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In tro du ção
Como, assim, en fren tar a árdua ta refa de en ten der a to ta li dade? A
pri meira noção a levar em conta é a de que o co nhe ci mento pres su ‐
põe aná lise e a se gunda noção es sen cial é a de que a aná lise pres su ‐
põe a di vi são. Daí o in te resse de com pre en der o pro cesso pelo qual a
to ta li dade é cin dida. (Mil ton San tos, A na tu reza do Es paço, 1996,
p. 75.)

Em seu dis curso pós tumo de posse como pre si dente na Ame ri can So‐ 
ci o lo gi cal As so ci a tion, de pois pu bli cado em ar tigo em 1983 na Ame ri‐ 
can So ci o lo gi cal Re view, Er ving Goff man afirma que sua con tri bui ção
prin ci pal à so ci o lo gia se deve ao es tudo da “si tu a ção so cial como uni‐ 
dade bá sica da in te ra ção so cial. E nisso está tam bém, a pro pó sito, a
jus ti fi ca tiva para rei vin di car que nossa ex pe ri ên cia no mundo tem um
ca rá ter de con fronto” (Goff man 2019, p. 578). Para mui tos de tra to res
da te o ria goff ma ni ana, essa afir ma ção pode pa re cer con tra di tó ria, vez
que sua abor da gem foi tida por al guns como acrí tica dos de ter mi nan‐ 
tes ma cro es tru tu rais da so ci e dade, de em pi rismo li mi tado, an ti dog‐ 
má tica quanto a im pli ca ções mais di re tas entre a ordem da in te ra ção,
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sua ela bo ra ção mais ori gi nal e cen tral em seu pen sa mento, e os fa to‐ 
res de ter mi nan tes es tru tu rais (Gas taldo, 2008). In fe rên cias estas
mui tas vezes re ti ra das de lei tu ras um tanto quanto apres sa das do co‐ 
nhe cido “the big three”, o con junto de seus três prin ci pais li vros: A re‐ 
pre sen ta ção do eu na vida co ti di ana (1957), Ma nicô mios, pri sões e con‐ 
ven tos (1961) e Es tigma: notas sobre a ma ni pu la ção da iden ti dade de te‐ 
ri o rada (1963). No en tanto, pelo ar ca bouço mais geral de sua ela bo ra‐ 
ção teó rica, é pos sí vel per ce ber pela pers pec tiva me to do ló gica da
aná lise dos qua dros ou en qua dra mento (frame analysis), sis te ma ti‐ 
zado ape nas em 1974 (Goff man, 2012; Nunes, 1993), uma te o ria mais
ques ti o na dora e com mais pos si bi li da des para abor da gens crí ti cas da
so ci e dade.

So ma dos aos li vros an te ri or mente men ci o na dos, em Com por ta mento
em Lu ga res Pú bli cos, de 1963, Ri tual de In te ra ção: en saios sobre o com‐ 
por ta mento face a face, de 1967, e fi nal mente Os qua dros da ex pe ri ên‐ 
cia so cial: uma pers pec tiva de aná lise, de 1974, tar di a mente tra du zi dos
no Bra sil res pec ti va mente em 2010, 2011 e 2012, Goff man apre senta
uma in tri cada ela bo ra ção teó rica com pos si bi li da des ana lí ti cas sobre
re gu la ções e con di ções de en vol vi mento em si tu a ções so ci ais que
ori en tam os com por ta men tos e as for mas de in te ra ção entre os in di‐ 
ví duos (Mar tins, 2008; Nunes, 1993). Uma obra que es capa de qual‐ 
quer ten ta tiva de filiá- la ta ci ta mente a es co las den tro da so ci o lo gia,
como o fun ci o na lismo, a fe no me no lo gia, a et no me to do lo gia, o in di vi‐ 
du a lismo me to do ló gico, o es tru tu ra lismo e até mesmo o in te ra ci o‐ 
nismo sim bó lico que Goff man re lu tou em ser re du zido a ele (Mar tins,
2008; Verho e ven, 1993). E, so bre tudo, com pre ci são me to do ló gica e
ana lí tica, se dis tan ciou de psi co lo gis mos que po de riam per mear suas
con tri bui ções, cla ra mente an co ra das no campo das ci ên cias so ci ais.

2

Se gundo Car los Be ne dito Mar tins (2008), Goff man en fa ti zou que as
con di ções si tu a ci o nais e ins ti tu ci o nais afe tam, in for mam e cir cuns‐
cre vem as ações so ci ais no tempo e no es paço. Isto é, a trama in te ra‐
ci o nal deve con si de rar a exis tên cia de si tu a ções so ci ais es pe cí fi cas,
nas quais os in di ví duos se en con tram fi si ca mente pre sen tes, de sen‐ 
vol vem seus com por ta men tos, in ter pre tam e res pon dem às ações re‐ 
que ri das pelos de mais par ti ci pan tes en vol vi dos nesse pro cesso, ou
seja, a ordem in te ra ci o nal não cons ti tui uma pro du ção me ra mente
local, mas é ex ten sí vel à so ci e dade (Nunes, 1993). As si tu a ções so ci ais
es pe cí fi cas ex pres sam uma re a li dade sin gu lar, cons ti tuindo, por tanto,
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a uni dade bá sica da ordem da in te ra ção e o ter reno so cial onde ela
efe ti va mente ocorre (Mar tins, 2011). Desta forma, a in te ra ção entre
in di ví duos em mo men tos face a face, am pla mente es tu dada por Goff‐ 
man, as sume um com po nente cen tral do que po de ria ser des crito
como a in te ra ção mais ampla do in di ví duo com a so ci e dade.

Três con cei tos sobre uni da des so ci ais bá si cas foram ela bo ra dos por
Goff man e em pre ga dos para cons ti tuir o que ele de no mi nou de
ordem da in te ra ção ou ordem in te ra tiva, são eles: o en ga ja mento de
face (en con tro cujo foco de aten ção é único e mu tu a mente obri ga tó‐ 
rio aos in di ví duos fi si ca mente pre sen tes), o ajun ta mento so cial (oca‐ 
siões em que duas ou mais pes soas estão cons ci en tes da pre sença
umas das ou tras) e a si tu a ção so cial (am bi ente de pos si bi li da des den‐ 
tro de uma oca sião so cial, em que o in di ví duo ali nha seu com por ta‐ 
mento ao que ocorre e tam bém às exi gên cias e ex pec ta ti vas dos pre‐ 
sen tes) (Goff man; 2010, 2011). Cada oca sião so cial pos sui um ethos,
“uma es tru tura emo ci o nal pró pria” (p. 29), que é cri ada, man tida e re‐ 
pro du zida pelos in di ví duos (Goff man, 2010). Isto é, a vida so cial
desenvolve- se em seu co ti di ano a par tir de re la ções face a face sub‐ 
me ti das a re gu la ções pelos in di ví duos (Goff man, 2010; Sheff, 2006).

4

Ao passo que os en ga ja men tos em si tu a ções de co pre sença fí sica or‐ 
de nam a in te ra ção, evidenciam- se tam bém a fra gi li dade, a pre ca ri e‐ 
dade e a ins ta bi li dade des sas mes mas in te ra ções. Prin ci pal mente
quando algo não se en caixa na trama in te ra ci o nal, si tu a ções de no mi‐ 
na das por Goff man de im pro pri e da des si tu a ci o nais, o que oca si ona
in clu sive des con forto, em ba raço, an si e dade, re pug nân cia, re trai‐ 
mento, medo, ver go nha e hu mi lha ção (Goff man, 2010; Mar tins, 2008;
Mar tins, 2011). Ela bo ra ções ori gi nais na fi lo so fia con tem po râ nea
sobre essas emo ções foram fei tas por Martha Nus s baum (2006) em O
ocul ta mento do hu mano: re pug nân cia, ver go nha e lei e por Char les
Taylor em As fon tes do Self: a cons tru ção da iden ti dade mo derna (1997)
e em As po lí ti cas de Re co nhe ci mento (2000). São nes tes exa tos pon tos
que a te o ria so ci o ló gica de Goff man se apro xima de po ten ci ais en fo‐ 
ques à te má tica da de fi ci ên cia, para além do clás sico cons tructo de
jul ga men tos de pre ci a ti vos por al te ra ções fí si cas pre sente na obra Es‐ 
tigma, de 1963 [1980], um de seus li vros mais co nhe ci dos e mais uti li‐ 
za dos para aproximá- lo ao tema da de fi ci ên cia.
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Por sua vez, é re cente a abor da gem nas ci ên cias so ci ais res pon sá vel
por ex pli car a de fi ci ên cia como re sul tante de uma in te ra ção entre in‐ 
di ví duos e a so ci e dade e não me ra mente uma re du ção a uma pro pri e‐ 
dade in di vi dual es tan que cir cuns crita ao corpo, como du rante muito
tempo se con ce beu. A his tó ria da de fi ci ên cia é de mar cada pelo lugar
in fe ri o ri zado que ocu pa ram (e ainda ocu pam) as pes soas que apre‐ 
sen tam em seus cor pos di fe ren ças fí si cas, men tais, psi cos so ci ais, in‐
te lec tu ais ou sen so ri ais. Essa in fe ri o ri za ção teve como ma triz ge ra‐ 
dora, prin ci pal mente, o mo delo mé dico que pro du ziu de forma de ci‐ 
siva o corpo com de fi ci ên cia como corpo anor mal.

6

O corpo mons tru oso dos sé cu los XVII e XVIII, o anor mal dos sé cu los
XIX e XX, “ques ti ona a vida no poder que ela tem de nos en si nar a
ordem” (Can gui lhem, 1991, p. 171). O corpo anor mal, de fi ci ente do sé‐ 
culo XX, é o ser vivo de valor ne ga tivo. É a anor ma li dade e não a
morte que cons ti tui o con tra va lor vital (Can gui lhem, 1991). O corpo
anor mal, aquele com de fi ci ên cia, é sem pre a ex ce ção que con firma a
regra (Cour tine, 2009). Mas, a anor ma li dade do corpo ur ba ni zado do
ci da dão fez re a fir mar em uma es pé cie de es pe lho in ver tido para a so‐ 
ci e dade não só o corpo sau dá vel e nor mal: con fir mou por um longo
pe ríodo a au to ri dade da pró pria me di cina como um campo de
saber/poder em sua pro messa dis ci pli nar de cura, cor re ção e re a bi li‐ 
ta ção dos cor pos.

7

Foi para se con tra por a essa he ge mo nia da me di cina – que, por mais
de dois sé cu los ex pli cou e si mu lou a cura do corpo com de fi ci ên cia –
que um mo vi mento político- acadêmico se er gueu no final dos anos
1970. As com pre en sões do cha mado mo delo so cial foram res pon sá veis
por re ti rar o corpo de fi ci ente da su bal ter ni za ção pro du zida pela me‐ 
di cina e colocá- lo na re gu la ri dade da vida com di ver si dade, des lo‐ 
cando para os ar ran jos so ci ais o im pe ra tivo de tra tar com equi dade as
de man das das pes soas com de fi ci ên cia (Bar ton & Oli ver, 1997; Bar nes
et al., 2002). A de fi ci ên cia passa a ser uma cons tru ção so cial, pelas
im po si ções res tri ti vas de bar rei ras às di fe ren ças cor po rais. E a so ci e‐ 
dade passa a ser res pon sá vel por não dei xar a sin gu la ri dade da de fi ci‐ 
ên cia se trans for mar em fun da men tos para tra ta mento de si gual, in‐ 
justo e dis cri mi na tó rio às pes soas que a ex pe ri men tam (Diniz; Bar‐ 
bosa & San tos, 2009).
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Em 2015, o Bra sil es ta be le ceu na Lei Bra si leira de In clu são das Pes‐ 
soas com De fi ci ên cia, a Lei 13.146, que, para fins de re co nhe ci mento
de todos os di rei tos a esse pú blico, o ato ava li a tivo da de fi ci ên cia de‐ 
ve ria ser na pers pec tiva bi op si cos so cial, de modo mul ti pro fis si o nal e
in ter dis ci pli nar (Bra sil, 2015). Ava li a ções se me lhan tes já ocor riam no
Bra sil pelo menos nas po lí ti cas de As sis tên cia So cial desde 2009, na
Pre vi dên cia em 2014 e na Saúde um pouco mais tarde. E uma das
prin ci pais di re tri zes para ori en tar essa ava li a ção é a Clas si fi ca ção In‐ 
ter na ci o nal de Fun ci o na li dade, In ca pa ci dade e Saúde (CIF) pu bli cada
pela Or ga ni za ção Mun dial da Saúde (OMS) em 2001 e tra du zida no
Bra sil em 2003. De pois de mais de duas dé ca das, a OMS in cor po rou
em um ca tá logo in ter na ci o nal na área da saúde as pers pec ti vas so ci‐ 
ais e de fa to res am bi en tais que in flu en ciam na de ter mi na ção da de fi‐ 
ci ên cia, em um diá logo pro mis sor com os pos tu la dos do mo delo so‐ 
cial. A CIF está pre sente nas duas ava li a ções já re a li za das no Bra sil
desde 2009 (tanto na Pre vi dên cia quanto na As sis tên cia So cial) e
tam bém dis posta no art. 2  da LBI para os de mais di rei tos, ainda por
re gu la men tar.

9
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O pre ceito legal que es ta be le ceu os cri té rios para a ava li a ção no art.
2º da LBI en trou em vi gên cia em ja neiro de 2018. No en tanto, ainda
sem re gu la men ta ção. Parte da de mora em se re gu la men tar o art. 2º
pode ser ex pli cada pelas tur bu lên cias po lí ti cas e ins ti tu ci o nais ocor‐ 
ri das no Bra sil desde 2016 e por dis pu tas nar ra ti vas sobre como re gu‐ 
la men tar tal ava li a ção, cir cuns cri tas aos de ba tes das pers pec ti vas
mé dica e so cial (Ca ribé, 2022; Nunes et al., 2022).
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Ape sar de pi o neira, sendo uti li zada há qua torze anos no país, e tam‐ 
bém re co nhe cida em seu po ten cial de su pe rar o mo delo mé dico (Sa‐ 
ba ri ego, 2017; San tos, 2016; Di Nu bila et al., 2011), a ava li a ção inter- 
relacional de base bi op si cos so cial da CIF é ainda de sa fi ante para os
pro fis si o nais, so bre tudo, em an co rar seus pro ce di men tos téc ni cos no
ar ca bouço teó rico do mo delo so cial (Bic ken back et al., 2015; Cieza &
Stucki, 2008; Dutra et al., 2016; Moura et al., 2017). Ao passo que a CIF
inova ao pro por uma pers pec tiva in te ra ci o nal e mul ti di men si o nal
para a con si de ra ção de con tex tos de saúde, o ato ava li a tivo da de fi ci‐ 
ên cia é um pro ce di mento com plexo do qual o uso de ins tru men tos
bi op si cos so ci ais pre cisa se ali nhar a pos tu ras pro fis si o nais mais re la‐ 
ci o na das à in ter dis ci pli na ri dade e a uma visão da de fi ci ên cia na pers‐ 
pec tiva de to ta li dade da re a li dade so cial (Alt man, 2000; San tos, 2022).
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Uma al ter na tiva para essa li ga ção ocor rer, prin ci pal mente com ca pa‐
ci dade para au xi liar pro fis si o nais no mo mento da ava li a ção, seria o
uso mais ins tru men tal de en fo ques teó ri cos ali nha dos às con cep ções
crí ti cas do mo delo so cial.

Argumenta- se neste ar tigo que a te o ria de Er ving Goff man possa
con tri buir quanto a esse as pecto. Em bora se cre dita à obra Es tigma
uma es pé cie de im pul si o na dora do de bate da de fi ci ên cia na área das
ci ên cias so ci ais (Brogna, 2009; Brune et al., 2014), Goff man é fre quen‐ 
te mente ci tado pelos teó ri cos do mo delo so cial em uma visão crí tica,
em que apon tam as li mi ta ções de suas abor da gens e ela bo ra ções
con cei tu ais em aco mo dar os pres su pos tos do mo delo so cial – aque les
que anun ciam a de fi ci ên cia como cons tru ção so cial a par tir de am bi‐ 
en tes pouco pre pa ra dos para a di ver si dade cor po ral (Abberley, 2005;
Fin kels tein, 1980, 1996; Oli ver, 1992, 1994; Pi collo & Men des, 2012) 1. Ao
cri ti car a te o ria goff ma ni ana, mui tos au to res do mo delo so cial de‐ 
nun ciam o in di vi du a lismo me to do ló gico da abor da gem, do em pi rismo
e das con sequên cias li mi ta das, acusando- o de uma pers pec tiva fe no‐ 
me no ló gica e, prin ci pal mente, por ele ter des con si de rado de ter mi‐ 
nan tes so ci ais e cul tu rais do or de na mento ca pi ta lista como pro du to‐ 
res de de fi ci ên cias e opres são, para além das in te ra ções de ordem
mais micro (Abberley, 2005; Fin kels tein, 1980, 1996; Jo seph, 1998).
Além disso, os crí ti cos acu sam Goff man de re du zir as ex pe ri ên cias
das pes soas com de fi ci ên cias a um es tado di reto de des va lo ri za ção
so cial, va li dando o sta tus in fe ri o ri zado em vez de apon tar ca mi nhos
para sua su pe ra ção (Scully, 2010). Essas lei tu ras de Goff man pelos au‐
to res dos es tu dos da de fi ci ên cia, no en tanto, não são mais li vres de
con tro vér sias e há au to res que a con tes tam (Abrams, 2014; Coleman- 
Fountain & Mclaugh lin, 2013; Dar ling, 2019; Fer rante, 2020;
Titchkosky, 2000), por tanto, é pre ciso aprofundá- las.
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O ob je tivo deste ar tigo é o de re a li zar uma aná lise crí tica da te o ria de
Er ving Goff man, a fim de investigá- la como po ten cial en fo que no
marco do mo delo so cial para ori en tar ava li a do res du rante o pro cesso
de ca rac te ri za ção da de fi ci ên cia em uma abor da gem bi op si cos so cial,
como pré- requisito para iden ti fi ca ção de su jei tos po ten ci ais de di rei‐ 
tos. Assume- se que a ca rac te ri za ção da de fi ci ên cia ba se ada nos prin‐ 
cí pios do mo delo so cial ne ces sita tanto de prá ti cas e pos tu ras pro fis‐ 
si o nais, quanto de ins tru men tos e abor da gens que fa vo re çam a con‐ 
cep ção da de fi ci ên cia como re sul tante de bar rei ras im pos tas à in te ra‐
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ção so cial em con tex tos pouco pre pa ra dos à di ver si dade cor po ral.
Isto se mos tra im por tante para dar cen tra li dade a uma con cep ção
sobre corpo como aquele não re du zido aos as pec tos bi o ló gi cos, mas
como ins tân cia sobre a qual a in te ra ção so cial vai de pen der e tam bém
pro du zir efei tos, ao passo que se es tru tura e se le gi tima cer tos prin‐ 
cí pios, va lo res e re gras dessa mesma in te ra ção. Por sua vez, o uso do
mo delo in te ra ci o nal e mul ti di re ci o nal da CIF mostra- se com plexo
para ori en tar uma ava li a ção fiel a seus pres su pos tos.

Para al can çar esse ob je tivo, 1. ana liso os fun da men tos que cons ti tuem
uma ava li a ção de base bi op si cos so cial e seus de sa fios na ca rac te ri za‐ 
ção de ele gí veis a re co nhe ci mento de di rei tos, tratando- a como um
qua dro no con ceito de Goff man. Na sequên cia, 2.  faço uma re lei tura
de con cei tos prin ci pais da te o ria goff ma ni ana (en con tro, ex pres são
cor po ral, in te ra ção face a face, co pre sença, en vol vi mento, si tu a ção so‐ 
cial, es tig ma ti za ção e im pro pri e dade si tu a ci o nal), ava li ando cri ti ca‐ 
mente a per ti nên cia de seus pres su pos tos e con sequên cias, em uma
apro xi ma ção da proposta- chave goff ma ni ana ordem da in te ra ção aos
pre cei tos do mo delo so cial.

14

Esforcei- me por lo ca li zar, na ava li a ção da de fi ci ên cia no en fo que bi‐ 
op si cos so cial, a ca rac te ri za ção de si tu a ção so cial de in te ra ção nos
ter mos de Goff man entre ava li a dor e pes soa ava li ada, para tes tar os
li mi tes tanto dos pres su pos tos do mo delo so cial quanto da pers pec‐ 
tiva bi op si cos so cial. E, de pois, 3.  re torno aos con cei tos de Goff man,
para tam bém ava liar pos si bi li da des de suas ela bo ra ções e ajus tes ne‐ 
ces sá rios ao en fo que crí tico do mo delo so cial. Bus quei es ca par do
ecle tismo teó rico, utilizando- me de pro pos tas con cei tu ais da re fe rida
te o ria para en ri que cer abor da gens do mo delo so cial em uma pers‐ 
pec tiva di a lé tica de to ta li dade, como as si nala Mil ton San tos na epí‐ 
grafe que abre esse ar tigo e que, por tanto, con cebe a de fi ci ên cia
como de si gual dade em uma pos tura ética e po lí tica que vis lum bra
mu dan ças so ci ais, nos ter mos de Flo res tan Fer nan des (2008). Por fim,
4.  apre sento como a uti li za ção do en fo que teó rico goff ma ni ano, no
pro cesso de ava li a ção, pode fa vo re cer uma prá tica ava li a tiva an co‐ 
rada na con cep ção de de fi ci ên cia como in te ra ção com bar rei ras,
oriunda do pa ra digma eman ci pa tó rio do mo delo so cial, fa vo re cendo
com pre en sões da de fi ci ên cia na pers pec tiva da as si mi la ção das ne‐ 
ces si da des por re co nhe ci mento de di rei tos a esse pú blico.
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O mé todo do en qua dra mento ou dos
qua dros de aná lise
Para uma apli ca ção da te o ria de Goff man ao es tudo da de fi ci ên cia,
prin ci pal mente na ava li a ção e ca rac te ri za ção dela no en fo que bi op si‐ 
cos so cial, ana li sando suas per ti nên cias, li mi tes e pos si bi li da des teó ri‐ 
cas, bus quei uti li zar da pró pria me to do lo gia ela bo rada pelo autor, a
de qua dros de aná lise, en qua dra mento ou en qua dre (Goff man, 2012;
Men donça & Si mões, 2012; Ent man, 1993). Isto é, o mé todo de Goff‐ 
man se an cora em qua dros de sen tido que mol dam as in ter pre ta ções
e ações de ato res en vol vi dos nos en ga ja men tos de face – nú cleo cen‐ 
tral da ordem da in te ra ção (Men donça & Si mões, 2012). Da niel Cefaï
(2007) vai além: para ele, a aná lise das ope ra ções de en qua dra mento é
in dis so ciá vel da aná lise das si tu a ções em que elas são re a li za das. Pois,
a si tu a ção so cial deve ser pen sada não ape nas como re sul tado de ob‐ 
je ti vos es tra té gi cos, já que a aná lise de en qua dra mento diz res peito à
or ga ni za ção da ex pe ri ên cia na si tu a ção (Cefaï, 2007).
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No en tanto, afi nal, o que são os qua dros em Goff man? Se gundo o
autor, qua dro seria o con junto de prin cí pios de or ga ni za ção que go‐ 
ver nam acon te ci men tos so ci ais e o en vol vi mento sub je tivo dos ato res
nele (Goff man, 2012). É uma es tru tura de sen ti dos pro ces su al mente
de li ne ada por meio de en con tro de su jei tos em uma si tu a ção (Men‐ 
donça &Si mões, 2012). São estes prin cí pios ori en ta do res dos qua dros
que per mi tem a de fi ni ção de si tu a ção pelos su jei tos, isto é, em toda
si tu a ção os in di ví duos pre ci sam com pre en der qual é o qua dro que a
con forma, e em de cor rên cia, qual po si ci o na mento deve ser ado tado
no en ga ja mento para jus ta po si ções, ali nha men tos e trans for ma ções.
Por tanto, os qua dros não são in ven ta dos pelos su jei tos, mas aci o na‐ 
dos na in te ra ção, so bre tudo, para sus ten tar a co mu ni ca ção, desde
que, por tanto, es teja am pa rada na exis tên cia de sen ti dos com par ti‐ 
lha dos ca pa zes de man ter uma pron ti dão e re fle xi vi dade entre os
ato res que sus ten tam a in te ra ção (Men donça &Si mões, 2012).

17

Goff man não só de fine, mas tra ba lha com as pro pri e da des con for ma‐ 
do ras dos qua dros, co me çando pela de fi ni ção de qua dros pri má rios
(aque les cuja apli ca ção é mais ele men tar, ime di ata e di reta em uma
cul tura por sua li te ra li dade). Um qua dro pri má rio in clui a re serva de
co nhe ci mento to mada como certa acerca da re a li dade e li te ra li dade
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de de ter mi nado tipo de ati vi dade (Nunes, 1993; Goff man, 2012). Estes,
pelos mo men tos de in te ra ção, são sub me ti dos cons tan te mente às
trans for ma ções con tex tu al mente exi gi das, de no mi na das pelo autor
de la mi na ções, isto é, adi ção de novas ca ma das de sig ni fi cado ao qua‐ 
dro ini cial sem des truir suas bases por com pleto (Goff man, 2012).

Um exem plo, a lin gua gem é um qua dro pri má rio da co mu ni ca ção.
Para com pre en der sua na tu reza e ocor rên cia, é pre ciso saber de suas
bases cons ti tuin tes e de suas apli ca ções na ori en ta ção de si tu a ções.
No en tanto, um in di ví duo surdo que usa a lín gua de si nais ao pre ci sar
se adap tar a ges tos pre cá rios di ante da ne ces si dade de se fazer en‐ 
ten der por um fren tista de posto de ga so lina não le trado em si nais,
pro vo cará uma la mi na ção no qua dro pri má rio de co mu ni ca ção, visto
que ambos mo di fi ca rão suas ha bi li da des pri má rias da lin gua gem.
Desta forma, as la mi na ções são ricas de pos si bi li da des para ana li sar
as con di ções de in te ra ção das pes soas com de fi ci ên cia, pelas di fi cul‐ 
da des im pos tas a elas em de sen vol ver cer tas ati vi da des (qua dros pri‐ 
má rios), em fun ção do efeito de bar rei ras in ca pa ci tan tes dos am bi en‐ 
tes e inter- relações.

19

Uma das prin ci pais con tri bui ções do mé todo goff ma ni ano da aná lise
de qua dros para o tema da de fi ci ên cia, es pe ci fi ca mente no mo mento
da ava li a ção em uma pers pec tiva bi op si cos so cial, é a de per mi tir uma
ar ti cu la ção entre a aná lise da in te ra ção, a ex pe ri ên cia dos par ti ci pan‐ 
tes (ava li a dor e ava li ado) e a di men são da ex pe ri ên cia da par ti ci pa ção
em si tu a ções so ci ais. Pois, é neste plano que a na tu reza da si tu a ção e
o con teúdo da in te ra ção podem ser ar ti cu la dos e tor na dos aces sí veis
à ob ser va ção, des cri ção e aná lise so ci o ló gica (Nunes, 1993). Um qua‐ 
dro não é um mero re corte da re a li dade, em si mu la ção mi ni a tu ri zada,
mas car re gado de sen ti dos para ori en tar as in te ra ções em cada si tu a‐ 
ção dada e am pa rada na ordem mais geral ex terna.

20

A aná lise de qua dros im plica um con junto de pro ce di men tos de ob‐ 
ser va ção/des cri ção das si tu a ções, ba se a das na es pe ci fi ca ção de di‐ 
men sões iden ti fi cá veis em qual quer sequên cia de ati vi dade ou epi só‐ 
dio de in te ra ção (Nunes, 1993). Prin ci pal mente no to cante ao que
Goff man de no mina de an co ra gem (con di ções que per mi tem fixar ou
si tuar uma ati vi dade no es paço e tempo da in te ra ção, mas que trans‐ 
cen dem o epi só dio par ti cu lar). O pro cesso de an co ra gem é fun da ‐
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men tal para ar ti cu lar a ordem da in te ra ção si tu a ci o nal aos do mí nios
cons ti tu ti vos do or de na mento so cial (Goff man, 2012).

Nesse sen tido, esse es tudo se ba seou em um con junto de aná li ses re‐ 
la ti vas ao mo mento da ava li a ção téc nica ca rac te ri za dora da de fi ci ên‐ 
cia para fins de re co nhe ci mento de di rei tos re a li zada no INSS, ava li‐ 
ando seus con teú dos (Ent man, 1993) 2. Na fase de ava li a ção, aqui con‐ 
si de rada como um qua dro nos ter mos goff ma ni a nos, os ava li a do res e
ava li a do ras pre ci sam con du zir uma en tre vista pe ri cial com o plei te‐ 
ante do di reito, fa zendo uso de um ins tru mento es pe cí fico, de uma
ins tru men ta li dade téc nica re la tiva a cada área, ter co nhe ci mento
sobre le gis la ção so cial e sobre a pers pec tiva bi op si cos so cial pre sente
na CIF, além de ar ti cu lar todos esses sa be res e téc ni cas para ser
capaz não so mente iden ti fi car a de fi ci ên cia ele gí vel a di rei tos, como
be ne fí cios as sis ten ci ais e pre vi den ciá rios, a par tir dos ele men tos
apre sen ta dos no ato ava li a tivo, mas tam bém e, so bre tudo, saber re‐ 
co nhe cer quando uma pes soa não tem a de fi ci ên cia de acordo com
esses prin cí pios elen ca dos.
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Para Goff man, existe uma re la ção entre as pes soas e os pa peis as su‐ 
mi dos na in te ra ção, mas essa re la ção res ponde ao sis tema in te ra tivo
–  ou qua dro  – em que o papel é de sem pe nhado (Goff man, 2012),
nunca sendo, por tanto, um mero re corte das ex pe ri ên cias mais am‐ 
plas. Aqui re side a per ti nên cia deste es tudo, pois pode re vi sar tanto
in com ple tu des do mo delo so cial e da abor da gem bi op si cos so cial,
quanto do pró prio en fo que in te ra ci o nal de Goff man em seus con teú‐ 
dos (Ent man, 1993), ana li sando cri ti ca mente os pres su pos tos que os
per fa zem.

23

Ava liar o de sem pe nho na par ti ci ‐
pa ção para com pre en der a de fi ci ‐
ên cia: notas sobre a in te ra ção so ‐
cial
A ava li a ção da de fi ci ên cia na pers pec tiva bi op si cos so cial é um im por‐ 
tante com po nente de apli ca ção no Bra sil desde 2009 no pro cesso de
re co nhe ci mento dos plei te an tes do Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu‐ 
ada (BPC) da po lí tica de as sis tên cia so cial (Bra sil, 1993, 2007, 2011; Di
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Nu bila et al., 2011; San tos 2016) e, desde 2014, na apo sen ta do ria da
pes soa com de fi ci ên cia (Bra sil, 2013; Pe reira & Bar bosa, 2016), além de
uti li zada em menor me dida na saúde desde me a dos da dé cada de
2010. Em 2015, a pre vi são legal do art. 2º da LBI es ten deu o mo delo
para todas as po lí ti cas ma te ri a li za do ras de di rei tos das pes soas com
de fi ci ên cia (Bra sil, 2015; San tos, 2016), ainda sem re gu la men ta ção.

Este mo delo de ava li a ção foi de sen vol vido para iden ti fi car aque les
que pos suem de fi ci ên cias de longo prazo e que ne ces si tam de aten di‐ 
men tos e apoios, in cluindo trans fe rên cia de renda e ser vi ços de as‐ 
sis tên cia so cial, be ne fí cios, e re gras mais equâ ni mes no mo mento da
apo sen ta do ria de tra ba lha do res com de fi ci ên cia. A ava li a ção téc nica
(pe rí cia mé dica e ser viço so cial) abrange uma série de áreas como
saúde fí sica, men tal e emo ci o nal, ha bi li da des psi cos so ci ais, si tu a ci o‐ 
nais e ocu pa ci o nais, além de ave ri guar di fi cul da des e de sem pe nhos
em ati vi da des co ti di a nas de ali men ta ção, cui da dos pes so ais, dis po si‐ 
ção e en vol vi mento em in te ra ções in ter pes so ais, co mu ni ca ção e mo‐ 
bi li dade. Há ins tru men tos pa dro ni za dos ba se a dos na CIF em que mé‐ 
di cos pe ri tos e as sis ten tes so ci ais ava liam que si tos dos plei te an tes
dos be ne fí cios, sendo ori en ta dos pela ava li a ção de im pac tos na fun ci‐ 
o na li dade em ter mos de con si de ra ção das di fi cul da des en fren ta das
em fun ção das con di ções de saúde.

25

A abor da gem bi op si cos so cial da CIF busca des cre ver con di ções de
saúde das pes soas em um mo delo in te ra ci o nal e mul ti di men si o nal, a
par tir da con si de ra ção de efei tos so ci ais e prá ti cos ge ra dos na vida
das pes soas, em fun ção das con di ções de saúde en fren ta das, sem se
pre o cu par com os as pec tos eti o ló gi cos, ou seja, com as cau sas de tais
con di ções (CIF, 2003; San tos, 2016). A CIF “per mite des cre ver si tu a‐ 
ções re la ci o na das com a fun ci o na li dade do ser hu mano e as suas res‐ 
tri ções e serve como en qua dra mento para or ga ni zar esta in for ma ção”
(CIF, 2003, p. 7).
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A CIF é dis posta em três cons truc tos ope ra ci o na li za dos com o uso de
qua li fi ca do res, ou seja, in di ca do res ob je ti vos de fun ci o na li dade ou au‐ 
sên cia/com pro me ti mento dela. O pri meiro deles é dos im pe di men‐ 
tos, al te ra ções ou le sões (im pair ments) em es tru tu ras e fun ções do
corpo. O se gundo dos cons truc tos é o de Fa to res Am bi en tais, ele men‐ 
tos ex ter nos ao corpo, mas que se re la ci o nam com ele e podem pro‐ 
du zir efei tos na fun ci o na li dade (Pro du tos e Tec no lo gias; Am bi ente;
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Apoios e Re la ci o na men tos; Ati tu des; Ser vi ços, Sis te mas e Po lí ti cas). O
ter ceiro é o con junto de Ati vi da des e Par ti ci pa ção, ou seja, um com‐ 
po nente tanto de as pec tos in di vi du ais, mas tam bém co le ti vos, em que
con si dera ta re fas e ati vi da des re le van tes a serem de sem pe nha das
pelas pes soas em di ver sos do mí nios da vida e o res pec tivo en vol vi‐ 
mento da pes soa nes sas ati vi da des (Apren di za gem e apli ca ção dos
co nhe ci men tos; Ta re fas e exi gên cias ge rais; Co mu ni ca ção; Mo bi li‐ 
dade; Auto cui da dos; Vida do més tica; In te ra ções e re la ci o na men tos
in ter pes so ais; Gran des áreas da vida; Vida co mu ni tá ria, so cial e cí‐ 
vica), bem como a di fi cul dade em desempenhá- las.

Para a CIF, por tanto, a de fi ci ên cia surge quando a inter- relação des tes
três cons truc tos pro duz efei tos ne ga ti vos às pes soas, isto é, com
con sequên cias res tri ti vas para a fun ci o na li dade, levando- as a não
par ti ci pa rem ativa e in te gral mente da so ci e dade. Na ava li a ção bi op si‐ 
cos so cial do INSS para um be ne fí cio as sis ten cial, a pe rí cia mé dica
ava lia im pac tos nas al te ra ções cor po rais (es tru tu ras e fun ções do
corpo) e o de sem pe nho de al gu mas Ati vi da des e o en vol vi mento em
Par ti ci pa ção es pe cí fi cas (Bra sil, 2007; Costa et al., 2016; Di Nu bila et
al., 2011). Por sua vez, as sis ten tes so ci ais ava liam o papel dos Fa to res
Am bi en tais na vida das pes soas e tam bém de sem pe nho de al gu mas
Ati vi da des e o en vol vi mento em Par ti ci pa ção es pe cí fi cas (San tos,
2022). Já na ava li a ção para a apo sen ta do ria, o ins tru mento é o Ín dice
de Fun ci o na li dade Bra si leiro (IFBr) em que ape nas são pon tu a das as
Ati vi da des e Par ti ci pa ção (Pe reira & Bar bosa, 2016; San tos, 2016), ape‐ 
sar de as al te ra ções/le sões cor po rais e Fa to res Am bi en tais es ta rem
im plí ci tas na ava li a ção do de sem pe nho das ati vi da des pela re la ção di‐ 
nâ mica entre eles.
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Em bora avan çada em sua pers pec tiva de ca rac te ri za ção da de fi ci ên‐ 
cia, se com pa rada ao mo delo mé dico, a CIF não pas sou in có lume de
crí ti cas. Al guns dos prin ci pais crí ti cos da CIF fi li a dos ao mo delo so cial
da de fi ci ên cia são Tom Sha kes pe are (2006), David Pfeif fer (2002) e
Colin Bar nes (2009). Den tre ou tras aná li ses, estes teó ri cos ar gu men‐ 
tam que o mo delo da CIF não des taca as raí zes cul tu rais, econô mi cas
e so ci ais da de fi ci ên cia, en fa ti zando a de fi ci ên cia res trita ao corpo,
ou seja, o que as pes soas não podem fazer em vez de seus re cur sos e
ha bi li da des exis ten tes dis po ní veis (ou que de ve riam estar) a elas. Eles
afir mam que a CIF es tig ma tiza e mar gi na liza as pes soas com de fi ci ên‐ 
cia pelo foco nas con di ções de saúde, en fa ti zando, por exem plo, a de ‐
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pen dên cia e os cus tos as so ci a dos à sua ma nu ten ção (Sha kes pe are,
2006; Pfeif fer, 2002). Além disso, a CIF tam bém é cri ti cada por con fe‐ 
rir às pes soas com de fi ci ên cia pouca ou ne nhuma ca pa ci dade de in‐ 
flu en ciar as po lí ti cas pú bli cas e as prá ti cas so ci ais, isto é, o seu foco
in di vi dual na saúde deixa pouco es paço para tra tar a de fi ci ên cia do
ponto de vista po lí tico e co le tivo (Bar nes, 2009).

E é es pe ci fi ca mente sobre esse úl timo autor ci tado e suas crí ti cas à
CIF que gos ta ria de me ater de forma um pouco mais apro fun dada.
Faço essa es co lha, pois pre tendo ar ti cu lar tais pon tos a uma con tri‐ 
bui ção po ten cial da abor da gem da ordem da in te ra ção de Goff man ao
mo delo in te ra ci o nal da CIF, aperfeiçoando- o. Den tre suas aná li ses
crí ti cas à CIF, Bar nes (2009) tem uma pos tura pes si mista quanto à re‐ 
cep ção ca lo rosa que o meio aca dê mico deu à clas si fi ca ção bi op si cos‐ 
so cial da OMS, por ele pouco acre di tar em sua ca pa ci dade de ino var
frente a clas si fi ca ções an te ri o res. Bar nes (2009) co meça cha mando a
aten ção para o fato de que, ape sar de a CIF ter seu mo delo inter- 
relacional ba se ado nos três cons truc tos e que o in di ví duo é ape nas
um de seus ele men tos da aná lise da de fi ci ên cia, para ele, a pouca ino‐ 
va ção da CIF se deve ao fato de que “o in di ví duo segue sendo o ponto
de par tida para a aná lise das fun ções e ati vi da des cor po rais” (Bar nes,
2009, p. 106). Ele con si dera essa cen tra li dade no fator in di vi dual in su‐ 
fi ci ente para de sen vol ver o cons tructo de Ati vi da des e Par ti ci pa ção,
por pouco ter ha vido de sen vol vi mento de seu papel no es quema in te‐ 
ra ci o nal, vinculando- se ape nas às cir cuns tân cias pes so ais, em vez de
se ligar mais fir me mente à in clu são so cial e po lí tica (Bar nes, 2009).
Além disso, para ele, em bora haja ên fase da CIF aos con tex tos, as for‐ 
mas de medi- los são li mi ta das.
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Há duas ma nei ras de res pon der a esses pon tos crí ti cos. Uma delas
mais in terna à pró pria na tu reza de fun ci o na mento da CIF e a outra
ex terna, em sua li ga ção com o mo delo so cial. A que eu chamo de in‐ 
terna diz res peito à fra queza atri buída por Bar nes (2009) ao cons‐ 
tructo de Ati vi da des e Par ti ci pa ção, pela cen tra li dade no in di ví duo,
dei xando so bres sair as pec tos in di vi du ais e in ter di tando os as pec tos
po lí ti cos ou co le ti vos no efeito sobre de fi ci ên cias. Pro posto como
mo delo in te ra ci o nal e mul ti di men si o nal, nada no es quema da CIF, por
seus cons truc tos ou apli ca ção dela, su gere que se deva par tir ou
centrar- se no in di ví duo para aná li ses de Fa to res Am bi en tais e/ou de
Ati vi da des e Par ti ci pa ção, estes re le ga dos a um se gundo plano, se ‐
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gundo o autor. Para a CIF, a “fun ci o na li dade e a de fi ci ên cia de uma
pes soa são con ce bi das como uma in te ra ção di nâ mica entre os es ta‐ 
dos de saúde (do en ças, per tur ba ções, le sões, trau mas, etc.) e os fa to‐ 
res con tex tu ais” (CIF, 2003, p. 7). O mo delo in te ra ci o nal ofe rece múl‐ 
ti plas pos si bi li da des para pa ra me tri zar for mas de con si de ra ção da
de fi ci ên cia, par tindo de in fi ni tas pos si bi li da des de com bi na ções, não
obri ga to ri a mente tendo as pec tos in di vi du ais como linha con du tora
da ava li a ção (Bic ken bach, 2012).

A se gunda ma neira de res pon der às crí ti cas de Bar nes à CIF liga- se
aos pres su pos tos do mo delo so cial. A CIF pode ser con si de rada como
com po nente da gra má tica do mo delo so cial? Ela se liga, e de qual
forma se assim o for, aos es tu dos na área da so ci o lo gia da de fi ci ên cia?
Tem a CIF a ca pa ci dade de con so li dar o mo delo so cial ou, pelo con‐ 
trá rio, de re for çar o mo delo mé dico? Estas são per gun tas de fundo
não só de Bar nes (2009), mas de ou tros au to res crí ti cos à CIF. E,
muito pro va vel mente, as res pos tas já pre con ce bi das par tem de aná li‐ 
ses oblí quas sobre o papel de uma clas si fi ca ção in ter na ci o nal de
saúde e como ela di a loga com pa ra dig mas e com a epis te mo lo gia no
campo das ci ên cias so ci ais. A pri meira res posta a tais ques tões é: a
CIF não é o mo delo so cial, nem foi cri ada ex clu si va mente por sua in‐ 
fluên cia. E ela não pre cisa ser, ape sar de ex pres sar con teú dos, ló gi cas
e pers pec ti vas do mo delo.

32

Então, o que é o mo delo so cial e qual sua fun ção no tema da de fi ci ên‐ 
cia? Para re fle tir bre ve mente sobre essas ques tões vou re cor rer a um
autor com ca pa ci dade de nos ofe re cer ela bo ra ções im por tan tes. O
autor é Mi chel Fou cault e seu con ceito aci o nado aqui é o de epis teme.
No pen sa mento de Fou cault, por epis teme se en tende o con junto das
re la ções que podem unir, em uma de ter mi nada época, as prá ti cas
dis cur si vas que dão lugar a fi gu ras epis te mo ló gi cas, a ci ên cias e
even tu al mente a sis te mas for ma li za dos (Fou cault, 1972). É o modo se‐ 
gundo o qual, e cada uma des sas for ma ções dis cur si vas, se si tuam e
ope ram as pas sa gens à epis te mo lo gi za ção, à ci en ti fi ci dade, à for ma li‐ 
za ção, su bor di na dos uns aos ou tros ou de fa sa dos no tempo (Cas tro,
2009; Fou cault, 1972). É pos sí vel tra du zir a epis teme en quanto visão
de mundo, um a pri ori his tó rico, uma fra ção da his tó ria comum a
todos os co nhe ci men tos que im po ria a cada um as mes mas nor mas e
pos tu la dos, um es tá gio geral da razão.
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Pro po nho con si de rar o mo delo so cial como con sequên cia de uma
nova epis teme para com pre en der a de fi ci ên cia na se gunda me tade do
sé culo XX: o da de fi ci ên cia como pro du ção so cial. O mo delo so cial,
por tanto, é a pro ble ma ti za ção po lí tica da de fi ci ên cia trans for mada
em ci en ti fi ci za ção, no li miar de rei vin di ca ção de ob je ti vi dade (Ham‐ 
raie, 2015), no campo das ci ên cias so ci ais. Se gundo Amie Ham raie
(2015), a es tru tura dos mo de los com pre en si vos sobre de fi ci ên cia pre‐ 
cisa de uma abor da gem me to do ló gica que per mita ras trear a per sis‐ 
tên cia de pa drões de co nhe ci mento, den tro de dis cur sos que es te jam
abaixo de li mi a res de po si ti vi dade, epis te mo lo gi za ção, ci en ti fi ci dade
e for ma li za ção. Isto é, o im por tante é se per gun tar em que bases so‐ 
ci ais e es pa ços de ordem a ela bo ra ção teó rica da de fi ci ên cia foi pos‐ 
sí vel no mo delo so cial? Parto da ideia de que é pre ciso con ce ber o
mo delo so cial, localizando- o em um con junto de con di ci o nan tes que
o tor na ram pos sí vel nos úl ti mos quase ses senta anos.
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Uma nova epis teme da de fi ci ên cia pode ser enun ci ada por que, em
anos que an te ce de ram o sur gi mento do mo delo so cial da de fi ci ên cia
na dé cada de 1970, um con junto de re la ções e fatos so ci ais se es ta be‐ 
le ceu para tor nar pos sí vel a emer gên cia desse novo en fo que ra ci o nal,
são elas: re a bi li ta ção no pós- segunda Guerra Mun dial para sol da dos
com de fi ci ên cia, inau gu rando o di reito a prá ti cas de saúde a esse pú‐ 
blico, ainda que na pers pec tiva da nor ma li za ção (Bourke, 1998; Bré‐ 
gain, 2018; Eldar & Je like, 2003; Lanska, 2016); di rei tos so ci ais para as
pes soas com de fi ci ên cia, so bre tudo saúde e as sis tên cia so cial, a par‐ 
tir do Plano Be ve ridge na In gla terra, associando- os à De cla ra ção Uni‐ 
ver sal dos Di rei tos Hu ma nos e à ideia de dig ni dade e com bate à po‐ 
breza (Fleis che ker, 2006; Fou cault, 2010; Hamp ton, 2016); novos mo‐ 
de los edu ca ci o nais ba se a dos na in clu são e con tra a se gre ga ção (Man‐ 
toan, 2006); ideias em bri o ná rias do di reito à aces si bi li dade e mo bi li‐ 
dade em me a dos dos anos 1970 (Zet tel &Bal lard, 1979); mo delo bi op si‐ 
cos so cial na área da saúde, alar gando com pre en sões sobre de ter mi‐ 
nan tes de saúde (Engel, 1977); lutas po lí ti cas por di rei tos civis e por
re co nhe ci mento igua li tá rio con tra de si gual da des e opres são (Er‐ 
kulwal ter, 2018).
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Esse con junto de re la ções e fatos per mi tiu aglu ti nar nos anos 1970, no
Reino Unido, prá ti cas dis cur si vas que deram lugar à ci en ti fi ci dade,
for ma li dade e chan cela po lí tica con fe rida ao mo delo so cial da de fi ci‐ 
ên cia. Dessa forma, as sumo que tanto o mo delo so cial quanto a CIF
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ex pres sam essa nova epis teme da de fi ci ên cia, o que não faria sen tido
uma aná lise de que um possa ser mais ou menos forte do que outro
para su pe rar as in fluên cias do mo delo mé dico, como Bar nes (2009)
su gere. Ape sar de pa péis e fun ções dis tin tas, ambos são in com ple tos,
di nâ mi cos e po ten ci ais, o que nos re mete a outro lugar onde de ve ria
re si dir as crí ti cas ne ces sá rias à CIF. E, em minha ava li a ção, gos ta ria
de pro por que elas se lo ca li zam na ins tru men ta li za ção da pers pec tiva
inter- relacional de seus cons truc tos. Isto é, algo ne ces sá rio de aper‐ 
fei ço a mento não é sobre a com po si ção e a dis po si ção dos cons truc‐ 
tos em si da CIF, mas como eles se inter- relacionam para pros pec tar
si tu a ções in te ra ci o nais in di ca ti vas da fun ci o na li dade e da de fi ci ên cia
como res tri ção de par ti ci pa ção na so ci e dade.

Quanto a esse as pecto, Goff man traz con tri bui ções im por tan tes de
serem apre ci a das, to da via, a li te ra tura na ci o nal e in ter na ci o nal as ne‐ 
gli gen ciou até o mo mento. Se gundo Goff man (2010), o en vol vi mento
das pes soas nas si tu a ções de in te ra ção passa, ine vi ta vel mente, pela
ges tão da pre sença cor po ral e da ori en ta ção mútua atra vés do corpo,
o que exige uma aten ção par ti cu lar aos di fe ren tes ca nais de co mu ni‐ 
ca ção, meios de ex pres são e de mais dis po si ti vos mo bi li za dos em uma
si tu a ção dada, tais como pos tura, foco com par ti lhado, dis po si ção e
pron ti dão ao en ga ja mento.
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De cla ra da mente, Goff man de fende que um de seus ob je ti vos com sua
ela bo ra ção teó rica é des co brir a ordem nor ma tiva que opera den tro
des sas uni da des da in te ra ção, isto é, a ordem com por ta men tal en‐ 
con trada em todos os lu ga res po vo a dos, sejam eles pú bli cos, se mi pú‐ 
bli cos ou pri va dos, e es te jam eles sob os aus pí cios de uma oca sião so‐ 
cial or ga ni zada ou sob as co er ções mais pro sai cas de um mero am bi‐ 
ente so cial ro ti ni zado (Goff man, 2010). O que o in di ví duo mo bi liza
não é ape nas sua pre sença ou ex pres são cor pó rea. Mas um con junto
de me ca nis mos que sus ten tam sua ca pa ci dade de man ter a in te ra ção.
Por sua vez, ao que a in te ra ção res ponde é a uma ordem ro ti ni zada
que se liga à ordem so cial mais macro, por tanto, aquilo que acaba por
in ter di tar ou fa vo re cer, por exem plo, as pes soas com de fi ci ên cia de
in te ra gi rem com ou tras é fun da men tal para ca rac te ri zar seu de sem‐ 
pe nho na par ti ci pa ção so cial.
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A te o ria goff ma ni ana não in ci diu, em ter mos so ci o ló gi cos, ape nas
sobre o que é pro du zido na re la ção entre dois in di ví duos, mas na
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busca por evi den ciar os ele men tos que cons ti tuem ou in vi a bi li zam
essa pro du ção pela ordem da in te ra ção. Nesse ponto, re side as prin‐ 
ci pais con tri bui ções para o tema da de fi ci ên cia em uma pers pec tiva,
so bre tudo, da abor da gem do mo delo so cial – algo so be ja mente ig no‐ 
rado pela li te ra tura que in sis tiu nas crí ti cas a Goff man pela li mi ta ção
de seu con ceito de es tigma. O corpo, em Goff man, na ver dade, torna- 
se um ins tru mento fun da men tal para a co mu ni ca ção e in te ra ção,
sendo mol dado para exe cu tar e re pro du zir de ter mi na das re gras so ci‐ 
ais, iden ti fi ca das como pro pri e da des si tu a ci o nais, for ma do ras de có‐ 
di gos que não são do tipo mo rais, mas ca pa zes de reger as prá ti cas e
as or dens de in te ra ções so ci ais (Goff man, 2010; Pi tanga, 2012).

Em uma ca rac te ri za ção da de fi ci ên cia no en fo que bi op si cos so cial da
CIF, os ní veis de de sem pe nho de uma ati vi dade e de en vol vi mento das
pes soas em si tu a ções de par ti ci pa ção na so ci e dade são ava li a dos em
ter mos de suas di fi cul da des em executá- los. Em Goff man, a aná lise
das si tu a ções de en vol vi mento pode nos levar a com pre en der a es‐ 
tru tura das di ver sas for mas de in te ra ções so ci ais (que, por sua vez,
tem o en vol vi mento como sendo uma ati vi dade que o ator de sen volve
com o ob je tivo de atin gir algum pro pó sito ou fim) (Pi tanga, 2012).
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Isto quer dizer que as res tri ções e as im pli ca ções dos en vol vi men tos
sus ten ta dos pelos in di ví duos são con di ci o nan tes bá si cos que or ga ni‐ 
zam os en ga ja men tos em qual quer am bi ente so cial (Goff man, 2010).
Nos ter mos dos cons truc tos da CIF, não basta então ape nas des cre‐ 
ver os fa to res am bi en tais ex ter nos, nem ex trair uma aná lise des cri‐ 
tiva das al te ra ções cor po rais. O ponto cen tral é ava liar de que ma‐ 
neira, pela in te ra ção de todos esses ele men tos, a pes soa de sem pe nha
ou não de ter mi na das ati vi da des, envolvendo- se ou não em algum
nível de par ti ci pa ção, o que re sulta em uma in te ra ção so cial sin gu lar
em cada caso. Quando a pes soa não se en volve na in te ra ção, pois é
im pe dida de al guma forma, seja por fa to res ex ter nos, seja pela re la ção
do am bi ente res tri tivo com sua pre sença cor po ral, o não de sem pe‐ 
nho em ter mos da CIF pode ser tra du zido em ter mos goff ma ni a nos
como as im pro pri e da des si tu a ci o nais.
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Para Goff man, em cada en con tro de duas ou mais pes soas, criam- se
pro pri e da des si tu a ci o nais que exi gem aten ção, e, em geral, levam ao
en ga ja mento na in te ra ção nos ajun ta men tos so ci ais, pela lin gua gem e
co mu ni ca ção, porte e pos tura cor po ral, re fle xi vi dade nas res pos tas,
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re co nhe ci mento com par ti lhado e pron ti dão na re la ção face a face. E
“os ajun ta men tos têm grande im por tân cia pois, é atra vés des tes
even tos que grande parte de nossa vida so cial é or ga ni zada” (Goff‐ 
man, 2010, p. 250). Isto é, as pro pri e da des si tu a ci o nais sur gem, então,
como co a ções, no exato mo mento em que entra em cena outra pes‐ 
soa (Man to vani, 2012), sendo um con junto es pe cial de re gras para ori‐ 
en tar o in di ví duo di ante da linha que se es pera a ser se guida em um
qua dro de certa si tu a ção so cial, isto é, para ma nu ten ção da fa chada. 3

As “pro pri e da des si tu a ci o nais go ver nam a alo ca ção do en vol vi mento
do in di ví duo den tro da si tu a ção” (Goff man, 2010, p. 259).

Nem abor da gens do mo delo so cial, nem aná li ses da pro posta mul ti di‐ 
men si o nal da CIF têm se de di cado a des cor ti nar os ele men tos sub ja‐ 
cen tes ao con junto de dis po si ções aci o na dos pelas pes soas com de fi‐ 
ci ên cia para sus ten tar a in te ra ção so cial pelos de sem pe nhos de ati vi‐ 
da des, ou que agem sobre eles impedindo- os. O cons tructo de Ati vi‐ 
da des e Par ti ci pa ção da CIF evi den cia o que a pes soa com de fi ci ên cia
pode de sem pe nhar ou não em si tu a ções re le van tes em seu co ti di ano,
além de criar con di ções para ca rac te ri zar o efeito de bar rei ras nesse
de sem pe nho. Por sua vez, a prin ci pal ela bo ra ção do mo delo so cial, a
de que a de fi ci ên cia surge da in te ra ção pre ju di cada entre o in di ví duo
com suas di fe ren ças cor po rais e o seu meio (in cluindo am bi en tes e
ou tros in di ví duos), não for nece de ta lha mento de como se dá essa in‐ 
te ra ção nos ter mos ela bo ra dos pelo pró prio mo delo.
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As pro pri e da des si tu a ci o nais cons ti tuin tes da ordem da in te ra ção em
Goff man podem ser aci o na das como o elo entre essas duas ela bo ra‐ 
ções, transformando- se em ori en ta ção fun da men tal para a ca rac te ri‐ 
za ção da de fi ci ên cia como res tri ção de par ti ci pa ção na so ci e dade.
São as bases deste elo que pre tendo de sen vol ver na pró xima seção, a
par tir das aná li ses de al guns conceitos- chave de Goff man à luz dos
prin cí pios do mo delo so cial e da pers pec tiva bi op si cos so cial.
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Goff man, o corpo e o en vol vi ‐
mento: vis lum bres crí ti cos sobre
a in te ra ção
Nos úl ti mos anos ape nas, Goff man pas sou a ser re vi si tado em aná li‐ 
ses que o apro xi mam de en fo ques dos es tu dos eman ci pa tó rios do
mo delo so cial (Abrams, 2014). No en tanto, antes, fe mi nis tas como
Carol Tho mas (2007) já apon ta vam que o âm bito pes soal, o pri vado e a
vida co ti di ana de ve riam ser abor da dos nos es tu dos da de fi ci ên cia,
sem per der uma abor da gem ma te ri a lista, in clu sive utilizando- se do
con ceito goff ma ni ano de es tigma. Ca ro lina Fer rante (2020) foi além.
Em um en saio teó rico, per cor reu uma ge ne a lo gia do con ceito es‐ 
tigma, para lan çar luz a con cep ções de que a de fi ci ên cia como es‐ 
tigma negam ine xo ra vel mente a hu ma ni dade das pes soas com de fi ci‐ 
ên cia, pro du zindo não re co nhe ci mento so cial (Fer rante, 2020). É di‐ 
ante des ses re ar ran jos sobre Goff man nos es tu dos crí ti cos da de fi ci‐ 
ên cia que passo a inquiri- lo como po ten cial para ava li a ções da de fi ci‐ 
ên cia na pers pec tiva in te ra ci o nal do en fo que bi op si cos so cial.

45

Em uma ca rac te ri za ção da de fi ci ên cia na pers pec tiva re la ci o nal, o
pro blema não está em reu nir de forma ro busta e con vin cente um
con junto sig ni fi ca tivo de evi dên cias sobre ati vi da des não de sem pe‐ 
nha das pelas pes soas em fun ção da im po si ção de bar rei ras às suas
dis po si ções cor po rais. Essa ta refa é pri mor dial, mas não exa ta mente
das mais com pli ca das do ponto de vista téc nico. O maior de sa fio na
ca rac te ri za ção da de fi ci ên cia pelas len tes do mo delo so cial e do en fo‐ 
que bi op si cos so cial é ser capaz de es ta be le cer li mi tes a par tir dos
quais as pre sen ças cor pó reas e suas in te ra ções cor re la tas – ou as di‐ 
fi cul da des para tais –, saem do campo das di fe ren ças in di vi du ais for‐ 
tui tas, nu an ces na in di vi du a ção, para o das de si gual da des de par ti ci‐ 
pa ção so cial.
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E quanto a esse ponto, The o dor Adorno (1986) ini ci al mente nos ins‐ 
pira com re fle xões a serem de sen vol vi das aqui. Para ele, a no me a ção
da di fe rença no con texto de uma so ci e dade mar cada pela ex plo ra ção
e se gre ga ção, de cau sas es trei ta mente re la ci o na das às re la ções de
do mi na ção, torna- se falsa, não apa re cendo como di fe rença, mas
como de si gual dade, no má ximo, se gundo Lu ci ene Silva “como um
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ele mento exó tico com pri mido pela so ci a li za ção, no seu as pecto mais
re gres sivo que é a adap ta ção, di fi cul tando pro gres si va mente sua afir‐ 
ma ção” (Silva, 2006, p.  119). Aci ono aqui o con ceito de Avta Brah
(2006) que, para ela, di fe rença se re fere à va ri e dade de ma nei ras
como dis cur sos es pe cí fi cos da di fe rença são cons ti tuí dos, con tes ta‐ 
dos, re pro du zi dos e não sig ni fi ca dos (Brah, 2006), se afas tando de
qual quer con teúdo nor ma tivo. Em uma ava li a ção para ca rac te ri za ção
da de fi ci ên cia, é pre ciso se es for çar para não na tu ra li zar di fe ren ças
como efeito de ma cro es tru tu ras pro du to ras de de si gual dade, ao
mesmo tempo em que se exige cla reza con cei tual e prá tica para a de‐ 
fi ni ção da de fi ci ên cia como de si gual dade.

Uma di fi cul dade para en xer gar em um dos olhos traz con sigo con‐ 
sequên cias para pe que nas ta re fas co ti di a nas de uma pes soa adulta ou
de uma cri ança vi vendo em meio ur bano. No en tanto, di fi cil mente
im pac tam em di ver sos do mí nios da vida, ao ponto de com pro me ter
de forma du ra doura sua par ti ci pa ção plena na so ci e dade se com pa‐ 
rado com os de mais. Caso seja uma con di ção con gê nita, de piora pro‐ 
gres siva, e a pes soa viva em um local que con fere im por tân cia pri‐ 
mor dial à ha bi li dade de en xer gar, como uma colô nia de pes ca do res
ou co le to ras de cas ta nhas do cer rado bra si leiro, o de sem pe nho passa
a ser afe tado, im pac tando na par ti ci pa ção so cial. En quanto que um
trans torno men tal do tipo es qui zo a fe tivo, cuja mo du la ção até pode
ser con se guida pela pes soa por al guns mi nu tos para ate nuar sin to‐ 
mas em uma breve e ines pe rada in te ra ção com um co nhe cido na cal‐ 
çada do bairro, en tre tanto, traz re per cus sões sig ni fi ca ti vas em di ver‐ 
sos âm bi tos da vida, como re la ções in ter pes so ais, au to cui da dos,
iden ti fi ca ção de ris cos e agra vos para si, ânimo en ga jado, par ti ci pa‐ 
ção em áreas prin ci pais da vida como edu ca ção, tra ba lho e lazer.
Além de di fi cul da des de ori en ta ção, lin gua gem e co mu ni ca ção em
mo men tos de cri ses. Nes tes dois exem plos, há uma cla reza maior
para es ta be le cer li mi tes entre di fe ren ças e de fi ci ên cia.
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Ao passo que casos de má for ma ção con gê nita em um dos mem bros
su pe ri o res com re per cus sões anatô mi cas dis cre tas, se que las de um
cân cer de mama ou no pa lato após ci rur gias, con di ções car día cas ou
pul mo na res so ma das à idade avan çada, di ver sas con di ções de dores
agu das per ma nen tes na co luna ver te bral ali a das a pro ble mas ar ti cu‐ 
la res, trans tor nos do de sen vol vi mento de apren di za gens sem de fi ci‐ 
ên cia in te lec tual as so ci ada são al guns dos exem plos que guar dam li ‐
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mi tes tê nues entre di fe ren ças e de fi ci ên cias. Es ta be le cer a linha di vi‐ 
só ria para casos como esses é de sa fi ante para quem ava lia com o
com pro misso pe rante os prin cí pios do mo delo so cial. Por vezes, ape‐ 
nas a in ves ti ga ção de quais bar rei ras estão im pli ca das em cada caso
ou no de sem pe nho de al gu mas ati vi da des não vai ofe re cer ele men tos
su fi ci en tes para ca rac te ri zar a de fi ci ên cia en quanto res tri ção de par‐ 
ti ci pa ção so cial.

Parte des sas pro ble má ti cas é so lu ci o nada pela pró pria CIF pela di fe‐ 
rença es ta be le cida por ela entre ca pa ci dade e de sem pe nho (CIF, 2003),
para qua li fi car as ati vi da des e par ti ci pa ção. O qua li fi ca dor de de sem‐ 
pe nho des creve “o que o in di ví duo faz no seu am bi ente ha bi tual” (CIF,
2003, p. 25). Já o qua li fi ca dor de ca pa ci dade “des creve a ha bi li dade de
um in di ví duo para exe cu tar uma ta refa ou uma ação” (CIF, 2003,
p.  26). Dessa forma, esta se gunda ca te go ria visa in di car o pro vá vel
nível má ximo de fun ci o na li dade atin gido pela pes soa em um dado do‐ 
mí nio, em certo mo mento. É pos sí vel ter con di ções de saúde que,
pela in te ra ção com bar rei ras, im pac tam a ca pa ci dade, mas não o de‐ 
sem pe nho. Em ou tras con di ções, é pos sí vel ocor rer o con trá rio.

50

Uma mu lher adulta com se que las de han se níase em al guns dos dedos
(le sões em es tru tu ras cor po rais) pode não ter seu de sem pe nho afe‐ 
tado no do mí nio de ta re fas ge rais bá si cas, no en tanto, por viver em
uma pe quena ci dade cuja ati vi dade econô mica prin ci pal seja o co‐ 
mér cio, terá im pac tos na ca pa ci dade para o tra ba lho pelo pre con‐ 
ceito no mo mento da con tra ta ção di ante do jul ga mento es té tico de
sua apa rên cia. Por sua vez, casos de pes soas com trans tor nos men‐ 
tais agu dos (de pres são e es qui zo fre nia, por exem plo), com his tó rico
de in ter na ções psi quiá tri cas, podem não ter a ca pa ci dade para a
apren di za gem de con teúdo afe tada, no en tanto, sofre pre jul ga men tos
sobre sua con di ção e tem di fi cul dade de de sem pe nho nos do mí nios
de cui da dos pes so ais, em re la ções in ter pes so ais e no mundo do tra‐ 
ba lho. Se o uso da CIF é para ca rac te ri zar si tu a ções de de si gual dade
ne ces sá rias de re pa ra ção por leis e ser vi ços, uma ava li a ção fa zendo o
uso da ca te go ria de de sem pe nho é o re co men dado. Se, por outro lado,
o uso da CIF é para ma pe a mento de con di ções va ri a das, a fim de sub‐ 
si diar a ela bo ra ção de ações pú bli cas de pre ven ção de agra va men tos
de con di ções de saúde e de fi ci ên cia, ou ava li a ção de cri an ças com
de fi ci ên cia, o uso da ca te go ria de ca pa ci dade pode ser me lhor apli‐ 
cado.
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A outra parte não re sol vida pela CIF dos di le mas acima men ci o na dos
entre os li mi tes tê nues entre di fe ren ças e de fi ci ên cia tem a ver com o
modo como se dá es pe ci fi ca mente a in te ra ção entre dis po si ções cor‐ 
po rais e fa to res am bi en tais. Como men ci o nado na seção an te rior, a
CIF inova na dis po si ção de seus três cons truc tos (Al te ra ções cor po‐ 
rais/im pair ments, Fa to res Am bi en tais e Ati vi da des e Par ti ci pa ção). No
en tanto, ca rece de me lhor de ta lha mento sobre como é pre ciso per‐ 
ce ber a in te ra ção dessa tríade de ele men tos no co ti di ano das pes‐ 
soas. Ana li sar os ele men tos que fa vo re cem ou im pe dem a trans for‐ 
ma ção de re cur sos so ci ais, econô mi cos e es co lhas em de sem pe nhos
re le van tes por uma pes soa, que levam ou não à par ti ci pa ção so cial
pelo en fren ta mento de bar rei ras, pode ser fa ci li tado pelo con ceito
goff ma ni ano de ordem de in te ra ção, em sua re la ção com as im pro pri‐ 
e da des si tu a ci o nais. Mas, antes, é pre ciso re fle tir de uma forma um
pouco mais de ta lhada sobre o con ceito de en vol vi mento, pre sen tes
tanto na obra de Goff man, como entre as ca te go rias da pró pria CIF.
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Ava liar o im pacto de fa to res am bi en tais, so ci ais e cul tu rais, im pondo
às dis po si ções cor po rais um con junto de res tri ções no de sem pe nho
da in te ra ção pode de mar car se a pes soa con se gue se en vol ver em ati‐ 
vi da des e, por tanto, se ela in te rage re gu lar mente, in te rage de forma
pre ju di cada ou não in te rage so ci al mente em de sem pe nhos re le van‐ 
tes. A tran si ção por essa gra da ção, e as su ti le zas de mar ca do ras de
cada uma des sas fases, cria um con ti nuum de en ga ja mento que é di‐ 
nâ mico e va riá vel em cada con texto, de pen dendo da re la ção entre as
dis po si ções cor po rais e as im po si ções con tex tu ais por fa to res res tri‐ 
ti vos, como bar rei ras ex ter nas. Por esse con ti nuum não é pos sí vel ca‐ 
rac te ri zar uma pes soa como tendo uma de fi ci ên cia ape nas em fun ção
de suas al te ra ções cor po rais (di ag nós ti cos), tam pouco pelo con junto
das bar rei ras que en frenta (fa to res ex ter nos). Mas, so bre tudo, é ne‐ 
ces sá rio ava liar es pe ci fi ca mente o im pacto da inter- relação des ses
di ver sos fa to res nas con di ções para de sem pe nhos com po nen tes da
in te ra ção so cial. Pois, como afirma Ca ro lina Pi tanga (2012), a aná lise
das si tu a ções de en vol vi mento em Goff man pode nos levar a com pre‐ 
en der a es tru tura das di ver sas for mas de in te ra ções so ci ais.
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Para a CIF, o en vol vi mento em si tu a ções de vida diá ria é o que leva à
par ti ci pa ção (CIF, 2003, p. 21). Isto é, sig ni fica um pré- requisito ou um
qua li fi ca dor à par ti ci pa ção na so ci e dade. De fi ci ên cia nessa pers pec‐
tiva seria, por tanto, o so ma tó rio de im pac tos res tri ti vos pro du zi dos
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nos en vol vi men tos em ati vi da des, le vando as pes soas a terem pre juí‐ 
zos na par ti ci pa ção so cial. Em nota ex pli ca tiva de n  14, a CIF es cla‐ 
rece que al gu mas pro pos tas de de fi ni ção para en vol vi mento podem
ser “tomar parte, ser in cluído ou par ti ci par em uma área da vida, ser
aceito, ou ter acesso aos re cur sos ne ces sá rios. Isto não sig ni fica que
a par ti ci pa ção seja au to ma ti ca mente igua lada ao de sem pe nho” (CIF,
2003, pp. 25-26). Ape sar de o qua li fi ca dor de de sem pe nho des cre ver
o que o in di ví duo re al mente exe cuta em seu am bi ente ha bi tual, isto
in cluindo o con texto so cial e os fa to res am bi en tais, o de sem pe nho
tam bém pode ser en ten dido como “en vol vi mento em uma si tu a ção de
vida”, ou “a ex pe ri ên cia vi vida” das pes soas no con texto real em que
vivem (CIF, 2003, p. 25). Dessa forma, a CIF não de fine o que seja en‐ 
vol vi mento, ape nas re la ci o nando sua fun ção ao de sem pe nho e à par ti‐ 
ci pa ção. Mas o que é exa ta mente o en vol vi mento em uma ati vi dade,
na pers pec tiva bi op si cos so cial? Como situá- lo no marco do mo delo
so cial, sem re for çar uma abor da gem cor po nor ma tiva? Pois trata- se
de uma po ten cial di men são para ca rac te ri zar a in te ra ção so cial e,
por tanto, a de fi ci ên cia como de si gual dade de par ti ci pa ção na so ci e‐ 
dade.

o

Co meço a res pon der essas duas ques tões por uma in tui ção a par tir
de dois tre chos da pró pria CIF. O pri meiro deles é, “as in for ma ções
que re fle tem o sen ti mento de en vol vi mento ou sa tis fa ção da pes soa
com o nível de fun ci o na li dade não estão co di fi ca das atu al mente na
CIF” (CIF, 2003, p. 254). Mais do que ex trair dessa pas sa gem que, pro‐ 
va vel mente, o texto da CIF par tiu da ideia de que o en vol vi mento
teria um com po nente de al guma forma cir cuns crito ao in di ví duo,
como a ex pres são “sen ti mento de en vol vi mento” su gere, o tre cho dá
ên fase ao fato de que en vol vi mento é um dado ob je tivo, per cep tí vel e
men su rá vel pela CIF, em bora ainda não tenha sido de ta lhado. Gos ta‐ 
ria de ar gu men tar, dessa forma, que ca rac te ri zar si tu a ções de en vol‐ 
vi mento é um ele mento cen tral para es ta be le cer os cri té rios de inter- 
relação entre as dis po si ções cor po rais e os fa to res am bi en tais e con‐ 
tex tu ais, re pre sen ta dos pelas bar rei ras – exa ta mente o prin cí pio cen‐ 
tral do mo delo so cial.
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O se gundo tre cho da CIF traz uma abor da gem sobre o en vol vi mento,
ainda que sem de fi nir seu con teúdo, quando trata dos fa ci li ta do res.
Isto é, fa to res am bi en tais que, por meio da sua atu a ção, me lho ram a
fun ci o na li dade e re du zem a de fi ci ên cia de uma pes soa (CIF, 2003).
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Estes in cluem as pec tos como um am bi ente fí sico aces sí vel, dis po ni‐ 
bi li dade de tec no lo gia de as sis tên cia apro pri ada, ati tu des po si ti vas
das pes soas em re la ção à de fi ci ên cia, bem como ser vi ços, sis te mas,
po lí ti cas pú bli cas que visam “au men tar o en vol vi mento de todas as
pes soas com uma con di ção de saúde em todas as áreas da vida” (CIF,
2003, p. 244). Nesse ponto, a CIF in dica que o en vol vi mento pode ser
mo du lado por fa to res ex ter nos, me lho rando a par ti ci pa ção das pes‐ 
soas, e não exa ta mente atre lado a dis po si ções cor po rais imu tá veis.

Men ci o nei acima o con ti nuum de en ga ja mento. Agora, pre ciso de ta‐ 
lhar um pouco mais aquela ideia, pois ela é pre con di ção para se avan‐ 
çar na com pre en são de en vol vi mento em Goff man, no en tanto, em
diá logo com a pers pec tiva do mo delo so cial. Engajar- se, para Goff‐ 
man, em uma ati vi dade oca si o nada sig ni fica “man ter algum tipo de
ab sor ção cog ni tiva e afe tiva por ela, al guma mo bi li za ção de re cur sos
psi co bi o ló gi cos; re su mindo, sig ni fica estar en vol vido com ela” (Goff‐ 
man, 2010, p. 46). Além disso, Goff man es cla rece que caso seja per‐ 
gun tado a qual quer um dos su jei tos do com por ta mento si tu a ci o nal o
que ele co mu nica e dis po ni bi liza sobre sua alo ca ção de en vol vi mento,
será pos sí vel per ce ber que ocorre ape nas um nú mero li mi tado de
temas mo bi li za dos no en vol vi mento. Isto é, o en ga ja mento se dá para
uma ou pou cas ati vi da des es pe cí fi cas ao mesmo tempo, le vando os
su jei tos ao en vol vi mento fo cado nelas.
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Para Goff man (2010), in te ra ções face a face são a classe de even tos
que ocorre du rante a co pre sença e por causa da co pre sença entre
dois ou mais in di ví duos fi si ca mente pre sen tes. Ao passo que o en vol‐ 
vi mento, para ele, “refere- se à ca pa ci dade de um in di ví duo de vol tar,
ou dei xar de vol tar, sua aten ção a al guma ati vi dade dis po ní vel – uma
ta refa so li tá ria, uma con versa, um es forço de tra ba lho co la bo ra tivo”
(Goff man, 2010, p. 54). Im plica, para Goff man (2010), dis por de certa
pro xi mi dade entre o in di ví duo e o ob jeto de en vol vi mento, uma certa
ab sor ção de parte da quele que está en vol vido, além disso, pres su põe
que o en vol vi mento numa ati vi dade ex pressa o pro pó sito ou ob je tivo
do in di ví duo na si tu a ção e con se quen te mente na in te ra ção.
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Por tanto, a con cep ção goff ma ni ana de ordem da in te ra ção traz como
uma de suas prin ci pais con tri bui ções para o tema da de fi ci ên cia criar
con di ções para des ve lar as cau sas e as con sequên cias do não de sem‐ 
pe nho de ati vi da des e o não en vol vi mento em si tu a ções so ci ais. Em
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uma ava li a ção bi op si cos so cial de uma cri ança au tista, por exem plo,
par tindo da con cep ção de que esta con di ção não é um dé fi cit do neu‐ 
ro de sen vol vi mento, mas uma sin gu la ri dade da cons ti tui ção do su jeito
(Lau rent, 2014), per ce ber os apoios pre sen tes ou au sen tes que con tri‐ 
buem para a in te ra ção e para o de sem pe nho de ati vi da des é fun da‐ 
men tal na ca rac te ri za ção de res tri ções de par ti ci pa ção en fren ta das
por essas cri an ças, bem como os ca mi nhos para superá- las ou as es‐ 
tra té gias para con vi ver com essas sin gu la ri da des.

A de fi ci ên cia de riva de um em pre en di mento co le tivo. Esta é a lição já
dis cu tida tanto da nova epis teme da de fi ci ên cia quanto do mo delo
so cial. O pro blema do mo delo mé dico era o de focar nas al te ra ções
cor po rais li mi tan tes, re du zindo a com pre en são da de fi ci ên cia à bi o lo‐ 
gia do corpo como um dé fi cit, como se ele ti vesse uma es ta bi li dade
on to ló gica, por tanto, pas sí vel de so frer mo di fi ca ções ma te ri ais em
sua forma e fi si ca li dade, como du rante muito tempo a me di cina e a
re a bi li ta ção pres ti di gi ta ram. Uma das prin ci pais con sequên cias desse
mo delo foi o tra ta mento moral des ti nado a clas si fi ca ção dos cor pos,
por tanto, entre me re ce do res e não me re ce do res de con si de ra ção e
tam bém de ações re pa ra do ras de saúde e, por tanto, de jus tiça, em
fun ção da di co to mia da nor ma li dade como res pos tas in di vi du a li zan‐ 
tes.
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Por outro lado, o pro blema de focar ape nas nos fa to res am bi en tais é
pro du zir uma im pres são equi vo cada de que é su fi ci ente eli mi nar bar‐ 
rei ras para que a de si gual dade pela de fi ci ên cia seja eli mi nada to tal‐ 
mente; bas tando uma al te ra ção do mundo ca pa ci tista para o corpo
com de fi ci ên cia de sa pa re cer – assim como não é ver dade que basta o
ra cismo de sa pa re cer para as pes soas ne gras dei xa rem de exis tir
(Dias, 2013). Esse foco con fere menos aten ção a uma di men são im‐ 
por tante re la tiva ao tra ta mento da so ci e dade às pes soas com de fi ci‐ 
ên cia: ainda que tem po ra ri a mente elas não en fren tem bar rei ras, na
ma te ri a li dade da quilo que dei xam de fazer (de sem pe nho), se en vol ver
e de po ten ci al mente par ti ci par em fun ção das bar rei ras in ca pa ci tan‐ 
tes (ca pa ci dade), a so ci e dade con ti nua pri vi le gi ando e re co nhe cendo
como de valor e dig ni dade com pleta cor pos sem de fi ci ên cia, o que
im pacta di re ta mente no en vol vi mento de pes soas com de fi ci ên cia em
ati vi da des que pro mo vem in te ra ção e par ti ci pa ção so cial.
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Há uma ideia im plí cita na ordem da in te ra ção de Goff man pres su‐ 
pondo ser ela es tru tu rada em um có digo de re co nhe ci mento dos in‐ 
di ví duos por sua dig ni dade. Não aquela dig ni dade em seu sen tido
abs trato ou ju rí dico. Mas de valor atri buído aos se me lhan tes e de de‐ 
fesa do self ou das sin gu la ri da des con tra so la pa men tos de iden ti da des
so ci ais (Taylor, 1997), em um sen tido prá tico de igual re co nhe ci mento
e de fe rên cia que as pes soas nu trem umas pelas ou tras, so bre tudo, em
si tu a ções so ci ais em que estão fi si ca mente na pre sença com par ti‐ 
lhada em in te ra ções face a face (Filho, 2016). Nesse ponto, o en vol vi‐ 
mento nas in te ra ções so ci ais e o re co nhe ci mento dessa ha bi li dade,
com fa ci li ta do res e bar rei ras re la ci o na das ao seu de sem pe nho, pas‐ 
sam a ba li zar o tra ta mento des ti nado às pes soas com de fi ci ên cia. Se‐ 
gundo Mar tins (2008), na me dida em que a sus ten ta ção da de fi ni ção
da si tu a ção de riva de um em pre en di mento co le tivo, a uni dade apro‐ 
pri ada de aná lise, em Goff man, não re pousa no in di ví duo iso lado e em
seu apa rato psi co ló gico, mas nas re la ções cons truí das entre as di fe‐ 
ren tes pes soas que se en con tram pre sen tes nas si tu a ções que sus‐ 
ten tam in te ra ções.
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A in te ra ção so cial cons ti tui ele mento de fi ni dor da con di ção hu mana.
Georg Lu kács (1979), ainda que em pers pec tiva teó rica de ob je ti vos e
de mé to dos dis tin tos aos de Goff man, che gou a uma con clu são se me‐ 
lhante quando tra ba lhou com as in te ra ções so ci ais ou ações in te ra ti‐ 
vas, se gundo Ri cardo An tu nes, como “for mas mais com ple xi fi ca das da
prá xis so cial” (1999, p. 140). Quando não há en vol vi mento das pes soas
na in te ra ção por al guma razão, prejudica- se ou até elimina- se as pos‐ 
si bi li da des con cre tas de o re co nhe ci mento com par ti lhado es tru tu rar
as in te ra ções entre as pes soas em si tu a ções so ci ais es pe cí fi cas.
Quando apro xi ma mos essa con cep ção ao tema da de fi ci ên cia, revela- 
se um ca mi nho in fin dá vel de de sa fios a serem in ves ti ga dos e re ve la‐ 
dos pelo con junto de im pe di ti vos que in ter fe rem nas in te ra ções so ci‐ 
ais de pes soas com de fi ci ên cia pelas bar rei ras im pos tas à sua con di‐ 
ção.

63

En cerro esta seção de mar cando uma ela bo ra ção das mais im por tan‐ 
tes de Goff man, a qual con si dero como ne ces sá ria de uma re for mu la‐ 
ção para aproximá- la dos pres su pos tos do mo delo so cial, que é o
con ceito de fa chada. Prin ci pal mente, por que considero- o como po‐ 
ten cial nessa pers pec tiva do re co nhe ci mento da dig ni dade como base
da in te ra ção ci tado an te ri or mente. O termo fa chada pode ser de fi ‐
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nido “como o valor so cial po si tivo que uma pes soa efe ti va mente rei‐ 
vin dica para si mesma, atra vés da linha que os ou tros pres su põem
que ela as su miu du rante um con tato par ti cu lar” (Goff man, 2011, p. 12).
A fa chada pode ser com pre en dida como uma ima gem do self de li ne‐ 
ada em ter mos de atri bu tos so ci ais apro va dos e rei vin di ca dos –
mesmo, se gundo Goff man, que essa ima gem possa ser com par ti lhada,
como ocorre quando uma pes soa faz uma boa de mons tra ção de suas
qua li fi ca ções e de si mesma. Isto é, uma es pé cie de ela bo ra ção para
des ta car o es forço do ge ren ci a mento de im pres sões na in te ra ção face
a face.

Se a pes soa re cebe um tra ta mento de acordo com o que con si dera
ade quado a sua fa chada, a ten dên cia é de en vol vi mento na si tu a ção,
re tri buindo com pron ti dão nas in te ra ções. Do con trá rio, caso se per‐ 
ceba que o tra ta mento di virja da quilo que ela ima gina ser em acordo
com sua fa chada, ela vai pro cu rar re a li nhar seus mo vi men tos, sua
pos tura, seus atri bu tos de co mu ni ca ção, in te ra gir par ci al mente ou
até mesmo in ter di tar as pos si bi li da des de in te ra ção. Para Goff man,
“uma pes soa tem, está com ou man tém a fa chada quando a linha que
ela efe ti va mente as sume apre senta uma ima gem dela que é in ter na‐ 
mente con sis tente” (Goff man, 2011, p 14).
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Com pre ser va ção da fa chada ou o tra ba lho de fa chada ou face [face- 
work], Goff man quer de sig nar as ações to ma das por uma pes soa para
tor na rem con sis tente e co e rente o que quer que es teja fa zendo para
sua ma nu ten ção da fa chada em uma co pre sença. Di ante disso, Goff‐ 
man avança em suas ela bo ra ções e vou re pro du zir um tre cho aqui
im por tante, em bora ex tenso,
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Seja como for, ape sar de sua fa chada so cial ser sua posse mais pes ‐
soal e o cen tro de sua se gu rança e pra zer, ela é ape nas um em prés ‐
timo da so ci e dade; ela será re ti rada a não ser que a pes soa se com ‐
porte de forma digna dela. Atri bu tos apro va dos e sua re la ção com a
fa chada fazem de cada homem seu pró prio car ce reiro; esta é uma
co er ção so cial fun da men tal, ainda que os ho mens pos sam gos tar de
suas celas (Goff man, 2011, p. 18).

Goff man in ter pre tou a in te ra ção so cial como ri tu ais cons truí dos
sobre o res peito pelo in di ví duo. O uso me ta fó rico de ri tual sig ni fica
que os in di ví duos co la bo ram uns com os ou tros para man te rem uma
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es pé cie de es ta bi li dade nas in te ra ções so ci ais, ori en ta dos por uma
má xima de res peito mútuo (Pers son, 2019). Im por tante, no en tanto,
con ce ber a ma nu ten ção da fa chada como uma con di ção da in te ra ção,
e não o seu ob je tivo prin ci pal. Para Goff man, “as so ci e da des, em qual‐ 
quer lugar, se qui se rem ser so ci e da des, pre ci sam mo bi li zar seus
mem bros como par ti ci pan tes au tor re gu la do res em en con tros so ci ais”
(Goff man, 2011, p.  49). Para ele, uma forma de mo bi li zar o in di ví duo
para tal pro pó sito é atra vés da ri tu a li za ção das ati vi da des, si tu a ções e
in te ra ções. Por isso, em todo o pro cesso de so ci a li za ção, o in di ví duo
é en si nado desde pe queno a ser per cep tivo, en ga jado, a ter sen ti men‐ 
tos li ga dos ao eu ex pres sos pela fa chada, a ter or gu lho e dig ni dade, a
ter con si de ra ção e tato nas in te ra ções face a face, con sigo e com os
ou tros. Goff man foi muito cri ti cado por essa abor da gem, por uma su‐ 
posta fi li a ção con ser va dora, de base fe no me no ló gica e psi co lo gi‐ 
zante, em que aceita acri ti ca mente a ordem nor ma tiva como imu tá‐ 
vel, com pouco es paço para ques ti o na men tos das con di ções de pos‐ 
si bi li dade de seus ele men tos (Scully, 2010; Pers son, 2019; Titchkosky,
2000).

O pró prio Goff man ofe rece uma res posta capaz de en fren tar tais crí‐ 
ti cas. Se gundo ele, a ca pa ci dade geral de um in di ví duo ser li mi tado
por re gras mo rais “pode muito bem per ten cer ao in di ví duo, mas o
con junto par ti cu lar de re gras que o trans forma num ser hu mano é
de ri vado de re que ri men tos es ta be le ci dos na or ga ni za ção ri tual de
en con tros so ci ais” (Goff man, 2011, p. 49). Essa as ser tiva con tém pos si‐ 
bi li da des para aco mo dar in clu sive te má ti cas re la ti vas à de fi ci ên cia, se
a de com pu ser mos nas di men sões cor po rais, re la ci o nais e de bar rei‐ 
ras.
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To da via, o ponto exa ta mente não abor dado por Goff man e, que po de‐ 
ria tra zer im pli ca ções di re tas para ou tros temas de de si gual dade so‐ 
cial, é como his to ri ca mente se for mam tais “re que ri men tos es ta be le‐ 
ci dos”? De onde se es ta be le cem e como se con so li dam? Por que os
su jei tos os in cor po ram e os aci o nam em in te ra ções? Para a te má tica
da de fi ci ên cia, o mo delo so cial con tri buiu com um axi oma fun da men‐ 
tal para tais ques ti o na men tos: é a ordem ca pi ta lista que impõe as exi‐ 
gên cias (como de au to no mia, pro du ti vi dade, en ga ja mento e in de pen‐ 
dên cia), com im pac tos para a vida das pes soas com de fi ci ên cia,
traduzindo- as em vidas in fe ri o ri za das em dig ni dade e vi vendo sob as
im po si ções da de si gual dade e opres são. Quanto a isso, a te o ria goff ‐
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ma ni ana é in com pleta, uma vez que a ordem da in te ra ção é ex pli ci‐ 
tada em seus efei tos, mas não em suas cau sas, ainda que se bus que
alar gar seu al cance – o que re pre sen ta ria li mi tes a par tir dos quais
ou tras abor da gens teó ri cas e re e la bo ra ções pers pec ti vas devem ser
ne ces sá rias, so bre tudo, an co rada em aná li ses em pí ri cas e pes qui sas
apli ca das.

Su pe rar di co to mias, for ta le cer
tran si ções
A essa al tura do texto, po de ria ter sido ques ti o nado: em que me dida
as in te ra ções so ci ais face a face, bem como as bar rei ras nela im pli ca‐ 
das, cons ti tuem a in te gra li dade dos mo men tos em que se evi den cia
que uma pes soa com de fi ci ên cia pode so frer res tri ções de par ti ci pa‐ 
ção so cial? É uma per gunta le gí tima e, prin ci pal mente de corre da
cen tra li dade que con feri até aqui à in te ra ção so cial no es tudo, de
apro xi ma ção da te o ria goff ma ni ana ao tema da de fi ci ên cia em uma
ava li a ção bi op si cos so cial. Ha ve ria ou tras si tu a ções so ci ais no co ti di‐ 
ano de uma pes soa com de fi ci ên cia, en fren tando res tri ção de par ti ci‐ 
pa ção so cial pelas bar rei ras im pos tas a ela, que não fos sem em ajun‐ 
ta men tos de co pre sença, face a face? Gos ta ria de me de di car a esses
ques ti o na men tos nessa úl tima seção, ao tempo que me es for ça rei por
apre sen tar al gu mas re lei tu ras pos sí veis de con cei tos goff ma ni a nos na
pers pec tiva crí tica do mo delo so cial.
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A ordem da in te ra ção em Goff man pode ser des crita como a fra ção
da ordem so cial res pon sá vel pelas ex pec ta ti vas nor ma ti vas sobre
como os su jei tos re gu la rão seus com por ta men tos nas in te ra ções, em
si tu a ções so ci ais que pre en chem o co ti di ano em qual quer so ci e dade
(Goff man, 1980). Das li ções de Es tigma (1980), re tiro esse con teúdo de
ca rá ter cor po nor ma tivo, em ter mos atu ais, que mui tas vezes é visto
em se gundo plano na obra, pe rante às con sequên cias de atri bu tos
de pre ci a ti vos ex pe ri men ta dos pelas pes soas es tig ma ti za das a suas
iden ti da des (Dar ling, 2019), como mun di al mente Goff man ficou co‐ 
nhe cido. O de sem pe nho de ati vi da des (fun ci o na li dade, na pers pec tiva
bi op si cos so cial para as pes soas com de fi ci ên cia) que ocorre no in te‐ 
rior de uma si tu a ção so cial res ponde, então, não ape nas aos ob je ti vos
e en vol vi men tos nela im pli ca dos, mas a uma força ex terna que a con‐ 
fere sen tido pelas tro cas entre os su jei tos da in te ra ção. A in te ra ção
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não vai ocor rer, por tanto, para res pon der a uma ordem caso não haja
en vol vi mento do su jeito na si tu a ção e, con se quen te mente, di fi cul‐ 
tando a ma nu ten ção das si tu a ções so ci ais cons ti tuin tes do co ti di ano.
Grande parte do en vol vi mento dos in di ví duos com de fi ci ên cia no de‐ 
sem pe nho de ati vi da des que com põem a in te ra ção é in vi a bi li zado ou
in ter di tado por bar rei ras do am bi ente ou sur gi das no in te rior da pró‐ 
pria in te ra ção.

Pro po nho con si de rar, em uma ava li a ção da de fi ci ên cia, o en vol vi‐ 
mento como o en ga ja mento em pron ti dão para o de sem pe nho de ati‐ 
vi da des fo ca das ne ces sá rias à in te ra ção, por tanto, pré- requisitos
para a com po si ção da par ti ci pa ção so cial. Di a lo gando com este con‐ 
ceito re for mu lado, gos ta ria de pro por que a in te ra ção so cial entre
pes soas com de fi ci ên cia e ou tros in di ví duos e entre elas e seus am bi‐ 
en tes ha bi tu ais pode ser com pre en dida como a re fle xi vi dade fo cada
no aten di mento de es tí mu los e ex pec ta ti vas, com co mu ni ca ção e
pos tura cor po ral ali nha das, ca pa zes de man ter a re gu la ção do com‐ 
por ta mento para cum prir de sem pe nhos que ha bi li tam as pes soas
com de fi ci ên cia a par ti ci pa rem da so ci e dade em igual dade de con di‐ 
ções com as de mais.
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No caso das pes soas com de fi ci ên cia, a prin ci pal atu a ção das bar rei‐ 
ras é sobre os ajun ta men tos de in te ra ções face a face, em si tu a ções
de co pre sença fí sica. As bar rei ras (ou nos ter mos da CIF, os Fa to res
Am bi en tais) são tam bém atu an tes na es tru tura fí sica, nos am bi en tes
fora dos ajun ta men tos, im pondo res tri ções às pes soas com de fi ci ên‐ 
cia. Nes ses es pa ços, as bar rei ras ar qui tetô ni cas, ur ba nís ti cas e nos
trans por tes se so bres saem. No en tanto, para lidar com esses am bi en‐ 
tes ex ter nos aos ajun ta men tos so ci ais e suas bar rei ras, é pre ciso, em
quase todos os casos, trans por pri meiro as bar rei ras in ci den tes sobre
as in te ra ções so ci ais face a face (prin ci pal mente as bar rei ras de co‐ 
mu ni ca ção, de pro du tos e tec no lo gias, de am bi en tes, ati tu di nais, au‐ 
sên cia de apoios e re la ci o na men tos, de po lí ti cas pú bli cas, den tre ou‐ 
tras) que sur gem en quanto a pes soa com de fi ci ên cia in te rage com
ou tros in di ví duos. Pois, nas in te ra ções se cons ti tui boa parte dos de‐ 
sem pe nhos de ati vi da des que levam as pes soas com de fi ci ên cia à par‐ 
ti ci pa ção so cial, dos quais os es pa ços ex ter nos aos ajun ta men tos aca‐ 
bam sendo meios ou pas sa gens para en vol vi men tos fi na lís ti cos das
in te ra ções.
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As bar rei ras pre sen tes nos am bi en tes fí si cos ex ter nos aos ajun ta men‐ 
tos so ci ais, tais como pré dios sem ele va dor, se má fo ros sem si nais so‐ 
no ros, cal ça das não re bai xa das e ôni bus não aces sí veis, de forma al‐ 
guma são menos im por tan tes do que as bar rei ras sur gi das no mo‐ 
mento das in te ra ções so ci ais face a face. Elas ape nas as su mem ca rac‐ 
te rís ti cas dis tin tas, seja pela sua au to e vi dên cia e fa ci li dade de iden ti‐ 
fi ca ção, seja por serem meios a ou tras ati vi da des fi na lís ti cas. Disto
de corre que, mesmo as bar rei ras ex ter nas aos ajun ta men tos, elas se
ligam às in te ra ções so ci ais quando fa vo re cem, por serem um meio ou
pas sa gem, a que as pes soas com de fi ci ên cia pos sam estar dis po ní veis
a si tu a ções so ci ais de in te ra ção.
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Uma ava li a ção da de fi ci ên cia de base bi op si cos so cial ori en tada pelos
prin cí pios do mo delo so cial deve levar em conta todos esses múl ti‐ 
plos do mí nios em que as pes soas com de fi ci ên cia vivem suas vidas,
nos ajun ta men tos e fora deles, pois em todos eles as pes soas podem
ficar su jei tas a so frer as con sequên cias de bar rei ras que im pe dem sua
par ti ci pa ção na so ci e dade. No fundo, o que o mo delo so cial trouxe de
mais ino va dor foi a ra di cal ideia de lo ca li zar a de fi ci ên cia não mais no
corpo, nem ape nas no am bi ente como se co mu mente ad voga nas pri‐ 
mei ras fases do mo delo so cial, mas, so bre tudo, na in te ra ção so cial
vista como evi dên cia da re la ção entre todos esses ele men tos. Por sua
vez, a con tri bui ção prin ci pal da so ci o lo gia de Goff man se re vela pela
cen tra li dade na in te ra ção so cial como sua ela bo ra ção teó rica es tru‐ 
tu rante do que vem a ser até mesmo a pró pria so ci e dade. Se gundo
ele,
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Há razão, afi nal, para en xer gar um ajun ta mento so cial como uma pe ‐
quena so ci e dade, que dá um corpo para uma oca sião so cial e en xer ‐
gar as de li ca de zas da con duta so cial como os laços ins ti tu ci o na li za ‐
dos que nos amar ram ao ajun ta mento. Há uma razão para sair de um
ponto de vista da in te ra ção para uma po si ção de ri vada do es tudo de
es tru tu ras so ci ais bá si cas. [...] Quando en xer ga mos o ajun ta mento
como algo que tem que cor po ri fi car a oca sião so cial em que ele
ocorre, temos mais ra zões adi ci o nais para lhe dar im por tân cia (Goff ‐
man, 2010; p. 260).

A prin ci pal con tri bui ção da te o ria goff ma ni ana é ter mer gu lhado nas
me no res cir cuns tân cias das re la ções so ci ais para ex pli car como as
re gu la ções e os en vol vi men tos ori en tam o com por ta mento dos in di ‐
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ví duos em uma in te ra ção e como esse mesmo in di ví duo sai do outro
lado, trans for mado por essa in te ra ção que sus tenta boa parte dos
ele men tos de um co ti di ano. Nin guém como ele es cru ti nou os có di‐ 
gos, pos tu ras e pro je ções ins cri tas no corpo a par tir de tro cas entre
dois ou mais su jei tos pre sen ci al mente dis pos tos, en ga ja dos e, a um só
tempo, vul ne rá veis um ao outro: o corpo como ins tru mento mol dado
para exe cu tar e re pro du zir de ter mi na das re gras so ci ais, iden ti fi ca das
por ele como as pro pri e da des si tu a ci o nais (Goff man, 2010; Pers son,
2019; Pi tanga, 2012), mas, que tam bém, pro duz a noção do eu, fruto da
ordem da in te ra ção e ao mesmo tempo ali cerce tam bém dela (Goff‐ 
man, 2007).

A aposta de Goff man é se, em um en con tro de dois in di ví duos pode
se ins ta lar um con junto de re gra men tos que or de nam essa in te ra ção,
é por que trata- se de um acon te ci mento so cial me re ce dor de aná lise
séria. Ne nhum em pre en di mento so ci o ló gico antes dele havia apre‐ 
sen tado de modo tão mi nu ci oso o corpo como ins tân cia não só de
exer cí cio e pro je ção de força fí sica, mas como ins tru mento fun da‐ 
men tal para a co mu ni ca ção e para o en caixe entre ex pec ta ti vas de
dois in di ví duos do ta dos de so ci a bi li dade que, por essa ca rac te rís tica,
se di men tam a pró pria noção de hu ma ni dade, posto que com par ti‐ 
lhada entre as pes soas.

77

Caso a aná lise das si tu a ções de en vol vi mento possa levar a uma com‐ 
pre en são da es tru tura das di ver sas for mas de in te ra ção so cial de sen‐ 
vol vida quando dois in di ví duos estão fi si ca mente pre sen tes, é por que
tra tar o tema da de fi ci ên cia no ar ca bouço goff ma ni ano pode ser
capaz de re ve lar os im pac tos tra zi dos para o co ti di ano des sas pes soas
quando se ana lisa as bar rei ras que im pe dem o en vol vi mento delas em
ati vi da des cons ti tuin tes da in te ra ção. Tanto na CIF quanto na Con‐ 
ven ção sobre os Di rei tos das Pes soas com De fi ci ên cia da ONU, a de fi‐ 
ni ção de de fi ci ên cia é aquela cuja re la ção entre im pe di men tos cor po‐ 
rais e fa to res am bi en tais leva à res tri ção de par ti ci pa ção so cial pelos
im pac tos na in te ra ção.
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Como se dá, no en tanto, a in te ra ção so cial das pes soas com de fi ci ên‐ 
cia tem sido men ci o nada em ter mos ma cro es tru tu rais dos efei tos
sobre os in di ví duos das im po si ções so ci ais e cul tu rais, com pouco de‐ 
ta lha mento de como se opera os ele men tos fun dan tes da in te ra ção
entre a pes soa com de fi ci ên cia e as ou tras pes soas, e delas com a so ‐
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ci e dade. Ha vendo res tri ção no en vol vi mento, pelas bar rei ras en fren‐ 
ta das pelas pes soas com de fi ci ên cia, con se quen te mente os en ga ja‐ 
men tos às ati vi da des, às re la ções e aos am bi en tes torna- se pre ju di‐ 
cado. Esse de ta lha mento das com po si ções da in te ra ção que a te o ria
goff ma ni ana per mite é rico de pos si bi li da des para uma ava li a ção da
de fi ci ên cia na pers pec tiva bi op si cos so cial.

A ordem da in te ra ção so cial é tão im por tante para a so ci a li za ção que
pode ex pli car, por exem plo, por que uma cri ança com au tismo de
pou cos anos de idade – ainda que não con siga ela bo rar o sig ni fi cante
nem o sig ni fi cado do ato de dar tchau e al guns deles in clu sive o
fazem com a palma da mão vi rada para si – dê valor a esse ato. E ao
ten tar manifestá- lo a pe dido de sua pes soa de mais con fi ança e in ti‐ 
mi dade – como a mãe ou o pai –, di re ci o nando o gesto a um des co‐ 
nhe cido, o fazem com di fi cul da des. Por vezes, di fe ren te mente do ha‐ 
bi tual, para cum prir com o ri tual da in te ra ção, mesmo que não passe
pelo crivo da ava li a ção crí tica, uma vez que tal juízo é subs ti tuído pelo
au to má tico do ato in te ra tivo que in ter na liza o gesto nos su jei tos pelo
seu valor ins tru men tal à so ci a li za ção.
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Quando Goff man in tro du ziu aná li ses sobre con tin gên cias na in te ra‐ 
ção so cial em seu livro Com por ta mento em Lu ga res Pú bli cos de 1971,
tra du zido no Bra sil ape nas em 2010, sua te o ria pa rece in clu sive pro‐ 
mo ver uma rup tura com as ela bo ra ções an te ri o res (Pers son, 2019). Se
as pu bli ca ções antes desta foram em grande parte ca rac te ri za das por
su po si ções sobre a ordem e re la tos que su ge riam a ordem, a par tir de
Com por ta men tos em Lu ga res Pú bli cos, as aná li ses de con tin gên cias na
in te ra ção ele vam sua for mu la ção teó rica a outro pa ta mar crí tico dos
de ter mi nan tes ma cro es tru tu rais da so ci e dade e seus re fle xos nas in‐ 
te ra ções, em que tais con tin gên cias podem ser re su mi das pelo con‐ 
ceito de im pro pri e da des si tu a ci o nais (Abrams, 2014). Para Goff man,
na pre sença de ou tros, os in di ví duos se ori en tam por um con junto
es pe cial de re gras que go ver nam a alo ca ção de en vol vi mento para
sus ten tar a ordem in te ra tiva. E, “sobre o go verno des tas re gu la ções, o
in di ví duo des co bre que parte de sua ca pa ci dade de en vol vi mento
está re ser vada ao ajun ta mento em geral (e por trás disso, sua oca sião
so cial)” e não ape nas aos ime di a ta mente pre sen tes (Goff man, 2010,
p. 259), o que apro xima essa abor da gem teó rica da pers pec tiva in te‐ 
ra ci o nal ao mo delo so cial e ao mo delo in te ra tivo da pró pria CIF.
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Isto é, a par tir da quela obra, é pos sí vel na te o ria goff ma ni ana per ce‐ 
ber ex pli ci ta mente não só aquilo que man tém a ordem da in te ra ção,
mas tam bém, aquilo que a ame aça, de fora para den tro e tam bém no
in te rior de sua cons ti tui ção. Essa deixa traz im pli ca ções para o tema
da de fi ci ên cia e esse texto bus cou apro xi mar esse en fo que ao ar ca‐ 
bouço do mo delo so cial, pelo en qua dra mento da ava li a ção bi op si cos‐
so cial com tais ob je ti vos, a fim de in cen ti var novas abor da gens crí ti‐ 
cas a par tir de agora.
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Con si de ra ções fi nais
O es forço aqui em pre en dido foi o de bus car re la ci o nar três di men‐ 
sões (a te o ria goff ma ni ana, a pers pec tiva bi op si cos so cial da CIF e o
mo delo so cial) para con ce ber um qua dro de aná lise teó rica, na pers‐ 
pec tiva de to ta li dade, da de fi ci ên cia como pro du ção so cial e ex pres‐ 
são de de si gual da des pro du zi das pelo ca pi ta lismo, ao ofe re cer fer ra‐ 
men tas con cei tu ais a pro fis si o nais ava li a do res. Pois, sem par tir de
uma pro posta teó rica, pro fis si o nais podem não con se guir per ce ber
ele men tos que es tru tu ram o ato ava li a tivo da de fi ci ên cia na pers pec‐ 
tiva crí tica, e a ava li a ção da de fi ci ên cia po derá ficar dis tante dos
pres su pos tos do mo delo so cial.
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Minha pro posta é a de con ce ber que as in te ra ções so ci ais cons ti tuem
ma ni fes ta ções on to ló gi cas da con di ção hu mana. Por bar rei ras en‐ 
fren ta das, as pes soas com de fi ci ên cia so frem im pac tos sig ni fi ca ti vos
nas in te ra ções, ao ponto de im pe dir sua par ti ci pa ção plena na so ci e‐
dade em igual dade com as de mais, com pro me tendo in clu sive o re co‐ 
nhe ci mento da noção de sua dig ni dade. Con ce ber a na tu reza on to ló‐ 
gica das in te ra ções so ci ais para a con di ção hu mana não quer dizer
as su mir como con cep ção abs trata uma for mu la ção ideal sobre como
de ve ria ser a vida e a nossa con di ção. Mas, pelo con trá rio, sig ni fica
que é uma ca te go ria que ex pressa te o ri ca mente o modo como se
cons ti tui na re a li dade nossa con di ção hu mana, nos ter mos da noção
de on to lo gia de fen dida por Karel Kosík (2002).
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No ano de 2021, a Lei 14.176 de ini ci a tiva do go verno fe de ral e apro‐ 
vada pelo Con gresso bra si leiro criou a pos si bi li dade de que a ava li a‐ 
ção da de fi ci ên cia re a li zada por as sis ten tes so ci ais do INSS pu desse
ocor rer re mo ta mente, a dis tân cia entre ava li a dor(a) e ava li ado(a) por
meio de vi de o con fe rên cia (Bra sil, 2021). Ao in tro du zir a pos si bi li dade
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de ava li a ção re mota por te le con fe rên cia ataca- se um dos pres su pos‐ 
tos ba si la res da ava li a ção na pers pec tiva do mo delo so cial: o da de fi‐ 
ci ên cia con si de rada pela in te ra ção so cial, visto que, como ar gu men‐ 
tado, a in te ra ção se es tru tura por três pro ces sos, quais sejam, os
ajun ta men tos so ci ais, os en ga ja men tos de face em co pre sençafí sica e a
si tu a ção so cial.

A ex pres são cor po ral e os en ga ja men tos de face que es tru tu ram as
pro pri e da des si tu a ci o nais são im pe di dos de serem ava li a dos a dis tân‐ 
cia, por pro je ções de ima gens re cor ta das em uma cha mada por te le‐ 
con fe rên cia que al tera o com por ta mento, a per cep ção, a pron ti dão
para res pos tas, a pos tura e a co mu ni ca bi li dade das pes soas ava li a das.
Por exem plo, em uma te le cha mada, não só ha verá ima gens dis tor ci‐ 
das das pes soas com de fi ci ên cia fí sica, pre ju di cando a aná lise da ex‐ 
pres são cor po ral, mas tam bém in con sis tên cias na aná lise de bar rei ras
co mu ni ca ci o nais en fren ta das por pes soas com de fi ci ên cias sen so ri ais
(au di tiva e vi sual), além de mu dan ças nos re gra men tos com por ta‐ 
men tais ope ra das por pes soas com de fi ci ên cia em frente a uma tela
de com pu ta dor ou de um ce lu lar, como aque las ob ser va das por cri an‐ 
ças com au tismo.
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Re a li zei um es tudo ba se ado me to do lo gi ca mente na noção de en qua‐ 
dra mento de Goff man, empregando- o para uma aná lise de con teúdo,
uma das ver ten tes pos sí veis do uso da aná lise goff ma ni ana de qua‐ 
dros. O ob je tivo foi o de tra tar a ava li a ção da de fi ci ên cia na pers pec‐ 
tiva bi op si cos so cial como um en qua dra mento, a fim de in ves ti gar a
per ti nên cia de con cei tos goff ma ni a nos, em uma apro xi ma ção com
pres su pos tos do mo delo so cial, visto que o ato ava li a tivo não é um
mero re corte si mu lado da re a li dade. Isto per mi tiu uma ar ti cu la ção
entre a aná lise da ordem da in te ra ção e das im pro pri e da des si tu a ci o‐ 
nais à ex pe ri ên cia dos par ti ci pan tes (ava li a dor e ava li ado), pelo (não)
de sem pe nho de ati vi da des da pes soa com de fi ci ên cia e o modo de
compreendê- la pelo ava li a dor(a).
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A prin ci pal con tri bui ção, por tanto, das ela bo ra ções aqui apre sen ta das
foi a de re fle tir sobre os con cei tos de ordem da in te ra ção e im pro pri‐ 
e da des si tu a ci o nais apli ca dos à te má tica da de fi ci ên cia, alar gando as
com pre en sões sobre a te o ria goff ma ni ana e suas con tri bui ções ao
tema que su pe ram em muito àquelas cir cuns cri tas ao con ceito de es‐ 
tigma. Para, no ato ava li a tivo da de fi ci ên cia, ar ti cu lar de forma di nâ
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mica dis po si ções cor po rais, cir cuns tân cias am bi en tais e de fa to res
am bi en tais (es tru tu rais, so ci ais e cul tu rais), para de fi nir a de fi ci ên cia
como re sul tado da inter- relação entre esses ele men tos. Em bora a CIF
pres su po nha um mo delo in te ra tivo de múl ti plas di men sões, ela
pouco elu cida o modo como con di ções de en vol vi mento fazem com
que as pes soas de sem pe nhem ou não ati vi da des re le van tes à in te ra‐ 
ção. Por outro lado, os ele men tos cons ti tuin tes da ordem in te ra tiva
de Goff man, pouco ex pli ci tam si tu a ções nas quais os en vol vi men tos
são im pe di dos de ocor rer, oca si o nando não de sem pe nhos de ati vi da‐
des, por fa to res ex trín se cos aos in di ví duos, mas que in ci dem na in te‐ 
ra ção, interditando- a, como no caso da re la ção de pes soas com de fi‐ 
ci ên cia com bar rei ras, com ou tros e delas com am bi en tes res tri ti vos.

Pro pus que a con cep ção goff ma ni ana de ordem da in te ra ção traz
como uma de suas prin ci pais con tri bui ções ao tema da de fi ci ên cia
criar con di ções para des ve lar as cau sas e as con sequên cias do não
de sem pe nho de ati vi da des e o não en vol vi mento des sas pes soas em
si tu a ções so ci ais. Pois para Goff man, na pre sença de ou tros, os in di‐ 
ví duos se ori en tam por um con junto es pe cial de re gras que go ver nam
a alo ca ção de en vol vi mento para sus ten tar a ordem in te ra tiva. Expus
que essa di men são é par ti cu lar mente dis cre pante para as pes soas
com de fi ci ên cia, pelas bar rei ras en fren ta das e suas sin gu la ri da des, o
que evi den cia li ções so ci o ló gi cas goff ma ni a nas re le van tes, es pe ci fi‐ 
cando assim uma di men são re la ci o nal que o mo delo so cial da de fi ci‐ 
ên cia tanto preza, mas que as sume ta ci ta mente sem de mons trar
como se opera.
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O mo mento em que in di ví duos estão fi si ca mente dis po ní veis uns aos
ou tros, face a face e em co pre sença, des nuda, para Er ving Goff man,
uma das si tu a ções mais im por tan tes para a cons ti tui ção da so ci e dade
e da pró pria con di ção hu mana: o ato da in te ra ção. E, nela, re side a
base fun dante das si tu a ções que fazem com que e como as pes soas
com de fi ci ên cia par ti ci pem da so ci e dade, nos ter mos do mo delo so‐ 
cial. O es tudo ora apre sen tado visa abrir pos si bi li da des para ou tras
in ves ti ga ções, ao am pliar e for ta le cer a pers pec tiva eman ci pa tó ria do
mo delo so cial da de fi ci ên cia, seja por ou tros des do bra men tos teó ri‐ 
cos, seja por apli ca ção em pes qui sas em pí ri cas.
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1  Três anos após Goff man pu bli car seu Es tigma, Paul Hunt pu blica em 1966
Stigma: A Cri ti cal Con di tion, con si de ra dos autor e livro inau gu rais do mo‐ 
delo so cial da de fi ci ên cia, sem, no en tanto, men ci o nar a obra goff ma ni ana
(Fer rante, 2020; Brune et al., 2014). Esse fato ini cia uma longa tra je tó ria de
crí ti cas de teó ri cos do mo delo so cial às ela bo ra ções de Goff man, em bora
sejam fei tas em grande parte a as pec tos pon tu ais, des con si de rando o ar ca‐ 
bouço mais geral de sua te o ria e im pli ca ções dela para a com pre en são da
de fi ci ên cia como de si gual dade.

2  No Bra sil, o Ins ti tuto Na ci o nal do Se guro So cial (INSS) é res pon sá vel pelas
ava li a ções bi op si cos so ci ais da de fi ci ên cia no mo mento de con ces são do
BPC e da apo sen ta do ria à pes soa com de fi ci ên cia pela Lei Com ple men tar
142/2013. Re a li za das por mé di cos pe ri tos e as sis ten tes so ci ais, essa ava li a‐ 
ção bi op si cos so cial com base na CIF e na Con ven ção sobre os Di rei tos das
Pes soas com De fi ci ên cia da ONU, de 2006, ocorre desde julho de 2009 no
país. Com po nho o con tin gente de as sis ten tes so ci ais do INSS há dez anos e
meio, re a li zando se ma nal mente cerca de três de ze nas de ava li a ções de plei‐ 
te an tes de be ne fí cios para pes soas com de fi ci ên cia na pers pec tiva bi op si‐ 
cos so cial e sou uma pes soa sem de fi ci ên cia. São estas ex pe ri ên cias que acu‐ 
mulo, além de de zoito anos de pes qui sas no marco do mo delo so cial, que
me per mi tem re fle tir sobre os li mi tes e pos si bi li da des de uma ava li a ção com
base no en fo que bi op si cos so cial na re la ção com o mo delo so cial da de fi ci‐ 
ên cia e com os con cei tos goff ma ni a nos.
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3  Linha é um pa drão de atos ver bais e não ver bais com o qual o in di ví duo
ex pressa sua opi nião sobre a si tu a ção, e atra vés disto sua ava li a ção sobre os
par ti ci pan tes, es pe ci al mente ela pró pria. Agir de acordo com a linha é fun‐ 
da men tal para man ter a fa chada na in te ra ção (Goff man, 2011).

Português
Nos úl ti mos anos, as ci ên cias so ci ais con so li da ram uma com pre en são da
de fi ci ên cia, su pe rando o de ter mi nismo bi o mé dico, ao explicá- la como
cons tru ção so cial sur gida da re la ção entre corpo e os am bi en tes. Deu- se no
campo dos es tu dos da de fi ci ên cia (disability stu dies), no pa ra digma de no mi‐ 
nado mo delo so cial, cuja con cep ção cen tral de fende que o or de na mento ca‐ 
pi ta lista impõe bar rei ras à di ver si dade cor po ral. Antes do mo delo so cial, o
pen sa mento so ci o ló gico de Er ving Goff man con tri buiu com ela bo ra ções se‐ 
mi nais sobre in te ra ção e corpo em si tu a ções so ci ais co ti di a nas. Pro po nho
que a te o ria de Goff man, em bora clás sica e ne ces sá ria de al guns ajus tes aos
pres su pos tos crí ti cos do mo delo so cial, fa vo rece so bre tudo uma ava li a ção
da de fi ci ên cia na pers pec tiva ori en tada pela ordem da in te ra ção. Utilizo- me
do mé todo do en qua dra mento ou aná lise de qua dros (frame analysis), a par‐ 
tir da ex pe ri ên cia en quanto pro fis si o nal que ava lia a de fi ci ên cia e pes quisa
os es tu dos crí ti cos da de fi ci ên cia, e busco in ves ti gar o po ten cial de uso da
te o ria goff ma ni ana para ca rac te ri zar a de fi ci ên cia na pers pec tiva bi op si cos‐ 
so cial. Ana li sei cri ti ca mente os con cei tos de in te ra ção face a face, fa chada,
co pre sença, ex pres são cor po ral, en vol vi mento, es tig ma ti za ção e im pro pri e‐ 
dade si tu a ci o nal que, con jun ta mente, podem for ne cer um ar se nal ana lí tico a
pro fis si o nais para ana li sa rem a re la ção di nâ mica entre cor pos, di fe ren ças e
con tex tos no ato ava li a tivo, em diá logo com o mo delo so cial.

Español
En los úl ti mos años, las cien cias so cia les han con so li da do una com pren sión
de la dis ca pa ci dad que su pera el de ter mi nis mo bio mé di co al ex pli car la
como una cons truc ción so cial que surge de la re la ción entre el cuer po y los
en tor nos. Esto ha te ni do lugar en el campo de los es tu dios sobre dis ca pa ci‐ 
dad, den tro del pa ra dig ma co no ci do como mo de lo so cial, cuya con cep ción
cen tral sos tie ne que el orden ca pi ta lis ta im po ne ba rre ras a la di ver si dad
cor po ral. Antes del mo de lo so cial, el pen sa mien to so cio ló gi co de Er ving
Goff man apor tó ela bo ra cio nes fun da men ta les sobre la in ter ac ción y el
cuer po en si tua cio nes so cia les co ti dia nas. En este tra ba jo sos ten go que la
teo ría de Goff man, aun que clá si ca y ne ce si ta da de al gu nos ajus tes a los su‐ 
pues tos crí ti cos del mo de lo so cial, pro pi cia es pe cial men te una eva lua ción
de la dis ca pa ci dad desde la pers pec ti va de la in ter ac ción. Uti li zo el mé to do
del aná li sis de mar cos, ba sa do en mi ex pe rien cia como pro fe sio nal que eva‐ 
lúa la dis ca pa ci dad e in ves ti ga los es tu dios crí ti cos sobre dis ca pa ci dad, e in‐ 
ten to in ves ti gar el po ten cial de uti li zar la teo ría goff ma nia na para ca rac te ri‐ 
zar la dis ca pa ci dad desde una pers pec ti va bio psi co so cial. Ana li cé crí ti ca ‐
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men te los con cep tos de in ter ac ción cara a cara, fa cha da, co pre sen cia, ex‐ 
pre sión cor po ral, im pli ca ción, es tig ma ti za ción e im pro pie dad si tua cio nal,
que jun tos pue den pro por cio nar un ar se nal ana lí ti co para que los pro fe sio‐ 
na les ana li cen la re la ción di ná mi ca entre cuer pos, di fe ren cias y con tex tos
en el acto eva lua ti vo, en diá lo go con el mo de lo so cial.

Palabras claves
discapacidad, orden de interacción, Erving Goffman, evaluación, modelo
biopsicosocial

Palavras chaves
deficiência, ordem da interação, Erving Goffman, avaliação, modelo
biopsicossocial
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