da Hortência sempre tentando ir de frente, de encontro com uma coisa 
que não dependia dela. E depois daquilo, Eddy, não tô falando por conta do 
seu trabalho, nem nada, mas durante a sessão tutorial mesmo, alguns 
comportamentos que eu pensava em tomar a frente, eu parava. Não! Isso 
não é o meu papel. O meu papel não é esse. Se eu for tomar esse papel, eu 
vou me prejudicar, eu vou me machucar. E aí, no primeiro... a gente se divide 
em módulo, né? eu fechei o 2º modulo hoje. No 1º modulo, eu ainda assim, 
fui mais cautelosa, eu ainda consegui me segurar mais. Nesse, nem tanto, 
confesso, confesso, que eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que voltar a 
usar o papel, inclusive. O papel me ajudou bastante. Ah, eu faço um 
risquinho, aí em vez de eu chamar a atenção da pessoa sem tomar frente da 
questão... Mas, o nível de stress, que foi o que me acumulou no ano passado, 
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e aquela Hortência que estava totalmente na defensiva, porque eu estava, 
TOTALMENTE na defensiva, eu não estava nem me encontrando mais, 
sendo eu, por conta da carga de responsabilidade que eu me colocava que 
não era minha, e sim que tem que ser dividida em todo o grupo. Mas assim, 
foi uma grande experiência! (Hortência). 

 

A respeito do “papel” que a ajudou, trata-se da estratégia operacional 

que ela lançou mão para atender ao seu desejo de rematriciar o comportamento: 

 

Vou te falar, que não foi fácil. Aí, várias vezes, várias vezes... eu tinha um 
papel... eu fiz esse exercício durante a sessão tutorial, eu pegava um papel 
e quando eu tinha esse lampejo, de fazer algo assim, eu... ou eu fazia um 
traço, ou eu tentava colocar meu foco em uma outra ação, mesmo às vezes 
que fosse da matéria, que é o que me importa naquele momento ali, pra eu 
não tomar uma ação que eu sairia triste daquela situação. E aí, naquele 
semestre, por conta do grupo que eu estava, foi muito difícil ainda, assim, em 
diversas situações. Na última sessão mesmo, e juntou com outros 
departamentos do setor da faculdade, no qual eu sou também presidente, e 
tal... foi um alívio. Aí eu parei, veio férias, pensei, o que eu quero pra 
Hortência do 4º ano? Aí esse ano, outro grupo! Mas, algumas questões ficam, 
porque é do sistema.  
 
Então, tipo assim, nada vai mudar se eu não quiser mudar. É essa a questão! 
Depende de mim. Depende de Vigilância! E não é assim, você num momento 
conseguiu, é sempre isso. Não! É... quando a gente tem esse 
comportamento, ainda mais que a gente falou do aluno de medicina, ele é 
mais proativo, ainda mais quando está no PBL, a gente precisa se policiar 
diariamente. É a questão!  

 

A partilha de Hortência, seis meses depois da vivência, revelou que o 

acesso à realidade suplementar que lhe foi propiciado, por meio de um encontro télico 

que ultrapassou tempo e espaço, e que foi permitido pela abertura de Hortência ao 

processo e pela sensibilidade de terapeuta e cavalos em acessar a memória ancestral 

que ressoa no campo mórfico, lhe permitiu tomada de consciência que gerou maior 

capacidade da dar respostas espontâneas às situações desconfortáveis da sua vida 

acadêmica, com consequente maior sensação de bem-estar e melhor condição de 

planejar seu futuro: 

 

Porque não adianta você determinar apenas uma ação. É uma construção! 
Agora, por exemplo, dentro dessa questão, a minha próxima construção é 
conseguir ter uma vida realmente mais saudável. É o passo que eu estou 
agora tentando lidar. Então assim, é por passos. Não vai ser de um dia pra 
outro (Hortência). 
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6.5.3 A intervenção de Camélia 

 

Camélia e o terapeuta entraram na arena com o intuito de trabalhar a 

‘sobrecarga e autocobrança’ sentidas por Camélia, no dia a dia das suas atribulações 

acadêmicas.  

Antes de entrar na arena, os cavalos já haviam feito um movimento de 

beber água, ou brincar com a água, o que levou à identificação de um comportamento 

informado por Camélia, de querer que tudo seja feito do jeito dela. 

Pouco mais tarde, já na arena, os cavalos se movimentaram no sentido 

de harmonizar-se com Camélia. Em seguida alguns animais fizeram determinado 

movimento não usual com a boca e colocaram-se em disputa pela proximidade com 

ela, impedindo que outros animais se aproximassem. Impediram também que o 

terapeuta se aproximasse, fisicamente, de Camélia.  

O terapeuta informou-lhe que o campo dizia que ela é muito disputada, 

e se sujeita a isso. Primeiro o terapeuta percebe uma espécie de agressividade no 

sistema, na relação entre os pais de Camélia. Ambos têm pela filha uma admiração 

muito grande, um cuidado muito grande. É como se ela fosse disputada pelos pais. 

Ao ser perguntada quem a protege tanto, ela diz que é o pai. 

Camélia se identifica com tudo que o terapeuta lhe diz.  

Na disputa, os cavalos representam também as amigas da escola. 

Camélia reconhece o movimento e fala sobre os conflitos entre as amigas, 

especialmente depois da entrada de uma nova pessoa ao grupo, e como isso a tem 

sobrecarregado. 

Segundo o terapeuta, com a disputa Camélia sofre, se sente cobrada, 

cobra a si mesma, e acha que tem que salvar a todos. O terapeuta pergunta qual o 

benefício secundário que ela recebe em permanecer neste emaranhamento. A 

resposta, vinda do campo, é que o benefício é obter o reconhecimento da sua mãe. 

Embora o cavalo que representa a mãe de Camélia demonstre que esta 

ama sua filha, as demonstrações de afeto não são facilmente externadas. Camélia diz 

que tem tido muitas brigas com sua mãe. O terapeuta a convida para sentir com o 

coração algumas possibilidades de solução, caso façam sentido para ela. Na 

sequencia, o terapeuta pergunta se fez sentido, se ela conseguiu sentir 

energeticamente o que se passou ali, e o movimento do cavalo sugere que sim. 

Camélia concorda e diz:  
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E ela vive falando isso que você falou bem no final, você tem que ajudar as 
pessoas se elas quiserem ser ajudadas e não ficar insistindo numa coisa que 
elas não querem, e isso ela sempre falou (Camélia). 

 

E ela é muito assim, sistemática, do jeitinho dela, tudo conforme (Camélia). 
 

O terapeuta volta a falar na sede, e em como ela se articula com a 

sobrecarga. A sede de ser vista é grande, mas nunca saciada porque quem tem que 

olhar pra Camélia é ela mesma. 

Em seguida o terapeuta pede que ela escolha algum animal que esteja 

chamando mais sua atenção. Ela escolhe e ele pergunta se ela já escolheu alguma 

especialidade médica. Ela fala em duas opções, mas que ainda tem dúvidas. 

 

Eu entrei na faculdade querendo pneumo, mas agora eu penso em vascular, 
em várias coisas, mas não tem nada definido (Camélia). 

 

Camélia então é orientada a olhar para o animal que escolheu e dizer, 

caso faça sentido: 

 

A partir de hoje eu me permito escolher, eu me permito escolher as 
companhias, as amizades, os colegas, a profissão, eu abro mão de ser 
escolhida, eu abro mão de ser querida. A partir de hoje eu vou posicionar 
todas as pessoas que estiverem ao meu redor das minhas expectativas, dos 
meus desejos e das minhas vontades, agrade ou não agrade (Terapeuta e 
Camélia). 

 

Cavalos, naturalmente, permanecem de pé, dificilmente se deitam. No 

movimento da Camélia, um cavalo caiu bruscamente no chão, ficou pranchado 

debaixo do sol, na areia quente. É um movimento que sugere que o cavalo vai morrer.  

Em seguida, ficou se movimentando com o dorso na areia. O terapeuta mostra a ela 

e fala que o movimento sugere que está se fechando um processo na vida dela. 

Feitos alguns movimentos que propiciaram tomada de consciência, o 

terapeuta convida Camélia a refletir sobre respostas criativas, o que poderia ser uma 

nova postura diferente dela diante das amigas, do centro acadêmico e da formação 

em medicina. 

 
Eu acho que a principal coisa assim seria em questão de me importar menos 
com a opinião dos outros e me cobrar menos quando as coisas dão errado, 
porque quando as coisas dão errado eu fico me punindo muito e eu acabo 
punindo aquelas pessoas que estão ao meu lado e gostam de verdade de 
mim sabe, acho que essas são as principais que eu tenho que mudar. 
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Outra coisa que eu pretendo mudar é em questão de trabalhar, 
principalmente nos atendimentos e essas coisas, eu quero ser um pouco 
mais educada, um pouco mais acolhedora, que é uma coisa que eu era 
(Camélia).  

 

Já no movimento de finalização da vivência, o terapeuta segue com uma 

abordagem para estratégias de solução. Quando ele termina a vivência na arena-

palco, ele convida Camélia a se observar, perceber como a intervenção vai contribuir 

na postura dela, pra próxima partilha, que se dará em seis meses. Informada que a 

sessão acabou, ela dispara seu primeiro feedback: “Nossa, eu adorei. Nossa, muito 

bom!” 

 

6.5.4 A partilha de Camélia 

 

Assim como se deu com Hortência, imediatamente após a Intervenção, 

Camélia demonstrou deslocamento na compreensão da influência dos 

“emaranhamentos sistêmicos” em suas relações e posicionamentos, e também 

aceitou o convite para assumir compromissos com ela mesma. 

 No dia seguinte, enviou mensagens ao pesquisador, de forma 

espontânea: 

 
Bom dia!!! Gostaria de agradecer a experiência incrível de ontem!! Não tenho 
palavras pra expressar o quanto me fez bem!!! Parabéns pelo trabalho e pelo 
profissionalismo!! (Camélia). 

 

Na entrevista online que aconteceu seis meses após a intervenção, 

Camélia, já uma estudante no 5º ano do curso de Medicina, cursando Internato, chega 

muito animada e simpática, desculpando-se por um pequeno atraso. Contou que sabia 

que o Internato seria “corrido”, mas não imaginava que tão corrido como estava sendo. 

Apesar disso, não demonstrou o cansaço e a sobrecarga que havia marcado sua 

vivência anterior. 

Perguntada sobre os eventuais efeitos da intervenção em sua vida, 

Camélia relatou, muito satisfeita, várias mudanças e melhoria significativa no seu 

bem-estar, conforme se pode ver nos recortes abaixo: 

 

Nossa! teve dois pontos muito fortes que aconteceram, que foi os pontos que 
a gente trabalhou lá. Por isso eu acho que me recordo tanto em questão a 
isso, porque foi muito forte, foi MUITO marcante, as mudanças foram muito 
fortes! 
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Na relação com a minha mãe, que a gente trabalhou muito, né, em algum 
momento demonstrou a relação um pouco conturbada, e tipo assim, 
melhorou BASTANTE! aquela questão de perdoar, de colocar ela como mãe, 
mesmo. E não como era, não aquela luta que era. Então, depois daquilo eu 
nunca mais briguei com minha mãe, e nunca mais fiquei com raiva dela. Tipo 
assim, ela passou a ser pra mim o que ela tinha que ser, sabe? a pessoa 
mais importante da minha vida. Acho que foi uma das coisas mais marcantes 
pra mim. 

 

Camélia diz que ficou sensibilizada na vivência, porque tudo que se 

refere aos pais costuma ser muito forte pra ela. Em relação aos desconfortos que 

vinha vivenciando na faculdade, especialmente os conflitos com as amigas, ela refere 

que também houve mudanças substanciais: 

 

A gente tinha uma amiga que o relacionamento dela refletia muito no nosso 
grupo de amizade, porque a gente queria ajudar ela, e a gente não conseguia, 
então a gente se frustrava. Por se frustrar, sofria com aquilo, e isso interferia 
no nosso dia a dia, na faculdade, essas coisas. E aí acabou [...] ela terminou 
com ele, e aquilo foi a melhor coisa que aconteceu no nosso grupo, porque 
todo mundo deu uma respirada. Porque a gente tinha medo desse 
relacionamento, que era muito abusivo, assim... Foi ÓTIMO, foi MUITO bom! 
 
E em questão que eu tinha falado de duas amigas minhas que ficavam 
brigando muito, e eu ficar me cobrando muito. E aí eu parei de me cobrar, 
segui o barco. Hoje elas não são amigas, mas elas se respeitam, e aí... tá 
seguindo, tá muito bom! Mas essa experiência desse final de relacionamento, 
parece que foi um alívio pra todo mundo, e todo mundo respirou, tirou um 
peso das nossas costas, foi bom demais! E ela tá muito bem, graças a Deus! 
Ah, nem sei falar... acho que foi a melhor coisa da experiência assim ó, 
quanto a essa questão da faculdade. Porque interfere, você estar com uma 
pessoa que você gosta muito todos os dias na faculdade, você vê ela (SIC) 
sofrendo daquele jeito, interfere até nos seus estudos. Nossa! é muito bom!  
 

Embora Camélia atribua parte da melhora do seu bem-estar a um fato 

que aconteceu com outra pessoa, sua fala corrobora o que um estudo no Ensino 

Fundamental II já havia demonstrado, de menor rendimento escolar quando os amigos 

de turma estão doentes (RAPOSO; GONÇALVES, 2018). 

Além disso, quando Camélia muda, ela de alguma forma interfere no seu 

sistema, que também sofre algum nível de modificação. 

Camélia ainda demonstra como a tomada de consciência propiciada 

pelo ato psicodramático lhe permitiu vivenciar a emoção da aceitação, com 

consequente mudança de atitude: 

 
E em questão de eu ficar sofrendo demais com notas essas coisas, me 
cobrando... isso foi muito bom também, porque, enquanto a gente conversava 
deu pra perceber que eu tenho que fazer o meu melhor, se eu não conseguir 
chegar lá, tudo bem, eu fiz o meu melhor. E isso eu levei muito pro estágio. 
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Eu sofria demais em tutoria, aquelas coisas lá até o 4º ano, e aí nos estágios 
eu tô aplicando isso, tipo, eu tô dando o meu melhor. Se der certo, deu. Se 
não der repeeete, vida que segue. Sem sofrimento. 

 

Perguntada sobre sua atitude de querer salvar todo mundo, o peso de 

ter que resolver todas as situações, e ainda ser disputada, ela fala:  

 
Nossa, foi muito bom isso! Essa questão da disputa, acabou muito. Não sei, 
não... deve ser as energias. Não sei como que foi, mas acabou e tá tudo muito 
tranquilo, nessa questão, sabe? Muito bom! 

 

6.5.5 Impressão sobre as Intervenções Terapêuticas com Cavalos 

 

As Intervenções Terapêuticas com Cavalos correspondem a um 

conjunto de técnicas que podem trabalhar aspectos comportamentais, intrapsíquicos 

e sistêmicos. Apesar de termos iniciado neste relato a elucubração da fundamentação 

teórico-prática calcada na teoria moreniana e na filosofia fenomenológica, as ITC 

contêm também características de uma cosmologia que integra homem e natureza 

numa perspectiva diferente daquela da ciência ocidental moderna, a que Camélia e 

Hortência estão fortemente expostas em seus cursos de Medicina. Por isso, podem 

ser consideradas uma prática integrativa e complementar, que, strictu sensu, 

demanda uma visão de mundo mais facilmente adquirida pela via da experiência. 

Por isso, e também considerando que a expressão escrita do processo 

que se desenrolou na arena não é capaz de demonstrar fidedignamente o que de fato 

sucedeu, interessa saber qual a impressão de Hortência e Camélia, estudantes de 

Medicina, sobre a experiência e seus efeitos, no curto e médio prazo. 

 

É um processo, não tô 100%, acho que ainda vai, tô tentando aplicar isso em 
outras áreas da minha vida, em outras funções. EU CONSEGUI NEGAR UM 
CARGO! Isso pra mim foi um ápice!!! [...] Eu seria [...]. Só que eu já tenho a 
certificação, porque eu já participei. Eu seria pra fazer parte mesmo. Só que 
pra fazer parte, você tem que abdicar de diversas outras coisas, tomar frente 
de diversas outras coisas. Eu nesse momento, a minha saúde mental, não 
necessita de mais essa questão pra lidar. Foi difícil eu falar não? Foi! Porque 
eu queria, não vou mentir, eu queria. Só que pela questão de saber, de ter 
consciência do que é melhor pra mim, que tudo tem seu momento, que não 
é necessário algumas questões, pra me preservar, eu consegui. E a vivência 
lá, me ajudou! Eu não to falando isso por falar (Hortência). 

 

É libertador, né? Você poder ser você, não tem coisa melhor no mundo, 
independentemente de onde você está, ser você e não esquecer da onde 
você veio, porque você é o que você é e eu sou muito grata a isso, mas poder 
continuar sua vida sem estar nesse emaranhado, que não é nada legal e 
consome nossa energia (Hortência). 
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Eu não acreditava em nada dessas coisas. Ixiii... É porque eu sou de uma 
família que é muito religiosa. Tudo dessas coisas, ‘ahhh, você tá precisando 
ir na terapia! Não, reza que vai dar certo!’ E, não! tipo assim, a gente tem que 
saber quando tem alguma coisa, que tem que tratar. Agora eu já tô até aberta 
a fazer uma terapia (Camélia). 

 
Eu tenho só a te agradecer e, tipo assim, tirar uns minutinhos pra elogiar o 
trabalho, que é magnífico. Eu achei, assim, tão sensacional, que eu falava 
assim... eu encontrei duas amigas e falei:  
- ó, eu fiz o método, não posso contar o que houve, mas vocês têm que passar 
por essa experiência! Vocês sabem que eu sou cética com essas coisas, não 
acredito em terapia, não acredito em psicólogo... Morei com uma, ela tentava 
me convencer, mas não dava certo, e essa coisa deu certo pra mim, eu quero 
que vocês vão’.  
E elas, então, 
- credo! esse troço é muito bom, porque logo você, falar que acredita em outra 
coisa? 
- Não, foi muito bom, vocês têm que passar!  
E elas: 
-Quando der certo, nós vamos lá.  
(Camélia). 
 

 

6.6 ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS E COM O 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na sua devolutiva, Hortência faz uma articulação do processo vivenciado 

com sua perspectiva profissional e a necessidade de uma rematrização do próprio 

setor saúde, que tem suas políticas públicas apontando para uma prática sistêmica, 

trazendo a integralidade do cuidado no texto constitucional e nas demais políticas 

públicas da área da saúde e da educação. 

 
Foi muito importante, está sendo muito importante! Por que? Hoje eu sou 
aluna, sou acadêmica. Daqui a dois anos e meio, eu serei o profissional, que 
estará lá na ponta, recebendo. E se eu não tiver bem comigo, dentro de uma 
equipe, e souber manejar essas questões, como que vai fazer, né? E a gente 
vê um setor doente por conta disso. Então, querendo ou não, é uma tomada 
também, ponto a ponto pra cada questão. E aí o seu trabalho ele é chave 
nisso. Eu acho que você tem muito que aprofundar mesmo, porque, 
infelizmente, o nosso setor, a nossa área acadêmica, ela é doente. Os 
estudantes, eles são doentes (Hortência). 

 

Eu demorei a responder, até te pedir desculpas, mas tava agendado, tava 
anotado aqui no meu caderno, porque foi muito importante. Mudou mesmo, 
minha visão, paradigma, muitas coisas (Hortência). 

 

As DCNs de graduação em Medicina demandam que se formem, no 

Brasil, médicos com um novo olhar, capazes de acolher e ao mesmo tempo promover 
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autonomia do paciente conduzindo-o em direção ao autoconhecimento e à melhoria 

do seu próprio entendimento sobre a doença e seu eu. Para ter essa competência, é 

necessário que o médico vivencie isso, em sua formação e em seu dia-a-dia 

profissional. Entretanto, a conserva cultural age fortemente sobre o sistema médico, 

oferecendo resistência à inclusão de uma prática realmente sistêmica na formação e 

nos serviços de saúde, conforme aponta Camélia. 

 

Sim, é um racionalismo muito grande, [...] não existe sentir, não existe existir 
pro médico, ele só tem que fazer e eu acho muito contraditório porque é uma 
profissão tão bonita que você vai ajudar as pessoas e ao mesmo tempo você 
se negativa, sabe? vira um nada, porque você torna aquilo mecânico. ‘Estava 
lá, fiz uma cirurgia e daí pronto, acabou, fiz a minha função’...  esquece de 
sentir, enquanto pras pessoas é tão gratificante o que você faz, o que você 
transforma na vida dela e você não sente mais nada, é totalmente 
contraditório. A gente entra querendo ser médica e ajudar as pessoas, todo 
mundo fala isso no primeiro ano, eu vou ajudar as pessoas, é a profissão 
mais bonita que existe, mas na hora de trabalhar faz tudo ao contrário, não 
sente nada (Camélia). 

 

Após a análise de conteúdo dos processos vivenciados por Hortência e 

Camélia, observamos que os objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(Brasil, 2014b), como promoção da melhoria dos modos de viver e ampliação da 

potencialidade da saúde individual, a promoção de autonomia, empoderamento e 

capacidade para tomada de decisão em prol de melhores condições para si foram 

alcançados por Hortência e Camélia. 

O estudo também contribuiu para valorizar saberes tradicionais e 

práticas integrativas e complementares e pra produção e difusão de conhecimento e 

de estratégias inovadoras no âmbito das ações de Promoção da Saúde, conforme se 

estabelece no artigo 7º da PNPS (BRASIL, 2015). 

No prazo investigado de seis meses após a intervenção, a vivência 

proporcionada às discentes de medicina pelas ITC mostrou-se bem-sucedida no 

desenvolvimento de habilidades individuais para a saúde, conforme se vê na 

abordagem dada ao tema pela Organização Mundial de Saúde. 

As habilidades individuais para a saúde incluem tomada de decisão e 
resolução de problemas, pensamento criativo e crítico, habilidades de 
comunicação e habilidades de relacionamento interpessoal. As habilidades 
para a saúde podem ser aplicadas em ações pessoais ou em relação a outras 
pessoas, bem como na defesa da saúde para mudar os determinantes da 
saúde. As habilidades para a saúde podem ser desenvolvidas por meio de 
uma variedade de experiências de aprendizado, especialmente por meio da 
educação em saúde que leva a uma melhor alfabetização em saúde. As 
habilidades para a saúde são habilidades de comportamento adaptativo e 
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positivo que permitem aos indivíduos lidar efetivamente com as demandas e 
desafios da vida cotidiana (WHO, 2021a). 

 

As políticas públicas, formuladas para resolver problemas públicos 

regionais, visam o desenvolvimento dos lugares, para as pessoas. No âmbito da 

Promoção da Saúde, faz sentido falar nos ODS, pactuados por todos os países do 

mundo, incluindo o Brasil. Imensos são esses objetivos, como acabar com a pobreza 

no mundo, combater as mudanças climáticas, preservar oceanos e florestas. 

Entretanto, para se alcançar tais objetivos, é fundamental andar de mãos dadas com 

estratégias que melhorem a saúde (ODS 3) e a educação (ODS 4), ambos pontos 

abordados neste estudo. 

 
Vidas saudáveis e maior bem-estar para pessoas de todas as idades só 
podem ser alcançados promovendo a saúde por meio de todos os ODS e 
envolvendo toda a sociedade no processo de desenvolvimento da saúde. As 
estratégias de promoção da saúde proporcionam uma resposta 
transformadora a esses desafios, agindo decisivamente em todos os setores 
em todos os determinantes da saúde, capacitando as pessoas para aumentar 
o controle sobre sua saúde e garantindo sistemas de saúde centrados nas 
pessoas (WHO, 2021a). 

 
Este estudo utilizou-se de uma técnica desconhecida e pouco 

compreendida à luz da ciência moderna, e foi aplicado em apenas duas pessoas, que 

compõem apenas um dos agentes que influenciam o sistema educação médica, que 

é, por sua vez, um subsistema do sistema médico, e este do sistema saúde pública. 

Estas são limitações significativas deste trabalho. Mas ele aconteceu num tempo em 

que, segundo nos diz Waligora (2017): 

 

Vivemos a época da ecologia e meio ambiente, a época da agricultura 
orgânica e biodinâmica, dos cuidados com a alimentação. A cada dia, a 
prática da meditação torna-se mais popular nos quatro cantos do mundo. 
Mais e mais pessoas começam a desfrutar do silêncio interior proporcionado 
por práticas de interiorização. Essas práticas nos permitem entrar em contato 
com nosso ser e alinhar os corpos físico, intelectual, emocional e espiritual. 
Esse alinhamento permite que nos conectemos com o mundo de forma 
expandida e que nos relacionemos com os outros seres de uma forma mais 
compassiva e menos agressiva, reconhecendo e sentindo que fazemos parte 
de uma rede interdependente em que as ações de cada um afetam o todo 
(WALIGORA, 2017, pag. 45). 

 
Um tempo em que se deve pensar globalmente, e agir localmente; 

pensar no futuro, e agir no presente.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi conduzido com o objetivo de explorar o uso das 

“Intervenções Terapêuticas com Cavalos” na Promoção da Saúde de discentes de 

Medicina, entendendo Promoção da Saúde pela perspectiva de um imperativo das 

políticas públicas nacionais e internacionais para se alcançar desenvolvimento por 

meio de uma sociedade de bem-estar. Para tanto, a Promoção da Saúde se articula 

de forma sistêmica com outras políticas públicas, dentre elas a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares, e as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Graduação em Medicina. 

Os resultados do estudo, pela sua natureza de relato de atividade 

desenvolvida com duas participantes, não se prestam a inferências para a população, 

e não permitem validar a técnica das ITC, nem tampouco validar o método utilizado 

como constructo teórico/acadêmico/científico. Os resultados mostram tão somente 

que, para as discentes de medicina expostas à intervenção ora relatada, a tomada de 

consciência de alguns padrões intrapsíquicos e sistêmicos que influenciavam o 

comportamento diante de situações estressoras na rotina acadêmica, lhes permitiu, 

até o prazo de seis meses após a intervenção, tomar decisões cotidianas que 

propiciaram o desenvolvimento de habilidades sociais favoráveis ao seu bem-estar. 

 Em outras palavras, retomando a ideia de esboçar uma articulação 

teórica com o Psicodrama, os resultados apontam para a presença do Fator 

Espontaneidade-Criatividade como recurso contra as conservas culturais, 

proporcionando às participantes melhor saúde psíquica e melhor bem-estar. 

Entretanto, pelo caráter exploratório deste estudo, é fundamental o aprofundamento 

das articulações teóricas esboçadas nesta dissertação, buscando investigar se há 

possibilidades de interlocução entre Moreno, Hellinger e Sheldrake. Deixamos, assim, 

sugestões de estudos futuros para interessados em um doutoramento nesta área. 

Ainda como sugestões deste estudo, recomenda-se ampliação da 

pesquisa para mais discentes, e para outros agentes do sistema educação médica, 

como dirigentes institucionais, docentes, pessoal técnico-administrativo e, por que 

não, pais dos discentes, observando que o recorte da educação médica escolhido 

aqui não restringe que tais estudos se deem no âmbito da educação em geral, pois 
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os resultados apresentados neste Relato de Atividade nos levam a avaliar que as 

Intervenções Terapêuticas com Cavalos têm potencial para fornecer às instituições de 

ensino uma estratégia operacional para produzir saúde e cuidado dos seus discentes. 

No caso da formação médica, em particular, cuidando do profissional médico ainda 

no estágio de formação, e assim atuando para descristalizar conservas culturais há 

muito estabelecidas, abrindo caminho para uma sociedade de bem-estar. Ressalta-

se que se faz fundamental que este processo se dê segundo o método científico, com 

o intuito de construir o referencial teórico-prático mais adequado à técnica e à sua 

sistematização. 
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APÊNDICE A 
 

Uni-FACEF / Mestrado em Desenvolvimento Regional 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

Pesquisa: Um encontro entre a Educação Médica e a Promoção da Saúde de 
estudantes de Medicina, pelo Psicodrama com Cavalos. 
Pesquisador: Eddy Keller Cesar Evangelista 
Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesario 

 
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

CÓDIGO  

Sexo  

Idade  

Em que semestre está/atua  

Categoria (  )Discente   (   ) Docente     (   ) Gestor 

Titulação (se docente) (   ) Especialista    (   ) Mestre     (    ) Doutor 

Unid. Curriculares em que atua  

Número de anos na Ed. Médica  

Dedicação semanal (em horas)  

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA ABERTA 

 

1) Momento inicial, prévio à “Intervenção Terapêutica com Cavalos” 
 

Você tem algum sentimento de desconforto ou sofrimento em relação ao curso? 
 

Quais as dificuldades e ou incômodos relacionados a este(s) desconforto(s) ou 
sofrimento(s)? 
 

Dentre estes, qual você prioriza para enfocarmos nesta “Intervenção Terapêutica com 
Cavalos”? 
 

2) Momento posterior à “Intervenção Terapêutica com Cavalos” 
 

Você percebe se houve alguma mudança em relação às dificuldades/incômodos 
relacionados àquele desconforto/sofrimento, que você havia relatado em relação ao 
seu curso de Medicina, depois da “Intervenção Terapêutica com Cavalos” que 
vivenciou? 
 

Se sim, quais você gostaria de citar, começando com a mais importante/impactante? 
 

Você gostaria de acrescentar algo sobre sua vivência na “Intervenção Terapêutica 
com Cavalos”? 
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ANEXO A 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos você para participar do projeto de pesquisa Processo de implantação das 

diretrizes curriculares nacionais de graduação em medicina e o apoio das intervenções 

sistêmicas com cavalos na formação dos estudantes, sob a responsabilidade de Eddy Keller 

Cesar Evangelista, sob orientação da pesquisadora Raquel Rangel Cesário. 

O objetivo deste estudo é verificar os efeitos de intervenções sistêmicas com cavalos 

na formação de estudantes e na implantação de currículos de medicina. 

A sua participação se dará por meio de ao menos uma vivência de intervenção sistêmica 

com cavalos, no Espaço EK de Desenvolvimento, uma chácara em meio à natureza, na zona 

rural de Franca/SP, e uma entrevista online cerca de 30 dias após a vivência. A data e o tempo 

para vivência serão combinados previamente entre o pesquisador e o participante.  

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e 

lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo pela 

omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). Esse projeto apresenta 

risco mínimo no que se refere a algum tipo de constrangimento para resposta à entrevista e 

participação na vivência, quebra de privacidade ou desconforto e cansaço. Tais riscos serão 

prevenidos pela participação voluntária, garantia de privacidade e respeito aos seus limites, 

além do cuidado do pesquisador/terapeuta durante todo o processo e após o mesmo. Se você 

aceitar participar, estará contribuindo para entendermos melhor o alcance de iniciativas como 

a Intervenção Sistêmica com Cavalos no processo de formação em medicina. Além de ter o 

benefício de elaborar com mais profundidade a vivência que acabou de ter. 

Você pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, 

podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para 

você. Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. Não há 

despesas relacionadas diretamente à sua participação no projeto de pesquisa. Caso haja algum 

dano direto ou indireto decorrente de sua participação na pesquisa, você poderá ser indenizado, 

obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, entre em contato com 

Eddy Keller (e-mail - TELEFONE); ou Raquel Rangel Cesario (e-mail – TELEFONE) ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF (e-mail – TELEFONE).   

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Municipal de Franca (Uni-FACEF). 

Este documento é emitido em duas vias, deve ser assinado pelos pesquisadores e por 

você, se concordar em participar. Uma das vias assinadas fica com o pesquisador, e a outra com 

você. 

 

 

Franca, SP, ____/_________/_______ 

 

 

Eddy Keller Cesar Evangelista                           Raquel Rangel Cesario 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTE 

 

 

Declaro ter lido o TCLE e ter recebido todas as informações pertinentes à pesquisa 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E O APOIO DAS INTERVENÇÕES SISTÊMICAS 

COM CAVALOS NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES. 

 

Local e data: __________________________ 

Nome completo: __________________________________ 

Documento de identificação: _____________________________ 

Assinatura: _________________________  
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ANEXO B 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 
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ANEXO C 

 

APROVAÇÃO DA COMISSÃO ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
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ANEXO D 

 

APROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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	Toda a teoria moreniana parte da ideia do Homem em relação, e, portanto, a interrelação entre as pessoas constitui seu eixo fundamental. Para investigá-la Moreno criou a Socionomia, cujo nome vem do latim sociu=companheiro, grupo, e do grego nomos=reg...

