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RESUMO 

Introdução: A dependência de drogas se caracteriza pela expressão de 

comportamentos diversos, como a perda do controle sobre seu uso, decorrente da 

intensa motivação por sua busca e uso contínuo a despeito de seus efeitos 

claramente prejudiciais sobre todos os aspectos da vida do indivíduo. Drogas de 

abuso alteram emoções e induzem motivações, ou drives motivacionais, que se 

realizam na forma de comportamentos. A hipótese de que o uso de álcool e outras 

drogas é um comportamento estigmatizado pelos profissionais de saúde nos 

permite indagar como a dependência química, e por consequência o dependente, 

se apresenta os olhos de seus formadores, no presente caso os professores da 

educação superior. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo analisar, em uma 

amostra de profissionais da educação superior da cidade de Franca/SP, a 

percepção desses profissionais sobre o fenômeno da dependência de álcool e 

outras drogas. Metodologia: Os participantes, docentes nos cursos de Medicina e 

Psicologia de uma universidade de Franca/SP, responderam a um questionário cujo 

tema central está no pré-julgamento em relação ao dependente químico e à 

dependência química em si. A pesquisa contou com 14 docentes com formação 

acadêmica na área biomédica e 9 na área de Humanas. Resultados: Em relação 

ao uso de álcool, o grupo Médica atribuiu maior moralização em relação aos 

comportamentos relatados. Em ambos os grupos, quanto mais velhos os 

participantes, maior a atribuição de moralização. Em relação à aprovação e 

desaprovação no uso de drogas, o grupo Médicas demonstrou ser mais 

conservador que o grupo Humanas. O grupo Médicas também demonstra ter 

reações emocionais negativas em relação aos usuários das drogas listadas no 

questionário, já o grupo Humanas tende à neutralidade. Conclusão: É possível 

notar que ambos os grupos sofrem muita influência do senso comum na formação 

de opinião em relação aos dependentes químicos. O grupo Humanas, 

provavelmente por ter uma formação que estimula mais o senso crítico, abordando 

questões como a dependência química por vários focos, demonstraram menor grau 

de intolerância e maior empatia para com os indivíduos. 

 

Palavras-chave: Dependência química, estigma, moralidade, saúde, educação. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Drug addiction is defined by the emergence of a wide range of 

behaviors, such as the loss of control over their use, as a result of the intense 

motivation for drug search and intake, despite their clearly detrimental effects on all 

aspects of the individual's life. Drugs of abuse change emotions and induce 

motivations, or motivational drives, which take the form of behaviors. The hypothesis 

that the use of alcohol and other drugs is a behavior stigmatized by health 

professionals allows us to ask how drug addiction, and thus addicts themselves, are 

viewed by those who are in charge of training health professionals, in this case, 

higher education teachers. Objective: This study sought to examine the perceptions 

of a sample of higher education health professionals from the city of Franca/SP on 

the phenomenon of drug addiction. Results: Regarding alcohol use, the Médica 

group attributed greater moralization in relation to the reported behaviors. In both 

groups, the attribution of moralization was greater as older as the participants were. 

Regarding approval and disapproval of drug use, de Médica group proved to be 

more conservative than the Humanas group. The Médica group also demonstrates 

negative emotional reactions towards users of the drugs listed in the questionnaire, 

while the Humanas group tends to be neutral. Conclusion: It’s possible to notice 

that both groups suffer a loto f influence of common sense in the formation of opinion 

in ralation to chemical dependentes. The Humanas group, probably because of their 

training that stimulates more critical thinking, addressing issues such as chemical 

dependency from various focuses, showed a lower degree of intolerance and 

greater empathy towards individuals. 

 

Keywords:  Drug Addiction, Stigma, Morality, Health, Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de drogas com padrão de abuso na sociedade brasileira se 

assemelha aquilo que se observa em outros países, com aproximadamente 35 

milhões de pessoas em todo o mundo sofrendo de algum tipo de transtorno por uso 

de substâncias e requerendo tratamento (ONU, 2019). Apesar dos termos 

dependência química, drogadição, e abuso de substâncias serem utilizados de 

forma intercambiável, eles se referem a fenômenos diferentes. No contexto deste 

trabalho, utilizaremos qualquer deles para nos referirmos a um transtorno crônico, 

ao qual subjazem profundas alterações neurobiológicas, associadas a fatores 

genéticos, psicossociais e ambientais, que influenciam tanto seu desenvolvimento 

quanto sua manifestação (NIDA, 2018). Este transtorno, caracterizado pela 

expressão de comportamentos diversos, tem como base a perda do controle sobre 

o uso da droga, decorrente da intensa motivação por sua busca e consumo a 

despeito de seus efeitos claramente prejudiciais sobre todos os aspectos da vida 

do indivíduo (pessoal, familiar, social, e de trabalho); além do aparecimento de uma 

síndrome de abstinência quando da interrupção de seu uso (KOOB, 1992; KOOB, 

1998; ADINOFF, 2004; VOLKOW, et al., 2016). 

Drogas de abuso alteram emoções e induzem motivações. No entanto, 

apesar do distanciamento conceitual, é bastante difícil, ou sequer possível, 

dissociar emoção de motivação. Emoções são, grosso modo, “sentimentos” 

intrinsicamente associados com respostas fisiológicas que se desenvolvem na 

interação entre o organismo e seu ambiente. Motivações, por outro lado, são 

estados persistentes que induzem o indivíduo a produção de atividades 

organizadas (KOOB, 2015). Em qualquer dos casos, ambas são variáveis 

intimamente relacionadas, às quais subjazem áreas neurais específicas que as 

modulam. Portanto, emoções geram motivações (ou drives), e motivações se 

realizam na forma de comportamentos. No campo da dependência química, drogas 

produzem sensações (ou alteram emoções). As sensações geradas, que se 

apresentam na forma de prazer intenso ou alívio resultante da remoção de 

desconforto físico ou emocional, geram motivações para sua busca e consumo que 

resultam no aumento na frequência de seu uso (comportamento de ingestão da 

substância) sempre que situações de desconforto similares se apresentam no 
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contexto existencial do indivíduo (KOOB, et al, 1993; KOOB, 2015; KOOB, LE 

MOAL, 1997; CHARTOFF, CARLEZON, 2014; AGUIRRE et al., 2015; PIPER, 

2015). Da mesma forma, a ausência da droga (abstinência) no corpo de um usuário 

crônico também produz sintomas físicos e emocionais. Agregado a isto está todo 

um processo de aprendizagem associativa que se intensifica pela utilização crônica 

da substância, e é justamente este tipo de aprendizagem que vai acompanhar o 

indivíduo ao longo de sua vida, razão pela qual se torna inconcebível a noção de 

ex-usuário, ou ex-dependente; o que também estrutura o conceito de dependência 

enquanto desordem (HEATHER, 2017) ou, para outros autores, doença (VOLKOW 

et al., 2016). Estas conceptualizações, apesar das mais variadas críticas (HAMMER 

et al., 2013; LEVY, 2013), têm grande implicação na visão social e política da 

dependência química, porque colocam limite à criminalização e punição do 

dependente. 

Ao longo do tempo, a percepção (e perspectiva) histórica do abuso de drogas 

junto a sociedade tem sido frequentemente negativa. Neste contexto, ainda que as 

primeiras experiências com drogas se deem de forma geralmente voluntária, uma 

das concepções distorcidas sobre essa realidade é que seu abuso também o seja. 

Como exemplo, o aumento da dependência de medicamentos orientados para 

terapêutica da dor gera indivíduos que estão se tornando cada vez mais 

dependentes de medicamentos prescritos por profissionais médicos (WEAVER et 

al., 1999; WEBSTERr, 2012; MCHUGH et al., 2015). É possível notar que a própria 

linguagem usada para se referir aos dependentes químicos pode influenciar o 

comportamento dos ouvintes. Como exemplo, no estudo (ASHFORD et al, 2018), 

foi demonstrado que as palavras “alcoólatra”, “recaída” ou “viciado” tendem a gerar 

uma reação negativa nas pessoas. Estas atitudes tendem a ser mais positivas 

quando as expressões “pessoa com distúrbio de uso de álcool” ou com “distúrbio 

de uso de substâncias” são utilizadas.  

É tentador pensar que os profissionais de saúde estejam imunes ao 

preconceito e ao estigma. De fato, em sua grande maioria, eles são altamente 

educados e bem treinados, o que nos leva a supor que eles dispensam o mesmo 

tipo justo e igualitário de tratamento na medida em que estão interessados em 

doenças e seu tratamento estando, portanto, aí, focada sua atenção. No entanto, 



13 
 

 

 

quando se trata das desordens relacionadas ao uso e abuso de substâncias, o 

comportamento desses profissionais com relação este tipo de indivíduo é 

francamente desfavorável; considerando que as atitudes estigmatizantes podem 

apresentar um impacto grandemente adverso no tratamento (SCHULZE, 2007; 

RONZANI et al., 2009; AVERY et al., 2013; AVERY et al., 2016). De fato, algumas 

evidências sugerem que as atitudes dos profissionais de saúde em relação aos 

indivíduos diagnosticados com transtornos por uso de substâncias podem ser 

piores do que suas atitudes em relação a indivíduos diagnosticados com outros 

transtornos mentais. Além disso, essas atitudes tendem a piorar com o tempo a 

medida em que suas carreiras progridem (AVERY et al., 2017). Via de regra, estas 

percepções negativas estão invariavelmente ligadas aos problemas sociais 

relacionados ao uso e abuso de drogas, e estas, por sua vez, inerentemente 

acopladas aos adjetivos pejorativos muitas vezes utilizados para descrever o 

dependente químico. Dito de outra forma, o dano financeiro imposto pelo uso e 

abuso de substâncias nos diversos segmentos sociais apresenta a capacidade de, 

por si só, orientar a formação de opinião pública, e mesmo especializada, em torno 

de sua problemática, na medida em que este se apresenta mais como um problema 

social vinculado a criminalização e aplicação da lei que um problema de saúde que 

requer prevenção e tratamento (MCLELLAN et al., 2000). Felizmente, o 

crescimento das pesquisas científicas relacionadas ao melhor entendimento das 

causas e efeitos relacionados ao uso de drogas — aí incluídas a neurociência, a 

psicologia, e a sociologia —, traça agora um novo curso que orienta a percepção 

da dependência de drogas no contexto do transtorno, ou doença, e não como 

resultado de uma escolha voluntária de autodestruição, embora existam 

dissonâncias (LESHNER, 1997; VOLKOW et al., 201BRANCH, 2011; LEVY, 2013).  

Não obstante as discrepâncias teóricas que envolvem a ingestão aguda e 

crônica de drogas, ter como certo que seu consumo resulta de certa fragilidade 

moral ou tendência autodestrutiva apenas reforça o comportamento discriminatório 

comum presente em todas as esferas da sociedade, que se impõem como sérios 

obstáculos ao acolhimento e tratamento do dependente químico, assim como de 

portadores de outras doenças (VAN BOEKEL et al., 2013; NYBLADE et al., 2019). 

De fato, existem amplas evidências de que aqueles que apresentam transtorno do 

uso de substâncias muitas vezes têm sentimentos de vergonha que impedem a 
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busca de tratamento. Portanto, é essencial que a sociedade em geral entenda que 

atitudes negativas, crenças e linguagem inadequada, podem ser barreiras que 

inibem a busca de serviços de saúde por aqueles que necessitam. Em um estudo 

prévio por Ronzani et al, (2009), demonstraram que indivíduos dependentes sofrem 

uma grande taxa de rejeição por parte de profissionais de saúde da rede de Atenção 

Primária de cidades de algumas cidades do sudeste do Brasil. A hipótese de que o 

uso de álcool e outras drogas é um comportamento estigmatizado pelos 

profissionais de saúde nos permite indagar como a dependência química, e por 

consequência o dependente, se apresenta os olhos de seus formadores, no 

presente caso os profissionais de saúde da educação superior. Este conhecimento 

se torna importante no sentido de fomentar o conhecimento e desenvolver 

estratégias para mudar as atitudes dos profissionais de saúde, a fim de 

proporcionar uma maior qualidade de atendimento (e entendimento) a esses 

pacientes.  

Cumpre notar que, ao longo de décadas, e apesar de ser um estado mestiço 

no que diz respeito à sua construção racial, os professores brasileiros são ainda 

educados segundo a ordem homogeneizadora de uma cultura eurocêntrica, que 

tende a desvalorizar tudo aquilo que não se adequa a cultura europeia e, portanto, 

branca. Aqueles dissonantes desse estereótipo eram vistos como inferiores, feios, 

bizarros ou exóticos. Daí vai se erigir, dentre outras coisas, uma falsa noção de 

normalidade, e moralidade, que vai nos validar o exercício do nosso (pré)conceito 

que se revela em alguns atributos como o racismo, a misoginia, e o machismo, 

dentre outros (TIRNDADE, 1999). Dessa forma, ao estigmatizar e a invisibilizar 

nossa realidade temos como resultado a exclusão, o desprezo, e o sofrimento. No 

campo da saúde, mais particularmente no enfrentamento ao uso e abuso de 

substâncias urge, portanto, a necessidade de se formar educadores conscientes, 

qualificados, dedicados, e informados, que saibam lidar com grupos sociais que 

possam vir a serem excluídos, isolados e ignorados pela sociedade como um todo, 

de forma a modificar o ambiente educacional, visando torná-lo mais democrático, 

justo, e menos opressor e excludente.  

 Com base nos argumentos anteriores, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar, em uma amostra de profissionais da educação superior da área 
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da saúde (humanas e médicas), a percepção desses profissionais sobre o 

fenômeno da dependência de álcool e outras drogas. Mais especificamente, 

investigamos: a) o conhecimento prévio destes profissionais sobre o fenômeno da 

dependência de drogas, b) como estes percebem as causas atribuídas ao 

surgimento da dependência de álcool e outras drogas, c) a atribuição de moralidade 

ao uso de álcool, maconha/cocaína na comparação com outros transtornos e 

doenças, d)  a tolerância social destes profissionais ao comportamento  de 

consumo de drogas psicoativas e comportamentos relacionados, e) as principais 

causas atribuídas ao surgimento da dependência de drogas (álcool, cocaína e 

maconha), f) o desejo de distanciamento destes profissionais dos usuários, sua 

disposição para ajudar, bem como suas crenças sobre recuperação e adesão ao 

tratamento, segundo o modelo de Brickman, (1982), e g) o grau de  

responsabilidade por eles atribuídos aos dependentes, considerando a 

estigmatização de usuários dependentes pela sociedade civil, e mesmo por 

profissionais da área de saúde.  
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2. REFERENCIAL TEÒRICO 

O fenômeno da estigmatização relacionada à saúde descreve um processo 

sociocultural no qual os grupos sociais são desvalorizados, rejeitados e excluídos 

com base em uma condição de saúde socialmente desacreditada (WEISS et al, 

2006), podendo este ser entendido a partir das diferentes formas de sua 

manifestação nos níveis do eu, do social, e do estrutural (CORRIGAN et al, 2005). 

Portanto, o materialismo histórico será utilizado como pano de fundo para nossos 

propósitos, uma vez que assumimos que a estigmatização surge no contexto da 

hierarquização de classes, se espelha na sua relação com a ideologia burguesa, 

assim como em sua posição dentro do modelo do capital; principalmente 

considerando transversalidades relacionadas à sua historicidade, construção e, 

contradições, que se expressam em processos de violência social, incluindo danos 

morais, emocionais e físicos, e a negação do acesso do sujeito adoecido aos seus 

direitos constitucionais. De fato, segundo o materialismo histórico, é imprescindível 

adotar uma perspectiva teórico-política, incluindo a compreensão dos fenômenos 

sociais, dentre eles o processo saúde-doença. Isso significa estabelecer como polo 

fundante as relações sociais de produção e suas determinações no adoecimento e 

sofrimento psíquico dos sujeitos (LAURELL, 1982). Além disso, vale ressaltar que, 

para fortalecer o controle sobre a limpeza e a gentrificação do ambiente — 

considerando a visão do materialismo histórico, ancorada na interconexão entre 

riqueza e pobreza (MARX, 1887) — as nações industrializadas aumentaram a 

penalização da pobreza, penalização esta, hoje, sustentada principalmente pelas 

diretrizes sociais e econômicas do modelo neoliberal (GARLAND, 2001). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo de estudo 

Este estudo se enquadra dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa 

e quantitativa exploratória realizado na região metropolitana de Franca-SP. Os 

dados foram coletados no período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, por 

intermédio de entrevista semiestruturada e aplicação de questionários, com a 

seguinte pergunta norteadora: Qual a percepção dos profissionais de educação 

superior no que diz respeito aos fatores subjacentes à expressão do uso, abuso e 

dependência de drogas? Participaram da pesquisa professores de ensino superior 

dos cursos de Medicina e Psicologia do Centro Universitário Municipal de Franca – 

Uni-FACEF-, sendo divididos de acordo com sua área de formação acadêmica: 

grupo Humanas, para os formados em cursos de humanas, grupo Médicas, para 

os formados em cursos dá área biomédica. Após a concordância de participação, 

a reunião para aplicação do questionário foi agendada considerando-se horário e 

data de preferência do participante. Foi utilizada como ferramenta de análise a 

proposta de interpretação qualitativa e quantitativa de dados de acordo com três 

fases, a saber: ordenação, classificação e análise final (MINAYO, 2004). O projeto 

de pesquisa foi anteriormente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana 

do Uni-FACEF a fim de salvaguardar os preceitos éticos do estudo; em 

consonância à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo 

aprovado em 18.10.2021 (Protocolo número 5.044.795). Portanto, o sigilo e o 

anonimato da identidade dos participantes foram legalmente assegurados. 

3.2. Instrumentos 

Foram utilizados como instrumentos quatro questionários, administrados 

isoladamente durante o horário de trabalho, de forma a intervir o mínimo possível 

na rotina dos participantes. Os instrumentos são apresentados a seguir:  

Questionário sobre características dos profissionais – Sociodemográfico 

(Anexo 1) 

Objetivou caracterizar os participantes da pesquisa a partir de informações 

sociodemográficas, como idade, escolaridade, gênero, estado civil, área de 
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formação e atuação e tempo de trabalho como docente, e se o profissional em 

questão convive, pessoal ou profissionalmente, com usuário(s) de drogas.  

Escala de julgamento considerando o alcoolismo (Anexo 2) 

Esta escala, desenvolvida inicialmente por Babor et al. (1986), utiliza cinco 

declarações estereotipadas sobre o alcoolismo e alcoólatras às quais os 

participantes fornecem respostas do tipo Likert, variando de (discordo fortemente) 

a 7 (concordo fortemente) (RONZANI et al., 2009). 

Questionário sobre problemas de saúde (Anexo 3) 

Composto unicamente por duas questões, o questionário avalia a 

responsabilidade do indivíduo pelo aparecimento e resolução de problemas de 

saúde, a partir da visão dos entrevistados, utilizando uma escala de um a cinco 

(BRICKMAN et al.,1982; KLOSS & LiISMAN, 2003; RONZANI et al, 2009). As 

respostas fornecidas pelos profissionais foram registradas dentro de um espectro 

de baixa ou alta responsabilidade (KLOSS & LISMAN, 2003), conforme 

demonstrado na figura abaixo.  

 

* Modelo de Brickman (1982), baseado na atribuição de 

responsabilidade individual pelo aparecimento e solução do 

problema. 

Modelo moral: o próprio indivíduo é responsável pelo 

aparecimento e pela solução de determinado problema de 

saúde. O alcoolismo é visto como mau hábito, sendo sua 

causa atribuída a uma fraqueza moral, e sua não solução, 

à falta de força de vontade. 

Modelo médico: o indivíduo é minimamente responsável 

pela causa e solução do problema, porque o alcoolismo 

tem uma etiologia biológica. O alcoolismo é visto como um 

problema irreversível e sem cura. O tratamento para o 
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problema seria possível por meio do acompanhamento de 

um profissional ou programa que o auxiliasse na busca da 

abstinência. 

Modelo compensatório: o indivíduo é minimamente 

responsável pela causa ou surgimento do problema, 

entretanto, é responsável por resolver seu problema 

desenvolvendo novas habilidades de enfrentamento ou 

adquirindo melhor sistema de suporte social. 

Modelo iluminado: o indivíduo é responsável por causar 

seu problema, porque ele foi levado pelo impulso de beber 

e perder o controle. Entretanto, o alcoolista tem um controle 

mínimo pela resolução de seu problema. Sendo assim, o 

tratamento necessita que o alcoolista admita a fraqueza 

perante a bebida e submeta o seu controle a uma força 

maior que ilumine seus passos. Essa força poderia ser a 

comunidade ou outros alcoolistas que estão se 

recuperando. 

 

Escala de tolerância social (Anexo 4) 

Escala e vinhetas foram utilizadas da forma como desenvolvidas 

originalmente pelo grupo de pesquisa de Telmo da Mota Ronzani (AMATO et al., 

2008; SILVEIR et al., 2010). Estas objetivaram, avaliar o quanto os profissionais de 

saúde aprovam ou não, em outras pessoas, comportamentos relacionados ao 

hábito de fumar, beber, jogar, utilizar drogas ilícitas, ou praticar atividades sexuais 

de risco. Os respondentes classificaram estes comportamentos numa escala do 

tipo Likert de cinco pontos variando de “desaprovo totalmente” até “aprovo 

totalmente”. A partir dos resultados, as médias de respostas da escala para cada 

comportamento foram hierarquicamente organizadas de forma a tornar possível 

destacar os comportamentos mais aceitos ou reprovados pelos profissionais 

avaliados. 

Devido ao período pandêmico, e em conformidade com as boas práticas de 

saúde, os quatro questionários (autoaplicáveis) foram fornecidos a cada 

participante (Anexos 1 a 4), posteriormente a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Estes foram preenchidos em sala 

isolada, com um indivíduo por vez assentado em cadeira e mesa devidamente 
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higienizadas, sendo o uso de máscara obrigatório. Um frasco de álcool (70%) 

esteve sempre disponível aos participantes. Estes foram orientados a fazer a 

assepsia das mãos imediatamente antes depois de finalizada a tarefa.  

3.3 Análise dos dados 

Dada a problemática relacionada à pandemia por Covid-19 que, dentre 

outras coisas, reduziu o tempo dos professores dentro das Instituições, o número 

de amostras coletadas variou bastante de um grupo a outro. No total, apenas 9 

professores da área de Humanas, e 14 da área médica, se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. Dadas estas condições, os dados foram organizados e 

analisados com a utilização de testes não paramétricos na medida em que sua 

forma de distribuição feriu os preceitos de normalidade e homocedasticidade. Os 

dados foram organizados e analisados com a utilização do software estatístico 

Statistica (StatSoft, Inc., USA), versão 12.0. Para os cálculos de estatística 

descritiva foram utilizadas medidas de tendência central (média (Z), desvio padrão 

(DP), mediana (Med), e degraus de liberdade (df). O teste do Chi-quadrado (2) foi 

utilizado no caso de variáveis nominais para a comparações da distribuição entre 

grupos e variáveis. Para a comparação de três ou mais amostras independentes foi 

utilizado o teste de Kruskall- Wallis. Comparações efetuadas considerando grupos 

dependentes foram realizadas com o teste de Friedmann & Coeficiente de 

concordância de Kendall. Comparações entre duas amostras independentes foram 

realizadas com o teste de Mann–Whitney. Quando necessário, foi utilizado o teste 

de correlação de Spearman (ρ) para análise de duas variáveis numéricas. Em 

qualquer dos casos, para avaliação das diferenças e distribuição de frequências 

entre variáveis, foi considerado um intervalo de confiança de 95%, para uma 

probabilidade de rejeição da h0 igual ou menor que 5% (≤ 0,05).  
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4. RESULTADOS 

 A amostra utilizada, até o presente momento, se constituiu de 23 professores 

do ensino superior, agrupados nas duas grandes áreas previamente citadas, 

atuantes no ensino de cursos de graduação de Psicologia e Medicina no município 

de Franca, estado de São Paulo.  Observando a segmentação de gênero, os dados 

mostram uma preponderância de profissionais do gênero feminino no grupo Médica 

(57%) e, principalmente, no grupo Humanas (86% dos entrevistados) com idade 

média de 44,1 anos (DP= 9,8) e em sua maioria casados (63,1%). Cem por cento 

dos entrevistados admite sua cor como branca, apresentando, em sua grande 

maioria, idade acima dos 50 anos (71% e 64% para os grupos Humanas e Médicas, 

respectivamente). Entre os que se admitem casados, 71% pertencem ao grupo 

Humanas e 79% ao grupo Médicas (Figura 1).  

Figura 1 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

A maior parte dos professores informou ter experiência de pós-graduação, com 

titulações variadas. Na área de Humanas, 43% dos professores informaram ter a 

titulação de Mestrado, 43% a titulação de doutorado, e 14% pós-doutorado. Dentre 
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os profissionais do grupo Médicas, estes valores caem para 36%, 36%, e 14%, 

respectivamente.  Além disso, 14% destes profissionais informaram ter apenas o 

diploma de graduação. Em sua maioria, o tempo de experiência docente informado 

foi acima de 10 anos (86% Humanas, e 50% Médicas). Ambos os grupos (Humanas 

e Médicas) informaram ser de 10h ou mais o número de horas semanais dedicadas 

exclusivamente ao trabalho docente. No que diz respeito à satisfação no trabalho, 

14% dos profissionais do grupo Humanas e 57% dos respondentes do grupo 

Médicas relataram estar muito insatisfeitos, 43% de qualquer dos grupos se dizem 

satisfeitos, e 14 % dos professores do grupo Humanas declararam-se muito 

satisfeitos no trabalho (Figura 2).  

Figura 2 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

A Escala de Julgamento Considerando o Alcoolismo visa analisar o 

julgamento moral entre as categorias profissionais (Humanas × Médicas) em 

relação aos indivíduos dependentes de álcool (Figura 3). Quando comparados os 

dados, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

(Z= 2.43; p= 0.031). Em contraponto com o grupo Médicas (57%), o grupo Humanas 

alcançou o escore mais alto (86%) no quesito baixa atribuição de moralização para 
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os comportamentos citados nos questionários. Em qualquer dos grupos 

comparados, a taxa de moralização foi diretamente relacionada com a idade dos 

indivíduos (2=14,9; p=0,04), de tal forma que professores com mais idade tendem 

a ser mais moralistas na sua visão do alcoolismo, sendo os homens mais afetados 

por esta visão (2=14,9; p<0,05). 

 

Figura 3 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

Com relação à questão “ ” (Figura 4), o grupo Médicas tende a ser mais 

conservador que o grupo Humanas (2=25,17, n=14, df=4, p=0,003). 
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Figura 4 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

Da mesma forma, o grupo Médicas tende a atribuir maior responsabilidade pessoal 

tanto pelo aparecimento (2=10,13, n=18, df=4, p=0,032) (Figura 5a), quanto na 

solução dos problemas de saúde dos indivíduos dependentes (2=18,00, n=18, 

df=4, p=0,002) (Figura 5b). A Figura 5c mostra como se situam as respostas 

coletadas considerando o modelo de percepção de saúde de (BRICKMAN, 1982). 

Figura 5a 

 

DT N AP

1 2 3 4 5 DT: Desaprovo Totalmente

Humanas 34,69 14,29 40,82 10,20 0,00 N: Neutro

Médicas 63,27 16,33 14,29 5,10 1,02 AT: Aprovo Totalmente

1. Aprovação/Desaprovação de COMPORTAMENTOS 
RELACIONADOS ao uso de substâncias

NR N TR

1 2 3 4 5 NR: Nada responsável

Humanas 28,57 12,70 31,75 23,81 3,17 N: Neutro

Médicas 24,60 11,90 24,60 23,02 15,87 TR: Totalmente responsável

2. Atribuição de responsabilidade pessoal pelo 
APARECIMENTO/EVOLUÇÃO de seus problemas de 

saúde
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Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

Figura 5b 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

Figura 5c 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

NR N TR

1 2 3 4 5 NR: Nada responsável

Humanas 14,29 15,87 34,92 28,57 6,35 N: Neutro

Médicas 28,57 19,05 50,79 73,02 28,57 TR: Totalmente responsável

3. Atribuição de responsabilidade pessoal pela 
SOLUÇÃO de seus problemas de saúde

Modelo

Alta 26,98 34,92 Alta

Baixa 41,27 30,16 Baixa

Modelo

Alta 38,89 57,14 Alta

Baixa 36,51 14,29 Baixa
Solução

Médicas

Iluminado

Moral

SoluçãoProblema

Problema

Humanas
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 A percepção dos profissionais quanto aos indivíduos que sofrem com o 

alcoolismo foi similar entre os grupos (2=2,85, n=8, df=6, p=0,90) (Figura 6). 

 

Figura 6 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

Por meio das vinhetas, foram avaliadas as reações emocionais positivas 

provocadas pelos casos descritos (um dependente de álcool, um dependente de 

cocaína e um dependente de maconha). O teste de Friedman mostra que, no que 

diz respeito ao álcool etílico, os grupos não se diferem de forma significativa 

(2=11,13, n=8, df=6, p=0,67). Não foi encontrada diferença neste critério também 

para a cocaína (² = 11,54, n=8, df=6, p< 0,71), tampouco para a maconha 

(2=10,13, n=8, df=6), p=0,206). No entanto, uma análise, intervalar considerando 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7

Humanas 32,14 7,14 7,14 21,43 10,71 14,29 7,14

Médicas 26,79 16,07 8,93 12,50 5,36 14,29 16,07

DT: Discordo Totalmente

N: Neutro

CT: Concordo Totalmente

4. Percepção dos profissionais quanto aos indivíduos que sofrem com o 
alcoolismo
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todos os quesitos agrupados, para diferenciação entre grupos mostrou diferença 

significativa para os fatores (² = 24,63, n=24, df=6, p< 0.003) (Figura 7). Neste 

quesito, o grupo Médicas é mais discordante no que diz respeito a afirmação de 

que os usuários tendem a despertar reações emocionais positivas nas pessoas, 

enquanto o grupo Humanas tende a neutralidade. 

 Figura 7 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

Da mesma forma, foram avaliadas as reações emocionais negativas provocadas 

pelos usuários de cada uma das drogas em análise. O teste de Friedman mostra 

que, no que diz respeito ao álcool etílico, os grupos se diferem de forma significativa 

(2=39,00, n=8, df=6, p=0,0002). Diferença significativa neste critério foi obtida 

também para a cocaína (² = 19,90, n=8, df=6, p< 0,026), e para a maconha 

(2=16,90, n=8, df=6, p=0,008). Quando agrupados em um único fator (reações 

negativas), o teste de Friedman mostrou diferença significativa entre os grupos (² 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7

a) Desejo de ajudar 0,00 0,00 0,00 42,86 28,57 0,00 28,57

b) Simpatia 0,00 28,57 42,86 28,57 0,00 0,00 0,00

c) Carinho 0,00 28,57 14,29 57,14 0,00 0,00 0,00

d) Compaixão/Pena 0,00 0,00 0,00 28,57 14,29 57,14 0,00

Z= 0,00 14,29 14,29 39,29 10,71 14,29 7,14

a) Desejo de ajudar 0,00 0,00 14,29 14,29 28,57 14,29 28,57

b) Simpatia 0,00 0,00 14,29 42,86 14,29 14,29 14,29

c) Carinho 0,00 28,57 0,00 57,14 14,29 0,00 0,00

d) Compaixão/Pena 0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 42,86 14,29

Z= 0,00 7,14 7,14 32,14 21,43 17,86 14,29

a) Desejo de ajudar 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 42,86 28,57

b) Simpatia 0,00 0,00 28,57 28,57 14,29 14,29 14,29

c) Carinho 0,00 0,00 28,57 42,86 14,29 0,00 14,29

d) Compaixão/Pena 0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 57,14 0,00

Z= 0,00 0,00 14,29 28,57 14,29 28,57 14,29

Z+= 0,00 7,14 11,90 33,33 15,48 20,24 11,90

a) Desejo de ajudar 7,14 14,29 14,29 14,29 28,57 14,29 7,14

b) Simpatia 42,86 14,29 14,29 28,57 0,00 0,00 0,00

c) Carinho 21,43 28,57 14,29 28,57 7,14 0,00 0,00

d) Compaixão/Pena 0,00 7,14 0,00 7,14 0,00 57,14 28,57

Z= 17,86 16,07 10,71 19,64 8,93 17,86 8,93

a) Desejo de ajudar 7,14 14,29 7,14 28,57 14,29 28,57 0,00

b) Simpatia 42,86 21,43 7,14 21,43 7,14 0,00 0,00

c) Carinho 35,71 14,29 0,00 21,43 21,43 7,14 0,00

d) Compaixão/Pena 0,00 0,00 0,00 21,43 14,29 28,57 35,71

Z= 21,43 12,50 3,57 23,21 14,29 16,07 8,93

a) Desejo de ajudar 14,29 7,14 7,14 14,29 21,43 35,71 0,00

b) Simpatia 14,29 21,43 21,43 14,29 28,57 0,00 0,00

c) Carinho 21,43 21,43 14,29 21,43 14,29 7,14 0,00

d) Compaixão/Pena 7,14 14,29 7,14 14,29 21,43 21,43 14,29

Z= 19,64 14,29 7,14 21,43 11,61 16,96 8,93

Z-= 17,86 14,88 8,93 19,64 14,88 16,67 7,14

DT: Discordo Totalmente

N: Neutro

CT: Concordo Totalmente

Maconha

Humanas

Álcool

Cocaína

Maconha

DrogaGrupo

Álcool

CocaínaMédicas

Proposições

Reações Positivas 

5a. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, o 
quanto você acredita que os usuários provocam as seguintes reações emocionais nas pessoas:
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= 65,78, n=24, df=6, p< 0.0002) (Figura 8). Numa análise posterior (follow-up) 

utilizando o teste de Mann-Whitney para comparações sucessivas entre grupos, foi 

evidenciado que os grupos Humanas e Médicas se diferem no critério utilizado 

(reações negativas) na medida em que o segundo tende a ser mais concordante à 

afirmação de que os usuários tendem a despertar reações emocionais negativas 

(Concorda Totalmente: U=6,0; Z=-3.78, p=0,001). 

 

Figura 8 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

As respostas relacionadas à visão dos respondentes sobre a natureza da 

dependência (doença x falha moral) foi realizada qualitativamente. A observação 

dos dados nos mostra que o grupo Humanas tende a não concordar com a 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7

e) Medo 0,00 0,00 0,00 57,14 0,00 42,86 0,00

f) Irritação 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 57,14 14,29

g) Vontade de se afastar 0,00 0,00 0,00 42,86 0,00 57,14 0,00

h) Indiferença 0,00 14,29 0,00 57,14 0,00 14,29 14,29

Z= 0,00 3,57 0,00 46,43 0,00 42,86 7,14

e) Medo 0,00 14,29 0,00 28,57 0,00 57,14 0,00

f) Irritação 0,00 14,29 0,00 28,57 0,00 57,14 0,00

g) Vontade de se afastar 0,00 14,29 0,00 28,57 14,29 28,57 14,29

h) Indiferença 14,29 28,57 14,29 42,86 0,00 0,00 0,00

Z= 3,57 17,86 3,57 32,14 3,57 35,71 3,57

e) Medo 0,00 42,86 0,00 14,29 14,29 28,57 0,00

f) Irritação 0,00 0,00 14,29 28,57 28,57 28,57 0,00

g) Vontade de se afastar 14,29 0,00 14,29 42,86 14,29 14,29 0,00

h) Indiferença 28,57 14,29 0,00 28,57 14,29 14,29 0,00

Z= 10,71 14,29 7,14 28,57 17,86 21,43 0,00

Z+= 4,76 11,90 3,57 35,71 7,14 33,33 3,57

e) Medo 0,00 7,14 0,00 28,57 14,29 35,71 14,29

f) Irritação 0,00 0,00 0,00 28,57 7,14 35,71 28,57

g) Vontade de se afastar 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 50,00 21,43

h) Indiferença 0,00 7,14 0,00 35,71 14,29 28,57 14,29

Z= 0,00 3,57 0,00 26,79 12,50 37,50 19,64

e) Medo 0,00 7,14 7,14 14,29 21,43 14,29 35,71

f) Irritação 0,00 0,00 14,29 21,43 14,29 14,29 35,71

g) Vontade de se afastar 0,00 0,00 7,14 14,29 21,43 21,43 35,71

h) Indiferença 0,00 21,43 7,14 28,57 7,14 14,29 21,43

Z= 0,00 7,14 8,93 19,64 16,07 16,07 32,14

e) Medo 14,29 35,71 0,00 28,57 0,00 7,14 14,29

f) Irritação 7,14 7,14 14,29 28,57 14,29 7,14 21,43

g) Vontade de se afastar 7,14 14,29 0,00 35,71 7,14 14,29 21,43

h) Indiferença 7,14 14,29 0,00 35,71 14,29 14,29 14,29

Z= 8,93 17,86 3,57 32,14 8,93 10,71 17,86

Z-= 2,98 9,52 4,17 26,19 12,50 21,43 23,21

DT: Discordo Totalmente

N: Neutro

CT: Concordo Totalmente

Reações Negativas

Médicas

Álcool

Cocaína

Maconha

Álcool

Cocaína

Maconha

Grupo Droga Proposições

Humanas

5b. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, o 
quanto você acredita que os usuários provocam as seguintes reações emocionais nas pessoas:
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afirmação de que a dependência química é uma doença, mas mantem-se neutro 

no que diz respeito a entendê-la como falha de caráter. Em qualquer dos casos 

(doença ou falha de caráter), a resposta do grupo Médicas tende a se apresentar 

mais homogênea ao longo da escala (Figura 9). 

 

Figura 9 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

De forma similar, no que diz respeito a avaliação dos respondentes sobre a 

natureza da dependência química (herança genética x determinação social), a 

simples observação dos dados nos mostra que o grupo Humanas tende a 

concordar com ambas as premissas. Por outro lado, o grupo Médicas tende a 

admitir a influência de condições genéticas na dependência química, mas é menos 

seguro no que diz respeito aos aspectos ambientais (sociais) na medida em que 

suas respostas se equalizam ao longo da escala (Figura 10). 

 

 

 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7

Humanas D 71,43 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29

Humanas FC 14,29 0,00 0,00 57,14 0,00 14,29 14,29 DT: Discordo Totalmente

Médicas D 14,29 28,57 0,00 14,29 0,00 14,29 28,57 N: Neutro

Médicas FC 28,57 7,14 7,14 14,29 0,00 28,57 14,29 CT: Concordo Totalmente

Dependência Química: Doença (D) x Fraqueza de Caráter (FC)

6a. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a 

“concorda totalmente”, o quanto você acredita que o problema de José seja 
devido a:
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Figura 10 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

 O teste de Friedman & Kendall aplicado aos dados relacionados ao desejo 

de interação com os usuários dependentes mostrou diferença significativa entre os 

grupos para este critério (² = 21,81, n=10 df=6, p= 0.001). Comparações follow-up 

com o teste de Mann-Whitney mostrou que os grupos tendem a se diferenciar em 

um ponto da escala (Discordo Totalmente: U=3,0; Z=-1,88, p=0,05). Neste quesito, 

o grupo Médicas tende a ser mais discordante, e o grupo Humanas mais 

concordante quanto ao desejo de interação com os usuários (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7

Genético 0,00 0,00 0,00 28,57 28,57 14,29 28,57

Social 0,00 0,00 7,14 21,43 28,57 28,57 14,29 DT: Discordo Totalmente

Genético 35,71 14,29 28,57 0,00 14,29 7,14 0,00 N: Neutro

Social 14,29 17,86 14,29 17,86 14,29 10,71 10,71 CT: Concordo Totalmente
Médicas

Dependência Química: Genético x Social

Humanas

6b. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a 

“concorda totalmente”, o quanto você acredita que o problema de José seja 
devido a:
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Figura 11 

 

 

Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 Quanto a motivação profissional para ajudar os usuários dependentes a 

observação dos dados mostra que o grupo Humanas mostra maior motivação 

profissional para ajudar os usuários (Totalmente motivados: 42,86%). O grupo 

Médicas apresentou um padrão de respostas que se dilui pela escala em função de 

sua homogeneidade, com aproximadamente 14% das respostas estando situadas 

nas duas extremidades. No geral, entretanto, 50% das respostas estão situadas 

abaixo da neutralidade (21%), mostrando a falta de motivação para ajuda ao 

dependente químico (pontos 1, 2 e 3 da escala) (Figura 12).  

 

Figura 12 

 

DT N CT

1 2 3 4 5 6 7 DT: Discordo Totalmente

Humanas 14,29 5,71 2,86 31,43 5,71 25,71 14,29 N: Neutro

Médicas 37,14 12,86 8,57 28,57 2,86 10,00 0,00 CT: Concordo Totalmente

Desejo de interagir

7. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente (DT)” e 7   a “concorda 
totalmente (CT)”, o quanto você gostaria de:

TD N TM

1 2 3 4 5 6 7

Humanas 14,29 0,00 0,00 28,57 14,29 0,00 42,86

Médicas 14,29 21,43 14,29 21,43 7,14 7,14 14,29

Motivação do profissional para ajudar

8. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “totalmente desmotivado 
(TD)” e 7 a “totalmente motivado (TM)”, o quanto você gostaria de tratar o 

problema do indivíduo?
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Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 

 

No que diz respeito ao último quesito analisado (crença profissional na 

recuperação e adesão ao tratamento), os dados mostram que o grupo Humanas 

tende acreditar mais fielmente na adesão (42,86%) e recuperação (57,14 %) de 

usuários dependentes ao tratamento. Apesar da menor porcentagem no quesito 

“acredito totalmente” na adesão (7,14%) e recuperação (21,43 %) dos usuários, em 

termos gerais o grupo Médicas tende a responder positivamente a ambos os 

critérios na medida em que, no que diz respeito à adesão e recuperação, o índice 

de respostas foi de 64,29% e 71,43%, respectivamente, acima da neutralidade, 

valores similares àqueles observados no grupo Humanas (adesão: 100%, 

recuperação: 71,43%) (Figura 13).  

 

Figura 13 

 

 

DT N AT

1 2 3 4 5 6 7

Humanas R 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 0,00 57,14

Humanas A 14,29 0,00 0,00 14,29 14,29 14,29 42,86

Médicas R 7,14 0,00 14,29 7,14 14,29 35,71 21,43

Médicas A 7,14 0,00 14,29 14,29 28,57 28,57 7,14

Crença do profissional na recuperação (R) e adesão (A) ao tratamento

9. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “desacredito totalmente” (DT), e 7 a 
“acredito totalmente” (AT), o quanto você acredita:
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Fonte: BRICKAMN, er al., 1982. 
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5. DISCUSSÃO 

Dentre outras coisas, o presente estudo visou analisar a questão do estigma 

social no contexto da educação, utilizando as respostas dadas em questionários 

padronizados por professores de duas grandes áreas do ensino superior, mais 

especificamente ligadas à Saúde, a saber; professores das ciências Humanas e 

ciências Médicas. Utilizando as respostas oferecidas na “Escala de Julgamento 

Considerando o Alcoolismo”, o grupo Médicas apresentou maior discordância às 

atribuições negativas relacionadas aos usuários; muito embora considerando os 

itens 1, 2 e 3 da escala ambos os grupos discordem de forma similar. Isto mostra 

que, de alguma forma, existe certa cizânia de ambos os grupos na crença comum 

de que usuários dependentes de álcool são indivíduos desprovidos de preocupação 

quanto a seus problemas, ou não são fortes o suficiente (moral ou emocionalmente) 

para realizar as mudanças de comportamento necessárias que os levem a parar de 

beber. Por outro lado, considerando as respostas fornecidas no “Questionário sobre 

problemas de Saúde”, se ambos os grupos apresentam maior neutralidade no que 

diz respeito ao surgimento, tanto o grupo Humanas quanto o Médicas atribuem 

maior responsabilidade aos usuários pela solução do seu problema.  

Um dos aspectos norteadores dos estudos sobre a dependência química é 

a discussão acerca das responsabilidades inerentes ao usuário de drogas no que 

diz respeito ao consumo voluntário de substâncias psicoativas. De fato, a primeira 

experiência com as drogas se dá habitualmente por ação espontânea do indivíduo. 

Por certo que este primeiro contato, que frequentemente ocorre na adolescência, é 

fortemente influenciado por aspectos familiares, sociais e idiossincrasias. Fatores 

de risco familiar incluem, dentre outros, maus tratos na infância (incluindo abuso e 

negligência), permissividade quanto ao uso ou uso de drogas pelos pais, nível de 

educação parental e status socioeconômico. Destes fatores, maus tratos durante a 

infância têm sido relacionados ao aumento do risco do uso de drogas psicoativas 

por adolescentes (WALL & KOHL, 2007; SINGH et al., 2011). O abuso físico e 

sexual tem sido consistentemente relacionado principalmente ao uso de nicotina, 

maconha e álcool por adolescentes (KILPATRICK et al., 2000; MORAN et al., 2004; 

TONMYR et al., 2010). Na verdade, ser uma vítima de agressão física ou sexual 

aumenta o risco de um adolescente envolver-se com o uso de drogas de duas a 

quatro vezes (KILPATRICK et al., 2000; SIMANTOV et al., 2000; SiINGH et al., 
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2011). Mulheres com histórias documentadas de abuso infantil e/ou negligência 

apresentam maior probabilidade de beber excessivamente na idade adulta, quando 

comparadas com aquelas sem história documentada de maus tratos (WIDON et al., 

2007). Além disso, a comorbidade entre transtornos psiquiátricos e dependência 

química é comum. Na verdade, a ocorrência de abuso e dependência de drogas 

alcança aproximadamente 47% para pessoas com esquizofrenia, 56% para o 

transporto bipolar, 27% para pacientes com quadros de depressão unipolar, 32% 

para o transtorno obsessivo compulsivo, além de 36% para pacientes com 

transtornos do pânico, quando comparados com a população geral (17%) 

(GOLDSMITH & GARLAPTI, 2004). Ainda, quando se considera os transtornos de 

ansiedade, foi demonstrada para estes uma forte correlação com a dependência 

de drogas, incluindo o álcool etílico (SMITH & BOOK, 2008). Estes dados mostram 

que, apesar de o contato inicial com as drogas obedecer aos padrões de uma 

resposta instrumental, portanto voluntária, as razões pelas quais a escolha pela 

droga acontece depende de outros fatores, incluindo a ingestão de drogas como 

fator indutor de prazer/relaxamento (ação reforçadora positiva) ou, no caso da 

dependência química, como estímulo redutor de tensão (ação reforçadora 

negativa). No presente trabalho, ambos os grupos em estudo parecem partilhar 

dessa visão na medida em que manifestam discordância comum as afirmações 

constantes no questionário 2, o qual avalia como os professores percebem algumas 

características negativas do usuário dependente de álcool. Por outro lado, a 

despeito de não concordar com o senso comum no que diz respeito as fraquezas 

de personalidade relacionadas ao uso do álcool por dependentes, os professores 

das áreas médicas e humanas se mostraram mais neutros à questão “O quanto 

você acha que o paciente é responsável pelo aparecimento/desenvolvimento desta 

condição médica” sendo, entretanto, mais concordantes quanto a responsabilidade 

dos usuários pela resolução de seus problemas. Ou seja, os grupos têm dúvidas 

quanto à responsabilidade pelo aparecimento, estando mais certos quanto a 

responsabilidade pela solução. 

Apesar das dificuldades enfrentadas no estudo da estigmatização da 

dependência química, haja visto os problemas relacionados principalmente à sua 

definição conceitual e considerando que os estudos desenvolvidos na realidade 

nacional contam com pouca pesquisa na área, sabemos que o fenômeno é 
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recorrente na sociedade brasileira, incluindo entre profissionais de saúde 

(SCHULZE, 2007; RONZANI et al., 2009; AVERY, J. et al., 2013; AVERY et al., 

2016). Não apenas no Brasil, essa visão negativa em relação ao dependente 

químico também está presente em países desenvolvidos. Por exemplo, Barry 

(2014) comparou o grau de intolerância de norte-americanos em relação aos 

indivíduos com problemas mentais e em relação a dependentes químicos. Embora 

sejam observadas atitudes negativas em relação a ambos os grupos, estas foram 

muito mais explícitas em relação aos últimos, mostrando que o desejo por parte 

dos participantes de se distanciar socialmente destes é maior do que em relação 

aqueles com transtornos mentais. Da mesma forma, a tendência em não aceitar 

dependentes químicos em suas famílias também é maior. Mais seriamente, foi 

também observado que a discriminação contra os dependentes químicos não é 

vista pelos participantes como um “problema sério”, quando comparado com a 

discriminação contra pessoas com transtornos mentais.  Esta situação é 

preocupante porque a estigmatização do indivíduo tende a inviabilizar tratamentos, 

além de produzir exclusão, desprezo e sofrimento. A questão então é saber, dentre 

outras coisas, se processos estigmatizantes relacionados ao abuso e dependência 

de drogas já podem ser observados nos acadêmicos formadores dos profissionais 

de saúde.  

Talvez em função da relação histórica do ser humano com o álcool etílico, 

houve um grau maior de aceitação do uso de álcool que outras drogas dentre os 

respondentes, grau esse mais acentuado entre os professores das ciências 

humanas, que também apresentaram maior permissividade ao tabaco, cocaína e 

maconha. Como descrito anteriormente, os dados mostram que, assim como outros 

profissionais de saúde, professores mostram-se tolerantes ao consumo de álcool. 

Isto mostra que o álcool em si não é condenado, mas sim o comportamento 

desviante dos indivíduos. Dessa forma, como descrito por Neves (2004), parece 

haver uma valorização do beber de indivíduos que não permitem que este 

comportamento interferira em suas atividades. 

Salvo os esforços para proteger sua própria forma de pensar, as pessoas 

tendem a atribuir responsabilidade para eventos de uma forma que melhor reflete 

seu entendimento (ZUCKERMAN, 1979). Esta é uma das razões pelas quais o 

estudo da estigmatização do abuso de drogas, assim de outras temáticas, torna-se 
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problemático, na medida em que os indivíduos tendem a responder questões 

socialmente relevantes segundo aquilo que é socialmente aceitável. Este, portanto, 

é um viés do presente trabalho, na medida em que as respostas fornecidas, em 

boa parte dos casos, dependem muito daquilo que os respondentes acham 

moralmente oportuno, podendo não refletir a essência do problema segundo a sua 

ótica pessoal. Nesse contexto, parece-nos que os indivíduos estão mais 

preocupados em controlar o comportamento que efetivamente entender as causas 

dos eventos, seja o seu próprio ou de outrem, no intuito de maximizar resultados. 

A atribuição de responsabilidades percorre esse campo. Não obstante, e 

associando esta temática aos dados compilados, duas características emergem 

para os grupos estudados, considerando o modelo de responsabilidade de 

Brickman (1982), com os professores de humanas apresentando respostas que os 

alocam no modelo Compensatório, e os professores da área médica sendo 

incluídos dentro do modelo Moral.  

O modelo Compensatório não atribui responsabilidade pessoal ao usuário 

sobre o problema, mas atribui a ele ou a ela a responsabilidade para encontrar uma 

solução. Por outro lado, o modelo Moral atribui ao indivíduo responsabilidade tanto 

pela causa quanto pela solução de seu problema. De outra forma, o grupo 

Humanas tende a entender que, no que diz respeito à dependência de drogas deve 

haver certo grau de responsabilidade pessoal na condução de ações que 

minimizem o impacto sobre seu comportamento.  Dessa forma, espera-se que o 

indivíduo assuma sua responsabilidade pelas consequências da utilização passada 

de drogas, muito embora se admita que a motivação para sua ingestão está muito 

além de seu controle. 

A forma de pensar o problema da dependência de substâncias está ligada 

ao modo como o este é percebido pelo senso comum, incluindo a sociedade civil, 

e, no campo científico, pelas diversas visões oferecidas pelos profissionais que 

estudam o fenômeno. De fato, em termos gerais, as pesquisas mostram que a 

dependência química é uma questão de saúde, mas também um problema 

socioeconômico (CHEIN et al., 1964), cultural (LINDESMITH & GAGNON, 1964), 

biopsicológico (FLAY & PETRAITIS, 1994), cognitivo (BECKER et al., 1974), além 

de influenciado pelo desenvolvimento (KANDEL, 1975; KANDEL & JESSOR, 

2002), que afeta tanto a saúde individual quanto pública (LESHNER, 1997). O uso 



38 
 

 

 

de drogas tem consequências negativas bem conhecidas e graves para a saúde, 

tanto mental quanto física. Mas o abuso de drogas e a dependência também têm 

tremendas implicações para a saúde pública, na medida em que aumentam o risco 

de transmissão de doenças infecciosas, incluindo a síndrome de imunodeficiência 

adquirida (AIDS), hepatite e tuberculose, além de ser responsável diretamente pelo 

aumento da violência (BOLES & MiIOTTO, 2003). Estes aspectos somados 

aumentam a rejeição da sociedade ao dependente químico, além de acentuar a 

estigmatização desta população, para a qual é oferecida a saída criminal a um 

problema que é francamente de saúde. Neste contexto, embora a utilização de 

drogas sofra forte influência de idiossincrasias, todas elas apresentam em comum 

uma ação central, particularmente sobre o funcionamento encefálico. Este efeito, 

sobretudo com o uso de drogas à longo prazo, afeta grandemente a estrutura e 

fisiologia do sistema nervoso central, o que caracteriza a noção de que a 

dependência é um transtorno, e não uma condição criminal, e que o dependente 

requer tratamento (LESHNER, 1997; CLAY, 2008; HORSEMAN & MEYER, 2019). 

Portanto, no contexto deste problema, o grupo de humanas, que tende a atribuir 

baixa responsabilidade ao indivíduo por sua condição, parece se adequar mais à 

noção de dependência enquanto transtorno. Por outro lado, a atribuição de alta 

responsabilidade à resolução do problema indica um desconhecimento, à luz desta 

proposição, das dificuldades impostas pela condição do indivíduo, em controlar a 

forte motivação para a ingestão de drogas. Esta atribuição é reforçada pela 

neutralidade mostrada pelas respostas à “o quanto você acredita que os usuários 

provocam as seguintes reações emocionais nas pessoas”, muito embora seja 

referida uma alta motivação profissional para ajudar, além de uma maior tendência 

à interação com estes indivíduos. Reiterando, portanto, os dados sugerem que os 

professores da área de ciências humanas entendem que, para o 

aparecimento/evolução, a dependência química assume a forma de um transtorno. 

No entanto, atribuir alta responsabilidade ao indivíduo para a resolução de seu 

problema se contrapõe a noção de que a dependência enquanto tal é dificilmente 

controlada, dada a grande motivação que o indivíduo tem, nos períodos de 

abstinência, por sua busca e consumo (MEYER et al., 2015), além da forte 

influência ambiental sobre estes processos motivacionais (LECOCQ et al., 2020). 
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A questão da responsabilidade moral pode ser conceituada como 

envolvendo duas questões distintas: culpa e controle (FEINBERG, 1970). 

Atribuímos culpa a alguém quando a responsabilizamos pela criação de seus 

problemas. Por outro lado, atribuímos controle às pessoas quando as 

responsabilizamos por influenciar ou mudar eventos. Na linguagem da atribuição 

causal, culpa e controle não são falados diretamente. A culpa surge como uma 

preocupação indireta na questão de se um evento foi causado internamente ou 

causado externamente. O controle como uma preocupação indireta sobre a 

questão de se uma causa é estável ou instável. No campo da dependência química, 

a ênfase em causas internas orienta uma visão moral ao admitir que a resolução 

de problemas depende do próprio indivíduo que, caso incompetente em encontrar 

a solução, acentua a própria culpa. Neste contexto, a dependência química parece 

ser um conceito profundamente moralizado. Também por isso, surge então o 

modelo de doença (ou, como atribuído no presente trabalho, transtorno), como 

alternativa para abordar a questão; ainda que o modelo de doença não seja o único 

caminho para um discurso (des)moralizante da dependência (FRANK & NAGEL, 

2017). Entretanto, embora seja tentador pensar que a linguagem médica em torno 

da dependência forneça libertação da linguagem moralizada, evidências sugerem 

que este não é necessariamente o caso, mesmo considerando perspectivas 

amplamente endossadas sobre a dependência como comportamento compulsivo, 

estando além do controle consciente e fora do julgamento racional (LEWIS, 1993; 

LESHNER, 1997). Esta discrepância foi observada em nosso trabalho quando se 

observa que o grupo Médicas atribui grande responsabilidade aos dependentes 

tanto pelo aparecimento, quanto pela solução de seus problemas, estando 

caracterizado dentro do modelo Moral de Brickman. 

Modelos de dependência, enquanto não-doença, podem parecer ressuscitar 

formas problemáticas de moralização, incluindo, invocação de culpa e vergonha, 

além de acentuar a rejeição social dos dependentes, atribuindo-lhes falhas de 

caráter, e ignorando por completo as influências sócio biológicas que operam no 

desenvolvimento da dependência de drogas. Curiosamente, os professores da área 

médica apresentaram respostas totalmente homogêneas à questão de se a 

dependência química é uma doença ou uma falha de caráter (porcentagem 

equivalente ao longo da escala de avaliação), além de discordar quanto a 
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possibilidade da influência de fatores genéticos (80%). Estes dados sugerem que 

o surgimento da dependência química para esse grupo, é um problema muito mais 

relacionado à fraqueza pessoal, falhas morais e de caráter, e falta de força de 

vontade, que oriunda de transformações orgânicas e comportamentais promovidas 

pelo uso crônico de drogas após exposições frequentes. Na mesma medida, a 

resolução desse problema passa também pela responsabilidade pessoal, na 

medida em que o sujeito é chamado a operar as mudanças necessárias para a 

remissão da dependência. Sob essa ótica, o beber, por exemplo, é visto como um 

sinal de fraqueza de caráter, o que exige daquele que bebe força de vontade para 

manter a sobriedade.  

Apesar de os dados coletados orientarem nossa discussão sobre 

dependência química, previamente embasada dentro de um modelo de doença (ou 

transtorno), e acentuando que as respostas do grupo médicas fogem daquilo que 

é esperado para o seu próprio constructo epistemológico, algumas questões podem 

ajudar a explicar a divergência observada entre as características do modelo 

Médico (no qual o indivíduo é minimamente responsável tanto pelas causas quanto 

pela resolução de seu problema; considerando que o alcoolismo tem uma etiologia 

biológica) e o modelo Moral atribuído a este grupo a partir dos dados coletados 

pelos seus respondentes. Chama a atenção inicialmente a alta taxa de insatisfação 

no trabalho, manifestada por estes profissionais (57% do total). Junta-se a isso os 

efeitos da exaustão mental e física resultante de 2 anos de enfrentamento da 

pandemia da COVID-19. De fato, funcionários dedicados estão se aposentando ou 

deixando seus empregos de forma generalizada. Dentre os problemas resultantes 

desse confronto, sentimentos de Burnout, raiva, choro, ansiedade, isolamento 

social e suicídio, são os mais recorrentes, com apenas 14% dos profissionais 

procurando ajuda (MOLLICA & FROCCHIONE, 2021). Soma-se a isso também 

questões relacionadas a própria pandemia pelo uso de drogas (ALI et al., 2011; 

DEGENHARDT et al., 2013), que alcança níveis alarmantes no mundo, afetando 

incessantemente a esfera da saúde e, consequentemente, a atividade desses 

profissionais, e podemos ter então um forte viés sobre o comportamento dos 

respondentes de responder aos questionários utilizados. Como contraponto, o 

grupo Humanas, na sua grande maioria composto por Psicólogos(as), também faz 

parte do grupo de profissionais da saúde que estão na linha de frente, tanto no 
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ambiente hospitalar (atenção terciária a saúde em hospitais), quanto na clínica, 

estando diretamente implicado na assistência aos pacientes, acompanhantes e 

equipes de saúde. Por esse motivo, neste grupo também há sofrimento psíquico 

(MORAES et al., 2021). Entretanto, dada a construção acadêmica fortemente 

vinculada ao entendimento do transtorno mental e da prática psicoterápica, é 

possível que este tipo de profissional seja menos suscetível, mas não imune, aos 

fortes efeitos do status quo. 

Dado que, ao longo do tempo, a perspectiva histórica do abuso de drogas 

junto a sociedade tem sido frequentemente negativa, e considerando que quando 

se trata do tema abuso de substâncias, o comportamento de profissionais da saúde 

com relação este tipo de indivíduo tem sido francamente desfavorável; 

considerando que as atitudes estigmatizantes podem apresentar um impacto 

grandemente adverso no tratamento (SCHULZE, 2007; RONZANI et al., 2009; 

AVERY, et al., 2013; AVERY et al., 2016), objetivamos analisar a percepção desses 

profissionais formadores sobre o fenômeno da dependência de álcool e outras 

drogas no que diz respeito à sua opinião sobre comportamentos relacionados ao 

uso e abuso de drogas, a atribuição de moralidade/responsabilidade tanto quanto 

ao surgimento quanto à resolução de problemas relacionados ao abuso de drogas, 

além da motivação pessoal de cada grupo para auxiliar sua resolução. O grupo de 

professores da área de ciências humanas, foi caracterizado no modelo 

Compensatório, segundo sua forma de ver a problemática da dependência de 

drogas. O grupo de professores da área médica fugiu ao esperado, sendo 

caracterizado dentro do escopo do modelo Moral. O grupo de humanas 

aparentemente enquadra sua forma de ver o surgimento do problema de 

dependência dentro do escopo da doença, ainda que, na sua maioria, atribua a 

solução do problema a responsabilidade individual do dependente, o que foge a 

sua capacidade se levarmos em conta todas as transformações operadas pela 

droga tanto na fisiologia quanto nos aspectos motivacionais do comportamento, 

como já discutido. Por outro lado, a inclusão do grupo médicas no modelo Moral 

contrasta francamente com a natureza de sua formação, na medida em que fica 

evidenciada a atribuição de responsabilidade pessoal ao surgimento e resolução 

do problema em indivíduos dependentes. É provável que, como profissionais 

acadêmicos, boa parte dessa visão seja passada aos discentes o que pode 
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contribuir tanto para a manutenção quanto para a transformação da forma como os 

profissionais de saúde percebem o fenômeno do abuso de drogas na sua prática 

profissional. Entretanto, é possível identificar em ambos os grupos profissionais que 

apresentam uma visão negativa da dependência química e entendem esta como 

resultante de certa “fragilidade moral” dos indivíduos. De acordo com Young (2021) 

propõe uma forma de intervenção para tentar mudar essa realidade: a educação. 

Foi possível identificar mudanças positivas na crença dos estudantes e 

trabalhadores da área da saúde que receberam algum tipo de intervenção 

educacional na área de dependência química. No entanto, torna-se difícil entender 

o fenômeno da dependência química à luz das percepções sociais sem considerar 

as forças socioeconômicas que orientam o consumo de drogas numa sociedade 

marcada pela desigualdade e pelo sofrimento, particularmente o capitalismo 

neoliberal vigente, que levou a um aumento da desigualdade e piora das condições 

de trabalho. Aliado a isso, a diminuição do financiamento para programas sociais e 

reforma previdenciária contribuiu sobremaneira para o aumento do diagnóstico de 

doença mental, uma vez que os programas de tratamento passaram a prover 

apenas pessoas com doenças médicas ou psiquiátricas (HANSEN et al., 2014), 

aumentando a angústia social e contribuindo para o aumento das taxas de doença 

mental, abuso de substâncias e suicídio. É importante destacar este aspecto já que, 

nos últimos anos, o aumento no foco dos determinantes sociais da saúde levou a 

aceitação generalizada de que existem fortes associações entre pobreza e doença 

mental (ALLEN et al., 2014). A isto se soma o fato de que a hostilidade neoliberal 

à “dependência do bem-estar”, por exemplo, sente-se desconfortável ao lidar com 

regimes que diminuem a responsabilidade individual, seja por motivos ideológicos 

quanto aqueles relacionados a custo-benefício (ROSE, 1996). Não por acaso o 

desenvolvimento mais marcante na justiça criminal nos anos 70/80 na Grã-

Bretanha e nos EUA foi uma tendência para modelos de escolha racional do 

ofensor e abordagens punitivas/dissuasivas que enfatizavam os fundamentos 

morais e racionais da responsabilidade criminal (O’MALLEY, 1992). Nesse sentido, 

o livre arbítrio dos infratores foi a eles restituído, permitindo assim que eles próprios 

pudessem ser punidos. 

Embora variadas em todo o mundo, as respostas dos governos ao "problema 

das drogas" ainda enfatizam um compromisso de recuperar a racionalidade e a 
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responsabilidade. Essa forma de abordar o tema “abuso de drogas” foi fortemente 

mobilizado nos Estados Unidos, onde a Guerra contra as Drogas havia sido 

declarada no final da década de 1970, no intuito de trazer de volta o foco para a 

natureza livre do crime e para a torpeza moral dos infratores. O usuário de drogas, 

ou dependente químico, foi simplesmente apresentado como qualquer outro 

indivíduo, volicional e legalmente responsável, e tratado da mesma forma que 

criminosos comuns (O’MALLEY, 2002). A dependência química por certo persistiu, 

mas, longe de ser tratada como uma doença, evoluiu cada vez mais para uma 

condição moralmente corrupta provocada por um ato imoral (MATZA & MORGAN, 

1995). As medidas punitivas prevaleceram, nesse caso, sobre programas de 

tratamento de abuso de substâncias e orientação médica.  

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As ideologias neoliberais contribuem enormemente para o desenvolvimento 

e manutenção da angústia social. Ao encorajar o individualismo exacerbado, visto 

como uma característica moral desejável, reduz a ênfase na necessidade de 

conexão social para realização, condição esta agravada pelo fato de que para o 

modelo neoliberal a solicitação de ajuda, especialmente a financeiramente, é algo 

francamente desaprovado. Isso exalta a acusação da minoria que, com fé completa 

no livre mercado, alcança o desejável sucesso financeiro, sobre a maioria que, por 

não alcançar este patamar, são culpados de seus infortúnios, o que aumenta o 

estigma da pobreza. Eis o porquê das atitudes negativas, mesmo de parte do 

proletariado, com aqueles que recebem assistência governamental (HANSEN et 

al., 2014). O resultado de tudo isso é pobreza e encarceramento em massa, 

particularmente em populações financeiramente minoritárias, fato agravado pela 

propagação do racismo e ideologias neoliberais que justificaram a criação de uma 

população descartável, vista como criminosa e não disposta ao trabalho, segundo 

seus algozes (NKANSAH AMANKRA et al., 2013). Portanto, a política neoliberal, 

ao estimular o individualismo, ao mesmo tempo desestimulando os laços afetivos 

da comunidade e a ênfase na comunicação social, produz uma sociedade doente, 

o que resulta o aumento das taxas de transtornos mentais e suicídio, o que leva 
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consequentemente ao aumento no uso e abuso de drogas, na medida em que 

estas, legais ou ilícitas, se apresentam como um alívio a este sofrimento. 

De acordo com a teoria neoliberal, o estado deve eliminar quadros 

institucionais e políticos que levem à restrição das liberdades de mercado e do 

empreendedorismo, ao mesmo tempo em que deve necessariamente criar e 

preservar uma estrutura institucional adequada a tais ações. Dentre outras coisas, 

isso implica que setores como educação e saúde, historicamente não sujeitos às 

forças de mercado, mas que os impactam significativamente, devem 

necessariamente estar alinhados com essas lógicas (MARON & RUITENBERG, 

2018) e, com isso, discursos e atitudes. Por isso mesmo Harvey (2007) vai dizer 

que o neoliberalismo resulta não apenas em uma reforma institucional, mas 

também no ajuste da fala que o fundamenta. Portanto, a apropriação do discurso 

vai se traduzir na forma de ver e pensar seu objeto, neste caso mais 

especificamente o fenômeno da dependência química. Esta pode ser uma 

explicação do porque parte profissionais de saúde carecem da percepção das 

fragilidades e idiossincrasias que envolvem a dependência, no sentido da 

diversidade, na medida em que eles mesmos são moldados para a lógica neoliberal 

da padronização.  
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Leia e responda todas as questões de forma clara e objetiva. Para cada questão, assinale com um X 

apenas uma alternativa. 

 

1. Gênero:  Masculino   Feminino  Outros 

 

2. Cor:  Branca  Parda  Negra  Amarela Indígena 

 

3- Idade:  18 a 30 anos  30 a 50 anos  acima de 50 anos 

 

4- Origem:  Franca 

Outras cidades de São Paulo 

Outros estados do Sudeste 

Nordeste 

Norte 

Sul 

   

5- Estado civil:   Solteiro/a Casado/a Divorciado/a  Outros 

 

6- Formação: Curso/s de graduação: 

  Pós-graduação:  Nenhum Mestrado Doutorado  

Pós-doutorado 

  

7- Tempo de experiência docente:  1 a 5 anos     6 a 10 anos  acima de 10 anos 

  

8- Grande área de atuação:  Humanas   Saúde  Exatas 

 

9. Horas por semana dedicadas à docência:  1 a 5 h           5 a 10 h       mais que 10 h 
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10.  Considerando sua satisfação no trabalho, você está? 

Muito insatisfeito 

Insatisfeito 

Neutro 

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

 

11. Considerando todas suas atividades, quantas horas você trabalha por semana? 

 

 

Obrigado 
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ANEXO 2 
 

 

 

ESCALA DE JULGAMENTO CONSIDERANDO O ALCOOLISMO 

 

 
Comportamentos 

Discordo 
totalmente 

1 

 
 
2 

 
 
3 

Neutro 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Concordo 
totalmente 

7 
 

1) O alcoolismo é sinal de fraqueza 
de caráter. 

 

       

2) Alcoólatras não se importam com 
seus problemas. 

 

       

3) Alcoólatras são pessoas 
moralmente fracas. 

 

       

4) Alcoólatras carecem de força de 
vontade. 

 

       

5) Alcoólatras não querem parara de 
beber. 
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ANEXO 3 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE 

 Totalmente 
não 

responsável 
1 

 
 

2 

 
 

3 
 

 
 

4 

Completament
e 

responsável 
7 

1) O quanto você acha que o paciente é 
responsável pelo aparecimento/desenvolvimento 

desta condição médica. 
 

     

2) O alcoolismo é causado por problemas 
emocionais. 
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ANEXO 4 

 

 

ESCALA DE TOLERÂNCIA SOCIAL 

 

1. Numa escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a “desaprovo totalmente” e 5 “aprovo totalmente”, o 

quanto você aprova ou não, os seguintes comportamentos de OUTRAS PESSOAS: 

 

 
Comportamentos 

(1) 
Desaprovo 
Totalmente 

   (5) 
Aprovo 

Totalmente 

a) Fumar 
 

     

b) Consumir bebidas alcoólicas 
 

     

c) Jogos de azar 
 

     

d) Fumar maconha 
 

     

e) Usar cocaína 
 

     

f) Beber e dirigir 
 

     

g) Atividades sexuais sem preservativo 
 

     

 

 

2. Numa escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a “nada responsável” e 5 a “totalmente responsável”, 

o quanto você acha que o paciente é responsável pelo APARECIMENTO/EVOLUÇÃO dos 

seguintes problemas de saúde: 

 

 

 
Problemas de Saúde 

(1) 
Desaprovo 
Totalmente 

   (5) 
Aprovo 

Totalmente 

a) Diabetes 
 

     

b) Tabagismo 
 

     

c) Esquizofrenia 
 

     

d) Hanseníase 
 

     

e) Alcoolismo 
 

     

f) Obesidade 
 

     

g) Depressão 
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h) AIDS 
 

     

i) Dependência de maconha/cocaína 
 

     

 

 

3.Numa escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a “nada responsável” e 5 a “totalmente responsável”, o 

quanto você acha que o paciente é responsável pela SOLUÇÃO dos seguintes problemas de saúde: 

 

 
Problemas de Saúde 

(1) 
Desaprovo 
Totalmente 

   (5) 
Aprovo 

Totalmente 

a) Diabetes 
 

     

b) Tabagismo 
 

     

c) Esquizofrenia 
 

     

d) Hanseníase 
 

     

e) Alcoolismo 
 

     

f) Obesidade 
 

     

g) Depressão 
 

     

h) AIDS 
 

     

i) Dependência de maconha/cocaína 
 

     

 

Leia o seguinte caso: 

- José tem 45 anos de idade e sempre usa bebidas alcoólicas. No entanto, nos últimos meses 

José tem bebido muito mais do que habitualmente para atingir os mesmos efeitos que antes. 

Toda vez que ele tenta diminuir ou parar de beber, ele fica agitado, tem náuseas, tremores e 

suores frios, que são aliviados pela ingestão de mais álcool. Mesmo sabendo que o álcool é 

nocivo para a saúde, José não consegue parar de beber. Ele tem tido problemas em casa com 

sua esposa e filhos. Além   disso, seu patrão tem notado que ele tem sido bastante ausente no 

trabalho e a sua produção está bem inferior ao normal. 

 

4. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, 

o quanto você acredita que José: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Possui uma doença mental.         
1 

b) Os amigos e a família que sabem do 
problema dele possuem ideias negativas 

        
 
2 
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sobre ele. 
 

c) Os amigos e a família devem evitar ter 
contato com ele. 

 

        
3 

d) Ele pode ser perigoso ou cometer um 
ato violento contra outra pessoa 

 

        
4 

5. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, 

o quanto você acredita que José provoca as seguintes reações emocionais nas pessoas: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Desejo de ajudar 
 

        
5 

b) Simpatia 
 

        
6 

c) Carinho 
 

        
7 

d) Compaixão/Pena 
 

        
8 

e) Medo 
 

        
9 

f) Irritação 
 

        
10 

g) Vontade de se afastar 
 

        
11 

h) Indiferença 
 

        
12 

 

 

6. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, 

o quanto você acredita que o problema de José seja devido a: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Fraqueza de caráter.         
13 

b) Desequilíbrio químico no cérebro.         
14 

c) A maneira pela qual a pessoa foi 
criada e educada. 

 

        
15 

d) Situações estressantes na vida 
 

        
16 

e) Problema genético         
17 

f) Vontade de Deus 
 

        
18 
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7. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda totalmente”, 

o quanto você gostaria de: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Ser vizinho dessa pessoa 
 

        
19 

b) Começar uma conversa com esta 
pessoa 

 

        
20 

c) Ser amigo desta pessoa 
 

        
21 

d) Trabalhar com esta pessoa 
 

        
22 

e) Ter alguém da família casado com 
esta pessoa 

 

        
23 

 

 

8. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “totalmente desmotivado” e 7 a “totalmente 

motivado”, o quanto você gostaria de: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Tratar o problema dele 
 

        
24 

 

 

 

9. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “desacredito totalmente” e 7 a “acredito totalmente”, 

o quanto você acredita: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Na sua recuperação 
 

        
25 

b) Na sua adesão ao tratamento 
 

        
26 

Leia o seguinte caso: 
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- Marcos cheirou cocaína, pela primeira vez, em uma festa há um ano na companhia de amigos. 

Durante os últimos meses ele tem cheirado grandes quantidades por vez e tem perdido peso. Marcos 

tem gastado grande parte de suas economias para comprar cocaína. Quando seus amigos tentam falar 

com ele sobre as mudanças que tem apresentado, ele fica nervoso e tem reações explosivas. Além 

disso, também tem tido problemas na família. Marcos já tentou parar de cheirar cocaína algumas 

vezes, mas não obteve sucesso. Todas as vezes que tentou parar, se sentiu muito cansado e teve 

dificuldades para dormir, esses efeitos só foram aliviados quando ele usou mais cocaína. Marcos 

perdeu seu emprego há um mês devido às faltas constantes. 

 

10. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e   7 a “concorda totalmente”, 

o quanto você acredita que Marcos: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Possui uma doença mental 
 

        
1 

b) Os amigos e a família que sabem do 
problema dele possuem ideias negativas 

sobre ele 
 

        
 
2 

c) Os amigos e a família devem evitar ter 
contato com ele 

 

        
3 

d) Ele pode ser perigoso ou cometer um 
ato violento contra outra pessoa 

 

        
4 

 

11. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você acredita que Marcos provoca as seguintes reações emocionais nas 

pessoas: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Desejo de ajudar 
 

        
5 

b) Simpatia 
 

        
6 

c) Carinho 
 

        
7 

d) Compaixão/Pena 
 

        
8 

e) Medo 
 

        
9 

f) Irritação 
 

        
10 

g) Vontade de se afastar 
 

        
11 

h) Indiferença 
 

        
12 



62 
 

 

 

12. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você acredita que o problema de Marcos seja devido a: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Fraqueza de caráter 
 

        
13 

b) Desequilíbrio químico no cérebro 
 

        
14 

c) A maneira pela qual a pessoa foi 
criada e educada 

 

        
15 

d) Situações estressantes na vida 
 

        
16 

e) Problema genético 
 

        
17 

f) Vontade de Deus 
 

        
18 

 

 

13. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você gostaria de: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Ser vizinho dessa pessoa. 
 

        
19 

b) Começar uma conversa com esta 
pessoa. 

 

        
20 

c) Ser amigo desta pessoa. 
 

        
21 

d) Trabalhar com esta pessoa. 
 

        
22 

e) Ter alguém da família casado com 
esta pessoa. 

 

        
23 

 

 

 

14. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “totalmente desmotivado” e 7 a “totalmente 

motivado”, o quanto você gostaria de: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Tratar o problema dele.         
24 
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15. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “desacredito totalmente” e 7 a “acredito totalmente”, 

o quanto você acredita: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Na sua recuperação 
 

        
25 

b) Na sua adesão ao tratamento 
 

        
26 

 

 

Leia o seguinte caso: 

- Fabiano tem 25 anos e começou a fumar maconha na adolescência. Nos últimos meses, ele tem 

consumido muito mais do que de costume. Fabiano tem se mostrado ansioso e tem apresentado 

problemas de memória, atenção e concentração, sendo motivo de preocupação para sua família. Às 

vezes, quando está sob o efeito da maconha, se sente perdido em relação ao tempo e ao espaço. 

Além disso, seu patrão tem notado que ele tem sido bastante ausente no trabalho, está desmotivado 

e desinteressado e a sua produção está bem inferior ao normal. 

 

16. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “concordo totalmente” e 7 a “discordo totalmente”, 

o quanto você acredita que Fabiano: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Possui uma doença mental 
 

        
1 

b) Os amigos e a família que sabem do 
problema dele possuem ideias negativas 

sobre ele 
 

        
 
2 

c) Os amigos e a família devem evitar ter 
contato com ele 

 

        
3 

d) Ele pode ser perigoso ou cometer um 
ato violento contra outra pessoa 

 

        
4 

 

17. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você acredita que Fabiano provoca as seguintes reações emocionais nas 

pessoas: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Desejo de ajudar 
 

        
5 
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b) Simpatia 
 

        
6 

c) Carinho 
 

        
7 

d) Compaixão/Pena 
 

        
8 

e) Medo 
 

        
9 

f) Irritação 
 

        
10 

g) Vontade de se afastar 
 

        
11 

h) Indiferença 
 

        
12 

 

18. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você acredita que o problema de Fabiano seja devido a: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Fraqueza de caráter.         
13 

b) Desequilíbrio químico no cérebro         
14 

c) A maneira pela qual a pessoa foi 
criada e educada. 

 

        
15 

d) Situações estressantes na vida 
 

        
16 

e) Problema genético 
 

        
17 

f) Vontade de Deus 
 

        
18 

 

 

 

19. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “discorda totalmente” e 7   a “concorda 

totalmente”, o quanto você gostaria de: 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Ser vizinho dessa pessoa 
 

        
19 

b) Começar uma conversa com esta 
pessoa 

 

        
20 

c) Ser amigo desta pessoa 
 

        
21 

d) Trabalhar com esta pessoa 
 

        
22 
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e) Ter alguém da família casado com 
esta pessoa 

 

        
23 

 

 

20. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “totalmente desmotivado” e 7 a “totalmente 

motivado”, o quanto você gostaria de: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Tratar o problema dele 
 

        
24 

 

 

 

21. Numa escala de 1 a 7, onde 1 corresponde a “desacredito totalmente” e 7 a “acredito totalmente”, 

o quanto você acredita: 

 

           Discordo Totalmente           Nem concordo/Nem discordo          Concordo Totalmente 

 

Proposições 
 

1 2 3 4 5 6 7 N 

a) Na sua recuperação 
 

        
25 

b) Na sua adesão ao tratamento 
 

        
26 

 

 

 

Muito Obrigado. 
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ANEXO 5 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

  



67 
 

 

 

 

  



68 
 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do projeto: Uma análise sobre das percepções sobre a dependência de drogas em uma 

amostra de profissionais da educação superior na cidade de Franca/SP 

 

Pesquisadores: José Victor Dias Lourenço e Manoel Jorge Nobre 

Contatos:  mjnobre@gmail.com 

     josevictordias@yahoo.com.br 

     comep@facef.br 

 

O Sr. (a) ________________________________________________________, RG 

_______,  está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada Uma análise 

sobre das percepções sobre a dependência de drogas em uma amostra de profissionais da educação 

superior na cidade de Franca/SP. Neste estudo, pretendemos avaliar as crenças e atitudes de 

professores da rede de ensino superior de Franca, em relação à dependência de drogas.  

O motivo que nos leva a abordar o tema em questão é a hipótese de que o uso de álcool e 

outras drogas é um comportamento estigmatizado pelos profissionais de saúde, o que nos permite 

indagar como a dependência química, e por consequência o dependente, se apresenta os olhos 

daqueles que os formam, no presente caso os professores da educação superior.  

Sua participação consistirá em responder quatro questionários do tipo Likert (escala de 

pesquisa, representada por um conjunto de opções de resposta numéricas ou verbais, que visa analisar 

a opinião de determinada amostra populacional sobre um tema específico).  

Este estudo apresenta risco mínimo, que pode decorrer do incômodo gerado pela sua 

consideração particular sobre o tema em questão e a possível necessidade moral ou ética de adequar 

sua resposta à ética e moralidade vigentes. Em qualquer dos casos, serão garantidos o sigilo do seu 

nome e a privacidade dos dados coletados durante todas as fases da pesquisa.  

O sr. será adequadamente esclarecido em qualquer aspecto da pesquisa que desejar. 

Ressaltamos que sua participação é voluntária e sua recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade no âmbito pessoal ou Institucional.  

Portanto, para assegurar o entendimento das informações fornecidas, a qualidade da 

pesquisa, e a boa ética entre participante e pesquisador, o participante declara: 

mailto:mjnobre@gmail.com
mailto:josevictordias@yahoo.com.br
mailto:comep@facef.br
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1. Seguir as boas práticas de saúde implementadas, incluindo a utilização de máscaras e higienização 

das mãos, durante sua participação na pesquisa. 

2. Ter sido adequadamente esclarecido a respeito do projeto de pesquisa do qual se dispõe a tomar 

parte como voluntário, respondendo de forma sigilosa à entrevista e aos questionários, conforme 

solicitado. 

3. Que foi informado que o projeto visa avaliar as crenças e atitudes de professores da rede de ensino 

superior de Franca, em relação à dependência de drogas. 

4. Que foi informado que sua inclusão na pesquisa se deu em função de estar alocado na amostra de 

interesse. 

5. Que foi informado que sua inclusão na pesquisa não prevê qualquer ressarcimento, seja ele de 

caráter financeiro ou de outra natureza. 

6. Que foi informado que sua participação não lhe acarreta maior risco ou dano pessoal. 

7. Que entende que sua não concordância na participação da pesquisa não lhe acarretará prejuízos de 

qualquer espécie, assim como lhe é facultada a desistência da pesquisa a qualquer momento. 

8. Que está ciente de que serão tomadas todas as medidas relacionadas a privacidade e 

confidencialidade das informações prestadas. 

9. Que está ciente que tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause 

constrangimento. 

10. Que está ciente que os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada, que seu 

nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem sua permissão, e que os dados 

e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 3 anos, após o que serão destruídos. 

11. Que está ciente que esse termo de consentimento se encontra impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e outra lhe será entregue. 

12. Que em caso de dúvidas poderei contactar os pesquisadores responsáveis Manoel Jorge Nobre 

(16-981340059), e/ou José Vítor Dias Lourenço (16-999887956). 

13. Que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

Franca, _____ de __________________ 20___. 

 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Participante ou representante legal   Investigador responsável 

 


