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APRESENTAÇÃO

A coletânea Consciência e Atividade: Categorias Fundamentais da Psicologia, reúne 
em seu primeiro volume, dezessete artigos que abordam diversas temáticas no que diz 
respeito às questões fundamentais da Psicologia na contemporaneidade.

Elencam como categorias fundamentais do pensamento Psicológico, os conceitos de 
Consciência e Atividade Humana quer seja através de seus comportamentos observáveis, 
quer seja pela atividade cognitiva.

Fundada nas bases do pensamento cartesiano e pelo empirismo a Psicologia 
continua ainda hoje com grande ascensão no que diz respeito aos atos humanos.

Pesquisas notórias nos diversos avatares da psicoterapia, na avalição 
neuropsicológica, nos estudos das relações interpessoais na sociedade como um todo são 
reunidas aqui para fazer avançar ainda mais o campo psicológico.

Desejo uma excelente leitura dos artigos que se seguem.

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo 
identificar como o estresse se manifesta em 
professores do Ensino Médio da rede estadual 
de São Paulo e como eles lidam com essas 
condições de acordo com seu sentido pessoal. 
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
por telefone com 15 professores de escolas 
estaduais do interior de São Paulo e os dados 
foram analisados por meio da análise de conteúdo 
de L. Bardin. Os resultados foram divididos em 
algumas categorias de assuntos e alguns trechos 
das respostas foram mostrados para valorizar 
as falas dos entrevistados, de acordo com as 
suas próprias palavras e sua visão de mundo. 
Foram identificados diversos estressores como 
atritos com a gestão, problemas com as famílias 
dos alunos, desvalorização da profissão pela 
sociedade, falta de apoio, conflitos com alunos, 
má implementação da progressão continuada 
e uso intenso de medicamentos, porém a 
forma como cada professor lida com os seus 
estressores é diretamente relacionada ao seu 
sentido próprio e suas experiências pessoais. É 

necessário aumentar o número de pesquisas na 
área da saúde dos professores, principalmente 
estudos qualitativos, para que projetos de 
suporte a eles sejam criados e implementados 
com ciência das características particulares das 
relações ocupacionais vividas, tornando mais 
incisiva a efetividade da ação. 
PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Saúde mental; 
Professores.

MANIFESTATIONS AND SENSES ABOUT 
TEACHING STRESS: QUALITATIVE 
STUDY WITH STATE TEACHERS IN 

INLAND OF SÃO PAULO  
ABSTRACT: This study had as objective identify 
how the stress manifests in High school teachers 
of the public school of São Paulo and how 
they deal with this conditions according to their 
personal sense. It were made semi-structured 
interviews by phone with 15 state schoolteachers 
of interior cities of São Paulo and the collected 
data was analyzed using the L. Bardin content 
analysis. The results were divided in some 
subject’s categories and some parts of the 
answers were shown to valorize the interviewee 
lines, according to their own world vision. It was 
identified lots of stressors like conflicts with 
the management, problems with the student’s 
families, society devaluation, lack of support, 
conflicts with students, bad implementation of 
the “continued progression” and intense use of 
medicaments, but the way that each teacher deal 
with his stressors is directly related with your own 
sense and personal experiences. It is necessary 
to increase the number of researches in the study 
area of teachers health, mainly qualitative studies, 
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to create support projects for them and implemented with the knowledge of the particular 
characteristics in the occupational relations lived, making more incisive the action’s affect.     
KEYWORDS: Stress; Mental health; Teachers.

1 |  INTRODUÇÃO
A presente pesquisa buscou entender como um professor de escola estadual que 

considera que sofre com estresse ocupacional se sente com relação a essa condição no 
seu trabalho, como ele lida com isso em seu dia a dia e quais são os efeitos em seu 
trabalho docente, ou seja: Quais os efeitos do estresse ocupacional do professor em seu 
trabalho docente? Há uma carência de pesquisas qualitativas sobre o tema de estresse 
nos professores, se limitando a maioria delas a aplicação de um questionário a respeito. 
A pesquisa qualitativa auxilia na compreensão mais humana e particular dessa condição 
prejudicial em termos psicológicos e físicos, além disso dar voz aos professores para eles 
mostrarem o que sentem e como interpretam a sua condição corresponde a uma fonte 
muito rica de informações sobre o sentido atribuído ao sofrimento laboral.

As escolas públicas estaduais de São Paulo são a base da educação do estado e os 
professores são uma parte, se não a parte, mais importante deste processo de construção 
intelectual dos alunos. A saúde mental dos educadores nessa área é primordialmente 
relevante para a educação adequada das crianças e adolescentes submetidos a esse 
sistema, porém o trabalho de professor possui um altíssimo índice de estresse por conta 
das sobrecargas emocionais constantes. Além disso o Brasil é um dos países que menos 
valoriza o professor no mundo (VARKEY FOUNDATION, 2018), colaborando com a 
incidência cada vez maior de estresse entre eles. 

Este estudo teve como objetivo identificar como o estresse se manifesta em 
professores de escolas estaduais de São Paulo e como eles lidam com essa condição, 
analisando os fatores que, de acordo com eles, colaboram para tal. A relação entre os 
sentidos atribuídos pelo professor a esse estresse, as suas experiências pessoais e visões 
de mundo foram consideradas e utilizadas como base para a análise, juntamente com 
outras pesquisas da área.

2 |  REFERENCIAL TEÓRICO
O trabalho se constitui como uma referência para definir um aspecto de segurança 

e identidade, para a pessoa dentro de uma sociedade que valoriza a produção do 
trabalhador (BERGER, LUCKMANN; 1985). Entretanto acaba sendo o ambiente no qual 
ocorre maior número de experiências estressoras. Experiências estressoras se definem 
como a capacidade de mobilização psicológica para providenciar a melhor resposta a uma 
determinada condição, tem o objetivo de preservar o indivíduo de quaisquer fatores que 
possam ser perigosos ou nocivos à sua integridade, de acordo com Hans Seyle, autor de 
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um dos primeiros estudos e definições do estresse. Para melhor compreender as relações 
entre o social e o sentido pessoal atribuído aos eventos, o presente estudo valeu-se da 
teoria de Lev Vigotski.

Vigotski (2001) em seus estudos sobre as relações entre o pensamento e palavra, 
classifica a linguagem em três possibilidades: linguagem egocêntrica, linguagem interior 
e linguagem falada (p.395). Sabendo que o pensamento e a linguagem são processos 
com extrema ligação entre si e esse vínculo vai se estabelecendo, se aperfeiçoando e 
se modificando no decorrer da vida, é de extrema importância levar em consideração as 
condições nas quais os professores são submetidos que justificam o estabelecimento de 
certa relação com o conceito da presente pesquisa, ou seja, a influência do ambiente nas 
suas manifestações do estresse em seu ofício. Além desse fator, é evidente a necessidade 
de compreender a história do docente para que a sua linguagem falada seja analisada em 
relação à sua compreensão a respeito do sentido de seu trabalho.

O alcance da presente pesquisa se vale da linguagem falada, e por isso entender 
a dinâmica entre essa e a linguagem interna é essencial para fundamentar teoricamente a 
análise das entrevistas. Dessa forma, duas peculiaridades que constroem a originalidade 
do aspecto semântico da linguagem interior serão abordadas: o sentido e a influência do 
sentido. A primeira se define como a soma de todos os fenômenos psicológicos despertados 
em nossa consciência (p. 465), sendo único, dinâmico e fluido para cada indivíduo. Antes de 
tudo, sentido real de uma palavra é inconstante e sempre dependente do contexto no qual 
está inserido e por isso correlacionar o significado e o sentido representa um desafio ao 
passo que a linguagem pode ser determinada precisamente se considerada singularmente, 
problema já abordado por Paulham (p.465), por conta disso o  A segunda peculiaridade se 
define como o comportamento do sentido frente a novas relações estabelecidas e novos 
sentidos abstraídos que se mesclam e se aprofundam, podendo formar uma unidade 
semântica geral (p.469). Dentro desse contexto, qualquer mescla de sentido trazida pelo 
professor será considerada como um sentido por si só a partir do momento que o sujeito 
se relaciona com o meio. Apesar disso, a dificuldade de determinação é evidente e por 
isso a restrição a apenas a palavra ‘’estresse’’ configura a limitação do presente estudo, 
porém o pensamento que é estimulado por conta dessa palavra é amplamente rico (p. 481) 
e será a real fonte de dados. Vigotski afirma que todas as peculiaridades da linguagem 
interior, submetidas às limitações da língua, à natureza e a todas as tendências para a sua 
expressão além da própria prevalência de sentido sobre o significado (p.473), podem ser 
observadas na linguagem exterior, sendo portanto, perceptíveis por meio de uma entrevista 
e sendo bastante ricas em conteúdo.

Vigotski, com a análise de Paulham, afirma que na linguagem falada o sujeito 
caminha do elemento mais estável e constante do sentido, ou seja, o significado, para a 
maior fluidez e instabilidade, o sentido; já na linguagem interior predomina o contrário, o 
sentido sobre o significado (p. 467). Por conta dessa relação, é extremamente relevante 
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abordar todas as respostas dos professores como conjuntas no estabelecimento do próprio 
sentido sobre o estresse visto que todo o contexto que envolve aquilo se apresenta como 
uma base para entender melhor experimentalmente como se manifesta essa relação do 
conceito de estresse com as vivências particulares daquele professor. O objetivo é unir 
as linguagens faladas com seus respectivos contextos para determinar uma parcela da 
linguagem interior que remete ao estresse no trabalho da docência. 

As condições às quais os professores são submetidos em seu trabalho são 
extremas, exigindo muito de suas condições físicas, podendo provocar um altíssimo índice 
de estresse (VEDOVATO; MONTEIRO, 2008). As más condições psíquicas são o principal 
motivo de afastamentos dos professores. A prevalência de transtornos psíquicos menores 
também é maior entre eles quando comparados a outros grupos (GASPARINI; BARRETO; 
ASSUNÇÃO, 2005), tornando preocupante a condição a que os professores são submetidos. 
Isso torna relevante o estudo do estresse em professores, pois é algo que cresceu a partir 
dos anos 2000 (SILVEIRA et al., 2014) e parece estar em níveis preocupantes conforme 
mais pesquisadores realizam estudos nessa área (PEREIRA et al., 2014).

Para entender o discurso do outro, nunca é necessário entender apenas algumas 
palavras; precisamos entender o seu pensamento. Mas é incompleta a compreensão 
do pensamento do interlocutor sem a compreensão do motivo que levou a emiti-lo. De 
qualquer maneira, na análise psicológica de qualquer enunciado só chega ao fim quando 
descobrimos esse plano interior último e mais encoberto do pensamento verbal: a sua 
motivação (VIGOTSKI, 2001, p. 481) e assim, para se entender de forma adequada e 
incisiva o discurso do professor, é necessário saber como ele percebe o seu trabalho 
e quais as particularidades que o fazem continuar trabalhando e se motivando mesmo 
submetido a essas condições, muitas vezes, precárias em sua função laboral.

Entrevistar os professores é uma boa fonte de informações sobre as condições de 
sua saúde psíquica no ofício e sobre o sentimento particular que esse professor tem com 
relação às consequências do estresse em seu corpo, de acordo com a sua visão de mundo. 
A docência é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho como profissão 
de suma importância para a sociedade e seu desenvolvimento (OIT & UNESCO, 1984). 
Isso faz com que a saúde dos trabalhadores da educação seja um fator que merece uma 
atenção especial, pois deve-se sempre visar a qualidade do trabalho, a defesa da vida e a 
saúde do trabalhador para que ele possa desempenhar um bom papel como contribuinte 
para a sociedade sem ser prejudicado pelas condições a que é submetido em seu ofício 
(LACAZ, 2000). Essa pesquisa tem o intuito de ampliar a reflexão sobre a importância e o 
impacto de tais condições de trabalho na saúde dos professores.

3 |  METODOLOGIA
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 15 professores da rede pública 
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estadual do interior de São Paulo. A escolha deste instrumento se deve ao fato de ser 
mais aberto para a expressão do entrevistado, procurando ampliar seu papel na pesquisa 
e mantendo uma postura de participação no processo de interação, além disso permite 
uma compreensão mais incisiva sobre aquela realidade particular, sendo que a inserção 
do indivíduo em certo contexto depende da formação dos seus significados e sentidos, 
construindo e determinando suas ações com base neles (BELEI, 2008).

As respostas foram analisadas por meio da análise de conteúdo de L. Bardin (2004 
p.95) que consiste em leituras flutuantes que permitem o contato com o material e o 
estabelecimento de impressões sobre o fenômeno estudado; preparação do material, com 
o posterior desmembramento das entrevistas por temas, já submetidos a outras análises 
mais rigorosas pelas bibliografias correspondentes; e o reagrupamento das respostas 
conforme o tema e a questão perguntada. 

Utilizando desse método, as entrevistas foram transcritas por completo, separadas 
por meio da leitura flutuante, em temas abordados pelo professor, de acordo com as 
perguntas realizadas e devidamente organizadas para uma análise mais aprofundada. 
Para tanto, foi realizada uma interlocução de cada tema com constructos teóricos já 
consolidados por diversos autores, de modo a buscar compreender a partir da linguagem 
falada dos docentes, o que seria possível perceber a respeito de sua linguagem interior.

Após essa análise os dados analisados foram reagrupados e a partir de cada 
entrevista foi elaborada uma análise específica, obtendo-se os principais elementos do 
discurso de cada educador. Posteriormente foram organizados os temas mais frequentes, 
comparando-se os discursos dos diversos professores entrevistados. Assim, os elementos 
comuns foram analisados com maior profundidade.

Devido à necessidade de isolamento social por conta da epidemia do COVID-19, 
as entrevistas foram realizadas por meio de uma ligação pelo celular e foram gravadas 
para serem analisadas posteriormente, como previa o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Esse documento juntamente com a carta de informação sobre a pesquisa foi 
assinado por todos os participantes antes da realização da coleta de dados.

4 |  RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados das entrevistas foram bem extensos e específicos para cada 

professor, por conta disso foram divididos em categorias para se poder analisar de forma 
mais precisa. Algumas falas dos professores na entrevista foram utilizadas para mostrar a 
sua visão sobre tema e evitar que a análise se distancie do que o professor citou, ou seja, 
sendo mais incisivo na forma como foi abordada pelo mesmo, considerando a sua visão de 
mundo por meio das suas próprias palavras. 

Conforme relatado nas entrevistas, para alguns professores, um dos grandes 
motivos do desgaste no trabalho e estresse é o alto índice de questões sociais que os 
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alunos estão envolvidos e que os docentes têm que lidar, como indica o relato abaixo: 

“As coisas foram acontecendo de uma certa maneira que a sociedade foi 
mudando; antes tinha uma família padrão, que tinha uma estrutura, que 
mandava a criança para a escola com uma educação básica e hoje em função 
do pai e mãe trabalhar fora, não existe mais essa família padrão, então tudo 
isso fez com que a escola fosse um centro de se agregar problemas sociais 
né. Eu considero que nós não temos tempo e nem respaldo para isso. ”

A família é um grupo social que representa muito a época e as condições nas quais 
a sociedade se apresenta por conta da sua mudança constante como forma, definição e 
estrutura, apesar de ainda se manterem alguns aspectos geracionais (WAGNER, 2014). A 
concepção de família tradicional do passado, citada por alguns professores, correspondia 
a uma conjugalidade pautada em uma assimetria de valores e deveres entre o homem e a 
mulher, sendo que ele era o provedor da casa e ela era a dona de casa e responsável pela 
educação moral dos filhos (TORRES, 2004). Essa ideia mais antiga de funções familiares 
ainda está presente no discurso de alguns professores entrevistados e o conflito entre essa 
ideia e a realidade mostrou provocar sofrimento entre alguns docentes. Um dos professores 
afirmou:  

“Eu digo desvalorização [do professor] por não colocar normas que a escola 
é feita para um ambiente de estudo e não para um, vamos colocar assim, um 
crechão, porque a nossa função hoje parece que é somente estar na escola 
para fazer com que o aluno somente cumpra o horário. Ele tem que cumprir 
aquele horário e a gente tem que tomar conta independente do que ele vai 
fazer ou deixar de fazer. Então eu acho que assim, esqueceram muito a função 
do professor que ele tem a função de ensinar e não de cuidar, dar educação 
e fica ali dando moral, lição de moral em aluno. Essa parte de ensinar e dar 
educação eu acho que é pai que deveria dar. ”

Charlot (2008) considera que o professor, dentre as várias funções que já possuía 
antes, atualmente é um profissional que deve resolver problemas (“faça o que fizer, mas 
resolva aquele problema”). O “crechão” citado pelo professor é uma consequência de uma 
falta de preparo dos professores com relação a essa nova concepção social que a escola 
possui devido à ausência de suporte do estado para preparar o professor para saber lidar 
com as questões sociais advindas dos alunos. A escola deve elaborar um projeto adaptativo 
pedagógico (p. 20) levando em conta as características particulares da comunidade e a 
cultura local na qual a escola está inserida, para poder criar uma relação mais estreita com 
o entorno e consequentemente com os alunos que, em um ambiente escolar mais adaptado 
e preparado para as suas concepções geracionais mais recentes, possam ter o maior nível 
de otimização do aprendizado e acolhimento institucional, conforme aponta a professora:

“[...] Aqueles que apresentam ali algum problema que talvez seja mais um 
problema social, a escola quer que a gente abrace tudo, problema social, 
abraça tudo, mas a gente não tem respaldo nenhum. A gente não tem 
condições nem formação adequada para ser um assistente social [...]. O que 
a gente pode fazer a gente faz, mas ele está abraçando tantos problemas 
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sociais, mas ao mesmo tempo a gente não tem autonomia nenhuma. ”

O trabalho docente, por ser um ofício de contato interpessoal muito intenso, acaba 
por absorver muitas questões sociais advindas dos alunos (PENNA, 2007). Pimenta (2005) 
traz uma discussão clara sobre a função de professor considerando as questões sociais 
que tem contato, que é a de responder tais demandas como um profissional reflexivo a 
partir do coletivo de reflexão que deve ser a escola (p. 8). A autora afirma que a educação 
reproduz a sociedade como é e por isso o professor possui a necessidade de ser autônomo 
e capaz de lidar com tais demandas sociais advindas dos alunos de maneira reflexiva e 
crítica, não sendo apenas um reprodutor de ideias e burocracias institucionais (p. 4). A 
escola, como rede de reprodução da sociedade na qual está inserida, e a sociedade como 
sendo plural em demandas por auxílio, precisam da reflexão coletiva e dialética como base 
para concretização de uma estrutura de apoio para os alunos e suas questões, ou seja, 
a escola afetando a sociedade e a sociedade afetando a escola. Em um âmbito maior, a 
instituição escolar pode até mesmo ser determinante socialmente para a comunidade em 
que está inserida, sendo interpretativa, reflexiva e atuante no entorno. Essa concepção 
institucional não é presente na escola da professora entrevistada, e a falta de orientação e 
enrijecimento institucional como uma rede de proteção provocam o despreparo da escola 
para lidar com essas questões sociais advindas dos estudantes e um consequente estresse 
nos professores por terem que, de alguma forma, lidar com essas questões diretamente em 
sala de aula, sem ter esse preparo como suporte.    

“[O desrespeito] Vem das famílias dos alunos, porque os alunos só reproduzem 
na escola o que trazem de casa. E muitas vezes a gente vê e convive com 
várias escolas aonde passei que o cenário é o mesmo, os personagens 
também são os mesmos, os mesmos problemas que a gente encontra [...]. Ás 
vezes a gente encontra pais que são mais difíceis de lidar do que o próprio 
aluno. ”

A questão abordada pela professora representa um estresse em razão da 
desconsideração do seu trabalho por parte das famílias dos alunos. Pierre Bordieu (2003) 
aborda o conceito “habitus” para enfatizar a dimensão de um aprendizado passado e 
justificar a disposição estável que o sujeito opera (p.14), ou seja, um modus operante. Desse 
modo, o autor afirma que “o habitus adquirido na família está no princípio da estruturação 
das experiências escolares” (p. 80), que por fim forma as próprias relações que são 
estabelecidas na escola. O modo como uma família se constrói e se relaciona é determinante 
para o habitus dos seus integrantes e principalmente dos filhos. O desenvolvimento desse 
conceito em um meio, de acordo com Bordieu, estrutura as suas ações, interpretações, 
reações e disposições individuais nas suas relações; ou seja, o comportamento expresso 
por um aluno em sala de aula remete a uma trajetória já vivenciada em casa pelo mesmo, 
que determina as relações interpessoais dele com os outros alunos e professores. O cenário 
vivido pela professora mostra uma relação entre os pais e os alunos em termos de maus 
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comportamentos e infelizmente uma constância disso nas escolas que ela teve contato.  

“O administrador não vê o professor como um investimento, um investimento 
na formação de um futuro cidadão. É uma pena isso. É visto como despesa. 
[...]. E essa visão termina que é bem passada né, para o cidadão, para o pai. 
[...]. Para os pais, o professor também não é um investimento na educação 
dos filhos, com o processo de formação dos filhos. São poucos os pais que 
são conscientes que sabem que o professor que está ali é um investimento 
para a educação dele. ”

O habitus de Pierre Bourdieu não se configura apenas no âmbito familiar, mas 
também no âmbito social, influenciando o comportamento em virtude da sua classe na 
sociedade (p. 82). Dessa forma, certos conceitos sobre relações dentro de instituições, 
como a escola, podem ser generalizados pelos pais e passados para os filhos da mesma 
forma. Um exemplo disso é a visão abordada pela professora no trecho da entrevista: a 
concepção do professor como um profissional que tem como função a construção de novas 
ideias e aprendizados e consequentemente desenvolvendo o jovem intelectualmente é 
pouco difundida em contraste com concepções negativas de que eles não são bons, ou 
não executam o seu trabalho de forma adequada, sendo apenas vistos como alguém para 
olhar os filhos ou uma despesa para o Estado. A influência dessa concepção na saúde 
mental dos professores é crítica no sentido de se sentir desvalorizado e tendo a sua função 
como docente descaracterizada, facilitando a ocorrência de estresse durante a realização 
do seu ofício. 

Um outro tema abordado por uma professora e que se mostra de extrema importância 
para a saúde mental dos professores no contexto escolar é sobre as competências sócio 
emocionais. A competência social se define como reflexo da efetividade do desempenho 
das habilidades sociais aplicadas em uma situação do dia a dia que envolve a necessidade 
de articulação de ações em função do contexto, das emoções e dos valores pessoais do 
indivíduo (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). 

“Hoje está muito em voga aquelas competências sócio emocionais, só que 
o professor não está preparado, ele não teve formação para conseguir 
desenvolver nos seus alunos. Então eu acho que nós, professores, devemos 
estudar mais esses aspectos, entender melhor para conseguir trabalhar com 
os alunos isso e melhorar como um todo o clima escolar. ”

A necessidade de saber lidar com essas relações por meio dessas competências 
é determinante para o desenvolvimento de um ambiente mais saudável e otimizado pois 
diminui os conflitos interpessoais, valoriza mais a escola e valoriza mais os próprios 
professores (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). Considerando a alta incidência de estresse 
nos professores entrevistados por conta das relações interpessoais, um investimento a fim 
de promover tais competências será um grande avanço não somente profissional, mas 
também pessoal, diminuindo o estresse e melhorando a qualidade de vida deles.

Sabe-se que dentro do ambiente de trabalho dos professores uma das 
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possíveis fontes de estresse diz respeito às relações interpessoais necessárias para o 
desenvolvimento laboral (WEBER et al, 2015), sendo mais frequentes nos educadores as 
relações com a gestão escolar. Um fator determinante para isso é a própria interpretação 
de cada professor sobre a mesma, sendo a condição psicossocial e o sentido de cada um 
o que avalia como estressor dentro de seu trabalho (TAMAYO, LIMA, SILVA; 2002) ou seja 
a relação do professor com a gestão abarca diversos fatores independentes e complexos 
por conta da diversidade nas relações interpessoais, porém nesse trabalho se considerará 
exclusivamente o estresse decorrente de motivos ocupacionais. Observemos o relato do 
professor:

“Desvalorização pela própria parte da gestão [...] você é lembrado nas coisas 
erradas que você fez, as coisas boas infelizmente não. A valorização eu 
acho que nem é salário, salário é a última coisa. Se a gente tivesse um bom 
ambiente de trabalho, isso já valeria muito em um certo ponto. ”

A gestão foi caracterizada como determinante para a qualidade do ambiente de 
trabalho, porém a falta de apoio e estímulo aos bons feitos provoca um sentimento de 
desvalorização no professor, de desmotivação e de estresse. O sofrimento dos professores 
ficou evidente no momento que eles não conseguem espaço para conversar sobre o que 
sentem e sobre os seus problemas no trabalho. A desmotivação proporciona a baixa 
realização no trabalho, um grande estressor e um dos pilares sintomáticos da Síndrome de 
Burnout (CARLOTTO, CÂMARA; 2008), demostrando uma situação de estresse intenso.

“Ah sim, tem muita diferença [entre as gestões de colégios diferentes]. Igual 
ano passado, eu trabalhei o mesmo projeto nas duas escolas. Foi bacana nas 
duas escolas, mas em uma escola que a diretora é muito dinâmica [...] ela 
dava o maior apoio. Já na outra aconteceram alguns problemas. ”

Nesse relato a professora fez uma comparação interessante entre duas gestões 
que já teve contato em seu histórico profissional: a primeira foi sobre uma diretora que 
se preocupa com o desenvolvimento do aluno nos projetos escolares e tem uma atitude 
muito aberta e dinâmica para o aprendizado do aluno. Vigotski (2000) com sua teoria 
dinâmica-dialógica da relação ensino-aprendizagem mostra a importância da diversidade 
de atuação dos professores por meio de métodos dinâmicos que diversifiquem a relação 
ensino-aprendizagem e consequentemente promovam o desenvolvimento dos alunos. Essa 
atuação só é possível com uma gestão que acolha essa ideia de dinamicidade no ensino 
e a aplique no colégio. A segunda situação relatada era de uma gestão que usa de meios 
adversos para impor autoritariamente uma certa ordem dentro do contexto escolar, sendo 
um deles o gestor sempre estar acompanhado de policiais quando entra em sala de aula.

É relevante destacar nesse caso uma discussão feita pelo sociólogo Zygmunt 
Bauman em seu livro “Medo líquido” (2006): O horror do inadministrável e o medo do mal. 
A figura de um policial acompanhando o gestor em sala de aula mostra o medo quanto a 
algum mal, seja real, imaginário ou fruto de preconceitos. Esse seu próprio medo perante 
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uma situação que ele considera de difícil administração, como lidar adequadamente com os 
alunos em sala de aula, o faz buscar um refúgio com o pressuposto de resolver tal problema 
administrativo, mas esse fator justamente mostra a própria má administração por parte do 
gestor que, por não saber lidar de forma respeitosa e condizente com sua função, busca 
segurança em um representante da força bruta do Governo.  Esse medo e essa atitude 
radical são exemplos de gestões que, por mais que possam conseguir uma certa disciplina 
na escola, estas não advêm de uma evolução intelectual ou estímulos ao aprendizado, mas 
sim de uma opressão que somente impõe mais medo e estresse em alunos e professores. 
Esse relato mostra o sentido dos valores que a gestão passa para os professores e alunos 
com suas atitudes e os efeitos diretos que ela provoca em ambos.

Na coleta de dados também foi possível observar um número bem representativo de 
professores que utilizam de medicamentos devido principalmente à ansiedade. Souza et al. 
(2003) mostra em sua revisão bibliográfica que a escola é “um espaço gerador de tensões 
e sofrimentos para os que nela trabalham” (p. 1060). O risco à saúde dos professores 
inseridos nesse ambiente faz com que muitos professores façam uso de estratégias de 
defesas como tirar licenças médicas, licenças premium e usar faltas para evitar danos mais 
severos a sua saúde (p. 1061). Essa condição também foi explicitada na coleta de dados:

“Já pensei em mudar de emprego. A gente que está no Estado, a gente tem 
a abonada[...] Hoje eu coloco a minha saúde e a minha sanidade em primeiro 
lugar. Isso acontece geralmente nos finais de semestre e finais do ano, mas 
sempre que eu percebo que eu não estou bem, eu prefiro nem ir porque eu 
não vou conseguir lidar com certas emoções, caso aconteçam. ”

Os principais tipos de medicamento usados pelos professores entrevistados são 
antidepressivos e ansiolíticos. Os dados de uso de remédios pelos professores por conta 
das condições de seu trabalho e o número significativo de afastamentos por condições 
psíquicas confirma uma consequência do ambiente laboral nocivo à saúde dos professores 
(GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). Em uma pesquisa na cidade de Cacoal, 
Souza e Filho (2010) mostraram uma prevalência muito alta de ansiedade nos professores, 
assim como um alto consumo de ansiolíticos e uma carência de informação sobre o 
uso e consequência desse tipo de medicamento. O alto índice de depressão relativos à 
organização escolar e às relações laborais também é incidente nos professores (MIRANDA, 
2017), o que promove cada vez mais o uso de antidepressivos para poder lidar com as 
adversidades constantes no trabalho docente, apesar de apresentar vários riscos com o 
consumo (rodrigues; OLIVEIRA; BATISTA, 2017). Entre os professores entrevistados na 
presente pesquisa não houve muitos afastamentos por estresse, sendo mais intensa a 
medicalização dos mesmos.

“Eu acredito que a incompatibilidade do que se espera do professor e do 
que se espera do aluno [é o principal estressor no trabalho]. Se espera do 
professor uma métrica ou um objetivo ou meta “x”, mas o aluno não é recebido 
com essa informação de que ele precisa desenvolver tudo aquilo. [...] Ele 
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não entende para que serve aquilo ali naquele momento, naquele ano. Com 
o professor falando às vezes não atinge o nível de importância que eles 
levariam tão a sério assim.”

A questão que envolve a atenção do aluno, sob a perspectiva dessa professora, é 
muito profunda socialmente pois mostra uma ausência de motivação do aluno por falta de 
conscientização sobre a importância da escola. Para o filósofo Mikhail Bakhtin a consciência 
não representa apenas um fenômeno mental individual, mas é construído pela ideologia 
daquele seu contexto, ou seja, de uma condição social (RODRIGUES, RANGEL; 2016); 
o aluno se desestimula não por mera auto concepção psicológica, mas sim de toda uma 
construção social que desinteressa ou desinforma sobre a relevância e o possível impacto 
que a escola pode provocar em sua vida. Essa falta de estímulos reforça a necessidade da 
presença de um psicólogo escolar para dar suporte aos professores e aos alunos e otimizar 
o rendimento do ensino.

Vale destacar a importância da não-culpabilidade do aluno sobre a sua desmotivação 
na escola visto que historicamente ele é apontado de forma injusta como o culpado pelo seu 
mau desempenho na escola, sendo que está inserido dentro de uma cultura de fracasso 
escolar (ARROYO, 1992) que legitima rótulos, preconceitos de classe e segregações de 
raça dentro de um contexto que deveria ser inclusivo e transformador para todos. O mesmo 
vale para os professores que estão inseridos institucionalmente dentro desse meio. 

“Muito [estressante o trabalho de professor] porque vai mexendo com o 
sentimento da gente você ter que ficar insistindo para o outro fazer as coisas 
[...] E eu me coloco muito no lugar deles, eu fui muito pobre e a única chance, 
única esperança que eu tive foi por conta da educação. A única saída que 
eu tive na minha vida foi a educação. Então quando eu vejo que eu estou lá 
disposta a trabalhar, disposta a ajudar e eles não me correspondem, isso vai 
me deixando com uma angústia, estressada, irritada e com um sentimento 
horrível de fracasso. ”

Henri Wallon (1968) dedicou boa parte da sua vida para estudar a afetividade e 
contextualizá-la na relação professor-aluno. Segundo ele emoções são manifestações de 
estados subjetivos, porém com componentes orgânicos como o choro, por exemplo. Já a 
afetividade é um conjunto de manifestações de sentimentos e emoções que se relacionam 
com algum elemento simbólico. Sabe-se que a afetividade estudada por Wallon é benéfica 
no contexto do ensino pois promove a estimulação do aluno por meio de vínculos com o 
conhecimento, direcionando um olhar diferente dele para o professor, podendo desenvolvê-
lo com mais efetividade (LEITE; TASSONI, 2002). A professora, ao se enxergar no próprio 
aluno, deixa clara a sua relação de sentido pessoal que tem com a escola e o processo 
de ensinar. Isso promove uma afetividade pessoal que estimula o seu desempenho como 
professora a fim de promover o melhor ensino possível ao aluno. Apesar disso a não 
correspondência de alguns alunos para com essa sua afetividade e o seu sentido próprio 
resulta em uma carga emocional intensa de estresse e culpa, o que acaba por prejudicar 
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sua própria saúde no trabalho.
Com o intuito de analisar a questão da valorização do professor antes é preciso 

definir o que é isso no contexto acadêmico. Maria Andreia Grochoska (2015) propõe uma 
discussão acerca da sua leitura bibliográfica sobre a valorização do professor e nessa 
análise três indicativos são abordados: condições para ser professor, influência na qualidade 
da educação e financiamento (p. 82). Sobre o financiamento, abordando exclusivamente a 
questão salarial dos professores, o acesso a dados referentes ao salário dos professores 
é muito restrito, dificultando uma análise mais incisiva sobre esse aspecto; apesar disso 
é evidente que com relação à carga horária o valor salarial dos professores prescrito 
por lei se configura como baixo ao se comparar com outras profissões (RELATÓRIO DE 
PESQUISA DA REMUNERAÇÃO DOCENTE, 2012). Os professores entrevistados citaram 
a questão do baixo salário deles como uma representação da pouca valorização do trabalho 
docente aos olhos do Estado. Usando como base o estudo de Denise Carreira e José 
Pinto denominado “Custo Aluno-Qualidade Inicial: rumo à educação pública de qualidade 
no Brasil” (2007), a remuneração dos professores do ensino fundamental usa como base o 
custo por médias de alunos nas salas, reduzindo o valor como um todo e desconsiderando 
as diferenças e demandas regionais. Além disso a jornada excessiva que os docentes 
muitas vezes precisam realizar prejudica a qualidade do ensino e os desestimula em 
seu trabalho de educar (p.28). Vários professores entrevistados apresentavam grandes 
jornadas de trabalho e relatam muita discrepância de necessidade de empenho de acordo 
com a matéria que o docente rege.

“A grande maioria dos professores trabalha porque acredita, é uma escolha 
né? É uma vocação, então a gente faz ali porque gosta do que faz, mas não 
tendo esse apoio, essa desvalorização faz com que não tenha tanto ânimo né. 
Como os próprios professores falam, é a única profissão que pede por favor 
para trabalhar. ”

Seguindo a proposta de discussão de Grochoska (2015) sobre a valorização do 
professor a influência na qualidade da educação é um indicativo que teve muito peso 
nas falas dos professores aqui entrevistados. Foi apontado por eles sobre a ausência de 
estímulos que eles sofrem, a excessiva cobrança por parte do Estado, a falta de valor 
social e a influência crítica desses fatores na qualidade do ensino. Andrea Cristina Berlatto 
em seu estudo “A valorização do trabalho do professor para além da remuneração” (2011) 
tem como conclusão que “a educação, como uma dimensão intelectual e cultural da 
produção e reprodução da sociabilidade humana é passiva de modificações, para alterar 
movimentos que confrontam-se com a perspectiva do capital” (p.136), ou seja, a educação 
em si tem um valor muito maior do que o salário dos professores, sendo que seu impacto 
é direto na sociedade na qual está inserida. Dessa forma, a valorização do professor é 
mais determinante no âmbito social e primordial para a qualidade do trabalho realizado 
pelo docente. Ficou evidente a necessidade dos professores de apoio para poderem lidar 
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de forma mais efetiva com os rótulos sociais impostos a eles de iniciar um processo de 
conscientização dos pais e outras pessoas de fora envolvidas na escola sobre o trabalho 
do professor em sala de aula.

Nesse contexto, já entramos no último indicativo da valorização do educador, que se 
refere às condições para ser professor: 

“Tenho várias pós-graduações e aí você ganha o que precisa para sobreviver 
né. Não tem valor assim [...] Às vezes eu escuto isso da própria família. Eu 
tenho um sobrinho que fala assim: “Ah, você é professora”, como quem diz 
assim “Ah você não é nada. ”

A carreira do professor, de acordo com o relato deles, não possui o mesmo valor que 
qualquer outra carreira profissional, visto que a visão da sociedade sobre os professores 
não é positiva. Essa característica pode ser determinante para o número de pessoas que 
almejam ser professores e também determinante para as condições que os professores 
são submetidos em seu trabalho, principalmente com relação à influência de políticas 
educacionais que colaboram para a desigualdade social na educação (FERREIRA; 
OLIVEIRA, 2009). Toda essa condição promove um ambiente profissional muito mais difícil 
de lidar para os educadores, que sem respaldo para lidar com questões evidentemente 
sociais, sofrem em suas práticas pedagógicas. Essa questão faz com que a carreira de 
docente na área pública seja cada vez mais negligenciada.

“Hoje em dia até os alunos não dão o valor específico, a grande maioria não 
dá o valor específico que merece [ao professor]. [...] Acaba desmotivando. 
Você prepara uma aula super elaborada e você entra em uma sala que está 
pouco ouvindo o que você tem para falar e isso acaba trazendo um estresse 
para o professor. ”

A título de esclarecimento de definições, na pesquisa da Maria Andreia Grochoska 
(2015) o indicador “financiamento” foi definido como majoritariamente a questão 
orçamentária, gastos públicos, planos de carreira e etc, porém na presente pesquisa foi 
considerada apenas a questão relacionada ao gasto público com o salário dos professores 
por ser condizente com os dados coletados nas entrevistas, sendo a remuneração 
originalmente parte do indicativo “condições para o trabalho de professor”. Neste último 
todos os outros aspectos foram considerados na análise de acordo com as falas dos 
docentes nas entrevistas.

Outro fator que colabora para o estresse nos professores de escolas estaduais de 
acordo com alguns professores é com relação à progressão continuada. A progressão 
continuada foi implantada em janeiro de 1998, resolução SE n.º 4, e se constitui como a 
separação do ensino fundamental em ciclos, impedindo a repetição dos alunos dentro de 
cada um deles. Os professores demonstram muita frustração ao saberem que certos alunos 
que não têm condições de passar de ano por não terem se desenvolvido o suficiente durante 
o ano devem ser aprovados por conta da lei. Em reuniões sobre os alunos, frequentemente 
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eles têm que lidar com esse sentimento, de acordo com os relatos.
A escola tem como função garantir o conhecimento transmitido aos alunos de 

forma que, com reprovação ou não, eles se desenvolvam adequadamente. O Estado não 
forma os professores adequadamente para lidar e trabalhar com a progressão continuada 
garantindo o seu adequado funcionamento desde a sua implantação e mesmo com 
estudos que mostram a ineficiência do modelo por conta da falta de comprometimento do 
Estado com a qualidade da educação (PARO, 2011; VIÉGAS; SOUZA, 2006), essa política 
educacional continua vigente desde 1998. A consequência do despreparo dos professores 
e o sofrimento em consequência da progressão continuada resulta nessa frustração e 
sensação de impotência perante a lei, queixa recorrente geralmente nas reuniões com a 
gestão:

“O aluno não faz nada, nunca vem para a escola, vem quando acha que está 
bom e a gente tem que passar o aluno [...] Não é melhor fazer um tratamento, 
fazer um direcionamento diferenciado com ele? Não, não querem saber. 
Querem que passe, pronto e acabou. ”

É importante ressaltar o fato de que o problema não é o sistema da progressão 
continuada em si, mas sim a aplicação dele no contexto escolar no estado de SP, seja por 
falta de condições de infraestrutura, seja por falta de preparo por parte do ministério da 
educação para a sua implantação eficiente. A progressão continuada exige um trabalho 
pedagógico constante para que o aluno recupere todo o seu aprendizado perdido. Não é 
uma aprovação sem critério, mas sim um plano de trabalho individualizado e específico 
para cada aluno poder se desenvolver adequadamente (OLIVEIRA, 1998), o que não 
ocorre nas escolas dos professores participantes dessa pesquisa.

“Muito é cobrado para que os professores orientem os alunos, professores 
orientem as famílias; e quem nos orienta? Quem nos acalma? Quem conversa 
com a gente, porque nós também temos as nossas preocupações, nossos 
medos e inseguranças, né? Quem nos ajuda? Então assim, contam muito com 
a nossa ajuda, contam muito com o nosso apoio, delegam muito as nossas 
funções, mas não nos dá esse amparo. ”

A profissão docente, em meio a todos esses conflitos sociais, relações interpessoais 
constantes com alunos retratados pelos professores como indisciplinados e mal-
educados, bem como a desvalorização de seu trabalho (KELLY, 2007), demanda um 
enfrentamento (coping) desse estresse muito intenso, provocando exaustão emocional 
e até despersonalização própria. Segundo Moura (1997) a atividade docente apresentou 
um aumento significativo de atividades burocráticas e consequentemente um aumento do 
estresse do professor, redefinindo o conceito particular de profissão geradora de satisfação 
pessoal. Essa condição de contínua mudança, confirmada pelo relato dessa professora, 
mostra a necessidade de um suporte psicológico adequado para auxiliá-los a lidar com 
as consequências psíquicas advindas dessas relações (CARLOTTO, CAMARA, 2008) e 
aponta para a importância da presença do profissional de psicologia na educação. 
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as entrevistas realizadas com os professores e a análise dos dados coletados, 

foi possível identificar a relação do sentido atribuído pelos docentes ao estresse, 
considerando-se os relatos de suas experiências e visões de mundo.

A forma como cada docente reage a isso é diretamente pautada em suas concepções 
pessoais: ideologias, crenças e filosofias de vida. Tais concepções são determinantes 
para a sua saúde psíquica e a forma como lida como lida com os inúmeros fatores 
desencadeadores de estresse.

A forma como o estresse se manifesta confirma as características já apontadas por 
outros estudos (SILVEIRA; ENUMO; PAULA; BATISTA, 2014), mas como cada docente 
lida com isso pautado em suas concepções pessoais é o que se destaca nesse estudo. O 
estresse vai muito além de sintomas físicos e psicológicos. Tal concepção pode culpabilizar 
os educadores, individualizando sintomas e deixando de considerar os fatores estruturais 
das condições de trabalho que são produtores de estresse. Os professores participantes 
deste estudo citaram diversas conjunturas desencadeadoras de estresse e desafiadoras 
em seu trabalho cotidiano. Em especial a ausência de suporte do Estado, a desvalorização 
da função, a falta de acesso a apoio psicológico, fazem com que o professor precise buscar 
por si mesmo alternativas para lidar com estas circunstâncias, o que produz ainda mais 
esgotamento e estafa.

A pesquisa também foi muito importante para conhecer os estressores no ambiente 
de trabalho dos professores entrevistados, evidenciar e denunciar ainda mais os problemas 
internos e a falta de apoio que os docentes sofrem em suas atividades laborais. Dentre 
os principais fatores enunciados, os atritos com a gestão, problemas com as famílias 
dos alunos, desvalorização da sociedade, falta de apoio, conflitos com alunos e má 
implementação da progressão continuada, podem provocar uma medicalização intensa 
e prejudicial; como consequência do estresse laboral. A característica qualitativa desse 
estudo foi crucial para evitar quantificação e rotulações e superar o uso normatizador de 
conceitos científicos (SAWAIA, 2006), introduzindo a ordem do valor e da ética ao dar voz 
aos professores para expressarem a visão deles, da forma deles, não legitimando relações 
de poder.

É importante ampliar o número de pesquisas sobre o estresse em professores da 
rede pública, principalmente de regiões mais periféricas e cidades mais interioranas, onde 
não há uma presença suficiente de estudos e pesquisas na área. Conforme está prescrito 
nas Referências e técnicas para a atuação de psicólogas(os) na educação básica (2019) 
é necessária uma ação por parte de psicólogos para realizar projetos e atendimentos de 
forma que prestem um suporte na área do desenvolvimento e aprendizagem, fornecendo 
respaldo para que essa classe trabalhadora se desenvolva em seu ofício e consiga lidar 
melhor com o estresse cotidianamente. Além disso o Estado tem a função de suprir a 
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necessidade de políticas públicas a fim de promover um ambiente mais democrático para 
os professores, estimulando a sua participação nas decisões da escola e estratégias 
com os alunos, fazendo com que o ensino seja menos opressor por parte da gestão e do 
governo, consequentemente reduzindo o estresse dos educadores em seu trabalho.  

“Parabéns pela sua pesquisa, muito legal o seu tema. Se mais pessoas se 
envolvessem em relação a esses nossos problemas, nossa, seria muito legal. 
Mas eu sou muito positiva, acho que as coisas podem sempre melhorar e 
devem melhorar. Eu creio nisso, sempre olho o lado positivo da história. ”  
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