




2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 
 Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Geraldo Alves

Edição de Arte: Lorena Prestes 
Revisão: Os Autores 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).  

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva 
dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos 
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 



 

 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando José Guedes da Silva Júnior – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 

Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
 



 

 

Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Claúdia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas -Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Profª Ma. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
E724 A educação como diálogo intercultural e sua relação com as políticas 

públicas 2 [recurso eletrônico] / Organizador Willian Douglas 
Guilherme. – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 

 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-86002-57-7 
DOI 10.22533/at.ed.577201903 

 
 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 

3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. 
 CDD 370.710981 
  

Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422 
Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná - Brasil 
www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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USO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 
HABILIDADES SOCIAIS, COMPORTAMENTOS 

E CONTEXTOS PARA UNIVERSITÁRIOS (QHC-
UNIVERSITÁRIOS)

CAPÍTULO 10
doi

Sérgio Caetano da Silva Junior 
 Universidade Estadual Paulista UNESP/Pós-

graduação em Educação/Marília-SP 

Sandra Regina Gimeniz-Paschoal 
Universidade Estadual Paulista UNESP/Pós-
graduação em Educação e Departamento de 

Fonoaudiologia/Marília-SP
E-mail para contato: falecom@sergiosilva.net 

RESUMO: Considerando que universitários 
têm enfrentado ao menos um tipo de transtorno 
mental, investigar o nível de Habilidades 
Sociais nas interações frente a diferentes 
interlocutores e variáveis do contexto 
universitário se faz primordial. Este é o objetivo 
do Questionário de Avaliação de Habilidades 
Sociais, Comportamentos e Contextos para 
Universitários (QHC-Universitários), porém, 
não se tem informações sobre sua utilização. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar 
o uso do referido questionário. Foi realizado 
levantamento nas bases de dados do Portal 
de Periódicos da CAPES, no ERIC, Google 
Acadêmico, PubMed e na EDS. As referências 
cruzadas foram agrupadas suscitando um total 
de 14 trabalhos publicados. Verificou-se, após 
tabulados, que os resultados encontrados na 
pesquisa destas bases (n=38) se referiam a 13 

publicações no total. Destas, seis artigos, três 
teses de mestrado, duas teses de doutorado, 
um registro de anais de evento e um livro que se 
refere ao manual de aplicação do próprio teste. 
Concluiu-se que o uso do QHC-Universitários 
ainda é escasso e que novos estudos com 
esta ferramenta são necessários, o que poderá 
favorecer o desenvolvimento de ações mais 
efetivas e direcionadas no processo educativo-
formativo dos estudantes universitários.
PALAVRAS-CHAVE: estudante universitário, 
habilidades sociais, saúde mental.

1 |  INTRODUÇÃO

No Brasil, 58% dos estudantes 
universitários enfrentam pelo menos um tipo de 
transtorno mental, neste estudo, tal prevalência 
(69%) se intensifica em indivíduos do sexo 
feminino (NEVES; DALGALARRONDO, 
2007), sendo assim, cursos mais procurados 
por esta população (psicologia, pedagogia, 
fonoaudiologia, enfermagem e etc.) têm 
proporcionalmente estas métricas ainda mais 
majoradas. Silva e Costa (2015) registraram 
prevalência de transtornos mentais em 88% 
das estudantes de psicologia e fisioterapia. 
A saúde mental do universitário vem sido 
historicamente associada às variáveis como 
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morar [ou não] sozinho ou com familiares, a natureza da atividade prevista no curso, 
o momento do curso, o sexo e o repertório de habilidades sociais (BOLSONI-SILVA; 
LOUREIRO, 2016). 

Dentre os testes psicológicos avaliados e tidos como favoráveis pelo Sistema de 
Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), sistema desenvolvido pelo Conselho 
Federal de Psicologia com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-científica de 
instrumentos psicológicos (CFP, 2019), o teste psicológico QHC-Universitários foi 
o único instrumento encontrado tido como favorável desenvolvido especificamente 
para universitários. Atendendo as normas da Resolução nº 9 de (CFP, 2018) que 
estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício 
profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o Satepsi, o teste foi aprovado 
em 2013 e tem sua validade estimada até 2033, com normatização prevista até 2028 
para revalidação. 

No Brasil, três instrumentos mensuram o repertório de habilidades sociais 
de universitários a partir do autorrelato: o Inventário de Habilidades Sociais (IHS-
Del Prette) (BANDEIRA et al., 2000), a Escala de Avaliação de Vida Acadêmica 
(VENDRAMINI et al., 2004) e a Escala de Assertividade Rathus (PASQUALI; 
GOUVEIA, 1990). 

Destes três, apenas o IHS-Del Prette possui validação do Satepsi. Ponderando-
se as particularidades desses instrumentos, verifica-se que tanto IHS-Del Prette 
como a Escala de Assertividade Rathus avaliam o constructo habilidades sociais, 
mas não têm por desígnio avaliar variáveis antecedentes e consequentes da 
relação da saúde mental de universitários e seus diferentes interlocutores. A Escala 
de Avaliação de Vida Acadêmica é apta para avaliar a vida na universidade, mas 
não possui como enfoque o repertório de HS. Por estes e outros motivos o “QHC-
Universitários atende plenamente aos critérios psicométricos quanto aos estudos de 
fidedignidade, validade de construto e validade concorrente, e parcialmente quanto 
à validade convergente” (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2016), tratando-se de um 
instrumento que se dedica à mensuração das HS nas interações frente a diferentes 
interlocutores e variáveis do contexto universitário. 

Considerando que universitários têm enfrentado ao menos um tipo de transtorno 
mental, investigar o nível de Habilidades Sociais nas interações frente a diferentes 
interlocutores e variáveis do contexto universitário se faz primordial. Este é o objetivo 
do Questionário de Avaliação de Habilidades Sociais, Comportamentos e Contextos 
para Universitários (QHC-Universitários), que avalia habilidades sociais e é composto 
por questões que se referem à forma como o participante se comporta em relação a 
diversos interlocutores e contextos em estudos com esta população. Porém, não se 
tem informações sobre sua utilização. 

O objetivo deste trabalho foi investigar o uso do Questionário de Avaliação 
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de Habilidades Sociais, Comportamentos e Contextos para Universitários (QHC-
Universitários).

2 |  METODOLOGIA 

Por meio da Rede Privada Virtual (VPN) da Universidade “Júlio Mesquita Filho”, 
a pesquisa foi realizada com o descritor entre aspas “Questionário de Avaliação de 
Habilidades Sociais, Comportamentos e Contextos para Universitários” nas bases 
de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), no Institute of Education Sciences (ERIC), Google 
Acadêmico, Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (PubMed) e na 
EBSCO Discovery Service (EDS). Nenhum filtro de resultado ou outro descritor foi 
utilizado. Os resultados obtidos nas bases citadas foram tabulados e comparados no 
intuito de descartar resultados em duplicidade na mesma ou nas outras plataformas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sete resultados foram encontrados no Portal de CAPES, nenhum encontrado 
nas bases do ERIC e PubMed, 12 resultados encontrados na EDS e 18 resultados 
no Google Acadêmico. Após inventariados, os resultados encontrados na pesquisa 
destas quatro bases (n=38) se referiam a 13 publicações no total. Destas, seis 
artigos, três teses de mestrado, duas teses de doutorado, um registro de anais de 
evento e um livro que se refere ao manual de aplicação do próprio teste. Entre os 
artigos, notou-se a publicação em periódicos com Qualis A1 concentrada nos anos 
de 2014, 2016 e 2017 de três autores em comum.

Dentre as teses localizadas, encontra-se a tese de doutorado “Desempenho 
acadêmico de universitários, variáveis preditoras: habilidades sociais, saúde mental, 
características sociodemográficas e escolares”, da qual autora do teste é supervisora 
e uma tese de doutorado intitulada “Habilidades sociais e comportamento do motorista 
entre universitárias usuárias e não usuárias de bebida alcoólica” da qual a autora do 
teste é membro da mesa examinadora. 
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Quadro 1 - Produção acadêmica com utilização do QHC-Universitários.
Fonte: Próprio autor

O QHC-Universitários tem sua possível utilização no contexto clínico-terapêutico, 
porém não foram encontradas nestas bases relatos de uso neste contexto.

Estudos anteriores indicam que estudantes com depressão apresentam 
importante déficit de Habilidades Sociais (BOLSONI-SILVA et al., 2016), possuem 
menor adaptação à faculdade (SOARES; DEL PRETTE, 2015), maior rejeição entre 
pares (BARTHOLOMEU; CRISTINA; FRANCISCO, 2011), o contexto acadêmico pode 
ser fator determinante para o fracasso escolar (ALMEIDA; SOARES; FERREIRA, 
2002), estudantes estressados possuem maior propensão à alimentação não 
saudável (PAPALIA; VERCESI, 2013, p. 456). 

Mundialmente, o abuso de álcool, por exemplo, toma proporções epidemiológicas: 
70% dos estudantes dos estudantes universitários admitiram ter “ficado embriagado 
o ano passado” (APA, 2014). 

A aplicação de técnicas para o desenvolvimento de habilidades pessoais além 
dos conteúdos disciplinares são mundialmente sugeridas (OMS, 2004) bem como 
o Treinamento de Habilidades Sociais já foram usados com sucesso no sistema 
formal de ensino em outros países (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999, p. 173) 
tais práticas, subsidiadas por informações aferidas pelo QHC-Universitários, podem 
contribuir significantemente para a formação integral do estudante.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo se tratando de um instrumento validado e indicado para a população 
universitária, concluiu-se que o número de estudos encontrados utilizando o 
Questionário de Avaliação de Habilidades Sociais, Comportamentos e Contextos 
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para Universitários (QHC-Universitários) está muito aquém das possibilidades de 
aplicação deste instrumento. Novos estudos com esta ferramenta são necessários, 
o que poderá favorecer o desenvolvimento de ações mais efetivas e direcionadas no 
processo educativo-formativo dos estudantes universitários e, consequentemente, 
elevar o nível de saúde mental, inteligência emocional e habilidades sociais dos 
futuros profissionais em formação.
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