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Assessing the fourth wave of the populist radical right: 

Jair Bolsonaro’s voters in comparative perspective1 

 
Lisa Zanotti2  

José Rama3  

Talita Tanscheit4  
 

 

 

This article analyzes the individual factors that help explain the electoral support for 
Jair Bolsonaro in the 2018 Presidential elections in Brazil in light of the findings for 
the Populist Radical Right (PRR) in Western Europe. The present article contributes 
to the comparative literature on the determinants of the vote for the PRR in a non-
European country. Analyzing the rise of the PRR in Latin America is particularly 
relevant since structural constraints limit its chances. To carry out our analysis, we 
rely on survey data from the Brazilian Electoral Study (BES). Beyond some 
specificities due to differences in the articulation of the PRR's main ideologies, we 
found that while certain determinants of the vote for the PRR in Brazil are in line 
with the hypothesis based on the European experience, others respond to country 
and region-level indicators like negative identity toward the PT. 

Keywords: populist radical right; Brazil; Western Europe; negative identities; 

democracy  

 

Introduction 

 

Populism has been a perennial feature in Latin America (de la Torre; Arnson, 2013; 

Madrid, 2012; Roberts, 2006). However, except for a few relevant studies (see Mudde; 

Rovira Kaltwasser, 2012; Meléndez; Rovira Kaltwasser, 2019), the contemporary 

comparative literature that takes the ideational approach to populism has mainly focused 

on Europe (Hawkins; Rovira Kaltwasser, 2019). This has occurred for two main reasons. 

                                                           
1 A preliminary version of this article was published as a preprint in OSF Preprints. Available at: 
<https://osf.io/qxyp4/>. Retrieved February 7, 2022. 
2 Diego Portales University, Department of History and Social Sciences. Santiago, Chile. The author 
acknowledges receiving support from Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT 
Project 3210352) and the Centre for Social Conflict and Cohesion (COES) ANID/FONDAP/15130009. E-mail: 
<lisa.zanotti@mail.udp.cl>. 
3 Universidad Autónoma de Madrid, Department of Political Science and International Relations. Madrid, 
Spain. The author acknowledges receiving support from Comunidad de Madrid – Universidad Autónoma de 
Madrid (Project: Descomponiendo el Voto a Partidos de Derecha Radical entre los Jóvenes: Precariedad 
Laboral, Insatisfacción con la Democracia e Inmigración. Reference: SI3/PJI/2021-00384). E-mail: 
<jose.rama@uam.es>. 
4 Alberto Hurtado University, Politics and Government Department. Santiago, Chile. The author is grateful 
for the support of the Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT Project 3220199) 
and the Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ Process 204.238/2021). E-
mail: <talitastt@gmail.com>. 
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First, due to the presidential features of the region and the low levels of party 

institutionalization, the populist discourse in Latin America has been mainly articulated by 

political personalities. This is why the so-called political-institutional approach has been 

used to analyze the phenomenon in the region. This approach defines populism as a 

“political strategy through which a personalistic leader seeks or exercises government 

power based on direct, unmediated, un-institutionalized support from large numbers of 

mostly unorganized followers” (Weyland, 2001, p. 14). In distinction from the political-

institutional approach, the ideational approach conceives of populism as a set of ideas that 

can be articulated by different kinds of political actors, such as leaders, political parties, or 

social movements (Mudde; Rovira Kaltwasser, 2017, p. 42). Indeed, in Western Europe, 

the populist discourse is mainly articulated by parties that last beyond the rise and fall of 

their charismatic founders. Parties such as the National Rally (formerly National Front) in 

France, The Freedom Party of Austria (FPÖ) and the (Northern) League in Italy are 

examples of long-lasting political parties that survived their founding leaders5. 

Second, studies on populism have mainly focused on a specific party family, the 

populist radical right (PRR). The PRR combines at least three ideological traits: nativism, 

authoritarianism, and populism (Mudde, 2007). Therefore, even if populism has been a 

feature of Latin-American politics for decades, this is not the case with the PRR, which has 

only achieved limited diffusion in Latin America. This is due to the specific characteristics 

of the region, where high levels of inequality and poverty limit the political right’s potential 

to attract a broader range of voters (Luna; Rovira Kaltwasser, 2014; Zanotti; Roberts, 

2021).  

Historically, scholars have identified three waves of populism on the continent that 

differ with respect to the so-called “host” ideologies to which populism is attached, such as 

socialism, neoliberalism, or nativism (Mudde; Rovira Kaltwasser, 2017). Depending on the 

“host” ideology, the categories of “the people” and “the elites” assume different 

connotations. With respect to this, scholars have referred to these categories as floating 

signifiers (i.e., a symbol whose referent is not fixed). Looking at the three waves of Latin 

American populism, we can see differences in the conceptualizations of “the people” and 

“the elites” (Laclau, 2005; Rovira Kaltwasser, 2014).  

The first wave, between the 1930s and the 1960s, saw the rise of populist leaders 

such as Juan Domingo Perón in Argentina and Getúlio Vargas in Brazil. The people 

comprised mainly the natural base of the left, the urban, and the poor. At the same time, 

the elites were depicted as those who “opposed the expansion of the state, the 

nationalization of the economy, and the implementation of protectionist trade policies” 

(Rovira Kaltwasser, 2014, p. 498).  

The second wave, between the 1980s and the 1990s, was characterized by the 

neoliberal discourse of leaders such as Carlos Menem in Argentina and Alberto Fujimori in 

                                                           
5 The National Front since 1972, the PFÖ since 1956, and the (Northern) League since 1991. 
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Peru. On the one hand, the people were seen as a passive mass of individuals. On the 

other hand, the elites were represented by “those actors who profited from the state-led 

development model and were opposed to the implementation of the policies of the so-

called Washington Consensus” (Rovira Kaltwasser, 2014, p. 498). 

Finally, in the third wave, beginning at the end of the 1990s, populist leaders 

strongly opposed neoliberal discourse and free-market policies, appealing to the ideology 

of Americanismo6. The discourse of leaders like Hugo Chávez in Venezuela, Evo Morales in 

Bolivia, and Rafael Correa in Ecuador shared a radical left host ideology. Therefore, the 

people then became all those discriminated against and excluded, while the elites became 

“the defenders of neoliberalism and the political actors who support a Western model of 

democracy that is not suitable for Latin America” (Rovira Kaltwasser, 2014, p. 499).  

In sum, even if in Latin America populism combined with a rightist ideology such 

as neoliberalism in the 1990s, populist leaders did not articulate radical ideas in a populist 

fashion. Things started to change in 2017. In Chile, the former Independent Democratic 

Union (UDI) congressman José Antonio Kast left the party to run for president as an 

independent. With a discourse not unlike the European PRR’s, he surprisingly obtained 

almost eight percent (8%) of the vote share in the presidential election. In 2021, Kast was 

the most-voted candidate in the first round, with nearly 28 percent of the vote, being 

defeated in the second round, but obtaining 44 percent of the vote. In Brazil in 2018, Jair 

Bolsonaro, a former army captain with a similar discourse, became the first PRR president 

in the region. Bolsonaro won the presidency by obtaining more than 46 percent of the vote 

in the first round and around 55 percent in the second round. 

Though the rise of Bolsonaro has been the object of several studies (see Hunter; 

Power, 2019; Santos; Tanscheit, 2019; Rennó, 2020; Layton et al., 2021; Setzler, 2021), 

Bolsonarismo has not been analyzed in a comparative perspective. This study aims to 

contribute to bridging an important gap in the literature on the determinants of the vote 

for PRR parties or candidates by analyzing a non-European case and comparing it with the 

literature on the vote for the PRR in Western Europe. This is relevant because, in Cas 

Mudde’s words, “today, we need research which more explicitly acknowledges and 

theorizes the diversity within the far-right party family and goes beyond the paradigm of 

the outsider-challenger party” (2017, p. 1). The article takes a step in this direction, relying 

on the literature on the determinants of the vote for the PRR in Europe and analyzing the 

similarities and differences to the PRR in Brazil. In this sense, it is crucial to examine the 

individual determinants of the only PRR leader who came into power in a region where this 

party family has severe structural limitations. In summary, this article is a relevant 

contribution to the existing literature because it goes beyond the analysis of the 

determinants of the vote for Bolsonaro, using the literature developed to study European 

cases to set a benchmark for analyzing the case of the vote for the PRR in Brazil in 2018. 

                                                           
6 This ideology emerged at the beginning of the nineteenth century in a number of Latin American countries 
in connection with the anti-colonialist struggles against the Spanish and Portuguese empires. 
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Moreover, it contributes to the study of the PRR outside Europe and helps understand the 

different forms of articulation of the core ideologies of the PRR in Brazil as well as the ways 

in which these translate at the demand level to explain the determinants of the vote for 

Bolsonaro.  

The article is structured as follows. In the first section, we deal with the literature 

on the emergence of populist radical right parties (PRRPs) and the commonalities of their 

electorate in Western Europe. In the second section, we analyze the Latin American context 

and the characteristics of Bolsonaro’s discourse. In the third section, we analyze the 

determinants of the vote for Bolsonaro. Finally, in the conclusion, we summarize our 

findings on the support for Bolsonaro and interpret them in the light of the literature on 

the vote for the PRR in Western Europe. 

 

Party system transformation in Western Europe and the emergence of 

populist radical right parties 

 

The decline of traditional parties (Ignazi, 2017) as the principal actors that 

articulate the traditional cleavages (Franklin et al., 1992) and respond to voters’ demands 

started decades ago and relates to long-standing processes of sociological dealignment 

and realignment. The populist radical right established itself as a family of parties in 

European democracies by politicizing cultural identities and channeling discontent with the 

dominant political parties (Ignazi, 1992).  

In many respects, the PRR was a cultural reaction against the diffusion of 

postmaterialist values in wealthy European societies, such as individual freedom, personal 

autonomy, self-expression, and social equality. In other words, the emergence of the PRR 

was a consequence of what Inglehart (1971) called the “silent revolution” which, in a 

context of economic globalization and deepening of integration of European politics, came 

to be associated with support for liberal, cosmopolitan, universalist, and multicultural 

values. While the European green parties or left-libertarians helped to articulate these new 

postmaterialist cultural values, the PRR emerged as a political expression of the cultural 

reaction against them (Ignazi, 1992; Kitschelt; McGann, 1995).  

As Ignazi (1992) explains, the emergence of PRR parties in the European party 

systems was the result of a “silent counterrevolution” among those who rejected 

postmaterialist values. The PRR appealed to voters with strong ethnic or religious cultural 

identities, along with attachments to moral traditionalism and an aversion to immigration, 

economic globalization, and transnational European institutions (Bornschier, 2010). They 

politicized cultural issues that were largely ignored by the dominant parties and harshly 

criticized those parties for not representing the truly authentic people. This explanation of 

the PRRPs’ success in Western Europe is directly connected with some of the explanations 

at the individual level (i.e., those demand-level factors that help to understand the 

probabilities of voting for such political options).  
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Who votes for the populist radical right in Europe? 

 

With respect to the profile of PRRPs, two main theories have been developed to 

explain the parties’ increasing support and induction into the so-called fourth wave of the 

far-right that is currently underway (Mudde, 2019). On the one hand, the rise of PRRPs 

has been explained by the decline in economic conditions at the aggregate level (Funke et 

al., 2016). On the other hand, other studies pointed out the role of cultural rather than 

economic factors in understanding the decline in the support for mainstream parties and 

the boost in the vote share for fringe political options (Hernández; Kriesi, 2016).  

The first explanation – the economic one – for supporting PRRPs entails a sort of 

economic anxiety whereby the poorest sectors of society feel unprotected by the structural 

changes caused by globalization. These sectors have been described as “losers of 

globalization” because they have been largely left out of its socioeconomic changes. Thus, 

they vote for PRRPs to protect their own well-being from labor migration (Betz 1994; 

Arzheimer 2018). The second explanation for support for the PRRPs takes cultural factors 

into consideration. In this sense, the main driver of support for the PRR is rejection of 

multiculturalism and postmaterialist values. This is linked to the so-called “silent counter-

revolution thesis”, which represents a cultural backlash against the diffusion of 

postmaterialist values by nostalgic individuals with an idealized view of the past (see 

Norris; Inglehart, 2019; Bornschier, 2010; Emanuele et al., 2022).  

Even if the debate between these two sets of explanations is not completely settled, 

it is fair to say that most scholars place stronger emphasis on the cultural than the 

economic explanation or a combination of the two. Indeed, empirical analysis shows that 

poor economic performance is not a determinant of the vote for the PRR (see Rama et al., 

2021). Besides the debate between economic and cultural explanations, some factors have 

received empirical support across several countries.  

The first and most established factor has to do with the role of nativism. As Mudde 

points out, nativism, which results from a combination of nationalism and xenophobia, is 

the key ideology of the PRR party family, at least in Western Europe. Nativism “holds that 

states should be inhabited exclusively by members of the native (or national) group and 

that nonnative (or alien) elements, whether persons or ideas, are fundamentally 

threatening to the homogeneous nation-state” (2019, p. 27). Nativism tends to translate 

into preferences for harsher immigration policy proposals in order to “save” the allegedly 

homogeneous nation-state. In line with this, various studies have demonstrated that anti-

immigration feelings are a driver for voting for the PRR (Ivarsflaten, 2008). Using data 

from the United Kingdom, Kaufmann (2017) contends that changes in levels of 

immigration, instead of immigration per se, boosted support for the PRR. However, as 

Eatwell and Goodwin (2018) have remarked, populist right-wing parties have gained 

ground not only in countries that have experienced rapid and profound ethnic shifts like 

the United Kingdom, but also in those with much lower levels of immigration, like Hungary 
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and Poland. This has led to distinguishing between objective immigration figures and the 

subjective perceptions associated with them. As Norris and Inglehart put it: “what matters 

for cultural attitudes and electoral behavior is not just the number of migrants who arrive, 

but public perceptions of them” (2019, p. 181). Also, in a meta-analysis of 326 quantitative 

models from 46 studies of Western Europe, Stockemer et al. (2018) found that both 

attitudes toward immigration and racial attitudes were by far the most important variables 

to predict the vote for the PRR and have had the second-highest success rate as 

explanatory factors, surpassed only by gender.  

The second factor that explains the support for the PRR has to do with the other 

its other core ideology, namely authoritarianism (Adorno et al., 1950). Authoritarianism is 

“the belief in a strictly ordered society in which infringements to authority are to be 

punished severely” and tends to translate into preferences for stricter measures of “law 

and order” (Mudde; Rovira Kaltwasser, 2017, p. 34). At the individual level, Donovan’s 

(2019) study shows that in multiparty systems, people with authoritarian attitudes were 

more likely to be supporters of smaller radical right parties. Importantly enough, he 

demonstrates that authoritarian attitudes were a notable predictor of support for Donald 

Trump in 2016, which clearly reveals the effects of ramping up “law and order” and 

embracing authoritarianism on the support for radical right-wing political options.  

A third factor that is quite consistent in explaining support for the PRR is gender. 

The literature on the vote for the PRR reports a significant gender gap: men tend to vote 

for the PRR more than women. The fact that men perceive gender equality as a zero-sum 

game and PRR actors mobilize supporters by focusing on their perceived loss of status with 

respect to women (Immerzeel et al., 2015) explain this finding. 

The fourth factor that has received significant attention in efforts to explain the 

vote for the PRR is perceived socioeconomic status. As mentioned before, whereas, at the 

aggregate level, some studies find a relationship between the economic downturn of the 

post-2008 Great Recession and the rise of support for radical (including populist) options, 

at the individual level, this relationship is apparently more difficult to demonstrate (Funke 

et al., 2016; Dalio et al., 2017). Conversely, support for the PRR seems to be related more 

to a sense of status loss than to the actual deterioration of the individual economic 

condition. For example, Rico and Anduiza (2019) emphasize that the perception of the poor 

performance of the country’s economy leads voters to listen to the siren songs of populist 

leaders. On this same note, Mols and Jetten (2016) find that perceptions, more than real 

difficult economic conditions, explain the support for PRRPs. Going a step further, 

combining macro- and micro-level explanations, Rooduijn and Burgoon (2017, p. 18) argue 

that those individuals who experience economic difficulties are only more likely to vote for 

a populist radical right party if the unemployment rate of a country is low, the gross 

domestic product per capita is high, and inequality levels are low. 

Finally, scholars have examined the relationship between attitudes toward 

democracy and the vote for the PRR. Mudde (2019, p. 7) clearly distinguishes between 
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extreme right parties and radical right formations, both belonging to the far-right category. 

Thus, whereas the “extreme right rejects the essence of democracy”, the “radical right 

accepts the essence of democracy, but opposes fundamental elements of liberal 

democracy, most notably minority rights, the rule of law, and separation of powers”. 

However, empirical evidence shows that in certain contexts the PRR can mobilize 

individuals with a weak appreciation for democracy (Rama et al., 2021). Over long periods 

of time, this can set in motion a process of democratic erosion that might result dangerous 

for the regime.  

 

The populist radical right in Latin America  

 

The question now is to what extent the existing literature can explain the vote for 

the PRR in Latin America. As mentioned above, in Europe the appearance of the populist 

radical right has been linked to the reaction to the spread of post-material values since the 

1970s. In that sense, in most European countries there was a convergence on these issues, 

leaving aside others that were important to voters, like immigration or security. In Latin 

America, the structural conditions are different, due in large part to the high levels of 

poverty and inequality. This limits the emergence of populist right-wing parties in a region 

where material values are still central (Roberts, 2017). 

However, recent years have been marked by the rise of the PRR in Latin America 

–  not only in Chile and Brazil, where the PRR has been most successful in the region, but 

also in countries such as El Salvador under the current president Nayib Bukele and 

Argentina with the rise of Javier Milei as leader of the right-wing coalition Libertad Avanza. 

All in all, there are quite a few indications of a growing presence and electoral relevance of 

the PRR in Latin America. To a large extent, the rise of the PRR in the region has been 

associated with the loss of emphasis of economic factors and antagonism between the 

“market” and the “state,” with a discourse centered on non-distributive themes, in 

particular moral issues and “law and order” measures (Luna; Rovira Kaltwasser, 2021). In 

this way, it is possible to identify a significant reformulation of the political positions of the 

right-wing leaders in Latin America, finding in little-explored themes fertile soil for an 

agenda closer to their ideas and interests (Monestier; Vommaro, 2021).  

Given this background, we are interested in exploring whether the individual 

factors that explain the support for PRRPs in Western Europe and Bolsonaro are the same, 

given that the structural constraints for the emergence and success of the PRR in the two 

regions are quite different. In this sense, let us first understand the political context and 

the dynamic that led to the rise of the PRR in Brazil in 2018. 
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Jair Bolsonaro and the rise of the Brazilian populist radical right 

 

Since the return to democracy, the Brazilian party system was structured around 

the leftist Workers’ Party (PT). This means that a relevant portion of the Brazilian electorate 

in the country votes based on two attitudes toward the PT: sympathy (petismo) or 

antipathy (antipetismo) (Samuels; Zucco, 2018). In this context, between 1994 and 2014, 

political and electoral competition was organized around the PT on the left and the Brazilian 

Social Democratic Party (PSDB) on the center-right. The presidential contest between the 

two parties involved two first-round victories for the PSDB in 1994 and 1998 and four 

second-round wins for the PT in 2002, 2006, 2010, and 2014, with the PSDB having clear 

difficulties in attracting a broader electorate.  

This dynamic of competition started to change in the mid-2010s. The main events 

that marked this change were the impeachment of PT’s former President Dilma Rousseff in 

2016, the arrest of the PT’s other former president, Luiz Inácio Lula da Silva – the favorite 

presidential candidate in 2018 until his disqualification – and the massive corruption 

scandal known as Lava Jato (“Car Wash Operation”). If these events directly affected the 

PT, the involvement of PSDB leaders in corruption scandals, as well as their participation 

in the government of Michel Temer, who succeeded Rousseff and eventually became the 

most unpopular president in the country's history, also affected the mainstream right. 

While the Brazilian left was able to protect itself, the precarious structure of the mainstream 

right ended with the latter being supplanted by the populist radical right (Hunter; Power, 

2019; Santos; Tanscheit, 2019). In sum, with the election of Bolsonaro in 2018, the PT–

PSDB duopoly that structured the system since the return to democracy came to an end 

(Santos; Tanscheit, 2019).  

The results of the 2018 presidential elections meant a complete transformation in 

the dynamics of competition within the Brazilian party system and a partial breakdown of 

traditional alignments between parties and voters. The victory of Jair Bolsonaro, who 

headed a coalition of two small right-wing parties, the Social Liberal Party (PSL) and the 

Brazilian Labor Renewal Party (PRTB), disrupted the pattern of political and electoral 

competition that had structured the system for more than three decades, generating the 

conditions for the PRR to win power for the first time in the country (Zanotti; Roberts, 

2021). As Santos and Tanscheit (2019) pointed out, these events resulted in the collapse 

of the mainstream right, which was replaced by a populist radical right-wing led by Jair 

Bolsonaro. Indeed, the PSL not only won the presidential race but built the second-largest 

parliamentary bloc, losing only to the PT.  

What changes in vote-choice drove the shift? To answer these questions and 

formulate our hypothesis on the determinants of the vote for Bolsonaro, we need to 

understand how the core ideologies of the PRR are articulated in the Brazilian context in 

terms of preferred policies and attitudes toward democracy.  
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Nativism in Bolsonaro’s discourse  

 

When comparing populist radical right-wing voters in Western Europe to those in 

Brazil, we need to consider the contextual differences – especially the sociodemographic 

factors. As other studies have pointed out, while in Europe ideological nativism is 

articulated through the preference for anti-immigration policies, in Latin America this is 

hardly the case. This is because the Latin American PRR lacks minority groups of 

immigrants to single out as “the other.” Instead, it resorts to othering identities based on 

other markers of difference to identify others, for example: religious, racial, and ethnic 

minorities, persons who identify as LGBTI+, feminists, etc. (Zanotti; Roberts 2021, p. 39). 

In this sense, it is not surprising that the mix of nationalism and xenophobia that 

constitutes nativism (Mudde, 2007) is manifest in Bolsonaro’s ideal of the nation, a vision 

notably averse to the constitutional protection of mainly racial and ethnic minority groups. 

Previous research has pointed out that Bolsonaro’s supporters are more likely to be middle- 

and upper-class White men with high levels of income and education (Layton et al., 2021). 

From the ideological point of view, Rennó (2020) shows that the 2018 Brazilian elections 

were marked by “positional issue voting” whereby Bolsonaro’s electoral manifesto matched 

the policy preferences of his voters. In general, those individuals who are more likely to 

vote for Bolsonaro are “oriented on an alignment of right-wing ideological positions 

unknown in recent Brazilian history” (Rennó, 2020, p. 5). For example, his constituency is 

predominantly conservative and opposed to affirmative action policies based on racial 

quotas. Since racism denies fundamental equality between all members of a society 

(Mudde, 2005), it goes hand in hand with the ideological nativism of the PRR. Regarding 

black people, following a visit to a quilombo, a rural settlement founded by escaped and 

African slaves whose descendants now reside there, Bolsonaro suggested the latter were 

all overweight and indolent, stating “They don't do anything. They're useless even to 

procreate” (AFP, 2019). Moreover, Bolsonaro resorts to racism to establish and promote 

an “us” (in-group / Whites) versus “them” (out-group / non-Whites) dynamic. This is 

relevant because there is limited research on the relationship between race and political 

behavior in Brazil.  

 

Hypothesis 1: We expect that those voters who identify as White will be more prone to 

vote for Bolsonaro instead of other political options.  

 

Authoritarianism in Bolsonaro’s discourse  

 

While conservatism on moral issues is not a defining attribute of the PRR, some 

PRRPs express their ideological authoritarianism not only as a preference for stricter 

measures in terms of “law and order,” but also as support for morally conservative policies. 

While older Western European PRRPs tend to express authoritarianism only through “law 
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and order” policies (Mudde; Rovira Kaltwasser, 2017), some parties, such as VOX in Spain, 

also express it in a cultural sense (Rama et al., 2021).  

In 2018 issues related to the suppression or expansion of the rights of minority 

groups – Bolsonaro’s platform opposed the latter and vice versa – marked the Brazilian 

elections. The Anti-Bolsonaro hashtag and slogan #EleNão (in English, #NotHim) was 

widely employed by women-led opposition groups and parties, many of which mobilized 

around Brazil and chanted the slogan at protests decrying Bolsonaro’s campaign. These 

demonstrations took place both on- and off-line and highlighted the misogynistic, 

homophobic, and racist statements made by the then-candidate. 

To give a few examples of his attitudes toward women, Bolsonaro told 

Congresswoman Maria do Rosário that the only reason he did not rape her is because she 

“was undeserving” (Kayser, 2018). On another occasion, he boasted of his virility by 

celebrating that he first conceived four sons. Conversely, he lamented having had a 

daughter, attributing her conception to a moment of weakness (Lehman, 2018). Regarding 

the LGBTI+ community, he also claimed that he would rather die in a car accident than 

have a homosexual child. He claimed that “90% of the boys adopted by a homosexual 

couple will grow up to be homosexuals and male escorts” (Londoño, 2019). In sum, 

Bolsonaro embodies the growth of neoconservatism and its attempts to prevent access to 

equal rights, especially for women and members of the LGBTI+ community, though the 

defense of “traditional family values”.  

Concerning traditional moral values, Bolsonaro stressed two popular themes, the 

idea of “gender ideology” and “non-partisan education”. These views found allies in 

religious groups promoting censorship and mobilizing against, for example, the inclusion 

of sexual education in school curricula. This argument is relevant in Bolsonaro’s discourse 

as it attacks feminism and the detractors of the heteronormative family model. This is 

crucial if we consider Bolsonaro’s popularity among the evangelical electorate. In this 

context, Bolsonaro’s nomination of Pentecostal Evangelical pastor Damares Alves as head 

of the so-called Ministry of Women, Family, and Human Rights does not come as a 

surprise7. As Ferreira and Fuks pointed out, even during the electoral campaign of 2018, 

Bolsonaro approached central evangelical political leaders such as Bishop Edir Macedo, the 

leader of one of the largest evangelical denominations in Brazil (Igreja Universal do Reino 

de Deus – IURD), seeking support and promising key offices should he be elected – 

Bolsonaro even provided Macedo with a diplomatic passport after the former assumed the 

presidency (2021, p. 2). Analyzing the relationship between religion and voting in Brazil 

                                                           
7 In 2015, President Dilma Rousseff consolidated the National Secretariat for Human Rights—first instituted 
in 1997—with the secretariats for Policies for Racial Equality and Policies for Women, thus forming the 
Ministry of Women, Racial Equality, and Human Rights. In 2016, following President Rousseff’s impeachment, 
her successor Michel Temer dismantled the Ministry and in 2017 established the Ministry of Human Rights. 
During Bolsonaro’s government, the ministry was again reinvented as the Ministry of Women, Family, and 
Human Rights. 
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from the electoral point of view, previous studies have shown that, historically, Evangelicals 

tended to reject the PT (see Peixoto; Rennó, 2011; Araújo, 2022). Besides the Evangelists’ 

historical aversion to the PT, in 2018 polls showed a great difference between the vote 

intention of Catholics – which was equally divided between the PT’s presidential candidate 

Fernando Haddad and Bolsonaro – and that of Evangelicals who declared their preference 

for Bolsonaro quite decisively – 67 vs. 33 percent (Ferreira; Fuks, 2021). 

  

Hypothesis 2a: We expect that those voters with higher authoritarian values (i.e., those 

with more restrictive attitudes toward civil liberties) will be more prone to support 

Bolsonaro instead of other presidential candidates. 

  

Hypothesis 2b: We expect that religious voters, especially Evangelical Christians, will be 

prone to support Bolsonaro instead of other presidential options. 

 

Support for democracy in Bolsonaro’s discourse  

 

“Brazil above everything, and God above all” was the slogan of Bolsonaro’s 

presidential campaign. Appropriately, his campaign was built on two main issues. First, he 

consistently and constantly harked back to Brazil’s military dictatorship, praising the brutal 

military regime’s most violent and controversial figures and extensively employing 

nationalist rhetoric. Second, he frequently alluded to God in order to mobilize Christian 

voters, who comprise the country's largest religious group with the strongest social and 

political linkages. These two issues are entrenched in the history of Brazil especially pro-

dictatorship mobilizations, such as 1964’s March of the Family with God for Liberty and 

those during the “Brazil, Love or Leave It” campaign. In Bolsonaro’s discourse, the 

politicization of a nationalist sentiment goes hand in hand with authoritarianism and a 

reactionary nostalgia for the military dictatorship. The President expressed this view on 

different occasions saying that the dictatorial period “was not very different from what we 

have today” (Serra; Pitombo, 2021) and appraising the dictatorship as “a very good period” 

for Brazil during the electoral campaign (Reeves, 2018). 

Furthermore, on the occasion of the vote for the impeachment of former president 

Dilma Rousseff, Bolsonaro voted in favor of her impeachment, stating “[T]hey lost in 1964, 

and they will lose now in 2016.” He dedicated his vote to the Brazilian traditional family 

and to “the memory of Colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra… and to the Armed Forces” 

declaring, “for a Brazil above everything and God above all, my vote is yes”8. As Samuels 

and Zucco (2018) demonstrate, if Brazilians who value democracy are more likely to be 

supporters of the PT (petistas), the antipetistas are those dissatisfied with and showing 

lower levels of support for democracy. Prior to Bolsonaro’s emergence from the political 

                                                           
8 Available at: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36093338>. Access on: 2 Feb. 2023. 
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fringes in 2018, no political party or candidate had managed to attract those Brazilians 

with low support for democracy; until then, the antipetistas only shared an antipathy 

toward the PT without a consolidated allegiance to any single leader or party in the system.  

 

Hypothesis 3: We expect that those voters with a more negative view of democracy, and 

even those against democracy as a political regime, will be more prone to support 

Bolsonaro instead of other political options.  

 

Idiosyncratic features: negative political identities and the politicization of massive 

corruption scandals 

 

Negative political identities 

 

Exploring the relationship between populism and negative identities, Meléndez and 

Rovira Kaltwasser (2019) have pointed out that populism can thrive when a strong negative 

political identity exists. In addition to an antipartisan political identity, Meléndez and Rovira 

Kaltwasser propose the existence of an antiestablishment political identity described as “an 

emotional and rational repulsion toward every established political party in a given country” 

(2019, p. 529). In this sense, it is when voters have negative feelings against all traditional 

parties and conditions are just right to transform this into a new political identity that there 

is room for the emergence of anti-system populist forces. The emergence of Bolsonaro as 

PSL leader fits this model well; the PSL’s so-called antipetismo and strong aversion to the 

voters of the PT was channeled into electoral support of the former’s anti-system 

presidential candidate. In fact, a vast literature shows that in recent decades the PT played 

a central role in structuring Brazil’s party system by producing high levels of positive 

(petismo) and negative (antipetismo) party identification among voters: petismo and 

antipetismo (Samuels; Zucco, 2018). 

At the time of its founding, the PT gained supporters from all social classes. 

However, since 2002, there has been a marked decline in supporters from the most 

educated and wealthy sectors of society. Conversely, it is among the wealthy that 

antipetismo is most prominent (Samuels; Zucco, 2018). With respect to the role of 

antiestablishment attitudes, Brazilian voters (together with Salvadoreans and Peruvians) 

express the lowest level of confidence in political parties in Latin America, to the point that 

only 6 percent expressed trust (Latinobarómetro, 2018). This is partially because the 

antipetista voters historically did not positively identify with any other political parties in 

the system. Few antipetistas were sympathetic to the PSDB and no other party benefited 

from high levels of antipetismo, since detesting the PT did not necessarily imply supporting 

another option (Samuels; Zucco, 2018). Things changed in the presidential election of 

2018, when the link between antipetismo and antiestablishment sentiments drove positive 

partisan identification in support of the PSL candidate. Indeed, as Fuks, Ribeiro and Borba 
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(2021) show, this entailed not only a case of antipetismo, but a rejection of Brazil’s major 

parties: disaffection with two or more establishment parties jumped from 9.9% in 2002 to 

29.2% in 2019. Before Bolsonaro managed to consolidate the votes of those with negative 

political identities regarding the PT, no political actor had profited from the high levels of 

both antipetismo and antiestablishment sentiment (Fuks; Ribeiro and Borba, 2021). In 

2018, at a rally he declared that he would have liked to shoot petistas and litter the beaches 

with their corpses, alluding to the tortured and murdered victims of the military regime 

whose bodies would wash up on the beaches during the dictatorship. 

  

Hypothesis 4: We expect that anti-PT sentiments will display a relevant role in driving 

support for Bolsonaro at the individual level.  

 

The politicization of massive corruption scandals 

 

If corruption has always been an issue in Brazil (Latinobarómetro, 2018), it is only 

with Operação Lava Jato (Car Wash Operation) that corruption became a major political 

issue with a significant effect on vote choice. It is worth noting that this scandal was not 

the first in Brazil’s recent history. Indeed, in 2005 another scandal – the Mensalão (in 

English, the “Monthly Bribe scandal”) – burst when the deputy Roberto Jefferson accused 

the federal government, led by the PT, of paying a monthly allowance to parliamentarians 

to vote in favor of projects of interest to the Executive Branch. The trial began in 2012, 

and the PT was the main party affected, with the detention of President Lula’s chief-of-

staff, José Dirceu, the PT’s president José Genoíno, and the party’s treasurer Delúbio 

Soares. However, the Mensalão did not have the same impact as Lava Jato on the PT’s 

electoral performance at that time, mainly due to the country’s strong economic 

performance (Hunter; Power, 2019). In 2006, Lula was re-elected and in 2010 his support 

led to the election of his successor, Dilma Rousseff, as he left the presidency with a record 

97% popular approval rating (Bonin, 2010).  

It is worth noting that massive corruption scandals are functional to the populist 

discourse since they make it easier to depict the mainstream political establishment as 

both morally and financially corrupt. This blame attribution strategy has greater odds of 

success when corruption schemes are exposed and dismantled and the scandal affects 

most of the political classes (Zanotti, 2021). When people are dissatisfied with the entire 

political establishment, voters are attracted to political options that present themselves as 

outsiders and diametrically opposed to the corrupt, compromised, and self-interested 

political elite (Morgan, 2011). Indeed, Bolsonaro was able to present himself as an outsider 

and, therefore, “pure”, disconnected from the old and corrupt elite. In highly disaffected 

societies, massive scandals tend to fuel anti-establishment votes. This is the case in Brazil, 

and Lava Jato was decisive in enhancing both antiestablishment and anti-PT sentiments. 
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Hypothesis 5: We expect that those voters who perceive corruption as a major issue in the 

country will be more prone to support Bolsonaro instead of other political leaders. 

 

Data and methods  

 

To perform our analysis, we use survey data from the Brazilian Electoral Study 

(BES). We rely on a binary dependent variable, coded 1 for those who voted for Jair 

Bolsonaro in the 2018 Brazil elections in first round of the Brazilian presidential election. 

Abstainers, those who stated that they do not know whether or not they voted, and those 

who did not answer the question are omitted from this analysis9. 

Regarding independent variables, we mainly focus on two different blocks: 

sociodemographic and political variables. Regarding the sociodemographic block, we 

regressed sex (1=female; 0=male), age (in categories: 18–24, 25–39, 40–54, 55–64, 

65+), education level (1=lower; 2=medium; and 3=high), work situation (0=employed; 

1=unemployed), income levels (continuous variable from the lowest to the highest value 

of monthly income); race (1=black; 2=brown; 3=white; 4=asian; 5=indigenous), and 

religious identification (1=catholic; 2=evangelical; 3=other or non-religious). The political 

block contains six variables: positive economic sociotropic evaluation (1=better economic 

situation; 0=worse economic situation), left-right scale (0=left; 10=right), satisfaction 

with democracy (0=satisfied; 10=unsatisfied), law and order (a coercive attitude goes 

against civil rights: 1=strongly agree; 2=agree; 3=neither agree nor disagree; 

4=disagree; 5=strongly disagree), essential to live in democracy (1=a democratic political 

system is preferable; 0=the political system is indifferent or sometimes an authoritarian 

regime is preferable), immigration positive (0=people from other countries make the 

country worse; 10=immigrants make the country a better place to live), the fact of 

corruption as something generalized in Brazil (1=very generalized; 2=well generalized; 

3=little generalized; 4=it hardly happens), inequality as one of the major problems in 

Brazil (1=yes), and anti-PT sentiments (0=lower likelihood to cast a vote for the PT; 

10=higher likelihood to cast a vote for the PT). 

We simultaneously introduce these variables in our statistical models. This is 

possible because the VIFs of all variables are well below the level that would raise concerns 

of collinearity (1.08 is the highest VIF, belonging to the educational level variable=1.32). 

See Table 1 with the descriptive variables and the VIFs reported for each one of the 

variables.  

 

  

                                                           
9 For a comparison of Bolsonaro’s electoral base with that of other well-known PRRPs form Western Europe 
(e.g., German AfD, Austrian FPÖ, Italian Lega, and French NR), see Table A2 in the Appendix. It shows the 
extent to which these constituencies were similar and different. 
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Table 1 

Description of variables 

Bolsonaro N Mean Std. Dev. Min Max VIF 

Gender (1=Female) 2.506 0.5 0.5 0 1 1.07 

Age 2.483 2.7 1.2 1 5 1.18 

Education 2.506 1.8 0.8 1 3 1.32 

Unemployed 2.488 0.2 0.4 0 1 1.04 

Income 1.788 0.4 0.2 0.02 1 1.23 

Race 2.445 2.3 0.9 1 5 1.02 

Religion  2.506 1.7 0.8 1 3 1.03 

Economic situation 2.446 0.3 0.5 0 1 1.05 

L-R ideology 1.973 0.7 0.3 0 1 1.03 

Satisfaction with 
democracy 

2.440 0.2 0.4 0 1 1.06 

Essential to live with 
democracy 

2.506 0.7 0.5 0 1 1.04 

Law and order 1.935 0.4 0.4 0 1 1.04 

Immigration attitudes 2.403 0.7 0.3 0.2 1 1.07 

Corruption 2.442 0.3 0.2 0.25 1 1.10 

Inequality 2.449 0.3 0.2 0.2 1 1.09 

Anti-PT 2.327 0.4 0.4 0 1 1.09 

Source: BES 2018.  

 

Figure 1 displays the results presented in Table A1 in the Appendix10. In addition 

to the above-mentioned dependent variable, we have created another variable (see Model 

3) that compares Bolsonaro’s electoral base (1) with Fernando Haddad’s, during the 

presidential campaigns and elections in 2018 (codified as 0). Additionally, given the 

relevance of anti-PT sentiments (Samuels and Zucco, 2018), in the pair columns (2 and 4) 

we introduce a variable to capture it.  

While antipetismo is the main explanatory variable (confirming Hypothesis 4), we 

found that even controlling for anti-PT sentiments, ideology, race (White), being 

Evangelical (confirming Hypothesis 1 and 2b) and having a lower level of attachment to 

democracy (confirming Hypothesis 3) and negative sentiments toward immigration help 

drive support for Bolsonaro over other political candidates. Furthermore, both income level 

and the perception of corruption in Brazil rise to the level of statistical significance in the 

first model (without anti-PT sentiments), with higher levels of income and the perception 

that corruption is generalized in Brazil, this translated into a higher likelihood among voters 

to cast their ballot for Bolsonaro. With respect to the role of the perception of corruption 

as a problem in driving vote-choice for Bolsonaro, Hypothesis 5 is partially confirmed since 

this variable loses its statistical significance when we control for anti-PT sentiments. Finally, 

the preference for mano dura (iron-fist) policies helps predict the vote for Bolsonaro in the 

first model but loses statistical significance when controlling for anti-PT sentiments 

(partially confirming Hypothesis 2a).  

                                                           
10 The Appendix is available on the Cesop website, in the section “Revista Opinião Pública”, on the page of 
this article: <https://www.cesop.unicamp.br/por/opiniao_publica>. 
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On the other hand, by trying to disentangle the factors that led a voter to support 

Bolsonaro instead of the PT candidate, Haddad, we found that income, race (White), 

religion (Evangelical Christian), indifferent or negative sentiments toward democracy, and 

preference for mano dura policies are the factors that best explain the vote for Bolsonaro 

(even in the fourth model which includes the anti-PT variable). Corruption loses its 

statistical significance when we control for anti-PT sentiment. 

These findings highlight that the voters of the PRR in Brazil share some 

commonalities with the European PRR electorate: they tend to be White, Evangelical 

Christians, male, supporters of stricter public security measures, and dissatisfied with 

democracy.  

With respect to income levels, extant data show a high degree of variation in 

Europe (Rama et al., 2021), but in Brazil, those individuals with higher incomes are most 

likely to vote for Bolsonaro. With respect to immigration, while in Europe, nationalist or 

anti-immigrant status is one of the main drivers for voting for the PRR, we observed that 

in Brazil it has an impact only under certain circumstances.  

Besides the relevance of these factors, there are some idiosyncratic elements that 

help predict the vote for the PRR in Brazil, namely the perception of high levels of corruption 

in the country and the negative identity toward the system’s main party: the PT. 

 

Figure 1 

Average Marginal Effects (AMEs) for the sociodemographic, political, economic, 

and attitudinal factors to explain the support for Bolsonaro in Brazil vs other 
political options and vs Haddad 

 
Source: Elaborated by the authors based on BES 2018.  
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Figure 2 displays specific marginal effects for the most relevant explanatory 

variables for the vote for Bolsonaro (i.e., race, religious identification, income, and 

antipetismo). Additionally, this figure sheds light on the likelihood of electoral support for 

Bolsonaro over other candidate options. The results are clear and reinforce the Average 

Marginal Effects (AMEs) displayed in Figure 1: higher income and highly educated persons, 

Whites, Evangelical Christians, and anti-PT voters as well as individuals who prefer stricter 

measures regarding law and order and those with low levels of support for democracy were 

more prone to support the former army captain Jair Bolsonaro.  

 

Figure 2 

Marginal effects of the main independent variables to explain support for 
Bolsonaro 

 
Source: Elaboration of the authors based on BES 2018. 

 

Conclusion 

 

The populist radical right (PRR) is, without a doubt, a global phenomenon. 

However, most studies analyzing either the supply or the demand-sides (or both) of the 

PRR focus on European cases. With the aim of broadening the comparative studies on the 

PRR, the present contribution analyzes the voter profile of Brazil’s Jair Bolsonaro, relying 

on the literature on the determinants of vote choice for the PRR in Europe. Using BES 2018 

survey data, we analyzed the first round of the Brazilian presidential election, in which PRR 

candidate Jair Bolsonaro won forty-six percent of the vote before becoming president in a 

run-off against PT’s Fernando Haddad. In other words, this study assesses the congruence 

between the factors that explain support for the PRR in Western Europe and those that 
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explain support for Bolsonaro in Brazil. This is relevant because Bolsonaro managed to win 

power even in regions with structural constraints that should have limited the success of 

the PRR. We demonstrate that those supporting the PRR in Brazil, similar to their European 

peers, are predominantly male, self-identify as right-wing, tend to be Evangelical, and 

support mano dura (iron-fisted) policies. With respect to their relationship with the 

democratic regime, previous research in Europe and elsewhere has quite firmly established 

that those who are less satisfied with democratic performance are more prone to vote for 

the PRR. Like supporters of some PRRPs in Europe (Rama et al., 2021) and elsewhere 

(Rovira Kaltwasser et al., forthcoming), Bolsonaro’s electorate is less loyal to the 

democratic regime than the supporters of other political options.  

Moreover, Bolsonaro capitalized on both region – and country – specific issues. 

With respect to the former, while nativism in Europe often translates into more restrictive 

anti-immigration policies, in Brazil antipathy toward immigrants only partially explains the 

vote for the PRR. Instead, race represents a key criterion of distinction between the in-

group and the out-group. In this sense, it is not surprising that those who identify as White 

tend to vote for Bolsonaro rather than for other political actors. In this sense, the PRR in 

Brazil has a strong race-driven, identitarian component very similar to Donald Trump’s 

camp in the United States (see Cremer, forthcoming). All in all, with respect to the racist 

component, studying the rhetoric of the PRR in Brazil under Bolsonaro provides new 

insights into how PRR leaders articulate both the nativist and authoritarian discourse as 

well as shedding light on the determinants of the vote for these political options. 

Finally, the vote for Bolsonaro is determined by two intertwined, country-specific 

factors. First was Lava Jato, which involved most of the traditional political class (mainly 

the PT). In this sense, Bolsonaro was able to politicize public frustration with the corruption 

running rampant throughout the country’s political establishment. Furthermore, he was 

able to politicize the high levels of negative identity toward the PT and traditional parties 

in general and consolidate these voters into his very own electoral base. 

These results contribute to the literature on populist and radical right parties in two 

ways. First, our findings extend to the Brazilian case the trend in recent scholarly works to 

explain the rise of the PRR in terms of the ideological aspects that define the so-called 

fourth wave of the far right (Mudde, 2019). In this sense, we highlight the commonalities 

and differences between Bolsonaro’s coordination of the core ideologies of the Brazilian 

PRR and the trends among PRR leaders in Europe. Second, our results show that Bolsonaro 

does not attract economic losers of globalization, suggesting that his success depended on 

his ability to capture voters with cultural-ideological grievances. To some extent this could 

partially explain the result of the first-round of the 2022 election in Brazil where Bolsonaro 

lost to Lula by a narrower margin than expected in the presidential race and where the 

PRR obtained the greatest representation (most seats) in both the Lower House and the 

Senate despite the poor performance of the national economy and the unfortunate 

management of the pandemic.  
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Resumo 

Avaliando a quarta onda da direita populista radical: as e os votantes de Jair Bolsonaro em perspectiva 
comparada 

Este artigo analisa os fatores individuais que ajudam a entender o apoio eleitoral a Jair Bolsonaro nas 
eleições presidenciais de 2018 no Brasil, à luz das conclusões para a Direita Populista Radical (PRR) 
na Europa Ocidental. O artigo contribui para a literatura comparada sobre os determinantes do voto 
para a PRR em um país não europeu. Analisar a ascensão da PRR na América Latina é particularmente 
relevante, uma vez que as restrições estruturais limitam suas chances. Para realizarmos nossa análise, 
contamos com os dados da pesquisa do Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB). Além de algumas 
especificidades devido a diferenças na articulação das principais ideologias do PRR, constatamos que 
enquanto certos determinantes do voto para o PRR no Brasil estão de acordo com a expectativa 
baseada na experiência europeia, outros respondem a padrões do país e da região, como a identidade 
negativa com relação ao PT. 

Palavras-chave: direita populista radical; Brasil; Europa Ocidental; identidades negativas; democracia 
 
Resumen 

Evaluando la cuarta ola de la derecha populista radical: los votantes de Jair Bolsonaro en perspectiva 
comparada 

Este artículo analiza los factores individuales que ayudan a entender el apoyo electoral a Jair Bolsonaro 
en las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil a la luz de los hallazgos acerca de la Derecha 
Populista Radical (PRR) en la Europa Occidental. El artículo contribuye a la literatura comparada sobre 
los determinantes del voto al PRR en un país no europeo. Analizar el ascenso del PRR en América 
Latina es particularmente relevante ya que las restricciones estructurales limitan sus posibilidades. 
Para llevar a cabo nuestro análisis, nos basamos en los datos de encuesta del Estudio Electoral 
Brasileño (BES). Más allá de algunas especificidades debidas a las diferencias en la articulación de las 
principales ideologías del PRR, encontramos que mientras ciertos determinantes del voto al PRR en 
Brasil están en línea con la expectativa basada en la experiencia europea, otros responden a nivel de 
país y de región, como la identidad negativa hacia el PT. 

Palabras clave: derecha populista radical; Brasil; Europa Occidental; identidades negativas; 

democracia 
 
Résumé 

Évaluation de la quatrième vague de la droite radicale populiste: Les électeurs de Jair Bolsonaro dans 
une perspective comparative 

Cet article analyse les facteurs individuels qui permettent de comprendre le soutien électoral à Jair 
Bolsonaro lors des élections présidentielles de 2018 au Brésil à la lumière des résultats obtenus par la 
droite radicale populiste (PRR) en Europe occidentale. L'article contribue à la littérature comparative 
sur les déterminants du vote pour la PRR dans un pays non-européen. L'analyse de la montée du PRR 
en Amérique latine est particulièrement pertinente puisque des contraintes structurelles limitent ses 
chances. Pour mener à bien notre analyse, nous nous appuyons sur les données d'enquête de l'étude 
électorale brésilienne (BES). Au-delà de certaines spécificités dues aux différences dans l'articulation 
des principales idéologies du PRR, nous avons constaté que si certains déterminants du vote pour le 
PRR au Brésil sont conformes aux attentes basées sur l'expérience européenne, d'autres répondent – 
au niveau du pays et de la région – à une identité négative envers le PT. 

Mots-clés : droite populiste radicale ; Brésil ; Europe occidentale ; identités négatives ; démocratie 
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Tropical Trump, or a very Brazilian tale? Social class 

resentment as a moderating factor between anti-PT 

sentiment and the vote for Jair Bolsonaro in 2018 

 
Riccardo Valente1  
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Prior analyses of authoritarian populism have linked it to hypotheses referring to 
cultural backlash and negative partisanship, suggesting that conservative values and 
hatred of opposing parties fuel the desire for strong leadership. This article adds to 
the previous literature by testing the influence of social class resentment on 
Bolsonaro coming to power in Brazil. Based on the AmericasBarometer 2018/19 
survey, the analysis highlights the central role of the rejection of the Partido dos 
Trabalhadores (Workers’ Party) in explaining the propensity to vote for the far-right 
candidate, and to a lesser extent, the influence of authoritarian values in this case 
study. Our findings lend some support to the hypothesis of social class resentment 
as well. Social class resentment was found to significantly moderate the relationship 
between anti-PT sentiment and voting behavior, which sheds light on Bolsonaro’s 
ability to capture resentful voters who were disposed to subordinate social 
redistribution to the defense of previously acquired privileges. 

Keywords: 2018 Brazilian elections; social class resentment; cultural backlash; 

antipetismo; authoritarianism 

 

 

 

Introduction 

 

Voting behavior varies according to both structural (e.g., party identification and 

sociological features) and more circumstantial factors (e.g., economic grievances) 

(Arzheimer et al., 2017). Similarly, the economic and political context is also likely to 

influence the motivations behind the vote, and the literature has shown how voters might 

behave differently depending on whether elections take place in ordinary rather than 

extraordinary times, the latter entailing moments of widespread economic and/or political 

crisis (Lewis-Beck; Costa Lobo, 2017). The aim of the present research is to make further 

progress in understanding this issue by addressing the case of the Brazilian presidential 

election in 2018 and the victory of Jair Bolsonaro, which took place in the context of a 

combination of profound political and economic crises. Setting aside the temptation “to 
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write off Bolsonaro’s behavior as that of an unhinged provocateur” (Hunter; Power, 2019, 

p. 76), from an analytical point of view, it is intriguing to try to make sense of his coming 

to power.  

In the remainder of this paper, we enter into a dialogue with the most recent 

international literature on authoritarian populism while at the same time considering the 

specifics of our case study and the main reasons that drove Bolsonaro’s voters to support 

him in 2018. In line with preceding attempts in this field, we evaluated the hypotheses of 

negative partisanship (hatred of opposing parties), and a cultural backlash as the propellers 

of far-right voting in Brazil. However, the novelty of our approach lies in proposing a third 

possible explanation grounded in the concept of social class resentment, defined as a 

negative attitude towards a fairer distribution of wealth. Data for this study are retrieved 

from the 2018/19 edition of LAPOP’s AmericasBarometer survey, and hypothesis testing is 

based on binomial logistic regressions.  

We found that, indeed, negative partisanship, and most specifically, hostility 

towards the Partido dos Trabalhadores (PT or Workers’ Party) is key to understand voting 

behavior during the presidential elections in 2018. Likewise, the significant correlation 

between conservative attitudes and the decision to vote for Bolsonaro provides support for 

the cultural backlash hypothesis. As for social class resentment, it emerges as a compelling 

argument in our model, especially for its moderating role in the relationship between 

antipetismo and the outcome variable. It seems, therefore, that Bolsonaro’s ascent was 

the consequence of his ability to capitalize on latent dissatisfaction against social 

redistribution policies promoted by PT-led governments.  

 

The hypothesis of social class resentment and its relevance to the Brazilian 

case  

 

Jair Bolsonaro’s election in October 2018 has led to a proliferation of studies 

concentrating on two main hypotheses in explaining his coming to power: the cultural 

backlash hypothesis (Norris; Inglehart, 2019) – that is, that the election – was a cultural 

reaction to the disruptive forces that had been unchained by modernization; the so-called 

antipetismo, referring to hostility towards second being the so-called antipetismo 

hypothesis, referring to hostility toward the Workers’ Party. 

As for the first of these hypotheses, the rise of authoritarian populism has been 

interpreted by Norris and Inglehart (2019), as a post-WWII generational shift that caused 

deep changes in values in terms of environmental issues, sexual liberation, gender 

equality, respect for LGBTQI+ rights, the recognition of migrants and ethnic and racial 

minorities, cosmopolitanism, and the promotion of democracy and human rights – in 

summary, what has been defined as the emergence of “self-expression values” (Inglehart; 

Welzel, 2005). Voting for populist candidates and parties is thus connected to a broader 

cultural backlash to this process of modernization, led by the social segments who feel 
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impacted by it. Using data from three waves of the Brazilian Electoral Panel Study, Rennó 

(2020) points to the relevance of the cultural backlash hypothesis to Bolsonaro’s election, 

along with punitive views of crime and public security, thus echoing the law-and-order 

discourse, as well as the precepts of economic liberalism. Furthermore, the results of this 

research indicate that the perception of corruption as the main national problem was an 

important predictor for supporting Bolsonaro, in line with what happened in previous 

elections (Jucá et al., 2016). According to the author, Bolsonaro and his political discourse 

was able to capitalize on anti-corruption feelings in the electorate, mediated by strong anti-

PT feelings. Overall, and taking Rennó (2020, p. 19) into account, Bolsonaro’s discourse 

had “special resonance with poorer, less educated, and younger Brazilians”, a finding that 

rejects the hypothesis of a cultural backlash driven by older generations. Further 

contributions within the framework of the cultural backlash hypothesis examined the role 

of anti-Black backlash in Brazil (Bacelar da Silva; Larkins, 2019) showing how the 2018 

presidential election functioned as a detonator for a more overt expression of racial 

prejudice. Similarly, Mayka and Smith (2021) consider that Bolsonaro’s rhetoric aligned 

with the grassroots right, defined as a socio-political movement involving a heterogenous 

set of actors who mobilize against abortion or LGBTQI+ rights, and in favor of gun rights 

and tough-on-crime policies. 

A second consistent explanation, both in Brazil and internationally, is aligned with 

the debate on negative partisanship (Medeiros; Noël, 2014; McGregor et al., 2015; 

Abramowitz; Webster, 2018; Mason, 2018), according to which negative attitudes toward 

an opposing group are a constitutive element of that group’s own identity. The theory of 

negative partisanship has been used to explain voting behavior in different contexts 

(Mayer, 2017; Reiljan, 2019), and the debate has been rekindled by Abramowitz’s (2018) 

book on Donald Trump’s election. While the traditional argument on polarization had relied 

firmly on a division of groups based on differences of opinion regarding political issues and 

ideology (Fiorina; Abans, 2008; Bafumi; Shapiro, 2009; Hill; Tausanovitch, 2015), 

Abramowitz (2018) draws attention to a new division based on ganging up against one 

party, instead of identifying positively with another party, which is supposed to be the most 

relevant political attitude in term of its capacity to account for recent American voting 

behavior. In line with expectations derived from Abramowitz’s conclusions, a study based 

on data from the Estudo Eleitoral Brasileiro (Amaral, 2020) found that the main variable 

explaining the vote for Bolsonaro in 2018 was rejection of the PT’s political and social 

legacy (see also Setzler, 2020). Furthermore, the model proposed by Amaral (2020) 

highlights a significant relationship between the populist vote in Brazil, income, and 

educational attainment, showing that individuals with higher incomes and longer periods 

in formal education were more likely to have voted for Bolsonaro in 2018. Also, age and 

adherence to Pentecostalism emerge as significant predictors, as does the unprecedented 

role played by gender differences in voters’ behavior compared to previous elections, with 

Bolsonaro garnering much greater support from men than women. Along the same lines, 
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Layton et al. (2021) suggested that the 2018 elections constitute a turning point in 

Brazilian democracy, not just because of the resurgence of the far right in the country, but 

also for the ability of Bolsonaro to foster a process of identity-based realignment in the 

electorate around a retrospective evaluation of the PT, and the emphasis on demographic 

cleavages by gender, race, ethnicity, and religion. 

And yet, any focus on the negative partisanship hypothesis would be incomplete 

without considering the politicization of racial resentment as one of the major trends in 

present-day American politics. More specifically, taking Abramowitz and McCoy (2019, p. 

139) into account, “the empowerment of new minority groups in the form of Barack 

Obama’s election reinforced a sense of loss and disempowerment by white working-class 

voters whose economic base was shifting in a globalized economy and whose previously 

dominant social status was being challenged”. The role of resentment has been found to 

act as a propeller of the so-called protest vote also outside the US (Mudde; Kaltwasser, 

2013; Rooduijn, 2014; Moffitt, 2016), and this line of research has been recently enriched 

by new perspectives on rural resentment (Cramer, 2016; Hochschild, 2016).  

In view of the foregoing, we posit the hypothesis that negative partisanship and 

resentment are not just two complementary explanations of the coming into power of 

populist leaders but that, under certain circumstances, resentment can act as a moderating 

force between hatred of opposing parties and the conservative vote. In other words, we 

assume that the strength of the effect of negative partisanship on voting behavior would 

change as a function of the level of resentment in a given society. This hypothesis is 

grounded on a socio-historical argument. In fact, both in the US (with the Obama 

administration) and in Brazil (from Lula’s administration onward), political parties that have 

confronted populist candidates in the most recent elections, have been recognized by the 

conservative electorate as the custodian of the sources of resentment (e.g., protections 

against discrimination, civil rights enforcement, affirmative action policies to increase 

participation of minorities, and so forth). Looking at the Brazilian case, this is a relative 

new avenue of research, which deserves closer attention. In our view, Brazilian society at 

the time of the 2018 presidential election was suffused with resentment at different levels. 

First, according to Baiocchi and Silva (2018), a growing portion of well-off sectors might 

have developed resentment against social groups that benefited the most from income-

transfer initiatives and the redistribution of wealth. Second, Amaral’s analysis (2020) found 

resentment from the bottom being driven by the Evangelical church, which is popular 

among the poorest Brazilians and is based on a moralistic rejection of values in favor of 

the rights of women and LGBTQI+ minorities. Third, Layton et al. (2021), as well as Mayka 

and Smith (2021), have framed the 2018 elections within a broader resurgence of 

demographic and social divisions in the country. Fourth, Chagas Bastos (2019, p. 96) finds 

resentment among the military entourage to which Bolsonaro belongs, which was 

supported by “men who had to live thirty years of resentment for not taking part in the 

privileges of military power”. 
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Against this background, it seems reasonable to assume that resentment might 

have been one of the drivers of Bolsonaro’s ascent into the Brazilian presidency, specifically 

a type of resentment based on social class cleavages, or at least, that it might have 

functioned as a moderating factor between anti-PT sentiment and the conservative vote. 

As discussed in the following section, during its almost fifteen years of uninterrupted 

government, the PT took the lead in a process of inclusion of the most marginalized people 

in Brazil into society. However, the two years preceding the 2018 election, under President 

Michel Temer, represented a clear turnaround, with social spending being drastically 

reduced (i.e., the number of recipients of the Bolsa Família social welfare program was cut 

down), growing inequalities of income and extreme poverty increasing by 11 percent 

(IBGE, 2018). As such, the figure of Bolsonaro might have been seen by the upper classes 

as an opportunity to extend and consolidate this turnaround, in defense of what Runciman 

(1972) called “differential advantages” against social groups “who are perceived as gaining 

rewards without having made sacrifices” (Sennett and Cobb, 1972, p. 137).    

 

Populism in Brazil: the rise of authoritarianism in a context of selective 

modernization 

 

The hypothesis of social class resentment addresses the challenge of how to 

extrapolate the main conclusions of the most recent literature on populism and transfer 

them to the case of Brazil, where, for instance, the very ideas of cultural backlash and 

negative partisanship can hardly be applied fully without considering the selective process 

of modernization in the country. Souza (2000) coined the term “selective modernization” 

to indicate a process of modernization structured around inequality and social exclusion. 

Against this background, a focus on the Brazilian history of slavery and underdevelopment 

is deemed crucial to build any analytical framework that could fit the Brazilian case 

(Arretche, 2015; Souza, 2018). The democratic transition was in fact inaugurated on the 

basis of a huge polarization of incomes inherited from the period of the military dictatorship 

with more than eighty percent (80%) of the workforce having fewer than eight years of 

formal education, and the exclusion of the unemployed from the benefits of public health-

care and social security (Menezes‐Filho; Kirschbaum, 2015). Such a context of enduring 

inequalities might explain why prior analyses have identified some patterns of voters’ 

behavior showing that economic voting has always been of great relevance in Brazil, along 

with government approval, since the advent of democracy (Carreirão; Rennó, 2019). 

Under the 1988 Federal Constitution, a new system of social protection was 

introduced, starting what Arretche (2018) calls a process of inclusion of outsiders. Access 

to social rights such as health-care and education were universalized. Since then, social 

inequality and poverty have been tackled more effectively by state policies, this being due 

both to external factors (the commodities boom, for example) and the design of income-
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transfer policies (such as the Bolsa Família program). Beginning in 2002, the PT took the 

lead in this process, and social policies favoring outsiders were enhanced further.  

However, more importantly as concerns this study, Singer (2012) argued that the 

PT’s policies have impacted on the class structure of Brazilian society, which in turn has 

produced changes in voting behavior, altering the party preferences of different sectors of 

the population and the country’s voting geography (Soares; Terron, 2008). For instance, 

scholars have pointed to a political realignment in the country, so-called Lulismo, a 

reference to the PT’s former president Luiz Inácio Lula da Silva (Singer, 2018), which was 

increasingly accompanied by antipetismo (opposition to the PT) or anti-Lulismo (opposition 

to Lula) (Samuels; Zucco, 2018). As such, although the review of the literature reveals 

conflicting diagnoses regarding the role of ideology (Singer, 2000; Carreirão, 2002; Rennó; 

Cabello, 2010) – and despite the Brazilian party system’s low level of institutionalization 

and extreme fragmentation – its role in structuring voting behavior has grown dramatically 

as a result of the two-party competition between the Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) and the PT in presidential elections between 1994 and 2014.  

The most recent history of political confrontation in Brazil tells the story of the 

decline of the PT, which began with Lula handing the presidential office over to Dilma 

Rousseff in 2010 and continued until the protests of June 2013, in which millions took to 

the streets demanding an end to corruption and improvements to public services (Tatagiba; 

Galvão, 2019). By the end of 2014, an enormous corruption scandal (Operation Lava Jato) 

was added to this scenario, affecting a sizable proportion of the country’s political and 

economic elites, especially in the ranks of the PT. Lastly, the largest recession in the 

country’s economic history began in early 2015, generating unemployment rates of over 

thirteen percent (13%), and increasing inequality and social insecurity. In 2016, President 

Rousseff was impeached, corruption scandals continued to erupt as operation Lava Jato 

marched on, and the economy remained in recession. It was in this context that the 2018 

presidential election took place.  

 

Analytical framework 

 

Data source 

 

Data for this study were retrieved from LAPOP’s AmericasBarometer 2018/19 

survey. Fieldwork in Brazil began on 29 January 2019, three months after the second round 

of the Brazilian general election, and ended on 3 March. Throughout this period, a total of 

1,498 interviews were conducted. Missing data were handled with full information 

maximum likelihood, leading to a lower sample for this study due to the deletion of blank, 

null, and non-votes from the analysis (n=586), and missing data on y variables in the 

different sets of hypothesis testing. As reported in the AmericasBarometer 2018/19: Brazil 

technical report, the sample is defined using a multi-stage probability design and stratified 
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into Brazil’s five main geographical regions: North, Northeast, Midwest, Southeast, and 

South. The sample is representative of voting-age regional populations. A further sub-

stratification is implemented to ensure representativeness at the urban and rural levels 

and by municipality size. As a result of this complex sample design, more than eight out 

of ten respondents in Brazil live in urban areas (86.4%) versus 13.6% of rural dwellers. 

Men represent 49.9% of the overall sample, as opposed to 50.1% of women. The mean 

age is 39.3 years, while the relative majority of interviewees self-identify as mulattos 

(43.9%), followed by White (27.7%) and Black (19%). 

 

Research hypotheses and analytical approach 

 

Building further on the input derived from the literature review, we have assumed 

that the arrival of Bolsonaro in the Brazilian presidency might have been the result of 

patterns previously depicted at the international level (i.e., negative partisanship, and 

cultural backlash), on the one hand, and a country-specific explanation (i.e., social class 

resentment), on the other. Specifically, the assumption is made that social class 

resentment might have influenced the vote for Bolsonaro directly, or rather functioned as 

a moderating factor between antipetismo and the dependent variable in our models. With 

the aim of testing the consistency of these hypotheses in the context of a relatively “young” 

democracy such as Brazil, and therefore offering a novel contribution outside the 

mainstream Western-centric literature, we ran binomial logistic regressions in which the 

endogenous variable determines whether a respondent voted for Bolsonaro or an 

alternative candidate. This information comes from the following question: “Who did you 

vote for in the first round of the last presidential election of 2018?” The nominal variable 

was divided in order to identify Bolsonaro’s voters as opposed to those who opted for 

another candidate.  

We first run Model a (see Table 2), including a composite index of social class 

resentment, which is made up of the averaged sum of three variables identifying the 

degree of agreement with statements referring to the need to increase public spending to 

“help the poor”, whether it would be “okay for the rich to pay a lot in taxes but receive 

little in state services”, and the idea that “most of the unemployed could find a job if they 

wanted to”. The original scale ranged from 1 (totally disagree) to 7 (totally agree), and 

therefore, we reverse-coded the first two items so that highest values in the index of social 

class resentment would equate to a negative attitude towards a fairer distribution of 

wealth. To normalize the proposed index to be between 0 (no resentment) and 1 (strong 

resentment), we used the following formula: 

 

zi = [(xi – min(x)] / [(max(x) – min(x)] 
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where: zi is the normalized value, xi is the original value in the dataset, min(x) identifies 

the minimum value across the seven-point Likert scale, and max(x) the maximum value 

in the same scale.  

The consistency of the social resentment index was tested by means of a single-

factor confirmatory factor analysis, which fit indices endorse the goodness of its 

operationalization (CFI/TLI>.95; RMSEA<.03). 

Model b encompasses a mean composite score (r=.692; p≤.001) to postulate the 

hypothesis retrieved from Abramowitz and Webster’s (2016) notion of negative 

partisanship by addressing two questions exploring “how much [respondents] like or dislike 

PT” and their opinions about the right of PT candidates to run for presidential election, both 

measured on a ten-point scale. In this regard, the operationalization of the negative 

partisanship hypothesis is rooted in the assumption that, “when we talk about 

antipartisanship in Brazil, we are largely talking about antipetismo” (Samuels and Zucco, 

2018, p. 28). As for the above, the two variables have been reverse-coded and rescaled 

prior to computing the averaged sum of the final score. 

In Model c, a vote for Bolsonaro is postulated as being associated with conservative 

attitudes, in line with the conclusions of Norris and Inglehart (2019). The operationalization 

of cultural backlash covered six variables linked with illiberal values, namely: (1) an index 

of homophobic attitudes, expressed as negative opinions about same-sex marriage and 

disapproval of homosexuals “being permitted to run for public office” (r=.575; p≤.001); 

(2) an index of misogyny, defined as the averaged combination of two variables focusing 

on the assumptions that “men make better political leaders than women” and that “when 

a mother works outside the home, the children suffer” (r=.575; p≤.001); (3) respondents’ 

opinions about abortion (e.g., “It is justified to interrupt a pregnancy when the mother's 

health is in danger”); (4) a variable establishing willingness to adhere to democracy, 

retrieved from the following question: “Democracy may have problems, but it is better 

than any other form of government. To what extent do you agree or disagree with this 

statement?”, with lower values indicating greater hostility to democracy; in addition to two 

variables, (5) one retrieved from a question asking whether respondents “would have a 

gun for protection” and (6) another allowing respondents to be identify as being “in favor 

of capital punishment for those guilty of murder”. While the inclusion of the last two 

measures might appear unorthodox compared to the original proposal by Norris and 

Inglehart (2019, p. 8), these authors recognize that “authoritarian values blended with 

populist rhetoric can be regarded as a dangerous combination fueling a cult of fear”. 

Acceptance of tough-on-crime policies and harsh punishment against those who violate the 

penal code (e.g., owning a gun for protection or supporting capital punishment) can 

therefore be regarded as an implicit component of the cultural backlash hypothesis, and 

more so in the context of Brazil, where rose-tinted views of the military dictatorship have 

been found to be strongly correlated with voting behaviors in Brazil during the 2018 

elections (Rennó, 2020). All six variables encompassed in the operationalization of the 
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cultural backlash hypothesis have been recoded or normalized to scale their original range 

to 0-1. 

In each of these models, the strength of our hypotheses was controlled by a set of 

socio-demographic, and socio-environmental variables. Specifically, nine variables are 

included: 

  

 age, which is measured as a dichotomous variable splitting the sample into younger 

cohorts aged 16–34 years – that is, born after the end of the military dictatorship 

in 1985 – and a residual group aged 35 or above; 

 sex (male/female); 

 ethnicity (White as opposed to a residual cluster of other ethnicities); 

 religion (Evangelical Christianity versus other religions); 

 educational attainment, obtained by recoding the number of years enrolled in 

formal education into a dichotomous variable of ensino superior (higher education) 

against lower levels of educational attainment; 

 perceived evolution of household income over the past two years (rescaled to 0-

1); 

 place of residence, as binary indicator classifying the address of the respondents 

as falling into an urban or rural area; 

 the fear of crime in the neighborhood, asking, e.g., Speaking of the neighborhood 

where you live, and thinking of the possibility of being assaulted or robbed, do you 

feel very safe, somewhat safe, somewhat unsafe, or very unsafe? (rescaled to 0-

1); 

 and the perception of police responsiveness, asking, e.g., Suppose someone enters 

your home to burgle it and you call the police. How long do you think it would take 

the police to arrive at your house on a typical day around noon? (rescaled to 0-1). 

  

These two latter variables are conceived as proxy measures of the deterioration of 

public security, which the previous literature has acknowledged as a reason for voting for 

Bolsonaro (Hunter; Power, 2019). In addition, the perception of police responsiveness has 

been associated with socio‐economic background (Brown; Benedict, 2002; Telles, 2014) in 

the framework linking a negative relationship of trust in the police with deprivation, thus 

identifying a facet of marginalization in one’s place of residence. 

As a final step in our analysis, we ran a model with all the predictors (Model d). 

The models were run using Mplus software to estimate the coefficients (estimator=mlr), 

accounting for design effect (stratification, clustering, and unequal weighting). A 

description of the variables included in the full model is provided in Table 1: 
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Table 1 

Variables’ description 

Variable Mean Variance 

Voted for Bolsonaro (0=no; 1=yes) .54 .49 

Social class resentment (0=no resentment; 1=strong resentment) .41 .03 

Anti-PT (0= support to PT; 1=strong antipetismo) .65 .12 

Misogyny (0=in favor of women’s rights; 1= strongly against women’s rights) .41 .05 

Homophobia (0=in favor of homosexuals’ rights; 1=strongly against 
homosexuals’ rights) 

.40 .12 

Abortion (0=yes, if mother’s health is in danger; 1=never justified) .25 .08 

Gun for protection (0=against; 1=in favor) .43 .24 

Death penalty (0=against; 1=in favor) .53 .24 

Neglect of democracy (0=full adherence to democracy; 1=democracy is no 
better than any other form of government) 

.34 .08 

Age (0=aged 16-34; 1=over 35) .57 .24 

Sex (0=males; 1=females) .45 .24 

Ethnicity (0=non-White; 1=White) .30 .21 

Educational attainment (0=primary or middle education; 1=higher education) .37 .12 

Evolution of income (0=decreased; 1=increased) .50 .12 

Religion (0=other; 1=Evangelical Christianity) .21 .17 

Place of residence (0=urban; 1=rural) .11 .10 

Fear of crime (0=very safe; 1=very unsafe) .51 .12 

Perceived police response (0=less than 10 minutes; 1=police would never show) .41 .06 

Source: Own elaboration based on AmericasBarometer 2018/19. 

 

Results  

 

The results of the logistic regressions are presented in Table 2. Models a and b 

provide support to the hypotheses of the social class resentment (B=.96; p≤.05) and the 

rejection of the PT (B=3.41; p≤.001) respectively, even after controlling for socio-

demographic and socio-environmental variables. Findings in Model a point to a growing 

social resentment which may have turned into actual aporophobia (i.e., hostility towards 

the poor) and negative views with regard to redistribution (i.e., the idea that the rich should 

pay more taxes, or that the government should spend more on the poor). They therefore 

corroborate the existence of a statistically significant correlation with the likelihood of 

voting for Bolsonaro. On the other hand, concealing anti-PT feelings proves to be a 

predictor of an electoral choice in favor of Bolsonaro, which is line with the analyses of 

Amaral (2020) and Rennó (2020). 

The positions against homosexuals’ rights (B=.88; p≤.01), in favor of carrying a 

gun for protection (B=1.07; p≤.001), or supporting capital punishment (B=.37; p≤.05), 

were found to be significant predictors of the response variable in Model c. As such, 

conservative positions and illiberal values share some connection with the likelihood of 

voting for Bolsonaro, emphasizing a macho-aggressive attitude endorsing armed self-

defense, which was one of the pillars of Bolsonaro’s campaign. The influence of misogyny 

and neglect for democracy is not statistically significant, although the signs of the 
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coefficients go in the expected direction, showing a sort of ambivalence about democracy 

and attitudes denigrating women within Bolsonaro’s electorate. 

Finally, Model d reaffirms the disproportionate weight of negative partisanship as 

a driver of the authoritarian vote in the 2018 Brazilian elections (B=3.25; p≤.001). As for 

the cultural backlash hypothesis, its influence is reduced after controlling for anti-PT, and 

only positions in favor of the right to keep and bear arms significantly correlate with the 

decision to vote for Bolsonaro (B=.81; p≤.001) in Model d. In this regard, the results 

replicate the conclusions of Setzler (2020).  

The index of social class resentment is no longer significant in the full model. We 

looked at interaction effects to further investigate the role of the index in the full model, 

based on the hypothesis that social class resentment would increase the influence of anti-

PT on voting for Bolsonaro. The interaction between anti-PT sentiment and the index of 

social class resentment was found to be statistically significant in the prediction of the vote 

in favor of Bolsonaro at the value of p≤.05. The test for moderation reported in Table 3 

revealed that with the moderator at values approaching 1, the conditional effect of anti-

petismo (anti-PT) on the outcome variable increases up to B=5.21; p≤.001. Once the 

interaction term is added, the meaning of the other correlates within the model remains 

unaltered. 

 

Table 2 

Predictors of the vote for Bolsonaro in Brazil, unstandardized coefficients (B) 

Predictors Model a Model b Model c Model d 

Social class resentment  .96(.47)*   .57(.56) 

Anti-PT   3.41(.29)***  3.25(.31)*** 

Misogyny    .27(.41) .10(.46) 

Homophobia    .88(.28)** .43(.34) 

Abortion   .18(.21) –.03(.21) 

Gun for protection    1.07(.18)*** .81(.21)*** 

Death penalty    .37(.17)* .26(.19) 

Neglect of democracy    .45(31) .21(.35) 

Over 35 .31(.18) .20(.20) .39(.21) .24(.22) 

Female –.45(.16)** –.35(.17)* –.15(.17) –.15(.18) 

White .56(.18)** .26(.20) .52(.19)** .25(.22) 

Higher education .06(.12) .01(.13) .25(.14) .09(.15) 

Evolution of income .10(.21) .09(.23) .16(.24) –.01(.27) 

Evangelical Christianity 1.09(.21)*** 1.06(.23)*** 1.03(.23)*** .96(.26)*** 

Rural –.33(.32) –.05(.34) –.57(.37) –.29(.42) 

Fear of crime  .48(.23)* .59(.24)* .31(.23) .44(.26) 

Perceived police response –.93(.29)** –1.19(.34)*** –1.10(.33)*** –1.26(.37)*** 

N 859 859 798 786 

Source: Own elaboration. 

Note: Logistic regression where vote for Bolsonaro (0=no; 1=yes) is the dependent variable.  

*** p ≤ .001; ** p ≤ .01; *p ≤ .05; std. errors in parenthesis. 
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Table 3 

Interaction effect between anti-PT sentiment and social class resentment 

Interaction terms B 

Anti-PT*Social class resentment 
 

3.30(1.63)* 
 
Test for moderation: 
a+b*(1)=5.21(1.06)*** 
a+b*(.4)=3.23(.31)*** 
a+b*(0)=1.90(.69)** 

Source: Own elaboration. 

Note: *** p ≤ .001; ** p ≤ .01; *p ≤ .05; std. errors in parenthesis. 

 

As for socio-demographic and socio-environmental explanatory variables of the 

vote for Bolsonaro in the first round of the presidential elections in October 2018, there 

are a few consistencies across the four models. Being White and male is linked with a 

greater likelihood of voting for Bolsonaro. Evangelical Christianity is confirmed to have 

played a key role in 2018 elections as well (Amaral, 2020). The negative correlation 

between the place of residence and the outcome variable indicates that urban dwellers 

were more prone to choose Bolsonaro in 2018, although this coefficient was not found to 

be statistically significant. Variables associated with the fear of crime and the perception 

of police responsiveness also arise as meaningful independent variables. Interpretation of 

the coefficients suggests that those with higher levels of a fear of crime might have seen 

in Bolsonaro the strong leader that would have dealt with the sources of criminal insecurity 

in the country. On the other hand, respondents who rely on a prompt response from the 

police in case of need are also more likely to have voted for Bolsonaro. As anticipated 

above, the perception of police responsiveness could be seen as a proxy of wealth (living 

in affluent areas), and the relationship between socio‐economic background and the vote 

seems also supported by the positive sign of the variables of educational attainment and 

the perception of the evolution of the household income.  

 

Conclusions  

 

This article has explored possible explanatory factors behind decisions to vote for 

Jair Bolsonaro during the general election of 2018, thus directly fitting into a growing 

literature with similar aims (Bacelar da Silva; Larkins, 2019; Amaral, 2020; Davis; 

Straubhaar, 2020; Rennó, 2020; Setzler, 2020; Layton et al., 2021; Mayka; Smith, 2021). 

Nevertheless, our analysis adds to the current literature in two ways. First, by providing 

initial support for a country-specific hypothesis linked to social class resentment and 

negative attitudes towards a fairer distribution of wealth. We found that social class 

resentment was one of the drivers of the populist and authoritarian vote in Brazil in that it 

might have acted as a moderating factor in the relationship between anti-PT sentiments 

and the vote for Bolsonaro. Second, it also introduces a nuance to the cultural backlash 

hypothesis, which explains the authoritarian vote in Europe and the US as a reaction 
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against the establishment, including the elites in society. However, the case of Brazil seems 

to indicate that elites (i.e., men and White people, reporting increased incomes, living in 

affluent areas) may have played a major role in electing Bolsonaro by fueling a sense of 

social class resentment and positioning themselves against the redistribution of wealth. To 

some extent, then, voting for Bolsonaro represented a statement by particular social 

groups of a desire to maintain the status quo and retain their previously acquired 

privileges. Future analyses are needed to explore further the influence of resentment in 

Brazilian politics and, specifically, to shed light on the possible role of mutual resentment. 

In this regard, a recent contribution by Layton et al. (2021) should be welcomed as it 

provides evidence on the effect of demographic cleavages on presidential vote choice in 

Brazil.  

The influence of antipetismo on the decision to vote for Bolsonaro comes as no 

surprise, given the key role of the PT in fostering a process of social inclusion throughout 

its almost fifteen years of uninterrupted government. All in all, the negative partisanship 

hypothesis is reaffirmed by our test. In Brazil, this means that anti-PT sentiments are likely 

to have played a major role in opting for Bolsonaro as the future president. Yet, it remains 

unclear if it was antipetismo or a more tailored anti-Lulismo that motivated Bolsonaro’s 

base. Also, from an international perspective, it is possible that negative partisanship as 

such is meaningful in two-party systems (such as the US, and de facto in Brazil), but less 

so in multi-party systems like those in Europe. As reported in Model d, the inclusion of the 

composite score of negative partisanship in the model clearly attenuates the effect of other 

variables, including the index of social class resentment. However, after testing for 

moderation, we found that resentment worked as a multiplier that amplified the effect of 

antipetismo on the outcome variable, and this stands as one of the main contributions of 

this article. Future research should look closer to possible differences between racial and 

social class resentments, bearing in mind the idea of anti-Blackness proposed by Bacelar 

da Silva and Larkins (2019). 

The results reveal the influence of hyper-punitive attitudes (i.e., owning a gun for 

self-protection and, to a lesser extent, supporting capital punishment) on the likelihood of 

voting for Bolsonaro, a finding that coincides with the conclusions of Norris and Inglehart 

(2019). More generally, some of the foundational arguments of the cultural backlash 

hypothesis are corroborated as well, for instance, showing that homophobic views went 

along with an increased likelihood of opting for Bolsonaro. This aligns with Mayka and Smith 

(2021), and the social change advocated by the grassroots right. Security-related variables 

in our model point to contradictory findings, showing that Bolsonaro’s voters report higher 

levels of fear of crime, but also that they were more optimistic with regard to police 

responsiveness in case of need. We can venture two preliminary explanations for these 

findings. First, that Bolsonaro’s campaign was able to attract both people from vulnerable 

(and allegedly more unsafe) communities and better-off electors (i.e., those living in areas 

where the response of the police is quicker). Second, they could be seen as a consequence 
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of the mismatch between subjective and objective safety (on the topic of the fear of crime 

paradox, see Hale, 1996; Ditton; Farrall, 2000; Lee, 2007), thus suggesting that one might 

feel unsafe even if one lives in a place with a reliable mechanism(s) of formal control. 

As for the limitations of our study, the retrospective nature of our analysis of 

Brazilians’ electoral choices, together with the fact that we were only able to analyze 

electoral preferences during the first round of the elections, are the most evident. Panel 

data and ad hoc electoral surveys would probably have suited our purposes best. 

Nevertheless, two nuances justify our analytical strategy. First, LAPOP’s 

AmericasBarometer survey addresses a broader set of social issues, unlike other surveys. 

Second, the mismatch in time that existed between the survey’s fieldwork (January-March 

2019) and the second round of the elections (October 28, 2018) was relatively short – thus 

allowing reliable measures of party competition and ideological alignment.  

Therefore, is Bolsonaro ultimately a tropical Trump, or was the Brazilian’s rise due 

to structural and conjunctural factors that are inherent in and specific to Brazil’s socio-

political history? Indeed, Bolsonaro’s mandate constitutes a political laboratory with its own 

characteristics and with an uncertain outcome, especially in the context of a highly 

polarized country like contemporary Brazil. We can nevertheless propose two arguments 

in favor of the uniqueness of the Brazilian socio-political scenario. First, it is worth recalling 

the circumstances in which the electoral campaign took place. After Bolsonaro was stabbed 

at the beginning of September 2018, his campaign was in effect cancelled. Yet, he kept 

appearing on mainstream media in violation of government regulations controlling 

candidates’ access to TV and radio, which definitely helped him consolidate his position in 

the political arena (Hunter; Power, 2019). More generally, Bolsonaro was a political 

opportunist who appeared on the stage at the right moment. As Hunter and Power (2019, 

p. 70) argue, “in a country in which one out of three members of Congress was under 

either indictment or investigation for criminal activity, Bolsonaro’s previous political 

insignificance proved a boon”, and he clearly took advantage of that. Second, and more 

directly connected to the empirical findings presented in this article, our preliminary insight 

is that, even though Bolsonaro’s rise is not unconnected with similar processes described 

internationally, it nevertheless has specific features that were not entirely revealed by 

previous analyses. Our results emphasize how the main difference between Bolsonaro and 

other populist leaders might rest in his ability to capitalize a wave of resentment “from the 

top” and to capture those electors who were disposed to subordinate civic and human 

rights to the defense of acquired privileges.  
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Resumo 

Trump tropical, ou um conto muito brasileiro? O ressentimento da classe social como fator moderador 
entre o sentimento anti-PT e o voto em Jair Bolsonaro em 2018 

Estudos anteriores sobre populismo autoritário colocaram a hipótese de uma relação entre o “cultural 
backlash” e o partidarismo negativo, sugerindo que os valores conservadores e o ódio aos partidos de 
oposição alimentam o desejo de uma liderança forte. Este artigo contribui para a literatura ao testar 
a influência do ressentimento de classe social na ascensão do Bolsonaro ao poder no Brasil. Com base 
na pesquisa AmericasBarometer 2018/19, a análise revalida as conclusões de estudos anteriores, 
destacando o papel central da rejeição ao Partido dos Trabalhadores na explicação da propensão para 
votar no candidato de extrema-direita e, em menor grau, a influência dos valores autoritários neste 
estudo de caso. Nossas conclusões dão algum apoio à hipótese de ressentimento de classe social 
também. O ressentimento de classe social foi encontrado moderar significativamente a relação entre 
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sentimento antipetista e comportamento dos eleitores, o que esclarece a capacidade de Bolsonaro de 
captar eleitores ressentidos dispostos a subordinar a redistribuição social à defesa de privilégios 
previamente adquiridos. 

Palavras-chave: 2018 eleições brasileiras; ressentimento de classe social; cultural backlash; 

antipetismo; autoritarismo 
 
Resumen 

Trump tropical, ¿o un cuento muy brasileño? El resentimiento de clase social como factor moderador 
entre el sentimiento anti-PT y el voto a Jair Bolsonaro en 2018 

Estudios previos sobre populismo autoritario han formulado hipótesis relacionadas con el “cultural 
backlash” y el partidismo negativo, sugiriendo que los valores conservadores y el odio a los partidos 
opositores alimentan el deseo de un liderazgo fuerte. Este artículo contribuye a la literatura poniendo 
a prueba la influencia del resentimiento de clase social en la llegada al poder de Bolsonaro en Brasil. 
El análisis, basado en datos de la encuesta del Barómetro de las Américas 2018/19, revalida las 
conclusiones de estudios anteriores al destacar el papel central del rechazo al Partido dos 
Trabalhadores (Partido de los Trabajadores) en explicar la propensión a votar por el candidato de 
extrema derecha y, en menor medida, la influencia de los valores autoritarios en este caso de estudio. 
Nuestros resultados también apoyan la hipótesis del resentimiento de clase social. Se encontró que el 
resentimiento de clase social modera significativamente la relación entre el sentimiento anti-petista y 
los comportamientos de los votantes, lo que arroja nueva luz sobre la capacidad de Bolsonaro para 
captar electores resentidos y dispuestos a subordinar la redistribución social a la defensa de los 
privilegios previamente adquiridos. 

Palabras claves: elecciones brasileñas de 2018; resentimiento de clase social; cultural backlash; 

antipetismo; autoritarismo 
 
Résumé 

Trump tropical, ou un conte très brésilien ? Le ressentiment de classe sociale comme facteur 

modérateur entre le sentiment anti-PT et le vote pour Jair Bolsonaro en 2018 

Des études antérieures sur le populisme autoritaire ont émis l'hypothèse d'une relation entre le 

“cultural backlash” et la partisanerie négative, suggérant que les valeurs conservatrices et la haine 
des partis opposés alimentent le désir d'un fort leadership. Cette article contribue à la littérature en 
testant l'influence du ressentiment de classe sociale sur l'accession au pouvoir de Bolsonaro au Brésil. 
L'analyse, basée sur les données de l'enquête AmericasBarometer 2018/19, revalide les conclusions 
des études précédentes en mettant en évidence le rôle central du rejet du Partido dos Trabalhadores 
pour expliquer la propension à voter pour le candidat d'extrême droite, et dans une moindre mesure, 
l'influence des valeurs autoritaires dans cette étude de cas. Les résultats apportent également un 
certain soutien à l'hypothèse du ressentiment de classe sociale. Le ressentiment de classe sociale 
modère de manière significative la relation entre le sentiment anti-PT et les comportements des 
électeurs, ce qui apporte un nouvel éclairage sur la capacité de Bolsonaro à capter des électeurs 
rancuniers prêts à subordonner la redistribution sociale à la défense de privilèges précédemment 
acquis. 

Mots-clés : élections brésiliennes de 2018 ; ressentiment des classes sociales ; cultural backlash ; 
antipétisme ; autoritarisme 
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Polarização política dinâmica: evidências do Brasil12 

 
André Bello3  

 

 

 

Este artigo analisa a natureza da polarização política no Brasil com a aplicação de 
múltiplas técnicas para aumentar a robustez dos resultados. Um índice de 
polarização política para o período entre 1989 e 2019 foi construído com base em 
técnicas estatísticas para análises de dados em nível macro e usando perguntas 
sobre o sentimento partidário positivo e negativo em relação ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). Os resultados mostram que existe uma polarização política 
afetiva e dinâmica, estruturada por períodos de mais convergência e de mais 
divergência. Os sentimentos de petismo e antipetismo produzem polarização 
política, de maneira que o antagonismo entre os dois grupos é crescente ao longo 
do tempo. Este artigo inaugura um debate sobre a polarização política dinâmica na 
América Latina dentro da perspectiva da macropolítica.  
Palavras-chave: macropolítica; polarização política; petismo; antipetismo; PT 

 

Introdução 

 

O conceito de polarização política sugere dinamismo e mudanças temporais, no 

entanto, os estudos raramente mostram a polarização política dinâmica ao longo do tempo 

(Ura; Ellis, 2012). A maioria das análises é realizada com dados em nível micro com base 

na identificação partidária, nas posições ideológicas e nos aspectos afetivos dos eleitores 

(Abramowitz; Saunders, 2008; Fiorina; Abrams, 2008; Iyengar; Westwood, 2015). Além 

disso, a literatura foca principalmente no partidarismo positivo, embora o partidarismo 

negativo tenha começado a receber atenção dos especialistas nos últimos anos (Mayer, 

2017; Paiva et al., 2016; Samuels; Zucco, 2018). Usando dados macro – agregação da 

opinião pública dos indivíduos –, este artigo investiga a natureza da polarização política no 

Brasil, explorando os sentimentos partidários positivos e negativos ao longo do tempo, e 

                                                 
1 Este artigo foi apresentado no 44° Encontro Anual da Anpocs e publicado como “conference paper” no 
Research Gate. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/358027803_The_Macro_Political_Polarization_Evidences_from
_Brazil>. Acesso em: 9 fev. 2023.  
2 O banco de dados usado neste artigo foi organizado a partir de informações disponibilizadas pelo Cesop, 
órgão ao qual eu gostaria de agradecer pela ajuda e compromisso com a pesquisa científica. Ele está 
disponível no site do Cesop, na seção “Revista Opinião Pública”, na página deste artigo: 
<https://www.cesop.unicamp.br/por/opiniao_publica>. 
3 LAPCIPP – Laboratório de Pesquisa sobre Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas, 
vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UNB). Brasília (DF), Brasil. E-mail: 
<andrebellosa@gmail.com>. 
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também, a aplicação de múltiplas técnicas para aferir o grau de polarização política, de 

maneira que os resultados ganham força e aumentam a validade empírica.  

Assim, a pesquisa apresentada neste artigo tem dois enfoques: polarização política 

dinâmica e múltiplas técnicas para aferir o grau de polarização política. A primeira 

abordagem integra os conceitos de polarização política e partidarismo macro (Mackuen; 

Erikson; Stimson, 1989). Essa combinação permite observar as simetrias e assimetrias da 

polarização política, bem como as mudanças e o dinamismo da polarização política 

(Erikson; Mackuen; Stimson, 2002). Usando a técnica do dyad ratios, um índice de 

polarização política foi construído para o período entre 1989 e 2019 por meio de múltiplas 

perguntas sobre os sentimentos partidários positivos e negativos em relação ao Partido 

dos Trabalhadores (PT). As perguntas foram extraídas de sete diferentes institutos de 

pesquisas, totalizando mais de 1.5 milhões de entrevistados. Este artigo é o primeiro da 

América Latina a discutir a polarização política dentro da perspectiva da agenda da 

macropolítica.  

A segunda abordagem diz respeito às medidas para aferir o grau de polarização 

política. Em termos estatísticos, a maioria dos estudos usa a diferença de médias para 

determinar o distanciamento entre dois grupos, porém, essa é uma maneira limitada, 

sendo necessário investigar a distribuição das opiniões como um todo, e não somente as 

médias dos grupos (Levendusky; Pope, 2011; Lee, 2012; McCarty, 2019). Assim, aplicam-

se quatro técnicas diferentes para analisar o grau de polarização: dispersão, associação, 

densidade relativa e sobreposição. O objetivo é explorar as várias dimensões da 

polarização política e comparar os diferentes métodos para validar o conceito, visto que 

“lack a comprehensive methodological assessment and comparison of different polarization 

measures” (Bauer, 2019, p. 19).  

Cabe ainda destacar que essa investigação ocorre em um sistema eleitoral 

proporcional com amplas coalizações partidárias e com partidarismo positivo e negativo 

concentrado no PT. Esse ambiente da representação proporcional é mais plural e 

consensual (Lijphart, 2008) e, assim, produz, pelo menos em tese, baixa polarização 

política. A maior parte da literatura sobre polarização política está concentrada nos Estados 

Unidos, cujo sistema político é diferente do Brasil. Contudo, validar o conceito de 

polarização política em outros contextos institucionais é importante para a literatura, 

conforme recomendam Gidron, Adams e Horne (2019) e Iyengar et al. (2019). 

Os resultados mostraram que existe polarização política no Brasil e que essa 

polarização é dinâmica, organizada por períodos de mais convergência ou de mais 

divergência. Além disso, a natureza da polarização é diferente em relação aos Estados 

Unidos, cuja divisão é baseada em dois partidos políticos. O PT é o pêndulo dessa 

polaridade por gerar dois grupos antagônicos que derivam dos sentimentos partidários 

positivos e negativos: petismo e antipetismo. Com maior ou menor força, esse resultado 

é apontado pelas quatro medidas de polarização aplicadas neste artigo, o que gera mais 

robustez aos achados. Ao passo que o petismo é mais estável, as mudanças do antipetismo 
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são constantes e ascendentes, presumindo uma assimetria na polarização política pelo lado 

do antipetismo.  

Além dessa parte introdutória, o artigo apresenta a seção da fundamentação 

teórica que está dividida em três partes: polarização política dinâmica, contexto 

institucional e partidário no Brasil e as técnicas para mensurar a polarização política. Essas 

três subseções debatem as abordagens teóricas deste artigo. A terceira seção apresenta 

as hipóteses e a quarta seção mostra o banco de dados e a operacionalização das técnicas. 

Os resultados estão na quinta seção e, por fim, na sexta seção, realiza-se uma discussão 

final com os apontamentos para uma agenda futura acerca da polarização política.  

 

Polarização política dinâmica 

 

A polarização política estruturada nos Estados Unidos tem o mesmo padrão em 

novas democracias? Como é a polarização política em um contexto político de 

representação proporcional e multipartidário, porém, com um único partido forte em 

termos de identificação partidária? Os sentimentos partidários positivos e negativos são 

dinâmicos? As respostas para essas perguntas exigem conectar os modelos micro e macro 

do partidarismo através da agregação das preferências partidárias positivas e negativas. 

Nesse sentido, a análise incorpora a ideia de que as mudanças partidárias ocorrem ao 

longo do tempo de forma lenta e suave, mas são duradouras e acumulativas. Esse modelo, 

portanto, assume o dinamismo da polarização política (Mackuen; Erikson; Stimson, 1989; 

Erikson; Mackuen; Stimson, 1998; 2002; Jackson; Kollman, 2011). 

No nível micro da polarização política, existe um intenso e não consensual debate 

sobre o grau de polarização política. Um grupo de especialistas afirma que o eleitor 

permanece moderado, mesmo com o alinhamento entre a identificação partidária e as 

posições ideológicas. A população está alinhada politicamente, mas não está 

necessariamente polarizada (Fiorina; Levendusky, 2006; Fiorina; Abrams 2008; Fiorina; 

Abrams; Pope, 2005; 2008). Por outro lado, outro grupo de estudiosos afirma que os 

indivíduos estão cada vez mais separados em função da associação da identificação 

partidária com as preferências ideológicas e políticas (Abramowitz; Saunders, 2005; 2008). 

O alinhamento político é a engrenagem da polarização política (Abramowitz; Jacobson, 

2006). Essas duas correntes teóricas tratam somente do partidarismo positivo, sendo que 

as opiniões sobre os partidos políticos são cada vez mais negativas (Abrawowitz; Webster, 

2018). Como medidas centrais desses estudos estão a identificação partidária e ideológica 

em nível micro com dados a cada dois ou quatro anos (Caughey; Dunham; Warshaw, 

2016). Esse desenho metodológico limita as análises temporais da polarização política.  

A terceira abordagem inclui elementos da psicologia, como preconceito, ativismo e 

emoção, para superar o impasse em torno da polarização política. Os especialistas 

chegaram à conclusão de que a polarização é mais afetiva do que ideológica (Mason, 2013, 

2018; Iyengar; Sood; Lelkes, 2012; Iyengar; Westwood, 2015). No entanto, a literatura 
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sobre a polarização afetiva ainda não explorou análises feitas pelo modelo da polarização 

política macro. Como consequência, essas análises são suscetíveis à instabilidade das 

respostas dos indivíduos e não capturam a evolução ano a ano da polarização política. Há 

ainda outras limitações em relação às medidas empregadas pela agenda da polarização 

afetiva. Primeiro, as pessoas tendem a exagerar ou subjugar os sentimentos sobre o 

partido de oposição (Iyengar et al., 2019). Segundo, os respondentes pensam muito mais 

na elite política do que nos eleitores quando avaliam os outros partidos políticos 

(Druckman; Levendusky, 2019). Em conjunto, esses estudos não capturam toda a história 

da polarização nos Estados Unidos, tampouco em outros contextos institucionais, como o 

da América Latina.  

Os trabalhos de nível macro superam esses problemas, porém ainda são raros na 

agenda da polarização política. Usando modelos dinâmicos em nível de grupo hierárquico 

ou da Teoria da Resposta ao Item, Caughey; Dunham; Warshaw (2016) e Hill e 

Tausanovitch (2015) asseguram que o alinhamento partidário e ideológico não produziu 

polarização política. Em contrapartida, Ura e Ellis (2012) defendem que existe uma 

polarização política partidária e dinâmica ao longo dos últimos 40 anos, determinada 

principalmente pelas repostas mais fortes dos Republicanos sobre os gastos sociais. 

Metodologicamente, esses trabalhos construíram um indicador de polarização política 

através da soma de múltiplas perguntas sobre identificação partidária. Sendo assim, os 

erros de mensuração e vieses nas respostas foram cancelados (Ansolabehere; Rodden; 

Snyder Jr., 2008; Druckman; Leeper, 2012).  

As análises sobre a polarização política dinâmica resultam dos avanços e limitações 

das três correntes teóricas da polarização vistas até aqui. Através de dados do partidarismo 

positivo e negativo em nível macro, cuja estrutura metodológica permite observar as 

mudanças da polarização política ao longo do tempo, pode-se analisar a polarização política 

dinâmica. A novidade aqui é que esse dinamismo da polarização política macro é 

examinado em uma estrutura institucional de um partido dominante em meio a um sistema 

multipartidário, de muita volatilidade eleitoral e coalizações partidárias não ideológicas. A 

polarização política ainda não foi testada dentro desse enquadramento.  

 

Múltiplas técnicas para medir a polarização política 

 

A polarização política apresenta várias dimensões, no entanto, a maioria dos 

estudiosos emprega a mesma estratégia empírica: o teste da diferença de média entre 

dois grupos (Fiorina; Abrams; Pope, 2005; Abramowitz; Jacobson, 2006; Mason, 2018). 

Essa técnica é válida para aferir a dispersão ou associação dos grupos, mas não é capaz 

de capturar as mudanças de toda a distribuição das preferências dos indivíduos 

(Levendusky; Pope, 2011; Lee, 2012). Em outros termos, uma parcela da população pode 

mudar as atitudes e preferências em um alinhamento partidário e ideológico enquanto a 

população como um todo permanece inalterada. Nesse sentido, a técnica da diferença das 
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médias restringe uma análise mais global, por isso é importante ir além das médias para 

investigar as várias dimensões da polarização política.  

Para definir um cenário de polarização política, os grupos movimentam-se do 

centro às extremidades em um processo centrífugo e os moderados diminuem 

gradualmente. Nesse sentido, a polarização política se caracteriza pela transformação da 

forma distributiva unimodal para a forma bimodal. DiMaggio; Evans e Bryson (1996) 

exploraram as várias dimensões da polarização, sendo que os autores testaram a 

bimodalidade pelo teste de kurtosa. Como mostrou Mouw e Sobel (2001), o teste de 

kurtosa não é uma medida estatisticamente confiável para aferir as mudanças da 

distribuição das preferências. Por isso, outros estudiosos apontaram estratégias adicionais 

para complementar a análise acerca da polarização.  

Levendusky e Pope (2011) indicam a medida de sobreposição para avaliar as 

mudanças da distribuição da polarização. Essa medida é capaz de investigar se o grupo 

inteiro ou apenas uma parcela do grupo – os ativistas políticos, por exemplo – está 

polarizado. O critério de sobreposição mostra visualmente o movimento dos grupos ao 

longo do tempo e se o centro desapareceu. Além disso, calcula o coeficiente de 

sobreposição para ver a área comum entre os dois grupos. Quanto maior a área comum, 

menor é o grau de polarização. Analisando a distribuição dos estados norte-americanos, 

Levensdusky e Pope (2011) mostram que existe muita sobreposição entre os estados sobre 

assuntos relativos à área da economia e social. Portanto, a visão pela qual os estados são 

polarizados entre vermelhos e azuis está equivocada para esses autores.  

Por sua vez, Lee (2012) propõe a medida de densidade relativa para capturar as 

mudanças temporais e de assimetria dos grupos. A medida de densidade relativa usa 

gráficos e faz inferências estatísticas com base na movimentação das preferências do 

centro às extremidades, identificadas pelo movimento das caudas superior e inferior. 

Quanto maior os valores estatísticos das caudas, maior o nível de polarização, pois 

entende-se que o centro está diminuindo. Nesse caso, o formato da distribuição será de 

um U, um sino invertido. Além disso, a medida de densidade relativa mostra a direção das 

mudanças, isto é, se a distribuição é maior para a cauda superior, inferior ou se as 

mudanças são simétricas. Desse modo, é possível investigar o grupo que estimula mais 

fortemente a polarização política.  

Os resultados encontrados por Lee (2012) revelam que a distribuição das 

preferências ideológicas está em um processo ativo desde a década de 1990 para o papel 

ou tamanho do governo, produzindo polarização política. Por outro lado, a distribuição 

ideológica não está polarizada para a dimensão cultural. Ou seja, o centro não desapareceu 

e não houve movimento às extremidades para os assuntos relativos a aborto, direitos das 

mulheres e direitos dos homossexuais.  

Incluir outros métodos, para além da média, técnica amplamente útil, mas 

limitada, reforça e amplia o conceito da polarização política. As medidas de sobreposição 

e de densidade relativa analisam outras características da polarização, fenômeno de 
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múltiplas dimensões. Bauer (2019) defende a diversidade de técnicas nas análises sobre o 

conceito de polarização.  

 

O caso brasileiro: partidarismo positivo e negativo 

 

A literatura americana sobre a polarização política não pode ser transplantada 

diretamente para alguns países em razão das singularidades institucionais e regras 

eleitorais. Em comparação com as democracias mais avançadas, os partidos políticos na 

América Latina são menos estáveis e importam menos para as campanhas eleitorais 

(Baker; Dorr, 2019). O caso brasileiro é emblemático nesse sentido.    

Na fase de transição à democracia, em 1989, quando os partidos políticos estavam 

renascendo, Fernando Collor tornou-se presidente como candidato outsider e por um 

pequeno partido político, criado na véspera da campanha. O presidente do Brasil entra 

2019 e 2022, Jair Bolsonaro, trocou oito vezes de partido político antes de se filiar ao PSL, 

um pequeno partido pelo qual ganhou a eleição presidencial de 2018 contra o PT, que 

estava no poder desde 2003. Bolsonaro se apresentou aos eleitores na eleição de 2018 

como um candidato outsider, fortalecido pelas graves denúncias de corrupção contra os 

partidos políticos e por uma crise econômica que abalou a confiança dos indivíduos. 

Atualmente, o Bolsonaro está no Partido Liberal (PL) por onde concorreu à reeleição em 

2022.  

Esse quadro institucional sugere que a identificação partidária no Brasil é 

extremamente fraca, predominando eleitores indiferentes aos partidos políticos (Kinzo, 

2005; Baker et al., 2006; Paiva; Braga; Pimentel Jr., 2007). A fraca identificação partidária 

é uma característica das novas democracias por onde prevalecem candidatos sem laços 

ideológicos, alta fragmentação partidária e volatilidade eleitoral. Nesse contexto, a 

hipótese de polarização partidária não cabe para o Brasil; no entanto, a literatura foi 

atualizada recentemente.  

Com diferentes abordagens teóricas e metodológicas, a literatura assumiu o 

partidarismo ancorado na competição eleitoral entre o PT e o PSDB, em um cenário de 

bipolaridade similar ao dos Estados Unidos (Limongi; Cortez, 2010). As disputas eleitorais 

entre o PT e o PSDB de 2002 a 2014 favoreceram em certa medida essa interpretação com 

o argumento da conexão do voto com os partidos políticos e, inclusive, com o aumento 

das chances de os eleitores votarem corretamente (Braga; Pimentel, 2011; Carreirão, 

2008; Bello, 2016). Contudo, Rennó e Ames (2014) colocaram em xeque o postulado da 

bipolaridade ao mostrar que a vinculação do voto se deu pelo PT exclusivamente. Os votos 

do PSDB se distribuíram em todos os demais candidatos durante a eleição de 2010, isto é, 

os partidários do PSDB não tiveram vínculos duradouros com o partido.  

Como visto, o sistema político brasileiro não apresenta um partidarismo fraco, mas 

é quase totalmente preenchido pelo PT, único partido programático e formado dos 

movimentos sociais, dando origem ao petismo (Samuels, 2006; Singer, 2012). Esta é uma 
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outra vertente da literatura, cujos resultados revelam que o petismo é mais estável do que 

qualquer outro sentimento partidário e sofre do efeito bounded partisanship – 

simpatizantes do PT tornam-se independentes devido aos eventos de curto prazo, como 

escândalos de corrupção. No entanto, raramente passam a apoiar outros partidos políticos 

(Baker et al., 2016; Baker; Dorr, 2019).  

Adiciona-se a essa linha de raciocínio, a noção da rejeição partidária ao PT, 

destacando que o partido produz sentimentos positivos e negativos e contribui com a 

polarização política (Samuels; Zucco, 2018; Bello, 2019). Aproximadamente 40% dos 

eleitores entre 2002 e 2013 eram petistas ou antipetistas, isto é, o PT sozinho aglutinava 

quase a metade do eleitorado brasileiro (Samuels; Zucco, 2018). O antipetismo cresceu 

principalmente em função das crises econômicas e das avaliações negativas do governo 

do PT (Paiva; Krause; Lameirão, 2016). Além disso, existe uma forte associação entre a 

identificação partidária negativa e as atitudes eleitorais. Aproximadamente 66% e 82% 

dos eleitores antipetistas votaram nos candidatos do PSDB nas eleições de 2002 e 2010, 

respectivamente (Carreirão, 2007; Ribeiro; Carreirão; Borba, 2011). Na eleição de 2014, 

o antipetismo aumentou em 18% a probabilidade do voto no candidato do PSDB (Ribeiro; 

Carreirão; Borba, 2016). Analistas e políticos avaliam que os eleitores que votaram no 

PSDB em eleições anteriores migraram para Bolsonaro em 2018, levados pelas chances de 

derrotar o PT e pelos escândalos de corrupção da operação Lava Jato (Rennó, 2020). 

Por sua vez, os estudos sobre polarização política no Brasil reproduzem a ideia da 

dinâmica eleitoral entre o PT e o PSDB com ênfase na divisão de renda e regional, mesmo 

sem evidências diretas sobre a polarização. O PT alinhou-se eleitoralmente com o 

Nordeste, região mais pobre do país, e perdeu apoio no Sul e Sudeste, regiões mais ricas, 

que passaram a ser domínio do PSDB. De um lado, os Vermelhos (PT) e de outro lado os 

Azuis (PSDB), argumenta Nicolau (2014). Nessa esteira, o voto dos mais pobres migrou 

para o PT em 2006 em virtude dos programas de transferência de renda ao passo que os 

eleitores mais ricos passaram a votar no PSDB (Singer, 2012; ver também Samuels, 2008; 

Rennó; Cabello, 2010). Esses padrões eleitorais configuram, na perspectiva de Reis 

(2014), uma crescente polarização partidária que chegou ao ápice em 2014, uma vez que 

o PT venceu a eleição por uma pequena margem de votos. Com um estudo empírico mais 

robusto e usando dados das eleições de 2002 a 2014, Borges e Vidigal (2018) não 

encontraram diferença entre os eleitores do PT e do PSDB para o posicionamento ideológico 

e temas políticos sobre economia.  

Em resumo, as evidências de que existe polarização política no Brasil são fracas e 

um dos problemas consiste na falsa dicotomia entre PT e PSDB, que supostamente divide 

o sistema político brasileiro. O fraco desempenho do PSDB, e de outros partidos mais 

tradicionais, na eleição de 2018 demonstra a fraca relação entre eleitores e partidos 

políticos. Ao mesmo tempo, a eleição presidencial de 2018 reforçou a relevância do 

sentimento negativo ao PT. O antipetismo abandonou o PSDB e apoiou o crescimento de 

Bolsonaro em 2018. Assim, a polarização política é fundamentada no petismo e 
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antipetismo, e não entre dois partidos políticos como é fartamente explorada nos Estados 

Unidos. Como o contexto institucional mudou, a natureza da polarização foi alterada.  

Essa ideia é reforçada pela fraca identificação ideológica dos brasileiros (Oliveira; 

Turgeon, 2015). Apesar de a ideologia aumentar à medida que o nível da escolaridade 

cresce, o brasileiro não tem cognições precisas sobre o significado da esquerda e direita e 

a associação entre voto e identificação ideológica não é forte (Carreirão, 2002; Ames; 

Smith, 2010). Não há motivos para acreditar em uma polarização política bipartidária ou 

ideológica no país. 

Nesse sentido, postula-se que existe polarização política no Brasil, sendo o PT o 

pêndulo para aumentar ou diminuir a polarização ao longo do tempo. A polarização política 

no Brasil tem uma estrutura psicológica, baseada nos sentimentos positivos e negativos 

em relação ao PT. Essa hipótese apoia-se conceitualmente na ideia da identidade social e 

aproxima-se da teoria da polarização política afetiva (Mason, 2018). Indivíduos 

demonstram pertencimento a um grupo e atitudes positivas em relação às pessoas 

classificadas no mesmo grupo social. Ao mesmo tempo, indivíduos avaliam negativamente 

pessoas que são classificadas como pertencendo a um outro grupo social (Tajfel et al., 

1979). A identidade social define a visão de mundo do indivíduo. No caso da política, esse 

comportamento promove identidade positiva com o partido pelo qual o indivíduo se 

identifica socialmente e provoca rejeição ao principal partido oponente (Mason, 2018). No 

caso brasileiro, o antipetismo é o principal adversário do PT, isto é, o petismo produziu, ao 

longo da história política, o antipetismo (Samuels; Zucco, 2018; Bello, 2019).  

 

Hipóteses 

 

De acordo com esse escopo teórico, espera-se responder a natureza da polarização 

política no Brasil. Se existe de fato polarização política, qual é o nível e a direção? É 

assimétrica ou simétrica? Nos últimos anos, sobretudo depois da eleição de 2014, a 

sensação de que o sentimento do antipetismo cresceu é bastante forte. Nesse sentido, 

postula-se que a polarização política no Brasil existe, é dinâmica e assimétrica com o viés 

para o antipetismo, apesar das condições institucionais favoráveis para diluir os conflitos 

políticos. Esta é a primeira hipótese deste artigo.  

Se a polarização política for dinâmica, conforme sugerido aqui, as mudanças do 

petismo e antipetismo ocorrem por ciclos temporais. Assim sendo, cabe aqui identificar os 

períodos em que a polarização é mais forte ou mais fraca. O primeiro ciclo abrange a 

primeira eleição presidencial após o regime militar até o ano em que o PT venceu as 

eleições pela primeira vez (1989-2002). O segundo ciclo se estende do primeiro mandato 

do Lula até a reeleição de Dilma (2003-2014). Os últimos anos desse período marcaram a 

história político do país com as manifestações de junho de 2013, o início da operação Lava 

Jato e a eleição presidencial mais acirrada de todos os tempos. O terceiro, e último ciclo 

temporal, abrange do primeiro ano do segundo governo Dilma até o primeiro ano do 
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governo Bolsonaro (2015-2019). Apesar de um período relativamente curto, esse 

momento foi bastante intenso: denúncias de corrupção contra o PT, processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, crises econômicas internacionais e nacionais, idas e 

vindas da inflação e do desemprego e, além disso, a vitória inesperada da extrema-direita 

no Brasil. Diante desse quadro, postula-se a hipótese de que a polarização política no Brasil 

é assimétrica pelo lado do antipetismo, cujo crescimento foi vertiginoso durante o mandato 

da presidenta Dilma.  

 

Dados e método 

 

Este artigo reúne um banco de dados original formado por perguntas4 extraídas de 

várias pesquisas: World Values Survey,  Latin American Public Opinion Project (Lapop), 

The Brazilian Electoral Panel Studies (BEPS), Datafolha, Estudo Eleitoral Brasileiro (Eseb), 

Fundação Perseu Abramo (FPA) e Ibope. No total, foram utilizadas 6 perguntas únicas para 

o petismo e 5 perguntas únicas para o antipetismo, administradas 24 vezes cada uma, 

gerando mais de 120 observações. A partir desses dados, as medidas de petismo e 

antipetismo foram construídas para o período de 1989 a 2019, capturando quase todo o 

período da redemocratização do Brasil.  

A análise dinâmica da polarização política exige realizar a agregação das respostas 

sobre as preferências partidárias positivas e negativas. Para isso, aplicou-se a técnica dyad 

ratios por conseguir construir um indicador único derivado de múltiplas perguntas sobre o 

mesmo item. A vantagem dessa técnica é que os resultados gerados são dinâmicos e os 

vieses de mensuração são reduzidos, eliminando os efeitos dos erros randômicos 

(Ansolabehere; Rodden; Snyder Jr., 2008; Druckman; Leeper, 2012). As respostas dos 

respondentes são menos ambivalentes e mais estáveis no tempo (Page; Shapiro, 1992).  

Desse modo, espera-se observar o dinamismo da polarização política por ciclos temporais 

de mais convergência ou mais divergência e eliminar as subjetividades das respostas dos 

entrevistados.  

Na prática, o dyad ratios aplica a agregação das respostas dos indivíduos das 

múltiplas perguntas e encontra um valor para cada ano da série. Para os anos em que não 

existem informações, o algoritmo imputa valores faltantes, de tal modo que o dyad ratios 

é especialmente útil para o índice do antipetismo porque as perguntas são mais raras. Os 

valores encontrados são suavizados ao longo do tempo através de uma covariação das 

respostas que leva em consideração o número total de respondentes de cada pesquisa e a 

quantidade de vezes em que o item está disponível para o ano determinado.  

O petismo5 e o antipetismo6 são as proporções de todos os cidadãos que 

declararam ter, respectivamente, identificação partidária positiva e negativa em relação 

                                                 
4 As perguntas usadas na pesquisa estão disponíveis no Anexo I. 
5 A fórmula do petismo é: Petismo = 100 x {Preferência PT / (Preferência PT + Outros Partidos)}. 
6 A fórmula do antipetismo é: Antipetismo =100 x Anti-PT/(Anti-PT + Anti-Outros Partidos)}. 
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ao PT. Dado o sistema político multipartidário do Brasil, todos os respondentes que 

declararam simpatizar ou se identificar com o PT foram codificados como 1 e os demais 

respondentes foram codificados como 0. Pelo lado do antipetismo, todos os respondentes 

que declararam não gostar ou que nunca votariam no PT foram codificados como 1 e os 

demais respondentes como 0. Para efeito de comparação entre petismo e antipetismo ao 

longo do tempo, a análise limitou-se a registrar somente os indivíduos entrevistados pelo 

mesmo instituto de pesquisa e para o mesmo ano7. Os que não souberam ou não quiseram 

se posicionar foram excluídos da fórmula, mas usados para efeito do cálculo final do 

tamanho da amostra (N)8.  

 

Análises das medidas e resultados 

 

Dispersão e associação 

 

Os resultados apresentados seguem uma estrutura lógica. Primeiro, mostra-se o 

gráfico da evolução do petismo e do antipetismo ao longo do tempo que deriva do método 

dyad ratios. O segundo passo é apresentar os resultados das medidas de dispersão e 

associação, as quais são mais tradicionais e amplamente aplicadas em estudos sobre 

polarização política. Depois disso, apresentam-se os resultados das medidas de densidade 

relativa e sobreposição. Por último, discutem-se as mudanças da polarização política por 

ciclos temporais através dos gráficos, índice de polarização e o coeficiente de sobreposição. 

O objetivo é encontrar os períodos nos quais a polarização política é mais latente e mais 

vibrante.  

O Gráfico 1 mostra a evolução do petismo e antipetismo de 1989 a 2019. A despeito 

da distância entre o petismo e o antipetismo, as curvas simulam ligeiros movimentos 

paralelos até 2010, aparentemente com o antipetismo reagindo ao crescimento do 

petismo. Esse paralelismo é mais evidente de 1989 a 1997 e, de fato, a correlação entre 

as curvas do petismo e do antipetismo é estatisticamente significativa durante esse período 

(r=0,98, p <0,05). A dissimilaridade dos movimentos entre o petismo e antipetismo torna-

se mais evidente a partir de 2011 e, já em 2014, claramente a direção dos movimentos 

segue para lados opostos. É quando acontece a guinada do antipetismo e o declínio do 

petismo, trajetórias que persistem até 2019 e que, visualmente, demonstram a maior 

polarização entre o petismo e o antipetismo. Considerando toda a série temporal, a média 

do petismo foi de 44% e o desvio padrão foi de 14,5%, enquanto a média do antipetismo 

foi de 33% e o desvio padrão foi de 16%.  

O crescimento do petismo explodiu em 2002, o ano em que o PT venceu a primeira 

eleição presidencial. Durante os mandatos de Lula (2003-2010), o petismo recuou e 

                                                 
7 Os resultados do dyad ratios (Mcalc) para o petismo e antipetismo estão disponíveis no Anexo II. 
8 O Anexo III faz uma discussão sobre os entrevistados que não responderam ou não quiseram responder à 
pergunta sobre identificação partidária.  
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avançou, provavelmente em virtude dos escândalos de corrupção e da introdução de uma 

política econômica mais à direita, provocando o desalinhamento partidário dos 

simpatizantes históricos do PT (Carreirão, 2008; Samuels, 2008). Após a estabilidade 

durante o primeiro mandato de Dilma (2011-2014), o petismo sofreu uma nova queda a 

partir de 2015, chegando ao índice de 34% das preferências partidárias positivas em 2019. 

O antipetismo, por outro lado, começou a despontar no cenário político brasileiro 

de forma consistente a partir de 2011. Um ano antes, a candidata do PT, Dilma Rousseff, 

se tornou a primeira presidenta mulher eleita do Brasil. A eleição presidencial de 2010 

evidenciou a mobilização dos evangélicos contra o PT, o fortalecimento da agenda de 

costumes e o crescimento eleitoral de Marina Silva, candidata evangélica pelo Partido 

Verde (PV), que representava a terceira via eleitoral naquela ocasião (Ames, 2018). O 

antipetismo cresceu nos anos subsequentes, sobretudo depois da eleição presidencial de 

2014, alcançando o percentual de 70% das preferências partidárias negativas em 2019. 

Esse período assinalou também a inclusão dos mais pobres em alguns espaços até então 

inatingíveis para essas pessoas, como: acesso à universidade pública e privada, aos 

aeroportos para viagens de família e aos shopping centers. O antipetismo pode ter crescido 

um provável ressentimento social e racial provocado por esses fatores. 

 
Gráfico 1 

Evolução do petismo e antipetismo de 1989 a 2019 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 

  

O Gráfico 2, por sua vez, mostra a dispersão dos grupos em análise, ou seja, 

apresenta a diferença da média entre petismo e antipetismo. Essa medida de dispersão 

calcula a variância que mostra o quão distante os grupos (as médias) estão do valor 
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central. Quanto maior a variância, mais distantes o petismo e o antipetismo estão da 

média. Em termos práticos, a diferença entre o petismo e antipetismo produz um indicador 

de polarização política (IPP), cuja escala varia de -100 a 100. Os valores negativos 

denotam que o antipetismo é maior do que o petismo, sugerindo que a polarização política 

é assimétrica em favor do antipetismo. Os valores positivos mostram que o petismo 

estimula a polarização. Os valores próximos de 0 indicam que a dispersão é nula e, 

portanto, não existe polarização política.  

Conforme o Gráfico 2, os anos de 1999 e 2019 registraram o maior nível de 

polarização política em vista da medida de dispersão. A diferença do petismo em relação 

ao antipetismo foi de 41% em 1999. Já em 2019, a dispersão foi de 36% a favor do 

antipetismo. Considerando que a linha vermelha significa a dispersão nula, observa-se que 

o índice de polarização política flutuou abaixo de 10% de 1989 a 1997, indicando uma 

pequena diferença entre o petismo e o antipetismo. Depois de 1998, o petismo se descolou 

do antipetismo e a dispersão aumentou entre os dois grupos, induzida sempre pelo 

crescimento do petismo. A curva do índice de polarização política inverteu-se em 2011, já 

demonstrando o aumento do antipetismo diante do petismo, e se tornou negativa em 

termos absolutos em 2015. Essa fase coincide com a conjuntura política negativa para o 

PT, marcada por denúncias de corrupção, relação desgastada com o Legislativo e crise 

econômica. O antipetismo superou o petismo entre 2015 e 2019, mostrando quão forte é 

a força da preferência partidária negativa na política para esse ciclo e, consequentemente, 

na indução da polarização política.  

 
Gráfico 2 

Índice de polarização política entre o petismo e o antipetismo, de 1989 a 2019 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 
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A medida de dispersão mostra uma significativa variância entre as médias do 

petismo e do antipetismo, principalmente de 1998 a 2019, de modo que se pode afirmar 

que a polarização política é um fenômeno concreto no contexto político do Brasil. Por essa 

medida, a polarização política é simultaneamente assimétrica em função do petismo e do 

antipetismo, dependendo do período em análise.  

A segunda medida para mensurar o grau de polarização política é o teste de 

Cronbach’s alpha, usado para calcular a associação entre os grupos. Nesse caso, a medida 

informa quão próximas ou distantes as médias do petismo e do antipetismo estão uma da 

outra. Sendo a polarização política um pressuposto da baixa associação entre os dois 

grupos, valores próximos de 0 indicam que existe polarização política em uma escala que 

varia de 0 a 1. O teste de Cronbach’s alpha disponibiliza também os valores de correlação 

média que simula a correlação de Pearson, demostrando a homogeneidade ou 

heterogeneidade entre os grupos. A baixa correlação significa heterogeneidade e, portanto, 

a existência de polarização política.  

O resultado mostrou o coeficiente alpha de 0,51 e a correlação de 0,34 para toda 

a série temporal entre petismo e antipetismo. Somente coeficientes maiores do que 0,70 

são considerados como indicativos de robustez de associação entre dois ou mais grupos. 

Sendo assim, o alpha de Cronbach confirma as baixas associação e correlação entre os 

dois grupos, de maneira que as mudanças ao longo do tempo são heterogêneas. A medida 

de associação ratifica, portanto, a polarização política entre o petismo e antipetismo.  

 

Densidade relativa e sobreposição 

 

Em relação às mudanças distribucionais, aplica-se o gráfico de densidade relativa 

e o índice de polarização que compõem a medida de densidade relativa. No Gráfico 3, o 

eixo x representa a distribuição do grupo de referência e o eixo y significa o aumento da 

densidade relativa em relação à distribuição da linha de base. Desse modo, o gráfico 

mostra o aumento ou a diminuição da distribuição do grupo de comparação (antipetismo) 

em paralelo ao grupo de referência (petismo). O objetivo é verificar o grau da distribuição 

como um todo. A polarização política visualmente é determinada pela distribuição bimodal 

perfeita: a curva encontra-se no formato de U, ou seja, o centro está subrrepresentado 

(g(r) <1) e as caudas estão sobrerrepresentadas (g(r) >1). Quando a densidade relativa 

é igual a 1, não há divisão entre os dois grupos e, portanto, não existe polarização política. 

As mudanças distribucionais são simétricas quando a densidade relativa das caudas é 

maior do que 1, perfazendo um movimento paralelo das caudas. A polarização é 

assimétrica quando uma cauda cresce desproporcionalmente mais do que a outra cauda.  

O índice de polarização é outra abordagem da medida de densidade relativa, que 

produz coeficientes para a polarização mediana relativa (MRP), decomposto pelos índices 

de polarização relativa inferior (LRP) e polarização relativa superior (URP). Esse indicador 

estatístico de polarização calcula o valor da mediana entre o grupo de comparação 
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(antipetismo) e o grupo de referência (petismo). Considerando que o índice de polarização 

varia de -1 a +1, valores positivos da MRP denotam polarização política, pois é o indicativo 

de que o centro caminhou às extremidades. Os valores negativos explicam a convergência 

das distribuições ao centro. O índice de polarização também calcula estaticamente as 

mudanças distribucionais das caudas superior e inferior, estimando a assimetria ou a 

simetria da polarização política. Quando as duas caudas crescem proporcionalmente, ou 

seja, os coeficientes são positivos em grandezas similares, afirma-se que a polarização 

política é simétrica. Por outro lado, a polarização é assimétrica quando o coeficiente de 

uma cauda é bem superior ao valor da outra cauda (Handcock; Morris; Bernhardt, 1997; 

Lee, 2012). Tomando em conjunto as duas abordagens da medida de densidade relativa, 

uma importante vantagem dessa medida é mostrar visualmente e estatisticamente as 

mudanças da distribuição e a decomposição da polarização política.  

O Gráfico 3 mostra que a densidade relativa entre o petismo e o antipetismo 

apresenta o formato de um U quase perfeito, demonstrando a tendência de uma 

distribuição bimodal. A linha de densidade do centro está subrrepresentada, abaixo da 

linha horizontal vermelha (g(r)<1), enquanto as linhas de densidade das caudas estão 

sobrerrepresentadas, acima da linha horizontal vermelha ou inclinada para cima (g(r)>1). 

Em termos práticos, a medida de densidade relativa mostra que o centro está 

desaparecendo e as densidades das caudas estão crescendo de forma assimétrica. Assim, 

a polarização política distribucional está claramente posta de 1989 a 2019.  

 

Gráfico 3 

Densidade relativa entre o petismo e antipetismo 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 
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Esse padrão distributivo entre petismo e antipetismo foi reproduzido pelo índice de 

polarização política. De acordo com a Tabela 1, a polarização política entre petismo e 

antipetismo é notada, principalmente na cauda superior da distribuição. O índice da 

mediana relativa de polarização foi de 23% com um intervalo de confiança de 95%, o que 

significa que o centro caminhou às extremidades de forma segura. Na composição9 da 

mediana relativa, a distribuição da cauda superior (37%) se mostrou maior do que o efeito 

da cauda inferior (-13%).   

 

Tabela 1 

Índice de polarização entre petismo e antipetismo (%) 

Índice de polarização Coeficiente Erro padrão 

Mediana (MRP) 0,23 0,17 

Cauda Inferior (LRP) -0,26 0,24 

Cauda Superior (URP) 0,73 0,26 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 

 

Considerando o gráfico de densidade relativa e o índice de polarização, os 

resultados apontaram para uma divergência na comparação entre o antipetismo e o 

petismo, produzindo polarização política para o período que compreende de 1989 a 2019. 

Além disso, os resultados mostraram que a polarização é assimétrica uma vez que as 

mudanças do antipetismo impactaram mais do que as mudanças do petismo para a 

polarização política. Sendo assim, a medida de densidade relativa corrobora a hipótese de 

que o PT está originando a polarização política no Brasil por produzir sentimentos 

partidários positivos e negativos simultaneamente.  

Para examinar a heterogeneidade entre o petismo e o antipetismo, usou-se a 

medida de sobreposição que mostra a densidade kernel e o coeficiente de sobreposição 

entre as duas distribuições. Nesse caso, a heterogeneidade é uma condição para a 

polarização política porque a área de sobreposição entre os dois grupos (petismo e 

antipetismo) será baixa. O gráfico de kernel mostra visualmente a separação entre os dois 

grupos e a área em que as distribuições estão sobrepostas. A medida de sobreposição 

aplica um teste mais formal a fim de identificar estatisticamente a área comum entre o 

petismo e o antipetismo, gerando o coeficiente de sobreposição. Esse indicador de 

sobreposição varia de 0 a 1, sendo que os valores próximos de 1 representam forte grau 

de sobreposição. Os valores mais próximos de 0 significam fraca sobreposição. Não é 

esperada uma heterogeneidade total por simplesmente sempre existir algum nível comum 

entre os grupos (Schimid; Schimidt, 2006). 

O Gráfico 4 revela que o petismo e o antipetismo compartilham áreas comuns, bem 

como que existe visualmente uma separação entre o petismo e o antipetismo. No mínimo, 

                                                 
9 Para encontrar o percentual de URP e LRP, é necessário dividir os coeficientes por dois e depois multiplicar 
por 100. O valor de MRP é a média de URP e LRP (0,73-0,26)/2. 
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esse resultado sugere que a polarização política é moderada. De acordo com o teste 

estatístico mais formal da medida de sobreposição, a área comum é de 0,70, isto é, existe 

uma homogeneidade entre o petismo e antipetismo de 70%. Diferentemente das medidas 

de dispersão, associação e densidade relativa, a medida de sobreposição indicou uma 

polarização política moderada. Embora o gráfico de kernel mostre visualmente uma 

separação importante entre o petismo e o antipetismo, o coeficiente de sobreposição 

mostrou que existe mais similaridade do que dissimilaridade entre o petismo e o 

antipetismo.   

 

Gráfico 4 

Densidade Kernel entre petismo e antipetismo 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 

 

Polarização política por ciclos temporais 

 

Os resultados até aqui mostraram que o Brasil, apesar de uma posição institucional 

mais plural e consensual, possui níveis de polarização política dinâmica. Conforme ficou 

evidente no Gráfico 1, as mudanças do petismo e antipetismo são dinâmicas ao longo do 

tempo, de maneira que a polarização é ora mais latente e ora mais vibrante. Posto isto, 

coloca-se a pergunta central: quais são os períodos de mais convergência e de mais 

divergência política? Essa mudança no humor do cidadão é provavelmente influenciada 

pelas transformações da economia e outros fatores externos e internos inerentes a 

qualquer sociedade em desenvolvimento.  
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Assim, essa última seção dos resultados mostra a mudança da polarização política 

dividida em três ciclos temporais. O primeiro ciclo, de 1989 a 2002, é o período no qual a 

descrição das curvas do petismo e do antipetismo e os resultados de dispersão mostram 

mais similaridades do que dissimilaridades. Ou seja, é um ciclo mais consensual, de menor 

conflito político, e no qual o petismo e o antipetismo configuram-se como fenômenos 

incipientes. O segundo ciclo, de 2003 a 2014, é exatamente um cenário oposto, com maior 

potencial de conflito político, visto que é a fase de crescimento do antipetismo. O terceiro 

e último ciclo, 2015 a 2019, não muda muito em relação ao período anterior (2003 a 2014), 

pois o crescimento do antipetismo continua bastante expressivo.  

O Gráfico 5 mostra que a polarização política é forte no segundo e terceiro ciclos, 

anos que compreendem a entrada do PT no governo e o início do governo Bolsonaro. 

Conforme os gráficos da densidade kernel, as mudanças distribucionais entre o petismo e 

o antipetismo são visivelmente mais homogêneas no primeiro ciclo (1989-2002) e mais 

heterogêneas no segundo ciclo (2003-2014) e terceiro ciclo (2015-2019). Enquanto o 

antipetismo alcança a densidade de 0,15 pontos no segundo ciclo, a densidade do petismo 

é bastante diluída no tempo e nunca ultrapassa 0,05 pontos na curva. Através dessa 

técnica, pode-se afirmar que o antipetismo induz à polarização política no Brasil.  

Para o primeiro ciclo (1989-2002), o valor da medida de sobreposição é de 0,52, 

ou seja, o petismo e o antipetismo compartilham 52% de área comum. O valor de 

sobreposição entre o petismo e o antipetismo é de 5% para o segundo ciclo (2003-2014) 

e de 18% para o terceiro ciclo (2015-2019). Claramente, existe heterogeneidade para os 

dois últimos ciclos temporais entre petismo e antipetismo e, portanto, esses resultados 

evidenciam que a polarização política é dinâmica uma vez que existem períodos de mais 

divergência e de mais convergência.  

O Gráfico 5 ainda apresenta os resultados da técnica da densidade relativa. Embora 

nenhum gráfico mostre o formato de U perfeito, um indicativo de que as extremidades 

estão crescendo sob o efeito da diminuição do centro, os resultados mostram que as caudas 

estão com uma inclinação bastante forte, entre 10 e 40 pontos de densidade, no segundo 

e terceiro ciclos. Nesses dois últimos casos, observa-se o surgimento e crescimento da 

polarização política no Brasil, fenômeno assimétrico e compatível com o desenvolvimento 

do antipetismo. Para o primeiro ciclo (1989-2002), os movimentos entre o petismo e 

antipetismo são praticamente uniformes, eliminando a possibilidade de polarização política.  
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Gráfico 5 

Densidade Kernel e densidade relativa entre petismo e antipetismo 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 

 

A Tabela 2 mostra os coeficientes da mediana relativa de polarização, da cauda 

superior e cauda inferior da polarização política. Os resultados confirmam que a polarização 

política existente no Brasil é dinâmica e organizada por ciclos temporais. Para o primeiro 

ciclo (1989-2002), a mediana relativa de polarização oscilou negativamente 40% e as 

caudas inferior e superior seguiram o mesmo padrão. Pode-se afirmar que as distribuições 

do petismo e do antipetismo não caminharam às extremidades, isto é, não existiu 

polarização política para esse primeiro período. Em contrapartida, a mediana relativa de 

polarização foi de 58% para o segundo ciclo (2003-2014), sendo que a cauda inferior teve 

um crescimento de 33% e a cauda superior obteve 25%. Para o terceiro ciclo (2015-2019), 

a mediana relativa de polarização alcançou 44%. As evidências mostram, portanto, que o 

fenômeno da polarização política no Brasil existiu para o segundo e o terceiro ciclos, os 

quais compreendem o período de 2003 a 2019. Logo, a polarização política é um 

acontecimento novo no Brasil que pode diminuir ou aumentar a depender dos sentimentos 

positivos e negativos relativos ao PT. Organizada por ciclos temporais, o dinamismo da 

polarização política ao longo do tempo se manifesta com mais clareza.  
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Tabela 2 

Índice de polarização entre petismo e antipetismo (1989-2019) (%) 

 1989-2002 2003-2014 2015-2019 

Índice de Polarização Coeficientes Erro Padrão Coeficientes Erro Padrão Coeficientes Erro Padrão 

Mediana (MRP) -0,40 0,26 0,58 0,26 0,44 0,62 

Cauda Inferior (LRP) -0,42 0,37 0,66 0,37 -0,55 0,49 

Cauda Superior (URP) -0,38 0,40 0,5 0,34 1,44 1,34 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop.  

 

Conclusão 

 

O debate acerca da polarização política é um fenômeno relativamente novo na 

América Latina, em particular no Brasil, e a natureza desse comportamento se estabelece 

de forma diferente em comparação aos Estados Unidos. As evidências apresentadas neste 

artigo mostram que a polarização política no Brasil é ancorada na divisão entre o petismo 

e o antipetismo, cujo pêndulo desses sentimentos e atitudes é o PT, partido político 

dominante no sistema político brasileiro.  

Conectar a agenda da polarização política e do partidarismo macro, especialmente 

pelo ângulo do partidarismo negativo, é uma contribuição teórica relevante para essa 

literatura, uma vez que o conceito de polarização política é ampliado e generalizado para 

um contexto institucional de representação política proporcional com um partido político 

dominante, diferentemente dos Estados Unidos. Outros países, como México e Argentina, 

apresentam características institucionais similares às do Brasil. Os eleitores desses países 

têm identidades políticas ligadas aos tradicionais partidos políticos, como Partido 

Institucional Revolucionário (PRI) e Partido Justicialista ou Peronista (PJ) (Greene, 2007; 

Levitsky; Murillo, 2008). Desse modo, a tese da polarização política dinâmica, incorporando 

elementos do partidarismo negativo, pode ser estendida e aplicada para esses países em 

uma agenda futura de pesquisa. A polarização política é um fenômeno global e não restrito 

aos Estados Unidos onde a democracia está bem estabelecida e os alinhamentos partidários 

e ideológicos são fortes. 

Ainda do ponto de visa teórico, uma limitação da literatura sobre a polarização 

política é a falta de análise que compara diferentes métodos, o que permitiria observar as 

várias dimensões da polarização política. Este artigo buscou responder a esse problema, 

aplicando quatro diferentes medidas da polarização política: dispersão, associação, 

densidade relativa e sobreposição. Esses métodos apresentam vantagens e desvantagens, 

porém, em conjunto, os resultados encontrados tornam-se mais robustos estatisticamente.   

Estudos sobre polarização política são ainda escassos na América Latina, então há 

uma extensa agenda a ser explorada. Nesse sentido, cabe ainda investigar sobre as causas 

e consequências da polarização política na América Latina, em particular no Brasil. 

Campello e Zucco (2015) argumentam que fatores econômicos externos, como o preço 

das commodities e as taxas de juros internacionais, influenciam a popularidade dos 
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presidentes. Usando esse argumento, é possível que tais fatores econômicos externos 

possam também influenciar a opinião pública e, por extensão, determinar a polarização 

política. A situação econômica pode explicar as causas da polarização política. Já sobre as 

consequências da polarização política, o apoio à democracia pode sofrer alterações 

negativas ao longo do tempo em um contexto político dividido e hostil. Assim, a polarização 

política pode impactar a democracia negativamente. Estruturar uma agenda de pesquisa 

acerca da polarização política na América Latina, pautada em descobrir a origem, as causas 

e as consequências desse fenômeno, mostra-se próspero para o desenvolvimento da 

ciência política na região.  
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Anexo I 

Indicadores Macro de Petismo e Antipetismo 

 

As questões abaixo foram usadas para criar as medidas de petismo e antipetismo. Depois de 

cada questão, nós listamos o Instituto de Pesquisa, o número de vezes que a questão foi usada e a 

série de anos em que a questão foi perguntada. 

 

 Petismo 

1. Qual é o seu partido político de preferência? (Datafolha; 91, 1989-2020; Ibope; 2, 1989-
2018); 

2. Qual é o partido político que melhor representa a maneira como o (a) sr(a) pensa? (Eseb; 
5, 2002-2018; Lapop; 1, 2006); 

3. Qual é o partido que você prefere? (FPA;6, 1997-1999-2001-2003-2006-2010); 
4. Atualmente o(a) sr./sra. simpatiza com algum partido político? (Lapop; 6, 2008-2010-

2012-2014-2016-2019; BEPS; 1, 2014);  
5. Por qual destes partidos políticos o(a) sr(a) tem maior preferência ou simpatia? (Ibope; 

10, 1994-2010-2018; Eseb; 1, 2018);  
6. O sr. tem preferência ou simpatia maior por algum destes partidos políticos?  

(Ibope; 5, 1987-1989). 
 
 Antipetismo 

1. Por favor, use uma nota de 0 a 10 para indicar o quanto o(a) sr(a) gosta do partido que 
eu vou mencionar. Zero significa que o(a) sr(a) NÃO gosta do partido e dez que o(a) sr(a) gosta 
muito. (Eseb; 5, 2002-2006-2010-2014-2018; Lapop; 2, 2006-2019); 

2. Qual é o partido em que você não votaria nos candidatos dele de jeito nenhum? (FPA; 4, 
1997-1999-2006-2010; Lapop; 1, 2006); 

3. E em qual destes partidos políticos o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? (Ibope; 9, 
2018; WVS; 1, 2006; Eseb; 1, 2018); 

4. E de qual partido o(a) sr(a) gosta menos? (Ibope; 2, 1994); 
5. Por qual desses partidos o(a) sr(a) tem antipatia? (Ibope; 3, 1989), 

 
Anexo II 

Relatório de estimativa de petismo e petismo do Dyad Rations (Mcalc) 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Relatório de Estimação 

Petismo e Antipetismo 

24 registros após verificação de data 

Período de 1989 a 2019 – Pontos de Tempo: 31 anos 

Número de Séries: 1 

Suavização Exponencial 

Histórico de iteração: Dimensão 1 

Variável Iter Convergência Crit Confiança AlphaF AlphaB 

Petismo 1 0,000 0,001 0,803 1.000 1.000 

Antipetismo 1 0,000 0,001 0,626 1.000 1.000 

Descrição das Variáveis 

  Dimensão 1 Dimensão 2  

Variável Casos Carga Carga Média Desvio Padrão 

Petismo 10 1.000 .000 44,833 14,583 

Antipetismo 10 1.000 .000 33,441 16,090 

Contabilidade de Variação: Dimensão 1 

Estimativa de autovalor 0,32      

do máximo possível 0,32      

Variação explicada 100%      
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Anexo III 

Análise sobre os eleitores independentes 

 

 Os entrevistados que não quiseram ou não souberam responder às perguntas sobre 

identificação partidária serão chamados doravante de independentes, nome clássico usado pela 

literatura estadunidense para classificar os eleitores que evitam qualquer tipo de vínculo partidário 

(Klar; Krupnikov, 2016).  

 Conforme o Gráfico 6, o número de eleitores independentes no Brasil variou de 0 a 20 pontos 

percentuais de 1989 a 2019. É um quantitativo estável, sem grandes alterações ao longo do tempo. 

Os independentes são retirados da fórmula que calcula o percentual de petismo e antipetismo (ver as 

notas 3 e 4), de modo que o cálculo final é proporcional ao número de eleitores que declararam alguma 

identificação partidária. Optou-se por esse caminho porque a hipótese é de que as atitudes dos 

petistas e antipetistas produzem a polarização política dinâmica, logo não faz sentido incluir o grupo 

de independentes nessa análise.  

 

Gráfico 6 

Eleitores independentes: entrevistados que não souberam ou não quiseram responder às 
perguntas sobre identificação partidária 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 

 

 Por fim, a Tabela 3 mostra a descrição dos grupos relacionados à identificação partidária 

positiva e negativa e o Gráfico 7 apresenta as mudanças temporais desses grupos: independentes, 

petistas, antipetistas, partidários e antipartidários. O petismo e partidarismo têm movimentações 

paralelas, assim como o antipetismo e o antipartidarismo. Por sua vez, os independentes apresentam 

uma movimentação no tempo única e autônoma em relação aos outros grupos partidários. Esse 

padrão de comportamento pode ser observado pela diferença da média de cada grupo (tabela 3) e 

pela própria flutuação dos grupos ao longo do tempo (Gráfico 7).  
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Tabela 3 

Descrição dos grupos partidários 

Variável Anos Casos Média Desvio Padrão Variância Explicada 

Independentes 31 28 7 4 74 

Petismo 31 10 45 15 100 

Antipetismo 31 10 33 16 100 

Partidários 33 31 44 8 89 

Antipartidários 30 9 42 13 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 
 

 
Gráfico 7 

Série temporal dos grupos partidários: petismo, partidarismo, antipetismo, 
antipartidarismo e independentes 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados organizados do Cesop. 
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Abstract 

Dynamic political polarization: evidence from Brazil 

This article analyzes the nature of political polarization in Brazil by applying multiple techniques to 
increase the robustness of the results. A political polarization index was developed from 1989 to 2019 
based on statistical techniques for macro-level data analysis and using questions about positive and 
negative party sentiment of the Workers' Party (PT). The results indicate that there is affective and 
dynamic political polarization, structured by periods of more convergence and more divergence. The 
feelings of petism (pro-PT partisanship) and anti-petism (anti-PT sentiment)  produce political 
polarization, so that the antagonism between the two camps (petistas and anti-petistas) grows over 
time. This article sparks a debate on political polarization in Latin America from the perspective of 
macro politics. 

Keywords: macro politics; political polarization; petism; antipetism; PT 

 
Resumen 

Polarización política dinámica: evidencia de Brasil 

Este artículo analiza la naturaleza de la polarización política en Brasil aplicando múltiples técnicas para 
aumentar la robustez de los resultados. Se desarrolló un índice de polarización política de 1989 a 2019 
basado en técnicas estadísticas para el análisis de datos a nivel macro y utilizando preguntas sobre el 
sentimiento partidista positivo y negativo del Partido de los Trabajadores (PT). Los resultados indican 
que existe una polarización política afectiva y dinámica, estructurada por períodos de mayor 
convergencia y mayor divergencia. Los sentimientos de petismo y antipetismo producen polarización 
política, por lo que el antagonismo entre los dos grupos crece con el tiempo. Este artículo abre un 
debate sobre la polarización política en América Latina desde la perspectiva de la macropolítica. 

Palabras clave: macropolítica; polarización política; petismo; antipetismo; PT 
 
Résumé 

Polarisation politique dynamique : preuves du Brésil 

Cet article analyse la nature de la polarisation politique au Brésil en appliquant plusieurs techniques 
pour augmenter la robustesse des résultats. Un indice de polarisation politique a été développé de 
1989 à 2019 sur la base de techniques statistiques d’analyse de données au niveau macro et en 
utilisant des questions sur le sentiment de parti positif et négatif du Parti des travailleurs (PT). Les 
résultats indiquent qu'il existe une polarisation politique affective et dynamique, structurée par des 
périodes de plus grande convergence et de plus grande divergence. Les sentiments de pétisme et 
d'anti-pétisme produisent une polarisation politique, de sorte que l'antagonisme entre les deux 
groupes grandit avec le temps. Cet article ouvre un débat sur la polarisation politique en Amérique 
latine du point de vue de la politique macro. 

Mots-clés : macro politique ; polarisation politique ; pétisme ; antipétisme ; PT 
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Imagem e contestação: regimes emocionais no 

enquadramento midiático a eventos de protesto1 

 
Camila Farias da Silva2   

Eduardo Georjão Fernandes3  
 

 

 

Este artigo analisa como as emoções são incorporadas ao enquadramento pela mídia 
corporativa de eventos de protesto por meio do estudo de imagens. A partir da 
articulação entre as teorias do enquadramento interpretativo e das emoções na ação 
coletiva, construiu-se um modelo de análise visual baseado na identificação dos 
quadros dominantes e dos processos de refinamento do olhar em três dimensões: 
técnicas fotográficas, interações e emoções. O modelo foi aplicado à cobertura do 
jornal Zero Hora ao protesto de 20 de junho de 2013 em Porto Alegre. Os resultados 
indicam que o jornal incorpora regimes emocionais ambivalentes: associa o protesto 
a símbolos de grandiosidade, patriotismo e festividade, os quais tendem a vincular-

se a emoções morais (ex.: orgulho) e de lealdade e compromisso (ex.: confiança); 
por outro lado, táticas “violentas” são associadas a perigo/risco, ligadas a emoções 
reflexas (ex.: medo) e morais (ex.: indignação). Tais achados introduzem elementos 
visuais e emocionais à teoria dos enquadramentos da ação coletiva, com a 
proposição de um modelo analítico que pode ser replicado em estudos futuros. 

Palavras-chave: ação coletiva; eventos de protesto; enquadramentos midiáticos; 
análise visual; emoções 

 

Introdução 

 

Em junho de 2013, diversas cidades do Brasil foram tomadas por protestos que 

tiveram como pauta inicial o valor do transporte público, mas que, durante o curso do ciclo 

de protestos, mobilizaram uma heterogeneidade de demandas e de atores (Alonso; Mische, 

2016; Fernandes, 2016; Silva, 2016; Bringel, 2017; Tatagiba; Galvão, 2019; Teixeira; 

Fernandes; Silva, 2020). Dadas a grandiosidade das manifestações, a ausência de 

lideranças claramente definidas e a utilização de táticas inovadoras no contexto brasileiro 

(como as táticas black bloc4), junho de 2013 ficou marcado pela “surpresa” como foi 

deflagrado e pela diversidade de interpretações conflitantes em relação – no sentido de 

Goffman (2012) – ao que “estava acontecendo ali”. Desse modo, instaurou-se uma disputa 

                                                 
1 Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no 42º Encontro Anual ANPOCS. 
2 Instituto Cíclica. Porto Alegre (RS), Brasil. E-mail: <camilafsb@yahoo.com.br>. 
3 Universidade Vila Velha, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Vila Velha (ES), Brasil. E-mail: 
<eduardo.g.fernandes@gmail.com>. 
4 Black bloc é um termo adotado originalmente pela polícia alemã nos anos 1980 para identificar ativistas 
que lutavam contra a repressão policial em ocupações. O que diferencia as táticas black bloc, além do uso 
da ação direta, é seu aspecto visual, com o predomínio de roupas pretas e a utilização de máscaras e símbolos 
ligados à estética anarcopunk (Dupuis-Déri, 2014). 
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interpretativa entre diversos atores (veículos midiáticos, ativistas, governos) em torno do 

sentido dos protestos (Fernandes, 2016; Teixeira; Fernandes; Silva, 2020).  

Em especial, os protestos de junho foram marcados pela centralidade dos papéis 

exercidos pelos veículos midiáticos nas arenas políticas. Por um lado, as mídias 

corporativas tornaram-se objeto de reivindicação, sendo duramente criticadas pela 

produção de enquadramentos que, na visão de diversos manifestantes, estariam 

deslegitimando os protestos; por outro lado, presenciou-se a emergência de mídias 

alternativas, impulsionadas pelas redes sociais e caracterizadas pela divulgação de 

interpretações recorrentemente distintas daquelas produzidas pelos veículos corporativos.  

A literatura que se debruçou sobre a cobertura midiática do ciclo de protestos de 

2013 aponta, de modo geral, que os grandes veículos de mídia corporativa inicialmente se 

posicionaram no sentido de questionar a legitimidade dos protestos, enfatizando a adoção 

de táticas violentas por alguns manifestantes. Durante o mês de junho, com a multiplicação 

de pautas e de atores nas ruas (por exemplo, atores vinculados a um espectro político que 

poderia ser chamado genericamente como “conservador”5), ocorreu uma mudança 

interpretativa, e diversos veículos inicialmente opostos aos protestos passaram a 

demonstrar apoio a causas e, no limite, a construir as pautas dos eventos (Lima, 2013; 

Araújo, Alves Filho; Nunes, 2014; Cammaerts; Jiménez-Martínez, 2014; Moraes, 2015; 

Fernandes, 2016; Teixeira, Fernandes; Silva, 2020).  

Uma característica compartilhada por esses estudos é o foco analítico sobre os 

elementos textuais e interpretativos do conteúdo midiático. Entendemos, todavia, que os 

enquadramentos midiáticos não apenas configuram disputas interpretativas a respeito do 

sentido dos fenômenos sociais, como também produzem efeitos sobre os processos de 

mobilização, seja pelo apoio ou seja pela oposição aos protestos. Para que tais efeitos 

sejam eficazes de acordo com o posicionamento do jornal, algumas estratégias são 

mobilizadas. Dentre estas, está o que Karin Wahl-Jorgensen (2013) chama de ritual 

estratégico de emocionalidade (strategic ritual of emotionality), uma prática sistemática e 

institucionalizada dos jornalistas de incorporar no conteúdo do jornal elementos que 

tendem a ter efeitos emotivos.  

 As formas como sentimos o mundo constroem nossa compreensão sobre ele. Ou 

seja, os significados disponíveis sobre determinado fenômeno tornam-se inteligíveis e 

tendem a ser interpretados também por fatores emocionais (Jasper, 2016). Nossas ações 

não são guiadas apenas pela forma que pensamos, mas também como sentimos e como 

nossos corpos reagem a tais sentimentos (Gorton, 2009).  

Como afirmado, as pesquisas sobre os protestos de 2013 no Brasil demonstram a 

produção de enquadramentos midiáticos sobre tais fenômenos; no entanto, não conferem 

                                                 
5 Angela Alonso (2017) refere-se a esse campo a partir do repertório utilizado por tais atores, assim, estes 
estariam associados ao repertório patriótico. Outros autores chamam tal campo de direita (Cruz; Kaysel; 
Codas, 2015). Nossa interpretação está associada às pautas promovidas por esses atores, que podem ser 
relacionadas a um viés conservador. 
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centralidade à dimensão das emoções. Para além dos elementos textuais, o processo de 

mobilização das emoções parece atribuir ênfase a conteúdos visuais a respeito dos 

protestos, dado que as imagens publicadas sobre os eventos traduzem de modo mais direto 

os eventuais significados vinculados a eles. Entendemos, assim, que a articulação entre as 

teorias dos enquadramentos interpretativos (Snow; Benford, 1992) e as teorias das 

emoções (Jasper, 2016), adotando-se como fonte empírica os elementos visuais das 

notícias, é uma abordagem promissora no campo de estudos da ação coletiva.  

Especificamente, nosso interesse de pesquisa recai sobre a seguinte questão: como 

as emoções são incorporadas, por meio de imagens, ao enquadramento pela mídia 

corporativa de eventos de protesto? Essa questão enfatiza nossa preocupação em analisar 

como se dá o uso estratégico do conteúdo emocional das imagens por veículos midiáticos 

nas arenas de confronto político. 

Com vistas a enfrentar tal problemática, o artigo está assim dividido: na próxima 

seção, apresentamos o debate da literatura dos movimentos sociais sobre a análise visual 

de enquadramentos e emoções. Na seção seguinte, construímos um modelo metodológico 

para a análise visual das emoções no enquadramento midiático de eventos de protesto. 

Na seção posterior, aplicamos o modelo à cobertura do jornal Zero Hora ao protesto de 20 

de junho de 2013 em Porto Alegre. Por fim, apresentamos as considerações finais com os 

achados do artigo.  

 

A análise visual de enquadramentos e emoções nas teorias da ação coletiva: 

aspectos teóricos 

 

Elementos visuais constituem importante faceta dos fenômenos ligados aos 

movimentos sociais. Seja por meio da produção de imagens por ativistas e por 

organizações, seja por meio da interpretação de atores externos (mídia, instituições 

policiais, governantes), componentes performáticos e estéticos são mobilizados nas 

disputas em torno das mensagens transmitidas pelos diversos atores do confronto político.  

Segundo Robalinho Lima (2017), a partir de uma gestão das imagens, os conflitos 

ocorrem não apenas nas ruas, mas nos sentidos das ruas, na constituição dos sujeitos e 

na potência dos protestos. As imagens também produzem os protestos. Os atos de junho 

de 2013, por exemplo, foram pautados, entre outras questões, por disputas imagéticas, 

fazendo-se presente uma “economia da imagem”. Segundo o autor, nesses processos de 

gestão de imagem, gestos políticos, sujeitos e espaços são constituídos. Logo, diante de 

uma economia da imagem como uma estratégia de poder, a disputa dos corpos se torna 

também uma disputa de imagens (Lima, 2017). 

Ainda assim, as teorias sobre movimentos sociais, embora não ignorem totalmente 

elementos visuais, historicamente atribuem centralidade à análise do texto escrito. Quando 

consideradas, imagens tendem a ser abordadas em caráter ilustrativo para reafirmar 
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argumentos extraídos de uma fonte textual. Nesse contexto, identificado nas pesquisas 

em ciências sociais de modo geral – e assim não restrito à literatura dos movimentos 

sociais –, análises sistemáticas de elementos visuais são raras (Doerr; Mattoni; Teune, 

2013, p. xi-xii).  

Segundo Doerr, Mattoni e Teune (2013, p. xii), apenas no início da década de 1990 

o giro visual (visual turn) nas humanidades e nos estudos culturais passou a considerar o 

“poder das imagens” no confronto político. Esse “poder” refere-se ao reconhecimento de 

que as imagens são “não apenas um campo de batalha para o confronto político, como 

também um universo de significado culturalmente compartilhado” (Doerr; Mattoni; Teune, 

2013, p. xii)6. No mesmo sentido, Della Porta (2013, p. 142) afirma que “imagens visuais 

[...] oferecem preciosos materiais para entender características culturais (e não somente) 

dos movimentos sociais”. 

Ao buscarem sistematizar as pesquisas em análise visual de movimentos sociais, 

Doerr, Mattoni; Teune (2013, p. xii) distinguem três diferentes áreas de pesquisa: as 

expressões visuais dos movimentos sociais por meio do uso de imagens; a representação 

visual dos movimentos sociais por outros atores nas arenas políticas; o aspecto da 

visibilidade dos movimentos sociais no contexto social mais amplo. Enquanto a primeira 

área foca-se nas mensagens produzidas pelos próprios ativistas e organizações de 

movimentos sociais por meio de diversos elementos visuais (vestimentas, táticas, etc.) e 

a terceira trata do elemento específico da visibilidade, interessa-nos neste artigo a segunda 

área tratada por Doerr, Mattoni e Teune (2013, p. xii). 

Segundo a perspectiva da teoria do confronto político, a ação dos movimentos 

sociais é necessariamente dinâmica e interativa (McAdam; Tarrow; Tilly, 2001), ou seja, 

nas arenas do confronto político, os atores que compõem os movimentos sociais interagem 

com outros atores (externos às organizações e aos grupos ativistas) na mobilização de 

recursos, mensagens e significados em torno do confronto. O processo de produção de 

mensagens sobre causas, injustiças e demais elementos do ativismo envolve não apenas 

a forma como grupos e organizações de movimentos sociais mobilizam símbolos, mas 

também a forma como outros atores interpretam o conflito. Esses processos 

interpretativos, concebidos conceitualmente como enquadramento (framing), configuram, 

portanto, um campo de disputa, no qual veículos midiáticos são atores centrais. 

O ponto de partida deste artigo é a teoria dos quadros (frames) de Goffman (2012) 

aplicada aos movimentos sociais. Segundo essa teoria de matriz interacionista, diante das 

múltiplas possibilidades de interpretação da realidade, o quadro (frame) é a síntese do 

processo de enquadramento (framing) pelos atores sociais, na medida em que estes dão 

ênfase a determinados elementos da realidade em detrimento de outros. Snow e Benford 

(1992) aplicam esse conceito às teorias dos movimentos sociais, entendendo que os 

enquadramentos interpretativos da ação coletiva são o “esquema interpretativo que 

                                                 
6 Todas as citações diretas foram traduzidas pelos autores. 
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simplifica e condensa o ‘mundo lá fora’, salientando e codificando seletivamente objetos, 

situações, eventos, experiências e sequências de ações num ambiente presente ou 

passado” (Snow; Benford, 1992, p. 137). 

No campo da comunicação, os estudos de “efeitos da mídia” (media effects) têm 

discutido há considerável tempo como determinados assuntos tornam-se aqueles 

entendidos como os mais relevantes para uma determinada sociedade. Nesse sentido, a 

mídia jornalística é vista como a “janela para o mundo” (Lippman, 1922), influenciando a 

construção e a interpretação da realidade7. Assim, quando se fala em enquadramento 

midiático, trata-se de um processo de construção no qual são selecionados determinados 

aspectos da realidade, tornando-os “mais salientes num texto comunicativo, de maneira a 

promover uma definição particular de um problema, interpretação causal, valoração moral, 

e/ou recomendação de solução” (Entman, 2004, p. 5). As palavras e imagens têm 

capacidade de produzir adesão ou repúdio às diferentes ações e posições de um conflito 

político, principalmente por meio da ressonância cultural e da magnitude dos quadros 

narrativos publicizados (Entman, 2004).  

Os estudos que abordam o enquadramento midiático de movimentos sociais 

formam um campo consolidado internacionalmente (Gitlin, 1981; Boyle et al., 2004; 

McLeod, 2007; McCluskey, 2008). No Brasil, diversas pesquisas indicam o viés negativo 

da mídia corporativa sobre representantes da esquerda no campo da política institucional 

desde o período da redemocratização, principalmente quanto à cobertura do Partido dos 

Trabalhadores (Feres Jr.; Sassara, 2016; Azevedo, 2017). Já os estudos nacionais sobre 

mídia e movimentos sociais tendem a privilegiar a análise da representação dos 

movimentos, raramente abordando a cobertura de eventos de protesto (Feres Jr. et al., 

2019). Parcela significativa desses estudos analisa o caso do Movimento dos Trabalhadores 

sem Terra (MST), explicitando representações negativas da mídia sobre o MST a partir de 

elementos como a ênfase à violência e a invisibilização das reivindicações dos ativistas 

(Berger, 1996; Budó, 2013; Bringel, 2014).  

Em âmbito internacional, a ênfase em aspectos negativos do protesto é sintetizada 

a partir do conceito de “paradigma do protesto”. Desenvolvido inicialmente por Chan e Lee 

(1984), o paradigma do protesto é um modelo de cobertura jornalística que, diante de 

mobilizações coletivas, adota os seguintes procedimentos: seleciona certos elementos que 

podem gerar mais audiência (como situações de violência e confronto) em detrimento de 

debates substanciais sobre as causas e as reivindicações dos protesto; confia 

prioritariamente em “fontes oficiais” (como autoridades policiais e políticas) em relação aos 

manifestantes; distingue os manifestantes da “sociedade” de modo geral, tendendo a 

                                                 
7 No campo da comunicação há um debate consolidado sobre a hipótese de agenda-setting, que abarca 
vastos estudos sobre a influência da mídia na sua audiência, direcionando o público sobre o que pensar, de 
modo que as pessoas hierarquizem temas a partir do que é veiculado pela mídia (McCombs, 2004). Nos 
debates mais recentes, autores têm relacionado os enquadramentos com o segundo nível da agenda-setting 
(ver sobre em McCombs, 2004). Neste artigo não será desenvolvida a discussão a respeito de tal relação, 
dado que a abordagem escolhida tem como foco o campo de estudo dos movimentos sociais.  
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“demonizá-los” como uma minoria irracional de extremistas, deslegitimando, assim, o 

protesto como um todo (Boyle et al., 2004; McCluskey, 2008; McLeod, 2007). 

O paradigma do protesto, no entanto, é construído de formas específicas a 

depender do contexto e, em alguns casos, não se configura. Pesquisas têm demonstrado 

que representações pejorativas dos protestos dependem, entre outros fatores, da 

orientação ideológica do veículo midiático, da identidade dos manifestantes, do conteúdo 

das reivindicações e do grau de radicalidade das táticas (McLeod, 2007). No Brasil, a 

pesquisa de Feres Jr. et al. (2019) sobre a cobertura da grande mídia das greves gerais 

de 2017 confirma a ocorrência do paradigma do protesto a partir do enquadramento que 

enfatiza o protesto como violento, resultante de uma ação egoísta e desorganizada, sem 

legitimidade popular, causando transtornos ao espaço público e prejuízo à economia. 

Os enquadramentos interpretativos, portanto, fornecem significados sobre o 

fenômeno ao qual se referem. No entanto, são as emoções que dão a tais compreensões 

o poder de atrair a atenção ou motivar a ação (Jasper, 2016). O enquadramento 

“funciona”, ou seja, alcança o objetivo daqueles que o produzem, quando tem um impacto 

emocional sobre as pessoas (Jasper; Polletta e Goodwin, 2000). 

As emoções são entendidas neste artigo como um rótulo verbal que é aplicado a 

um conjunto de processos subjacentes que afetam nossos corpos, atuando no 

processamento de informações sobre o que se passa e assim nos ajudando a lidar com o 

mundo (Jasper, 2016). Elas não são produzidas de forma isolada, pois tornam-se partes 

de esquemas ou padrões de ação aprendidos em interação com o ambiente, esquemas que 

são internalizados desde a socialização primária no início da infância, reforçados e/ou 

transformados durante a socialização secundária e acionados de acordo com cada 

contexto. O aprendizado de como, quando e por quem certo sentimento deve ser 

manifestado inclui expressões faciais, gestos e posturas específicas (Rezende; Coelho, 

2010). Adota-se neste artigo, portanto, um estudo das emoções a partir de uma 

abordagem cultural (Jasper, 2007). As emoções só fazem sentido em determinadas 

circunstâncias e estão associadas à construção de significados compartilhados (Jasper, 

1998). As emoções geralmente têm objetos de referência – ou seja, ficamos tristes com 

“alguma coisa”, temos medo de “alguma coisa” – e, assim, dependem de entendimentos 

cognitivos. Elas são, portanto, condicionadas por nossas expectativas e derivam do 

conhecimento sobre o mundo (Jasper, 1998; Jasper; Polletta; Goodwin, 2007). 

As emoções, enquanto parte da cultura, são governadas pelas regras sociais. Logo, 

tais regras implicam “padrões” de como as pessoas devem sentir-se dependendo das 

situações que encontram. Regimes emocionais (feeling rules) dizem respeito às normas 

social e culturalmente aprendidas nas quais as pessoas se baseiam para expressarem e 

experienciarem as emoções (Hochschild, 1979). Dito isso, o uso de elementos visuais e/ou 

textuais em um conteúdo jornalístico tende a impor regimes emocionais específicos sobre 

sua audiência (Flam; Doerr, 2015).  
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Assim, a dimensão emocional deve ser considerada na análise dos 

enquadramentos. No entanto, como já mencionado, a literatura sobre enquadramentos, 

em geral, não incluiu em seu quadro teórico/metodológico tal dimensão (Jasper, 1998). 

Enquadramentos exercem sua influência por meio das emoções, as quais podem disparar 

a atenção do público sobre o fenômeno enquadrado (Jasper, 2007, p. 81). Os 

enquadramentos midiáticos, em especial, são produzidos, sobretudo, a partir de elementos 

estratégicos que objetivam provocar determinadas emoções. A cobertura jornalística a 

partir de notícias é “um local central para a produção de emoções, como uma importante 

fonte de emoções políticas e morais, bem como um local de gestão de emoções” (Pantti, 

2010, p. 170).  

Alguns trabalhos do campo de pesquisa em ação coletiva que relacionam os três 

elementos abordados neste artigo – enquadramentos, emoções e imagens – analisam o 

processo de enquadramento realizado pelos movimentos sociais. Olesen (2013) apresenta 

como Kahled Said, um jovem assassinado por policiais durante a Revolução Egípcia em 

2011, transformou-se em um símbolo visual importante de injustiça. O autor demonstra 

como os ativistas foram motivados por uma foto do jovem morto. Para tanto, foi necessário 

que os ativistas vinculassem estrategicamente a imagem aos enquadramentos de injustiça 

já existentes no Egito para universalizar o caso. Olesen (2013) utiliza a teoria dos 

enquadramentos, especificamente o conceito de quadros de injustiça (injustice frames), o 

qual oferece ferramentas para formular e especificar dinâmicas entre fotografias, 

sociedade e ativismo. Além disso, o autor mobiliza os estudos sobre emoções, 

especificamente o conceito de choques morais (moral shocks), demonstrando como o 

poder de símbolos visuais de injustiça no ativismo político está intrinsecamente ligado à 

capacidade da fotografia em gerar ressonância emocional na audiência.  

Também sobre a Revolução Egípcia, Kharroub e Bas (2015) analisam imagens 

publicadas no Twitter quanto ao seu potencial emocional e eficácia para a motivação do 

ativismo. Os autores concluem que imagens com potencial emocional (especificamente 

relacionadas à violência) diminuem, enquanto as relacionadas à eficácia (que demonstram 

multidões, atividades de protesto e símbolos religiosos e nacionais) aumentam 

quantitativamente em tempos de crise.  

McLaren (2013) analisa o uso das imagens de fetos por grupos “pró-vida” no 

debate sobre aborto na Austrália. A autora argumenta que estudar o significado e a 

importância do feto como um símbolo visual “leva à percepção do movimento pró-vida, 

bem como à interação entre emoção, intuição e razão na formulação e reprodução de 

crenças morais e políticas” (McLaren, 2013, p. 82). Similarmente aos trabalhos descritos 

acima, este artigo propõe a combinação desses três elementos – enquadramentos, 

emoções e imagem. No entanto, o fazemos a partir da produção de enquadramentos por 

veículos midiáticos, e não pelos próprios movimentos sociais.  
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Considerando o acúmulo e as lacunas da literatura acima sintetizada, 

apresentamos a seguir um modelo de análise que combina enquadramentos, emoções e 

imagem para o estudo da cobertura midiática de eventos de protesto.  

 

Como analisar enquadramentos, imagens e emoções em coberturas de 

eventos de protesto? Aspectos metodológicos 

 

O uso do conceito de enquadramentos, apesar de recorrentemente mobilizado nos 

estudos do confronto político, é criticado pela ausência de explicitação da operacionalização 

metodológica de identificação dos quadros (Entman, 1994; Benford, 1997). Essa lacuna 

de instrumentos metodológicos é também identificada, como já ressaltado, na análise de 

imagens em ciências sociais. Partindo desse desafio, adotamos como inspiração inicial o 

trabalho de Luhtakallio (2013). Tal opção justifica-se dado que a autora também opta pela 

operacionalização da análise de enquadramentos para comparar elementos visuais no 

ativismo. 

Assim como faz Luktakallio (2013), entendemos que o primeiro procedimento para 

análise de enquadramentos consiste na observação geral do conteúdo coletado e no 

questionamento clássico de Goffman (2012, p. 30): “o que está acontecendo aqui?”. O 

resultado desse primeiro procedimento é a visão mais ampla do que é transmitido pela 

imagem, o que Luhtakallio (2013 p. 36) denomina quadro dominante (dominant frame). 

Após esse momento inicial, Luhtakallio (2013) propõe a análise mais aprofundada 

dos elementos que compõem a imagem a partir do conceito de Goffman (2012) de 

refinamento (keying). Segundo Luhtakallio (2013, p. 36), refinamento é a “interpretação 

que dirige e foca – e às vezes transfere ou até troca – o significa de uma imagem em uma 

dada situação”. Em outros termos, trata-se da forma como uma situação mais ampla 

(quadro dominante) é interpretada a partir de focos específicos em determinados 

elementos, os quais definem e refinam um determinado ponto de vista da situação. Se o 

quadro dominante resulta da “primeira impressão” sobre uma imagem, a identificação do 

refinamento se dá por meio da análise detalhada de como os diversos elementos da 

imagem conduzem a determinada interpretação.  

Propomos que os elementos que compõem esses fragmentos específicos da 

imagem (refinamento) sejam analisados em três dimensões, organizadas 

progressivamente em termos de grau de abstração. A primeira dimensão refere-se a 

elementos técnicos de fotografia nas imagens, também tratados por Luhtakallio (2013, p. 

36) a partir da literatura sobre o entendimento semiótico de objetos visuais: “perspectiva, 

ângulo de visualização, tamanho relativo dos elementos e das pessoas, direção do olhar”8. 

                                                 
8 Luhtakallio (2013, p. 36) inclui nessa dimensão outros elementos, como expressão facial, características 
corporais e movimentos. Optamos por não tratar de tais elementos nessa dimensão específica de análise, 
pois entendemos que eles são abrangidos pelos conjuntos seguintes (interações e emoções).  
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Esse primeiro conjunto de características fornece indicações iniciais sobre o direcionamento 

que a imagem dá à situação.  

A segunda dimensão, inspirada no trabalho de Johnston e Alimi (2012), trata das 

posições em que os atores são semanticamente enquadrados na imagem, ou seja, como é 

enquadrada a interação dos sujeitos (ativistas) na relação com determinados objetos 

(pautas reivindicadas, oponentes, etc.) por meio de verbos (confrontar, agredir, pleitear, 

lutar, etc.). Especificamente, a partir da operacionalização proposta por Fernandes e 

Teixeira (2018) para eventos de protesto, adapta-se o modelo semântico de Johnston e 

Alimi (2012) com a análise de três elementos: (1) identidade dos manifestantes (sujeito), 

(2) táticas adotadas na interação entre os atores (verbo), e (3) reivindicações (objeto). 

A terceira dimensão trata especificamente dos elementos utilizados para provocar 

emoções, como inspiração, principalmente, nos trabalhos de Jasper e Poulsen (1995), Flam 

e Doerr (2015) e Jasper (2016). Tal dimensão, como geralmente não é incorporada nos 

modelos de análise de enquadramento no campo de estudo em ação coletiva, terá maior 

detalhamento em sua explicação, na medida em que é parte central do nosso modelo. Para 

os fins deste artigo, adota-se a proposta de classificação das emoções de Jasper (2016). 

Trabalhar com uma tipologia de emoções oferece vantagens analíticas principalmente no 

que diz respeito a separar diferentes processos que poderiam estar classificados apenas 

como “emoções”, assim simplificando e generalizando características específicas (Jasper, 

2007). Jasper apresenta cinco tipos de emoções, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 

Tipologia das Emoções 

Impulsos 
Necessidades corporais urgentes que superam outros sentimentos 
e atrações até serem satisfeitas: fome, vícios, necessidade de urinar 
ou defecar, exaustão, dor, desejos, etc. 

Emoções reflexas 
Respostas automáticas, bastante rápidas, a eventos e informações: 
raiva, medo, alegria, surpresa, choque, desprezo, etc. 

Estados de espírito 
Sentimentos estimulantes e desestimulantes que persistem em 
diferentes ambientes e normalmente não sofrem objeções diretas. 
Podem ser alteradas por emoções reflexas. 

Lealdades ou compromissos 
afetivos 

Sentimentos relativamente estáveis, positivos ou negativos, sobre 
pessoas ou objetos, como amar e odiar, gostar e desgostar, confiar 
ou desconfiar, respeitar ou desprezar. 

Emoções morais 

Sentimentos de aprovação ou desaprovação (inclusive em relação 
a nós mesmos e nossas ações) com base em intuições ou princípios 
morais, como vergonha, culpa, orgulho, indignação, afronta e 
compaixão. 

Fonte: Jasper, 2016, p. 88. 
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Os enquadramentos são apreendidos em símbolos que implicitamente conotam 

seus argumentos e significados. Tais símbolos são agrupados de forma que difundem uma 

qualidade emocional (Jasper; Poulsen, 1995, p. 498). No modelo analítico deste artigo, tal 

fenômeno é chamado de quadro dominante. Do quadro identificado, questiona-se o que 

ele sugere sobre os regimes emocionais, ou seja, no que se refere ao significado 

identificado, o que “deveríamos” sentir (considerando-se o contexto histórico e cultural da 

população ao qual se destina, além do próprio contexto de produção da imagem e da 

notícia)? Por exemplo, uma foto de um gato em uma gaiola com eletrodos implantados em 

sua pele refere-se, em determinado contexto histórico e cultural, à tortura animal (quadro 

dominante). Tal compreensão tende a provocar sentimentos como pena ou raiva, pois seria 

“dever” sentir compaixão por esses animais, o que implica a “obrigação” do sentimento da 

raiva (e seus semelhantes) sobre tal prática (Jasper; Poulsen, p. 1995)9.  

Para a operacionalização da análise do conteúdo emocional das imagens, são aqui 

realizados alguns dos passos sugeridos por Flam e Doerr (2015). As autoras sugerem que, 

antes de se iniciar a análise propriamente, quatro ações devem ser realizadas: (1) pensar 

em qual das áreas de pesquisa está a análise visual proposta e assim fazer a seleção do 

material, ou seja, quais as melhores imagens para indicar a representação dos regimes 

emocionais; (2) contextualizar o material, ou seja, identificar quem o produziu e para quais 

audiências; (3) traçar se a representação do fenômeno mudou ao longo da exposição das 

imagens no tempo e contexto de produção; (4) identificar qual a reação do próprio 

pesquisador ao olhar as imagens, ou seja, engajar-se com o objeto em um nível simbólico 

e emocional, fazendo uma reflexão com empatia, porém com distanciamento crítico10. Tal 

distanciamento, segundo as autoras, é possível a partir da realização dos passos anteriores 

e pelo fato de a análise não ser da recepção das imagens no público em geral (o que 

demandaria uma pesquisa de recepção com a audiência).  

Realizados tais passos, adentra-se a análise do conteúdo da imagem propriamente: 

o que a imagem “diz” para seu público? O primeiro passo para a análise emocional do 

conteúdo reside na livre associação entre o que entendemos sobre o mundo, seus símbolos 

e regimes emocionais transmitidos. Com uma livre associação do pesquisador, “esse 

primeiro passo é intensamente pessoal: ele apela para um engajamento emocional e 

interpretativo, e pode produzir resultados muito idiossincráticos” (Flam; Doerr, 2015, p. 

                                                 
9 Um exemplo da configuração de regimes emocionais e seus efeitos pode ser encontrado na literatura, no 
clássico O Estrangeiro, de Albert Camus (2019). Um dos elementos centrais do livro é a estigmatização pela 
qual o personagem principal, Meursault, passa ao não chorar no enterro da mãe; ou seja, ao desviar do 
regime emocional culturalmente esperado (“ficar triste com a morte da mãe”), Meursault sofre diversas 
consequências relacionadas a julgamentos de âmbito moral.  
10 Para formular e aplicar o modelo de análise proposto neste artigo, seguiu-se essa etapa sugerida por Flam 
e Doerr (2015) como uma primeira aproximação com o objeto empírico no sentido de experimentar a 
interação com a imagem e não necessariamente uma reprodução da forma de sentir e pensar que qualquer 
outra pessoa possa vir a experienciar. Ainda, no que diz respeito ao distanciamento crítico, este foi 
incorporado como uma reflexão sobre a experiência, ou seja, foi empreendido um movimento de refletir 
sobre o que levou os pesquisadores a sentirem-se de tal maneira ao interagir com a imagem. 
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235). Segundo, deve-se olhar para além do que é um conhecimento imediato acessível, 

desmembrar seus elementos e pesquisar sobre cada um deles:  

O uso de dicionários etimológicos e idiomáticos, enciclopédias, ou outra 

literatura científica/artística, até que se atinja um tipo de ponto de 

saturação investigativa, ajuda a formular um argumento mais enraizado 

e convincente. A discussão da interpretação entre diferentes pessoas é 

também útil, como é o caso com entrevista ou material discursivo. Um 

passo intermediário ou final poderia ser entrevistar os produtores e/ou 

espectadores sobre o que eles “veem” (Flam; Doerr, 2015, p. 235). 

Ou seja, “conhecimento cotidiano, primeiro, pesquisa intensiva, em segundo lugar” 

(Flam; Doerr, 2015, p. 235). Para estudar quais regimes emocionais estariam agindo por 

meio da imagem, deve-se, segundo as autoras, questionar quais elementos da imagem 

são importantes e quais associações estereotípicas eles revelam, ou seja, a quais 

representações sociais estão associados os elementos da imagem. As representações 

sociais dizem respeito à construção de significados coletivos (Moscovici, 2003) e, assim, 

emergem a partir dos imperativos culturais e históricos da sociedade (Jovchelovitch, 

2000). No modelo proposto, não se investiga o processo histórico-cultural de construção 

das representações sobre os objetos que compõem o enquadramento, adotando-se para 

tanto o diálogo com a literatura científica consolidada.  

Em síntese, a dimensão das emoções no modelo analítico está decomposta em dois 

elementos: a partir do quadro dominante, primeiramente, destacam-se quais associações 

estereotipadas a interpretação indica (representações sociais) e, em segundo lugar, quais 

regimes emocionais tendem a estar incorporados11. Assim como Luhtakallio (2013), 

partimos do conceito de refinamento para analisar os elementos das imagens selecionadas. 

O foco consiste na análise do conteúdo das imagens e não dos efeitos que as imagens 

produzem sobre aqueles que a veem (recepção). Decompondo as imagens com base nas 

categorias do refinamento (técnicas, interações, emoções), busca-se identificar eventuais 

padrões de enquadramento de eventos de protestos nos jornais analisados e quais regimes 

emocionais estão incorporados. 

 

  

                                                 
11 Essa questão refere-se a como as pessoas “devem” se sentir frente aos elementos da imagem (esse dever 
está inscrito em um tempo/espaço definido, ou seja, em um contexto histórico e cultural específico). Por 
outro lado, nesse modelo, não é possível extrapolar a análise do conteúdo da imagem, ou seja, não se pode 
saber se de fato houve vinculação entre a intencionalidade do jornal e a recepção do público.  
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Figura 1 

Modelo para análise visual de enquadramento midiático a eventos de protesto 

 
Técnicas: perspectiva, ângulo de visualização, tamanho relativo dos elementos e das pessoas, direção do 
olhar. 

Interações: identidade dos manifestantes, táticas adotadas, reivindicações. 

Emoções: associações estereotipadas, regimes emocionais. 

Fonte: Elaboração própria com base nos trabalhos de Jasper e Poulsen (1995), Johnston e Alimi (2012), 
Luhtakallio (2013), Flam e Doerr (2015), Jasper (2016) e Fernandes e Teixeira (2018). 

  

Análise visual das emoções na cobertura do jornal Zero Hora ao protesto de 

20 de junho de 2013 em Porto Alegre 

 

Para aplicação do modelo acima explicitado, optamos pela realização da análise da 

cobertura da mídia corporativa a um evento de protesto ocorrido em 20 de junho, em Porto 

Alegre. A opção pela análise de um evento específico justifica-se pela proposta de 

operacionalização experimental do modelo metodológico acima explicitado. Entendemos 

que a análise aprofundada sobre a cobertura de um evento permite a identificação das 

potencialidades e limitações do modelo, o qual poderá ser aprimorado para análises 

posteriores. Especificamente, a escolha do protesto de 20 de junho decorre da magnitude 

do protesto – o maior do ciclo de 2013 na cidade – e da heterogeneidade de atores, 

reivindicações e táticas noticiados no protesto.  
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A opção pela análise da cobertura do jornal Zero Hora justifica-se pela 

representatividade do veículo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. O jornal, ligado 

nacionalmente à Rede Globo e regionalmente ao Grupo RBS, é considerado o maior jornal 

do Rio Grande do Sul. Seu conteúdo direciona-se centralmente às classes A e B do estado, 

embora, por sua abrangência, atinja também outras camadas da população, sendo definido 

como o “jornal do gaúcho” (Fernandes, 2016, p. 78).  

A análise parte do pressuposto de que o jornal Zero Hora não é um ator “neutro”, 

mas sim que representa interesses políticos relacionados à sua orientação ideológica e ao 

seu público-alvo. Historicamente, Zero Hora situa-se como um veículo conservador ligado 

às elites políticas do estado do Rio Grande do Sul (Berger, 1996; Budó, 2013), o que 

aumenta a probabilidade de adoção do “paradigma do protesto” diante de mobilizações 

que contestam e/ou tensionam o status quo (Feres Jr. et al., 2019; McLeod, 2007). 

Situamos, assim, Zero Hora como um jornal representante da mídia corporativa, 

a qual inclui os veículos que concentram uma significativa quantidade de recursos – 

econômicos, humanos, sociais e simbólicos – em torno de uma lógica que tende à 

reprodução do discurso social dominante e à busca por hegemonia. À mídia corporativa 

opõe-se a mídia alternativa, a qual engloba veículos com, comparativamente, baixos 

recursos e que tendem à produção de discursos contra-hegemônicos e dissonantes12.  

 

O protesto de 20 de junho de 2013 em Porto Alegre 

 

O protesto de 20 de junho insere-se em um contexto político mais amplo. No início 

do século XXI, Porto Alegre era uma cidade efervescente. Reconhecida por gestar e abrigar 

iniciativas ligadas ao campo da participação social, como o Orçamento Participativo e o 

Fórum Social Mundial, a cidade também era o cenário de uma série de mobilizações de 

rua, as quais se multiplicavam no início da década de 2010, com destaque para protestos 

e manifestações artísticas em torno do direito à cidade e à ocupação do espaço público 

(Silva, 2016).  

Seguindo esse processo, os protestos de 201313 iniciaram-se em janeiro, tendo 

como pauta central a contrariedade ao aumento do valor da tarifa de transporte público. 

Nos primeiros protestos, que ocorreram até abril, o perfil dos manifestantes era constituído 

majoritariamente por centenas de jovens progressistas, pertencentes a uma ou mais das 

seguintes categorias: estudantes, anarquistas, artistas e integrantes da juventude de 

partidos políticos de esquerda. Em alguns desses atos iniciais houve escaladas de 

                                                 
12 Embora consideremos pertinente e relevante o estudo comparativo entre mídia corporativa e mídia 
alternativa na cobertura de eventos de protesto, optamos, neste artigo, por centrar a análise sobre a mídia 
corporativa como forma de delimitação do objeto para testagem do modelo. 
13 Em Porto Alegre, ao longo do ano de 2013, foram realizados 12 eventos que podem ser enquadrados no 
ciclo de protestos de 2013, cuja pauta inicial foi o valor do transporte público: 21 de janeiro, 18 de fevereiro, 
27 de março, 1 de abril, 4 de abril, 11 de abril, 13 de junho, 17 de junho, 20 de junho, 23 de junho, 27 de 
junho e 4 de julho. 
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conflitividade, com a adoção de táticas de depredação do patrimônio e confrontos com as 

forças policiais. No período, a cobertura da mídia corporativa, representada centralmente 

por Zero Hora, tendia a se focar sobre eventuais situações de violência nos protestos, 

estigmatizando os manifestantes como “baderneiros” e invisibilizando as suas 

reivindicações (Fernandes, 2016). A cobertura negativa não impediu que os protestos 

atingissem uma vitória política, com a revogação do aumento da tarifa ainda em abril. 

Os protestos de junho, por outro lado, foram inicialmente motivados pela 

solidariedade a manifestações pelo transporte público que estavam ocorrendo em outras 

regiões do Brasil, mas logo tomaram características próprias. Junho de 2013 em Porto 

Alegre é marcado pela heterogeneização de pessoas às ruas, com a emergência de 

manifestantes de diversos campos do espectro político e a proliferação de pautas, como o 

combate à corrupção, a crítica a projetos de lei específicos, a crítica à violência policial e à 

própria cobertura midiática dos protestos. Nesse período, os protestos passaram a ser 

compostos por milhares de pessoas nas ruas, com demandas e formas de ação diversas e, 

recorrentemente, opostas ou contraditórias. Táticas mais disruptivas – como depredações 

e saques – e conflitos com as forças policiais continuaram ocorrendo, embora parcela 

significativa dos manifestantes se mostrasse contrária a ações classificadas como 

“violentas”. O maior protesto de Porto Alegre em 2013 foi o de 20 de junho, que reuniu ao 

menos 20 mil pessoas, segundo estimativa da Brigada Militar (Fernandes, 2016). 

Nacionalmente, estima-se que nesse dia cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram às 

ruas no Brasil (Lima, 2013). 

O estudo de Fernandes (2016) analisou o enquadramento feito pelo jornal Zero 

Hora do ciclo de protestos de 2013 em Porto Alegre. A referida pesquisa demonstrou que 

durante os protestos iniciais do ano (pré-junho), quando os eventos se centravam na crítica 

ao aumento do valor das passagens de ônibus, com um número não muito grande de 

manifestantes, Zero Hora produziu enquadramentos predominantemente negativos sobre 

os eventos, enfatizando a utilização de táticas violentas por ativistas. No curso do mês de 

junho, com a multiplicação de pautas e a entrada de novos atores nas ruas, Zero Hora 

passou a ter uma cobertura predominantemente positiva dos eventos, enfatizando ainda 

assim a adoção de táticas violentas, mas as atribuindo a uma “minoria” de ativistas 

(Fernandes, 2016; Silva; Fernandes, 2017). Nas referidas pesquisas, porém, as imagens 

publicadas por Zero Hora foram incorporadas de forma ilustrativa à análise, não tendo sido 

feita uma análise visual propriamente dita. As emoções igualmente não foram objeto de 

análise. 

A cobertura de Zero Hora do protesto de 20 de junho foi publicada por meio de 

uma reportagem especial, que ocupou três páginas do jornal. A reportagem foi dividida em 

duas manchetes principais: “Em Porto Alegre milhares sob chuva e frio” (Figuras 2 e 3); 

“Confronto, depredação, saque: A violência se repete” (Figura 4). As manchetes indicam 

uma interpretação que distingue momentos (e táticas) específicos da passeata, 
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enfatizando-se, por um lado, a grandiosidade do evento e, por outro, a adoção de táticas 

qualificadas como violentas. O texto também apresenta conteúdo sobre a postura do então 

governador Tarso Genro (Partido dos Trabalhadores – PT) e da Polícia Militar do Rio Grande 

do Sul (PMRS) diante dos protestos. O conteúdo escrito da reportagem confirma o que 

sugerem as manchetes, sendo fortemente marcado pela distinção entre um primeiro 

momento, em que ativistas teriam se reunido em uma grande, festiva e pacífica 

manifestação, e um segundo momento, em que atos de depredação (qualificados como 

“vandalismo”) teriam sido adotados por um conjunto pequeno de pessoas14.  

 

Figura 2 

Primeira página da reportagem de Zero Hora sobre o protesto de 20 de junho de 
2013 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 6. 

  

                                                 
14 A análise aprofundada do conteúdo escrito do texto pode ser encontrada em Fernandes (2016) e em 
Teixeira, Fernandes e Silva (2020). 
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Figura 3 

Segunda página da reportagem de Zero Hora sobre o protesto de 20 de junho de 
2013 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 7. 
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Figura 4 

Terceira página da reportagem de Zero Hora sobre o protesto de 20 de junho de 
2013 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 8. 

 

Quanto ao conteúdo visual, a reportagem apresenta 6 imagens, a seguir analisadas 

conforme as dimensões que compõem o modelo proposto. Para cada imagem são 

analisados o quadro dominante e o refinamento (técnicas, interações, emoções).  
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Figura 5 

Imagem “grande manifestação” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 6. 

 

Na Figura 5, o quadro dominante é a grande manifestação. Essa impressão inicial 

passada pela imagem é reforçada a partir das técnicas fotográficas utilizadas: a visão aérea 

deixa os manifestantes em tamanho pequeno, enfatizando, por outro lado, o grande 

número de ativistas na manifestação, a qual se estende por todos os pontos focalizados da 

avenida. A identidade e as reivindicações dos manifestantes não são especificadas, e se 

apreende da imagem que a tática de ação utilizada é a passeata.  

Quanto às emoções, o quadro dominante de grande manifestação, no contexto de 

produção da notícia, indica algumas associações estereotipadas (representações coletivas) 

relacionadas à ocorrência de um evento coletivo e relevante. A literatura especializada tem 

indicado que fatores relacionados às características dos protestos tendem a influenciar a 

probabilidade de cobertura pela mídia (Earl et al., 2004; Hutter, 2014; Swank, 2000). 

Esses estudos indicam que fontes jornalísticas tendem a cobrir mais frequentemente 

protestos mais numerosos (Earl et al., 2004; Hutter, 2014). Assim, protestos ocorridos em 

picos de mobilização de ciclos de protestos têm maiores chances de serem cobertos em 

comparação àquelas manifestações que iniciam ou terminam tais ciclos (Swank, 2000). 

Além disso, a literatura aponta que protestos numerosos têm maior probabilidade de serem 

bem-sucedidos nas arenas midiáticas e políticas, ou seja, de serem visibilizados e 
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reconhecidos como legítimos (McAdam; Su, 2002; Walgrave; Vliegenthart, 2012; Wouters; 

Van Camp, 2017). 

 Como visto, em cada cultura existem regimes emocionais, ou seja, imposições de 

como as pessoas devem se sentir em relação a determinados objetos, situações, etc. Tais 

regimes estão incorporados nos enquadramentos para que estes cumpram com o seu 

objetivo. A Figura 5, ao enfatizar a grandiosidade do evento, tende a associar o protesto 

principalmente a dois tipos de emoção da tipologia de Jasper (2016): moral (como orgulho 

e aprovação) e de lealdades ou compromissos afetivos (como gosto e respeito). No 

contexto analisado, é importante salientar que uma parcela do principal público-alvo de 

Zero Hora (classes A e B de Porto Alegre) compareceu ao protesto (Fernandes, 2016). A 

ênfase sobre a grandiosidade do protesto pode eliciar a identificação do público-leitor com 

a cobertura, sentindo-se assim, por exemplo, orgulho, aprovação, gosto e respeito. 

Como afirma Jasper (2016), o quadro produzido pode contribuir para aproximação 

ou rejeição do ator sobre o fenômeno a qual se refere. A partir da análise realizada sobre 

a Figura 5, conclui-se que o quadro que ela compõe tende a reforçar uma intencionalidade 

de produzir a aproximação do leitor com o fenômeno.   

 

Figura 6 
Imagem “manifestação patriótica/regionalista” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 7. 

 

O primeiro olhar (quadro dominante) perante a Figura 6 remete à ocorrência de 

uma manifestação patriótica/regionalista. As técnicas fotográficas adotadas fornecem a 

visão de quem está no palco, detrás dos manifestantes em destaque, gerando uma 

perspectiva de proximidade com os ativistas. Os manifestantes com as bandeiras do Brasil 

e do Rio Grande do Sul são enquadrados em um tamanho maior do que o restante dos 

manifestantes, de modo que é aos ativistas com as bandeiras que se dirige o olhar da 

imagem. A identidade dos manifestantes é associada ao patriotismo e ao regionalismo, e 

a tática de ação enfocada pela imagem é a manifestação em praça pública, com destaque 

à atividade em palanque, embora nenhuma reivindicação seja especificada.  
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No que se refere às emoções, dentre as associações estereotipadas 

(representações coletivas) possíveis ao quadro dominante “manifestação 

patriótica/regionalista”, está a representatividade territorial, ou seja, o indício de que o 

evento representaria a população local. Os símbolos nacionais/regionais são declarações 

de identidade, representam grupos ou comunidades em forma de unidade política; ou seja, 

se experimenta a realização física da comunidade imaginada (Cerulo, 1993; Anderson, 

2005). Logo, ao se sustentar tais símbolos, se recriam e reproduzem lealdades a um sujeito 

coletivo abstrato (Estévez, 2004). 

O contexto de junho de 2013 marca a (re)emergência do uso de simbologias 

patrióticas e regionalistas em eventos de protesto, elemento que tem se tornado objeto 

privilegiado de análise da literatura nacional (Cruz; Kaysel; Codas, 2015; Alonso; Mische, 

2016; Alonso, 2017). Em Porto Alegre, enquanto os protestos dos meses iniciais do ano 

mobilizaram símbolos historicamente ligados à esquerda e a partidos políticos 

progressistas – momento em que a cobertura de Zero Hora aos protestos era centralmente 

negativa (Fernandes, 2016) –, a emergência de símbolos nacionais e regionais em junho 

tende a ser exaltada por Zero Hora, e o jornal busca enfatizar o pertencimento de 

manifestantes a uma comunidade nacional/regional compartilhada. Enquanto, por um lado, 

esse procedimento pode disparar emoções dos tipos moral (como orgulho) e de lealdades 

e compromissos afetivos (como confiança e gosto), opera-se um relativo silenciamento da 

heterogeneidade, dos conflitos e das diferenças entre manifestantes. Novamente, ao se 

colocar como o “jornal do gaúcho”, Zero Hora mobiliza o “orgulho regional”, traço cultural 

historicamente marcante da população do Rio Grande do Sul.   

Em suma, essa associação indica ao público-leitor que se deve sentir, 

principalmente, emoções do tipo moral (como orgulho) e de lealdades ou compromissos 

afetivos (como admiração e confiança). A Figura 6, assim como a anterior, reforça no 

enquadramento midiático a intencionalidade de aproximar o leitor.  

 

Figura 7 

Imagem “manifestação como festividade” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 7. 
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 Na Figura 7, o quadro dominante é a manifestação como festividade. As técnicas 

fotográficas oferecem a perspectiva de dentro do túnel, em frente aos manifestantes em 

destaque. O ângulo da imagem recai sobre manifestantes jovens, sorridentes, com os 

braços levantados, em movimento e entoando palavras de ordem e/ou cantos, enquanto, 

ao fundo, identifica-se a continuidade do protesto, com faixas e cartazes. A imagem indica, 

como identidade dos manifestantes, referências à multidão em festa; as reivindicações, 

por outro lado, não são especificadas. 

 Na dimensão das emoções, as associações estereotipadas (representações 

coletivas) tendem a reforçar elementos de festividade, enquadrando a multidão em 

movimento, com foco sobre manifestantes jovens e sorridentes. Em especial, a simbologia 

do túnel reforça elementos de coesão, e a imagem evoca os sons que estavam, naquele 

momento, ecoando no túnel.  

A não especificação das reivindicações reforça o enquadramento relativamente 

genérico das pautas pelo jornal e amplia as possibilidades de que o próprio leitor preencha 

os significados do protesto, identificando-se com este. Assim como nas imagens anteriores, 

portanto, o regime emocional da Figura 7 vincula-se a emoções dos tipos moral (como 

aprovação) e lealdades ou compromisso afetivo (como gostar, confiar).  

 

Figura 8 
Imagem “manifestantes mascarados” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 7. 

 

A Figura 8 evoca como primeira impressão (quadro dominante) manifestantes 

mascarados. As técnicas fotográficas assumem a perspectiva de quem está na rua, em 

frente aos manifestantes em destaque, os quais estão em tamanho grande em relação aos 

demais manifestantes. O olhar direciona-se para os ativistas. O que predomina na 

identidade dos manifestantes é o fato de eles estarem mascarados, ou seja, não se sabe 

de fato quem eles são; as reivindicações, por sua vez, não são especificadas. 

Quanto às emoções, as associações estereotipadas ao quadro “manifestantes 

mascarados” remetem aos símbolos ligados à máscara de Guy Fawkes. Essa máscara, que 

simboliza a tentativa de explosão do Parlamento Inglês em 1605, foi criada na série de 
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histórias em quadrinho V de Vingança (Moore; Lloyd, 1995) e tem sido incorporada por 

grupos ativistas para representar a solidariedade das multidões (em detrimento da 

personalização e do individualismo) (Jasper, 2016). A máscara, apropriada como um 

símbolo do grupo Anonymous, foi extensamente utilizada nos protestos brasileiros de 

2013, representando de modo geral uma crítica às formas de representação política e uma 

revolta contra o poder estabelecido (Antonio, 2013; Cardoso, 2014). 

O quadro produzido pela imagem, nesse sentido, reforça regimes emocionais 

ligados a lealdades e compromisso afetivo (como confiança e solidariedade). Novamente, 

a não especificação das reivindicações na imagem tende a amplificar as possibilidades de 

aproximação do jornal com o leitor.  

  

Figura 9 
Imagem “confronto entre manifestantes e policiais” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 8. 

 

 A Figura 9, que se situa logo após a manchete “Confronto, depredação, saque: A 

violência se repete”, marca a “virada” emocional no enquadramento da reportagem. O 

quadro dominante é o confronto entre manifestantes e policiais. Não se trata de confronto 

físico, mas sim da representação de uma oposição, com policiais e manifestantes ocupando 

posições antagônicas na rua. A perspectiva aérea da imagem deixa ativistas e policiais em 

tamanho pequeno, mas identifica-se que o conjunto de manifestantes supera em número 

o conjunto de agentes policiais. É interessante notar que a imagem está mais próxima do 

ponto de vista dos policiais, transmitindo a impressão de que os policiais estão “acuados” 

pelos manifestantes, e o olhar direciona-se para a situação de tensão e confronto. A 

identidade dos manifestantes e as reivindicações não são especificadas, e as táticas 

enquadradas são a passeata (pelos ativistas) e a barreira de contenção espacial (pela 

polícia).  

 Quanto à dimensão das emoções, o confronto entre manifestantes e policiais 

relaciona-se a associações estereotipadas, principalmente ligadas à ideia de perigo. Esse 

tipo de quadro tem sido associado pela literatura dos movimentos sociais ao conceito de 

“paradigma do protesto” (McLeod; Hertog, 1998; Feres Jr. et al., 2019), ou seja, à 
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representação negativa dos manifestantes a partir de elementos como a violência e a 

desordem, principalmente quando as táticas são radicalizadas (McLeod, 2007). 

O foco da imagem sobre a situação de perigo tende a produzir um regime 

emocional ligado principalmente a dois tipos de emoções: reflexas (como medo e ameaça) 

e morais (como desaprovação e indignação). Diferentemente, porém, do que ocorre no 

paradigma do protesto, a Figura 9 não representa a totalidade do enquadramento de Zero 

Hora ao evento. Dado que nas imagens anteriores predomina uma cobertura de 

legitimação do protesto, identifica-se que no contexto de produção, o jornal tende a 

interpretar especificamente as situações de confronto de forma negativa (sem generalizá-

las para todos os ativistas), o que sugere que Zero Hora busca nos leitores a rejeição ao 

fenômeno específico (confronto com a polícia).  

 

Figura 10 

Imagem “manifestantes violentos” 

Fonte: Zero Hora, 21/06/2013, p. 8. 

 

 A Figura 10 tem como quadro dominante os manifestantes violentos. A perspectiva 

de dentro do banco permite visualizar os manifestantes em frente. Os manifestantes 

violentos são enquadrados em tamanho grande na imagem, de modo que o destaque do 

olhar é para as performances individuais e violentas, enquanto o conjunto mais amplo da 

manifestação não é visualizado. Quanto à identidade, os ativistas são enquadrados como 

“vândalos” ou adeptos das táticas black bloc. As táticas representadas são de depredação 

de patrimônio, e não há nenhuma reivindicação especificada. 

 Na dimensão das emoções, o quadro dominante “manifestantes violentos” vincula-

se a associações estereotipadas que sugerem condutas reprováveis e, no limite, 

classificadas pelo jornal como criminosas. No contexto de 2013, a mobilização das táticas 

black bloc, relacionadas a simbologias anarquistas (vestimentas pretas, lenços que cobrem 

o rosto, etc.) e a ações diretas, foi recorrentemente deslegitimada pelas mídias 

corporativas (Mendonça; Daemon, 2014; Fernandes, 2016; Silva; Fernandes, 2017; 

Almeida, 2020). A forma como Zero Hora constrói sua reportagem reforça uma extrema 

cisão entre um grupo de manifestantes (enquadrados como nacionalistas/regionalistas, 
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pacíficos e festivos nas primeiras imagens) e um grupo de ativistas enquadrados como 

violentos e ameaçadores. No limite, o jornal reproduz, quanto aos últimos, um modelo de 

cobertura do noticiário criminal (Ramos; Paiva, 2007), destituindo desse grupo o status de 

“manifestantes”.   

A Figura 10, em suma, tende a impor sentimentos que fazem parte principalmente 

dos tipos de emoção reflexa (como medo e raiva) e moral (como indignação, desaprovação 

e vergonha). De modo similar à imagem anterior, a Figura 10 reforça o enquadramento 

midiático do jornal Zero Hora que deslegitima tais ações, indicando assim, uma 

intencionalidade de provocar nos leitores rejeição e, no limite, um “choque moral” (moral 

schock) (Jasper, 2016) ligado à extrema condenação ao uso de ações diretas e disruptivas 

(considerando o forte caráter de rejeição moral que a associação de sujeitos à prática de 

crimes de dano ao patrimônio pode incitar no contexto brasileiro).  

 

Síntese do enquadramento 

  

 Embora a análise individual das imagens seja adotada para fins analíticos, o 

enquadramento resulta em uma composição de quadros visuais. A seguir analisamos, a 

partir do conjunto de imagens, as dimensões identificadas no tópico anterior, bem como 

as formas por meio das quais tais dimensões interagem.  

Percebe-se que, ao primeiro olhar (quadro dominante), as imagens enfatizam a 

grandeza das manifestações ou performances individuais. Por outro lado, Zero Hora 

também confere centralidade ao confronto/violência. Tal resultado confirma os argumentos 

de parte da literatura sobre o ciclo de protestos de 2013: a mídia corporativa tendeu 

inicialmente a deslegitimar as manifestações, enfatizando seu caráter disruptivo, mas nos 

protestos do dia 20 de junho predominou a exaltação da grandeza das manifestações 

“pacíficas”, estigmatizando ações específicas que se apresentavam mais disruptivas, por 

meio da caracterização de uma pequena parcela de manifestantes como “vândalos” ou 

“baderneiros” (Mendonça; Daemon, 2014; Fernandes, 2016; Silva; Fernandes, 2017; 

Almeida, 2020). Essa ambivalência está representada, portanto, na cobertura do protesto 

analisado, sendo reforçada pelas imagens selecionadas pelo jornal para representar o 

protesto. 

 A dimensão de refinamento do modelo de análise proposto neste artigo dividiu-se 

em três etapas: (1) técnicas; (2) interações e (3) emoções. Quanto às técnicas, identificou-

se que, por vezes, foi adotada a perspectiva aérea, enfatizando o tamanho da 

manifestação, mas na maioria das imagens destacaram-se performances individuais ou de 

pequenos grupos. Isso ocorre, principalmente, porque a técnica tende a ser adotada em 

função do significado que o enquadramento busca conferir ao fenômeno. Percebe-se que, 

quando é enfatizado o tamanho da manifestação (perspectiva de visão aérea), o 

enquadramento diz respeito a questões vinculadas à legitimidade do protesto. Quando as 
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técnicas fotográficas produzem um foco nas performances individuais ou de pequenos 

grupos, o significado associado à imagem privilegia determinadas performances em meio 

à multidão (uso de bandeiras e de máscaras, por exemplo); por outro lado, o foco em 

ações de grupos específicos (no caso, aqueles que adotam táticas enquadradas como 

violentas) tende a enquadrá-los como à parte da manifestação, ou seja, como pessoas que 

não representariam a coletividade.  

 A análise das interações foi dividida em três elementos: (a) a identidade dos 

manifestantes diz respeito a características que pudessem indicar algum perfil 

representado nas imagens. Em geral, identificam-se características ligadas ao 

patriotismo/regionalismo, à festividade e à solidariedade, além da representação do 

estereótipo “vândalo/baderneiro”. Assim, percebe-se no caso estudado uma dicotomia na 

caracterização dos manifestantes. Avalia-se que esse resultado está relacionado 

principalmente ao fato de o enquadramento do jornal separar quem seriam os 

manifestantes legítimos e quem seriam os ilegítimos (“bons” versus “maus” 

manifestantes), procedimento já apontado na literatura internacional como recorrente no 

enquadramento das mídias – e de outros atores, como agentes policiais – aos protestos 

(de Fazio, 2007; McLeod, 2007; Della Porta; Atak, 2015). No entanto, quando a imagem 

se foca na multidão ou em manifestantes usando máscaras, não fazendo referência à 

identidade dos manifestantes, a tendência é o enquadramento do fenômeno como uma 

manifestação coletiva. A representação do coletivo como espécie de “significante vazio” 

(Laclau, 2013, p. 117-188) pode facilitar a identificação emocional do leitor com o protesto; 

ao mesmo tempo, a rejeição ao grupo caracterizado como “vândalo/baderneiro” pode ter 

o efeito de, por oposição, reforçar a coesão daqueles que se identificam como os 

“legítimos/bons/verdadeiros” manifestantes (Laclau, 2013).  

Outro ponto analisado na dimensão da interação é a (b) tática explícita nas 

imagens. O protesto ao qual refere-se a cobertura tem como tática a passeata; esta, no 

entanto, é colocada em prática por diversas ações. Algumas imagens explicitam 

performances classificadas pelo jornal como violentas, enquanto outras imagens ilustram 

performances classificadas pelo jornal como “pacíficas” e representantes da “maioria” das 

pessoas nas ruas (uso de máscaras, bandeiras, faixas e cartazes).  

Já as (c) reivindicações não são explicitadas em nenhuma imagem. O 

enquadramento produzido nas imagens é geral e abstrato a ponto de permitir ao leitor 

uma ampla margem de preenchimento do significado das pautas do protesto (Laclau, 

2013). No caso estudado, a classificação midiática sobre o que é uma manifestação 

legítima e, por outro lado, o que são práticas condenadas está mais associada às ações 

desempenhadas (se enquadradas como “pacíficas” ou “violentas”) do que ao conteúdo das 

reivindicações.  

Quando analisamos a dimensão das emoções no modelo analítico, percebemos que 

as imagens compõem o enquadramento, reforçando ora a intencionalidade de aproximar 
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o leitor do fenômeno ao qual se refere a cobertura (protesto), ora a intencionalidade de 

rejeitar determinados grupos e atos (confronto, depredações e saques). Esse processo 

ocorre principalmente a partir dos regimes emocionais que são incorporados na construção 

do enquadramento. No que diz respeito à aproximação, as emoções são vinculadas a 

associações estereotipadas de grandiosidade e relevância do evento, bem como de 

patriotismo/regionalismo, festividade e solidariedade entre os manifestantes. Tais 

associações, no contexto estudado e considerando o público-leitor do jornal, tendem a 

eliciar emoções morais (como orgulho) e de lealdade e compromisso afetivo (como gostar 

e confiar). Já no que diz respeito à rejeição, as emoções têm como referência associações 

estereotipadas que envolvem situações de perigo e atitudes reprováveis, no limite 

classificadas como “criminosas” (relacionadas ao quadro de confronto e violência), 

potencialmente despertando emoções reflexas (como medo, raiva e ameaça) e morais 

(como desaprovação e indignação).  

Em suma, a ambivalência emocional do enquadramento de Zero Hora, com a ampla 

variação que circula entre a exaltação ao protesto e a extrema condenação moral das ações 

disruptivas, é um importante resultado deste artigo. A incorporação dos regimes 

emocionais, portanto, faz parte da construção do enquadramento. Ao significado presente 

no quadro estão associadas emoções que deveriam ser experimentadas pelo público ao 

qual refere-se a notícia, ou seja, existe uma intencionalidade do jornal de provocar uma 

aproximação ou uma rejeição no leitor sobre o fenômeno ao qual se destina a cobertura.  

  

Considerações finais  

 

O argumento defendido neste artigo é que o processo de enquadramento de um 

fenômeno envolve uma dimensão emocional; assim, para análise de enquadramentos se 

faz necessária a inclusão de tal dimensão no modelo analítico. Ainda, propomos que a 

imagem é uma fonte importante para o estudo dos enquadramentos, em especial os 

midiáticos, tanto por questões de acesso – muitas vezes as imagens são o meio pelo qual 

se chega à notícia ou se tornam o próprio fim, quando o leitor recorre às imagens sem a 

leitura do texto escrito –, quanto por seu potencial de representatividade – o conteúdo da 

imagem pode sintetizar a representação do fenômeno a uma audiência.  

 Assim, ao fazermos a articulação entre enquadramento, emoções e imagens, 

propomos que os enquadramentos midiáticos, a partir das imagens que os expressam, 

incorporam regimes emocionais (feeling rules). Tal processo ocorre a partir de técnicas 

(ângulo, luz, foco, etc.) e da combinação de um conjunto de elementos, cujos significados, 

já compartilhados na sociedade (em um determinado contexto e período histórico), estão 

associados a determinados tipos de emoções. 

 A partir da proposta acima exposta, analisamos imagens da cobertura do jornal 

Zero Hora do protesto de 20 de junho de 2013 em Porto Alegre. A análise resultou na 
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identificação da ambivalência emocional do enquadramento de Zero Hora, com a ampla 

variação que circula entre a exaltação ao protesto e a extrema condenação moral das ações 

disruptivas. Por um lado, o jornal relacionou o protesto a associações estereotipadas de 

grandiosidade, patriotismo/regionalismo e festividade, tendendo a vinculá-lo às emoções 

de tipo moral e de lealdade e compromisso afetivo (como orgulho, aprovação, gosto e 

respeito); por outro lado, as ações diretas de depredação e saques foram vinculadas a 

associações estereotipadas de perigo/risco, tendendo a relacioná-las às emoções de tipo 

reflexa (como medo, raiva e ameaça) e moral (como desaprovação e indignação).  

Considerando, ainda, que “métodos para entender imagens no conflito político 

estão longe de estarem disponíveis” (Doerr; Mattoni; Teune, 2013, p. xii), um dos desafios 

deste artigo foi contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem metodológica que, 

com base nos estudos já produzidos na área, seja eficaz para análise dessa espécie de 

conteúdo. No presente artigo, buscou-se desenvolver e aplicar uma metodologia para 

análise visual da incorporação de emoções aos enquadramentos midiáticos de eventos de 

protesto (Figura 1). Tendo como principal inspiração a proposta de Luhtakallio (2013), 

distinguiu-se a análise das imagens entre as dimensões quadro dominante (dominant 

frame) e refinamento (keying), essa última subdividida em técnicas, interações e emoções. 

A dimensão das emoções foi a principal inovação aqui apresentada em relação à proposta 

de Luhtakallio (2013).  

Uma das potencialidades do modelo consiste na decomposição da análise entre 

uma dimensão mais generalizante da imagem (quadro dominante) e dimensões mais 

específicas (refinamento), dado que podem ser identificadas diversas formas de construção 

de um mesmo enquadramento geral (quadro dominante). Ademais, os elementos do 

refinamento permitem que técnicas, interações e emoções se relacionem, de modo que 

possam ser encontrados padrões, por exemplo, sobre quais emoções determinadas 

técnicas e interações tendem a evocar (por exemplo, perspectivas aéreas que enquadram 

multidões nas ruas podem evocar associações estereotipadas de grandiosidade e 

relevância, relacionados a emoções morais e de lealdade e compromisso). A aplicação mais 

ampla e continuada desse modelo tende à identificação desses padrões de relação entre 

os diferentes elementos do refinamento.  

Como desafio, aponta-se a necessidade de experimentação desse modelo em 

conjuntos mais amplos de imagens e de casos, indicando-se tendências mais gerais de 

enquadramento visuais para determinados contextos, veículos midiáticos ou eventos. 

Como todo modelo em construção, a metodologia aqui empregada deve ser aperfeiçoada 

e/ou contestada em trabalhos futuros.  

Destaca-se, ainda, que existem dissonâncias entre a intencionalidade incorporada 

no enquadramento midiático e a forma como os leitores interpretam a reportagem. A 

recepção do leitor ao conteúdo do jornal, que não foi objeto de análise deste artigo, é um 

passo a ser dado em estudos futuros, por meio de pesquisas que investiguem se e como 
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ocorre o alinhamento/a rejeição de enquadramentos entre jornal e leitor na recepção à 

cobertura da mídia corporativa a eventos de protesto. 
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Abstract  

Image and contestation: emotional regimes in the media framing of protest events 

Through the study of published images, the present work analyzes how emotions are incorporated 
into mass media framing of protest events. By coordinating interpretive framing and emotion theories, 
we built a visual analysis model based on the identification of the dominant frames and keying 
processes in three dimensions: photographic techniques, interactions, and emotions. The model was 
used to analyze the newspaper Zero Hora’s coverage of the June 20, 2013 protest in Porto Alegre. 

The results indicate that the periodical incorporates ambivalent emotional regimes. On the one hand, 
it associates protesting with symbols of grandiosity, patriotism, and festivity, which tend to be related 
to moral emotions (e.g., pride) and affective commitment or loyalties (e.g., trust); on the other hand, 
“violent” tactics are associated with danger/risk and linked to reflex emotions (e.g., fear) and moral 
emotions (e.g., indignation). The model proved to be efficient and can be replicated in future studies. 

Keywords: collective action; protest events; media framing; visual analysis; emotions 
 
Resumen  

Imagen y contestación: regímenes emocionales en el encuadre mediático de las protestas 

Analizamos cómo se incorporan las emociones al encuadre de los medios de comunicación corporativos 
en los eventos de protesta a través del estudio de las imágenes publicadas. A partir de la articulación 
entre las teorías de encuadre interpretativo y de las emociones en la acción colectiva, se construyó 
un modelo de análisis visual basado en la identificación de encuadres dominantes y de procesos de 
refinamiento en tres dimensiones: técnicas fotográficas, interacciones y emociones. El modelo se 
aplicó a la cobertura del periódico Zero Hora de la protesta del 20 de junio de 2013 en Porto Alegre. 
Los resultados indican que el periódico incorpora regímenes emocionales ambivalentes: asocia la 
protesta con símbolos de grandiosidad, patriotismo y festividad, los cuales tienden a estar vinculados 
a emociones morales (p. ej. orgullo) y lealtad y compromiso (p. ej. confianza); por otro lado, las 
tácticas “violentas” se asocian con peligro / riesgo y están vinculadas a emociones reflejas (p. ej. 
miedo) y morales (p. ej. indignación). Esos resultados introducen elementos visuales y emocionales a 
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la teoría de los encuadres de la acción colectiva, con la propuesta de un modelo analítico que podrá 
replicarse en estudios futuros. 

Palabras clave: acción colectiva; protestas; encuadre de mediático; análisis visual; emociones 

 
Résumé  

Image et contestation : les régimes émotionnels dans le cadrage médiatique des manifestations 
contestataires 

Nous analysons comment les émotions sont incorporées au cadrage des médias de masse couvrant 
des manifestations à travers l'étude d'images publiées. A partir de l’articulation entre les théories de 
cadrage interprétatif et des émotions dans l’action collective, nous avons construit un modèle 
d’analyse visuelle fondé sur l’identification des cadrages dominants et les processus de saisie en trois 
dimensions : techniques photographiques, interactions, et émotions. Ce modèle a été appliqué à la 
couverture du journal Zero Hora de la manifestation du 20 juin 2013 à Porto Alegre. Les résultats 
indiquent que le journal incorpore des régimes émotionnels ambivalents : il associe la manifestation 
à des symboles de grandeur, de patriotisme et de festivité, qui ont tendance à être liés aux émotions 
morales (par exemple la fierté) et de loyauté et d’engagement (par exemple la confiance); d’autre 
part, les tactiques « violentes » sont associées au danger/risque et liées aux émotions réflexes (par 
exemple la peur) et aux émotions morales (par exemple l'indignation). Ces résultats introduisent des 
éléments visuels et émotionnels à la théorie des cadrages de l’action collective, avec la proposition 
d’un modèle analytique qui pourra être reproduit dans des études futures. 

Mots-clés : action collective ; manifestations contestataires ; cadrage médiatique ; analyse visuelle ; 

émotions 
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O poder democrático do ensino superior: associação 

entre escolaridade e adesão à democracia na cidade 

de São Paulo1 
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A educação é frequentemente vista como solução para déficits democráticos, mas 
seu papel nas atitudes políticas ainda é pouco compreendido. Este artigo investiga 
a associação entre escolaridade e adesão à democracia em São Paulo. Partindo de 
uma amostra representativa com 2.417 entrevistas, a análise do contexto paulistano 
se mostra oportuna para o estudo, já que a cidade é caracterizada por melhores 
notas em avaliações educacionais e possui relevante histórico de engajamento 
político. Utilizando modelos hierárquicos de regressão, encontrou-se que a 
escolaridade é um preditor significativo da adesão à democracia, ao passo que níveis 
mais altos de escolaridade estão associados a uma maior adesão. Os resultados 
divergem de achados de outros trabalhos que consideram o Brasil como um todo: 
ao contrário deles, encontramos que o acesso à educação superior é um fator-chave 
para a valorização da democracia. 

Palavras-chave: escolaridade; democracia; cultura democrática; conhecimento 

político; São Paulo 

 

Introdução 

 

A relação entre o nível educacional dos cidadãos e suas implicações para a 

valorização do regime democrático tem sido abordada por pesquisadores sob diferentes 

perspectivas (Lipset, 1959; Almeida, 2007). Schlegel (2010) é um dos autores a 

argumentar que a educação vem sendo considerada na literatura internacional de Ciência 

Política como um dos principais determinantes do comportamento político dos indivíduos. 

Tal literatura assume que incrementos em escolaridade levam a um crescimento em 

conhecimento político, tolerância e apoio à democracia (Nie; Junn; Stehlik-Barry, 1996), 

já que o regime democrático depende em grande medida da prevalência de cidadãos bem-

informados e participativos cuja atuação seja crítica, analítica e racional (Almond, 1989). 

                                                 
1 Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no 12° Encontro da Associação Brasileira de Ciência 
Política (ABCP), realizado entre os dias 19 e 23 de outubro de 2020, de modo virtual.  
2 Universidade Estadual de Campinas. Instituto Sivis. Curitiba (PR), Brasil. E-mail: 
<moraessilva.diego@gmail.com>.  
3 Universidade Federal do Paraná. Instituto Sivis. Curitiba (PR), Brasil. E-mail:<thaise@sivis.org.br>. 
4 Reuters Institute for the Study of Journalism, Universidade de Oxford. Oxford, Reino Unido. E-mail: 
<camila.montalverne@politics.ox.ac.uk>. 
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De fato, há uma série de evidências, especialmente nos contextos europeu e norte-

americano, a respeito da conexão entre escolaridade e atitudes democráticas (Lipset, 

1959; Converse, 1972; Almond; Verba, 1989; Moisés; Carneiro, 2008). 

A despeito de uma visão dominante preconizando que a relação é inequivocamente 

direta e positiva, estudos como os de Berinsky e Lenz (2011) e de Dias (2018), relativizam, 

com base em dados empíricos, o papel da escolaridade para a determinação dos níveis de 

engajamento cívico. Considerando o caso do Brasil em específico, pesquisas recentes têm 

demonstrado que o efeito da escolaridade sobre o engajamento democrático é pouco 

significativo, de modo que a educação, em geral, não se mostra uma variável capaz de 

predizer comportamentos políticos desejáveis para a convivência democrática no país 

(Schlegel, 2010, 2013; Dias, 2018). 

A inconsistência com os achados da literatura internacional demanda maiores 

investigações, especialmente quando conjugada ao fato de que o caso brasileiro oferece 

um terreno fértil para o debate, tendo em vista a expressiva modificação nos níveis de 

escolarização no país entre o final do século XX e o início do século XXI. De acordo com 

Castro (2009, p. 678-679), entre 1992 e 2007, houve reduções em todas as faixas etárias 

no chamado hiato educacional brasileiro, indicador que mede o número de anos que, em 

média, faltam para que todos os cidadãos do país atinjam ao menos 8 anos de escolaridade 

formal. O estudo demonstra, ainda, que a maior concentração dos níveis de escolaridade 

se encontra na região Sudeste, com destaque para áreas urbanas. Ao mesmo tempo, há 

pouco consenso a respeito da melhora de tais indicadores e o desenvolvimento de valores 

cívicos entre os brasileiros, especialmente no que se refere à valorização do regime 

democrático.  

Na tentativa de preencher essa lacuna, este artigo analisa dados de atitude e 

comportamento político em nível local. Uma vez que a maioria dos estudos sobre o assunto 

no Brasil tende a se concentrar em uma perspectiva nacional, sustentamos que uma 

abordagem localista pode ser oportuna para contribuir com o debate. Assim, o artigo se 

concentra sobre uma cidade em específico, São Paulo (SP), tomando um caso no qual 

combinam-se alguns dos melhores resultados de avaliações educacionais quando 

comparados a outros municípios brasileiros com uma cidade marcada por desigualdades, 

bem como um contingente populacional que a destaca de outras capitais do país. Ademais, 

importa também sublinhar a relevância histórica da participação política e dos movimentos 

sociais na cidade de São Paulo para o processo de redemocratização do país (Marques, 

2013), algo especialmente caro ao nosso objeto de estudo, isto é, a adesão à democracia. 

Assim, este artigo propõe avaliar a relação entre as variáveis de escolaridade e de adesão 

à democracia na capital paulista, uma vez que, como argumentamos, o caso paulistano é 

relativamente distinto no que se refere aos níveis de escolarização e participação política 

em âmbito nacional. 

O objetivo do artigo é verificar se há uma associação entre escolaridade e adesão 

à democracia no contexto paulistano, a fim de entender se os cidadãos mais escolarizados 
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da cidade também são mais democráticos ou se a cidade reproduz o mesmo padrão 

costumeiramente observado no país em geral, no qual a elevação da escolaridade não 

parece se converter em atitudes democráticas. Para tanto, analisamos as variáveis que 

constam no Índice de Democracia Local (IDL), elaborado pelo Instituto Sivis, com o intuito 

de avaliar a qualidade da democracia nas cidades brasileiras, e aplicado em São Paulo no 

ano de 2019. 

Além dessa introdução e de uma conclusão, o artigo estrutura-se em quatro 

seções. Na primeira seção, discute-se a relação entre educação e democracia, de forma a 

trazer diferentes perspectivas de autores que abordaram as características da interface 

entre essas variáveis (Converse, 1972; Moisés; Carneiro, 2008; Schlegel, 2013). Nesse 

contexto, o artigo problematiza o papel de variáveis como conhecimento e interesse 

político, considerando a função que essas variáveis intervenientes podem desempenhar 

para o fortalecimento de espaços democráticos (Gottlieb, 2016), reduzindo o efeito direto 

da escolaridade sobre a democracia. 

A segunda seção apresenta evidências que destacam a cidade de São Paulo como 

um caso relevante para a análise proposta no artigo. De fato, dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o período entre 2005 e 2019 revelam 

que a cidade apresentou níveis de aprendizado superiores aos níveis nacionais. Ao 

apresentar um crescimento na escolarização de seus habitantes, em um contexto de 

ampliação do número de instituições de referência na produção do conhecimento científico 

nacional (Comin et al., 2012), São Paulo demonstra ser um caso diferencial para a análise 

ora proposta. Além do mais, é importante também destacar que o ecossistema de 

educação básica de São Paulo é o maior entre todas as cidades do país, com mais de um 

milhão de alunos atendidos, o que corresponde a quase 10% dos habitantes da cidade 

(Nascente; Silva, 2020). 

A terceira seção apresenta as hipóteses e os métodos utilizados neste artigo. 

Partimos do entendimento de que a democracia pode ser pensada tanto a partir do ponto 

de vista de sua defesa em sentido amplo quanto em termos de sua não relativização frente 

a eventuais contextos de crise. Em termos metodológicos, utilizamos modelos hierárquicos 

de regressão múltipla, os quais permitem a articulação dos níveis analíticos dos indivíduos 

que habitam a capital e das Subprefeituras, de maneira a evitar erros advindos da 

sobreposição incorreta desses níveis (Greene, 2012). Esse controle regional foi incluído 

nos modelos pelo fato de que, uma vez que São Paulo é uma cidade muito desigual, o fator 

regional pode influenciar nos resultados, mesmo já controlando por variáveis 

sociodemográficas básicas. Assim, para garantir a robustez dos modelos e o controle de 

possíveis efeitos não observados correlacionados com a dimensão territorial, empregamos 

uma modelagem hierárquica a partir dos níveis dos indivíduos e das Subprefeituras. 

Finalmente, na quarta seção, apresentamos e discutimos os resultados obtidos 

pela análise empírica. Encontramos que, no contexto paulistano, a escolaridade é um 

preditor significativo da adesão à democracia. Mais do que isso, observou-se que níveis 
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mais altos de escolaridade estão associados a uma adesão mais robusta. Desse modo, os 

resultados apontam para uma relação exponencial entre escolaridade e adesão à 

democracia, na qual o aumento da formação educacional se reflete em retornos marginais 

crescentes de adesão mais sólida ao regime democrático. A partir disso, concluímos que, 

embora outros estudos não tenham encontrado associação significativa entre escolaridade 

e atitudes democráticas para o país como um todo, a relação existe em São Paulo, 

sugerindo que a elevação do nível educacional é um fator chave para que a escolaridade 

afete a valorização da democracia entre os cidadãos. 

 

Há conexão direta entre escolaridade e atitudes democráticas? 

 

A escolaridade é uma variável tradicionalmente associada às práticas democráticas 

no mundo contemporâneo. O trabalho seminal de Lipset (1959), por exemplo, já havia 

apontado que o aumento nos níveis educacionais figura entre os principais requisitos 

sociais da democracia. Para o autor, a educação possui a potencialidade para ampliar as 

perspectivas dos indivíduos, permitindo-os compreender a necessidade de normas de 

tolerância e protegendo-os contra os apelos de doutrinas extremistas. Todavia, as 

características do sistema educacional moderam seus efeitos sobre o regime democrático, 

considerando que sociedades bastante educadas, mas com enfoque em treinamento 

disciplinar em detrimento de desenvolvimento pessoal, como a Alemanha no começo do 

século XX, aderiram a regimes totalitários (Dewey, 2008). Ainda assim, estudos 

posteriores também confirmaram que melhores padrões de vida, mensurados a partir de 

renda per capita e escolaridade, são centrais para a promoção do regime democrático 

(Barro, 1999). Em geral, essa visão converge com a chamada teoria do desenvolvimento 

humano, enfatizando a relevância de valores de autoexpressão e da emancipação humana, 

decorrentes dos processos de modernização e do desenvolvimento socioeconômico, para 

entender as raízes da democracia (Inglehart; Welzel, 2009). 

Compreendemos aqui educação como o aprendizado formal e estruturado que 

ocorre em instituições especializadas e que possibilita a obtenção de credenciais 

amplamente reconhecidas na sociedade (Schlegel, 2010). No Brasil atual, essa variável é 

igualmente objeto de atenção, pois se argumenta com frequência que a educação formal 

é a principal matriz a transmitir valores republicanos aos cidadãos, ensejando 

recomendações de investimento maciço na universalização do ensino formal para o 

aprimoramento do comportamento político do brasileiro (Almeida, 2007). No nível 

individual, o grau de instrução formal é a variável socioeconômica com mais claros efeitos 

em análises estatísticas transversais sobre o comportamento político, apresentando 

correlações fortes e positivas com variáveis de participação, interesse e atitudes 

democráticas, o que levou a educação a ser descrita como o “solvente universal” nas 

explicações do comportamento político (Converse, 1972; Moisés; Carneiro, 2008; Schlegel, 
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2013). Por essa perspectiva, níveis elevados de escolarização facilitariam a consolidação 

da democracia. 

Os mecanismos causais que explicam essa relação ainda não foram, contudo, 

devidamente esclarecidos pela literatura (Borba; Ribeiro, 2021). A maioria dos estudos 

que propuseram desvendar tais mecanismos tipicamente se divide em dois grupos. Por um 

lado, alguns autores explicam essa relação pela diminuição dos custos materiais e 

cognitivos de participação e envolvimento político que a educação proporciona aos 

indivíduos, já que os cidadãos democráticos necessitam de um entendimento mínimo de 

seu sistema político para exercer sua cidadania a contento (Chong; Gradstein, 2015; 

Kołczyńska, 2020). Há autores que, por outro lado, enfatizaram o aspecto socializador das 

escolas para lançar luz sobre tais mecanismos, que levaria a menores custos de relação 

social ao ensinar os indivíduos a interagir de maneira produtiva uns com os outros, na 

medida em que com maiores níveis educacionais vem uma maior capacidade de se 

expressar, de informar e de persuadir os demais (Glaeser; Ponzetto; Shleifer, 2007; 

Helliwell; Putnam, 2007). Para além desses dois grupos, há também autores que 

destacaram mecanismos explicativos mais pontuais, tais como um clima aberto para 

discussão em sala de aula (Hoskins; Janmaat; Villalba, 2012), a existência de conselhos 

escolares e outras instâncias participativas (Torney-Purta, 2002), o ethos democrático da 

escola (Lopes; Benton; Cleaver, 2009), a escolaridade de nível superior (Carnevale et al., 

2020) e um currículo cívico ou social relevante às questões políticas (Hillygus, 2005). 

Independentemente dos mecanismos explicativos, a ideia de que o aumento da 

escolaridade formal conduz à sofisticação do comportamento político adquiriu amplo apoio 

ao longo dos anos e já foi mesmo vista por alguns como uma espécie de “visão dominante” 

na Ciência Política (Nie; Junn; Stehlik-Barry, 1996). Assim, não é de se espantar que a 

escolaridade seja tão comumente apontada na literatura especializada como um dos 

principais determinantes das atitudes e disposições típicas de uma cultura política 

condizente com o regime democrático (Hillygus, 2005; Mayer, 2011). Contudo, tal 

argumento tem sido contestado, pelo menos em certa medida, há alguns anos. Embora 

seja indiscutível a importância da educação formal por razões humanísticas que são valores 

em si mesmas, como o papel da expansão do conhecimento para a emancipação humana, 

estudos empíricos têm apontado limites para a associação entre escolaridade e 

democracia, sugerindo que essa relação pode não ser tão direta quanto o esperado 

(Acemoglu et al., 2005). 

As críticas à relação direta entre educação e democracia são de longa data, sendo 

possível encontrá-las em trabalhos de décadas atrás, a começar pelo estudo pioneiro de 

cultura política de Almond e Verba (1989). Partindo de um modelo de cidadania “racional-

ativista”, os autores testaram a relação entre diversas questões sobre nível educacional, 

exposição à mídia e competência política para explicar as chamadas “culturas cívicas”, isto 

é, as culturas políticas que mais se aproximam do ideal democrático (Almond, 1989). 

Dentre outros achados, os autores encontraram que a variável de escolaridade era 
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altamente associada à cultura cívica, de modo que os indivíduos escolarizados analisados 

em diferentes países eram mais parecidos entre si em quesitos cívicos do que quando 

comparados com os indivíduos não escolarizados dos seus próprios países (Almond; Verba, 

1989). Todavia, o estudo também mostrou que as propensões políticas associadas aos 

níveis educacionais eram mormente de caráter cognitivo, isto é, sobretudo, no 

conhecimento e no interesse político, de modo que a obtenção de ensino superior, por 

exemplo, pouco afetaria atitudes e valores democráticos diretamente (Almond, 1989). 

Assim, os níveis de escolaridade teriam grande importância apenas enquanto 

intervenientes nas orientações da dimensão cognitiva, ao passo que importariam menos 

nas orientações afetivas ou avaliativas dos cidadãos. Cabe notar, porém, que isso não é 

pouco, pois, embora o regime democrático seja consistente com níveis variáveis de 

formação educacional, é difícil conceber uma democracia consolidada sem um grau 

relativamente alto de conhecimento e de interesse político. Esses dois aspectos são 

fundamentais para formar expectativas mais realistas em relação aos incumbentes e para 

contribuir com o estabelecimento de uma accountability vertical eleitoral mais apurada 

(Gottlieb, 2016), por meio da qual os cidadãos podem cobrar adequadamente seus 

representantes se valendo de recursos cognitivos que os permitam navegar no mundo 

político de maneira mais confortável. 

Desse modo, o ponto dessas críticas não é subestimar a relevância da educação 

formal para a democracia, mas apenas observar que o seu efeito sobre o regime político 

antes passa, via de regra, por outras variáveis, como o conhecimento e o interesse político, 

que normalmente estão altamente correlacionadas com o grau de instrução dos indivíduos, 

mas não necessariamente. Delli Carpini e Keeter (1996), por exemplo, encontraram que 

nos Estados Unidos, em termos gerais, o conhecimento político não cresceu junto com o 

aumento da escolaridade naquele país entre as décadas de 1950 e 1990. Partindo do 

entendimento de conhecimento político como o conjunto de informações factuais sobre 

política armazenado na memória de longo prazo (Delli Carpini; Keeter, 1996), os autores 

identificaram uma clara dissociação entre a educação formal e a dimensão cognitiva na 

orientação política dos cidadãos, mostrando que, embora usualmente caminhem juntas, 

essas variáveis nem sempre se confundem. 

Outros estudos contemporâneos também desafiam a relação de causalidade direta 

entre escolaridade e comportamento democrático, mais especificamente olhando para a 

participação política. Kam e Palmer (2008) não encontram evidências de que maiores 

níveis de escolaridade causem a participação, enquanto Berinsky e Lenz (2011) afirmam 

que a educação serve como proxy de fatores que levam ao engajamento político, mas não 

é responsável por ele. Há, portanto, um razoável conjunto de evidências relativizando as 

relações diretas entre escolaridade e participação política. Ao mesmo tempo, há que se 

considerar que, em se tratando de escolaridade, o contexto socioeconômico do ambiente 

analisado certamente importa muito para uma correta avaliação dessa dinâmica, de modo 

que é problemático simplesmente transpor achados entre contextos díspares. O caso do 
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Brasil, por sua vez, como discutido na introdução, também já se mostrou bastante profícuo 

para a análise dessa dinâmica. 

A particularidade do contexto brasileiro se dá pelo fato de que, nas últimas 

décadas, o acesso ao ensino formal passou por um vigoroso crescimento que logrou atingir 

proporções inéditas de alfabetização a um ritmo sem precedentes no país (Helene, 2012; 

Oliveira; Gusso, 2014). Porém, alguns autores argumentam que houve clara elevação da 

escolaridade média da população, mas com prejuízo para a qualidade5 do ensino oferecido, 

definida como a retenção de conhecimento e desenvolvimento de capacidades cognitivas. 

Assim, a trajetória descrita em balanços de diferentes matizes pedagógicos é de crescente 

democratização da educação, porém com prejuízos à qualidade (Oliveira; Araujo, 2005; 

Schlegel, 2013). É provável que tal cenário explique por que a associação entre educação 

e variáveis políticas não se repete no caso brasileiro com a força relatada em outros 

contextos, especialmente os de países desenvolvidos: quando são controlados fatores 

socioeconômicos que costumam compor explicações multicausais para o comportamento 

político, a escolaridade deixa de ser o “solvente universal” que permitiria compreender as 

alavancas das atitudes e valores democráticos no Brasil (Schlegel, 2013).  

No entanto, estudos recentes têm encontrado resultados díspares, indicando que, 

embora indivíduos mais escolarizados não expressem maior rejeição à ideia de democracia 

sem partidos nem demonstrem maior satisfação com a democracia no país, a probabilidade 

de adesão à democracia para cidadãos com escolaridade mais alta é significativamente 

maior ao longo da história recente brasileira (Borba; Ribeiro, 2021). Considerando 

fenômenos mais recentes, porém, como a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da 

República em 2018, escolaridade elevada não evitou o voto nesse político de tendências 

autoritárias e populistas, contrariando a expectativa da teoria convencional (Schlegel, 

2021). Faz-se necessário, portanto, abordar essa questão de pesquisa a partir de outros 

recortes a fim de contribuir para dirimir as inconsistências empíricas identificadas até 

agora. 

 

Um olhar para a cidade de São Paulo 

 

O Brasil é um país conhecido por sua heterogeneidade socioeconômica. Desde os 

trabalhos pioneiros sobre a dualidade das estruturas produtivas existentes no país, 

sabemos que regiões e setores mais avançados convivem lado a lado com regiões e setores 

de desenvolvimento retardatário na nossa nação (Furtado, 2009). Nesse contexto, o estado 

de São Paulo é amplamente reconhecido como uma região que concentra diversos centros 

de progresso tecnológico e econômico no país, cujas origens remontam a elementos de 

vantagem fundamental para uma expansão industrial diversificada e concentradora no 

estado durante a primeira metade do século XX, tais como: avançadas relações capitalistas 

                                                 
5 Para um aprofundamento sobre o conceito de qualidade no ensino, ver Oliveira e Araujo (2005). 
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de produção, amplo mercado “interno” e, desde muito cedo, uma sofisticada agricultura 

mercantil (Cano, 2007). Com efeito, o caso da educação paulista é ilustrativo e exemplar 

de reestruturação do sistema escolar e de rápido crescimento de despesas e matrículas 

nas escolas públicas nas primeiras décadas do século passado, embora tais gastos tenham 

crescido em ritmo menor do que a receita pública (Colistete, 2019). Não por acaso, o 

estado é identificado como aquele que possui o mais avançado sistema regional de 

educação, ciência, tecnologia e inovação no país, o qual, apesar de naturalmente 

apresentar algumas fragilidades, demonstra notórias forças no que se refere à indução de 

desenvolvimento econômico e social (Quadros et al., 2000; Fischer; Queiroz; Vonortas, 

2018). 

A cidade de São Paulo, capital paulista, por sua vez, encabeça boa parte do 

vanguardismo do estado nos campos econômico, tecnológico e social. Além de ter 

experimentado relevantes transformações na estrutura produtiva nas últimas décadas, no 

sentido de uma modernização a partir do surgimento de setores mais intensivos em 

conhecimento e tecnologia, a cidade também apresenta dois trunfos fundamentais para o 

desenvolvimento paulistano: a elevação continuada da escolaridade da população no 

município (os estratos de baixa escolaridade declinaram de 2,3 milhões de pessoas, em 

1997, para 1,5 milhão, em 2007 – queda de 35% em 11 anos) e a expansão de instituições 

de formação e de produção de conhecimento de ponta, como universidades, centros de 

pesquisa e laboratórios técnicos (se considerarmos o total de brasileiros com ensino 

superior em 2004, 12% estavam na capital paulista) (Comin et al., 2012). Ademais, de 

acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), em 2016, a cidade concentrou cerca 

de 660.000 matrículas no ensino superior presencial, enquanto o total registrado para o 

país foi de cerca de 2.100.000 no mesmo ano, de forma que o número de matrículas em 

São Paulo chegou a cerca de 31,5% do total nacional (Inep, 2018; MEC, 2017). 

De fato, no que se refere à educação, a cidade experimentou mudanças 

qualitativas consideráveis ao longo das últimas décadas, cujo marco inicial pode ser 

identificado na gestão de Paulo Freire, patrono da educação brasileira e um dos pedagogos 

mais reconhecidos do mundo, à frente da Secretaria Municipal de Educação no final dos 

anos 1980 e começo dos 1990, quando foram introduzidas diversas ações para reorganizar 

o ensino municipal em prol de uma educação de qualidade (Franco, 2014). Como exemplo 

da preocupação que a cidade tem tido com o tema em anos recentes, a Prefeitura de São 

Paulo lançou em 2019 o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep), uma 

rara iniciativa de âmbito municipal para mensurar anualmente a qualidade do ensino na 

cidade6. Apesar dos avanços educacionais, São Paulo continuou sendo, contudo, uma 

cidade intensamente marcada por desigualdades socioeconômicas e segregação espacial 

(Marques, 2014), configurando-se como uma circunscrição que em grande medida ainda 

reproduz muito da heterogeneidade brasileira, a despeito das suas especificidades. 

                                                 
6 Disponível em: <http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/idep>. Acesso em: 4 abr. 2022. 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/idep
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Há, portanto, sinais relevantes apontando para um caráter diferencial da cidade de 

São Paulo no que se refere às dimensões de ensino e educação quando comparada a outras 

regiões do país. Tais sinais são ainda corroborados pelos dados do Ideb, criado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em 2007 para medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O Ideb 

é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e as 

médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os Gráficos 1 e 2 apresentam a 

evolução desse indicador nos últimos anos para o município de São Paulo e para o Brasil 

como um todo, no que se refere à rede pública e aos anos iniciais7 e finais do ensino 

fundamental. Como pode ser observado, a cidade de São Paulo apresenta resultados 

sistematicamente superiores aos nacionais quando a referência são os anos iniciais do 

ensino fundamental. Resultados razoavelmente superiores também são apresentados em 

referência aos anos finais do ensino fundamental, embora mais recentemente tenha havido 

certa convergência e a diferença tenha diminuído. 

 

Gráfico 1 

Ideb da rede pública em anos iniciais do ensino fundamental – Município de São 

Paulo e Brasil (2005-2019) 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do Inep. 

 
 

                                                 
7 O dado referente aos anos iniciais do ensino fundamental em 2013 para o município de São Paulo não foi 
divulgado e não consta nas bases do Inep. 
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Gráfico 2 

Ideb da rede pública em anos finais do ensino fundamental – Município de São 
Paulo e Brasil (2005-2019) 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do Inep. 

 

No que se refere ao ensino superior, também cabe notar a alta concentração de 

instituições de excelência na cidade de São Paulo e prováveis transbordamentos para a 

população paulistana em termos de uma boa educação. A Tabela A1 do Apêndice apresenta 

as universidades mais bem avaliadas pelo Ranking Universitário Folha (RUF) no ano de 

2019. Trata-se de um ranking elaborado pelo jornal Folha de São Paulo desde 2012 para 

a classificação das universidades públicas e privadas brasileiras segundo critérios de 

ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. Na avaliação mais recente do 

RUF, podemos observar que o estado de São Paulo figura como aquele que possui o maior 

número de universidades entre as 20 mais bem colocadas (5 universidades – USP, 

Unicamp, Unesp, Ufscar e Unifesp), sendo que três destas possuem campi na capital 

paulista (USP, Unesp e Unifesp). 

Para além da questão educacional, há que se destacar também a excepcionalidade 

paulistana em termos de atitudes e comportamentos políticos, sendo que a cidade é 

importante palco de expressão de diversos tipos de participação política na história 

brasileira, como o movimento constitucionalista de 1932, a Marcha com Deus pela Família 

e Liberdade em 1964, as manifestações pelas “Diretas Já” no começo dos anos 1980, as 

ações favoráveis ao impeachment de Fernando Collor em 1992 e Dilma Rousseff em 2016, 

e as Jornadas de Junho de 2013 (Lacerda; Simoni, 2021). Ademais, vale lembrar que os 

movimentos sociais na cidade de São Paulo possuem força notável desde as décadas de 

1970 e 1980, tendo figurado como importantes atores no processo de transição 

democrática (Marques, 2013). Por fim, não menos importante é o fato de que a cidade 

possui relevantes experiências participativas de natureza institucional, por meio de 

conselhos municipais instituídos desde a década de 1990 como, em alguns momentos, 
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espaços de deliberação e controle social no nível local, e, em outros, arenas consultivas e 

de monitoramento de políticas públicas (Grin, 2021). 

Diante desse panorama, é de se questionar se os achados apontando para a 

ineficácia da educação enquanto “solvente universal” que explicaria o comportamento 

democrático dos cidadãos brasileiros teriam a mesma validade dentro da circunscrição 

mais específica da cidade de São Paulo. Sendo assim, o objetivo deste artigo é justamente 

o de verificar o potencial da variável de escolaridade para explicar a adesão à democracia 

no contexto paulistano. Para tanto, analisamos as variáveis que constam no IDL, elaborado 

pelo Instituto Sivis com o intuito de avaliar a qualidade da democracia nas cidades 

brasileiras e aplicado em São Paulo no ano de 2019. Esse índice foi desenvolvido para 

enfrentar os problemas contemporâneos de erosão democrática na sociedade brasileira, 

conferindo ênfase especial ao fomento da democracia local (Moraes Silva, 2020; Moraes; 

Dantas, 2021). Parte-se da perspectiva de que o sistema local pode funcionar como uma 

espécie de “escola de democracia” por ser o mais próximo das preocupações cotidianas 

dos cidadãos (Pateman, 1992). Sendo assim, seria desejável para a consolidação da 

democracia estimular a tomada de decisão participativa em um processo cívico de 

engajamento político no qual as comunidades locais entendam seus desafios e encontrem 

soluções para os seus problemas coletivos. Em termos operacionais, o IDL é composto por 

uma série de indicadores que abrange os níveis institucionais e comportamentais da 

democracia local nas cidades (Instituto Sivis, 2019). Neste artigo, concedemos enfoque 

especial aos indicadores de adesão à democracia em combinação com os indicadores de 

escolaridade para responder à seguinte questão de pesquisa: cidadãos mais escolarizados 

são mais democráticos na cidade de São Paulo? 

 

Hipóteses e métodos de pesquisa 

 

O presente artigo parte da hipótese de que, devido às particularidades da cidade 

de São Paulo frente ao panorama geral da realidade educacional e política brasileira, a 

variável de escolaridade se caracteriza como um preditor significativo de maiores níveis de 

adesão à democracia na capital paulista. Entendemos essa adesão em dois níveis: i. Como 

preferência pela democracia em detrimento de outras formas de governo; ii. Como rejeição 

da relativização da democracia em situações de crise. Ademais, temos como segunda 

hipótese que, caso os primeiros níveis de escolaridade de forma geral não se mostrem 

significativamente associados à adesão à democracia, ao menos os níveis superiores se 

mostrarão, configurando, assim, uma relação não linear entre escolaridade e adesão 

democrática com incrementos exponenciais da segunda em relação à primeira. Enquanto 

a primeira hipótese se baseia na ampla literatura discutida nas seções anteriores acerca 

dos efeitos positivos da educação sobre o desenvolvimento de competências cívicas e 

atitudes democráticas, a segunda hipótese se ampara em uma literatura mais específica 

que tem procurado demonstrar como o ensino superior, em particular, possui efeitos 
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diferenciais sobre as inclinações democráticas dos indivíduos ao promover hábitos mentais 

que contrapõem explicitamente a aceitação inquestionada de informações e ideias (algo 

típico do autoritarismo), tais como os hábitos de pensamento independente, consideração 

de diversos pontos de vista, exame crítico de ortodoxias estabelecidas e avaliação 

inquisitiva (Carnevale et al., 2020). Portanto, nossas hipóteses são as seguintes: 

 

H1: Quanto maior o nível de escolaridade dos cidadãos, maior a adesão à democracia na 

cidade de São Paulo; 

 

H2: Na medida em que o nível de escolaridade dos cidadãos aumenta, a adesão à 

democracia cresce exponencialmente na cidade de São Paulo. 

 

Em termos metodológicos, o artigo se propõe a explorar as variáveis de cultura 

democrática contempladas pelo IDL, a fim de verificar, por meio de análises estatísticas 

multivariadas, quais seriam os principais fatores que explicam a maior ou menor adesão à 

democracia na cidade de São Paulo, com um enfoque especial sobre as variáveis 

educacionais. Pesquisas anteriores demonstram que o estudo das cidades é relevante 

inclusive para extrair ensinamentos para a realidade nacional, e o próprio IDL já foi 

utilizado para caracterizar São Paulo como uma subcultura política específica em relação 

ao país como um todo (Casalecchi; Braga, 2020). Isso acontece especialmente quando a 

cidade em questão é uma metrópole como São Paulo, que compartilha diversas 

similaridades com outras grandes metrópoles do país e, possivelmente, também com 

outras grandes metrópoles globais, de modo que essas cidades são capazes de reproduzir 

uma heterogeneidade sociodemográfica de enorme valor analítico (Marques; Mont’Alverne, 

2016). Ademais, tendo em vista os diferenciais educacionais e políticos da capital paulista 

apontados na seção anterior, sustentamos, a partir da metodologia de estudos de caso, 

que o caso de São Paulo pode ser visto como um “caso ilustre” (outstanding case) no qual 

a questão de pesquisa que abordamos se demonstra de maneira mais intensa, em 

contraposição aos típicos “casos cruciais” (crucial case), que são aqueles únicos e decisivos 

para a definição integral de um problema de pesquisa a ser tratado por estudos de caso 

(Eckstein, 2009). 

A base de dados8 compilada a partir do survey com a população eleitoral de São 

Paulo é composta por uma amostra representativa de 2.417 entrevistas domiciliares 

realizadas presencialmente entre julho e agosto de 2019. O desenho amostral utilizado foi 

constituído por duas etapas: (i) amostragem probabilística estratificada por conglomerados 

(regiões administrativas e setores censitários) para a seleção aleatória dos domicílios, com 

critérios sistemáticos de salto e de percurso, bem como estratificação implícita dos setores 

censitários com base no Índice de Desenvolvimento Humano em sua dimensão renda (IDH-

                                                 
8 A base de dados do IDL e o questionário estão disponíveis em: <https://sivis.org.br/idlspmicrodados/>. 
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R); (ii) amostragem não-probabilística a partir de cotas para a seleção dos entrevistados 

representando a distribuição da população da cidade em termos de quatro variáveis 

sociodemográficas: sexo, faixa etária, grau de instrução e status ocupacional. 

Neste artigo, aplicamos modelos hierárquicos de regressão múltipla, recorrendo à 

regressão linear quando a variável dependente for contínua e à regressão logística ordinal 

quando a variável dependente for categórica ordinal. Isto porque trabalharemos com três 

variáveis dependentes, a saber: (i) Preferência democrática – grau de concordância com a 

afirmação “A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, independente 

das circunstâncias” que vai de 1 (“discorda totalmente”) até 4 (“concorda totalmente”); 

(ii) Relativização da democracia – grau de concordância com a afirmação “Quando há uma 

situação difícil, não importa que o governo passe por cima das leis, do Congresso e das 

instituições com o objetivo de resolver os problemas” que vai de 1 (“discorda totalmente”) 

até 4 (“concorda totalmente”); (iii) Índice de democratas sólidos – recodificação9 e 

agregação aditiva das duas variáveis anteriores em um índice que vai de 0 (“discorda 

totalmente” da preferência pela democracia e “concorda totalmente” com a sua 

relativização) até 6 (“concorda totalmente” com a preferência democrática e “discorda 

totalmente” da relativização). No caso dessa última variável, seguimos os passos de 

Inglehart e Welzel (2009) que propõem a criação de um índice similar a partir dos dados 

do World Values Survey a fim de identificar os indivíduos que não apenas manifestam forte 

apoio à democracia, mas também registram alta rejeição a formas autoritárias de governo. 

A necessidade de se valer de um índice dessa natureza, que agregue tanto uma medida 

mais clássica de apoio à democracia, sujeita ao viés de desejabilidade social, quanto uma 

medida mais indireta de relativização do regime, está em testar uma variedade de 

mensurações possíveis de forma a garantir maior robustez ao resultado, tal como feito por 

outros estudiosos do caso brasileiro ao falarem de “democratas não-ambivalentes” ou 

“coesão democrática” (Moisés, 2008; Fuks; Casalecchi; Ribeiro, 2019; Mont’Alverne; 

Moraes; Kemer, 2022). 

Recorremos a modelos hierárquicos pois trabalhamos com dois níveis de análise: 

nível dos indivíduos e nível das Subprefeituras da cidade de São Paulo. No primeiro nível, 

de efeitos fixos, estimamos a associação de nossas variáveis independentes e controles 

em relação a nossas variáveis dependentes; já no segundo nível, de efeitos variáveis, 

levamos em conta a variação do intercepto da regressão segundo as diferentes 

Subprefeituras da cidade de São Paulo (32 no total, sendo que 30 são contempladas nas 

nossas análises) e a variação de coeficientes segundo o IDH de cada uma das 

Subprefeituras10. Utilizamos o IDH das Subprefeituras como medida comparativa de 

desenvolvimento socioeconômico tendo em conta que, segundo as teorias contemporâneas 

do desenvolvimento humano, a modernização socioeconômica gera as capacidades 

                                                 
9 Os valores das duas variáveis foram recodificados de modo a ir de 0 a 3 para que o índice tenho o valor 
mínimo de 0 e a interpretação da regressão linear seja facilitada. 
10 Para mais detalhes sobre o cálculo do IDH das Subprefeituras, ver Gonçalves e Maeda (2017). 
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objetivas que permitem às pessoas basear suas vidas em escolhas autônomas, com ênfase 

crescente em valores de autoexpressão e, consequentemente, apoio à democracia 

(Inglehart; Welzel, 2009). Modelos hierárquicos são bastante úteis para evitar problemas 

de heterogeneidade e autocorrelação decorrentes de uma especificação inadequada que 

não leva em conta como as unidades (indivíduos, grupos, regiões etc.) se sobrepõem 

dentro dos diferentes níveis dos modelos (Greene, 2012). Desse modo, optamos por esse 

tipo de modelagem a fim de abarcar a grande diversidade socioeconômica que existe na 

cidade de São Paulo. Isto é importante, sobretudo, por estarmos lidando com a variável 

independente de escolaridade, que é bastante sujeita às variações de desigualdades típicas 

da cidade. 

Por fim, cabe também destacar que incluímos uma série de controles nos modelos 

para nos certificarmos de que as possíveis associações encontradas entre escolaridade e 

adesão à democracia não sejam espúrias. Em primeiro lugar, incluímos variáveis de 

conhecimento e de interesse político, as quais, como discutido anteriormente, estão 

tipicamente relacionadas tanto com a democracia quanto com a escolaridade. Por meio de 

análises de componentes principais, cujos resultados podem ser observados nas Tabelas 

A2 e A3 do apêndice, extraímos os escores de três componentes relacionados a diferentes 

níveis de conhecimento político e dois componentes relacionados a diferentes tipos de 

interesse político. A Tabela A4 do Apêndice apresenta de maneira sintética a composição 

em termos de cargas fatoriais predominantes em cada um desses componentes. Ademais, 

também incluímos nos modelos alguns controles sociodemográficos tipicamente relevantes 

nesse tipo de estudo, como sexo, idade e faixas de renda. As descrições de todas as 

variáveis utilizadas neste artigo, com o modo como foram perguntadas no survey do IDL, 

são também apresentadas na Tabela A5 do Apêndice. 

 

Resultados e discussão 

 

Começamos a discussão dos resultados por uma breve análise das estatísticas 

descritivas que caracterizam a nossa amostra em termos de algumas variáveis-chave. A 

Tabela 1 apresenta um panorama sociodemográfico geral da amostra ao expor a 

distribuição dos indivíduos entrevistados em termos de nível de escolaridade e faixa etária. 

Os dados mostram uma tendência clara de menor escolaridade nos estratos de idade mais 

avançada (indivíduos com mais de 60 anos representam mais da metade do grupo sem 

escolaridade ou com ensino fundamental incompleto). Porém, a relação não é totalmente 

linear, já que, como esperado, os indivíduos do estrato mais jovem (de 16 a 29 anos) não 

são os mais escolarizados, pois muitos deles ainda estão em processo de formação. 

Cabe também notar que, no que se refere à distribuição total da variável de 

escolaridade, independentemente da idade, observamos uma concentração de mais de um 

terço da amostra no estrato de escolaridade média-alta (34,6% – ensino médio completo 

ou superior incompleto), o que já mostra certa discrepância em relação aos dados em nível 
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nacional, uma vez que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 

referente ao quarto trimestre de 2019 mostrou que apenas 29,9% dos brasileiros no geral 

se encontravam nessa faixa11. Outra diferença a ser destacada diz respeito aos extremos 

da variável de escolaridade. Ao passo que, em nível nacional, os dados da PNAD Contínua 

revelam que os brasileiros do estrato de menor escolaridade (sem escolaridade ou 

fundamental incompleto) chegavam a 42,7%, os do estrato de maior escolaridade 

(superior completo ou acima) alcançavam 12,7% no final de 2019, essas proporções se 

mostraram bem mais equilibradas no caso paulistano, com 27,8% dos entrevistados no 

estrato de menor escolaridade e 23% no estrato de maior escolaridade. 

 

Tabela 1 

Distribuição de nível de escolaridade por faixa etária (%) 

  De 16 a 29 anos De 30 a 44 anos De 45 a 59 anos Acima de 60 anos Total 

Sem escolaridade formal / 
Ensino fundamental incompleto 

14,3 18,3 40,3 53,6 27,8 

Ensino fundamental completo / 

Ensino médio incompleto 
19,1 13,6 13,1 10,2 14,6 

Ensino médio completo / Ensino 
superior incompleto 

48,4 36,4 25,9 17,6 34,6 

Ensino superior completo / Pós-
graduação ou acima 

18,2 31,7 20,7 18,6 23,0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Passamos agora para uma análise das estatísticas descritivas das nossas variáveis 

dependentes, isto é, a preferência democrática e a relativização da democracia. A Tabela 

2 apresenta a distribuição das respostas obtidas no levantamento do IDL em São Paulo 

para as variáveis de adesão à democracia. No que se refere à preferência pelo regime 

democrático, mais de um terço dos paulistanos (34,1%) concorda totalmente que a 

democracia é a melhor forma de governo e quase um terço (32,2%) concorda em parte 

com essa preferência, de modo que a democracia parece gozar de razoável aceitação 

formal junto à população da cidade. Quando deslocamos a atenção para a variável de 

relativização da democracia, mensurando a adesão ao regime de maneira indireta, 

observamos que há uma queda considerável das proporções de indivíduos que se possam 

chamar de verdadeiramente democráticos. Menos de um terço dos paulistanos (31,3%) 

rechaça totalmente a possibilidade de relativizar a democracia diante de situações de crise 

e menos de um quinto (19,5%) discorda dessa possibilidade parcialmente. Por outro lado, 

31,7% aceitam em parte que o regime seja relativizado com vistas a solucionar os 

problemas decorrentes de uma eventual crise. 

Outra análise pertinente diz respeito ao cruzamento dessas duas variáveis, cuja 

combinação nos proporcionará uma terceira variável dependente. Uma vez que a primeira 

                                                 
11 Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas>. Acesso em: 6 abr. 2022.  

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas
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(preferência democrática) mensura a adesão à democracia de maneira direta e formal, ao 

passo que a segunda (relativização da democracia) o faz de maneira indireta, podemos 

então olhar as estatísticas descritivas para procurar entender em que medida o paulistano 

“formalmente democrata” é, de fato, democrático, tal como já foi explorado por outros 

estudos empíricos para a realidade nacional (Fuks; Casalecchi; David, 2016). Para tanto, 

isolamos os indivíduos que indicaram concordar totalmente que a democracia é a melhor 

forma de governo e observamos a distribuição de suas respostas em relação à relativização 

da democracia. 

O resultado indica que menos da metade (43,6%) dos indivíduos que dizem 

formalmente preferir a democracia descartam totalmente a possibilidade de relativizá-la 

em situações difíceis. Ou seja, menos da metade dos “democratas formais” poderiam ser 

considerados “democratas sólidos”. Do outro lado, temos que mais da metade (56,1%) 

deles aceitaria em alguma medida relativizar as instituições e princípios democráticos para 

superar os problemas de uma crise, com quase um quarto (22,1%) indicando concordância 

total com tal relativização. Tais indivíduos podem ser caracterizados como “democratas 

instrumentais”, uma vez que sua adesão à democracia é condicionada pela prevalência de 

estabilidade e prosperidade na nação. 

 

Tabela 2 

Grau de concordância com a preferência pelo regime democrático, com a 
relativização da democracia e com a relativização entre democratas formais (%) 

  
Preferência 
democrática 

Relativização da 
democracia 

Relativização da democracia 
entre democratas formais 

Concorda totalmente 34,1 16,7 22,1 

Concorda em parte 32,2 31,7 19,7 

Discorda em parte 18,9 19,5 14,3 

Discorda totalmente 12,6 31,3 43,6 

Não respondeu 2,2 0,8 0,3 

Total 100 100 100 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Na Tabela 3, apresentamos um cruzamento das nossas variáveis dependentes e 

independentes, isto é, dos indicadores de adesão à democracia e o nível de escolaridade. 

A partir das estatísticas descritivas de distribuição dos paulistanos nessas duas dimensões, 

podemos constatar uma considerável preponderância dos indivíduos mais escolarizados 

(com ensino superior ou acima) enquanto aderentes à democracia, tanto em termos de 

concordância total com a preferência democrática (52,1%) quanto em termos de 

discordância total da relativização do regime (46,5%). Do outro lado, o estrato educacional 

que menos adere à democracia é justamente o mais baixo (sem escolaridade ou 

fundamental incompleto), tanto em termos de discordância total da preferência (16,5%) 

quanto de concordância total com a relativização (19,9%). Ademais, os testes qui-

quadrado de Pearson revelaram que ambas as variáveis dependentes de adesão à 
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democracia se correlacionam de maneira estatisticamente significativa com a variável 

independente de escolaridade. 

Esses dados já conferem algum suporte para a nossa H1, que estabelece uma 

relação positiva entre maior escolaridade e maior adesão à democracia na cidade de São 

Paulo. Todavia, tal como colocado por nossa H2, o exame das proporções relativas às 

categorias de concordância e discordância parciais nos sugere que não se trata de uma 

relação monotônica ou linear entre escolaridade e democracia junto aos paulistanos, já 

que, em alguns casos, estratos de escolaridade um pouco mais alta (fundamental completo 

ou médio incompleto) apresentam maior discordância parcial com a preferência 

democrática (24,6%), enquanto, em outros, estratos também de maior escolaridade 

relativa (médio completo ou superior incompleto) exibem maior concordância parcial com 

a relativização da democracia (37,9%). Sendo assim, faz-se necessário recorrer a técnicas 

de análise estatística inferencial para aferir mais precisamente a natureza dessas relações, 

de modo a podermos aceitar ou rejeitar nossas hipóteses com mais segurança. 

 

Tabela 3 

Grau de preferência democrática e relativização da democracia por nível 

de escolaridade (%) 

Preferência Democrática 

  
Sem escolaridade 
formal / Ensino 

fundamental incompleto 

Ensino fundamental 
completo / Ensino 
médio incompleto 

Ensino médio 
completo / Ensino 

superior incompleto 

Ensino superior 
completo / Pós-

graduação ou acima 
Total 

Concorda totalmente 26,6 26,1 31,6 52,1 34,1 

Concorda em parte 33,8 31,3 37,7 22,4 32,2 

Discorda em parte 18,8 24,6 19,5 14,3 18,9 

Discorda totalmente 16,5 15,2 10,4 9,7 12,6 

Não respondeu 4,3 2,9 0,8 1,5 2,2 

Total 100 100 100 100 100 

Relativização da Democracia 

  
Sem escolaridade 
formal / Ensino 

fundamental incompleto 

Ensino fundamental 
completo / Ensino 
médio incompleto 

Ensino médio 
completo / Ensino 

superior incompleto 

Ensino superior 
completo / Pós-

graduação ou acima 
Total 

Concorda totalmente 19,9 18,5 15,9 12,8 16,7 

Concorda em parte 28,8 35,1 37,9 23,7 31,7 

Discorda em parte 20,7 21,8 19,6 16,5 19,5 

Discorda totalmente 29,0 23,6 26,3 46,5 31,3 

Não respondeu 1,6 1,0 0,3 0,5 0,8 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Na Tabela 4, apresentamos os resultados dos modelos hierárquicos de regressão. 

No Modelo 1, cuja variável dependente é a preferência democrática, os estratos de 

escolaridade média-alta (ensino médio completo ou superior incompleto) e alta (ensino 

superior completo ou acima) se mostraram estatisticamente significativos e positivos, em 

comparação com o estrato de referência que é a variável de baixa escolaridade (sem 

escolaridade formal ou ensino fundamental incompleto). Os controles de conhecimento 

político (médio), interesse político (geral e literacia midiática), sexo, idade e renda também 
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apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos. As variâncias do IDH 

em nível das Subprefeituras e do intercepto (constante) entre esses grupos se mostraram 

bem elevadas, de modo que o teste de razão de verossimilhança (LR-Teste) foi significativo 

e o índice de correlação intraclasse (ICC) se manifestou bastante alto. 

No Modelo 2, cuja variável dependente é a relativização da democracia, apenas o 

estrato de maior escolaridade (ensino superior completo ou acima) apresentou coeficiente 

significativo e, como esperado, negativo. Alguns controles também apresentaram, tal como 

previsto, associação significativa e negativa, a saber: conhecimento político (médio), 

interesse político (literacia midiática) e renda. Todavia, no caso desse modelo, as 

variâncias do IDH em nível das Subprefeituras e do intercepto foram relativamente baixas, 

de modo que o ICC também ficou num patamar menor e o teste de razão de 

verossimilhança não foi significativo. 

Por fim, no que se refere ao Modelo 3, cuja variável dependente é o índice de 

democratas sólidos, o qual recodifica e agrega aditivamente as duas variáveis dependentes 

anteriores, novamente apenas a escolaridade alta (ensino superior completo ou acima) foi 

estatisticamente significativa e positiva. Em se tratando dos controles, conhecimento 

político (médio), interesse político (geral e literacia midiática), sexo, idade e renda também 

apresentaram coeficientes positivos e significativos. As variâncias do IDH em nível das 

Subprefeituras e do intercepto também se mostraram razoavelmente altas, bem como o 

ICC, de modo que o teste de razão de verossimilhança foi significativo. 
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Tabela 4 

Resultados dos modelos hierárquicos de regressão 

  
Modelo 1 – Preferência 

democrática 
Modelo 2 – Relativização 

da democracia 
Modelo 3 – Índice de 
democratas sólidos 

Fundamental completo ou médio 
incompleto 

0,0260 (0,1464) 0,2019 (0,1444) -0,1406 (0,1159) 

Médio completo ou superior 
incompleto 

0,2356** (0,1209) 0,1724 (0,1192) 0,0090 (0,0954) 

Superior completo ou acima 0,6093*** (0,1450) -0,3351** (0,1407) 0,4496*** (0,1114) 

Conhecimento político – básico -0,0100 (0,0442) -0,0147 (0,0426) 0,0005 (0,0327) 

Conhecimento político – médio 0,0803** (0,0343) -0,1681*** (0,0329) 0,1219*** (0,0247) 

Conhecimento político – avançado 0,0185 (0,0484) -0,0420 (0,0466) 0,0364 (0,0355) 

Interesse político – geral 0,2809*** (0,0367) 0,0361 (0,0350) 0,1091*** (0,0277) 

Interesse político – literacia midiática 0,0805* (0,0448) -0,1592*** (0,0434) 0,1449*** (0,0337) 

Sexo (masculino) 0,2324*** (0,0881) -0,0019 (0,0857) 0,1100* (0,0673) 

Idade 0,0136*** (0,0029) 0,0012 (0,0027) 0,0058*** (0,0022) 

Faixas de renda 0,1084** (0,0458) -0,1385*** (0,0442) 0,1254*** (0,0347) 

Constante (corte 1) -0,9455 (0,1974) -0,9611 (0,1893) 2,9061*** (0,1506) 

Constante (corte 2) 0,2581 (0,1932) -0,1784 (0,1879) - 

Constante (corte 3) 1,7454 (0,1978) 1,3347 (0,1913) - 

var(IDH_Subprefeitura) 14,2075 (0,0031) 0,7245 (0,0001) 2,1299 (1,6029) 

var(Constante) 8,5450 (0,0011) 0,6020 (0,00006) 1,5766 (1,3596) 

covar (IDH_Subpref, const) -11,0183*** (0,0013) -0,6604*** (0,00003) -0,9967 (0,0066) 

Índice de correlação intraclasse (ICC) 0,7220 (0,00002) 0,1546 (0,00001) 0,5487(0,4271) 

N 1.923 1.945 1.916 

Grupos 30 30 30 

LR-Teste 35,36 0,55 20,49 

P-valor 0,0000 0,9078 0,0001 

Erros-padrão entre parênteses; *** p<0,01, **p<0,05, *p<0,1 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Em geral, os modelos apresentaram consideráveis evidências para validar as 

hipóteses H1 e H2. Em primeiro lugar, o fato de que os estratos de maior escolaridade, 

especialmente o de escolaridade alta (ensino superior completo ou acima), apresentaram 

coeficientes significativos e na direção esperada fornece suporte para a H1. Em segundo 

lugar, o fato de que o estrato de média-baixa escolaridade (ensino fundamental completo 

ou médio incompleto) não foi significativo em nenhum dos modelos nos sugere que a H2 

também encontra ressonância nos dados, o que é reforçado pelo aumento exponencial no 

grau de significância e na magnitude do coeficiente quando se passa do estrato de média-

alta (ensino médio completo ou superior incompleto) para alta (ensino superior completo 

ou acima) escolaridade. De fato, apenas o estrato de maior escolaridade apresentou 

coeficientes altamente significativos em todos os modelos e nas direções esperadas. 

Também testamos a robustez dos modelos de regressão hierárquica tendo como única 

variável independente uma dummy de ensino superior, de modo que a categoria de 

referência ficasse sendo todos os demais níveis educacionais e não apenas o estrato mais 

baixo (sem escolaridade formal ou ensino fundamental incompleto). Como pode ser 

observado na Tabela A6 no apêndice, os resultados ainda se mostraram altamente 
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significativos e na direção esperada, demonstrando que os efeitos que encontramos não 

se devem apenas à operacionalização da análise estatística. Sendo assim, sustentamos 

que nossas hipóteses encontraram substancial apoio nos exercícios empíricos aqui 

realizados. 

A essa altura, é relevante destacar que um nível de apoio mais sofisticado à 

democracia (que rechace a relativização do regime e produza democratas sólidos) parece 

estar associado à elevação da escolaridade para além de níveis médios. Se os cidadãos 

com ensino médio completo ou superior incompleto são capazes de apreciar as qualidades 

do regime, pelo menos em caráter formal, a tendência revelada pelos modelos é que uma 

adesão mais consistente depende da conclusão bem-sucedida do ensino superior – 

revelando mais uma consequência do gargalo da elevação da escolaridade no Brasil. De 

fato, esse achado é convergente com a literatura que aponta para a capacidade do ensino 

superior de produzir cidadãos democráticos, cujas razões apontadas por Carnevale et al. 

(2020) são, dentre outras, as seguintes: i. Fatores psicológicos – indivíduos com educação 

superior geralmente possuem maior autoestima, segurança pessoal e autonomia, de modo 

que julgam possuir maior controle sobre suas vidas e se sentem menos ameaçados por 

ideias e práticas diferentes das suas; ii. Segurança econômica – indivíduos com educação 

superior são mais propensos a ter segurança econômica na medida em que a alta 

escolaridade é um forte preditor de níveis elevados de renda e status social, o que torna 

os discursos populistas e autoritários menos apelativos a esse grupo; iii. Responsabilidade 

cívica – indivíduos com educação superior possuem habilidades comunicativas mais 

desenvolvidas e um maior sentido de eficácia e pluralidade nas interações sociais, tendo 

em vista a maior exposição desse grupo a uma diversidade de histórias, culturas e estilos 

de vida no ambiente universitário. 

No que se refere aos controles, alguns dos seus resultados também merecem ser 

comentados. O conhecimento político se mostrou consistentemente significativo e nas 

direções esperadas no seu nível médio. Isto indica que cidadãos que possuem um 

conhecimento político um pouco mais sofisticado, sabendo identificar as funções e 

responsabilidades de instituições como Câmara Municipal, Judiciário, Ministério Público e 

Tribunal de Contas, são significativamente mais democráticos. O fato de o conhecimento 

político mais básico e o mais avançado não terem se mostrado significativos pode indicar 

que, para alcançar uma adesão consistente à democracia, basta que o indivíduo chegue a 

um nível razoável de conhecimento político, o que, todavia, não é pouco para o caso 

brasileiro, onde o conhecimento político da população é geralmente muito baixo (Moisés; 

Carneiro, 2008). 

O interesse político, tanto em sua variável geral quanto em literacia midiática, 

também se mostrou bastante significativo nos modelos. A literacia midiática, em especial, 

foi significativa e apresentou o coeficiente na direção esperada em todos os modelos, o 

que sublinha o provável papel de relevância de certa fluência no trato com as notícias e 

informações políticas (evitando a propagação de desinformação, por exemplo) para o 
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alcance de uma maior adesão à democracia. Esse achado, porém, requer maior cautela na 

análise, considerando a possibilidade de que haja um efeito de desejabilidade social 

influenciando as respostas. 

Por fim, os controles sociodemográficos também apresentaram muitas das 

associações previstas. O sexo dos indivíduos, tendo a categoria feminina como referência, 

se mostrou significativo e positivo nos modelos 1 e 3. Isto indica que os homens, em 

comparação com as mulheres, tendem a aderir mais fortemente à democracia. Não se 

trata de um dado novo, haja vista que outras pesquisas já observaram algo parecido, mas 

também vale realçar que no modelo de democratas sólidos a significância estatística é 

baixa, sugerindo que, embora se trate de uma associação significativa, a relação entre 

sexo e adesão à democracia é relativamente frágil. É possível, ainda, que isso esteja 

associado ao acúmulo de desigualdades ao qual as mulheres e outras minorias estão 

sujeitas, com impactos para seu engajamento e conhecimento político, por exemplo 

(Miguel; Biroli, 2014; Instituto Sivis, 2019). 

A variável de idade também apresentou coeficientes significativos e positivos nos 

modelos 1 e 3. Nesse caso, embora as significâncias estatísticas sejam altas, a magnitude 

dos coeficientes é razoavelmente pequena, fragilizando a associação entre maior idade e 

maior apreço à democracia, embora ainda seja uma relação significativa. Já a variável de 

faixas de renda foi altamente significativa e nas direções esperadas em todos os modelos, 

demonstrando que, mesmo quando controlando outros fatores, a renda dos indivíduos 

continua sendo importante para explicar a adesão à democracia, tal como previsto pelas 

teorias do desenvolvimento humano (Inglehart; Welzel, 2009). 

 

Considerações finais 

 

O presente artigo analisou a relação entre a variável escolaridade e os níveis de 

adesão à democracia na cidade de São Paulo. Partindo dos dados do IDL-SP, utilizamos 

uma metodologia baseada na aplicação de modelos hierárquicos de regressão múltipla para 

testar as hipóteses de pesquisa. As duas hipóteses permitiram avaliar a adesão à 

democracia tanto no sentido de apoio a esse regime frente a outras formas de governo 

quanto no sentido de sua não-relativização em situações de crise. 

Ainda que mais de um terço dos paulistanos tenha concordado totalmente que a 

democracia é a melhor forma de governo, a pesquisa verificou elevados níveis de 

relativização desse regime. De fato, 68,7% dos paulistanos aceitariam, em alguma medida, 

a possibilidade de relativizar a democracia em situações de crise. Ao isolarmos os 

indivíduos chamados “democratas formais” – aqueles que afirmam preferir a democracia 

como forma de governo – menos da metade (43,6%) descartou totalmente a possibilidade 

de relativizar esse regime em momentos difíceis. Assim, entre aqueles que concordam 

totalmente com a identificação da democracia como o melhor regime entre todos os 

demais, menos da metade podem ser considerados, de fato, “democratas sólidos”. 
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Além disso, ao relacionarmos a escolaridade e a adesão à democracia, obtivemos 

evidências que corroboraram a H1, segundo a qual existe uma relação positiva entre essas 

variáveis na cidade de São Paulo. Com base em técnicas de análise estatística inferencial, 

verificou-se um aumento exponencial no grau de significância e na magnitude dos 

coeficientes que relacionam escolaridade e adesão à democracia na transição entre os 

estratos de média-alta escolaridade – relativo ao ensino médio completo ou superior 

incompleto – para aqueles de alta escolaridade – referentes ao ensino superior completo 

ou acima. Assim, as evidências obtidas também corroboraram a H2, segundo a qual com 

o aumento do nível de escolaridade dos cidadãos, ocorre um crescimento exponencial da 

adesão à democracia na cidade de São Paulo. 

Cabe observar que esses achados estão em sintonia com evidências recentes 

encontradas nos Estados Unidos demonstrando o alto potencial da educação superior para 

proteger a democracia contra os assédios e tentações de alternativas autoritárias frente 

aos problemas sociais contemporâneos (Carnevale et al., 2020). Ou seja, ao que parece, 

o papel das universidades em formar indivíduos com pensamento crítico e independente, 

que respeitam a diversidade e avaliam criteriosamente as evidências por detrás dos 

argumentos (todas características antagônicas aos preceitos de obediência cega e 

dogmatismo típicos de autocracias), mostra-se como um poderoso antídoto contra os 

males do autoritarismo que assolam grande parte das democracias atualmente. No final 

das contas, os resultados apontam, de modo geral, para os impactos negativos sobre o 

regime democrático do acesso restrito à educação superior no Brasil. Tais restrições 

provavelmente estão conectadas a outros tipos de desigualdades, como as de renda, 

gênero ou racial, algo que também está refletido nos resultados. Assim, a consolidação de 

uma cultura política democrática no país parece depender, também, da redução de 

desigualdades em diferentes frentes, incluindo o acesso ao nível superior de ensino. 

Em conclusão, os resultados contribuem para o avanço dos debates referentes ao 

papel da escolarização para a valorização da democracia no Brasil, haja vista que indicam 

uma relação positiva e exponencial entre os níveis da primeira em relação à segunda. 

Nesse contexto, futuras agendas de pesquisa podem tratar tanto das particularidades do 

tipo e da qualidade da educação oferecida em São Paulo e outras cidades de maior 

dinamismo econômico, político e educacional, em termos de acesso, metodologias e 

conteúdo, quanto analisar em maior profundidade as características do contexto 

paulistano, como o fato de contar com maior número de instituições para a transmissão 

do conhecimento científico e tecnológico ou de possuir um histórico político excepcional no 

que se refere ao engajamento cívico, que possam contribuir para a formação do cenário 

apresentado neste artigo. Outra agenda de pesquisa é observar o impacto da elevação de 

escolaridade sobre a adesão à democracia em locais nos quais este é um fenômeno 

recente, a exemplo dos resultados obtidos pelo estado do Ceará nos últimos anos em 

termos de educação pública. 
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Cabe, por fim, destacar as limitações deste artigo, que, por se apoiar em uma base 

de dados transversal (cross-sectional) não pode derivar análises causais propriamente 

ditas. Isto, contudo, poderá ser remediado por estudos futuros que compilem dados em 

painéis longitudinais, especialmente a partir de novas aplicações do IDL em São Paulo e 

outras capitais, de modo a superar as limitações empíricas de nossas análises e avançar 

os estudos sobre a democracia local e a cultura democrática no país. Ademais, é evidente 

que, para entender melhor os possíveis mecanismos mobilizados pelo ensino superior para 

gerar efeitos positivos no comportamento político dos cidadãos paulistanos (por exemplo, 

aumentar seus recursos para participação, ampliar sua tolerância, aumentar sua 

centralidade e influência na sociedade, dentre outros), estudos de outra natureza seriam 

necessários, especialmente a partir de abordagens qualitativas, sendo que discussões 

pormenorizadas sobre o assunto estão além do escopo deste artigo. Entretanto, 

acreditamos que as análises aqui apresentadas são um importante ponto de partida para 

investigações mais profundas nesse sentido, ensejando pesquisas e ações voltadas para o 

fortalecimento da democracia no Brasil. 
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Apêndice 

 
Tabela A1 

Universidades mais bem avaliadas no Brasil – Ranking Universitário Folha (RUF), 2019 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do RUF. 

 
Tabela A2 

Resultado da análise de componentes principais das variáveis de conhecimento político 

Nº de observações CPs Eigenvalue Diferença 
% de 

variância 
% cumulativa 

2.083 CP1 2,2747 1,3039 37,91 37,91 

Nº de componentes CP2 0,9709 0,1227 16,18 54,09 

6 CP3 0,8481 0,1502 14,14 68,23 

Rho CP4 0,6979 0,0414 11,63 79,86 

1 CP5 0,6565 0,1046 10,94 90,80 

  CP6 0,5519 - 9,20 100,00 

Variáveis CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Conhecimento – Prefeitura 0,2809 0,7963 0,2951 0,0156 0,4444 0,0462 

Conhecimento – Câmara Municipal 0,4496 0,2425 0,1544 0,1034 -0,7978 -0,2607 

Conhecimento – Judiciário 0,4437 -0,1673 -0,2443 0,7320 0,1133 0,4085 

Conhecimento – Ministério Público 0,4721 -0,1998 -0,3309 -0,1070 0,3560 -0,6996 

Conhecimento – Tribunal de Contas 0,4572 -0,0389 -0,2803 -0,6601 -0,0641 0,5206 

Conhecimento – Mecanismos de 
influência popular 

0,3003 -0,4875 0,8008 -0,0777 0,1494 0,0510 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Ranking Nome 
Natureza 
jurídica 

Estado 
Nota 
em 

Ensino 

Nota em 
Pesquisa 

Nota em 
Mercado 

Nota em 
Inovação 

Nota em 
Internacionalização 

Nota 
Final 

1 USP Estadual SP 31.10 41.63 18.00 3.46 3.83 98.02 

2 UNICAMP Estadual SP 31.39 41.34 17.16 3.64 3.56 97.09 

3 UFRJ Federal RJ 31.10 40.54 17.72 3.86 3.78 97.00 

4 UFMG Federal MG 31.47 40.27 17.91 3.53 3.54 96.72 

5 UFRGS Federal RS 31.17 40.69 16.97 3.30 3.55 95.68 

6 UNESP Estadual SP 28.56 40.38 17.44 2.92 3.37 92.67 

7 UFSC Federal SC 30.41 39.61 15.75 3.21 3.60 92.58 

8 UFPR Federal PR 30.16 38.10 16.97 3.60 3.19 92.02 

9 UNB Federal DF 30.60 38.19 15.94 2.98 3.50 91.21 

10 UFPE Federal PE 29.01 36.73 17.44 3.33 3.26 89.77 

11 UFC Federal CE 27.57 38.41 16.97 2.91 3.61 89.47 

12 UFSCAR Federal SP 30.47 38.88 13.50 2.88 3.42 89.15 

13 UERJ Estadual RJ 26.34 37.97 17.16 2.81 3.53 87.81 

14 UFBA Federal BA 27.49 35.95 16.97 3.23 3.31 86.95 

15 UFV Federal MG 29.74 37.94 12.84 3.54 2.78 86.84 

16 UNIFESP Federal SP 29.88 40.64 9.84 2.91 3.46 86.73 

17 UFF Federal RJ 28.63 35.32 16.50 3.01 3.20 86.66 

18 PUCRS Privada RS 24.59 36.35 16.50 3.40 3.47 84.31 

19 PUC Rio Privada RJ 24.50 36.35 15.75 3.37 3.71 83.68 

20 UFG Federal GO 26.83 34.54 16.50 2.95 2.76 83.58 
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Tabela A3 

Resultado da análise de componentes principais das variáveis de interesse político 

Nº de observações CPs Eigenvalue Diferença 
% de 

variância 
% cumulativa 

2.367 CP1 1,9479 0,9955 48,70 48,70 

Nº de componentes CP2 0,9524 0,1327 23,81 72,51 

4 CP3 0,8196 0,5397 20,49 93,00 

Rho CP4 0,2799 - 7,00 100,00 

1 - - - - - 

Variáveis CP1 CP2 CP3 CP4 

Disposição para se informar sobre política 0,6282 0,1252 -0,3080 0,7034 

Pluralidade das fontes de informação 0,6315 0,1425 -0,2762 -0,7103 

Checagem da veracidade -0,2190 0,9753 -0,0254 0,0109 

Disposição para se educar sobre política 0,3982 0,1129 0,9100 0,0228 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

Tabela A4 

Lista de componentes principais usados nos modelos 

Componente Descrição 

Conhecimento político – básico 
(CP2) 

Componente com altas cargas fatoriais nas variáveis de conhecimento acerca das funções 
de instituições básicas do governo local, especialmente Prefeitura e, em menor medida, 
Câmara Municipal. 

Conhecimento político – médio 
(CP1) 

Componente com altas cargas fatoriais nas variáveis de conhecimento no geral, 
especialmente acerca das funções de instituições menos conhecidas como Judiciário, 
Ministério Público e Tribunal de Contas. 

Conhecimento político – 
avançado (CP3) 

Componente com altas cargas fatoriais na variável de conhecimento mais sofisticado 
sobre a existência de mecanismos de influência popular na política, a saber: Lei de Acesso 
à Informação, Iniciativa Popular e Ação Popular. 

Interesse político – geral (CP1) 
Componente com altas cargas fatoriais nas variáveis de disposição a se informar e a se 
educar politicamente, bem como na variável de pluralidade de fontes de informação sobre 
política. 

Interesse político – literacia 
midiática (CP2) 

Componente com altas cargas fatoriais na variável de checagem da veracidade da 
informação política antes de repassá-la, servindo como uma proxy de literacia midiática12. 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 

 

  

                                                 
12 Segundo Garro-Rojas (2020, p. 521), o conceito de literacia midiática está em evolução e pode referir-se 
tanto a um processo de formação das pessoas para que elas possam utilizar tecnologias da informação e da 
comunicação quanto a um direito básico ao exercício da cidadania. 
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Tabela A5 
Variáveis utilizadas nas análises de componentes principais e nos modelos de regressão hierárquica 

 Variável Descrição 

Dependente Preferência democrática 
Grau em que o indivíduo concorda com a afirmação “A democracia é preferível a qualquer 

outra forma de governo, independente das circunstâncias” (1- discorda totalmente; 2- 
discorda em parte; 3- concorda em parte; 4- concorda totalmente) 

 
Relativização da 

democracia 

Grau em que o indivíduo concorda com a afirmação “Quando há uma situação difícil, não 
importa que o governo passe por cima das leis, do Congresso e das instituições com o 
objetivo de resolver os problemas” (1- discorda totalmente; 2- discorda em parte; 3- 

concorda em parte; 4- concorda totalmente) 

Independente Escolaridade 

Grau mais alto de escolaridade obtido pelo indivíduo (1- Sem escolaridade formal ou 
ensino fundamental incompleto; 2- Ensino fundamental completo ou ensino médio 

incompleto; 3- Ensino médio completo ou ensino superior incompleto; 4- Ensino superior 
completo ou Pós-graduação ou acima) 

Controle 
Conhecimento político 

sobre a Prefeitura 

Se o indivíduo sabe quem é o principal responsável pela elaboração de um plano de 
governo e pela proposição de um orçamento para o município (1- Não sabe/respondeu 
errado; 2- Sabe da existência, mas não lembra do nome; 3- Mencionou o Prefeito ou a 

Prefeitura) 

 
Conhecimento político 

sobre a Câmara 
Municipal 

Se o indivíduo sabe quem é o principal responsável pela elaboração das leis para o 
município (1- Não sabe/respondeu errado; 2- Sabe da existência, mas não lembra o 

nome; 3- Mencionou os Vereadores ou a Câmara Municipal) 

 
Conhecimento político 

sobre o Poder Judiciário 

Se o indivíduo sabe quem é o principal responsável pela garantia dos direitos individuais, 
coletivos e sociais e pela resolução dos conflitos entre cidadãos, entidades e Estado (1- 

Não sabe/respondeu errado; 2- Sabe da existência, mas não lembra o nome; 3- 
Mencionou os Juízes ou o Poder Judiciário) 

 
Conhecimento político 

sobre o Ministério Público 

Se o indivíduo sabe quem é o principal responsável por fazer denúncias para defesa dos 
interesses sociais e proteção do patrimônio público (1- Não sabe/respondeu errado; 2- 

Sabe da existência, mas não lembra o nome; 3- Mencionou os Procuradores Públicos ou o 
Ministério Público) 

 
Conhecimento político 
sobre o Tribunal de 

Contas 

Se o indivíduo sabe quem é o principal responsável pela fiscalização do uso do dinheiro 
público e pela aprovação dos gastos públicos (1- Não sabe/respondeu errado; 2- Sabe da 
existência, mas não lembra o nome; 3- Mencionou os Ministros do Tribunal de Contas ou o 

Tribunal de Contas) 

 
Conhecimento político 

sobre os mecanismos de 
influência popular 

Se o indivíduo conhece algum dos três principais mecanismos de influência popular sobre 
o governo, a saber: Lei de Acesso à Informação, Lei de Iniciativa Popular, Processo de 

Ação Popular (1- Não sabe/Deu a resposta errada; 2- Sabe da existência, mas não lembra 
o nome de nenhum deles; 3- Mencionou pelo menos um dos três mecanismos) 

 
Disposição a se informar 

politicamente 

Com que frequência o indivíduo se informa sobre os acontecimentos políticos, 
principalmente no que diz respeito aos assuntos da cidade (1- Nunca; 2- Raramente; 3- 

Às vezes; 4- Frequentemente; 5- Sempre) 

 
Pluralidade das fontes de 
informação sobre política 

Qual é a diversidade das fontes de informação acessadas pelo indivíduo para se manter 
informado sobre os acontecimentos políticos (1- Não se informa sobre política; 2- Poucas 

fontes; 3- Fontes diversas, mas todas com a mesma perspectiva política; 4- Fontes 
diversas e que abrangem várias perspectivas políticas) 

 
Checagem de veracidade 

de notícias políticas 

Com que frequência o indivíduo repassa, online ou presencialmente, informações e 
notícias políticas sem antes checar se elas são verdadeiras ou não (1- Sempre; 2- 

Frequentemente; 3- Às vezes; 4- Raramente; 5- Nunca) 

 
Disposição a se educar 

politicamente 

Se o indivíduo já fez algum curso sobre o funcionamento do sistema político brasileiro e 
seu interesse em fazê-lo (1- Nunca fez e não tem interesse em fazê-lo; 2- Nunca fez, mas 

tem interesse em fazê-lo; 3- Já fez, mas não tem interesse em fazer outro; 4- Já fez e 
continua interessado em fazer outros) 

 Sexo (Masculino) Se o indivíduo é do sexo feminino ou masculino (0- Feminino; 1- Masculino) 

 Faixa de renda 
Qual é a faixa de renda nominal média no domicílio do indivíduo (0- Até 1 salário mínimo; 

1- De 1 a 2 salários mínimos; 2- De 2 a 5 salários mínimos; 3- De 5 a 10 salários 
mínimos; 4- De 10 a 20 salários mínimos; 5- Mais de 20 salários mínimos) 

 Idade Idade atual do indivíduo em anos 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IDL-SP. 
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Tabela A6 

Resultado dos modelos hierárquicos de regressão apenas com dummy de ensino superior 

  
Modelo 1 –  

Preferência democrática 

Modelo 2 –  
Relativização da 

democracia 

Modelo 3 –  
Índice de democratas 

sólidos 

Dummy de ensino 
superior completo ou 
acima 

0,457*** 
(0,115) 

-0,473*** 
(0,111) 

0,463*** 
(0,0868) 

Conhecimento político – 
básico 

-0,00860 
(0,0443) 

-0,0156 
(0,0426) 

0,00239 
(0,0328) 

Conhecimento político – 
médio 

0,0851** 
(0,0343) 

-0,167*** 
(0,0328) 

0,123*** 
(0,0247) 

Conhecimento político – 
avançado 

0,0200 
(0,0486) 

-0,0412 
(0,0466) 

0,0359 
(0,0356) 

Interesse político – 
geral 

0,295*** 
(0,0360) 

0,0470 
(0,0341) 

0,110*** 
(0,0271) 

Interesse político – 
literacia midiática 

0,0837* 
(0,0449) 

-0,160*** 
(0,0434) 

0,146*** 
(0,0338) 

Sexo (masculino) 
0,225** 
(0,0881) 

-0,00709 
(0,0857) 

0,110 
(0,0673) 

Idade 
0,0120*** 
(0,00278) 

-0,00009 
(0,00266) 

0,00594*** 
(0,00210) 

Faixas de renda 
0,121*** 
(0,0456) 

-0,133*** 
(0,0439) 

0,128*** 
(0,0345) 

Constante (corte 1) 
-1,103*** 

(0,169) 
-1,128*** 

(0,159) 
2,877*** 
(0,127) 

Constante (corte 2) 
0,0990 
(0,163) 

-0,347** 
(0,157) 

- 

Constante (corte 3) 
1,585*** 
(0,168) 

1,164*** 
(0,160) 

- 

var(IDH_Subprefeitura) 
17,96*** 

(0,000764) 
0,704*** 
(0,00005) 

2,078 
(1,654) 

var(Constante) 
10,90*** 

(0,000446) 
0,569*** 
(0,00008) 

1,530 
(1,411) 

covar (IDH_Subpref, 
const) 

-13,99*** 
(0,0001) 

-0,633*** 
(0,0000) 

-0,996 
(0,0071) 

Índice de correlação 
intraclasse (ICC) 

0,7681 
(0,0000) 

0,1475 
(0,0000) 

0,533 
(0,4590) 

N 1.923 1.945 1.916 

Grupos 30 30 30 

LR-Teste 36,13 0,45 20,79 

P-valor 0,0000 0,9303 0,0001 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Erros-padrão entre parênteses; *** p<0,01, **p<0,05, *p<0,1 
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Abstract 

The democratic power of higher education: the association between schooling and adherence to 

democracy in the city of São Paulo 

Education is often seen as a solution to democratic deficits, but its role in shaping political attitudes is 
still poorly understood. This article investigates the association between schooling and adherence to 
democracy in São Paulo. Departing from a representative sample of 2,417 interviews, our analysis of 
the São Paulo context is shown to be timely for the study, since the city performs well in educational 
assessments and has a relevant history of political engagement. Using hierarchical regression models, 
it was found that schooling is a significant predictor of adherence to democracy, with higher levels of 
schooling correlating to greater adherence. Our results differ from the findings of other studies that 

consider Brazil as a whole. We find that access to higher education is a key factor for the valorization 
of democracy. 

Keywords: education; democracy; democratic culture; political knowledge; São Paulo 
 
Resumen 

El poder democrático de la educación superior: asociación entre escolaridad y adhesión a la 

democracia en la ciudad de São Paulo 

A menudo se considera que la educación es una solución a los déficits democráticos, pero su papel en 

las actitudes políticas aún no se comprende bien. Este artículo investiga la asociación entre escolaridad 
y adhesión a la democracia en São Paulo. A partir de una muestra representativa con 2.417 
entrevistas, el análisis del contexto paulistano se muestra oportuno, ya que la ciudad tiene mejores 
notas en las evaluaciones educativas y tiene una historia relevante de participación política. Utilizando 
modelos de regresión jerárquica, se encontró que la escolaridad es un predictor significativo de la 
adherencia a la democracia, mientras que los niveles más altos de escolaridad se asocian con una 
mayor adherencia. Los resultados difieren de los hallazgos de otros estudios que consideran a Brasil 
en su conjunto, lo que sugiere que el acceso a la educación superior es un factor clave para la 
valorización de la democracia. 

Palabras clave: educación; democracia; cultura democrática; conocimiento político; São Paulo 

 
Résumé 

Le pouvoir démocratique de l'enseignement supérieur : association entre scolarisation et adhésion à 
la démocratie dans la ville de São Paulo 

L'éducation est souvent considérée comme une solution aux déficits démocratiques, mais son rôle 

dans les attitudes politiques est encore mal compris. Cet article examine l'association entre la scolarité 
et l'adhésion à la démocratie à São Paulo. Partant d'un échantillon représentatif de 2417 participants, 
l'analyse du contexte local s'avère opportune, car la ville a obtenu de bons résultats dans les 
évaluations éducatives et a une longue histoire de participation politique. En utilisant des modèles de 
régression hiérarchique, il a été constaté que la scolarisation est un prédicteur significatif de l'adhésion 
à la démocratie ainsi que d’une plus grande adhésion. Les résultats diffèrent des conclusions d'autres 
études qui considèrent le Brésil dans son ensemble, contrairement à ces études, nos résultats 
montrent que l'accès à l'enseignement supérieur est un facteur clé pour la valorisation de la 
démocratie. 
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Eleições municipais de 2016 e 2020 em São Paulo:  

resultados diferentes, alinhamentos iguais 
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As eleições municipais de 2016 e 2020 em São Paulo apresentaram resultados 
desviantes das anteriores tanto nos padrões espaciais como no desempenho dos 
candidatos. Enquanto em 2016 o PT não obteve vitória em nenhum distrito, com 
parte dos seus votos “roubados” por Marta Suplicy (PMDB), em 2020 o partido pela 
primeira vez desde 1985 não ficou entre os primeiros colocados, posto ocupado pelo 
PSOL. Este artigo, através de mapas e análise fatorial, apresenta evidências desse 
desvio e busca possíveis explicações analisando, por meio de inferência ecológica, a 
transferência de votos de uma eleição para outra com a hipótese de que essa 
transferência se deve mais a um voto estratégico do que a realinhamentos eleitorais. 
Os resultados mostram que não houve uma modificação no “alinhamento do eleitor” 
e que os desvios encontrados se devem às estratégias de competição adotadas pelos 
partidos. 

Palavras-chave: eleições municipais; geografia eleitoral; inferência ecológica; 

competição eleitoral; São Paulo 

 

Introdução3 

 

As duas últimas eleições para a prefeitura de São Paulo (2016 e 2020) 

apresentaram geografias eleitorais diferentes do padrão estável encontrado nas anteriores 

desde pelo menos 2004, a primeira em que a direita populista, representada por Paulo 

Maluf (PDS, PP) e anteriormente por Jânio Quadros (PTB), não foi protagonista. 

No período que abrange as eleições de 2004, 2008 e 2012, a geografia eleitoral do 

município era bem definida, o PT, como partido hegemônico da esquerda, apresentava os 

seus melhores resultados nas regiões mais periféricas da cidade (extremo Sul, Leste e 

Noroeste), enquanto a direita ou centro-direita ocupava os distritos mais centrais e ricos. 

Nas eleições de 1985 a 2000 havia também a chamada direita populista que concentrava 

o seu apoio eleitoral nas antigas regiões operárias das zonas Norte e Leste (Pierucci, 1987; 

1989; Figueiredo et al., 2002). 

                                                           
1 Universidade de São Paulo (USP). São Paulo (SP), Brasil. E-mail: <alekseizolner@gmail.com>. 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ). Rio de 
Janeiro (RJ), Brasil. E-mail: <fhguarnieri@iesp.uerj.br>. 
3 Agradecemos ao Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues Silveira da Universidade de Salamanca pela indicação da 
metodologia sobre inferência ecológica. 
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Em 2016, o candidato João Doria do PSDB, além de manter o padrão espacial de 

votação do seu partido das eleições anteriores, bem votado nos distritos centrais do 

município, foi bem também na periferia. Por sua vez, o PT, ao contrário dos anos 

anteriores, teve os seus melhores resultados concentrados em distritos das regiões Oeste 

e central da cidade, mantendo relativo apoio eleitoral em alguns pontos localizados na 

periferia4. Já na eleição de 2020, o PT retomou o seu padrão espacial histórico de votação, 

com maior apoio nas regiões periféricas, mas, pela primeira vez em 35 anos (desde 1985), 

não ficou entre os primeiros colocados da eleição municipal, chegando apenas na quinta 

posição. Como veremos adiante, o partido de esquerda PSOL ocupou esse lugar, herdando 

grande parte dos votos do candidato Fernando Haddad do PT nas regiões onde ele havia 

sido bem votado em 2016. 

Este artigo tem como objetivo contribuir com uma robusta literatura que se 

debruçou sobre a distribuição do voto na capital paulista para compreender o que 

determinados padrões espaciais de votação nos dizem sobre o comportamento eleitoral e 

a competição política. Se, no início, essa literatura justificava a escolha do município de 

São Paulo como caso por limitações empíricas, hoje o estudo dos padrões espaciais do voto 

na capital permite a comparação longitudinal dos diferentes modelos teóricos utilizados 

nessa literatura. Em outras palavras, a escolha do município de São Paulo como caso 

permite avaliarmos se esses modelos “envelheceram”. 

As eleições de 2016 e 2020 apresentam padrões diferentes das eleições anteriores, 

permitindo averiguar se as mudanças nesses padrões correspondem a alterações nas 

variáveis explicativas utilizadas nos modelos teóricos empregados até então, ou se exigem 

modificações nesses modelos. 

Nossa conclusão é que essas eleições não apresentaram mudanças significativas 

com relação ao “alinhamento” do eleitor, com eleitores de regiões de baixa renda votando 

na esquerda e eleitores de regiões de renda mais alta votando na direita. As mudanças no 

padrão de votação dos partidos seriam melhor explicadas pelas estratégias de competição 

adotadas pelos partidos. 

O artigo começa revendo a literatura sobre o padrão espacial do voto no município 

de São Paulo, chamando atenção para os modelos teóricos explicita ou implicitamente 

utilizados nas análises. Em seguida apresentamos nosso caso, as eleições paulistanas de 

2016 e 2020, e os métodos que utilizamos na análise subsequente. Passamos então a 

testar o ajuste dos modelos teóricos utilizados pela literatura apresentada analisando as 

eleições de 2016 e 2020 separadamente. Por fim, diante dos nossos resultados, concluímos 

discutindo o que as mudanças nessas eleições significam para a teoria sobre 

comportamento eleitoral e competição partidária. 

 

                                                           
4 Distritos periféricos da zona Leste com destaque a Cidade Tiradentes e zona Sul principalmente Jardim 
Ângela e Jardim São Luiz (Mapa 2). 
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Objetivos e conceitos teóricos  

 

As eleições paulistanas apresentam um paradoxo. Ao mesmo tempo em que a 

distribuição espacial do voto segue um padrão de alta correlação entre renda e voto nos 

distritos, que se repete a cada eleição, os beneficiários desses votos mudam 

constantemente. 

Aziz Simão (1956) destacou que, nas eleições legislativas federal e estadual de 

1948, as votações em partidos de esquerda, como o PCB e o PTB, eram maiores em 

distritos com maior concentração de operários. Esses distritos se localizavam próximos às 

fábricas e às linhas ferroviárias em um cinturão em torno do centro da cidade. Nesses 

distritos, onde 42% dos eleitores eram operários, a esquerda recebeu 56% dos votos, o 

que levou Simão (1956) a inferir que todos os votos da esquerda teriam vindo dos 

operários. 

Embora a inferência de Simão (1956) estivesse sujeita ao problema da falácia 

ecológica, ela estava de acordo com a teoria sociológica do voto, que infere o 

comportamento eleitoral a partir do grupo social ao qual pertence o eleitor. Operários 

deveriam votar em partidos como o PCB, que seriam expressão dessa classe. Essa 

correlação entre classe e voto também estava de acordo com a teoria da urbanização, que 

previa que nos centros urbanos e industrializados, a esquerda ideológica obteria bom 

desempenho eleitoral. 

Essa congruência entre teoria e empiria teve vida curta. Nas eleições entre 1954 e 

1962, analisadas por autores como Oliveiros Ferreira (1960,1964) e Francisco Weffort 

(1965), ainda se observa uma correlação entre classe, ou nível de 

urbanização/industrialização, e voto, mas, nesses casos, não eram partidos de esquerda 

os beneficiários, e sim partidos sem expressão nacional, comandados por lideranças 

carismáticas, como Adhemar de Barros e Jânio Quadros. A chave para entender esse 

“realinhamento” eleitoral seria a do populismo (Weffort, 1965). 

Durante o regime militar e seu bipartidarismo artificial, observamos as mesmas 

clivagens espaciais e mais uma mudança: o partido da oposição (MDB) vencendo em 

regiões mais pobres, e o do governo (ARENA) em regiões mais ricas, como nos mostraram 

as análises das eleições de 1974 e 1976 feitas por Bolívar Lamounier (1978).  

Um dos problemas dessas análises, além da já apontada falácia ecológica, foi 

buscar padrões de votação observando eleições para cargos diferentes, pois elas envolvem 

lógicas e cálculos políticos diversos. Esses dois problemas serão resolvidos nas análises 

das eleições no período pós-1985. 

O uso de survey e o foco nas eleições municipais permitiram a Pierucci e Lima 

(1992) observar a continuidade da clivagem periferia/pobre vs. centro/rico no padrão de 

votos nas eleições municipais paulistanas. Os autores, no entanto, observaram que os 

partidos beneficiados nas quatro eleições entre 1985 e 1996 mudaram, com a direita 
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obtendo vitórias na periferia nos anos 1980 e no centro nos anos 1990. Como dizem os 

autores: 

[N]estes dez anos de pluripartidarismo o voto de direita na cidade foi, voltou, 

foi, voltou... e acabou por se encaixar de novo em seu velho molde, por 

reencontrar os traços submersos do antigo desenho (Pierucci e Lima, 1993, 

p. 95). 

Esse novo molde, em que os mais ricos procuravam evitar a escalada do PT na 

capital se alinhando em torno de um candidato da direita, marcaria as análises do padrão 

espacial do voto paulistano nas décadas seguintes. As análises a partir dos anos 2000 

mostram apenas que o partido em torno do qual os eleitores de direita vão se alinhar, 

passa a ser o PSDB. 

Utilizando análise fatorial, Figueiredo et al. (2002) mostraram que, 

independentemente do pleito e do nível de análise, o PSDB obtinha mais votos em regiões 

centrais e de maior renda; a votação do PT era expressiva em áreas mais pobres da cidade, 

em especial na Zona Leste; e o PPB ficava relegado a bairros tradicionais de classe média-

baixa. A partir de técnicas de inferência ecológica, Limongi e Mesquita (2008) confirmaram 

esse padrão observando as eleições em São Paulo até 2006. Esse novo alinhamento 

eleitoral também refletiria no município uma clivagem política que havia se estabelecido 

no nível federal. 

Neste artigo mostramos que o mesmo padrão espacial de voto persiste nas eleições 

municipais na cidade de São Paulo. Mostramos também que, mais uma vez, mudam os 

beneficiários dos votos em uma das regiões. Assim como Figueiredo et al. (2002) e Limongi 

e Mesquita (2008), creditamos esse padrão e essa mudança a estratégias partidárias e não 

a mudanças nas preferências eleitorais, como propõem teorias de “realinhamento 

eleitoral”. 

Estamos cientes que os termos “realinhamento” e eleições “desviantes”, que 

remetem a uma literatura estadunidense sobre eleições críticas (Key, 1955; Campbell, 

1966), são considerados problemáticos por alguns autores por causa do componente 

diacrônico relacionado ao seu significado (Rennó; Da Silva, 2014). No entanto, os vários 

estudos revisados por este artigo, demostrando a estabilidade da geografia eleitoral ao 

longo do tempo e a alta correlação entre voto e renda no município de São Paulo, nos 

deixam seguros em utilizar essa terminologia para demonstrar a busca por alterações 

(desvios) nos padrões espaciais de votação estáveis, assim como no alinhamento do eleitor 

(realinhamento, desalinhamento, alinhamento parcial, etc.),  mesmo que o objetivo do 

artigo seja justamente reforçar a manutenção dos padrões eleitorais encontrados 

historicamente na cidade.        

A literatura sobre alinhamento eleitoral (Dalton; McAllister; Wattenberg, 2000, 

2003; Mayhew, 2002) mostra que, em momentos de crise e de transformação da 

sociedade, pode ocorrer desestabilização dos alinhamentos eleitorais prévios. Essa 
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desestabilização na prática ocorre por dois motivos: uma maior ou menor mobilização 

anômala do eleitorado (comparecimento e alienação eleitoral) e uma diminuição da 

identidade partidária que, em outras palavras, significa que o eleitor, ao declinar do apoio 

ao seu partido de preferência prévia, tem uma maior probabilidade de escolher outro 

partido, dando oportunidade para candidatos outsiders ou dos extremos do espectro 

ideológico, que em condições normais não teriam esse apoio, como recentemente ocorreu 

nos Estados Unidos, Europa (Inglehart; Norris, 2016) e no Brasil (Amaral, 2020). 

 A consequência desse fenômeno é a diminuição da previsibilidade dos resultados 

eleitorais se considerarmos a identidade partidária como um fator de estabilidade na 

escolha dos eleitores. Ou seja, os eleitores tendem a ser influenciados mais por fatores de 

curto prazo ocorridos no período eleitoral (6 meses até a eleição) do que por suas 

preferências eleitorais a longo prazo. 

Não acreditamos que tal fenômeno tenha ocorrido nas eleições paulistanas e que 

um declínio da identificação partidária explique a mudança dos partidos que obtêm a 

maioria dos votos nas suas diferentes regiões. Carreirão e Kinzo (2004) mostraram que, 

entre 1989 e 2002, período que abrange boa parte das análises acima, a preferência 

partidária não só se manteve estável como também tinha pouco impacto no modo como o 

eleitor votava. Trabalhos como os de Paiva e Tarouco (2011) e Speck e Balbachevsky 

(2017) analisam que isso é verdade também para períodos mais recentes. 

Samuels e Zucco (2018) sugerem que um sentimento antipartidário, mais 

especificamente o antipetismo, ajuda a explicar o comportamento do eleitor. Neste artigo, 

o que buscamos entender é justamente o que fez com que o eleitor deixasse de votar no 

PT. Se partirmos da premissa do antipetismo, não teríamos o que explicar ou teríamos 

grande dificuldades em explicar a variação nos votos do PT entre 2016 e 2020. 

Embora, como veremos, nas eleições de 2016 tenha havido uma grande queda na 

identificação com o PT, que poderia explicar o fraco desempenho de Haddad, essa 

identificação voltou a ficar próxima a seu patamar “tradicional” em 2020 e, apesar do 

aumento, nessa eleição, o PT teve seu pior desempenho na capital paulista. 

Se não são mudanças nas preferências dos eleitores que explicam a mudança nos 

principais atores na política paulistana, devemos procurar essa explicação nas estratégias 

desses atores. Duverger (1980) e Cox (1997) nos mostram que os eleitores respondem 

estrategicamente às estratégias dos partidos. A incerteza quanto ao resultado das eleições 

é maior nas eleições majoritárias. Para vencer nessas eleições, um candidato deve ter 

condições de angariar uma maioria ou uma pluralidade de votos. Toda vez que um 

candidato não reúne essas condições, ele está sujeito ao voto estratégico, em que o eleitor 

evita “desperdiçar” seu voto, abandonando o candidato de sua preferência, para votar em 

uma alternativa mais viável, embora menos preferida, e assim evitar o mal maior da vitória 

da pior opção entre todas. 
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Antecipando o voto estratégico, os partidos se coordenam formando alianças ou se 

fundindo uns com outros. Este é o mecanismo que faria com que sistemas eleitorais de 

maioria simples levasse a sistemas bipartidários. Toda vez que há falha de coordenação, 

ou seja, erro estratégico, o eleitor vota estrategicamente tornando a disputa bipartidária 

de fato. Os mesmos incentivos não se fazem tão presentes nas eleições proporcionais, 

como a para vereador. 

A literatura sobre comportamento eleitoral no Brasil argumenta que a maioria dos 

eleitores, mesmo os de baixa escolaridade, consegue localizar-se ideologicamente (Singer, 

1999; Braga; Pimentel Jr., 2011) e exerce essa sua identificação nas escolhas eleitorais 

independentemente das ofertas eleitorais apresentadas. Ou seja, o eleitor que se identifica 

como de esquerda ou de direita, caso decline da sua escolha eleitoral prévia, tende a votar 

em um candidato do mesmo espectro eleitoral.  

O argumento defendido neste artigo é que o desvio do “normal” na geografia 

eleitoral das eleições municipais de 2016 e 2020 é causado por um desequilíbrio nas forças 

partidárias no âmbito local devido a uma erosão na viabilidade do PT em formar uma 

maioria, por razões como o processo de impeachment da presidenta Dilma no âmbito 

nacional5 e uma má avaliação da gestão municipal do prefeito Haddad no local6. Mais 

especificamente, a nossa hipótese é que não houve um processo de realinhamento, ou 

seja, eleitores até então defensores de um grupo ideológico (direita ou esquerda) não 

votaram em candidatos com posições opostas, mas sim mudaram seu voto para candidatos 

do mesmo grupo ou simplesmente se abstiveram ou anularam o seu voto.   

Uma segunda hipótese, complementar, diz respeito aos resultados eleitorais para 

vereador. Segundo a lei de Duverger, geralmente, em eleições proporcionais, a escolha 

dos eleitores é “sincera” e não “estratégica”: nesse sentido, espera-se que os padrões 

espaciais de votação encontrados para as eleições de 2016 e 2020 ao legislativo variem 

menos em comparação às eleições anteriores do que na eleição majoritária para prefeito. 

                                                           
5 As eleições municipais, argumentam Couto, Abrucio e Teixeira (2013), têm vínculos não lineares com as 
eleições nacionais e de maneira geral são contaminadas pelas particularidades locais: política local e 
avaliação de gestão. Por exemplo, segundo os autores, em 2004 a candidata à reeleição Marta Suplicy (PT) 
foi derrotada por José Serra (PSDB) na capital paulista em grande parte pela dinâmica local 
(descontentamento da classe média com o aumento de tributos) mesmo que o seu partido tenha vencido no 
âmbito nacional dois anos antes, enquanto Gilberto Kassab (vice de Serra) em 2008 teria sido eleito após 
Alckmin (PSDB) ter ganho de Lula (PT) na capital paulista no segundo turno da eleição presidencial de 2006. 
Já o próprio Serra (PSDB) em 2012, após ter vencido Dilma (PT) na cidade na eleição presidencial de 2010, 
teria perdido para Haddad (PT) principalmente pela avaliação negativa do governo Kassab (DEM). Assim, 
embora não defendamos categoricamente que as eleições municipais no Brasil possam ser vistas como de 
“segunda ordem” (Reif; Schmitt, 1980 apud Marien; Dassonnevill; Hooghe, 2015), quando os indivíduos nas 
suas escolhas eleitorais consideram não apenas os assuntos da política local, mas também os da arena 
nacional, principalmente em eleições de meio de ciclo eleitoral como as nossas eleições locais, o caso 
específico do processo de impeachment da presidenta Dilma visivelmente causou um grande impacto nas 
eleições municipais de 2016, com o PT perdendo um número substancial de prefeituras em todo o Brasil. 
6 Apenas 14% dos paulistanos avaliavam o governo Haddad (PT) como ótimo ou bom, 35% como regular e 
48% como ruim ou péssimo em junho de 2016, segundo o Datafolha (2016).   
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Isso seria uma evidência de que os eleitores mantiveram-se alinhados ideologicamente nas 

suas posições, alterando seu voto “estrategicamente” apenas para prefeito. 

 

Metodologia e dados da pesquisa 

 

Utilizamos na pesquisa dados sobre os resultados eleitorais das eleições municipais 

de 2004 a 2020 para prefeito e vereador na escala de seção eleitoral. Para a construção 

dos mapas, os resultados eleitorais foram agregados por local de votação e agrupados em 

95 dos 96 distritos administrativos do município (os votos do distrito de Marsilac no 

extremo Sul da cidade foram somados aos de seu vizinho Parelheiros para facilitar a 

análise, já que o primeiro contém poucos locais de votação). 

 Para identificar períodos de estabilidade e de mudança nos padrões espaciais de 

votação dos partidos, utilizamos a técnica estatística da análise fatorial do tipo T que busca, 

ao correlacionar os resultados eleitorais em porcentagem de uma série de eleições 

consecutivas (2004 a 2020) agregadas por unidades geográficas (seções eleitorais), 

agrupar eleições com padrões de votação semelhantes em um mesmo fator. Essa técnica 

foi introduzida por Archer e Taylor (1981) e utilizada primeiramente em Braga e 

Zolnerkevic (2020) para análise das eleições brasileiras. 

Com o objetivo de comparar os mapas de votos dos candidatos, buscando 

diferenças e similaridades entre eles, utilizamos o método de análise de cluster espacial 

por meio da versão local do índice bivariado de Moran7 (Anselin, 1995) LISA8 que calcula 

a autocorrelação espacial entre unidades espaciais e pode ser interpretado “como o grau 

de semelhança entre um padrão espacial e outro” (Terron; Soares, 2010, p. 320). Como 

vemos adiante, a análise de cluster espacial gera quatro tipos formados a partir da 

correlação entre as unidades espaciais informando a similaridade entre elas: Alto-Alto, 

Baixo-Baixo, Baixo-Alto, Alto-Baixo. 

A principal hipótese do artigo é que o desvio nos padrões de voto nas eleições 

majoritárias de 2016 e 2020 não foi aleatório e seguiu um certo alinhamento ideológico 

nas escolhas eleitorais: o eleitor na votação para prefeito agiu estrategicamente 

escolhendo aquele com mais chance de vitória dentro do mesmo grupo ideológico. Para 

testar essa hipótese, estimamos a taxa de transferência de votos utilizando o método de 

inferência ecológica desenvolvido por Grofman e Merrill (2004) e adaptado por Andreadis 

e Chadjipadelis (2009)9. Métodos de inferência ecológica (King et al., 2004), 

primeiramente aplicados nos estudos das eleições paulistanas por Limongi e Mesquita 

(2008), permitem inferir, a partir de dados agregados, a transferência de voto individual 

entre dois pleitos. Em outras palavras, essa metodologia nos mostra a quantidade de votos 

                                                           
7 Na sua versão global esse índice varia de -1 a 1 como no índice de correlação de Pearson. 
8 Sigla em inglês para “Local Indicators of Spatial Association”. 
9 Os cálculos foram realizados na linguagem R utilizando o código disponível em 
<http://www.polres.gr/en/vtr>. 
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em porcentagem de um certo candidato que se manteve ou migrou (para outro candidato 

ou partido) de uma eleição para outra.  

Inovamos com relação ao trabalho de Limongi e Mesquita (2008) por, além de 

compararmos todos os votos dos dois pleitos como é o usual, buscarmos calcular a 

transferência de votos em cada distrito administrativo do município isoladamente10, com o 

objetivo de analisar visualmente essa transferência de votos por meio de mapas. Segundo 

Andreadis e Chadjipadelis (2009, p. 217), as estimativas locais, quando apresentadas em 

mapa, são capazes de revelar informações úteis sobre a variabilidade espacial das 

transições do eleitor que podem servir como base para pesquisas sobre a associação 

desses padrões com outras características demográficas e socioeconômicas11. 

Para a construção dos mapas, com o objetivo de uma melhor localização do leitor 

em relação às regiões “duras” de apoio eleitoral dos dois grandes partidos PT e PSDB, 

adotamos a divisão em duas regiões apresentada primeiramente em Zolnerkevic (2017, 

2018)12 a partir da qual em uma região encontram-se os distritos periféricos que 

historicamente apoiam o PT e em outra o PSDB apresenta os seus melhores resultados 

(Figura 1): 

 

Figura 1 

Regiões “duras” de apoio eleitoral para PT e PSDB na cidade de São Paulo entre 
2006 e 2014 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

                                                           
10 Votos agregados por locais de votação. 
11 Análise essa que extrapola o escopo deste artigo. 
12 Criada a partir da análise do mapa de voto dos dois partidos no segundo turno das eleições presidenciais 
de 2006, 2010 e 2014, por meio da técnica estatística da análise fatorial do modelo S. 
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Resultados 

 

Eleição de 2016 

 

Aplicando a análise fatorial do modelo T para os votos do PT agregados por seção 

eleitoral de 2004 a 2020, observamos claramente um padrão de estabilidade de 2004 a 

2012 com um desvio em 2016 e a volta desse padrão em 2020. Quando aplicamos esse 

mesmo método de análise para os resultados do PSDB de 2004 a 2020 ou ainda 

substituindo o partido em 2008 pelo DEM de Gilberto Kassab, observamos uma maior 

estabilidade nos padrões de votação (Tabela 1): 

 
Tabela 1 

Cargas fatoriais extraídas da análise fatorial do modelo T13 para os resultados 

eleitorais agregados por seção eleição em porcentagem de PT e PSDB (DEM em 
2008) nas eleições para prefeito no município de São Paulo de 2004 a 2020 

Eleições  2004 2008 2012 2016 2020 

Partidos PT 0,965 0,972 0,980 0,451 0,875 

 PSDB 0,950 0,909 0,958 0,94 0,797 

PSDB/DEM(2008) 0,942 0,917 0,959 0,943 0,804 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

Nota: Em negrito o desvio no padrão espacial de votação do PT em 2016. 

 

O que a análise fatorial da Tabela 1 demonstra é que os mapas de voto do PT de 

2004, 2008, 2012 e 2020 são parecidos. O mapa de voto de Fernando Haddad no primeiro 

turno de 2012 é um exemplo desse padrão (Mapa 1): um maior apoio eleitoral no extremo 

Leste, Sul e Noroeste do município e também nos distritos do centro velho (Sé, República, 

Bom Retiro e Pari). 

 

  

                                                           
13 Método de redução de dados componentes principais (CP) e método de rotação fatorial “oblíqua”. 
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Mapa 1 

Votos no PT no primeiro turno da eleição para prefeito do município de São 
Paulo de 2012 na escala dos distritos administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados 
do IBGE e TSE. 

 

Já o mapa de voto do PT na eleição de 2016 apresenta um padrão desviante (Mapa 

2), os seus melhores resultados foram nos distritos do centro de São Paulo em direção ao 

Oeste seguindo o caminho das faculdades Mackenzie, PUC, USP; nos distritos do extremo 

Sudoeste (Cidade Jardim Ângela e Jardim São Luiz); e no distrito Cidade Tiradentes no 

extremo Leste da cidade, os dois últimos tradicionais redutos do partido (ver nota 3). 
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Mapa 2 

Votos no PT na eleição para prefeito do município de São Paulo de 2016 na 
escala dos distritos administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 

Comparando os mapas de voto do PT de 2012 e 2016, ao calcular a diferença de 

votos por distrito (Mapa 3), é possível observar que o partido, apesar de continuar sendo 

bem votado nos distritos periféricos, perdeu votos em todos eles enquanto teve ganho em 

distritos onde o PT historicamente recebia menos apoio: Jardim Paulista, Moema, Vila 

Mariana, Itaim Bibi, Pinheiros, Alto Pinheiros, Perdizes e Consolação14.  

 

 
 

 
  

                                                           
14 Índice de correlação de Moran bivariado foi de apenas 0,234, como esperado se considerarmos análise 
fatorial mostrada na Tabela 1. Na análise de cluster espacial (Anexo 1), os distritos onde o PT historicamente 
recebia menos apoio formam parte do cluster “Alto-Baixo”. 
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Mapa 3 

Diferença dos votos recebidos pelo PT na eleição para prefeito do município de 

São Paulo de 2016 com a de 1º turno de 2012 na escala dos distritos  
administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 

Por outro lado, nessa mesma eleição de 2016, o PSDB manteve o padrão espacial 

histórico do partido de maior votação nas regiões mais centrais e ricas da cidade, mas 

agora sendo vitorioso em quase todos os distritos da cidade com exceção de três distritos 

do extremo Sul do município (Grajaú, Parelheiros e Marsillac), região muitas vezes 

chamada pela imprensa de ‘Martalândia’15, onde a candidata e ex-prefeita Marta Suplicy 

do PMDB foi vitoriosa (Mapa 4). Dessa forma, o PT, que até a última eleição municipal de 

2012 era considerado uma das maiores forças eleitorais, não ganhou em nenhum distrito 

da cidade, algo que não ocorria desde a sua primeira disputa municipal em 1985. 

 

  

                                                           
15 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/na-martalandia-orfaos-da-ex-prefeita-
se-dividem-entre-covas-e-pt-e-ignoram-boulos.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2021.  
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Mapa 4 

Eleição municipal de 2016, candidato vencedor por distrito administrativo do 
município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 

Essa queda de apoio ao PT nas eleições municipais de 2016 coincide com uma igual 

queda do índice de identidade partidária do partido na cidade (Gráfico 1), o menor valor 

da série histórica (9%), que provavelmente tem relação com a má avaliação do governo 

Haddad na prefeitura (ver nota 2), e o processo de impeachment da presidenta Dilma no 

âmbito nacional.  

Teoricamente, essa queda da identidade partidária em 2016 beneficiaria aquele 

candidato considerado “outsider” ou com discurso apolítico que, no caso dessa eleição, foi 

personificado pelo candidato João Doria que, apesar de filiado ao PSDB e apoiado pelo 

governador do estado Geraldo Alckmin, usava um discurso apolítico declarando-se um 

“gestor” na sua campanha. 
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Gráfico 1 

Identidade partidária no município de São Paulo de 2004 a 
2020 para PT e PSDB (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Datafolha. 

 

Para testar a hipótese de que não houve realinhamento em 2016, ou seja, que os 

eleitores do PT de 2012 não apoiaram Doria do PSDB em 2016, mas sim realizaram um 

voto “estratégico” respeitando os grupos ideológicos, buscamos investigar a taxa de 

transferência de votos de 2012 a 2016 utilizando o método de Grofman e Merrill (2004), 

adaptado por Andreadis e Chadjipadelis (2009). O resultado dessa análise (Gráfico 2, 

Anexo 4) mostra que quase a totalidade dos eleitores do PSDB em 2012 (93%) repetiram 

o seu voto no partido em 2016, enquanto entre os eleitores do PT essa taxa foi de apenas 

29%, os restantes decidiram apoiar a candidata Marta Suplicy do PMDB (27%), que havia 

sido prefeita pelo PT no período de 2000 a 2004, ou votaram em branco ou nulo (20%).  

Ou seja, aqueles que votaram em Haddad do PT em 2012 e decidiram não votar pela sua 

reeleição escolheram Marta Suplicy ou simplesmente desperdiçaram o seu voto. Isso pode 

ter contribuído para a alta alienação eleitoral (brancos e nulos) e abstenção daquela 

eleição, que foi um dos fatores que garantiu a vitória de Doria (PSDB) no primeiro turno, 

já que quanto menor a quantidade de votos válidos em uma eleição, mais fácil alcançar os 

50% + 1 necessários para a vitória em primeiro turno. 
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Gráfico 2 

Diagrama de fluxo Sankey16 com o resultado do cálculo de transferência de 
votos de 2012 para 2016 dos principais partidos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

 

Essa mesma análise, dessa vez feita para cada distrito, mostra primeiro que em 

poucos lugares da cidade a porção de votos ao PT se manteve virtualmente inalterada de 

2012 para 2016 (Mapa 5), basicamente os distritos já identificados anteriormente do Oeste 

rumo ao centro (Butantã, Alto de Pinheiros, Perdizes, Pinheiros, Jardim Paulista e 

Consolação) localizados na região que historicamente o partido tem pouco apoio eleitoral. 

Já a transferência de votos do PT (2012) para Marta Suplicy (PMDB) em 2016 se deu 

principalmente nos distritos periféricos principalmente do extremo Sul (Mapa 6)17. O PSDB, 

por sua vez, manteve os seus votos “duros” nos distritos onde historicamente tem maior 

apoio: distritos ricos e centrais do município, com uma redução nas transferências em 

distritos centrais em direção à zona Oeste da cidade18 (Mapa 7).  

 
  

                                                           
16 Exemplo de código disponível em: <https://www.r-graph-gallery.com/sankey-diagram.html>. Acesso em: 
1 nov. 2021.  
17 Como a análise de cluster também mostra (Anexo 2). 
18 República, Consolação, Perdizes, Alto de Pinheiros, Butantã, Lapa, Jaguaré. 
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Mapa 5 

Transferência de votos de Haddad (PT) 2012 para Haddad (PT) 2016 por distrito 
administrativo do município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados 
do IBGE e TSE. 

 

Mapa 6 

Transferência de votos de Haddad (PT) 2012 para Marta Suplicy (PMDB) 2016 
por distrito administrativo do município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 
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Mapa 7 

Transferência de votos de Serra (PSDB) em 2012 para Doria (PSDB) em 2016 
por distrito administrativo do município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE.

 

Comparando os padrões de votação para prefeito e vereador do PT (Gráfico 3), 

uma análise de correlação simples mostra que apenas o resultado para prefeito em 2016 

apresentou-se desviante, o padrão de votos para vereador dessa mesma eleição 

claramente assemelha-se aos resultados de 2012 e 2020, tanto para prefeito como 

vereador. Mais ainda, o mapa de votos do PT para vereador em 2016 (Mapa 8) mostra 

semelhanças com aquele padrão histórico do partido: relativamente forte nos extremo 

Leste e Sul do município, inclusive naqueles distritos onde a candidata Marta Suplicy 

venceu, indicando que muitos votaram no PT para vereador e no PMDB para prefeito nesses 

lugares. 
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Gráfico 3 
Correlograma mostrando a matrix de correlação dos padrões de votação do PT 
para prefeito e vereador de 2012 a 2020 no município de São Paulo na escala 

das seções eleitorais 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

 

Mapa 8 

Votos no PT na eleição para o legislativo municipal de São Paulo de 2016 na 
escala dos distritos administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 
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Na eleição de 2016, portanto, o eleitor puniu o PT, provavelmente pela avaliação 

negativa do governo Haddad e pela conjuntura nacional ainda contaminada pelo processo 

de impeachment da presidenta Dilma. Os votos que saem do PT se dirigem a Marta Suplicy, 

uma ex-petista. Essa transferência pode ser explicada tanto como um voto “estratégico”, 

com o abandono de uma candidatura “inviável” por outra, próxima ideologicamente e com 

mais condições de derrotar o pior adversário, como pelo possível apoio de vereadores do 

próprio partido a essa candidata naquelas regiões onde o desempenho da mesma foi 

melhor19, ou ainda uma combinação dos dois fatores. 

 

Eleição de 2020 

 

Como vimos, o PSDB nas eleições para prefeito de 2004 a 2020 manteve um 

padrão espacial de votação relativamente estável, enquanto o PT apresentou em 2016 um 

padrão de votação desviante do seu padrão histórico retomado em 2020 (Tabela 1 e Mapa 

9). No entanto, apesar disso, o partido não foi bem na eleição para prefeito ficando apenas 

em quinto lugar20. A segunda posição no primeiro turno da eleição para prefeito de 2020 

foi do candidato Guilherme Boulos do PSOL. O mapa de votos de Boulos (Mapa 10) mostra 

que ele obteve seus melhores resultados na região Sul próximo ao seu bairro de residência, 

Campo Limpo (fato destacado pelo próprio candidato durante a campanha indicando a 

busca por um possível efeito contextual de amigos e vizinhos [Key, 1949 apud Taylor; 

Johnston, 1979]), e em distritos centrais em direção à zona Oeste, que denominamos 

como “corredor das universidades”21: Sé, República, Bela Vista, Consolação, Jardim 

Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Butantã.  Esse padrão é similar ao de Haddad do PT 

em 2016, como podemos verificar aplicando a análise fatorial do modelo T para os padrões 

de votação do PT de 2004 a 2020 substituindo o partido nessa última eleição pelo do 

candidato Boulos (Tabela 2).  

 

  

                                                           
19 A transferência de votos entre candidatos a vereador do PT para Marta Suplicy (Anexo 7), onde ela obteve 
seus melhores resultados, foi bem mais forte do que em outras regiões. É o que mostra a interação entre 
votos e região numa regressão da transferência nessas variáveis.  A regressão, por MQO retornou os 
seguintes coeficientes: transferência = 0.35 (0.001) + 0.33 (0.025) *voto + 0.11 (0.009)* Martalândia + 
0.62 (0.1306)*voto*Martalândia, com os desvios-padrão entre parêntese. O modelo apresentou um R2 
ajustado de 0.34. 
20 O candidato Jilmar Tatto do PT obteve 461.666 votos ou 8,65% dos votos válidos. 
21 Mackenzie, PUC e USP. 
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Mapa 9 

Votos para Jilmar Tatto (PT) no primeiro turno da eleição para prefeito do município de 
São Paulo de 2020 na escala dos distritos administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 
Mapa 10 

Votos para Guilherme Boulos (PSOL) no primeiro turno da eleição para prefeito 
do município de São Paulo de 2020 na escala dos distritos administrativos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 
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Tabela 2 

Cargas fatoriais extraídas da análise fatorial do modelo T para os resultados 

eleitorais agregados por seção eleição do PT de 2004 a 2016 e PSOL em 2020 
nas eleições para prefeito no município de São Paulo (%) 

Partidos  PT PT PT PT PSOL 

Eleições 2004 2008 2012 2016 2020 

Fator 1 0,972 0,983 0,973 0,438 -0,135 

Fator 2 0,099 0,058 0,138 0,840 0,903 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

Nota: Cargas fatoriais altas em negrito. 

 

Mais ainda, calculando a transferência de votos de 2016 para 2020 (Gráfico 4), 

verificamos que quase 35% dos votos de Guilherme Boulos, do PSOL, em 2020 vieram do 

candidato do PT em 2016.  Se realizarmos esse mesmo cálculo, agora na escala dos 

distritos administrativos (Mapa 11), observamos que essa transferência se deu mais nos 

distritos centrais do município, nos quais historicamente o PT tem menos apoio22. Essa 

constatação faz sentido se pensarmos que o padrão de votação do PT de 2016 foi desviante 

do seu histórico, ou seja, aqueles que votaram nele nessas regiões não eram eleitores 

“duros” do partido. Porém, de qualquer forma, esses últimos eleitores, fazendo um voto 

“estratégico” em 2020, optaram por um candidato do mesmo espectro ideológico (Boulos), 

o que significa, portanto, a manutenção do alinhamento ideológico e a possível 

consolidação de uma nova região de apoio à esquerda na cidade, não necessariamente 

ligada a um partido específico.  

 

Gráfico 4 

Diagrama de fluxo Sankey com o resultado do cálculo de transferência de votos 
de 2016 para 2020 dos principais partidos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

                                                           
22 A análise de cluster espacial reforça ainda mais essa semelhança entre o desempenho dos dois candidatos 
(Anexo 3) ao destacar o cluster de alta votação para ambos (Alto-Alto) na região do corredor das 
universidades como dito anteriormente. 
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Mapa 11 

Transferência de votos de Haddad (PT) 2016 para Guilherme Boulos (PSOL) 
2020 por distrito administrativo do município de São Paulo 

Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 

Com relação aos outros candidatos, o caso do destino dos votos que a candidata 

Marta Suplicy (PMDB) obteve em 2016 é peculiar e em parte vai contra a nossa hipótese 

inicial de um voto estratégico ideologicamente alinhado. Como era esperado, em 2020 a 

maioria dos votos do PT veio da candidata (Gráfico 4, Anexo 5), que havia “roubado” os 

votos do partido na eleição anterior, principalmente nos distritos periféricos (Mapa 12). No 

entanto, se observamos especificamente a região de influência de Marta no extremo sul, o 

nosso cálculo de transferência por distrito mostrou uma divisão do destino dos votos de 

Marta entre os candidatos do PT, Jilmar Tatto, e do PSDB, Bruno Covas. Enquanto no 

distrito do Grajaú 48% dos votos da candidata Marta foram para o PT contra apenas 16% 

para Covas, nos dois distritos mais ao Sul “Parelheiros+Marsilac”, os resultados foram 

inversos: 5% a 60% respectivamente (Mapa 13, Anexo 6).  A explicação para esse 

resultado se deve ao fato de que Marta Suplicy em 2020 fez campanha para o candidato 

Bruno Covas (PSDB) inclusive fazendo carreatas pela sua região de influência no extremo 

Sul da cidade dividindo, portanto, o seu eleitorado entre PT e PSDB.  
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Mapa 12 

Transferência de votos de Marta Suplicy (PMDB) 2016 para Jilmar Tatto (PT) 
2020 por distrito administrativo do município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 

 
Mapa 13 

Transferência de votos de Marta Suplicy (PMDB) 2016 para Bruno Covas (PSDB) 
2020 por distrito administrativo do município de São Paulo 

  
Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do IBGE e TSE. 
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Por fim, a transferência de votos de Haddad (PT) em 2016 para o candidato do seu 

partido em 2020 (Jilmar Tatto) foi pequena (Gráfico 4, Anexo 5) porque, como já explanado 

anteriormente, o primeiro apresentou um mapa de votos diferente do padrão histórico do 

PT, que retornou em 2020 com Jilmar Tatto, mas com um desempenho eleitoral muito 

abaixo das eleições anteriores, sendo apenas o quinto lugar na preferência do eleitorado. 

Os distritos onde essa transferência foi significativa (Mapa 14) estão localizados 

justamente nos extremos da cidade (com destaque para os distritos Anhanguera no 

extremo oeste e os distritos de Parelheiros e Marsilac no extremo sul) onde o candidato 

Haddad em 2016 não obteve uma votação expressiva e perdeu votos para a ex-prefeita 

Marta Suplicy (PMDB). 

Como a eleição municipal de 2020 ocorreu durante a pandemia do coronavírus, era 

esperado que houvesse um aumento das abstenções, o que de fato ocorreu passando de 

quase 22% em 2016 para 29% em 2020, seja pelo medo das pessoas de se expor ao vírus 

seja em função do aumento da mortalidade. Porém, paradoxalmente, houve também uma 

redução da quantidade de votos brancos e nulos, de 13% para 11%, que pode significar 

uma maior mobilização do eleitorado relacionada a uma maior polarização e 

competitividade dessa eleição. O candidato Guilherme Boulos (PSOL) em muitos momentos 

da campanha buscou nacionalizar a disputa argumentando que aquela eleição, além da 

disputa municipal, tinha um significado simbólico maior de resistência ao governo do 

presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. Com isso, Boulos se consolidou como o 

candidato “progressista” ou de esquerda melhor posicionado nas pesquisas em relação ao 

candidato do PT, beneficiando-se do “voto estratégico” dos eleitores.  
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Mapa 14 

Transferência de votos de Fernando Haddad (PT) 2016 para Jilmar Tatto (PT) 

2020 por distrito administrativo do município de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do 
IBGE e TSE. 

 

Discussão e conclusão 

 

As eleições municipais de São Paulo de 2016 e de 2020 apresentaram resultados 

desviantes tanto em relação aos padrões espaciais de votação como no desempenho dos 

primeiros colocados na disputa. Em 2016, o PT, que até então costumava ser bem votado 

em determinadas regiões da cidade, principalmente distritos periféricos da zona Sul e 

Leste, obteve o seu melhor resultado em regiões do centro expandido, como os bairros da 

zona Oeste, enquanto o seu principal adversário, o PSDB, representado pelo candidato 

João Doria, venceu tanto na sua região histórica de apoio eleitoral, distritos ricos das 

regiões Sudoeste e Sudeste da cidade, como na periferia, algo inédito até então, assim  

como sua vitória em primeiro turno. Em 2020, o PT deixa de figurar entre os primeiros 

colocados, algo que não ocorria desde 1985, posto ocupado pelo candidato Guilherme 

Boulos do PSOL, que herda os votos do PT nas regiões em que este foi bem votado em 

2016. 

Os nossos resultados mostram que o desvio no padrão espacial de votação do PT 

em 2016 e o baixo desempenho eleitoral em 2020 se devem menos a um grande 

realinhamento do eleitorado e mais a uma opção dos eleitores de esquerda por outros 

candidatos do mesmo bloco ideológico com maior viabilidade eleitoral (voto estratégico) e 
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por problemas de coordenação partidária somados a uma conjuntura política desfavorável 

ao partido tanto local como nacionalmente. 

Para chegarmos a essas conclusões, observamos primeiro os padrões de votação 

dos partidos nas últimas eleições e depois o fluxo de votação entre as eleições de 2012 e 

2016 assim como das de 2016 e 2020.  

A primeira constatação é a de que houve realmente um desvio no padrão espacial 

de votação do PT em 2016, desvio esse que foi corrigido em 2020. Isso é, o PT, que deixara 

de ter seu melhor desempenho nas regiões dos extremos Sul e Leste da cidade, voltou a 

apresentar esse desempenho em 2020. 

A análise da transferência de voto nos mostra que o fraco desempenho do PT nas 

regiões onde dominava deve-se à transferência para Marta Suplicy do PMDB que foi uma 

forte liderança do PT na cidade além de ter sido prefeita.  

A transferência de votos entre as eleições de 2016 e 2020 mostra uma “volta” dos 

votos das regiões tradicionais petistas para o partido. Apesar disso, essa volta ao padrão 

espacial de votação tradicional do partido não significou um igual retorno da sua força 

eleitoral em comparação, por exemplo, com a eleição municipal de 2012. Por outro lado, 

nas regiões onde Fernando Haddad do PT teve sua maior votação, o “corredor das 

universidades”, o candidato do PT, Jilmar Tatto, não conseguiu manter o mesmo 

desempenho; esse voto migrou para Guilherme Boulos do PSOL, candidato da esquerda 

que despontou nas pesquisas como o mais viável desafiante do candidato da direita, Bruno 

Covas do PSDB.  

O voto estratégico da esquerda em Boulos em 2020 demonstra, primeiro, uma 

maior maleabilidade do eleitorado paulistano em relação às lealdades partidárias, assim 

como ocorreu no âmbito nacional com a direita na eleição presidencial em 2018 colocando, 

ao menos localmente, em dúvida a tese do petismo e antipestimo como principais forças 

mobilizadoras do eleitorado. Segundo, se pensarmos na manutenção do alinhamento 

ideológico do eleitor do PT ao escolher o candidato Boulos do PSOL, reforçamos a ideia da 

existência de um grau suficiente de sofisticação do eleitor em relação às suas escolhas 

eleitorais e localização das mesmas entre direita e esquerda (Singer, 1999; Braga; 

Pimentel Jr., 2011).  

Com relação aos métodos utilizados na pesquisa, o cálculo de transferência de 

votos para cada distrito administrativo isoladamente e a construção de mapas como 

sugerido por Andreadis e Chadjipadelis (2009) mostraram-se satisfatórios ao revelar as 

transições de voto localmente em busca de padrões que dificilmente seriam identificados 

de outra maneira, como é o caso da divisão dos votos para a candidata Marta Suplicy em 

2016 na chamada “Martalândia” entre PT e PSDB em 2020.  

Uma das principais críticas aos estudos da geografia eleitoral que utilizam a 

abordagem cartográfica para análise dos resultados é a dificuldade de interpretar através 

dela as variações dos padrões espaciais ao longo do tempo, principalmente em momentos 
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de instabilidade e mudanças no comportamento eleitoral. Essa dificuldade ocorre devido 

ao seu caráter estático e descritivo frente à necessidade analítica de se detectar o fluxo de 

votos de uma eleição para uma outra no território, tarefa essa que os métodos utilizados 

por este artigo buscaram realizar.    

Por fim, ao identificar a região por nós denominada de “corredor das universidades” 

onde Haddad (PT) e Boulos (PSOL) receberam significativo apoio eleitoral em 2016 e 2020 

respectivamente, a pesquisa abre caminho para investigações futuras sobre as razões do 

“porquê” nesse lugar específico da cidade os eleitores se comportaram dessa maneira. 

Estudos sobre influência do contexto no comportamento eleitoral apontam, por exemplo, 

para dois possíveis processos: “auto-seleção” (self-selection) (Bowler, 1991; Johnston; 

Pattie, 2006; Gimpel; Hui, 2015) onde indivíduos com posições políticas especificas 

“optam” (estruturalmente constrangidos ou não) por morar em áreas onde vivem pessoas 

com posições semelhantes às deles, principalmente em sociedades polarizadas como a 

americana e talvez a nossa nos últimos anos, ou ainda o “efeito de vizinhança” quando o 

comportamento e as atitudes individuais dos eleitores são influenciadas pelo meio social 

(mileux) onde vivem  e praticam sua vida social (Cox, 1969; Miller, 1977; Johnston; Pattie, 

2006). 

 

 
Referências bibliográficas 
 
AMARAL, O. E. “The victory of Jair Bolsonaro according to the Brazilian electoral study of 2018”. 
Brazilian Political Science Review, vol. 14, 2020.  
 
ANDREADIS, I.; CHADJIPADELIS, T. “A method for the estimation of voter transition rates”. Journal of 
Elections, Public Opinion and Parties, vol. 19, p. 203-218, 2009. 
 
ANSELIN, L. “Local Indicators of Spatial Association – LISA”. Geographical Analysis, vol. 27, n° 2, 
1995. 
 
ARCHER, J. C.; TAYLOR, P. J.  Section and party: a political geography of American presidential 
elections, from Andrew Jackson to Ronald Reagan. Chischester: Wiley, 1981. 
 
BRAGA, M. S. S.; ZOLNERKEVIC, A. “Padrões de votação no tempo e no espaço: classificando as 
eleições presidenciais brasileiras”. Opinião pública, vol. 26, nº 1, p. 1-33, 2020. 
 
BRAGA, M. S. S.; PIMENTEL JR., J. “Os partidos políticos brasileiros realmente não importam?”. Opinião 
pública, vol. 17, nº 2, p. 271-303, 2011. 
 
BOWLER, S. “Contextual models of politics: the political impact of friends and neighbours”. Political 
Geography Quarterly, vol. 10, n° 2, p.91-96, 1991. 
 
CAMPBELL, A. A classification of elections. In: CAMPBELL, A., et al. (eds.). Elections and the political 
order. New York: Wiley, 1966. 
 
CARREIRÃO, Y.; KINZO, M. D. G. “Partidos políticos, preferência partidária e decisão eleitoral no Brasil 

(1989/2002)”. Dados, vol. 47, n° 1, p. 131-167, 2004. 
 



ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016 E 2020 EM SÃO PAULO: RESULTADOS DIFERENTES, ALINHAMENTOS IGUAIS 

 
 

 

 

OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 133-165, jan.-abr., 2023 

160  

COX, G. W. Making votes count: strategic coordination in the world's electoral systems. Cambridge: 
University Press, 1997. 
 
COX, K. The voting decision in a spatial context. In: BOARD, R. J., et al. (eds.). Progress 
in Geography. London: Edward Arnold, vol. 1, p. 83-117, 1969. 
 
COUTO, C. G.; ABRUCIO, F. L.; TEIXEIRA, M. A. C. “As eleições municipais de 2012 e seus efeitos 
nacionais”. Cadernos Adenauer, vol. 14, n° 2, p. 193-207, 2013. 
 
DALTON, R. J.; MCALLISTER, I.; WATTENBERG, M. P. The consequences of partisan dealignment. In: 
DALTON, R. J.; WATTENBERG, M. P. (eds.). Parties without partisans: political change in advanced 
industrial democracies. Oxford: Oxford University Press, p. 37-63, 2000. 
 
DALTON, R. J.; MCALLISTER, I.; WATTENBERG, M. P. “Democracia e identificação partidária nas 
sociedades industriais avançadas”. Análise Social, vol. 38, n° 167, p. 295-320, 2003. 
 
DATAFOLHA. "Gestão Haddad é reprovada por 48%". 15 jul. 2016. Disponível em: 
<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/07/1792034-gestao-haddad-e-reprovada-
por-48.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2021. 
 
DUVERGER, M. Os partidos políticos. 2ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. 
 
FERREIRA, O. S. “Comportamento eleitoral em São Paulo”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n° 
8, 1960. 
 
FERREIRA, O. S. “A crise de poder do 'sistema' e as eleições paulistas de 1962”. Revista Brasileira de 
Estudos Políticos, n° 16, 1964. 
 

FIGUEIREDO, A. C., et al. “Partidos e distribuição espacial dos votos na cidade de São Paulo (1994-
2000)”.  Novos Estudos, Cebrap, n° 64, p. 153-176, 2002. 
 
GIMPEL, J. G.; HUI, I. S. “Seeking politically compatible neighbors? The role of neighborhood partisan 
composition in residential sorting”. Political Geography, n° 48, p. 130-142, 2015. 
 
GROFMAN, B.; MERRILL, S. Ecological regression and ecological inference. In: KING, G.; TANNER, M. A.; 
ROSEN, O. (eds.). Ecological inference: new methodological strategies. Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 123-143, 2004. 
 
INGLEHART, R.; NORRIS, P. “Trump, Brexit, and the rise of populism: economic have-nots and cultural 
backlash”. In: American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, 2 set. 2016. 
 
JOHNSTON, R., et al. “Was the 2016 United States’ presidential contest a deviating election? 
Continuity and change in the electoral map–or “Plus ça change, plus ç’est la mème géographie”. 
Journal of Elections, Public Opinion and Parties, vol. 27, n° 4, p. 369-388, 2017. 
 
JOHNSTON, R.; PATTIE, C. Putting voters in their place: geography and elections in Great Britain. New 
York: Oxford University Press, 2006.   
 
KEY, V. O. “A theory of critical elections”. The Journal of Politics, vol. 17, nº 1, p. 3-8, 1955. 
 
KING, G.; TANNER, M. A.; ROSEN, O. Ecological inference: new methodological strategies. Cambridge 
University Press, 2004. 
 
LAMOUNIER, B. Comportamento eleitoral em São Paulo: passado e presente. In: CARDOSO F. H.; 
LAMOUNIER, B. Os partidos e as eleições no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
 



ALEKSEI ZOLNERKEVIC; FERNANDO GUARNIERI 

 
 

 

 

OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 133-165, jan.-abr., 2023 

161  

LIMONGI, F.; MESQUITA, L. “Estratégia partidária e preferência dos eleitores. As eleições municipais 
em São Paulo entre 1985 e 2004”. Novos Estudos, Cebrap, n°81, 2008. 
 
MARIEN, S.; DASSONNEVILLE, R.; HOOGHE, M. “How second order are local elections? Voting motives 
and party preferences in Belgian municipal elections”. Local Government Studies, vol. 41, n° 6, p. 
898-916, 2015. 
 
MAYHEW, D. R. Electoral realignments: a critique of an American genre. New Haven, CT: Yale 
University Press, 2002. 
 
MILLER, W. L. Electoral dynamics in Britain since 1918. London: Macmillan, 1977. 
 
PAIVA, D.; TAROUCO, G. S. “Voto e identificação partidária: os partidos brasileiros e a preferência dos 
eleitores”. Opinião Pública, Campinas, vol. 17, n° 2, p. 426-451, 2011. 
 
PIERUCCI, A. F. “As bases da nova direita”. Novos Estudos Cebrap, n° 19, 1987. 
 
__________. “A direita mora do outro lado da cidade”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 4, 
n° 10, 1989.  
 
PIERUCCI, A. F.; LIMA, M. C. “São Paulo 92, a vitória da direita”. Novos Estudos Cebrap, vol. 35, p. 
94-99, 1993. 
 
RENNÓ, L.; DA SILVA, T. M. “Perdendo o fio da meada: ambiguidades e contradições na teoria do 
realinhamento”. BIB-Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n° 77, p. 5-
23, 2014. 
 
SAMUELS, D. J.; ZUCCO, C. Partisans, antipartisans, and nonpartisans: voting behavior in Brazil. New 

York: Cambridge University Press, 2018. 
 
SIMÃO, A. “O voto operário em São Paulo”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n° 1, 1956. 
 
SINGER, A. Esquerda e direita no eleitorado brasileiro: a identificação ideológica nas disputas 
presidenciais de 1989 e 1994. São Paulo: Edusp, 1999. 
 
SPECK, B.; BALBACHEVSKY, E. “Identificação partidária e voto. As diferenças entre petistas e 
peessedebistas”. Opinião Pública, vol. 22, p. 569-602, 2017. 
 
TAYLOR, P. J.; JOHNSTON, R. The geography of elections. Harmondsworth: Penguin, 1979. 
 
TERRON, S. L.; SOARES, G. A. D. “As bases eleitorais de Lula e do PT: do distanciamento ao divórcio”. 
Opinião Pública, vol. 16, nº 2, p. 310-337, 2010. 
 
WEFFORT, F. C. “Raízes sociais do populismo em São Paulo”. Revista Civilização Brasileira, vol. 1, n° 
2, 1965. 
 
ZOLNERKEVIC, A. “A geografia e os estudos eleitorais: a influência do contexto no comportamento 
eleitoral”. Tese de doutorado em Geografia Humana. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
__________. “A influência da geografia no comportamento eleitoral: contexto social de vizinhança”. 
Revista Brasileira de Geografia, vol. 63, nº 2, 2018.

 

 
  



ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016 E 2020 EM SÃO PAULO: RESULTADOS DIFERENTES, ALINHAMENTOS IGUAIS 

 
 

 

 

OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 133-165, jan.-abr., 2023 

162  

Anexos 
 

Anexo 1 

Análise de cluster espacial (LISA) entre os padrões de votação do candidato Haddad do PT de 
2016 e 2012 na escala dos distritos administrativos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do 
IBGE e TSE. 

 
Anexo 2 

Análise de cluster espacial (LISA) entre os padrões de votação da candidata Marta Suplicy 
(PMDB) em 2016 e do candidato Haddad (PT) em 2012 na escala dos distritos administrativos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do 

IBGE e TSE. 
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Anexo 3 
Análise de cluster espacial entre os padrões de votação do candidato Guilherme Boulos (PSOL) 

em 2020 e do candidato Haddad (PT) em 2016 na escala dos distritos administrativos 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do 

IBGE e TSE. 

 
 

Anexo 4 

Transferência de votos de 2012 para 2016 (%) 

Ano 2016 

2012 Esquerda Centro Direita Outros Alienação 
Total 

Grupos Partidos PT16 PSOL16 PSDB16 PMDB16 REDE16 PRB16 SOLIDA16 OUTR16 BRAN16 NULO16 ABSTE16 

Esquerda 
PT12 28,95 2,66 9,05 26,97 0,02 6,79 0,23 0,3 14,88 4,98 4,64  

PSOL12 32,87 7,31 8,04 6,23 4,44 0 1,47 0 0 3,43 19,31  

Centro 

PSDB12 6,78 0 93,11 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01  

PMDB12 6,54 0,52 83,33 0,5 0,25 0,17 1,56 0,12 0,56 2,18 3,25  

PDT12 5,88 2,66 17,01 13,48 0 13,24 6,71 2,82 5,32 6,03 9,99  

PPS12 67,9 2,39 8,01 0 7,01 0 0,93 0 0,06 1,09 7,22 100 

Direita PRB12 1,3 0,55 13,22 2,22 0 44,8 1,76 1,11 2,31 29,38 2,83  

Outros OUTR12 12,6 3,54 17,76 2,91 0 3,32 5,63 2,18 2,72 9,54 16,06  

Alienação 

BRAN12 12,16 3,5 28,01 6,57 0,2 7,73 2,36 0,75 9,57 12,67 14,44  

NULO12 3,05 16,18 14,51 0,41 0,29 0,21 9,19 0,17 0,4 37,6 16,26  

ABSTE12 0,41 0,02 0,32 0,06 0 0,03 0 0 0,02 0,03 98,76  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 
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Anexo 5 

Transferência de votos de 2016 para 2020 (%) 

Ano 2020 

Total 2016 Esquerda Centro Direita Outros Alienação eleitoral 

Grupos Partidos PT20 PSOL20 PCdoB20 PSB20 PSDB20 REDE20 REP20 PSL20 PATR20 PSD20 Outr20 BRAN20 NUL20 ABSTE20 

Esquerda 
PT16 4,39 35,19 0,12 3,86 14,64 1,36 3,34 0,86 7,66 3,52 0,08 2,75 3,45 17,95  

PSOL16 4,45 14,37 0,35 10,01 14,26 0,12 9,78 0,37 6,6 0,5 0,69 5,02 5,9 22,83  

Centro 

PSDB16 0,13 17,73 0 10,09 36,18 0,08 2,42 0,2 10,96 0,82 0,22 0,65 0,74 19,47  

PMDB16 37,98 10,44 0,24 3,75 20,47 0 2,45 0,23 1,53 0,06 0 4,67 5,3 11,33  

REDE16 0 3,55 0 0 27,7 2,62 1,23 0 10,76 7,8 0 1,29 0 18,72  

Direita 
PRB16 10,6 2,15 0,27 10,62 6,63 0 26,58 1,18 1,02 0,05 0,03 18,55 10,85 10,43 100 

SOLIDA16 0,45 1,04 0,18 42,54 3,22 0 9,9 1,88 8,34 0,2 0,62 4,89 7,16 12,41  

Outros Outros 3 3,5 0,87 10,13 8,23 0 9,58 2,37 3,63 0 1,38 8,12 10,04 18,22  

Alienação 

Brancos 12,95 7,5 0,43 8,23 9,02 0 8,47 2,42 4,37 0,15 0,07 15,65 14,12 14,54  

Nulos 1,45 2,63 0,11 16,57 4,94 0 5,89 4,25 3,62 0,09 0,07 5,77 43,98 9,77  

Abstenções 0,86 0,72 0,03 1,38 9,75 0,21 5,19 0,89 0,49 0,59 0,04 0,77 1,56 77,06  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 
 

Anexo 6 

Transferência de votos de 2016 para 2020 nos distritos Grajaú e Parelheiros + Marsilac (%) 

Ano 2020  

2016 Esquerda Centro Direita Outros Alienação eleitoral  

Distrito Partidos PT20 PSOL20 PSDB20 PSB20 Repu20 PSL20 PATR20 
PSD

20 
Outros20 Branco20 Nulo20 Abst20 

To-

tal 

GRAJAÚ 

PT16 10,63 40,61 3,95 0,64 6,32 0,61 8,09 2,16 0,02 0,88 1,39 23,69  

PSOL16 1,5 44,22 2,25 4,81 22,66 1,94 0,37 3,36 2,07 0,68 1,02 6,84  

PSDB16 0 24,29 37,6 24,04 0 0 10,99 0 0 0 0 3,06  

PMDB16 48,56 1,07 16,02 4,13 6,54 0,12 1,42 0,18 0 8,53 8,59 4,26 100 

PRB16 2,73 3,09 45,47 2,21 19,66 0,56 0,67 0,76 0,18 2,09 18,94 2,49  

SOLI16 1,96 4,76 3,95 5,54 13,96 5,94 16,74 0 2,5 3,68 1,01 23,74  

OUTROS16 0 15,94 14,61 9,93 4,5 0 0 7,5 8,3 0 4,53 7,57  

BRANCO16 10,3 8,15 3,98 4,07 2,38 3,49 7,41 0,39 0,29 25,72 9,12 22,89  

NULO16 2,23 4,39 3,24 3,55 11,97 5,56 1,84 1,07 2,24 15,42 43,3 4,23  

ABST16 0,05 0 0 0,15 0,11 0 0,06 0 0 0,03 0,01 99,37  

PARELHEIROS 

+MARSILAC 

PT16 66,42 8,26 1,03 12,62 0,68 0,06 1,66 0,1 0,1 1,4 3,23 3,64  

PSOL16 16,34 20,47 18,29 13,77 7,13 0,91 1,63 0 0,23 1,98 0 11,94  

PSDB16 2,26 22,78 7,58 18,13 15,4 0,3 1,16 0 0,06 9,16 1,69 21  

PMDB16 4,82 7,97 58,46 2,83 7,47 0,03 6,65 0,28 0,12 0,43 6,2 4,33 100 

PRB16 19,98 9,02 10,98 1,65 2,04 0,44 11,64 1,95 0 0,64 4,46 36,26  

SOLI16 1,88 0 7,14 18,34 4,23 0,56 14,89 0 0 0,83 24,51 11,57  

OUTROS16 5,86 18,53 18,26 19,64 2,88 0 0,68 0 1,96 0,67 3,83 2,77  

BRANCO16 3,2 7,68 2,02 1,14 12,32 1,52 4,64 0,12 0 62,52 1,99 1,25  

NULO16 3,19 4,15 1,59 1,31 0,92 7,25 2,58 0,03 2,8 1,66 72,5 1,22  

ABST16 1,31 2,35 0,72 0,78 0,18 0,73 1,95 1,41 0,14 0,8 0,53 88,48  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 

 
Anexo 7 

Transferência de votos de candidatos a vereador para candidatos a prefeito em 2016 (%) 

2016 Eleição vereador  

Eleição prefeito Esquerda Centro Direita Alienação  

Grupos Partidos PT PSOL Outros E PSDB PMDB REDE Outros C PRB PSDC PRTB SD Outros D Branco Nulo Total 

Esquerda 
PT 39,9 11,8 1,7 3,3 2,5 0,9 3,1 1,8 0,3 0,2 0,6 19,8 11,1 2,2  

PSOL 20,3 8,6 3,1 10,3 4 0,4 8,7 5,7 1,3 1 1,3 18,1 3,7 9,1  

Centro 
PSDB 1,8 1,4 0,5 30,7 1,9 1 17,5 1 0,5 0,3 0,2 35,9 2,7 4,3  

PMDB 46 0,3 3,4 0,8 25,2 0 1,1 1,3 0 0 1,3 15,3 2,7 0,8  

Direita 
PRB 7,6 0,1 4,5 0,8 0,4 0 1,2 41,9 0,2 0,1 0,4 32,2 9,4 0,4 100 

SD 8,1 0,6 2,4 4,3 4,6 0,3 12,8 5,3 2,4 1,2 19,4 14,3 3,2 11,7  

Outros Outros 8,8 3,7 2,8 8,7 4 7 8,4 4,2 5,2 2,1 0,4 18,2 4,6 4,4  

Alienação 
Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 99,5 0  

Nulo 3 0,2 0,7 1 0,8 0 1,5 1,2 0,1 0,1 0,5 4,2 0,9 85,1  

Fonte: Elaboração própria com base em dados do TSE. 
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Abstract 

Municipal elections 2016 and 2020 in São Paulo: different results, same alignments 

The 2016 and 2020 municipal elections in São Paulo’s city presented results that deviated from 
previous ones in the spatial voting patterns and in candidate performance. While the PT in 2016 did 
not win in any district, with part of these votes "stolen" by Marta Suplicy (PMDB), in 2020 the party, 
for the first time since 1985, was not among the first place contenders, a position occupied by the 
PSOL. Through mapping and factor analysis, the present article provides evidence for this deviation 
and seeks possible explanations by analyzing, through ecological inference, the transfer of votes from 
one election to another among candidates. The article defends the hypothesis that this transfer is due 
more to a strategic vote than to electoral realignments. The results show that there was no change in 
"voter alignment" and the deviations found attributed to the competition strategies adopted by the 
parties. 

Keywords: municipal elections; electoral geography; ecological inference; electoral competition; São 
Paulo 

 
Resumen 

Elecciones municipales de 2016 y 2020 en São Paulo: resultados diferentes mismas alineaciones 

Las elecciones municipales de 2016 y 2020 en São Paulo presentaron resultados que se desvían de 
los anteriores tanto en los patrones espaciales como en el desempeño de los candidatos. Mientras que 
el PT en 2016 no ganó en ningún distrito, con parte de sus votos "robados" por Marta Suplicy (PMDB), 
en 2020 el partido por primera vez desde 1985 no está entre los primeros lugares, posición que ocupa 
el PSOL. El artículo, a través de mapas y análisis factorial, presenta pruebas de esta desviación y 
busca posibles explicaciones analizando, mediante inferencia ecológica, la transferencia de votos de 
unas elecciones a otras con la hipótesis de que esta transferencia se debe más a un voto estratégico 
que a realineamientos electorales. Los resultados muestran que no hubo cambios en la "alineación de 
los votantes" y que las desviaciones encontradas se deben a las estrategias de competencia adoptadas 
por los partidos. 

Palabras clave: elecciones municipales; geografía electoral; inferencia ecológica; competencia 
electoral; São Paulo 

 
Résumé 

Élections municipales 2016 et 2020 à São Paulo : résultats différents, mêmes alignements 

Les élections municipales de 2016 et 2020 à São Paulo ont présenté des résultats s'écartant des 
précédentes, tant au niveau de la configuration spatiale que des performances des candidats. Alors 
que le PT en 2016 n'a gagné dans aucun district, une partie de ses voix ayant été "volée" par Marta 
Suplicy (PMDB), en 2020 le parti pour la première fois depuis 1985 ne figure pas parmi les premières 
places, une position occupée par le PSOL. L'article, par le biais de cartes et d'analyses factorielles, 
présente les preuves de cette déviation et cherche des explications possibles en analysant, par 
inférence écologique, le transfert de votes d'une élection à l'autre avec l'hypothèse que ce transfert 
est dû davantage à un vote stratégique qu'à des réalignements électoraux. Les résultats montrent 
qu'il n'y a pas eu de changement dans "l'alignement des électeurs" et que les écarts constatés sont 
dus aux stratégies de concurrence adoptées par les partis. 

Mots-clés : élections municipales ; géographie électorale ; inférence écologique ; compétition 
électorale ; São Paulo 
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Public opinion and emerging powers: perceptions of 

the assertive diplomacies of South Africa, Brazil, and 

Turkey in national and regional surveys 

 
Rafael Mesquita1  

 

 

 

This article investigates whether there is evidence of a “rise and fall” of emerging 
powers over the past 20 years in the eyes of public opinion. We compared several 
national and regional surveys on the foreign policies of South Africa, Brazil, and Turkey 
in search of signs of endorsement or disapproval of the more assertive foreign policies 
exercised by these countries. The results suggest a pronounced rise and decline for 
Ankara and some decline for Brasília; however, the results are inconclusive for 
Pretoria. The present work seeks to contribute to the debate on status and regional 
leadership by adding a public opinion and comparative regionalism perspective, in 
addition to offering a convenient summary of diplomatic surveys for countries of the 
Global South. 

Keywords: emerging powers; South Africa; Brazil; Turkey; public opinion; regional 

leadership 

 

 

Introduction2 

  

After the euphoria of the past decade surrounding emerging countries such as the 

BRICS, the relevance of intermediary countries has dwindled, either because of declining 

economic strength, corruption, domestic instability, or an inability to sustain larger ambitions 

in global governance. As some had anticipated (Jacobs; Van Rossem, 2014), rising powers 

previously grouped together now clearly differ in degrees of economic (China) and military-

strategic (Russia) protagonism. For the other putative powers of the multipolar world, the 

ambition of the past decade has been replaced by less daring roles in the international 

system. In fact, for some authors, the “rise and fall” of emerging powers is already complete 

(Nossel, 2016). 

                                                           
1  Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Ciência Política. Recife (PE), Brazil. German Institute 
of Global and Area Studies. Hamburg, Germany. E-mail: <rafael.mslima@ufpe.br>. 
2 Part of the content is derived from the author’s PhD thesis (Lima, 2019). The author would like to thank Felipe 
Ferreira de Oliveira Rocha for his contribution to early versions of this article. Translation from Portuguese to 
English by Núbia Carla with grant by Edital UFPE Propesqi nº 03/2022 "Edital Institucional Produtividade em 
Pesquisa". 
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 The objective of this article is to seek empirical evidence of this rise and fall curve. 

Analyzing the last 20 years, is it possible to identify a moment when the foreign policy 

executed by emerging powers reached higher levels of prestige? Can we also detect the 

instant when their status began to decline? 

 The trajectory of these powers has often been framed as a status pursuit. We find in 

the literature attempts to measure growth in political status, for example through 

appointments to governing positions in international organizations (Schirm, 2010; Malamud, 

2011a; Lopes; Oliveira, 2017; Paiva; Mesquita, 2022), diplomatic networks (Duque, 2018), 

and other composite indices (Volgy et al., 2014). Yet, this research agenda has left public 

opinion largely underexplored. Since status is an intersubjective artifact, it depends on the 

perception that other actors have of the country (Paul et al., 2014). Thus, one of the best 

types of empirical evidence of a government’s success in raising its prestige can be obtained 

from the impression of the population within the state, as well as the evaluations from 

residents in neighboring countries. Domestically, public approval confers legitimacy on 

governmental practices, including foreign relations. Externally, the opinions in countries that 

supposedly follow the regional powers offer an indication of whether such leadership is truly 

recognized. Some recent works have explored the link between public opinion and the 

achievement of a regional leadership status for Latin America (Onuki; Mouron; Urdinez, 

2016; Rocha, 2018) and the Middle East (Özcan; Köse; Karakoç, 2015), and between BRICS’ 

presidential diplomacy and its effect on approval ratings (Goldsmith; Horiuchi; Matush, 

2021), but there are no comparative studies between regions to date. This article compares 

public opinion data between regions of the Global South, contributing to scholarship on the 

foreign policies of regional powers as well as to works on comparative regionalism (Börzel; 

Risse, 2016). 

 Due to the greater availability of data for developed countries, surveys on diplomacy 

are one of the fields susceptible to what Lall (2016, p. 415) called “advanced democracy 

bias”: an abundance of data for the “OECD world” and scarcity when it comes to less 

developed countries. For this reason, this article also has the secondary benefit of providing 

a summary list of existing databases on public opinion and foreign policy for the selected 

countries, making them easily accessible to other researchers. This list can be found in the 

Appendix. 

 The article focuses on three countries: Brazil, Turkey, and South Africa. These are 

classic examples of regional and/or emerging powers3, with comparisons between them 

abounding (Sandal, 2014; Westhuizen; Milani, 2019; Mesquita; Chien, 2021). Their 

diplomatic efforts were relatively synchronous, expanding in the 2000s and tailing off in the 

following decade. The assessment of such endeavors is inconclusive in scholarship, given 

                                                           
3 For distinction between emerging and regional powers, see Lima (2019, p. 50-71). 
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their brevity and controverted achievements (Oğuzlu, 2016; Milani; Pinheiro; Lima, 2017). 

Manifestations of this decline in the eyes of public opinion, however, have been less studied. 

 Operationally, we sought evidence of the rise and fall in the prestige of the three 

countries through two exploratory research questions: (1) What are the public opinion 

evaluations of these countries’ foreign policies, especially their most assertive 

demonstrations in recent decades? (2) Which diplomatic relationships are perceived as 

desirable or beneficial for the country? We label these two dimensions (i) programmatic and 

(ii) relational, since they refer, respectively, to the evaluation of the programs and initiatives 

executed by the foreign ministries and to the preferred relationships for the country. We 

chose them for substantive and methodological reasons, explained below. 

 We gathered information on these two dimensions (a) at the domestic level of each 

state and (b) in neighboring countries, to the extent to which data were retrievable. Thus, 

our synthesis looks at how the South African, Brazilian, and Turkish populations evaluated 

their governments’ bolder diplomatic moments, and how these states were perceived by 

neighboring states. This segmentation is exemplified in the matrix in Table 1, which 

illustrates some of the typical questions for each dimension. 

 

Table 1 

Matrix of programmatic and relational dimensions, applied to domestic and 
external public opinion, with examples of typical questions 

Level/Dimension (i) Programmatic (ii) Relational 

(a) Domestic 
"How do you evaluate your country's 
foreign policy?" 

"With which countries should your 
country deepen relations?" 

(b) External 
(regional neighbors) 

"How do you evaluate the foreign 
policy of South Africa/Brazil/Turkey?" 

"Should your country deepen relations 
with South Africa/Brazil/Turkey?" 

Source: Elaborated by the author. 

 

 This article is divided into five sections: first, we conduct a literature review; the next 

three sections present the data for Brazil, Turkey, and South Africa; the fifth and last section 

presents the conclusions of the analysis. Lastly, we provide an Appendix with a summary list 

of the main surveys for the countries studied. 

 

Public opinion and foreign policy in the emerging powers of the Global South 

  

Not all countries labeled as emerging powers are comparable with respect to public 

opinion and foreign policy. For Russia and China, being autocratic regimes, public opinion is 

not a relevant factor in the foreign policy process. India, for its part, is a democracy - the 

largest in the world as a matter of fact. However, it is also a nuclear power and for that 

reason it occupies a higher level in the global hierarchy of power. 
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Brazil, Turkey, and South Africa share characteristics that allow us to expect greater 

homogeneity concerning the link between public opinion and foreign policy: they are semi-

peripheral countries with relatively democratic and non-nuclear regimes.4 Beyond these 

structural similarities, the three countries have also shown similar attitudes and ambitions 

in the last 20 years. 

 The combination of moderate power capabilities, internal democracy, and external 

ambition makes the analysis of these three cases promising. Their contrast will provide an 

understanding of the dynamics of legitimation of new and bold policies against the backdrop 

of relative deprivation and underdevelopment in these societies. As argued by Milani, 

Pinheiro, and Lima (2017, p. 595-596): 

foreign policy decision-makers confronted with a graduation dilemma have to 

consider the economic, social and political costs of their choices. If a state has 

high levels of domestic economic inequality and marked social stratification, key 

decision-makers may be obliged to justify to their national audience those 

foreign policy choices attributable to an ambition for regional and global 

prominence and for an international rule-making role. The dilemma here is that 

there are audience costs that leaders may incur from publicly announcing 

economic, financial, technical, or political support to developing or least 

developed countries. 

Programmatic and relational innovations 

 

 Despite their differences, Brazil, Turkey, and South Africa show similarities in their 

diplomatic behavior at the beginning of the 21st century. All three countries have invested 

in assertive foreign policies aimed at securing a position of greater international status, with 

consequences for both their diplomatic profile and their geographic compass. Such revision 

of external emphases, as well as the greater energy in pursuing them, was fostered by 

common post-Cold War developments: redemocratization (Battaglino, 2012; Siko, 2014); 

macroeconomic and political stabilization (Vigevani; Cepaluni, 2011; Altunişik, 2014); 

disenchantment with previous orthodox diplomatic agendas (Oğuzlu, 2008; Mielniczuk; 

2013; Sandal, 2014); the rise of anti-status quo political leadership (Öniş, 2013; Westhuizen, 

2013). Comparing each country with its own recent past, we detect changes in the content 

of their foreign policies, as well as in the network of relationships. We denote these two 

innovations as (i) programmatic and (ii) relational. 

(i) Changes in content refer to the objectives and programs pursued. They 

comprise both adjustments of priorities in existing programs and the inclusion or removal of 

                                                           
4 This shortlist comes close to the group of “second-tier states” suggested by Milani et al. (2017), although the 
latter does not take regime type into account.  
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goals and activities in the country’s foreign agenda (Hermann, 1990). Updates of this nature 

were visible in the international relations of all three countries. For the most part, these 

changes were more revisionist than revolutionary, allowing for new emphases in the set of 

national interests. Usually, these gestures were interpreted as a search for a more 

autonomous and innovative global insertion (Vigevani; Cepaluni, 2011). The three emerging 

powers also aspired for modest reforms in global governance, notably their admission into 

the circles of greater international authority (Milani; Pinheiro; Lima, 2017). On a regional 

scale, these powers articulated clearer ambitions for leadership (Nolte, 2010; Mesquita; 

Chien, 2021). The growth in the capabilities and ambitions of Brazil, Turkey, and South Africa 

led to an expectation that these countries would also pay their fair share in maintaining 

regional and international order. Thus, their external activism also grew more robust in the 

period, for example in the form of participation in peacekeeping missions and crisis mediation 

(Mesquita; Seabra, 2022), development cooperation and humanitarianism (Schanzer; 

Tahiroglu, 2016; Westhuizen; Milani, 2019), and other high-profile endeavors. 

(ii) These projects led to reorientations in the relationships of each state. Still in 

the 1990s, South Africa and Brazil conferred a prominent position to their regional partners, 

becoming pivots of integration processes. This prominence intensified in the following 

decade, with increasing diplomatic, institutional, and economic engagement with the regions, 

as well as diversification of extra-regional ties (Vigevani; Cepaluni, 2011; Moore, 2014). 

While the South African and Brazilian relational shift reflects the ideology of South-South 

diplomacy (Westhuizen, 2013), the Turkish reorientation is more localized and moves from 

the West to the Middle East. Having firmly allied itself with the Western bloc during the Cold 

War and seeking entry into the European Union (EU) at the turn of the century, Ankara 

eventually lost its enthusiasm for Brussels and shifted its emphasis elsewhere (Oğuzlu, 

2008). Although initially several destinations across the former Ottoman sphere of influence 

were courted, such as the Caucasus, Balkans, and Central Asia (Davutoğlu, 2008), finally 

the greatest attention fell on the Middle East/North Africa (MENA). Once a source of suspicion 

and instability, the MENA became in the 2010s the main stage on which Turkey sought to 

consolidate a leadership role (Altunişik, 2014). A recent comparison of the three powers’ 

respective levels of regional diplomatic engagement reveals that, while South Africa 

prioritized its region more intensely and exclusively, Turkey’s attention to MENA was brief 

and dispersed, and Brazil occupied an intermediate position (Mesquita; Chien, 2021). 

It is worth noting that the slogans employed by policymakers at the time commonly 

emphasized either assertiveness or geographic foci. Thabo Mbeki gave centrality to the 

“African Renaissance” discourse (Alden; Soko, 2005). Celso Amorim (2015) classified 

Brazilian foreign policy under his tenure as “haughty and active”. Ahmet Davutoğlu (2008), 

for his part, advocated regional relations with “zero problems with neighbors”. The fact that 

the decision-makers themselves perceived the novelty of their endeavors in such terms gives 
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us confidence that the programmatic and relational dimensions competently capture the 

studied phenomenon.  

Since many of these reorientations were high-profile and visible, they were often the 

subject of public attention, and instruments such as surveys began to include questions 

about them. Thus, items on greater diplomatic activism (e.g.: “should the country contribute 

more to peacekeeping missions?”) and preferential ties (e.g.: “with whom should the country 

seek greater international cooperation?”) offer useful data to assess the programmatic and 

relational dimensions. 

Naturally, there is an overlap between the relational and programmatic dimensions. 

The project of becoming a regional leader, for example, implies dense relations with the 

region. Analytically, however, it is useful to treat them as autonomous axes for the 

substantive reasons already explained and for methodological methodological ones too – i.e., 

as the number of compared entities increases, the number of common attributes decreases. 

Thus, it is only possible to compare opinion surveys applied in Brazil, Turkey, and South 

Africa on elements present in the surveys of all three countries and regions. Although the 

instruments consulted for this article varied significantly in format and content, it was 

possible to find in almost all of them questions about the programs followed by the foreign 

ministry of each country, and about the image of other countries. Such items offer us a 

common denominator for comparing the cases. In fact, a respondent can judge whether a 

particular diplomatic initiative is in the interest of the nation, without necessarily specifying 

who the recipient of the initiative is. To consider relationships and programs as distinct 

corresponds to assessing foreign policy first in terms of its directionality, and then in terms 

of its intensity and/or objectives. 

 To conclude, it is useful to highlight two arguments that support the validity of public 

opinion polls as instruments to test for signs of a “rise and fall” of emerging powers. First, 

we consider the intersubjective nature of status in the international system and, second, the 

usefulness of more granular metrics. Since the emergence of the BRICS, the literature 

highlights that the vertical mobility sought by emerging powers is largely a relational 

phenomenon (Lage, 2022). Status is a social attribute that can only be conferred on those 

who seek it by their peers (Paul et al., 2014). Public opinion, both internal and external, can 

be considered one of these interlocutors. Second, although the literature recognizes  the 

intersubjective dynamic between ego – those who claim the role – and its counterparts – 

those who decide whether or not to grant it – it has favored government manifestations as 

a way to measure acceptance or refutation (e.g.: Alden; Soko, 2005; Schirm, 2010; 

Malamud, 2011b). Governmental reaction, however, is a unit of observation at a high level 

of aggregation. Observing only gestures by state officials misses out on much information, 

so that differences between countries are thought of in terms of quality (e.g., countries are 

either followers or challengers) when they could be differences of degree. Survey results 
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offer a finer quantification, allowing us to scale the range of acceptance or opposition to 

different initiatives.  

Hence, we turn now to the analysis of the available data for the three cases, dividing 

the exposition between domestic and regional surveys. 

 

Brazil 

 

 The established sources for public opinion and Brazilian foreign policy are: the project 

“The Americas and the World” (TAW)5, including seven other Latin American countries, which 

also has a specific segmentation “Brazil, the Americas, and the World” (BAW)6; and the 

studies titled “Brazil's International Agenda” led by Amaury de Souza (2001, 2009) with 

diplomatic elites. Multi-thematic surveys that occasionally mention diplomatic topics include 

the Latinobarómetro7 and the Proyecto Elites Latinoamericanas of the University of 

Salamanca (PELA-USAL)8, for the region, and the “Brazilian Legislative Survey” (Power; 

Zucco, 2014) for national members of congress9. Experts are another audience that has been 

frequently consulted on diplomatic matters, whose impressions feed databases used in 

individual articles (Merke; Reynoso, 2016). 

 

Domestic public opinion 

  

We begin by analyzing the programmatic dimension. It encompasses questions 

involving the approval of foreign policy by Brazilian public opinion, more precisely the 

endorsement or disapproval of a more assertive foreign policy globally and regionally. 

Generic questions about the approval of foreign policy show a trend that is mostly supportive, 

albeit declining in the long run. At the elite level, a 2009 poll revealed more positive 

evaluations for Cardoso’s foreign policy than for Lula’s (62% versus 46%) (Souza, 2009, p. 

125). At the popular level, in 2010, 72% of Brazilians “agreed” in part or totally with the 

government on foreign policy while in 2014 only 49% did so. 

 We found in the BAW a question about how important Brazil was on the international 

scene, which allows us to detect whether there is a perception of rise and fall. The perception 

that the country was “very important” internationally grew from 49% in 2010 to 52% in 

2014 but fell to 39% in 2019. If in 2010, 79% thought Brazil was at that point a more 

important country than 10 years earlier, in 2019 that percentage dropped to 57%. 

                                                           
5 Available at: <https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/>. Access on: 20 July 2022. 
6 Available at: <https://las-americas.github.io/cebrap/>. Access on: 20 July 2022. 
7 Available at: <www.latinobarometro.org>. Access on: 20 July 2022. 
8 Available at: <https://oir.org.es/pela/en/>. Access on: 20 July 2022. 
9 Available at: <https://dataverse.harvard.edu/dataverse/bls>. Access on: 20 July 2022. 

https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/
https://las-americas.github.io/cebrap/
http://www.latinobarometro.org/
https://oir.org.es/pela/en/
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/bls
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Symmetrically, those who thought the country was less important compared to the previous 

decade jumped from 9% to 36% over the period. 

 There is little endorsement of isolationism and consistent support for active 

diplomatic participation. At the elite level, such an impression is practically unanimous (in 

2001, 99%, 2008, 97%) (Souza, 2009, p. 14); at the popular level, according to BAW data, 

the idea that the country should actively participate in international politics grew from 69% 

(2010) to 77% (2014) and 87% (2019). 

 Some of the initiatives commonly associated with the Brazilian prestige agenda are 

mentioned in the BAW. Specifically, the campaign to become a permanent member of the 

United Nations Security Council (UNSC), the set of redistributive or paymastering policies 

towards poorer countries, and, more diffusely, the claim for a leadership role. Faced with the 

hypothetical question, “If the UNSC could have a new seat to represent Latin America as a 

whole, which country should occupy that seat?”, Brazilians largely chose their own country, 

although this percentage was higher in the first wave (in 2010, 81%) than in the last (67% 

in 2019). 

 Approval of redistributive gestures can be indirectly accessed through a set of BAW 

questions. In 2014, 44% of Brazilians responded that it was “very” or “somewhat” important 

that Brazil invest more resources “in providing development money to other countries,” 

versus 48% who deemed it “not very” or “not at all” important. In contrast, in the same 

year, questionnaire items applying this question more specifically to South America obtained 

more endorsement than rejection of the redistributive role. In 2019, 59% thought such 

spending was important, compared to 39% who did not. At a first glance, therefore, there is 

evidence that Brazilian public opinion has gradually become more favorable to redistributive 

cooperation with asymmetric partners – although by a modest margin10. 

 At first, the fact seems to run contrary to the expectation that residents of 

underdeveloped countries are impervious to spending resources far from home (Westhuizen; 

Milani, 2019). However, recent literature has cautioned against the face value of these 

percentages. As Hardt, Mouron, and Apolinário Júnior (2020) have shown, affirmative 

answers to questions about “helping the least developed” in the abstract may suffer from a 

“social desirability bias”. When exposed to framing experiments (e.g., comparing how many 

hospitals could be built at home with the money spent on UN peacekeeping missions), 

respondents are massively in favor of reducing spending abroad and prioritizing domestic 

needs11. 

                                                           
10 Also noteworthy is the survey conducted by Milani and Klein in 2016 with 349 Brazilian diplomats 
(corresponding to 22% of active diplomats) on South-South Cooperation and development policy, in which they 
explore other aspects beyond just endorsement, for example: assessment of the main bottlenecks, position 
regarding the adoption of political or economic conditionalities, among others (Milani; Klein, 2021). 
11 Among Brazilian members of congress, the focus on national needs has always been in the majority: when 
asked if BNDEs should prioritize projects inside Brazil, 68% agreed in 2013 and 81% in 2017, according to BLS 
data. 
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 Finally, there is a loss of enthusiasm for the option of explicit regional leadership. In 

2010, 49.5% said that Brazil should seek to be a leader in Latin America, against only 10.4% 

who advised against such a pursuit. In 2014, the leadership option drops to 33.8% and the 

isolation option increases to 17.3% (BAW, 2010, 2014, 2019). 

 Turning to the relational axis, this concerns the reorientation of the privileged 

partners in foreign relations. For 2008, we found at the elite level the perception that Brazil 

should prioritize trade negotiations with developed countries in the Global North (26%), 

South America, and other emerging countries in the Global South (31%), both options, and 

other answers (41%) (Souza, 2009, p. 26). As of 2010, we found in three waves of the BAW 

a question related to the theme, which put the option in regional terms, as seen in Table 2: 

 
Table 2 

“In your opinion, which region of the world should Brazil pay more attention to?” 
(%) 

 2010 2014 2019 

North America 11.8 9.6 17.1 

Latin America 24 15.9 18.7 

Europe 11.4 13 11 

Asia 9.8 6.9 6.1 

Middle East 11.3 8.6 5.8 

Africa  10.3 24.3 18.1 

Oceania 1.7 1.2 5.5 

Source: Elaborated by the author, based on BAW (2010, 2014, 2019). 

 

 The trend reveals that, at the beginning of the decade, there was a concentration of 

preferences in Latin America. In 2014, unusually, Africa becomes the most cited destination, 

followed by Latin America and regions in the Global North, until finally, in 2019, Latin America 

and Africa occupy a leading position, followed by North America. Thus, the most significant 

change in the decade was the rise of the African continent, which is now in equal footing with 

the Latin American region and the more developed areas12. 

 

External public opinion 

  

Brazil’s neighbors have varied collections of polls on public opinion and foreign policy 

that sometimes mention the country’s leadership claims, for example the reports La Opinión 

Pública Argentina sobre Política Exterior y Defensa published by Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales (CARI)13. For this article, we focus mainly on TAW and 

Latinobarómetro because their waves are applied synchronously across the region. 

                                                           
12 In contrast, among Brazilian members of congress, a reversal was seen over the decade: while in 2009 only 
35% agreed that it would be more beneficial for the country to associate with OECD countries instead of South 
America, in 2017 that number jumped to 53% (BLS, 2017). 
13 Available at: <https://www.cari.org.ar/>. Access on: 20 July 2022. 

https://www.cari.org.ar/
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 For TAW, the 2014 wave was successful in this sense, as it collected impressions at 

the same time from all eight participating countries. As demonstrated by Onuki, Mouron, and 

Urdinez (2016) with regional data from this wave, it is mainly the smaller countries that 

accept that Brazil should be the “representative” of the region in a hypothetical new 

permanent seat in the UNSC, while larger countries, such as Mexico, Argentina, and, to some 

extent, Chile, claim the privilege for themselves. 

 Latinobarómetro presents a recurring section on international relations, although the 

issue of regional leadership is not always present. The waves between 2009 and 2015, 

however, have questions that directly address Brazil’s claim. The countries “with the most 

regional leadership” cited in each location are indicated in the pie charts in Figure 1: 

 

Figure 1 

“Which country in Latin America has more leadership over the region?”  

 
Source: Elaborated by the author, based on Latinobarómetro (2009, 2015). 

  

There is a geographical concentration of the perception of leadership: statements of 

US primacy were much stronger in Central America, while the perception of Brazil as a 

regional leader was restricted to South America and especially in the three Mercosur 

partners. In these, the notion that Brazil was a leader was always a majoritarian one and 

tended to increase from 2009 to 2015. In the other South American countries, although 

Brazil was not the majoritarian option, in almost all cases it was the top ranked. This edge 

was slimmer among the Andean countries in 2009 due to Venezuelan competition. In 2015, 

however, with the meltdown of the regime in Caracas well advanced, the Bolivarian influence 

evaporated, remaining strong only in some Caribbean countries. There is also a slight 

increase in the Chilean option in 2015, especially among the Pacific coast countries, although 

Brazil remains the most recalled neighbor. 
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 In summary, we find in Brazilian domestic opinion a continuous support for a more 

active and vigorous foreign policy. Although this support is always significant, we note a 

steady decline in enthusiasm for this agenda. In regional terms, the perception of Brazilian 

leadership is geographically restricted to the Southern Cone in relation to the rest of Latin 

America. Nevertheless, the country is frequently cited, especially in the absence of other 

competitors for local leadership. 

 

Turkey 

  

As enumerated by Özcan, Köse, and Karakoç (2015, p. 198), the main surveys 

involving Turkish foreign policy are applied by the Pew Research Center (Global Attitudes 

Program, GAP), by the German Marshall Fund (GMF), and by Kadir Has University (KHU). 

The International Strategic Research Organization (Uluslararası Stratejik Araştırmalar 

Kurumu, USAK) and the United States Information Agency (USIA) have also applied pertinent 

research on the topic in previous years. 

 

Domestic public opinion 

  

Looking first at the programmatic dimension, we see a long trend of moderate 

evaluations of the Turkish foreign policy by its citizens. Generic questions about how 

successful foreign policy is can be found in the USAK (2004-2009) and KHU (2013-2019) 

questionnaires and resulted in fairly equal splits between positive, negative, and neutral 

evaluations. Only in 2009 is some prevalence of positive evaluations seen (49%) (Laçiner et 

al., 2010, p. 167). 

 Questions about specific policies are more erratic, as surveys are intercepted by the 

agenda of the day. In recent years, for example, the Syrian conflict and its consequences 

have become more salient (KHU, 2019). These one-off measurements allow us to recover 

some cross-cutting data – e.g., that most of the population approved of the breakdown in 

Turkish-Israeli relations in 2008 (Laçiner et al., 2010, p. 198) and disapproved of the 

presence of Syrian refugees in the country (KHU, 2019; Zogby, 2019, p. 56). 

 Turkey’s accession to the EU, meanwhile, is a topic that appears repeatedly over the 

years. The data show an initial enthusiasm that was eventually overcome by skepticism. In 

2004 only 14% of Turks were opposed to joining the bloc, but by 2006 as many as 44% 

were against (Laçiner et al., 2010, p. 128). Recently, opposition has dropped from a high of 

58% (2015) to 38% (2019) (KHU, 2019). The percentage of those who believed Turkey 

would “never” be a member of the EU jumped from 28% (2004) to an impressive 81% 

(2017).  



RAFAEL MESQUITA 

 
 

 

 

OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 166-198, jan.-abr., 2023 

177  

 The European phenomenon refers to the broader problem of Turkey’s ambiguous 

identity between West and East. In 1991, 52% of Turks identified themselves as 

“Easterners,” compared to 26% who said they were “Westerners” and 13% “Europeans”. 

When asked with which countries Turkey should establish greater cooperation, “Muslim 

countries” came first (43%), followed by Western European countries (31%), and the United 

States (19%) (United States Information Agency, 1991). 

 Over time, Western/European perceptions became more popular, although still not 

a majority. In 1997, 41% of Turks believed that the country belonged to the Muslim 

community of nations, 31% to Europe, and 16% to both (Çarkoğli, Eder, and Kirişci, 1998). 

In 2008, 55% of Turks felt that they had such different values that they could not be 

considered part of the West. In 2010, that number dropped to 48%, but it was still higher 

than the 30% who said they shared enough values to be Westerners (“Transatlantic Trends: 

Key Findings 2010”, 2010). 

 The mirror-image of this Western orientation lies in the enduring narrative of 

resentment and suspicion against the powers north of the Bosporus (Arda, 2015, p. 213). 

The so-called Sèvres Syndrome describes a public paranoia about foreign agents who, with 

the help of domestic minorities, plot to divide and conquer Turkey. According to USAK, this 

is often a majority impression in Turkey: between 72% (2005) and 56% (2009) of Turks 

believe that foreigners are plotting to dismember the nation (Laçiner et al., 2010, p. 162). 

 Suspicions against the West help explain some contradictory survey results; for 

example, the US was always, and by an important margin, the most recalled partner when 

asked “which country would support Turkey in a crisis situation?”14, but it is also seen as 

Turkey’s greatest security threat. Table 3 combines the results of the question “Who is the 

greatest threat to Turkey's security?” from USAK and KHU. Due to the difference of the 

instruments, to ensure comparability of the results, we show which countries were ranked 

among the top five threats. 

 

Table 3 

“Who is the greatest threat to Turkey’s security?” (ranking, USAK and KHU) 

Ranking 2004 2005 2009 2013 2015 2016 2017 2018 

1 US US US US Israel US US US 

2 Greece Israel Israel Israel US Russia Israel Israel 

3 Armenia France France Syria Syria Syria EU EU 

4 Israel Greece Armenia Iran Armenia Israel Russia Syria 

5 UK UK Greece Iraq Iran EU Armenia Armenia 

Source: Elaborated by the author, based on data from USAK (2004-2009) and KHU (2013-2018)15. 

                                                           
14 The number of respondents indicating the US was always higher by at least 22% in the period between 2004 
and 2009. The second candidates recorded much lower scores: Azerbaijan 11% (in 2009), Islamic countries 
15% (in 2005), Germany 15% (in 2004) (Laçiner et al., 2010, p. 157). 
15 We chose to display the ranking of countries rather than the percentages of responses because of the 
differences between the USAK and KHU questionnaires. USAK respondents could choose only one country as a 
threat. In the KHU survey, more than one answer was possible. 



PUBLIC OPINION AND EMERGING POWERS: PERCEPTIONS OF THE ASSERTIVE DIPLOMACIES  

 
 

 

OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 166-198, jan.-abr., 2023 

178  

 

 In all years except 2015, the US was listed as the biggest threat, often accompanied 

by Israel. In addition, there is a decline in the perception of traditional rivals (Greece and 

Armenia) and a rapid rise of new threats coming from MENA, especially in the context of the 

Syrian civil war (Russia and Syria). 

 The opposite pole of threat perception is that of allies’ perception. This item can be 

tracked over the last 10 years in the GMF and KHU surveys.  

 

Figure 2 

Answers to the question “On international matters, with which one of the 
following do you think Turkey should cooperate most closely?” (GMF and KHU) 

 

 
Source: Elaborated by the author, based on data from GMF (2015) and KHU (2019). 

 

 The 2008 to 2015 GMF results closely track the development of Turkish protagonism 

in the MENA. One can see that, at all times, the main opinion for Turkish respondents was 

that “Turkey should act alone”. However, this option was losing popularity from 2008 to 

2011, as the willingness to cooperate with MENA countries also grew. In 2010, MENA 

countries overtook the EU. By 2013, however, in light of the failures of the Arab Spring, 

isolationist sentiment was reinvigorated, and the EU once again became the most desired 

partner. However, the values found in the overlapping years of GMF and KHU (2013 and 
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2015) are not entirely consonant: the two indicate a predominance of isolationism (“Turkey 

should act alone”), but GMF reveals in both periods a preference for the EU and close 

numbers for the MENA and the US, while KHU shows an inferior position for European 

countries. A one-off survey by the EDAM think-tank (2015) showed a structure closer to the 

GMF results: faced with the question “With whom should Turkey cooperate to have a stronger 

economy and foreign policy?”, the EU was the first choice among respondents (22.7% at 

mass level, 73.2% elite), followed by “Arab states” for the masses (11.1%) and the US for 

the elites (16.9%). GMF’s 2015 survey also pointed out, in another item, that 70% of Turks 

believe that the country should “solve its own problems first,” while only 20% favor a more 

active role in the MENA, the Balkans, and Central Asia. The most recent KHU record is slightly 

divergent: European countries are never a majority option, the isolationist sentiment loses 

primacy from 2016 onward, and the most mentioned partners are Azerbaijan, the Turkic 

republics, and Muslim countries. Some methodological differences between the two polls 

advise against trying to fully harmonize their results16. Nevertheless, Azerbaijan’s privileged 

position in the KHU is consistent with other results of the GMF survey: the latter indicates, 

for example, that 63% of Turkish respondents have a positive view of Azerbaijan, the highest 

score given to any country in the poll. This primacy also appears in USAK data from 2004 to 

2009, in which Azerbaijan was consistently voted, and by a wide margin, as Turkey’s 

“greatest friend”. 

 To conclude the analysis of the relational dimension, we found in the KHU specific 

questions about the region in which Turkey should be more active. The most mentioned 

destinations are the MENA and Europe, in that order, consistently over the years. It is 

important to note that while at the beginning the gap between the two was larger (MENA 

61.8% and Europe 35.9% in 2016), over the years it has diminished (47.5% and 44.9% in 

2019), showing some loss in popularity for the Arab destination. 

 

External public opinion 

 

 Given Turkey’s unique location between West and East, it is important to delimit 

which external audience should be assessed. Perceptions about Turkey are covered by 

European and Euro-Atlantic surveys. One of the classic applications of Eurobarometer data, 

for example, concerns the opinion of European citizens on Turkish accession to the EU 

                                                           
16 Although GMD and KHU have an identical question (“On international matters, with which one of the following 
do you think Turkey should cooperate most closely?”), the answers provided by GMF are only: “The countries 
of the EU”; “The US”; “The countries of the Middle East”; “Russia”; “Turkey should act alone”; “All of the 
above”. The KHU names individual countries ignored by the GMF (e.g.: “Azerbaijan”, “China”, etc.) and some 
of the proposed groupings diverge from GMF (e.g., “Muslim countries” and “Turkic republics”). The sum of 
responses in KHU also exceeds 100%, which may explain the disproportionate number of votes given to 
Azerbaijan. 
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(Gerhards; Hans, 2011). Since 1996, there have been items in Eurobarometer polls about 

Turkey’s admission. The trend over the years has drifted towards rejection: the number of 

opponents of the idea grew from 44% to 59% between 1996 and 201017. However, as 

highlighted previously, the innovation tested by the AKP party consisted in distancing itself 

from the Euro-Atlantic axis and seeking leadership in new regions, mainly in the Arab world. 

Therefore, for this article it is more informative to follow the surveys applied to the Middle 

Eastern countries. 

 Our survey of available sources indicates that studies on Turkey in Middle Eastern 

public opinion emphasize three issues: general assessments of Turkish foreign policy, the 

notion of the “Turkish model”, and the Arab Spring (including the war in Syria). The first 

question is generalist and similar to that seen for the other powers in this article, while the 

next two items are peculiar to the Turkish situation. 

 Even in the pre-AKP years, Turkey had already tried to project an image of itself as 

a role model to other neighbors (Altunişik, 2014). This attempt to radiate influence was seen 

first in the 1990s and directed towards the Turkic republics that had emerged from the Soviet 

bloc (Hale, 2000). Previously, Turkey’s dialogue with the MENA lacked legitimacy due to 

issues such as Ankara’s pro-West leanings, its cooperation with Israel, and secularism 

(Altunişik, 2014). However, the AKP’s political Islam has increased the country’s credibility 

in front of its Muslim peers. In fact, we find in regional18 and global counterparts19 some 

approval of either Turkey or the AKP party in the early 2010s. However, the attractiveness 

of this model was soon challenged by the reduction of growth rates, the authoritarian turn 

of the AKP, and the developments of the Arab Spring (Bank; Karadag, 2014).  

 The wave of pro-democracy protests that swept MENA between 2011-2013 was 

initially perceived by Ankara as an opportunity to gain prestige. The AKP had high hopes in 

countries where the Muslim Brotherhood was present, in Egypt above all. Despite some initial 

success, with the 2013 deposition of Morsi, it became clear that Ankara’s charismatic 

offensive was failing. For some countries, such as Egypt and Syria, the post-Arab Spring 

scenario was one of diplomatic deterioration (Altunişik, 2014).  

 These three topics (generic perceptions, the Turkish model, and the Arab Spring) are 

present in the consulted surveys. We found only one regional-scale survey applied to Middle 

                                                           
17 Source: 
<https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart//theme
Ky/14/groupKy/71/savFile/703>. Access on: 20 July 2022. 
18 Moderate Islamist movements in Arab Spring countries have mentioned the AKP as a role model: An-Nahda 
in Tunisia; the Muslim Brotherhood in Egypt and Syria; the Parti de la Justice et du Développement in Morocco 
(Bank; Karadag, 2014). 
19  A 2011 article in The Economist stated “[f]rom North Africa to the Gulf, the region seems to be going through 
a Turkish moment”, adding that “whatever the flaws of the Turkish experiment, it is clearly true that Turkey 
under the AK party presents a more benign picture than many other versions – real and hypothetical – of 
Islamist rule” (“A hard act to follow”, 2011). 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart/themeKy/14/groupKy/71/savFile/703
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart/themeKy/14/groupKy/71/savFile/703
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Eastern countries with an exclusive focus on Turkish foreign policy: “The Perception of Turkey 

in the Middle East”, applied by the TESEV think-tank between 2009 and 2013. Nevertheless, 

with Ankara’s increasing involvement in regional politics, other important pollsters of the 

Arab world (Zogby, Arab Barometer), began to occasionally include questions about Turkey. 

Compiled longitudinal results are available in the books “The World through Arab Eyes” 

(Telhami, 2013) and “The Tumultuous Decade” (Zogby, 2019). 

 The Arab world’s impressions of Ankara were not very warm in the early 2000s. In a 

2002 survey, favorable perceptions of Turkey in seven Arab countries20 were rather 

minoritarian: on average 34% held positive views (cf. 59% for Iran, 25% for the US) (Furia; 

Lucas, 2006, p. 594). A first turning point came with Erdoğan’s forceful condemnation of 

Israel in the context of the Gaza conflicts in 2008. Erdoğan was cited as the “most admired 

world leader” in polls in 2009 in six Arab countries21 and again in 2011, at the beginning of 

the Arab Spring (Telhami, 2013, p. 82-83). Visibly, Turkey’s prime hour was at the onset of 

the Arab Spring. Positive perceptions peaked between 2010 and 2012, declining rapidly after 

that. In the TESEV survey, reductions were most acute in Syria and Egypt, ironically the 

targets of special attention from the AKP earlier in the decade. Table 4 shows disaggregated 

results by country regarding a “favorable view” of Turkey and Table 5 shows aggregated 

results for the region for questions on the country’s role in the region. 

 

Table 4 

Favorable views of Turkey in MENA countries (%, 2009-2013) 

Country/Year 2009 2010*** 2011 2012 2013 

Egypt 72  86 84 38 

Jordan 82  81 72 71 

Lebanon 76  78 63 63 

Palestine 87  89 81 75 

Saudi Arabia 77  89 77 76 

Syria 87  44 28 22 

Iraq 69  74 55 67 

Iran*   71 59 69 

Tunisia**   91 80 74 

Gulf Countries**   76 77 65 

Yemen**   79 74 76 

Libya**   93 90 79 

Regional Weighted Average 75 85 78 69 59 

Source: Elaborated by the author, based on TESEV, “The Perception of Turkey in The Middle East” (Akgün and 
Gündoğar, 2012a, 2012b, 2014; Akgün, Perçinoğlu, Gündoğar, 2009)22. 

 

                                                           
20 Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, UAE 
21 Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, UAE 
22 (*) Iran was not included in the 2009 survey. 
(**) Tunisia, Gulf countries, Yemen, and Libya were not included in the 2009 and 2010 surveys. The “Gulf 
countries” category includes Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, and UAE. 
(***) The 2010 TESEV survey did not present regional data disaggregated by country. 
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Table 5 

Views on Turkey’s regional role (%, regional averages, 2009-2013) 

Question/Year 2009* 2010 2011 2012 2013 

Should Turkey play a greater role in the region? 77 78 71 66 60 

Can Turkey be a model for the MENA countries? 61 66 61 53 51 

Source: Elaborated by the author, based on TESEV, “The Perception of Turkey in The Middle East” (Akgün and 
Gündoğar, 2012a, 2012b, 2014; Akgün, Perçinoğlu, Gündoğar, 2009)23. 

 

 The same pattern is identified by Zogby (2019, p. 135), who monitors perceptions 

in Morocco, Egypt, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, and the UAE. Views favorable to Turkey 

peak in 2011-2012 and decline soon after, with Egypt and Saudi Arabia recording the 

steepest declines. The data reach until 2018 and suggest that the trend of deterioration has 

continued among the Gulf monarchies. 

 When it comes to the attractiveness of the Turkish model, the surveys point to 

evidence confirming the arguments within the literature, albeit moderately. Bryant and Hatay 

(2013, p. 13) argue that the Turkish trajectory of Westernizing secularism left an impression 

in Arab societies that Ankara “is not Muslim enough”. According to TESEV, not being “Muslim 

enough” was the main reason Turkey could not be a model for the region (23% of 

respondents in 2011; 17% in 2012), followed by its close relations with the West (16% in 

2011; 13% in 2012), and secularism (13% in 2011; 14% in 2012) (Akgün; Gündoğar, 

2012b, p. 21; 2014, p. 22). Gürzel (2014, p. 98) suggests that the desire of Middle Eastern 

countries to emulate Ankara is mainly due to its economic success, rather than its political 

achievements. According to TESEV in 2013, the top answers to the question “why can Turkey 

be a model?” are its “economy” (34%) and its “democracy” (24%) (Akgün; Gündoğar, 2014, 

p. 22). However, the 2011 Arab Barometer results show that Arabs in all countries studied 

by the survey24 tend to consider Turkey as more democratic than their own countries 

(Ceyhun, 2018). As Table 5 has shown, there seems to be a positive contagion between the 

wave of prestige at the beginning of the Arab Spring and the approval of the Turkish model. 

Telhami’s (2013, p. 155-156, 178) data for Egypt in 2011-2012 show enthusiastic support 

before bilateral relations worsened. However, the author interprets that the endorsement is 

not explained by democratic nor economic credentials, but rather by Turkish demonstration 

of diplomatic autonomy25. 

 With respect to the Turkish role in the Arab Spring, we found specific questions in 

the TESEV questionnaire from 2011 onward. 

 

                                                           
23 (*) For 2009, the question was “in the Arab world”. 
24 In 2011: Algeria, Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, and Yemen. 
25 “Arab preference for a Turkish superpower is less about the nation’s democracy and more about its embrace 
of Arab and Muslim aspirations and its projected ability to go its own way, to stand up to Israel on Gaza and to 
the United States on Iraq, and, as a Muslim country, to persist in the face of its rejected membership in the 
European Union, despite its role in NATO” (Telhami, 2013, p. 179). 
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Table 6 

“Do you believe these countries had a positive impact on the Arab Spring?” 
(regional average %, 2011-2013) 

Country/Year 2011 2012 2013 

Turkey 56 42 37 

Saudi Arabia - 45 47 

Qatar - 45 39 

USA 35 30 24 

China 31 29 38 

Russia 30 29 38 

Source: Elaborated by the author, based on TESEV, “The Perception of Turkey 
in The Middle East” (Akgün; Gündoğar, 2014). 

 

 Turkey was the highest rated country at the beginning of the series in Table 6. This 

is also the result of Telhami’s (2013, p. 103) 2011 survey: for Arabs, Turkey was the country 

that played the “most constructive” role of all in the episode. Data from Özcan, Köse, and 

Karakoç (2015) from January 2012 for Egypt, Iraq, and Iran also show a predominantly 

positive assessment. However, as the TESEV data show, Ankara declined and was overtaken 

by Gulf neighbors such as Qatar and especially Saudi Arabia, which ended the series as the 

new favorite. Growth in positive ratings of extra-regional powers, such as Russia and China, 

is also noticeable. 

 Some surveys also devoted attention to the most serious outcome of the Arab 

Spring: the Syrian civil war. Zogby (2019, p. 49-53) shows that, for MENA respondents, the 

countries that played the most positive roles in the Syrian war were first Turkey, followed by 

Saudi Arabia. The most negative were Iran, the US, and Russia. This hierarchy tended to 

remain from 2011 through 2018. Only among the Gulf monarchies did a greater disapproval 

of Ankara’s participation emerge. 

 Another aspect of regional assessments on Turkish foreign policy concerns the effect 

of religious or sectarian identification. The literature on regionalism in MENA has emphasized 

the role of religion as a moderating variable in the perception of regional politics. Although 

religious affiliation is neither the first nor the only polarizing dimension in the region, divisions 

between Sunni and Shia have become increasingly salient in politics, especially in the post-

Arab Spring (Abdo, 2017). 

 AKP foreign policy seems to lend itself to sectarian categorization. Data from TESEV 

indicates that the perception in the MENA that Turkish foreign policy had a pro-Sunni bias 

grew from 28% (2012) to 39% (2013). Also, in data from Özcan, Köse, and Karakoç (2015) 

and Zogby (2019, p. 138), it is evident that Sunni Muslims tend, on average, to perceive 

Turkish foreign policy more favorably, with some variations. Based on data from the GAP 

survey (2012) applied in Egypt, Jordan, Lebanon, and Tunisia, Ciftci and Tezcür (2016, p. 

389) conclude that for these countries “religiosity matters more than attitudes about 

democracy in shaping perceptions of regional states”. Individuals who self-identify as Sunni 
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are 14% more likely to have favorable views of Saudi Arabia, 3% of Turkey, and 30% less 

likely to have a favorable view of Iran. 

 In summary, Turkey very clearly demonstrates a curve of rise and decline for both 

domestic and external public opinion. Until approximately 2011, we could see domestic 

support for reducing isolationism and for shifting emphasis from Europe to MENA. At the 

same time, regional perceptions of Turkey also improved significantly, going from 34% 

(2002) to 85% (2010) of positive perceptions. From 2011 onward, however, Ankara’s 

regional approval declined systematically and severely in multiple countries, although on 

certain items, such as its actions in the Syrian war, the country still elicits good evaluations. 

The domestic public, meanwhile, views the MENA with less enthusiasm and expresses 

preference for Central Asian partners (mainly Azerbaijan) and, depending on the instrument 

consulted, Europe again. 

 

South Africa 

  

The main public opinion surveys about South Africa’s international performance have 

been conducted by Nel (1999), Westhuizen and Smith (2015), the Human Sciences Research 

Council (HRSC), and the Afrobarometer project. The first three are monothematic and focus 

specifically on South African foreign policy. The Afrobarometer is a regional-scale survey, 

which now has seven waves from 1999 to 2019. Having started with 12 countries, the latest 

wave at the time of writing the present article covered 34 African states. South Africa has 

participated in every wave. Since it is a generalist survey, its focus is more diffuse and its 

usefulness for foreign relations is incidental. 

 

Domestic public opinion 

  

The first survey we identified on foreign policy in post-apartheid South Africa is by 

Philip Nel (1999). The study was comprehensive and covered two levels (mass and elite), 

covering an important range of topics. Later, Westhuizen and Smith (2015) published results 

of a similar survey but applied only at the mass level. In 2015 and 2018, the HRSC published 

two policy briefs containing the results of items on foreign policy included in the 2013 and 

2017 waves of the South African Social Attitudes Survey (SASAS) (Roberts et al., 2015; 

Kotze; Bohler-Muller, 2018). 

 Despite the nearly 20-year gap between the studies, some results show continuity. 

The major concerns of public opinion are primarily domestic, and the value of foreign policy 

is tributary to this domestic focus. In 1999, “unemployment” and “crime” were the top 

problems cited by respondents, and between 50-60% agreed that Pretoria should defend 

national interests first in its foreign relations (Nel, 1999, p. 130-132). In 2015, 
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“unemployment” remained the top problem, and “promoting the country’s economic growth” 

was the main goal of South African foreign policy for 44% of respondents (Westhuizen and 

Smith, 2015, p. 325-326). In 2017, the biggest “global problems” were poverty (58%), 

corruption (43%), unemployment or lack of economic opportunities (25%), and the top 

priority of diplomacy was “protecting jobs of South African workers” (43%) (Kotze; Bohler-

Muller, 2018, p. 4-5). 

 Westhuizen and Smith (2015, p. 344) call this economic prioritization “pragmatic 

internationalism”: 

committed to improving the world if that means improving the quality of life at 

home. Our survey suggests that the kind of internationalism underlying South 

Africans’ sense of their place in the world is fundamentally driven by the extent 

to which international and regional engagement results in economic growth and 

jobs at home. 

 At the elite level, 61% of respondents believed it was important that South Africa be 

recognized as a regional leader (Nel, 1999, p. 133). After 15 years, 64% of the population 

agreed that the country should be recognized as a leader on the continent (Westhuizen; 

Smith, 2015, p. 343). Views on South Africa’s success in being a leader or gaining prestige 

regionally and globally were also updated in HRSC policy briefs. In 2017, 52% agreed that 

“South Africa is an influential and powerful country on the African continent”. Asked if South 

Africa plays a more important role “as a world leader” today than it did 10 years ago, 40% 

said yes, 24% said it played the same role, and 28% said it played a less important role. 

Interestingly, when the question is changed to ask instead whether South Africa is 

“respected” in the world, the sample gets divided symmetrically: 36% agree, 36% disagree, 

and 21% believe that South Africa has about the same respect as 10 years ago (Kotze; 

Bohler-Muller, 2018, p. 3-4). Thus, there seems to be a more consolidated impression of 

regional rather than global influence. 

 The end of apartheid in South Africa instilled its new political leadership with a strong 

ethos of promoting human rights. Indeed, human rights advocacy was one of the pillars of 

South African foreign policy outlined by Mandela (1993). Thus, one of the programmatic 

issues that persists in the South African polls is the place of human rights and whether the 

country’s insertion should be more principled or pragmatic. The 1999 data show that almost 

80% of the population (and just over 50% of the elites) supported South Africa’s promotion 

of human rights. However, in concrete terms, if asked what should be done about a trading 

partner that violates human rights, the public was roughly split in half between 

interventionist positions (support insurgents, denounce to the UN) and non-interventionist 

ones (do not denounce to the UN, wait and see), while the elites were more in favor of non-

intervention (Nel, 1999, p. 135). In 2015, 53% of respondents agreed that “if an African 

government violates the human rights of its citizens, other African governments should not 
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openly criticize that government,” 51% agreed that “South Africa should trade with all 

countries, even those known to abuse the human rights of their citizens”, and 16% said that 

“promoting human rights” should be the main goal of South African foreign policy (versus 

44% who mentioned economic development) (Westhuizen; Smith, 2015, p. 332-333). In 

summary, South African public opinion, while rhetorically recognizing the importance of 

human rights, shows slightly more pragmatism, preferring sovereignty and non-intervention. 

With respect to redistributive gestures, 63% agreed that Pretoria should “help other African 

countries by providing [aid]” (Westhuizen; Smith, 2015, p. 343), with the same high 

numbers remaining in the subsequent survey by HRSC (66%).  

 While the programmatic dimension has remained stable over 15 years, the relational 

dimension has shown important changes. In the 1999 survey, the question about which 

region or country should receive priority focus produces a converging hierarchy for elites and 

masses: the sub-region of Southern Africa is a priority for both groups, followed by the US 

and Europe. The “rest of Africa” comes next, and finally the other regions – among them 

Asia, which at the time was barely mentioned (Nel, 1999, p. 138). 

 A major shift is seen in the 2010s. Both the study by Westhuizen and Smith (2015) 

and the Afrobarometer reveal a growing attention to China. In the former, China becomes 

the most promising partner in the population’s view, followed by the US and the rest of 

Africa. Interestingly, Southern Africa, the first choice in Nel’s study, is now ranked last. 

 

Table 7 

South Africa’s priority partnerships (%) 

 
Nel (1999) 

“First priority in 
foreign policy focus” 

Westhuizen and Smith (2015)  
“With which country or group of 

countries in the list should South Africa 
be seen to be an ally or close friend?” 

Southern Africa 21 13 

North America / USA* 21 19 

Europe (Western + 
Eastern) / Europe* 

19 15 

Rest of Africa 16 16 

Asia / China*  6 26 

Source: Elaborated by the author, based on Nel (1999), Westhuizen and Smith (2015)26. 

 

 As for the Afrobarometer, we found few questions about international politics and 

only in the most recent waves. Specifically, waves 4 (2008) and 6 (2016) feature items on 

South African perception of other countries27. The results corroborate China’s growing 

influence over time. 

 

                                                           
26 Options with an asterisk (*) have wording distinct from the options in Westhuizen and Smith (2015). 
27 Wave 7 (2019) had questions about plans for migration, which can also be seen as befitting international 
relations. 
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Table 8 

Perceptions of influential countries in South Africa (%, Afrobarometer 2008, 
2016) 

 

Round 4 (2008) Round 6 (2016) 

“How much do each of the 
following do to help your 

country” 

“Which of the 
following do you 

think has the 
most influence?” 

“Which of the following 
countries, if any, would be the 

best model for the future 
development of our country?” 

USA 
No help (16) 

Help a little + somewhat + a lot (42) 
28 37 

EU 
No help (19) 

Help a little + somewhat + a lot (34) 
Not an option Not an option 

UK 
No help (18) 

Help a little + somewhat + a lot (37) 
7 12 

China 
No help (17) 

Help a little + somewhat + a lot (41) 
41 26 

Source: Elaborated by the author, with data from Afrobarometer 4 (2008) and 6 (2016). 

 

External public opinion 

  

Currently the main source of data on public opinion across Africa is the 

Afrobarometer. Although still unable to cover the entire continent, at each wave the survey 

has expanded the number of participating countries (Jerven, 2016, p. 352). Looking again 

at waves 4 and 6, we find in both at least one question that allows us to infer the importance 

of South Africa as perceived by its neighbors. 
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Figure 3 

“In your opinion, how much does the following country [South Africa] help your country?” 

Source: Elaborated by the author based on Afrobarometer 4 (2008). 
The totals for “help” are the sum of the answers “helps a little”, “helps 
somewhat”, “helps a lot”. 

 
Figure 4 

“Which of the following do you think has the most influence on your country?”  

Source: Elaborated by the author, with data from Afrobarometer 6 (2016). 
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The results for this last question show that in some countries, such as Swaziland, 

Lesotho, and Namibia, approximately 1/3 of respondents think that South Africa is the most 

influential actor. Nonetheless, South Africa is not the most frequently cited country in terms 

of influence on the continent. An average of the national percentages of the 35 countries 

places former colonial powers (26%), China (23%), and the US (21%) as the most 

influential, while South Africa registers only 6%, concentrated almost exclusively in its sub-

region. The combination of the 2008 and 2016 results suggests that there is a continued 

perception of South African influence among immediate neighbors such as Lesotho, Namibia, 

Zimbabwe, Botswana, and Swaziland. For some cases, such as Zimbabwe and Mozambique, 

however, the perception that South Africa was “helping” the country in 2008 does not match 

the perception that it is the most influential actor in 2016. 

 In summary, based on the data for South Africa, it is not possible to clearly detect a 

pattern of rise and fall. Domestically, the endorsement of a regional leadership project has 

been in the majority from 1999 to the present day. In terms of global leadership, although 

the perception of South African influence was lower, it was still prominent. Externally, 

longitudinal data are scarcer. It is not possible to see clearly over time whether South Africa’s 

status on the continent has improved or declined, but we see geographically that its prestige 

is strongly concentrated in its immediate neighborhood. 

 

Conclusion 

 

 This article sought to verify whether there were indications of a rise and fall of 

emerging powers in the eyes of domestic and regional public opinion. Specifically, we 

organized the investigation around the programmatic and relational axes to highlight the 

main vectors of innovation in the foreign policies of Brazil, Turkey, and South Africa over the 

past 20 years. The article sought to contribute to the state of the art both by exploring these 

substantive questions and by providing a convenient list of surveys on foreign policy in the 

Global South – an area challenged by the scarcity of systematic data. 

 Substantively, we can conclude that only for Turkey was it possible to clearly observe 

a rise and fall cycle. Both internally and externally, the endorsement of Ankara’s innovations 

in content and geographic focus increased at first, but, after a peak, this support waned. A 

decline is also observed in the Brazilian case, although less marked. Since for South Africa 

the time series are less regular, no precise conclusions can be reached. In terms of external 

opinion, we notice the importance of geography for South Africa and Brazil, since the 

perceived influence of these actors is more pronounced in the immediate neighborhood. In 

the Turkish case, regional assessments are strongly marked by the pendulum of rise and 

decline, and there is also relevant sectarian modulation. Summarizing these patterns at a 

high level of aggregation, the main trends regarding the evaluation of the (i) programmatic 
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and (ii) relational dimensions at the (a) domestic and (b) external levels are presented in 

Table 9: 

 

Table 9 

Summary of the main trends in (a) domestic and (b) external public opinion on 
the (i) programmatic and (ii) relational dimensions 

Level/Dimension  (i) Programmatic (ii) Relational 

(a) Domestic 

Brazil 
- Support for an active foreign policy 
rather than isolationism, but loss of 
enthusiasm and a declining 
perception of prestige. 
 
Turkey 
- Strong isolationism, although it was 
abated during the more assertive 
period. 
 
South Africa 
- Perception of regional leadership. 
Pragmatism trumps principled 
positions. 

Brazil 
- Support for greater attention to new 
destinations, such as Africa. 
 
Turkey 
- Rejection of EU on some items in 
favor of the MENA, though the gap 
between destinations oscillates. In 
recent years, focus on Central Asian 
partners, such as Azerbaijan. 
- Perception of allies and threats 
partially altered by developments in 
the Syrian War. 
 
South Africa 
- Reversal of geographic focus from 
Southern Africa to Asia/China. 

(b) External 
(regional 
neighbors) 

Brazil 
(Specific policies not evaluated by 
neighbors) 
 
Turkey 
- Negative perceptions among Arab 
countries early in the series. Rise in 
popularity under Erdogan 
(condemnation of Israel and start of 
Arab Spring). After peak in 2011–
2012, steep decline. Assessment 
remains positive on the specific issue 
of management of the Syrian conflict. 
 
South Africa 
(Specific policies not evaluated by 
neighbors) 

Brazil 
- Brazilian leadership perception is 
geographically concentrated in South 
America and mainly Mercosur. 
Absence of competitors (e.g.: 
Venezuela) favors the perception of 
leadership. 
 
Turkey 
- More negative views at the end of 
the series tended to cluster on Egypt 
and Gulf monarchies. 
 
South Africa 
- Perceptions of South African 
support and influence are 
geographically concentrated in 
Southern Africa. 

Source: Elaborated by the author. 

 

 As limitations of the current article, we cite problems of validity and reliability of the 

data and their scope as indicators of international status. At several points we found 

conflicting results, such as Brazilians’ simultaneous endorsement of an active, non-

isolationist foreign policy, but at the same time, fatigue with the idea of regional leadership 

or the divergent results on the attractiveness of relations with Europe for Turkish 

respondents. This variation discourages firm conclusions about reliability (the certainty that 
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applications of the same instrument would lead to the same result) as well as validity (the 

collected responses actually capture the desired underlying concept). 

 Another limitation to our inferences concerns the heterogeneity of the sources. 

Africa, South America, and the MENA have faced unique developments in the last decades, 

a fact reflected in some items of the questionnaires. Besides the intrinsic differences in our 

three countries and their regions, the combination of diverse surveys introduced another 

source of difference in the data, placing limits to their comparability. Other reputable 

surveys, such as the Gallup World Poll, circumvent these idiosyncrasies by applying 

harmonized instruments across countries and regions. Although this solution has high 

reliability, the high cost of subscribing to such services makes them impractical for most 

International Relations researchers in the developing world. Given that free online data and 

affordable book compilations are available, the summarizing effort carried out by this article 

offers an accessible contribution to the community. We believe that the utility of collating 

the various open sources covering these countries and regions should balance the inferential 

limits arising from this juxtaposition. 

 In conclusion, given the potentials and limitations cited, we were only able to focus 

on high-level conclusions and general trends. We agree with the recent literature that the 

combined use of experiments and more intentional response extraction techniques are 

necessary for reliable and valid inferences about perceptions of the foreign policy of emerging 

countries, beyond what we were able to accomplish here (Hardt; Mouron; Apolinário Júnior, 

2020). 
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Appendix 

List of surveys, data bases, and articles 

SOUTH AFRICA and AFRICA 

Reference Type Scope Period Obs 

Nel (1999) Article South Africa Jun 1997 - Mar 1998 Levels: elite and mass 

Westhuizen and Smith (2015) Article South Africa 2013 Level: mass 

HRSC Policy briefs South Africa 2015, 2017 Level: mass 

Afrobarometer Data base 12-36 countries 7 waves since 1999 
Waves 4 and 6 contain more 
specific questions about IR 

BRAZIL and LATIN AMERICA 

Reference Type Scope Period Obs 

“A Agenda Internacional do Brasil: um 
Estudo sobre a Comunidade Brasileira 
de Política Externa”; 
“A Agenda Internacional do Brasil: a 
Política Externa de FHC a Lula” 
(Souza, 2001, 2008) 

Books Brazil 2001, 2007 Level: elite 

The Americas and the World Data base 

Argentina, Brazil, 
Chile, Colombia, 
Ecuador, Mexico, 
Peru, and Uruguay 

Variable, according 
to country. Typically, 
2010 onwards. 

Level: mass and, for some 
countries, elites 

Latinobarómetro Data base 
19 Latin American 
countries, plus 
Spain 

1995-2020 Level: mass 

Proyecto Elites Latinoamericanas Data base 
18 Latin American 
countries 

Variable, according 
to country. Typically, 
1995 - late 2010s 

Level: elites (members of 
congress). Some items on 
foreign policy and evaluation 
of foreign leaders. 

Brazilian Legislative Survey 
(Power; Zucco, 2014) 

Data base 
Brazil (Members of 
Congress) 

1990-2017 

The BLS consists of a wave of 
8 surveys conducted with 
members of congress. Every 
legislature since 
redemocratization was 
interviewed: 1990, 1993, 
1997, 2001, 2005, 2009, 
2013, and 2017. Questions on 
foreign policy were only 
introduced starting in 2009. 
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TURKEY and the MENA 

Reference Type Scope Period Obs 

Arab Barometer Data base 14 countries 2007-2021 

Level: mass. Turkey not 
surveyed, but there are 
occasional items on its foreign 
policy. 

USAK Books 
Turkey 
 

2004, 2005, 2006, 
2009 

Level: mass 

GMF Survey report Several 

2003 on 
(Transatlantic 
Trends), 
2015 (Turkish 
Perceptions) 

Level: mass 

KHU Survey report 
Turkey 
 

2013, 2015-2019 Level: mass 

TESEV Survey report 

Egypt, Jordan, 
Lebanon, 
Palestine, Saudi 
Arabia, Syria, 
Iraq, Iran, Tunisia, 
Gulf countries, 
Yemen, Libya 

2009-2013 Level: mass 

“The World Through Arab Eyes” 
(Telhami, 2013) 

Book 

Mainly Egypt, 
Jordan, Lebanon, 
Morocco, Saudi 
Arabia, UAE (for 
some items USA, 
Israel, and 
Palestine) 

2003-2006, 2008-
2012 

Level: mass 

“The Tumultuous Decade: Arab Public 
Opinion and the Upheavals of 2010-
2019” (Zogby, 2019) 

Book 
Arab countries, for 
some items 
Turkey and Iran 

2010-2018 Level: mass 
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Resumo 

Opinião pública e potências emergentes: percepções das diplomacias assertivas da África do Sul, Brasil 
e Turquia em surveys nacionais e regionais 

O artigo investiga se há evidência de uma “ascensão e queda” das potências emergentes nos últimos 
20 anos aos olhos da opinião pública. Comparamos diversos surveys nacionais e regionais sobre a 
política externa da África do Sul, Brasil e Turquia em busca de indícios de endosso ou reprovação das 
políticas exteriores mais assertivas exercitadas por esses países. Os resultados sugerem uma ascensão 

e declínio pronunciados para Ancara, algum declínio para Brasília, mas são inconclusivos para Pretoria. 
O artigo busca contribuir com o debate sobre status e liderança regional agregando perspectivas de 
opinião pública e regionalismo comparado, além de oferecer um sumário conveniente de surveys 
diplomáticos para países do Sul Global. 

Palavras-chave: potências emergentes; África do Sul; Brasil; Turquia; opinião pública; liderança regional 
 
Resumen 

Opinión pública y potencias emergentes: percepciones de las diplomacias asertivas de Sudáfrica, Brasil 
y Turquía en encuestas nacionales y regionales 

El artículo investiga si hay evidencia de un “ascenso y queda” de potencias emergentes en los últimos 
20 años en la opinión pública. Comparamos encuestas nacionales y regionales sobre las políticas 
exteriores de Sudáfrica, Brasil y Turquía en busca de evidencia de apoyo o desaprobación de las políticas 
exteriores más asertivas ejercidas por estos países. Los resultados sugieren un pronunciado aumento y 
declive para Ancara, algo de declive para Brasilia, pero no son ciertos para Pretoria. El artículo busca 
contribuir al debate sobre status y liderazgo regional agregando una perspectiva de opinión pública y 
regionalismo comparado, además de ofrecer un resumen conveniente de las encuestas diplomáticas 
para los países del Sur Global. 

Palabras clave: potencias emergentes; Sudáfrica; Brasil; Turquía; opinión pública; liderazgo regional 

 
Résumé 

Opinion publique et puissances émergentes : perceptions des diplomaties assertives par l’Afrique du 
Sud, le Brésil et la Turquie dans les enquêtes nationales et régionales 

L’article examine s’il y a des indices d’une « ascension et déclin » des puissances émergentes au cours 
des 20 dernières années aux yeux de l’opinion publique. Nous avons comparé plusieurs enquêtes 
nationales et régionales sur les politiques étrangères de l'Afrique du Sud, du Brésil et de la Turquie à la 
recherche de signes d’approbation ou de désapprobation des politiques extérieures plus assertives 
menées par ces pays. Les résultats suggèrent une augmentation et un déclin prononcés de la part 
d’Ankara, un certain déclin pour Brasilia, mais ne sont pas conclusifs pour Pretoria. L’article cherche à 
contribuer au débat sur le statut et le leadership régional en ajoutant une perspective d’opinion publique 
et de régionalisme comparé, en plus d’offrir un résumé pratique des enquêtes sur la diplomatie des pays 
du Sud Global. 

Mots-clés : puissances émergentes ; Afrique du Sud ; Brésil ; Turquie ; opinion publique ; leadership 

régional 
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Covid-19 y su impacto en los sentimientos de la 

ciudadanía 
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El presente artículo examina cómo la comunicación gubernamental en Twitter®, en 
el contexto de crisis por Covid-19, ha producido diferentes sentimientos en la 
ciudadanía. Este tipo de interacción tiene efectos en la percepción sobre los 
gobernantes y el acatamiento de las restricciones. Utilizando el paquete tidytext de 
R se analizaron un total de 28.344 trinos relacionados con el Covid entre enero 2020 
y marzo 2021 de diez usuarios en Twitter® (Alcaldes y Alcaldías de Barranquilla, 
Bogotá, Cali y Medellín, Presidente y Presidencia). El artículo busca generar un 
aporte al campo de la comunicación gubernamental durante la crisis del Covid-19 y 
los sentimientos que la interacción entre ciudadanía y gobernantes suscita para el 
período seleccionado. 

Palabras clave: comunicación gubernamental de crisis; procesamiento del lenguaje 

natural; pandemia por Covid-19; Twitter®; Colombia 

 

Introducción 

 

Este artículo aborda la comunicación gubernamental en contexto de crisis, para dar 

cuenta de la comunicación entre los gobiernos locales de las principales ciudades de 

Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y el gobierno nacional (Presidencia) con 

la ciudadanía en el contexto de la crisis sanitaria por el Covid-19 entre enero de 2020 hasta 

marzo de 2021. De esta manera se busca hacer un aporte al campo de estudio de 

comunicación política digital, puntualmente, al intersticio de la comunicación 

gubernamental y la comunicación de crisis por medio del uso de Twitter®. 

Desde hace algunos años se ha venido estudiando el rol de las redes sociales en 

los procesos políticos y en la forma de hacer política. Específicamente, han estudiado el 

uso de las redes sociales en la comunicación política electoral, focalizado en campañas 

electorales (Aragón et al., 2013; Jungherr, 2014). Estas investigaciones han abarcado 
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diferentes perspectivas de análisis, como las interacciones de los candidatos en 

competencia (Carsey et al., 2011), las dinámicas de campaña relacionadas a la influencia 

recíproca de los actores políticos centrales (Box-Steffensmeier; Darmofal; Farrell, 2009), 

la retórica negativa en las campañas electorales (Fridkin; Kenney, 2011; Geer, 2012), la 

nacionalización del voto, visibilidad en medios y reputación (Milanese; Manfredi, 2018), la 

comunicación entre candidatos y ciudadanías, entre otras. 

Adicionalmente, la literatura ha dado cuenta de cómo ha cambiado la comunicación 

de gobierno (Riorda, 2011), que se ha agilizado gracias al avance de la tecnología y al uso 

de las redes sociales que han revolucionado la forma de comunicarse con la ciudadanía 

(Manfredi; González-Sánchez, 2019). La influencia de las redes sociales puede apreciarse 

sobremanera en la comunicación gubernamental de las democracias más avanzadas 

(Bimber, 2014) y ha ido creciendo a paso rápido en otros tipos de regímenes políticos no 

democráticos (Reuter; Szakonyi, 2015). Por lo anterior, puede decirse que las redes 

sociales se han convertido en un canal fundamental de comunicación gubernamental. Entre 

ellas, Twitter® ha sido incorporado como un mecanismo esencial en la estrategia de 

comunicación de los actores políticos (López-Meri, 2015). 

La comunicación gubernamental es central por facilitar la rendición de cuentas y la 

interacción directa con la ciudadanía, ya que le permite al gobierno conocer las preferencias 

de la ciudadanía, sus demandas y percepciones, y al mismo tiempo mejorar su imagen 

como gobernante, su reputación y visibilidad. Lo que se traduce en legitimidad y 

gobernabilidad, asuntos importantes para lograr un ambiente de estabilidad política 

(Crozier, 2004). 

Por otro lado, Riorda (2011) plantea que la comunicación de crisis dista de la 

comunicación de gobierno porque no puede verse como un recurso comunicativo altamente 

producido ni de corte publicitario. En una situación de crisis, los mensajes deben ser 

directos y cumplir con el cometido de informar y aportar a la reducción de los niveles de 

incertidumbre (Riorda, 2011). En el contexto de la crisis del Covid-19 la comunicación de 

los gobiernos con sus ciudadanías se ha efectuado por varios canales: los tradicionales 

(espacios televisivos, radio y periódicos) y los nuevos (redes sociales), sobresaliendo por 

ser más eficientes, rápidos, y por posibilitar la interacción, la visibilidad y la viralización de 

sus mensajes. 

Los resultados de la investigación coinciden en muchos casos con los trabajos 

previos, y al mismo tiempo refuerzan la importancia de la comunicación gubernamental de 

forma directa, interactiva, y de diálogo con la ciudadanía. Además, muestran que el uso 

de redes sociales para la comunicación gubernamental tiene unas ventajas innegables. 

Entre ellas, la posibilidad de interacción entre diversos actores. Es decir, la comunicación 

por medio de redes sociales es claramente bidireccional, en la cual la ciudadanía puede 

responder a través de la interacción de la red social, lo que posibilita una comunicación 

más directa e instantánea con los tomadores de decisiones. En este sentido, es importante 

reconocer el grado de personalización en la comunicación política para comprender los 
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tipos de mensajes que se emiten en fusión de su visibilidad e impacto comunicativo, y los 

sentimientos que se generan a través del mensaje escrito. 

De acuerdo con la literatura, el sistema colombiano de partidos políticos y el acto 

de comunicación directa entre administradores y ciudadanía es altamente personalista 

(Carey; Shugart, 1995), un fenómeno que cobra mayor relevancia con el uso de redes 

sociales. Por esta razón, y especialmente porque el acto de comunicación gubernamental 

se da entre los representantes de la política local: alcaldes/alcaldesas, y la ciudadanía, en 

este artículo se involucra los perfiles personales de las personas que ocupan dichos cargos 

públicos. 

Teniendo en cuenta este panorama, muchos gobiernos nacionales y locales han 

utilizado redes sociales, principalmente Twitter®, para comunicarse con la ciudadanía 

durante la pandemia. De esta forma, Twitter® ha sido útil para informar el número de 

nuevos contagios, muertes y recuperaciones diarias, información sobre nuevas 

restricciones o decisiones en torno al manejo de la pandemia y comunicar de forma 

pedagógica las implicaciones del autocuidado y las medidas necesarias, así como también 

el avance en la compra de vacunas y del plan de vacunación, entre otros.  

En el caso colombiano, el uso de Twitter® como medio de comunicación 

gubernamental ha crecido exponencialmente en los últimos años, registrando 58.4 accesos 

a internet móvil por cada 100 habitantes en el primer trimestre de 2020 (MinTIC, 2020). 

Según la Encuesta de Calidad de vida del DANE de 2018, 52.7% de los hogares tienen 

acceso a Internet, esta proporción se divide en 63.1% en Cabeceras y 16.2% en centros 

poblados y zonas rurales (DANE, 2019). Esto ha sido de gran ayuda para llegar a todo el 

territorio nacional, teniendo en cuenta que hay zonas muy alejadas de los centros urbanos. 

Partiendo de lo anterior, nos preguntamos cómo la comunicación gubernamental 

por medio de Twitter® produce diferentes sentimientos en la ciudadanía que se ven 

reflejado en las decisiones individuales como el respeto por las restricciones y el 

autocuidado. Una vez establecida una comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, los 

sentimientos que se generan como respuesta a dicha interacción tendrán un impacto en la 

percepción sobre el gobernante (de aprobación o de desaprobación), en el acatamiento de 

las restricciones y en las respuestas por parte de la oposición. 

Para responder la pregunta que guía esta investigación, es fundamental entender 

el contexto del sistema político colombiano. El nivel nacional se caracteriza por bajos 

niveles de institucionalización, por una dispersión desequilibrada de los apoyos electorales 

de las organizaciones políticas (baja nacionalización) (Batlle; Puyana, 2011), una baja 

cohesión de las fuerzas políticas (alta fragmentación) (Albarracín; Gamboa; Mainwaring, 

2018) y alta inestabilidad electoral del sistema político (alta volatilidad) (Losada; Liendo, 

2015). 

Un reflejo de estas características se evidencia a nivel subnacional tanto en el 

ámbito departamental (Milanese; Abadía; Manfredi, 2016; Abadía, 2018; Duque Daza, 
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2020) como en el municipal (Albarracín; Milanese, 2021). Adicionalmente, la latente 

inclinación a la polarización política (Yang, 2011; Prada Espinel; Romero Rodríguez, 2019; 

Gómez et al., 2020), genera un escenario propicio para la emergencia de liderazgos 

personales dominantes en la política (Molina Vega, 2015) que se enfatizan en torno a la 

figura principal del ejecutivo en cada nivel de gobierno (Presidente, Gobernador y Alcalde), 

y al tiempo que contradice la concepción de los partidos como fuente de sustento 

ideológico, de alineación política y palestra que garantiza una visibilidad nacional 

(Milanese; Manfredi, 2018). Por esta razón, en este artículo se hace seguimiento a las 

cuentas verificadas de los perfiles personales de quienes ocupan dichos cargos públicos. 

De esta manera, observamos el total de comunicaciones de los distintos gobiernos 

locales de las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y 

del gobierno nacional de enero de 2020 hasta marzo de 2021, para establecer la relevancia 

del tema Covid en la comunicación gubernamental durante el período seleccionado. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta solamente las comunicaciones que hacen referencia 

de forma exclusiva al coronavirus, podemos identificar el nivel de prioridad que tomó la 

comunicación de asuntos asociados a la pandemia en los distintos gobiernos y los 

sentimientos que suscitaron durante el tiempo establecido. Entre las conclusiones, 

podemos pensar en una instrumentalización de la pandemia por parte de algunos gobiernos 

en mira a las próximas elecciones nacionales y subnacionales para justificar errores, fallas 

y dificultades enfrentadas durante su gestión. 

El principal objetivo de este artículo consiste en aportar a la literatura sobre 

comunicación de crisis, entendiendo la crisis sanitaria del Covid-19 como una sin 

precedentes tanto para los gobiernos nacionales como para los subnacionales. Teniendo 

en cuenta que la comunicación es un acto bidireccional, nuestro principal aporte es cambiar 

el ángulo de análisis del proceso de comunicación. Se trata de no poner el foco únicamente 

en el emisor del mensaje, es decir, los gobiernos, sino entender cómo esa comunicación 

gubernamental de crisis genera distintos sentimientos y respuestas por parte de la 

ciudadanía. 

El presente artículo se ha estructurado en cuatro partes además de esta 

introducción y el bloque final de referencias bibliográficas. La segunda parte desarrolla la 

revisión de literatura sobre los conceptos claves que sustentan este artículo, mientras que 

en la tercera parte se presenta el componente metodológico y las características de los 

datos. La cuarta parte contiene los resultados del análisis de un clima político caracterizado 

por la situación de crisis. Finalmente, se esbozan unas conclusiones que se centran en la 

idea general acerca de la comunicación gubernamental y su producción de sentimientos 

positivos o negativos en la ciudadanía enmarcadas por la crisis del Covid-19 y que inciden 

en las decisiones individuales, por ejemplo, entre acatar o desobedecer las restricciones. 
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Revisión de literatura 

 

Twitter® es un canal de comunicación digital basado en la transmisión de mensajes 

cortos (microblogging). Puede considerarse una red social en tanto a que trasciende la 

comunicación unidireccional permitiendo reacciones inmediatas de otros usuarios. Es en 

esta interacción social que se generan tendencias, se propagan ideas y emergen usuarios 

con cierto poder de influencia en la red (influencers) que les permite fijar tendencias 

(trends) (Briceño Romero et al., 2019). 

En tiempos de crisis, el uso de las redes sociales se incrementa debido al fácil 

acceso e inmediatez con la que se obtiene información. En el caso de Twitter®, su capacidad 

de comunicar información crítica en tiempo real la convierte en una de los principales 

canales para establecer un vínculo con las fuentes de información de primera mano 

(Latonero; Shklovski, 2011; Hughes; Palen, 2012). De esta manera, se convierte en el 

medio por el cual las autoridades pueden atender las inquietudes de usuarios y monitorear 

sus preocupaciones (Hornmoen; McInnes, 2018). 

En consecuencia, en situaciones de emergencia o crisis social, Twitter® se destaca 

por democratizar el acceso a la información ya que permite una comunicación directa y 

horizontal entre usuarios, en contraste con el estilo vertical que persiste en los entornos 

tradicionales de comunicación (Schultz; Utz; Göritz, 2011; Henríquez-Coronel; Barredo-

Ibáñez; Trámpuz, 2018; Drylie-Carey; Sánchez-Castillo; Galán-Cubillo, 2020). Durante la 

crisis de salud pública suscitada por la pandemia del Covid-19, el uso de esta red social 

por parte de las autoridades ha permitido informar y aportar a la reducción de los niveles 

de incertidumbre y ansiedad ciudadana, y adicionalmente, identificar focos de transmisión, 

monitorear su prevalencia y minimizar su propagación (Lamb; Paul; Dredze, 2013; Kumar 

et al., 2021). 

Por lo tanto, el uso de las redes sociales y la implementación de tecnologías móviles 

de comunicación se convierten en una pieza clave para la difusión de información asociada 

con la comunicación de las estrategias en atención, cuidado y manejo de la emergencia 

(Liu; Kim, 2011; Tirkkonen; Luoma-aho, 2011; Peña-y-Lillo, 2020). Entre ellas, Twitter® 

ha ganado en importancia en la comunicación gubernamental por diversas razones. Unas 

apuntan a que esta red es un valioso termómetro social con el que se puede identificar los 

principales temas y tendencias políticas, la opinión pública general e incluso intuir el 

desarrollo de ciertos eventos políticos como las elecciones (López-Meri, 2015). De manera 

general, los mensajes políticos que se comparten por esta red pueden lograr mayor 

impacto que una declaración política presentada de manera oficial (Enli; Skogerbø, 2013). 

En Colombia este tipo de comunicación ha despertado el interés de académicos y 

políticos, quienes en la última década han venido analizando la relación entre política, 

comunicación y redes sociales, en las que se destaca Twitter®. Principalmente, estos 

estudios se concentran en la contienda electoral en torno al cargo presidencial (Manfredi; 
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Abadía; Sayago, 2021). Otros trabajos miran las dinámicas de la comunicación de campaña 

entre los candidatos en competencia en esta red social (Manfredi; González Sánchez; Biojó 

Fajardo, 2019; Manfredi; González-Sánchez, 2019), la construcción del discurso político 

de los aspirantes a la presidencia a partir de sus trinos (Ruano; López; Mosquera, 2018), 

y el grado de correspondencia de las preocupaciones ciudadanas y las prioridades 

temáticas de los candidatos en los debates electorales que ocurren en Twitter® en las 

elecciones presidenciales en 2018 (Alvarado-Vivas; López López; Pedro-Carañana, 2020). 

Otros trabajos analizan la relación entre comunicación política de los principales 

cybermedios, las organizaciones partidistas y los temas políticos que atravesaron la agenda 

política en las elecciones legislativas de Colombia de 2018 (Barredo Ibáñez; Ruíz Moreno, 

2021). En esta línea, otro estudio incursiona en el grado de concordancia temática en la 

comunicación política a partir de los trinos de congresistas y los de su partido (Cifuentes; 

Pino, 2018). También hay análisis sobre los puntos de encuentro entre ideología política, 

actividad en Twitter® y los resultados electorales a partir de las elecciones regionales de 

2015 (Correa; Camargo, 2017). 

A nivel subnacional, se ha analizado este fenómeno desde la perspectiva de 

“cámaras de eco” que permiten comprender los niveles de polarización y radicalización 

política en la comunicación de grupos de usuarios de Twitter® propiciando la 

desinformación y la elaboración de campañas de desprestigio durante la contienda electoral 

de Medellín en 2019 (Lombana-Bermúdez et al., 2022). La contienda por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá fue el objeto de estudio sobre el establecimiento de agenda política en medio 

de la campaña electoral, los contenidos y el debate público en el que los ciudadanos y los 

líderes de opinión jugaron un rol estratégico para articular los intereses de las audiencias 

y la configuración de las prioridades en las propuestas de los candidatos (López et al., 

2021). 

Por otra parte, la importancia de Twitter® varía de acuerdo con la perspectiva que 

se analice. Para los periodistas, esta red social es una fuente de información y canal de 

interacción con los políticos y líderes de opinión (Rodríguez-Andrés; Ureña-Uceda, 2011). 

También es un medio por el que se propagan rumores y fake-news (Vosoughi; Roy; Aral, 

2018). Mientras que para los políticos es una solución que aporta, todavía, una suerte de 

imagen de modernidad, rompiendo con las formas tradicionales de comunicación con los 

actores políticos. De igual manera, hace accesible su voz a una audiencia más amplia 

(Mohammad et al., 2015), ya que con solo el hecho de mencionar arroba (@) y la cuenta 

del partido o líder político, se puede entablar diálogo directo, a la vez que se interactúa 

con la ciudadanía. No menos importante, el uso de Twitter® por parte de los actores 

políticos proporciona información de carácter personal como gustos, preferencias, 

pensamientos, emociones, amistades entre otros (Vergeer; Hermans; Sams, 2013). Para 

los ciudadanos esta es una fuente de información inmediata, y valiosa, aun con los 

problemas de veracidad intrínsecos a toda red social. 
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De igual manera, a partir de las publicaciones en Twitter®, los actores políticos dan 

a conocer sus rasgos ideológicos en su discurso profesional como socio-político (Van Dijk, 

2003), así como una versión más humana de sí mismo (López-Meri, 2016) como, por 

ejemplo, cuando sus publicaciones apelan al humor y al entretenimiento como cuando 

publican memes (Echeverría-Victoria; González-Macías, 2019) u otros recursos 

multimediales por el que expresan un tipo de contenido más informal. 

Esto puede ayudar a generar una mayor cercanía, empatía y a estrechar lazos con 

la población, y a cimentar la percepción de una figura pública de fácil acceso. Pero también 

supone un mayor nivel de exposición a mensajes que critican sus acciones, que interpelan 

sus decisiones y que se entromete hasta en asuntos de vida privada, como resultado de 

una serie de reacciones imprevistas (Hossain et al., 2018). Lo anterior deja en evidencia 

una problemática en la idea que alude que esta interacción se fundamenta en un 

engagement comunicacional: neutral, benigno y democratizador (Chadwick; Andrew, 

2019). 

Otros trabajos han mostrado que, frente al dilema de visibilidad o reputación, 

resulta más relevante la visibilidad. Es decir, algunos han concluido que no importa si 

hablan bien o mal, lo esencial es que hablen, poniendo el foco en la importancia que tiene 

la visibilidad en medios para los actores políticos (Milanese; Manfredi, 2018). De esta 

forma, las redes sociales presentan una enorme oportunidad para involucrar a la 

ciudadanía en las decisiones políticas (Dubois; Dutton, 2012; Dubois; Gaffney, 2014; Fan; 

Jiang; Mostafavi, 2021) dado que los líderes utilizan su visibilidad para comunicar mensajes 

a la ciudadanía, así como compartir algunos mensajes con un público mayor.  

El uso de Twitter® en la comunicación de gobierno ha aumentado 

exponencialmente desde su aparición en el 2006 (Campos-Domínguez, 2017; Cárdenas, 

2020). Esto ha facilitado a los gobiernos tener mayor cercanía con la ciudadanía y, como 

se indicó anteriormente, les ha permitido inferir los niveles de aprobación o desaprobación 

de las decisiones tomadas, así como los grados de legitimidad de los actores políticos y 

sociales con quien interactúa (Barreto et al., 2019).  

En el caso específico de la crisis sanitaria por el Covid-19, puede decirse que los 

estados de emergencia son situaciones excepcionales que generan conmoción social e 

incertidumbre a gran escala, lo que puede desencadenar emociones negativas como 

desconfianza, temor, miedo y llegar a convertirse en ira por los altos niveles de 

preocupación que provoca (Lamb, Paul y Dredze, 2013), y, consecuentemente, ser la raíz 

de algunas barreras que dificultan una comunicación eficaz (Guidry et al., 2017). 

Indagar sobre los contenidos de los mensajes en Twitter® por los principales 

actores políticos que están atendiendo la pandemia, nos puede dar una comprensión sobre 

la eficacia, veracidad y el grado de coordinación de la comunicación emitida entre las 

instancias de gobierno. Elementos que ponen a prueba el funcionamiento de la democracia 
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y su capacidad de proporcionar acciones coordinadas para atender acontecimientos de 

crisis social y de salud pública (Haupt et al., 2021). 

Las investigaciones que recurren a esta red social como fuente de información, por 

un lado, estudian el uso que le dan los políticos a esta plataforma, generalmente, en 

períodos de campaña electoral (Campos-Domínguez, 2017); por el otro, indagan sobre los 

comportamientos de los ciudadanos en esta red en el campo de lo político (Zugasti y Sabés, 

2015). Este artículo difiere de estos estudios en tanto a que hace seguimiento a los actores 

políticos en ejercicio de su cargo, es decir, al gobierno en funciones, y en un momento 

distinto a las campañas electorales. En este sentido, focaliza su interés en la comunicación 

gubernamental e indaga sobre las relaciones de accountability social (Fox, 2015; Rey 

Salamanca, 2015) que establecen los diferentes estamentos políticos entre sí, en el marco 

de la atención al problema de salud pública que desató la pandemia de Covid-19 a nivel 

mundial. 

Una forma de acercarse a los contenidos de los gobiernos en Twitter® radica en el 

procesamiento del lenguaje natural, es decir, el análisis de la selección de palabras usadas 

en cada trino. Debido a su extensión limitada (280 caracteres), el uso de esta herramienta 

como medio de comunicación de gobierno, supone que detrás de cada mensaje existe una 

suerte de ejercicio meticuloso, calculado y consistente con un mensaje político. En este 

sentido, los trinos constituyen un tipo de narrativa textual en el que se plasman emociones 

como resultado de la exteriorización de representaciones cognitivas de la experiencia 

(Kleres, 2011). 

Esta aproximación analítica parte de entender las emociones como amplificadores 

de comportamientos que comunican, directa o indirectamente, distintos deseos y anhelos 

que se construyen en la interacción con otras personas y que se expresan de diferentes 

maneras (Plutchik, 1988). Diversos trabajos empíricos en la psicología social (Mohammad; 

Turney, 2013), sugieren ocho emociones básicas, entre ellas cuatro positivas: confianza, 

alegría, anticipación, sorpresa, y cuatro negativas: tristeza, enfado, asco y miedo (Plutchik, 

2001; Mohammad; Turney, 2013). Adicionalmente, plantean que pueden ser rastreadas a 

partir de la implementación de ciertos términos en la comunicación oral y escrita 

(Mohammad; Turney, 2013); es decir, que se encuentra en el uso de un léxico determinado 

por la combinación de palabra para formar oraciones (Kleres, 2011). 

El presente artículo pone el foco en la comunicación gubernamental, teniendo en 

cuenta la comunicación del Gobierno Nacional de Colombia y cuatro gobiernos locales 

correspondientes a cuatro ciudades principales, y distritos especiales, como lo son Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla, enmarcado en un periodo de la pandemia del Covid-19. En 

este sentido, se analiza la comunicación de las representaciones del gobierno ejecutivo en 

un contexto de crisis sanitaria y las respuestas de la ciudadanía a dichas comunicaciones 

en términos de sentimientos. 
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Metodología y datos 

 

Este artículo reúne un total de 179.830 trinos, de ellos el 15,76 % sobre el tema 

del Covid-19, provenientes de 10 cuentas verificadas en Twitter®. Estos trinos fueron 

recolectados utilizando el paquete de R academictwitteR (Barrie; Chun-ting Ho, 2021), que 

utiliza los permisos adjudicados a miembros de la comunidad académica que investigan 

temas desde esta red social. 

 
Tabla 1 

Cuentas verificadas incluidas en el artículo 

Gobierno Usuario Cuenta Twitter® Cargo público 

Nacional 
Iván Duque @IvanDuque Presidente 

Presidencia @infopresidencia  

Local (Distritos 
especiales) 

Claudia López @ClaudiaLopez Alcaldesa de Bogotá D.C. 

Alcaldía de Bogotá @Bogota  

Daniel Quintero Calle @QuinteroCalle Alcalde de Medellín 

Alcaldía de Medellín @AlcaldiadeMed  

Jorge Iván Ospina @JorgeIvanOspina Alcalde de Cali 

Alcaldía de Cali @AlcaldiaDeCali  

Jaime Pumarejo @jaimepumarejo Alcalde de Barranquilla 

Alcaldía de Barranquilla @alcaldiabquilla  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra está compuesta por los trinos de la cuenta oficial de la Presidencia de 

la Nación y la cuenta personal de Iván Duque Márquez, Presidente de turno durante el 

periodo analizado. Por otro lado, se hizo el mismo seguimiento a las cuentas personales 

verificadas de los Alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, así como las cuentas 

oficiales en Twitter® de las Alcaldías de estos Distritos especiales (ver Tabla 1). La razón 

de hacer seguimiento a los perfiles personales de las autoridades políticas electas 

popularmente a estos cargos consiste en el alto nivel de personalismo político asociado a 

las dinámicas propias de los cargos públicos de elección uninominal. 

Se construyó un diccionario de los temas más relevantes de la crisis sanitaria por 

el Covid-19 y se tuvieron en cuenta todos los trinos que incluyeran alguna de las palabras 

directamente relacionadas al tema: “covid”, “coronavirus”, “vacuna”, “pandemia”, “toque”, 

“queda”, “seca”, “leyseca”, “toquedequeda”, “aislamiento”, “cuarentena” y 

“confinamiento”. El seguimiento a las cuentas verificadas seleccionadas se realizó en un 

período de quince meses entre enero de 2020 a marzo de 2021. 

 

Variables de la investigación 

 

La información que se utilizó en este artículo se articula en dos categorías para dar 

cuenta del nivel de visibilidad de los usuarios tenidos en cuenta en este artículo y elementos 

claves de la comunicación gubernamental (ver Tabla 2): 
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Tabla 2 

Resumen de variables de artículo 

Perspectiva Variable Medición 

Visibilidad 

Seguidores Número de seguidores. 

Trinos Número de trinos. 

Me gusta Número de trinos marcados como Me gusta. 

Comunicación 
gubernamental 

Principales temas Total de keywords con alto número de repeticiones. 

Sentimientos/emociones Trinos con palabras asociables a un sentimiento/emoción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Visibilidad 

 

En esta categoría se encuentran elementos que, aunque no se puedan considerar 

como acciones políticas en sí mismas (Manfredi; González Sánchez; Biojó Fajardo, 2019), 

suministran una aproximación a la capacidad de influencia, directa e indirecta, que un 

usuario puede ejercer en esta red social. Aquí se tienen en consideración datos como 

número de seguidores, de trinos publicados y trinos marcados como “Me gusta”. 

 

Comunicación gubernamental 

 

- Principales temas: asuntos centrales en la comunicación de gobierno, keywords 

con una frecuencia inusual (word count strategies) en el lenguaje natural de los políticos 

en Twitter® (Correa; Camargo, 2017). 

- Sentimientos/emociones: exploración del contenido de los trinos para extraer el 

sentido y clasificar de manera sistemática el mensaje del autor. Se utilizan bases de 

palabras, también conocidos como léxicos afectivos como SEL lexicon (Plaza-del-Arco et 

al., 2018) o NRC Emotion Lexicon (aka EmoLex) (Mohammad, 2017) que clasifican la 

intensidad afectiva de las palabras y las asocia con un sentimiento (Mohammad y Turney, 

2013; Mohammad, 2016; Jockers, 2021). Al utilizar esta metodología se pueden clasificar 

los trinos en positivos y negativos, y a partir de las palabras usadas se pueden identificar 

las ocho emociones mencionadas previamente. Para cada trino se define la emoción más 

relevante por medio de un algoritmo del Teorema de Bayes, en donde cada trino responde 

a la probabilidad P(H|X) que estima la posibilidad estadística de que cada palabra sea 

asignada a un sentimiento.  

𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃(𝑋|𝐻)(𝐻)

(𝑋)
                     (1) 

Donde H representa los atributos del trino (o palabras), X el grupo de sentimientos 

y la P(X|H) es la probabilidad de tener una palabra o atributo asociado a cada sentimiento 

dentro del trino. 
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Tabla 3 

Visibilidad 

Cuenta (@) Posición Seguidores Trinos Me gusta 

IvanDuque Presidente 2.250.852 30.875 1.014 

ClaudiaLopez Alcaldesa de Bogotá 2.598.813 64.459 25.421 

JorgeIvanOspina Alcalde de Cali 155.811 28.309 1.914 

jaimepumarejo Alcalde de Barranquilla 132.448 7.410 1.134 

QuinteroCalle Alcalde de Medellín 542.583 19.294 22.933 

alcaldiabquilla Cuenta oficial de la Alcaldía de Barranquilla 257.708 67.442 4.342 

AlcaldiaDeCali Cuenta oficial de la Alcaldía de Cali 258.318 121.253 33.432 

AlcaldiadeMed Cuenta oficial de la Alcaldía de Medellín 772.983 274.389 33.994 

Bogota Cuenta oficial de la Alcaldía de Bogotá 1.709.300 130.070 5.814 

infopresidencia Cuenta oficial de la Presidencia de Colombia 1.367.368 159.062 29.732 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

 

Se descargaron un total de 179.830 trinos para los diez usuarios seleccionados, de 

los cuales 28.344 trinos están relacionados con el tema Covid-19. Para empezar, se 

observa que las cuentas institucionales fueron las más activas que la de los gobernantes. 

También se observa que la cuenta más activa sobre el tema de Covid-19 fue 

@infopresidencia con 12.934 trinos. Entre las cuentas de los gobernantes, @ClaudiaLopez 

es la que más trinos acumula. Cabe destacar que las cuentas institucionales tienden a ser 

más activas definiendo políticas y restricciones, así como dando explicaciones o 

aclaraciones sobre las políticas, mientras que las cuentas de los gobernantes son usadas 

con mayor frecuencia para hacer anuncios.  

 

Tabla 4 

Total de trinos descargados 

Cuenta (@) Trinos de Covid (TC) TC/Total TC (%) Trinos Totales (TT) TC/TT (%) 

IvanDuque 904 3,19 3.773 23,96 

infopresidencia 12.934 45,63 70.428 18,36 

ClaudiaLopez 1.042 3,68 5.835 17,86 

Bogota 5.854 20,65 37.100 15,78 

JorgeIvanOspina 674 2,38 4.463 15,10 

AlcaldiaDeCali 2.872 10,13 23.685 12,13 

QuinteroCalle 421 1,49 2.873 14,65 

AlcaldiadeMed 1.877 6,62 17.905 10,48 

jaimepumarejo 240 0,85 1.783 13,46 

alcaldiabquilla 1.526 5,38 11.985 12,73 

Total 28.344 100,00 179.830 15,76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al volumen de trinos que ha generado la situación de pandemia por 

Covid-19, las cuentas de Iván Duque y Presidencia son las que más trinos le han dedicado 

al tema sobre el total de mensajes publicados en esta red social, entre el 23,96% y 18,36% 
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%, respectivamente. No obstante, desde la cuenta del Presidente se genera solo el 3,19% 

% del total de los trinos de las 10 cuentas observadas. Ocurre todo lo contrario desde la 

cuenta de la Presidencia, que en el periodo observado generó casi la mitad del total de 

trinos (45,63%). No sorprende que sean justamente estos los perfiles con mayor nivel de 

exposición, dado que es la comunicación gubernamental nacional en un país caracterizado 

por un fuerte centralismo político. Sin embargo, la diferencia entre las dos cuentas se 

puede explicar debido a la transmisión del programa televisivo Prevención y Acción4 como 

principal espacio de información y medio de comunicación de la Presidencia con la 

ciudadanía. 

Ubicados en la misma ciudad que la sede presidencial, las cuentas de la alcaldesa 

y la Alcaldía de Bogotá tienen también una relación alta sobre la cantidad de trinos que le 

dedicaron al Covid-19, entre el 17,89% y 15,78% respectivamente. Si bien existe una 

diferencia de estas con relación al total de trinos sobre la situación de salud pública, la 

proporción es mucho menor a la diferencia que muestran las dos cuentas del gobierno a 

nivel nacional. Esta diferencia persiste entre los dos perfiles observados en cada una de 

las otras tres ciudades, lo que refuerza la idea de que las cuentas institucionales de las 

oficinas de los cargos públicos concentran un mayor volumen de la comunicación sobre los 

temas relevantes y de interés general (pico y cédula, toque de queda, ley seca, entre 

otros)5. Por otro lado, los perfiles de los políticos fueron más reactivos dando otro tipo de 

comunicación sobre el tema, ya sea mostrando las condiciones de la situación en ciertas 

zonas de la ciudad y de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los centros de salud 

de sus ciudades, como divulgando información de autocuidado, haciendo recomendaciones 

para evitar nuevos picos de contagio, entre otros. 

La selección de los trinos incluidos en este artículo cursó un proceso de validación 

en tres pasos. En el primero se retiraron los conectores o stopwords utilizando una base 

de datos del paquete tidytext de R (Silge; Robinson, 2016; Silge; Robinson, 2017). El 

segundo paso consistió en retirar enlaces web (links) y símbolos de Twitter®, tales como: 

RT, #, &, * entre otros. Y, finalmente, se calculó la frecuencia de uso de palabras en los 

trinos para poder realizar el emparejamiento entre las palabras utilizadas y los diccionarios.   

 

  

                                                 
4 Programa televisivo creado al inicio de la pandemia, para socializar las novedades frente a la pandemia y 
medidas que ha tomado el Gobierno nacional frente a la crisis sanitaria.           
5 Medidas que fueron tomadas por los gobiernos locales, es decir, Alcaldías para controlar el flujo de personas 
en los espacios públicos y evitar picos de contagios y saturación de las UCI en los hospitales.  
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Figura 1 

Nube de palabras por frecuencia de uso en trinos para todo el periodo de 
análisis 

 
Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 

 

Después de calcular la frecuencia de las palabras, se hizo una nube de las palabras 

más utilizadas (ver Figura 1). Se resalta la importancia de las palabras “Covid” y 

“pandemia” al hacer referencia a la situación. Adicionalmente, se observan palabras como 

“cuarentena”, “vacunación”, “medidas” y “salud”, que hablan de los mensajes más 

importantes realizados en la coyuntura. Esta nube de palabras representa la frecuencia de 

algunas palabras, pero a efectos del análisis de sentimientos, es a partir del uso de ciertas 

palabras que se puede distinguir la connotación positiva o negativa del mensaje.  

A continuación, se presenta el análisis de sentimientos que resulta de triangular el 

código comunicacional contenido directamente en los trinos (léxico), los sentidos y 

significados del mensaje mismo (sentimientos), con elementos del contexto y tiempo de 

producción (crisis por Covid-19). 

Las Figuras 2 y 3 respectivamente presentan las palabras positivas y negativas 

más utilizadas por las cuentas de los gobernantes y sus oficinas de gobierno. Se debe 

resaltar que las palabras más frecuentes son usadas en proporciones diferentes y tienden 

a coincidir entre sí, permitiendo identificar una suerte de alineación del mensaje entre los 

dos tipos de usuarios observados que representan los cinco puntos de gobierno estudiados. 
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Figura 2 

Palabras con connotación positiva utilizadas en los trinos por cuenta 

Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 

 
Figura 3 

Palabras con connotación negativa utilizadas en los trinos por cuenta 

 
Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 
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Si bien la naturaleza del mensaje depende del gobernante, hay un elemento 

notable en los trinos que se inclina a un sentimiento positivo en torno a emociones que 

aluden a expresiones de apoyo, alegría y agradecimiento. Esto puede verse como reflejo a 

procesos asociados con el aumento de la cobertura hospitalaria y la reducción del número 

de camas ocupadas en las UCI en la segunda mitad del período de análisis, y reforzado 

con el inicio del proceso de vacunación en Colombia a principios de febrero de 2021.  

Por otro lado, la palabra con connotación negativa más utilizada por la mayoría de 

las cuentas después de “no”, fue “evitar”, que se encuentra en correspondencia con las 

emociones aludidas desde las estrategias de comunicación para la prevención y manejo de 

la pandemia llevadas a cabo desde la institucionalidad estatal, tanto desde las cuentas de 

las oficinas de gobierno de las cuatro Alcaldías como en los mensajes de los actores 

políticos en el cargo en cuestión. 

Esta asociación presentada anteriormente es el resultado del puntaje que obtuvo 

cada uno de los trinos buscando poder clasificarlos como positivo o negativo. La Figura 4 

muestra los puntajes de todos los trinos de los gobernantes. De esta figura se puede 

apreciar la variabilidad entre los mensajes positivos y negativos en el tiempo de las cuentas 

de los políticos, así como los principales momentos de efervescencia del tema e intensidad 

durante el período observado. 

 

Figura 4 

Evolución de los puntajes de los trinos de los gobernantes en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 
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La Figura 5 grafica valores promedio suavizados en el tiempo de la puntuación 

presentada anteriormente. Este promedio muestra una tendencia en aumento del número 

de mensajes sobre la pandemia en el paso del tiempo. Si bien existen diferentes patrones 

de evolución de los sentimientos positivos y negativos en los trinos de los políticos, también 

se observa una inclinación general a favor de la comunicación de mensajes asociados a la 

generación de sentimientos positivos. 

Se destaca el desarrollo de la evolución de los mensajes emitidos desde la cuenta 

del Alcalde de Cali @JorgeIvanOspina, quien ha emitido más mensajes asociables a la 

generación de sensaciones negativas a diferencia de los otros usuarios. No obstante, esto 

cambia rotundamente hacia los últimos trinos del periodo de observación. Los trinos de la 

Alcaldesa de Bogotá muestran una evolución caracterizada por una inclinación positiva y 

sostenida en el tiempo, mostrando que sus mensajes han buscado propiciar sensaciones 

positivas en la medida en que se comunica a través de Twitter®. 

 

Figura 5 

Promedio de la tendencia sentimientos en los mensajes de los gobernantes 

 
Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 

 

La Figura 6 permite una mirada global a las emociones aludidas en cada uno de los 

trinos realizados por los gobernantes en el periodo estudiado. A primera vista se observan 

dos emociones con una frecuencia similar por encima del 20 %, estas son las emociones 

de temor (fear) asociadas a sentimientos negativos, y uno positivo, confianza (trust). Entre 
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el 20 % y 10 % se encuentra un sentimiento negativo de tristeza (sadness) y uno positivo, 

anticipación (anticipation), y una marcada distancia entre ellas. Las demás emociones se 

encuentran por debajo del 10 % siendo asco (disgust) la emoción menos frecuente de la 

totalidad de trinos que hablan sobre el Covid-19. 

Si bien se identifican diferentes evoluciones de los sentimientos positivos y 

negativos en los trinos de los gobernantes (ver Figuras 4 y 5), la presentación de 

emociones negativas que surgen de situaciones de crisis como la experimentada en la 

pandemia, genera incertidumbre y una necesidad de información, que permiten entender 

el temor ciudadano, y el intento de los gobiernos por generar mensajes de confianza (ver 

Figura 6). 

 

Figura 6 

Emociones en los trinos de las cuentas de los gobernantes6 

Fuente: Elaboración propia basada en 28.344 trinos de las 10 cuentas de Twitter® analizadas. 

 

El inicio del período de observación coincide con el aumento del número de países 

con casos positivos confirmados a nivel internacional, y a nivel nacional con una serie de 

acciones que buscaban evitar el ingreso del Covid-19 al territorio nacional. Con la 

confirmación de la llegada del virus a Colombia, y el incremento a nivel mundial de la tasa 

de mortalidad, se alertaba de la agresividad de este virus. 

                                                 
6 Las emociones están ordenadas alfabéticamente en inglés, y tienen las siguientes equivalencias: 
anger=enfado; anticipation=anticipación; disgust=asco; fear= miedo; joy=alegría; sadness= tristeza; 
surprise= sorpresa; trust=confianza. 
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Más adelante en el período de observación, puede apreciarse un cambio en el 

discurso cuando comienza a comunicarse que diversas multinacionales farmacéuticas 

desarrollaron vacunas para el Covid. A nivel nacional esto generó que se empezara a poner 

mayor atención a los pormenores de un plan que debía conseguir la llegada de las primeras 

dosis de vacunación a finales de febrero. Para muchos quedará en la memoria la imagen 

de la comitiva del Gobierno nacional esperando en la terminal de carga del Aeropuerto 

Internacional El Dorado el descargue de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer 

(El País, 2021). Con la llegada de las vacunas a Colombia, la comunicación muestra un 

cambio, en el cual se reemplaza la información diaria del número de muertes y 

hospitalizaciones para dar cuenta del número de personas vacunadas con primera, 

segunda y tercera dosis. Esto muestra un cambio en la gestión de la comunicación de 

crisis, donde de forma sencilla se intenta enviar un mensaje positivo, de esperanza, que 

genere sentimientos positivos invitando a la ciudadanía a vacunarse. Se intenta cambiar 

el sentimiento de miedo por uno de esperanza y generar confianza en la ciudadanía en el 

proceso de vacunación. Sobre todo, por la necesidad de comunicar de forma directa, 

sencilla y transparente en un medio por el que se propagan rumores y fake-news 

(Vosoughi; Roy; Aral, 2018).  

 

Conclusiones 

 

El análisis presentado da cuenta de los sentimientos generados en la comunicación 

gubernamental de crisis durante la pandemia a partir de los mensajes de las cuentas 

oficiales de los gobiernos de las ciudades principales y de la Presidencia de Colombia, así 

como de las personas que ocupan estos cargos de gobierno entre enero de 2020 y marzo 

de 2021. Asimismo, permite entender la forma en que dichos gobiernos hacen uso de las 

redes sociales, en este caso de Twitter®, para definir y establecer lineamientos políticos, y 

formas de coordinación entre los puntos de gobierno nacional y local, y viceversa. El fácil 

acceso a estadísticas oficiales e información sobre la evolución de la pandemia en Twitter® 

ha servido para conectar de manera más directa, inmediata y democrática a los 

gobernantes con la ciudadanía. Es por esto que resulta importante resaltar, que a medida 

que se fue avanzando en el manejo de la pandemia, las comunicaciones han ido 

evolucionando y los mensajes se han hecho más asertivos y en general positivos. Esto se 

tradujo en un sentimiento positivo de la ciudadanía respecto a la gestión de la crisis por 

parte del gobernante. 

Al analizar las cuentas institucionales y las cuentas personales podemos apreciar 

varias cosas. Para empezar, las cuentas institucionales parecen más activas definiendo 

políticas y restricciones, mientras que las cuentas personales de los alcaldes y presidente 

se utilizan para hacer anuncios. Por diversas razones, el ciudadano tiende a prestar mayor 

atención por lo que ocurre en su entorno más inmediato (barrio, comuna o ciudad), lo que 

lo llevó a estar más interesado del acontecer político local; sin decir que exista una total 
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desconexión con lo que suceda en otras regiones o a nivel nacional. Esto es una 

característica positiva de la comunicación gubernamental local en un contexto de crisis, ya 

que ahí se centraliza la comunicación en una cuenta como la del Alcalde y se utilizan los 

canales institucionales para brindar información a la ciudadanía desde la cuenta de la 

Alcaldía, por ejemplo. Esto resulta fundamental en una situación de crisis porque, como 

indica Riorda (2011), la comunicación de crisis no puede verse como un recurso 

comunicativo altamente producido y de corte publicitario. En una situación de crisis los 

mensajes deben ser directos y cumplir con el cometido de informar y aportar a la reducción 

de los niveles de incertidumbre (Riorda, 2011). 

Por otro lado, los canales personales de alcaldes y presidente fueron utilizados 

durante la crisis sanitaria para generar intercambio y diálogo, mostrando el lado más 

humano de los tomadores de decisiones en el ámbito político. Es importante destacar que, 

a nivel nacional, de la cuenta de Presidencia emana la mayor cantidad de información 

durante la pandemia, mientras que en la cuenta del Presidente Duque es menor el flujo de 

información y muy limitada la interacción con la ciudadanía. Esto se debe a que el canal 

de comunicación más utilizado ha sido el programa televisivo Prevención y Acción, emitido 

desde un canal de comunicación de corte tradicional y con aún altos niveles de cobertura 

y rating como lo es la televisión en el caso colombiano. 

Retomando la pregunta inicial sobre cómo la comunicación de crisis por parte del 

gobierno ha producido diversos sentimientos en la ciudadanía asociables a emociones 

positivas o negativas (Kumar et al., 2021), la información recogida de las diez cuentas de 

Twitter® cosechadas dentro del periodo de observación, permite arrojar algunas 

conclusiones acerca de la importancia de la visibilidad, que aunque no se pueda considerar 

como una acción política en sí misma (Manfredi; González Sánchez; Biojó Fajardo, 2019), 

suministra una aproximación a la capacidad de influencia que un usuario puede alcanzar a 

ejercer. Aquí se tuvo en cuenta el número de trinos publicados para identificar cómo, por 

medio de la comunicación de crisis, se logra visibilidad a un gobernante. Además, en el 

período de observación se identifica una tendencia general que transita de la comunicación 

de mensajes con un contenido negativo, hacia uno de contenidos más positivo en el último 

tercio del período, cuando se hace más énfasis en el número de dosis suministradas de la 

vacuna. Se destaca las variaciones que registra la cuenta del Alcalde de Cali en el sentido 

de que en gran parte del período sus mensajes aludían a emociones asociadas a 

sentimientos negativos. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que hay un elemento notable en los 

mensajes que se inclina a sentimientos positivos de agradecimiento, en la medida en que 

aumenta la cobertura hospitalaria y se reduce el número de camas ocupadas en las UCI. 

En este sentido, la cara humana de los gobiernos y la demostración de empatía resulta 

fundamental para lograr sentimientos positivos que se traducen en un mayor acatamiento 

de las normas y restricciones. Este artículo permite pensar a futuro en estrategias que 



COMUNICACIÓN DE CRISIS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LOS SENTIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA 

 
 

 

 
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 29, nº 1, p. 199-225, jan.-abr., 2023 

218  

permitan a gobiernos nacionales y locales llevar a cabo procesos de comunicación más 

directos, abiertos y humanos con la ciudadanía, donde prevalezca la interacción, que 

genere impactos positivos en la confianza, la reputación y la legitimidad del gobernante y 

del gobierno.  

Las principales emociones que encontramos presentes en los trinos de los usuarios 

observados durante la ventana de seguimiento son la de temor (fear) y confianza (trust), 

y si agregamos tristeza (sadness) y anticipación (anticipation), encontramos una 

inclinación hacia emociones asociadas a sentimientos negativos entre el bloque de 

emociones que superan el 10 % de frecuencia (ver Figura 6). Finalmente, una mirada 

global a los contenidos de los trinos muestra una prevalencia de mensajes con emociones 

asociadas a sentimientos negativos, aunque más presentes al principio que al final del 

periodo estudiado. No se descarta que estas emociones también puedan asociarse con los 

otros temas diferentes (pero asociados) que se han agravado desde el inicio de la pandemia 

y la crisis sanitaria y que han decantado en la crisis económica, pérdida de empleo, crisis 

social, de salud mental relacionado sobre todo con el aislamiento para evitar el contagio 

masivo que transformó los hogares en lugares públicos donde coinciden, simultáneamente, 

el trabajo remoto, la educación a distancia y la privacidad individual/familiar, asuntos que 

ameritan también ser abordados en estudios posteriores. 

A grosso modo, este artículo buscó articular conceptos claves de comunicación 

gubernamental, comunicación de crisis, respuestas de la ciudadanía, sentimientos, 

comportamientos individuales, legitimidad y gobernabilidad. Por esta razón, se rescata al 

menos cuatro aportes al campo de estudio. Por un lado, no solo da cuenta de la 

comunicación que emiten los gobiernos sino también de las respuestas de la ciudadanía, 

lo que nos permite identificar los sentimientos generados en esta interacción 

comunicacional. Adicionalmente, se profundiza en la conceptualización de la comunicación 

gubernamental de crisis, por el episodio mundial sin precedentes de la pandemia por Covid-

19. Un escenario que generó mucha incertidumbre, ansiedad, desinformación, constituyó 

un caldo de cultivo propicio para la generación de fake-news que afectaran el manejo de 

la crisis, y que supuso un manejo decidido y consiente para contrarrestarlas. 

En esta línea, el tercer aporte consistió en conocer los sentimientos que brotaban 

de la interacción gobierno local y nacional, y ciudadanía. La tendencia positiva de los 

sentimientos generados indica una suerte de generación de un mayor engagement y 

comportamientos más dados hacia el autocuidado. Lo que redunda en un aporte práctico 

de la comprensión del fenómeno para los tomadores de decisiones sobre la forma como 

deben formular sus intervenciones y comunicaciones. Finalmente, pero no menos 

importante, este artículo realizó un aporte metodológico, no solo por el proceso de recogida 

y el volumen de información analizada, sino por proponer la diferenciación de los mensajes 

entre las oficinas de gobierno y los gobernantes mismos, como una estrategia para 

desentrañar inconsistencias y contradicciones entre sí. Ahora, sumando a la ecuación los 

comentarios y retrinos ciudadanos, se plantea un aporte a ser desarrollado en futuros 
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trabajos, el cual nos permite considerar que en la bidireccionalidad de esta comunicación 

se generan, simultáneamente, mayores o menores niveles de confianza y transparencia, 

que terminan incidiendo en los indicadores de legitimidad y gobernabilidad. 

De acuerdo con Duchastel (2002), la ciudadanía es pertenencia y participación. La 

ciudadanía implica pertenencia a una comunidad y también participación y movilización. 

Es decir, la ciudadanía define las condiciones de ejercicio de la democracia (Duchastel, 

2002). Por tal razón, gana importancia entender la interacción entre los gobiernos y las 

ciudadanías, los sentimientos que la comunicación gubernamental genera y cómo esto 

impacta en las decisiones individuales. El aporte más general consiste en entender cómo 

a través del uso de redes sociales los gobiernos se comunican con la ciudadanía durante 

periodos caracterizados por situaciónes de crisis, cuáles son los sentimientos que afloran 

producto de dicha comunicación gubernamental, sentimientos que, en definitiva, generan 

aceptación o rechazo de las decisiones gubernamentales, afectando la soberanía, la 

estabilidad política y el bienestar social. Y que la posición del gobernante y su alineación 

con su oficina de gobierno permite maximizar el mensaje y evitar que se generen más 

dudas sobre las políticas implementadas en respuesta a la crisis.  

Por todo lo mencionado anteriormente, este artículo es un punto de partida para 

que investigaciones futuras puedan continuar aportando a este campo de estudio de la 

comunicación gubernamental en tiempos de crisis, dando cuenta del contraste en la 

temporalidad de los mensajes, a la vez que explorando la interacción de los gobiernos 

locales y del nacional, y hasta involucrar actores de la oposición a dichos gobiernos. Otra 

línea de trabajo podría profundizar en el análisis de los contenidos del mensaje político 

indagando sobre la existencia de dinámicas de auto-referenciación a la que recurren 

algunos actores políticos dando cuenta de su participación en reuniones, encuentros y 

concentraciones, y enlazando a información adicional que indica los supuestos aciertos de 

su gestión en el cargo, desviando la atención al tema neurálgico que constituye la situación 

de crisis en sí. 
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Resumo 

Comunicação de Crise durante a Pandemia de Covid-19 e seu Impacto no Sentimento do Cidadão 

Este artigo investiga como a comunicação governamental no Twitter®, no contexto da crise da Covid-
19, produziu diferentes sentimentos entre os cidadãos. Esse tipo de interação tem efeitos na percepção 
dos governantes e no cumprimento das restrições. Usando o pacote tidytext de R, um total de 28.344 
tweets relacionados à Covid foram analisados entre janeiro de 2020 e março de 2021 de dez usuários 
do Twitter® (Prefeitos e Câmaras Municipais de Barranquilla, Bogotá, Cali e Medellín, presidente e 
presidência). Este estudo busca gerar uma contribuição para o campo da comunicação política a partir 
da análise da comunicação governamental durante a crise da Covid-19 e dos sentimentos que a 
interação cidadã governante desperta no período selecionado. 

Palavras-chave: comunicação de crise governamental; processamento de linguagem natural; 
pandemia por Covid-19; Twitter®; Colômbia 
 
Abstract 

Crisis communication during the Covid-19 pandemic and its impact on citizens´ feelings 

This paper investigates how government communications on Twitter®, in the context of the Covid-19 

crisis, has produced different feelings among citizens. This type of interaction has effects on the 
perception of rulers and compliance with restrictions. Using R's tidytext package, a total of 28,344 
Covid-related tweets were analyzed between January 2020 and March 2021 from ten user profiles on 
Twitter® (the mayors and Town Halls of Barranquilla, Bogotá, Cali, and Medellín, the President, and 
the presidency). The study seeks to contribute to the field of government communications during the 
Covid-19 crisis and the feelings they arouse toward citizen and government interactions during the 
study period. 

Keywords: government crisis communications; natural language processing; Covid-19 pandemic; 

Twitter®; Colombia 
 
Résumé 

Communication de crise pendant la pandémie de Covid-19 et son impact sur les sentiments des 
citoyens 

Cet article examine comment la communication gouvernementale sur Twitter®, dans le contexte de la 
crise de Covid-19, a produit des sentiments différents parmi les citoyens. Ce type d'interaction a des 
effets sur la perception des gouvernants et le respect des restrictions. À l'aide du package tidytext de 
R, un total de 28 344 tweets liés au Covid ont été analysés entre janvier 2020 et mars 2021 par dix 
utilisateurs sur Twitter® (Maires et Mairies de Barranquilla, Bogotá, Cali et Medellín, président et 
présidence). Cette étude vise à générer une contribution au domaine de la communication politique à 
partir de l'analyse de la communication gouvernementale pendant la crise du Covid-19 et des 
sentiments que suscite l'interaction citoyenne au pouvoir pour la période sélectionnée. 

Mots-clés : communication gouvernementale de crise ; traitement du langage naturel ; pandémie par 

Covid-19 ; Twitter® ; La Colombie 
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30 anos de direitos da criança e do adolescente: uma 

análise da trajetória da política pública no Brasil 
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O Brasil é reconhecido por possuir um marco regulatório avançado em termos de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, porém os desafios cotidianos para 
colocá-lo em prática ainda são imensos. Diante disso, como compreender esse gap 
entre regulação e prática? Este artigo propõe responder essa questão ancorando-se 
numa perspectiva pragmatista de análise, com a utilização do método da cartografia 
das controvérsias para o exame dessa política pública. Trata-se de retraçar a 
trajetória do debate nas arenas públicas que a compõem historicamente, buscando 
analisá-lo a partir dos principais porta-vozes, argumentos, controvérsias e visões de 
mundo presentes no debate público. Os resultados evidenciam como a ação pública 
nesse campo se (re) configura, a partir de processos de disputa e de estabilização, 
nesses 30 anos, identificando seus avanços e limites. As conclusões do estudo 
contribuem para identificar os desafios dessa política pública e demonstram que esta 
ocorre na interconexão de níveis, de formas de regulação e de redes de atores, o 
que implica uma revisão dos métodos tradicionais adotados na análise de políticas 
públicas. 

Palavras-chave: análise de políticas públicas; arena pública; cartografia de 

controvérsias; direitos da criança e do adolescente; Brasil 

 

Introdução 

 

Em novembro de 2019, completaram-se 30 anos da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), ocasião em que se aprovou a Convenção dos 

Direitos da Criança (CDC), a qual serviu de base para que diversos países estruturassem 

os dispositivos legais e as políticas públicas para defesa dos direitos da criança e do 

adolescente (Lieffard; Nielsen, 2017). Como discute Muntarbhorn (2017), o CDC causou 

um impacto significativo desde a sua implementação, gerando reformas nas legislações 

nacionais, nas jurisprudências nacional e regional e influenciando na implementação de 
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políticas públicas, bem como na agenda de desenvolvimento internacional, notadamente, 

por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Porém, apesar desses 

avanços, também há um consenso na literatura quanto às inúmeras barreiras para a 

efetiva implementação dessas diretrizes.  

 No contexto da América do Sul, os desafios são enormes já que a região apresenta 

altos índices de desigualdade social. Dos 20 países socialmente mais desiguais do mundo, 

cinco estão na América do Sul, dentre os quais se destaca o Brasil, em 12º lugar. Na 

América Latina (AL), 40,5% das crianças e adolescentes vivem na pobreza (70,5 milhões 

de pessoas). Desse total, 16,3% (28,3 milhões) enfrentam extrema pobreza. Em outras 

palavras, uma em cada seis crianças e adolescentes é extremamente pobre na região, 

acarretando uma série de violações dos seus direitos básicos (Kamimura; Santos; 

Ballesteros, 2017). Analisando a realidade da AL, Bácares Jara (2019, p. 52) afirma que a 

aplicação da CDC nessa região foi “parcial, truncada e com avanços muito pouco 

expressivos”. Isso se evidencia nas recomendações do comitê dos direitos da criança (ONU, 

2019), nos informes apresentados pelos países latino-americanos (UNICEF, 2006), bem 

como nos estudos produzidos pela própria UNICEF (2006; 2016), que trazem dados 

demonstrando que a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, em muitos casos, 

não avançaram e resultaram insuficientes para melhorar suas condições de vida.  

 Inserido nesse cenário, o Brasil aderiu às diretrizes da CDC ainda no ano de 1990, 

sendo considerado mundialmente como um dos países que possui um marco regulatório 

sintonizado com essas diretrizes, implementado principalmente por meio do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA). Segundo Kamimura, Santos e Ballesteros (2017), o ECA é o 

marco mais avançado na América do Sul no que se refere à garantia dos direitos da criança 

e do adolescente e o Brasil se destaca por possuir o maior número de leis para promoção 

dos direitos do público infanto-juvenil. 

 A política pública do Brasil nessa área também se sobressai. Por meio da resolução 

113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a política 

de proteção integral a crianças e adolescentes no Brasil foi institucionalizada, propondo a 

articulação de uma rede de organizações governamentais e não governamentais que 

devem atuar de forma colaborativa para fazer funcionar o Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente (SGDCA). Compete aos atores que formam a rede do SGDCA 

promover, defender e controlar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente em 

sua integralidade. De acordo com a referida resolução, as organizações do poder público e 

da sociedade civil devem atuar de forma colaborativa, a partir de três eixos estratégicos 

de ação: i) promoção; ii) defesa; e iii) controle da efetivação dos direitos.  

 Em 2020, o ECA completou 30 anos de sua promulgação. Mesmo sendo 

considerado um dispositivo legal avançado e tendo sido implementado por uma política 

pública inovadora, a partir de um modelo de governança em rede, na prática, a sua 

operacionalização encontra diversos obstáculos para a efetiva garantia dos direitos da 

criança e do adolescente. A desigualdade social é apontada pela Fundação Abrinq (2019) 
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como um dos principais fatores que levam à violação dos direitos de crianças e 

adolescentes no Brasil, com uma grande disparidade na situação dessa população entre as 

diversas regiões do país.  

Dentre os desafios nacionais, de acordo com o relatório da UNICEF Brasil (2018), 

6 em cada 10 crianças no país vivem em situação de pobreza; 3,8 milhões de crianças e 

adolescentes, de 4 a 17 anos, estão fora da escola (IBGE, 2010). Além disso, 14 casos de 

violência contra essa parcela da população são registrados a cada hora por meio do Disque 

100 (canal de comunicação de denúncias do governo federal). Os homicídios são a principal 

causa de morte entre adolescentes. Segundo relatório do Ministério de Direitos Humanos, 

3.749 adolescentes entre 16 e 17 anos foram vítimas de homicídios no país em 2013, o 

que implica uma média de 10,3 adolescentes mortos por dia (Passos, 2018). Essa violência 

atinge, sobretudo, meninos e meninas negros, cuja taxa de homicídio chega a ser quase 

quatro vezes maior do que entre os adolescentes brancos (UNICEF, 2016). Toda essa 

situação de vulnerabilidade se agrava ainda mais atualmente com a pandemia de COVID-

19 e se considerarmos que muitos desses crimes nunca chegam a ser denunciados. 

Diante desse quadro de descompasso entre o avanço em termos de regulação e a 

situação cotidiana vivida por crianças e adolescentes no Brasil, este artigo tem como 

objetivo fazer um balanço dos 30 anos de implementação do ECA, buscando reconstituir a 

trajetória da política pública de garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil 

nesse período, analisando seus avanços e limites. Para tanto, o enfoque teórico-analítico 

adotado baseia-se em uma lente pragmatista (Ansell, 2011; Cefaï; Terzi, 2012) e utiliza-

se o método denominado de cartografia das controvérsias (Lemieux, 2017; 

Chateauraynaud, 2009, 2011, 2017; Venturini, 2010, 2012; Latour, 2012, 2014; 

Venturini; Munk, 2021) aplicado para análise da trajetória dessa política pública, com 

ênfase no debate público sobre ela, considerando o período de 1985, após a abertura 

democrática no Brasil, até 2020, quando o ECA completou três décadas de sua aplicação. 

Para tanto, o artigo se estrutura em quatro seções além dessa introdução. Na 

próxima, adentra-se brevemente nas tradições analíticas no campo de estudos das políticas 

públicas, de modo a evidenciar as contribuições e particularidades da leitura pragmatista 

aqui adotada. Em seguida, discute-se o método da cartografia das controvérsias e como 

ele foi aplicado neste artigo. Então, na seção quatro, os resultados são apresentados e 

discutidos, buscando evidenciar a trajetória (não linear) dessa política pública, a partir de 

uma análise que relaciona o debate público com o debate científico e os marcos legais 

implementados no campo. Tudo isso permite discutir, nas considerações finais, os avanços 

e os limites dessa política nesses 30 anos, lançando pistas para novos estudos, para 

reflexão e ação daqueles que atuam na promoção dos direitos das crianças e adolescentes 

no Brasil e para pensar novas agendas de pesquisa na área. 
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Interrogando as tradições epistêmicas na análise das políticas públicas: por 

uma leitura pragmatista 

 

Adotando uma perspectiva pragmatista de análise de políticas públicas, busca-se 

neste artigo recuperar a trajetória da política de garantia de direitos da criança e do 

adolescente no país. Trata-se de produzir uma compreensão dos argumentos e dos 

sentidos (Chateauraynaud, 2011; Fischer, 2013), de forma articulada, com a análise das 

experiências, dos dispositivos e das práticas executadas pelos atores e porta-vozes que se 

mobilizam nas arenas públicas que performam essa política (Cefaï, 2002; Cefaï; Terzi, 

2012). Em outras palavras, busca-se reconstituir a “balística” do problema público4, bem 

como da política pública, considerando a sua historicidade. 

Para explicitar essa lente pragmatista, faz-se necessário brevemente localizá-la 

frente às perspectivas teóricas tradicionalmente adotadas na análise das políticas públicas. 

Como discutem, entre outros, Ansell (2011, 2012), Howlett, Ramesh e Perl (2013) e 

Howlett (2019), em âmbito internacional, e Souza (2007), Farah (2016) e Almeida e 

Gomes (2019), no Brasil, o campo de estudos na análise de políticas públicas se estrutura 

historicamente em torno de diferentes perspectivas epistemológicas. Num primeiro 

momento, observa-se quase exclusivamente o predomínio da “análise racional de políticas 

públicas”, sob um viés positivista.  

Nessa perspectiva, bastante utilizada até os anos 1980, a política pública coloca-

se essencialmente como resultante de uma intervenção governamental planejada em 

resposta a um problema público definido a priori, sendo acompanhada, sobretudo, por 

meio de dados estatísticos oficiais. Como afirma Howlett (2019, p. 407), presume-se neste 

caso que a política pública seria gerida por “servidores públicos técnicos e neutros, de 

forma efetiva e eficiente, e que esses mobilizariam todos os recursos e conhecimentos para 

realizá-la a partir do próprio governo”. Aqui importa analisar o ciclo evolutivo ou os estágios 

da política (Laswell, 1951) e explicar, por meio dessa análise, a coerência ou os gaps entre 

o planejado e o implementado, com ênfase na mensuração dos resultados e do impacto 

das políticas. No caso da implementação, ou do que realmente acontece no exercício da 

política pública, essa é muitas vezes interpretada, de forma residual, como uma “barreira” 

para a efetiva execução das decisões governamentais, já que está sempre sendo avaliada 

em relação ao que foi planejado e não se leva em conta muitas vezes a riqueza e os 

aprendizados dessa experiência na análise (Arretche, 2001).  

                                                           
4 A balística dos problemas públicos é aqui analisada a partir da noção desenvolvida por Chateauraynaud 
(2011). O autor propõe um método de análise das ações coletivas que permite uma certa modelização, 
deixando abertas as trajetórias possíveis desses problemas. A balística, como no caso de um projétil, refere-
se às direções que assumem a trajetória dos problemas públicos, considerando a realidade socio-histórica 
das disputas e a maneira como os atores orientam e reorientam as causas nessa realidade. Segundo o autor, 
um dos principais recursos capazes de dar uma nova direção às trajetórias refere-se à capacidade 
argumentativa dos protagonistas ou porta-vozes, capacidade que não é dada a priori, mas que se desenvolve 
em contextos institucionais, mais ou menos favoráveis a essas argumentações. 
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A análise racional de políticas públicas se modernizou e se diversificou muito a 

partir dos anos 1980, surgindo novas abordagens que trouxeram à tona novas vias teóricas 

e analíticas, inspiradas nas discussões mais atuais da economia neoclássica. Destaca-se, 

por exemplo, a aplicação da teoria dos jogos para compreensão da implementação das 

políticas públicas, com vistas a prever e determinar o bom comportamento administrativo 

em termos de regulação e compliance política (Scholz, 1991) bem como a aplicação da 

teoria do agente e do principal (Jensen; Meckling, 1976; Francis, 1993; Banks, 1995) e da 

teoria da escolha pública (Buchanan, 1980; Self, 1985) para a análise da gestão de 

políticas públicas em diferentes campos. 

Nesse processo de desenvolvimento teórico do campo, uma segunda perspectiva 

epistemológica emerge a partir dos anos 1980 e 1990, em contraponto a essa primeira, 

relacionada a “estudos interpretativos de políticas públicas” que assumem um viés 

antipositivista de análise (Howlett; Ramesh; Perl, 2013), amparando-se em métodos 

qualitativos. Nesse conjunto, também se inserem múltiplas correntes teóricas bastante 

distintas. Em comum, essa perspectiva concebe a política pública enquanto processo 

político e simbólico, colocado em prática por diferentes atores e permeada por 

subjetividades, conflitos e jogos de interesse. Tais abordagens fazem um diálogo com a 

ciência política e com as demais ciências socias, focalizando nos problemas públicos e nos 

processos do “fazer política”, levando em conta outras variáveis nessa análise como os 

valores, a influência da mídia, as coalizões políticas e a opinião pública (Almeida; Gomes, 

2019). Nesse conjunto de estudos, destacam-se como exemplos a teoria dos múltiplos 

fluxos (Kingdon, 1984), a teoria de coalizões de advocacy (Sabatier; Jenkins-Smith, 1993; 

Sabatier, 1988), bem com a “virada argumentativa” capitaneada por Fischer (2013), na 

qual se valoriza a análise discursiva das políticas públicas para produzir evidências e 

identificar narrativas que influenciam o debate público. Nessas análises busca-se 

considerar a importância dos fatores sociopolíticos para as políticas públicas e sua relação 

com os sistemas políticos mais amplos (Howlett; Ramesh; Perl, 2013). 

Levando em conta o amplo avanço no debate e as contribuições de cada uma 

dessas perspectivas epistêmicas - que não teríamos como explorar exaustivamente aqui – 

a perspectiva pragmatista de análise das políticas públicas propõe-se transcender as 

dicotomias tradicionais nesse debate (e nas ciências sociais) - entre positivismo e 

antipositivismo, objetividade e subjetividade, estrutura e agência, quantitativo e 

qualitativo, top-down e bottom-up, contexto e situação, macro e micro – assumindo uma 

posição não normativa e não privilegiando modelos a priori de análise (Ansell, 2011, 2012; 

Chateauraynaud, 2017; Zittoun, 2021; Zittoun, Fisher; Zahariadis, 2021). No Quadro 1, a 

seguir, cotejamos essas três perspectivas tomando por base publicação prévia de Andion 

e Magalhães (2021): 
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Quadro 1 

Diferentes perspectivas na análise das políticas públicas 

Elementos de 
Análise 

Abordagem Racional 
(Policy Analysis) 

Abordagem 
Argumentativa 
(Policy Studies) 

Abordagem Pragmatista 

Compreensão 
de Política 
Pública 

Intervenção, principalmente 
governamental, planejada e 
analisada enquanto ciclo, a partir 
de uma visão evolutiva. 

Processo político permeado 
por confrontos, conflitos de 
interesse e imprecisão. 

Ação pública promovida por múltiplos atores 
governamentais e não governamentais que envolve 
experimentação, codefinição e codomínio das 
situações problemáticas. 

Tomada de 
decisão 

Racional. Envolve Subjetividade. 

Fruto de processo de aprendizagem coletiva, 
envolvendo conhecimento científico e prática. Foco 
nos processos de governança (acordos e conflitos e 
nas situações de prova.  

Espaço, Lócus Governo. 

Diferentes organizações 
como não governamentais, 
privadas, movimentos 
sociais. 

Arenas Públicas, articulações negociadas, redes. 

Dimensões de 
análise 

Foco está nos resultados e na sua 
relação com o 
planejado/formulado, a partir de 
uma análise neutra e racional, 
sobretudo de caráter quantitativo. 

Análise interpretativa, 
considerando o processo e o 
caráter político das políticas 
públicas. 

Busca compreender as experiências e a política 
enquanto elas estão sendo feitas e acontecem e os 
múltiplos enquadramentos, engajamentos e visões 
dos atores. 

Escalas de 
Análise 

Macroestratégica. 
Nos diferentes níveis desde 
o planejamento até a 
implementação. 

Em todo espectro da ação pública, buscando 
ressaltar a interconexão entre as escalas da 
realidade (macro, meso e micro). 

Compreensão 
do Problema 
Público 

Algo dado a priori a partir de 
discurso e análises oficiais e 
estatísticas.  

Considera as múltiplas 
dimensões dos problemas 
públicos. 

Situações percebidas como problemáticas que 
provocam a mobilização de diversos atores que 
passam a agir coletivamente nas arenas públicas. 

Métodos de 
análise 

Quantitativos  
(quase experimentais). 

Qualitativos. 
Emprego de múltiplos métodos privilegiando uma 
perspectiva abdutiva e enfatizando o 
experimentalismo.  

Objetivo de 
Análise 

Busca explicar a relação/coerência 
entre planejado, executado, 
resultados e impacto da política 
(ênfase nas causas e efeitos). 

Processo da política, como 
ela está sendo colocada em 
prática 

Como os problemas públicos são enfrentados e 
quais as consequências nas arenas públicas. 

Atores Centrais 
e protagonismo 

Atores Governamentais, 
protagonismo dos especialistas. 

Diversidade de atores, 
públicos, privados e 
sociedade civil. 

Multiplicidades de atores, interesses, e formas de 
engajamento. 

Relação entre 
os atores 

Relação instrumental, barganha. 
Diferentes tipos de relação e 
discursos. 

Múltiplas formas de relações, caracterizadas por 
processos de cooperação e competição. 

Lógica de 
Governança da 
PP 

Governança centrada no governo, 
hierárquica top – down. 

Governança participativa. Governança experimentalista. 

Estudos e 
Atores centrais 

Laswell, 1951; Simon, 1956. 

Fisher; Forester, 1996; 
Hajer, 1996; Radin, 2000; 
Stone, 2002; Fischer; 
Miller; Sidney, 2007.  

Dorf; Sabel, 1998, 2012; Zimmerman, 2006; 
Shields, 1999; Sabel; Zeitlin, 2015; Ansell, 2011;  
2012; Berk et al., 2012; Lascoumes; Le Galès, 
2012. 

Fonte: Adaptado de Andion e Magalhães, 2021. 

 

Os autores que se inspiram nessa tradição pragmatista5 têm construído 

perspectivas de análise empíricas e menos interessadas em teorias explicativas prévias, 

                                                           
5 Consideramos que os autores aqui citados no campo da administração pública e da análise de políticas 
públicas situam-se num movimento mais amplo de renovação que ocorre nas ciências sociais 
contemporâneas, discutido por autores como Cefaï (2009), Chateauraynaud (2017) e Corrêa (2014, 2019). 
Esse movimento não é homogêneo e é composto por diferentes tradições teóricas, como a teoria da 
capacidade crítica (Boltanski; Thévenot 1991), a teoria da rede do ator (Latour, 2012), a teoria da ação 
situada (Quéré, 2002), apenas para citar alguns. Esse movimento tem sido caracterizado por alguns autores 
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focalizando os processos reais de experimentação na resolução de problemas públicos, 

buscando lidar com a indeterminação, a fluidez e a instabilidade dos processos políticos. A 

noção de “experimentação democrática” (Ansell, 2011, 2012; Frega, 2019) se inspira 

numa perspectiva de “investigação social” ou pública proposta por John Dewey (1950) e 

se caracteriza pelo compartilhamento de informação recíproca e pelo monitoramento para 

reduzir o erro e ampliar o aprendizado, envolvendo diversas organizações, coletivos e 

atores governamentais e não governamentais. Tal aprendizagem não se produz em 

ambientes formais ou laboratórios, mas na vida real, a partir do enfrentamento de 

“situações problemáticas” em arenas públicas (Cefaï, 2017a, 2017b). 

A política pública nessa perspectiva de análise é vista como uma hipótese de 

trabalho para enfrentar os problemas públicos, no quadro das democracias, tomando as 

teorias e os modelos analíticos como uma inspiração, mas não como “camisa de força”. 

Como discutem Lascoumes e Le Galès (2007, p. 12), a política pública deixa de ser 

percebida “como um programa estrito e racional” e passa a ser interpretada enquanto 

“experimentação a ser observada, quando é colocada em prática”. As políticas públicas são 

quebra-cabeças a serem resolvidos, levando em conta a incerteza dos fins e do jogo de 

atores que as colocam em prática”. Essa experimentação, segundo Anderies e Janssen 

(2013), deve orientar os processos políticos, no sentido de ampliar sua robustez e 

resiliência, estimulando a adaptação e o aprendizado. Focalizam-se aqui os processos de 

governança em curso, as interações, os conflitos e a trajetória longa das políticas públicas 

(Almeida; Gomes, 2019). 

Diante do exposto, para compreender essa “ecologia política” do campo da 

promoção dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil - a partir de uma perspectiva 

pragmatista de análise - utilizamos como método a “cartografia das controvérsias” 

(Venturini, 2010, 2012; Chateauraynaud, 2009, 2011, 2017; Latour, 2012, 2014) para 

evidenciar os processos de engajamento dos diversos atores-rede frente às situações 

percebidas como problemáticas nessas “arenas públicas” (Cefai, 2017). Como salienta 

Chateauraynaud (2011), nessa análise é importante identificar o que leva as 

“convergências (consensos) ou divergências (dissensos)” e isso implica reunir múltiplas 

reconstituições observadas em um período suficientemente longo. Na próxima seção, são 

explorados, mais detalhadamente, o método e o modo como ele foi utilizado neste artigo.  

 

Cartografia de controvérsias para análise da trajetória de políticas públicas: 

enfoque analítico e percurso metodológico  

 

A cartografia das controvérsias começou a ser aplicada como método no âmbito 

dos science studies, nos anos 1990, para capturar o caráter processual das inovações 

(científicas, técnicas e/ou tecnológicas) por autores como Latour (2012, 2014), Venturini 

                                                           
como uma “virada pragmática” nas ciências sociais ou como um movimento plural que estabelece novas 
epistemologias, posturas e caminhos metodológicos para os cientistas sociais (Frega, 2016; Corrêa, 2019). 
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(2010; 2012) e Venturini, Ricci, Mauri et al. (2015), tomando por base os fundamentos da 

Teoria Ator-Rede (TAR). Nas últimas décadas, a aplicação do método vem se expandindo, 

sendo utilizado em outros domínios nas ciências sociais (Chateauraynaud, 2011, 2017; 

Lemieux, 2017 e Venturini; Munk, 2021). Postulamos neste artigo que a “cartografia das 

controvérsias” pode ser usada como um recurso analítico e metodológico para análise 

pragmatista de políticas públicas. Tal análise pode ajudar na compreensão da configuração 

da ação pública (em diferentes escalas) e seus cursos ao longo do tempo, ou seja, pode 

ajudar a observar e a descrever as dinâmicas de disputa e de estabilizações e seus 

desdobramentos na configuração da trajetória das políticas públicas.   

Numa leitura pragmatista, as controvérsias referem-se a situações polêmicas 

consideradas como “momentos efervescentes” (Lemieux, 2017) na trajetória de um 

problema público que não estão estabilizadas e que levam a um determinado grau de 

incerteza quanto a seus desdobramentos. Por suas características, elas permitem o 

pesquisador acessar as “situações de prova” que os atores envolvidos com a questão 

(issue) enfrentam publicamente quando expressam e discutem suas opiniões, localizam 

problemas, fazem denúncias, lançam sinais de alerta, entram em disputas e configuram 

temas de conflito (Cefaï, 2017; Chateauraynaud, 2017). Conforme abordam Lascoumes e 

Le Galès (2007), na análise das políticas públicas, o estudo das controvérsias pode 

contribuir para compreender o processo de construção dos problemas públicos e da ação 

pública, a partir dos processos de disputas e concertação de interesses essenciais para 

celebração de acordos ou ratificação de compromissos. 

Porém, como discutem Latour (2014) e Venturini (2010 e 2012), nem todo 

“desacordo” sobre determinada questão pode ser considerado uma controvérsia e nem 

toda controvérsia remete a situações de prova. Nesse sentido, os autores definem alguns 

cuidados metodológicos que devem ser tomados, os quais foram sintetizados por Moraes 

e Andion (2018) e considerados na análise aqui empreendida6. 

Inspirados nos fundamentos epistemo-metodológicos e nas noções-chave 

explicitadas, empreendemos neste artigo a cartografia das controvérsias nas arenas 

públicas da garantia de direitos da criança e adolescente entre os anos de 1985 a junho 

de 2019, descrevendo e interpretando as disputas públicas ocorridas nos debates nessas 

arenas no período analisado. Para tanto, foi realizada uma ampla análise documental7. 

Com base nos autores citados e, em especial, em Latour (2014), dividimos a análise 

documental em três campos: (i) político, cujos documentos utilizados foram notícias 

veiculadas na seção “O País”8 do jornal impresso “O Globo”9; (ii) científico, composto por 

                                                           
6 Ver Quadro 1 no Apêndice do artigo, disponível no site do Cesop, na seção “Revista Opinião 
Pública”, na página deste artigo: <https://www.cesop.unicamp.br/por/opiniao_publica>. 
7 A lista de todos os documentos analisados separados por campo pode ser acessada no Apêndice a este 
artigo (Quadros 3, 4 e 5). 
8 Privilegiamos a seção “O País” por esta veicular notícias nacionais, porém, temos consciência que nesse 
debate nem todas as regiões podem estar igualmente representadas. 
9 A escolha dessa mídia foi realizada porque o Jornal O Globo, juntamente com os jornais Folha de São Paulo, 
Correio Brasiliense e O Estado de São Paulo, é um dos jornais impressos com maior influência, tiragens e 
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artigos acadêmicos encontrados nas bases de dados Ebsco®, Scielo® e Web of Science®; 

e (iii) técnico-legal, constituído a partir da análise da legislação produzida sobre o tema no 

país. Esse mapeamento teve como marco inicial o ano de 1985 (que caracteriza o final da 

ditadura militar e o início da reabertura democrática no Brasil) e como marco final o mês 

de junho de 2019. O mapeamento foi realizado, de 1985 a junho de 2015, por um dos 

autores deste artigo, no quadro da sua dissertação de mestrado (Gonsalves, 2015), e de 

2015 a junho de 2019 por outro dos autores (Magalhães, 2021), em sua tese de doutorado. 

No campo político, para a coleta dos dados, foi realizado um recenseamento das 

notícias veiculadas no jornal impresso “O Globo”, acessadas por meio de sua base digital 

denominada “Acervo O Globo”. A pesquisa foi realizada duas vezes com as expressões 

“direitos da criança” e “direitos da criança e do adolescente”. Para filtrar os resultados 

encontrados foram considerados: (i) o período de 1985 a junho de 2019 e (ii) as notícias 

veiculadas na seção “O país”, a qual se destina à circulação de notícias de relevância 

nacional relacionadas à política e a questões institucionais do país. Excluindo-se os 

resultados repetidos, a busca totalizou 328 notícias.  

A seleção das notícias para análise foi iniciada a partir da identificação das 

controvérsias, as quais não foram definidas a priori, mas surgiram a partir da leitura 

cuidadosa e análise das 328 notícias mapeadas, considerando os critérios metodológicos e 

os elementos de análise definidos anteriormente e resumidos nos Quadros 1 e 2 do 

Apêndice. Com isso, foram selecionadas para análise 120 notícias que remetiam a 

controvérsias públicas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes. 

Seguindo a proposta de Latour (2014), as 120 notícias analisadas permitiram identificar: 

lugares, porta-vozes do debate, sentenças dos porta-vozes relacionadas às 

controvérsias e instrumentos ou dispositivos sociotécnicos (caixas-pretas). A 

partir da análise das notícias em cada década e das sentenças, as controvérsias foram 

sendo agrupadas em “temas de controvérsias” e “visões de mundo” que emergiam do 

debate. 

No campo legal, a coleta de dados foi realizada a partir de um levantamento das 

principais leis que regem a matéria sobre os direitos da criança e do adolescente no Brasil, 

efetuado no Portal da Legislação do Governo Federal, com o termo “criança OR 

adolescente”, no período de 1985 a junho 2019, totalizando 296 resultados, dentre eles: 

01 Constituição Federal, 01 Estatuto da Criança e do Adolescente, 195 decretos, 16 

medidas provisórias, 02 emendas constitucionais e 81 leis ordinárias. Foram priorizadas 

para o mapeamento: a Constituição Federal, o ECA, as emendas constitucionais, as leis e 

                                                           
circulação no Brasil. Além disso, o Jornal O Globo possui uma plataforma online de busca estruturada e com 
diversas opções de filtrar as pesquisas realizadas. O Acervo online permite o acesso à versão digital de todas 
as páginas e matérias do jornal publicadas desde a sua primeira edição, em 29 de julho de 1925, disponível 
em: <http://acervo.oglobo.globo.com>. A escolha de um veículo de imprensa contém sempre em si 
limitações que podem influenciar nos resultados da pesquisa, porém uma análise de diversas mídias 
implicaria também uma amplitude que tornaria a pesquisa inviável. Para evitar vieses, partimos de um amplo 
espectro de 320 notícias e cruzamos os achados com o debate científico e técnico legal, como descrito. 
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dois decretos, totalizando 80 documentos legais. Para sistematização, análise e 

interpretação da legislação foi utilizado o software Excel®, a partir de uma planilha 

contendo os seguintes campos: identificação da legislação, tipo do documento legal, 

presidente que a sancionou, situação atual (em vigor ou revogada) e ementa (resumo do 

conteúdo da lei), para posteriormente, relacioná-las com os temas de controvérsias 

encontrados no debate do campo político.  

Em relação ao campo científico, foi realizada uma busca sistemática nas bases 

de dados Ebsco®, Scielo® e Web of Science® com o termo “direitos” AND “crianças e 

adolescentes”, com o objetivo de compreender o discurso científico sobre o tema, o que 

totalizou 379 artigos. Para análise dos artigos encontrados, foi utilizado o software 

EndNote® para organizar e refinar as referências encontradas, excluindo-se os artigos 

repetidos e que não correspondiam ao tema estudado. Seguindo a etapa de análise e 

interpretação dos dados, os 168 artigos resultantes do refinamento foram lidos e 

organizados no software Excel®, a partir de uma planilha contendo os seguintes campos: 

ano, título do artigo, autores, universidades e revista que publicou o artigo, área científica 

e objetivo da pesquisa, para posteriormente relacionar o debate científico com o debate 

político. A interpretação dos artigos permitiu evidenciar que a produção científica no campo 

era bastante incipiente até os anos 1990, ampliando-se muito nos anos 2000 e 2010. 

Em função disso, na análise, o que orientou o cruzamento dos dados foi o debate 

político, por este ilustrar de forma mais expressiva o debate público nacional e contemplar 

atores e questões discutidas nos demais campos analisados (científico e legal). Além disso, 

a narrativa foi organizada por décadas, porém isso não orientou a análise, mas sim os 

“momentos efervescentes” ou “situações de prova” identificados. Portanto, não se 

pretende aqui apresentar uma análise evolutiva ou cíclica da política, mas sim considerar 

que essa dimensão temporal importa, já que uma análise pragmatista leva em conta a 

historicidade dos fenômenos, respeitando a indeterminação relativa ao dinamismo interno 

dos processos de mudança social, tanto no presente, quanto no passado.  

Foi essencial para essa análise um movimento não linear, de idas e vindas: dos 

temas de controvérsias à identificação dos atores-rede; dos atores-rede às suas principais 

declarações e sentenças, das sentenças à interpretação das visões de mundo, 

relacionando-os e estabelecendo paralelos com os campos legal e científico, até chegar na 

construção da trajetória exposta na seção 4, tendo por base uma abordagem abdutiva 

de análise (Timmermans; Tavory, 2012). Para estabelecer as relações entre as declarações 

e as visões de mundo apresentadas, buscamos primeiramente agrupar as declarações 

encontradas no debate (1º nível de análise), construindo temas comuns de controvérsias 

(2º nível de análise), para depois, em diálogo com a literatura de referência e com a nossa 

experiência no campo10, identificar as visões de mundo presentes no debate (3º nível de 

análise).  

                                                           
10 A experiência foi também importante nesse caso, já que a primeira autora atua e pesquisa direitos das 
crianças e adolescentes desde o início da década de 1990, tendo acompanhado muitos dos acontecimentos 
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Esses níveis de análise e seus resultados são discutidos e depois sintetizados e 

ilustrados nas figuras apresentadas a seguir. Conforme argumentam Latour (2014) e 

Venturini et al. (2015), o mapeamento das controvérsias pode assumir diferentes 

contornos, características e representações11. Para a representação gráfica das 

controvérsias, nos inspiramos no design “radial map” (Venturini et al., 2015), que 

convencionamos denominar mandalas das controvérsias. A partir delas, é possível ilustrar 

e sintetizar a intensidade dos temas de controvérsias discutidos e estabelecer relações 

entre as declarações, temas de controvérsias e visões de mundo expressas no debate 

público (conforme legenda).  

Para representar a pluralidade dos atores-rede e dispositivos identificados, 

utilizamos como referência o design “radial tree” (Venturini et al., 2015), que 

denominamos de mandalas dos atores-rede. Elas apresentam tanto os porta-vozes 

(humanos) identificados em cada década - agrupados por campos de representação, como 

por exemplo: sociedade civil, poder executivo, legislativo ou judiciário, empresarial, etc. – 

e também os não humanos, considerados instrumentos de ação pública mobilizados pelos 

atores que atuam como mediadores nessas arenas e têm poder de agência promovendo 

estabilizações (caixas-pretas) e/ou desdobramentos. 

Desse modo, o cruzamento da análise desses três campos permitiu reconstituir 

“uma narrativa” da trajetória da proteção de direitos das crianças e adolescentes no Brasil 

que evidencia ao longo do tempo as mudanças na “ecologia dessa política” ou seja: os 

porta-vozes que falam em nome da política pública, suas declarações e argumentos, temas 

de controvérsias que os engajam publicamente, as visões de mundo dominantes e os 

instrumentos de ação pública criados para a garantia de direitos da criança e do 

adolescente. Essa leitura permite compreender melhor a importância das dinâmicas de 

disputas e como eles configuram essa política pública no país, seus alcances e limites, 

diante da experiência de 30 anos do ECA. Os resultados são apresentados e discutidos na 

sequência. 

 

 

 

 

                                                           
discutidos neste artigo. A segunda autora também atua no campo desde 2009, tendo realizado sua 
dissertação de mestrado sobre o tema de 2014 a 2015. Já o terceiro autor realizou uma tese de doutorado 
sobre o tema de 2016 a 2020. Destaca-se que o que se apresenta aqui é uma síntese dos estudos, ancorada 
nos principais resultados e evidências. Para um maior aprofundamento ver: Gonsalves (2015) e Magalhães 
(2021). 
11 Para se ter uma ideia das inúmeras possibilidades e diversidade de representação gráficas para o 
mapeamento de controvérsias, há diversas redes e plataformas que concentram os resultados de pesquisas 
como: MACOSPOL (Mapping Controversies On Science For Politics); DMI (Digital Methods Initiative); MEDEA 
(Mapping Environmental Debate On Adaptation), FORCCAST (Formation À La C.C. Pour L’analyse de Sciences 
et des Techniques). 
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Trajetória da política de garantia de direitos da criança e do adolescente no 

Brasil 

 

Nesta seção apresentamos os resultados e sua discussão12. O objetivo da análise 

empreendida neste artigo não é o de espelhar ou reproduzir uma “linearidade histórica” ou 

as narrativas oficiais apresentadas na literatura especializada. Trata-se, ao contrário, com 

a análise das controvérsias, de evidenciar os desdobramentos na trajetória da política 

pública, por meio do cruzamento dos debates público e científico com os marcos legais. 

Como discute Lemieux (2017), isso implica levar a sério as controvérsias, considerando 

que estas podem ajudar a compreender como o problema público vai se transformando, 

assim como a arena que se mobiliza em torno dele e as consequências disso, (re) 

configurando a política pública. O pesquisador que se coloca nessa perspectiva de análise 

das controvérsias, segundo o autor, enfatiza a dimensão performativa – ou melhor 

instituidora – dos processos conflituosos que ele estuda, “menos preocupado com o que 

eles podem revelar de uma estrutura pré-existente, considerada como causa, do que com 

o que eles engendram, em relação ao que não lhes preexistia e com a maneira pela qual 

eles foram produzidos” (Lemieux, 2017, p. 156). Dito isso, apresentamos a seguir os 

resultados da análise empreendida neste artigo e sua discussão por década13. 

 

Anos de 1985 a 1989: mobilizações pela institucionalização dos direitos e publicização das 

violações 

 

A análise do debate no campo político revela primeiramente que os anos 1980 

foram marcados por forte mobilização dos porta-vozes da sociedade civil para que 

os direitos de crianças e adolescentes fossem positivados na nova Carta 

Constitucional e o ECA fosse elaborado e aprovado, o que ocorreria na década 

seguinte. Do total de notícias mapeadas nesse período, aproximadamente metade delas 

divulgavam mobilizações, campanhas nacionais, eventos, reuniões e publicação de 

documentos que visavam influenciar as comissões da Assembleia Nacional Constituinte, 

iniciada no Congresso Nacional, no dia 01 de fevereiro de 1987, e posteriormente a criação 

e a aprovação do ECA. Havia uma preocupação comum de que a futura Constituição fosse 

“mais afirmativa em relação à participação da sociedade e garantidora de direitos sociais” 

(O Globo, 1986a, p. 14) em diferentes áreas e, também, nas questões relacionadas a 

infância e adolescência.  

                                                           
12 O Quadro 6 do Apêndice aborda brevemente os antecedentes históricos à promulgação do ECA, com base 
na literatura de referência, com vistas a localizar melhor os desdobramentos ocorridos, a partir da segunda 
metade dos anos 1980 (período que iniciamos a análise). Esse quadro visa localizar o leitor em relação aos 
principais marcos antes da promulgação do ECA, a partir de revisão da literatura, e não se pretende aqui 
apresentar uma análise exaustiva desse período, o que fugiria aos objetivos e ao escopo deste artigo. 
13 Ver p. 15.  
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Nessas mobilizações destacaram-se o engajamento de atores-rede relevantes para 

conformação da arena e do debate público sobre a agenda da criança e adolescente no 

país como a Pastoral do Menor, a CNBB, a Unicef, a Funabem e as Febens estaduais, que 

tiveram também um papel relevante não apenas na Constituinte, mas na pressão para 

criação de programas e para a destinação de recursos federais para esse público, como foi 

reivindicado na “Carta de Recife”, em 1985 (O Globo, 1986b, p. 9). Destacou-se também 

a mobilização das próprias crianças e adolescentes com o 1º Encontro do Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), em 1986, que no seu relatório final, 

afirmava: “Esse encontro mostra à sociedade que as crianças não são bandidos” (O Globo, 

1986c, p. 8). No entanto, é importante ressaltar que embora majoritária no debate público, 

essa não era uma posição unânime. Em algumas notícias, era visível a resistência por parte 

de grupos contrários aos “princípios estatizantes da Constituição” (O Globo, 1987a, p.3) e 

a visão de proteção integral proposta, tanto por parte de políticos, quanto por parte de 

empresários (O Globo, 1987b).  

Como resultado dessa ampla mobilização - que envolveu também duas emendas 

de iniciativa popular denominadas “Criança e Constituinte” e “Criança: Prioridade Nacional” 

que, juntas, somaram mais de 1,3 milhões de assinaturas (Costa, 1992) formaram-se 

diversos espaços de concertação e pressão, como a Frente Nacional da Defesa de Direitos 

da Criança e do Adolescente (FNDDC) que teria também uma atuação importante junto a 

criação e aprovação do ECA. Em 26 de maio de1988, aprovou-se no congresso o capítulo 

que tratava da criança, do adolescente e do idosos por 435 constituintes, com ampliação 

de direitos, tanto na Constituição como na legislação ordinária. A CF/88 estabeleceu que é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem 

proteção integral aos seus direitos como prioridade absoluta no país. 

Outra preocupação no debate referia-se às denúncias das violações de direitos 

sofridas por crianças e adolescentes no Brasil. Dentre os maiores problemas 

discutidos, ressaltavam-se o grande número de crianças e adolescentes vivendo em 

situação de rua, altas taxas de analfabetismo e maus-tratos. Tal discussão se ilustra em 

reportagem do dia 30 de setembro de 1987, sobre XXV Congresso Brasileiro de Pediatria, 

realizado em São Paulo/SP, que reuniu diversos profissionais da área de saúde de todo o 

Brasil. Segundo os depoimentos desses profissionais, muitos dos atendimentos realizados 

em crianças e bebês eram resultados de maus tratos que ocorriam no próprio seio familiar, 

porém a grande maioria não era denunciada pelos médicos, principalmente se estes 

aconteciam nas classes sociais mais altas. Conforme relatou na época, Celina Guerra e 

Silva, chefe do Serviço de Higiene Mental do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

de São Paulo, “a violência contra a criança é um problema universal e não é causada pela 

miséria” (O Globo, 1987c, p. 6).  

Por iniciativa dos próprios hospitais, foram instalados centros de atenção, a 

exemplo da iniciativa, na Faculdade de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, voltada para atender as crianças espancadas e suas famílias e registrar tais 
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casos de violência no Brasil, os quais mostravam que a maioria dos agressores eram os 

próprios pais, casados, na faixa etária de 26 a 35 anos (O Globo, 1987c). Nesse sentido, 

ressalta-se também as denúncias sobre a situação das Febens que começaram a ser 

reconhecidas como espaços de violação de direitos. Em reportagem de 26 de agosto de 

1985, o presidente da Funabem em Encontro Nacional pelos Direitos da Criança afirmou: 

“A Funabem nunca deveria ter existido e deveria fechar as suas portas [...] as casas de 

permanência são verdadeiras casas de repressão cheias de desmandos e pessoas sem 

preparo para o trato com crianças” (O Globo, 1985, p. 8). 

Por outro lado, a análise também revela que a visão menorista ainda 

permeava o debate em muitas situações levantadas. Em 1986, destaca-se o 

lançamento do “Programa Nacional Bom Menino” pelo presidente José Sarney no dia das 

crianças. O programa visava estimular empresas a empregar um adolescente (de 12 a 18 

anos) para cada 20 funcionários, em troca de incentivos fiscais e tornava obrigatória a 

contratação destes em empresas estatais. Para tanto, propunha baixar de 14 para 12 anos 

a idade mínima para atividades laborais (O Globo, 1986d). Observa-se também a 

proposição de ações por atores privados e da sociedade civil, sem uma articulação com as 

políticas públicas e a questão dos direitos, como é o caso das Campanha Criança Esperança 

que surge, em 1986, para apoiar ações da Pastoral do Menor, com o apoio da Rede Globo 

e que é promovida até os dias atuais (O Globo, 1987c). 

Diante disso, a ineficiência da política pública vigente no período14 foi 

debatida em muitas notícias justamente pela pouca resolutividade quanto às respostas 

governamentais no combate às violações e na promoção de direitos. Em notícia veiculada 

em 16 de agosto de 1988, o então presidente da FNDDC, Hélio Augusto de Souza, 

posicionou-se a respeito, denunciando a falta de coordenação dos Ministérios na destinação 

de recursos e a centralização da política pública: “O Governo Federal deve ter, se quiser 

uma política de atendimento ao menor carente [grifo nosso], apenas um órgão 

normativo. E deve deixar que o estado e o município apliquem essa política, porque é no 

município que o fenômeno se materializa (O Globo, 1988, 8).  

As declarações identificadas nas notícias, os temas de controvérsias, as visões de 

mundo e as caixas-pretas que se constituem são sintetizadas na Figura 1, que apresenta 

graficamente uma síntese desse debate. Em suma, a partir da análise dos documentos, 

pode-se afirmar que as quatro visões de mundo foram mobilizadas no debate nesse 

período: (i) as mobilizações para a institucionalização dos direitos da criança e do 

adolescente, nas quais se percebe divergências entre menoristas e estatutistas; (ii) as 

denúncias que visam publicizar as violações de direitos e, de forma menos intensa; (iii) as 

críticas quanto à ineficiência na gestão da política pública por parte do Estado; e (iv) 

                                                           
14 Trata-se aqui, como citado, da Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBM) regulada nesse período 
pela Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964  que cria a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(Funabem) a ela incorporando o patrimônio e as atribuições do Serviço de Assistência a Menores. Tal lei foi 
revogada após a promulgação do ECA em 1990. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4513.htm#:~:text=L4513&text=LEI%20N%C2%BA%204.513%2C%20DE%201%C2%BA%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201964.&text=Autoriza%20o%20Poder%20Executivo%20a,Menores%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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estratégias de enfrentamento dos problemas seja por parte do Estado, seja por parte da 

sociedade civil, as quais eram marcadas por uma visão menorista. 

A visão de mundo predominante, embora não exclusiva, nos debates que 

envolveram a mobilização para a Constituinte e para a aprovação do ECA relacionava-se à 

institucionalização dos direitos, numa perspectiva de proteção integral, percebendo o 

momento como uma “janela de oportunidade” para romper com o paradigma vigente do 

“menorismo” e incorporar os direitos preconizados pela nova Constituição e pela CDC de 

1989. Embora no debate político tal concepção “estatutista” estivesse muito presente, 

promovendo a ideia de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, a visão 

“menorista” aparecia ainda forte nas denúncias, nos programas e nas práticas adotadas 

para enfrentamento dos problemas, como discutido. 

A década se encerrou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (que 

denota uma certa estabilização ou caixa-preta), institucionalizando a descentralização da 

política pública aos municípios, estabelecendo “formalmente” a prioridade absoluta para 

crianças e adolescentes (inclusive a aplicação de recursos em programas e políticas sociais 

específicos para esse público), como também positivando os seus direitos fundamentais. 

Já no campo científico, não foi encontrado no período nenhum artigo específico sobre o 

tema. 
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Figura 1 

Mandala das Controvérsias na década de 1980 

Fonte: Gonsalves (2015). 

 

Como principais atores-rede desse período (sintetizados na Figura 2), foi 

identificado um número reduzido de porta-vozes, com destaque para experts 

governamentais do poder executivo federal, nos campos da saúde (médicos pediatras) e 

da educação, além dos servidores das Febems e Funabem, denotando uma centralização 

no debate. Como representantes da sociedade civil, percebe-se a forte influência da Igreja 

Católica, representada pela Pastoral do Menor e CNBB, e de associações e movimentos 

sociais que se articulavam em torno do MNMMR. Do setor empresarial foram citados a TV 

Globo e, como organização internacional, destaca-se a Unicef que juntas criaram a 

campanha nacional Criança Esperança existente até hoje e que atualmente é realizada em 

parceria com a Unesco. Quanto aos instrumentos de ação pública (não humanos) 
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destacam-se cartas públicas, campanhas, troféus, documentos, poesia, orações, incentivos 

fiscais e a própria CF/88. 

Se consideramos a “balística” do debate nas arenas públicas no período, percebe-

se que há uma fase de emergência das denúncias quanto às formas de violação de direitos 

e da ineficiência da política pública governamental vigente (a PNBM) no tratamento 

oferecido a crianças e adolescentes (ainda fortemente marcado por uma doutrina 

menorista) e uma ampla mobilização política em torno da garantia formal dos direitos 

dessa população, por meio da participação na Constituinte, que culminou com o momento 

de estabilização (caixa-preta) com a promulgação da CF/88 e a aprovação do ECA que 

ocorreu na década seguinte. 

 

Figura 2 

Mandala dos atores-rede na década de 1980

 
Fonte: Gonsalves (2015).  
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Anos de 1990 a 1999: enfrentamento dos problemas públicos pela investigação dos casos 

de violação de direitos   

 

A década de 1990 se iniciou com a aprovação do ECA e foi marcada pelo debate 

sobre a criação de um amplo aparato institucional para sua operacionalização, denotando 

um movimento de institucionalização, com a ampliação e diversificação dos instrumentos 

de ação pública, incluindo normas, regras, rotinas e procedimentos que governam as 

interações nas arenas públicas. Em 29 de junho, o Jornal O Globo noticiou a aprovação do 

Estatuto no dia anterior, dando ênfase à implantação dos “conselhos tutelares autônomos 

e permanentes” e ao fato de o estatuto “abordar o problema do menor infrator” (O Globo, 

1990a).  

O ECA se ampara nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta, da 

descentralização político-administrativa e da participação popular, já estabelecidos pela 

CF/88, a partir de uma concepção de integralidade do sujeito, o que significa dizer que a 

lei foi elaborada numa perspectiva universalista para todas as crianças e adolescentes do 

país, buscando romper com o paradigma da “situação irregular” até então vigente. O 

Estatuto define criança a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 

12 e 18 anos de idade. Tem como premissa assegurar a essa população todos os direitos 

fundamentais da pessoa humana, como também seu desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (Brasil, 1991). No 

debate público do período, o ECA foi festejado e comemorado como na passeata de dez 

mil crianças em São Paulo envolvendo o MNMMR, a Pastoral do Menor, a Associação Abrinq 

(O Globo, 1990b). Foi considerado por diversos atores do campo, como Maria de Fátima 

Borges Omena, então presidente do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, “o 

documento mais moderno já produzido para o setor” (O Globo, 1990c, p. 4).  

No debate público, a discussão sobre o ECA aparecia relacionada aos esforços de 

organizações públicas e da sociedade civil para criar e implementar o aparato 

institucional exigido por essa nova legislação. Encontramos 07 notícias publicadas nessa 

década sobre esse tema. A análise do debate evidencia que o que estava previsto na 

legislação estava longe de se tornar realidade no cenário nacional. Em 1991, ao mesmo 

tempo que era lançado o Plano Nacional de Combate à Violência Contra a Criança e 

Adolescente e o Projeto para criar o Conselho e o Fundo Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (O Globo, 1991), para viabilizar a política de proteção integral e sua 

implementação nos municípios, o governo federal do então presidente Fernando Collor, em 

01 de junho de 1990, criava o “Ministério da Criança”, e a “Raspadinha Federal”, uma 

espécie de loteria cujos lucros seriam revertidos para ações voltadas ao “amparo de 

crianças carentes” (O Globo, 1990d, p. 5). 

No ano de 1992, sob a manchete “Minas tem solução para o menor carente”, 

evidenciava-se também um exemplo de articulação das organizações públicas e da 
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sociedade civil na implementação de um Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC)15 que 

foi realizado por meio do Projeto Curumim em Belo Horizonte/MG, uma experiência 

pedagógica voltada a “crianças e adolescentes em situação de risco social” (O Globo, 

1992). 

Logo após Collor ter sido afastado da presidência da República por impeachment, 

houve continuidade pela reorganização, institucionalização e implementação da política no 

âmbito do governo federal. Através das leis federais nº 8.479/1992, nº 8.642/1993 e nº 

8.742/1993 foram criados a Secretaria Nacional de Projetos Educacionais Especiais, o 

Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Pronaica) e a 

organização da Assistência Social, respectivamente, com a finalidade de contribuir com a 

atenção integral, de articular as ações de apoio à criança e ao adolescente através dos 

Ministérios da Educação, Saúde, Assistência e Promoção Social e de garantir as 

necessidades básicas de proteção à família, à maternidade, à criança, ao adolescente 

“carentes e com eventuais deficiências” (grifo nosso).  

Pode-se observar, a partir das notícias analisadas, que o debate parecia estar 

centrado no combate à violação de direitos (em suas diferentes dimensões), com 

ênfase nas crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. Isso 

denota que a mudança da doutrina em termos legais não garantiu por si só uma mudança 

nem nas visões dominantes, nem nas formas de implementação da política, que ainda 

seguia fortemente marcada por uma lógica “menorista”. Dessa forma, as visões de mundo 

dominantes demonstravam uma preocupação de garantir o direito de crianças e 

adolescentes relacionado à ideia de “combate às violações desses direitos”. Embora o ECA 

afirme uma visão de proteção integral para todas as crianças e adolescentes brasileiros, 

sem distinção, essa visão não estava explícita no debate nesse período, a não ser por 

algumas exceções encontradas no campo científico, que apresentava alguns artigos com 

argumentos defendendo uma concepção preventiva, como será discutido mais adiante.  

Nota-se, porém, uma importante mudança em relação à década de 1980, já que o 

debate ia além da denúncia ou publicização das violações e buscava gerar 

informações e promover investigações sobre casos de violações. Tal mudança se 

materializou no campo legal entre os anos de 1994 a 1997 com a criação de três leis 

(8.930/1994, 9.318/1996 e 9.455/1997) que aumentaram a pena de crimes praticados 

contra crianças e adolescentes com emprego de violência física ou mental. Percebe-se aqui 

que as arenas de debate vão assumindo novos contornos e ganhando novos porta-vozes, 

na medida em que os casos de violação são denunciados e investigados e obtém-se novos 

subsídios sobre eles. Isso vai se intensificar com a ampliação dos estudos e pesquisas no 

campo científico.  

                                                           
15 O primeiro CIAC foi inaugurado pelo presidente Fernando Collor em 1991 na cidade de São Paulo, 
caracterizando um programa cuja proposta pedagógica era de concentrar em um mesmo local diversos 
serviços destinados à criança e ao adolescente, como educação, saúde, esporte e lazer (O Globo, 1991). 
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Quanto ao enfrentamento do problema público, observam-se no debate duas 

tendências. Uma primeira que abordava as iniciativas da sociedade civil (nacional e 

internacional), da Igreja e das empresas que passam a ser debatidos sob um 

enfoque de “eficácia dos resultados alcançados”. As notícias analisadas evidenciam 

que, apesar dos avanços institucionais-legais alcançados na década de 1990, o debate e 

as ações sobre o enfrentamento do problema público eram mais intensos entre os atores 

da sociedade civil, com destaque para a Pastoral do Menor, os projetos promovidos pelos 

institutos, fundações e empresas e as organizações não governamentais internacionais e 

nacionais. O enxugamento da máquina pública realizado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, reflexo de um modelo gerencialista de gestão pública, teve desdobramentos em 

termos de investimentos para o campo. Com isso, houve um estímulo à participação da 

iniciativa privada no enfrentamento dos problemas que afetam as crianças e adolescentes, 

por meio de incentivos e da redução de impostos, como foi o caso do Programa 

Comunidade Solidária, lançado pela primeira-dama Ruth Cardoso (O Globo, 1996a). 

Por outro lado, o debate denuncia os fracassos governamentais, que no 

campo de estudo das políticas públicas são tradicionalmente “interpretados sob 

três perspectivas: inefetividade, ineficácia e ineficiência” (Lascoumes; Le Galès, 

2007). Sob esse aspecto, podemos evidenciar o caso do governo federal em 1996, sob a 

presidência de Fernando Henrique Cardoso, que admitiu falhas em programas de 

assistência a menores: “O ministro-chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho, foi o primeiro a 

reconhecer a desarticulação dos ministérios envolvidos na questão do menor” (O Globo, 

1996b, p. 4). A visão de ineficiência na execução dos programas ministeriais também 

estava relacionada às verbas e orçamentos previstos para a área e a sua descentralização, 

gerando diversas discussões sobre sua aplicação (O Globo, 1996b). Para tanto, o governo 

federal, a partir do Ministério da Justiça, começou a exigir também que os estados se 

comprometessem a cumprir o ECA, vinculando o acesso ao repasse de recursos da União 

previstos no orçamento com a apresentação de planos de promoção e defesa voltados ao 

atendimento de adolescentes em conflito com a lei.  

A década de 1990 marcou o início das publicações científicas sobre o tema, 

mas foram encontrados no mapeamento apenas quatro artigos científicos publicados sobre 

o assunto naquele período. Embora o debate fosse ainda tímido no campo científico, fez 

emergir temas de controvérsias não discutidos no âmbito político-legal, a exemplo da 

importância da família e das comunidades na garantia dos direitos e a questão do 

investimento em educação versus redução da maioridade penal (Campos, 1999). 

Essas preocupações denotam uma visão de mundo sobre a questão da garantia de direitos 

distinta daquelas predominantes no debate público veiculado pela mídia. Para sintetizar 

esse debate, ilustramos essas relações entre as principais sentenças e/ou declarações, os 

temas de controvérsias e as visões de mundo expressas no período, que são apresentadas 

na Figura 3: 
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Figura 3 

Mandala das Controvérsias na década de 1990 

Fonte: Gonsalves (2015). 

 

Em relação aos porta-vozes do debate (apresentados na Figura 4), destaca-se 

a diversificação dos representantes da sociedade civil. Observa-se a emergência de novas 

organizações, inclusive aquelas ligadas ao setor empresarial. Dentre essas organizações, 

destacam-se a Fundação Abrinq, o Centro Brasileiro para Infância e Adolescência (CBIA), 

a Rede Globo de Televisão e a Campanha Criança Esperança, o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase), os Centros Brasileiros de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e a Pastoral do Menor e da Criança da CNBB. Destaca-se também 

nesse período a atuação da Unicef através de sua associação com diversas dessas 

organizações.  
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Figura 4 

Mandala dos atores-rede na década de 1990 

Fonte: Gonsalves (2015). 

 

Evidenciam-se também como porta-vozes marcantes do período os representantes 

de diversos órgãos que possuem atribuições de investigação e controle como: a Polícia 

Federal, o Ministério Público, as Comissões Parlamentares de Inquérito e o Conanda, 

denotando uma estratégia do reforço ao controle e à judicialização para combate à 

violação dos direitos de crianças e adolescentes. 

Do Poder Executivo, no início da década, destacam-se as declarações centradas 

nos próprios presidentes da República (Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso). Posteriormente, a representação governamental se especializa e se 

concentra principalmente em representantes do Ministério da Justiça. Isso permite 

constatar o lugar que ocupa a política na esfera governamental e no qual estão seus porta-
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vozes no governo, ilustrando a tendência, ressaltada anteriormente, de tratar as crianças 

e os jovens como “casos de justiça”.  

Quanto aos dispositivos/instrumentos de ação pública, destacam-se a 

ampliação de dispositivos técnicos como a internet, os casos judiciais, os inquéritos, 

relatórios e dossiês utilizados nas investigações dessas violações (que contribuem também 

para municiar os processos de judicialização do problema descrito). Os dispositivos legais 

que aparecem no debate denotam também uma ampla normatização e regulação do campo 

e da política, por meio das novas leis, dos programas, dos novos aparatos de estrutura 

física e de gestão tais como: recursos financeiros, convênios e contratos para repasse de 

recursos do governo às organizações da sociedade civil e aos estados e municípios para 

implementação da política. 

 

Anos 2000 a 2009: Especialização e maior articulação da ação pública e produção de 

informação sobre o problema público  

 

O debate público na mídia dos anos 2000 revela que a visão da garantia de direitos 

da criança e do adolescente enquanto “enfrentamento às violações” permanece central no 

debate, o qual se especializa consideravelmente. As notícias analisadas permitem perceber 

uma lógica de “investigação” e “punição” como resposta aos problemas públicos. Em outras 

palavras, garantir direitos às crianças e aos adolescentes, no debate político-legal nessa 

década, parecia estar ligado aos atos de reportar, apurar e punir os casos de violação. 

Essa visão “punitiva” como caminho para resolução dos problemas se aplica não 

apenas para o caso dos crimes cometidos contra as crianças e adolescentes (vítimas dos 

casos de violação), mas também para aqueles cometidos pelos próprios adolescentes 

(considerados culpados pelos altos índices de violência). Vítimas e culpados, crianças e 

adolescentes eram descritos nas notícias como um público “de risco”, objetos de 

uma política que se coloca, principalmente, como um meio de diminuir essas situações de 

vulnerabilidade. Uma matéria que apresenta os dados oficiais do Ministério da Justiça, de 

2003, indicava que os “jovens criminosos” (grifo nosso) somavam 60% da população 

carcerária e dentre esses “infratores com menos de 18 anos” representavam 17,4% dos 

“criminosos” (grifo nosso) (O Globo, 2003, p. 8). 

O debate central sobre a violação de direitos se especializa dando lugar a novos 

temas de controvérsias e a novas estabilizações (caixas-pretas), seja na geração de 

informações e indicadores sobre os diferentes tipos de violação, seja na criação 

de novos dispositivos para publicização, mobilização e punição à violação. Isso 

ocorre também pelo aparecimento de outros porta-vozes que desenvolvem novos 

repertórios e estratégias para enfrentar a violação e desenvolver nexos entre suas causas 

e consequências. Essa especialização faz emergir novas “comunidades 

epistêmicas” que se mobilizam em torno, se especializam e/ou falam do problema 

público. Essas parecem produzir uma “inteligência coletiva”, a partir de dados e 
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pesquisas, contribuindo para gerar novas gramáticas públicas (Thévenot, 2007) 

expressas em mobilizações e campanhas em torno dos direitos das crianças e 

adolescentes (Hass, 1992; Cefaï, 2014), a exemplo do trabalho infantil, violência 

doméstica e sexual, adolescentes em conflito com a lei, gravidez na adolescência, a 

educação, adoção, acolhimento institucional, medidas socioeducativas, entre outros. Estes 

experts compartilham informações, conhecimentos princípios e valores que norteiam 

outros porta-vozes engajados com a ação pública, inclusive os atores governamentais. 

Já o debate científico continua a destoar do debate político-legal, no qual 

a preocupação ao combate a violações parece prevalecer. A análise dos artigos 

científicos permitiu identificar outras visões de mundo que sinalizam a necessidade de olhar 

a garantia de direitos enquanto proteção integral, ligada à promoção, prevenção 

a partir de políticas de universalização dos direitos básicos como educação, saúde, 

cultura, lazer, convivência familiar e comunitária e direito ao brincar (Mitre; Gomes 2004; 

Souza; Santana, 2009). O debate acadêmico também denuncia o gap entre a lei e a 

sua operação, buscando ressaltar a importância da articulação entre os diferentes 

setores, instâncias e organizações que compõem a política (Costa; Bigras, 2007). Outros 

ainda buscam dar voz a crianças e adolescentes sobre os seus próprios direitos 

(Campos; Del Prette; Del Prette, 2000; Santos; Chaves 2007). Nesse sentido, pode-se 

constatar que, desde os anos 1990 e também nos anos 2000, algumas pesquisas e 

publicações têm um papel de “lançadores de alerta” (Chateauraynaud, 2009), pois 

divulgam informações e desenvolvem investigações para proporcionar publicidade às 

situações problemáticas do campo que não são tão visíveis no debate público ou 

interessantes para a mídia.  

Outro importante lançador de alerta nesse debate é a Unicef no Brasil, 

responsável pela grande maioria das pesquisas e relatórios sobre a situação da 

infância e adolescência no país. Destaca-se como exemplo o relatório de 2004 que 

apontou que 27,4 milhões de brasileiros com até 17 anos viviam na miséria (O Globo, 

2004, p.3). Também pode-se dizer que a mídia tem esse papel, no momento que divulga 

casos de “emergência” (que tornam os problemas visíveis). Esses casos impulsionam 

momentos “controversos” e “denunciatórios” que geram “mobilização política” com vistas 

a regulamentar ou alterar a legislação. Conforme apresenta Chateauraynaud (2009), pode-

se verificar esses momentos no caso das rebeliões nas Febems que ocorreram em vários 

estados no início da década e nos homicídios provocados por adolescentes, situações 

críticas que tiveram grandes desdobramentos no período (O Globo, 2001, p. 3). Tais crises 

culminaram em campanhas que levaram à extinção das Febems em 2006 e ao estímulo de 

novas formas de convivência familiar e comunitária que serão inclusive inseridas na política 

pública de assistência social, que sofre importante mudanças no período com a criação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, na década seguinte, culminam na criação 

do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 
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Finalmente, mas não menos importante, sobre o enfrentamento do problema 

público, verificou-se a preocupação dos porta-vozes em divulgar as experiências 

bem-sucedidas, como também sensibilizar e conscientizar a sociedade em geral, 

principalmente no que concerne à violação dos direitos das crianças e adolescentes. Esse 

enfoque se evidencia nos três campos pesquisados, a partir dos diversos relatos de 

experiências exitosas, artigos científicos publicados, criação de prêmios e leis que 

instituíram sete novos marcos legais com esse objetivo. O debate público dos anos 2000 é 

resumido na Figura 5: 

 

Figura 5 

Mandala das Controvérsias na década de 2000 

Fonte: Gonsalves (2015). 
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Quanto aos atores-rede (Figura 6), destaca-se a diversificação dos porta-

vozes da sociedade civil e governamentais no período. Desses, pode-se citar os membros 

do Conanda e a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Esse último 

coloca-se como principal porta-voz do governo, a partir de Nilmário Miranda, secretário de 

direitos humanos, e Carmen Silveira de Oliveira, subsecretária de promoção dos direitos 

da criança e do adolescente da mesma secretaria, durante o governo Lula. Esses achados 

demonstram que a questão assume um lugar central na política institucional nesse período. 

Já o poder legislativo aparece com menos expressão no debate, mas sob uma pauta 

relevante de discussão, que ocorreu em dois momentos da década, referente à redução da 

maioridade penal. 

 

Figura 6 

Mandala dos atores-rede na década de 2000 

Fonte: Gonsalves (2015). 
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Os dispositivos técnicos e legais (instrumentos) ampliam-se e diversificam-

se no período, assim como os porta-vozes. Eles são inúmeros, demonstrando o processo 

de especialização do debate público e de redefinição e institucionalização da política que 

advém também desse debate. Destacam-se entre eles os relatórios de pesquisa, os centros 

de internação de adolescentes em conflito com a lei, números e estatísticas oficiais dos 

bancos de dados governamentais, planos e programas de governos, prêmios e troféus, 

mandado de segurança, a televisão, a internet e os diversos instrumentos legais. 

 

Anos 2010: Gap entre legislação e prática e reabertura das caixas-pretas 

  

Nessa última década houve a reabertura de diversas “caixas-pretas” nos 

campos político, científico e legal, fazendo emergir o debate sobre a necessidade 

de revisão e aprimoramento dos aspectos definidos no ECA e na CF/88. Verificam-

se também até 2015 - quando ocorre o início do processo de impeachment da presidenta 

Dilma Roussef - esforços governamentais para especializar o aparato institucional e 

garantir legalmente a institucionalização de novos direitos. Reflexo disso são as alterações 

no campo legal com a promulgação de 25 novas leis, dentre as quais 9 são alterações no 

ECA, com destaque para a Lei nº 12.010/2009 que trata da adoção e enfatiza a importância 

de priorizar os vínculos familiares e comunitários em detrimento da institucionalização 

de crianças e adolescentes que sofreram violação de direitos. Outro ponto de destaque é 

a preocupação com o combate a essa violação, com um avanço na discussão sobre as 

ações preventivas, de fiscalização e de articulação do SGDCA. Tais movimentos 

denotam a incorporação nas leis e no aprimoramento da política dos desdobramentos dos 

debates e aprendizados discutidos anteriormente, especialmente nos primeiros anos da 

década. 

Os avanços nos campos legal, político e acadêmico tornam a perspectiva da 

proteção integral um certo consenso no debate público, que também se reflete na 

política pública. No último ano do governo Lula, a garantia de direitos da criança e do 

adolescente entra no rol das ações promovidas pelo Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH). Tal programa foi noticiado pelo “O Globo” no dia 08 de janeiro de 2010, 

que previu a elaboração de 27 novas leis, 32 novos planos, diagnósticos e programas 

setoriais, criação de 10 mil novas instâncias burocráticas no setor público (como 

observatórios, ouvidorias, banco de dados, conselhos, comitês, entre outros) e lançamento 

de campanhas publicitárias. Dentre as ações que envolveram diretamente a área da criança 

e do adolescente ressalta-se a criação do Plano Nacional de Proteção Infância e 

Adolescência para melhorar a articulação de órgãos federais, estaduais e municipais, 

evidenciando o reforço à visão de mundo de proteção integral (O Globo, 2012).  

Outra questão de controvérsia emergente refere-se à necessidade de 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária como uma importante forma 

de enfrentamento ao problema público e para a universalização dos direitos. A perspectiva 
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é de que denúncias, investigações e punições são colocadas como necessárias, porém 

insuficientes para garantir a proteção integral que, conforme discutido, dependem também 

de ações públicas de prevenção e promoção dos direitos. Isso se reflete na promulgação 

de novas leis sobre a matéria, a exemplo da Lei no 12.398/2011, que estendeu aos avós 

o direito de visitas aos netos, a Lei n° 12.955/2014 que assegurou a prioridade de 

tramitação dos processos de adoção e a Lei n° 12.962/2014 que assegurou às crianças e 

aos adolescentes a convivência com mães e pais privados de liberdade.  

Esse debate aparece fortemente também no meio acadêmico com artigos que 

discutem a convivência familiar tratando do aleitamento materno no ambiente 

profissional das mães (Brasileiro et al., 2012), que discutem a adoção (Segalin, 2013; 

Ferreira, 2014), bem como a necessidade de atenção psicossocial à família cujo agressor 

de violência sexual pertence ao âmbito familiar (Chaves; Costa, 2012). As publicações 

inserem também nos debates discussões que não estão presentes no campo político, com 

olhares atentos às implicações de violações de direitos “esquecidos” como os 

processos de inquirição judiciária de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e 

as questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes (Leite, 2012; 

Nogueira Neto, 2012). Além disso, ampliaram-se nesse campo, em relação à década 

anterior, a atenção e o olhar para a percepção das próprias crianças e adolescentes 

sobre suas condições de vida, traumas vivenciados, condições institucionais e 

participação, passando a vê-los como protagonistas e não como objetos da política 

(Fonseca, 2010; Lazzaretti de Souza et al., 2010). 

 Apesar dos avanços e aprimoramentos legais e da maior discussão e inclusão de 

novos repertórios no campo científico e político, nos primeiros cinco anos da década, a 

lacuna entre o aparato legal e a prática nos municípios ainda fica bastante 

evidente, sendo matéria de debate tanto no campo político quanto acadêmico. O 

desenvolvimento do aparato institucional legal para operacionalizar a política pública, 

somado à crescente informação e às pesquisas disponíveis sobre as violações de direitos e 

consolidação dos serviços públicos como os oferecidos pelos Centros de Assistência Social 

(CRAS e CREAS) e os Conselhos Tutelares, fez emergir novos temas de controvérsias 

ligados aos efeitos da implementação da política, com destaque para a grande 

quantidade de crianças e adolescentes institucionalizados e destituídos do poder 

familiar que vivem em casas de acolhimento, sob a tutela do Estado, e/ou de organizações 

da sociedade civil. Tudo isso parece fazer emergir uma crítica a esse processo de 

judicialização da vida e “administração dos direitos” especialmente no campo 

acadêmico (Bácares Jara, 2019). 

Também ficam evidentes no debate a crítica quanto à efetividade do controle 

social, com foco nos conselhos de direitos, e a dificuldade de mobilização frente às 

diversas facetas dos problemas públicos vivenciados por essa população, questão essa que 

se intensifica nos últimos anos dessa década, diante da crise democrática vivenciada no 
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país após o ano de 2015, com o governo provisório de Michel Temer e mais ainda no 

governo antidemocrático de Jair Bolsonaro, reconhecido crítico dos direitos humanos.   

Se o início da década de 2010 foi marcado por aprimoramento legal e por um 

consenso em relação à proteção integral e mesmo por uma crítica aos efeitos da 

institucionalização, pregando-se o reforço aos laços familiares e comunitários, na segunda 

metade da década, devido à crise democrática, econômico-financeira e social no país, volta 

à agenda do debate a ampliação da violação de direitos de crianças e dos 

adolescentes. 

Essa pauta ganha ainda maior destaque na mídia a partir do ano de 2016, com as 

notícias vinculando os problemas gerados pela crise econômico-financeira do país e a 

consequente redução de investimento nas políticas sociais, acarretando retrocessos nas 

políticas públicas. Dentre eles, destaca-se o fechamento de diversas organizações da 

sociedade civil, o aumento do número de violações de direitos, a reforma do ensino médio 

e o ensino domiciliar, o fechamento de escolas pelos casos de violência, bem como o 

agravamento do problema dos adolescentes em conflito com a lei, fazendo voltar à tona 

com força a temática da redução da maioridade penal. Ainda quanto a esse tema, destaca-

se no campo a discussão sobre a implementação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) estabelecido pela Lei n° 12.594 de janeiro de 2012 e seus 

impasses na busca de novas formas de se praticar medidas socioeducativas no país que 

possam ir além de uma concepção punitiva. 

Uma síntese desse debate e dos seus principais porta-vozes pode ser visualizada 

nas Figuras 7 e 8 a seguir: 
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Figura 7 

Mandala das Controvérsias na década de 2010 

Fonte: Magalhães, 2021. 
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Figura 8 

Mandala dos atores-rede na década de 2010 

Fonte: Gonsalves (2015). 

 

Considerações finais 

 

A cartografia das controvérsias aqui empreendida ajuda a compreender que a ação 

pública se constrói a partir de uma tecitura de atores, representações, processos, 

instrumentos e instituições (Lascoumes; Le Gales, 2007). Retraçar a trajetória da política 

possibilita fazer emergir e reconstituir a balística dos problemas públicos, 

evidenciando a dimensão processual da política pública e sua configuração a 
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partir das interações socioestatais, indo além de leituras normativas, lineares, 

evolutivas ou cíclicas, como é típico na análise de políticas públicas. Como defende Terzi 

(2015), todo fenômeno social possui um componente narrativo que lhe é constitutivo. O 

esforço de recuperar esse componente narrativo torna-se importante não somente para o 

pesquisador, mas para os próprios atores que vivenciam e experienciam o problema, na 

medida em que possibilita conhecê-lo melhor, acessar o jogo de argumentos em torno da 

causa, das disputas e das controvérsias, gerando conhecimento para agir. Trata-se de 

sublinhar a operatividade da investigação e da experimentação na análise dos problemas 

e das políticas públicas, enquanto eles são produzidos, como propunha John Dewey (1927) 

nos seus trabalhos seminais (que foram, aliás, essenciais para o próprio surgimento da 

área de análise de políticas públicas com um dos seus pais fundadores: Laswell [1936]). 

A análise do debate público evidencia que a tríade institucionalização, 

regulação e judicialização parece ser o vetor predominante adotado para fazer face aos 

problemas públicos enfrentados e promover a garantia de direitos de crianças e 

adolescentes no Brasil. Isso se evidencia quando observamos a crescente especialização 

do debate e uma institucionalização da política que vai ter como seus principais porta-

vozes os seus operadores, em especial aqueles envolvidos não na promoção, mas no 

controle e no combate às violações de direitos. Esse processo de institucionalização da 

política gerou importantes avanços, como foi discutido, mas também implicou distorções 

que hoje são questionadas, reabrindo as caixas-pretas e gerando novas controvérsias 

sobre temas antes estabilizados (Latour, 2012). Dentre essas destacam-se: (1) uma 

hipervalorização dos aparatos institucionais-legais para enfrentamento do problema 

público, especialmente aqueles ligados à violação de direitos; (2) o tratamento das crianças 

e dos adolescentes como “beneficiários” da política, vistos como vítimas e/ou culpados, 

mas ausentes enquanto protagonistas do debate público (os adultos experts são os 

principais porta-vozes de seus direitos); (3) uma frágil presença no debate das questões 

da família e das comunidades, como estabelecido na CF/88, na garantia de direitos, sendo 

mais tratada na discussão acadêmica; e (4) um olhar para a garantia de direitos mais 

relacionada a uma “gramática punitiva”, na qual crianças e adolescentes são vítimas ou 

infratores, do que “preventiva” ou de “promoção de direitos”, podendo levar à 

estigmatização no lugar de proteger aqueles que são atendidos por essa política. 

O estudo também permitiu observar importantes avanços dentre os quais pode-se 

citar: (1) a diversificação e a ampliação do debate, bem como a crescente pluralidade de 

porta-vozes, com alargamento das arenas públicas em torno dessa causa ao longo do 

tempo; (2) o evidente aprofundamento do debate acadêmico sobre o tema, atuando os 

cientistas como importantes lançadores de alerta em questões pouco tratadas nos debates 

legal e político; (3) o aprendizado crescente e a especialização da política pública, 

amparados na ampliação das pesquisas e em investigações públicas sobre a matéria 

realizadas não somente por acadêmicos, mas por diversas comunidades epistêmicas que 

se formam em torno das causas da infância e da adolescência; (4) a criação de novas 
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“gramáticas políticas”, dispositivos, instrumentos de política pública e regulações que se 

alimentam do debate público e promovem importantes avanços institucionais. 

Tal leitura só foi possível em decorrência de uma análise que privilegia não a 

linearidade histórica, mas a performatividade (Lemieux, 2017) dos diferentes públicos 

envolvidos na arena da garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil. Isso 

porque as mudanças no sentido atribuído aos problemas públicos e as ações para fazer 

face aos mesmos não são ditadas apenas pela mudança da “doutrina jurídica” e/ou nos 

aparatos legais, elas são construídas e colocadas em prática a partir das experiências que 

vivem os diferentes públicos que (con) formam as arenas públicas de promoção de direitos 

das crianças e adolescentes (Cefaï, 2002) e se nutrem também das visões de futuro (ou 

das possibilidades) concebidas (ou não) por eles. 

Nos anos 1980, a visão predominante (mas não exclusiva) que nutria o 

debate público era a de reconhecer formalmente os direitos de crianças e dos 

adolescentes, resultando na sua incorporação na CF/88 e na promulgação ECA. 

Há uma intensa mobilização nesse período de atores-rede da sociedade civil, como a CNBB 

e a Pastoral do Menor, envolvendo inclusive as próprias crianças e adolescentes com o 

MNMMR, que se aliam com servidores públicos das Febens e Funabem e com a agenda 

internacional promovida aqui pela Unicef e atuam com campanhas e diversas outras frentes 

de mobilização importantes como a FNDDCA para “fazer ver” os problemas e promover a 

garantia legal dos direitos desse público no país. Havia uma crença nesse período de que 

a institucionalização dos direitos e a criação de dispositivos para sua efetivação seriam o 

principal caminho para fazer com que crianças e adolescentes brasileiros tivessem seus 

direitos garantidos, numa perspectiva republicana (de universalização). Temos aqui um 

importante período de denúncias e de mobilização nas arenas públicas, que será o motor 

de importantes avanços institucionais na década seguinte.  

Porém, quando analisamos o debate dos anos 1990, observamos uma 

mudança nessa balística dos problemas públicos, denotando que o foco principal 

de atenção passa a ser o combate às violações de direitos. No lugar da preocupação 

com a universalização de direitos e da proteção integral, se fortalecem as denúncias e a 

busca por conhecer e investigar os casos de violações de direitos, motivadas pelo grande 

número de crianças e adolescentes submetidas ao trabalho infantil, que estavam fora da 

escola, que eram vítimas de abuso e exploração sexual e de maus-tratos. Como atores-

rede, destacam-se, nessas investigações, a atuação dos órgãos de segurança e de controle, 

como o Ministério Público, a política do governo federal e as Comissões de Investigação do 

Legislativo e do Conanda. Como forma também de enfrentar tais violações, além da 

atuação governamental (voltada sobretudo para o público mais vulnerável), observa-se a 

atuação de empresas, institutos e fundações empresariais, por meio do Investimento Social 

Privado (ISP), direcionando também recursos a organizações da sociedade civil, com os 

fundos da criança instituídos pelo ECA.  
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Posteriormente, na década de 2000, observamos uma maior especialização da 

ação pública e do tratamento dos problemas ligados a crianças e adolescentes (ainda 

associados sobretudo aos casos de violação). Evidenciamos nos três campos (científico, 

técnico-legal e político) um esforço de identificar, mensurar e compreender mais 

profundamente por meio de experimentações e pesquisas sistemáticas as causas 

e consequências da violação de direitos no país. Há uma maior preocupação dos 

porta-vozes para a responsabilização penal dos agressores e violadores de direitos. 

Diversas campanhas contra as violações são realizadas e é feita pressão contra o Poder 

Judiciário para agilizar os processos de punição. Além disso, são criadas diversas leis, 

definindo novos crimes e intensificando as penas sobre diversos tipos de violências 

cometidas contra crianças e adolescentes. Um importante debate que emerge nos anos 

2000 e se intensifica em 2010 traz uma crítica à clivagem entre aquilo que foi 

instituído na legislação e os instrumentos para a operacionalização da política e 

os seus efeitos. Há também uma ampla discussão sobre a ineficiência da política e sua 

incapacidade de responder aos inúmeros casos e o amplo rol de violações, bem como as 

consequências não desejáveis da opção pela institucionalização e judicialização 

para garantir direitos.  

Quanto aos atores-rede, percebe-se, na década de 2000, um maior 

protagonismo de atores governamentais enquanto porta-vozes da política e que, 

durante os governos do então presidente Lula, a agenda da criança e do adolescente ganha 

maior importância. Já o poder legislativo aparece com menos expressão no debate, mas 

sob uma pauta relevante de discussão, que ocorreu em dois momentos da década, 

referente à redução da maioridade penal. Os instrumentos de ação pública ampliam-se e 

diversificam-se no período, assim como os porta-vozes em sua grande maioria experts, 

denotando a especialização do debate. Apesar da legislação ter instituído novos princípios 

orientadores como a proteção integral e novas formas de fazer, incentivando a articulação 

e a descentralização político-administrativa, com a municipalização da política, o debate 

evidencia a permanência de visões de mundo, de práticas e instrumentos, que parecem 

apenas “mudar de nome” após a promulgação do ECA. Essa clivagem é criticada, 

especialmente no campo científico, que vai também analisar iniciativas que tentam 

diminuir esse gap entre a regulação e a prática.  

O debate sobre o “fracasso da política” se intensifica em 2010 sobre os 

efeitos da implementação do ECA, após seus 20 anos de promulgação, reabrindo 

diversas “caixas-pretas” e trazendo reflexões sobre a baixa eficiência e efetividade da 

política, suas estratégias e instrumentos. Nesse sentido, destaca-se o debate sobre outras 

formas de garantir direitos para além da institucionalização, como o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes ou ainda a 

revalorização de uma visão de proteção integral, a partir de uma lógica preventiva e 

de universalização de direitos e não apenas punitiva e de combate a sua violação. Quanto 
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a esses aspectos, o debate acadêmico recente parece assumir uma importante função de 

“lançador de alerta” (Chateauraynaud, 2011).  

Por outro lado, a partir de 2015, as discussões sobre a maioridade penal, a 

ampliação das desigualdades e consequentemente dos casos de violações de direitos, os 

cortes orçamentários, num quadro de instabilidade democrática agravados, mais 

recentemente, pela pandemia de COVID-19, trazem para o centro do debate “antigas” 

visões ou concepções do problema que já pareciam superadas ou estabilizadas. A 

“hegemonia cultural” (Cefaï, 2002) parece nesse caso ainda exercer influência sobre a 

experiência da ação pública. Isso confirma o que destacam vários estudos recentes sobre 

o direito das crianças e adolescentes no Brasil (Barbiani, 2016; Nemer et al., 2020) e na 

América Latina (Bustello, 2012; Magistris, 2013; Bácares Jara, 2019) que mostram uma 

tendência ao mimetismo nas políticas públicas que promovem o direito das crianças e 

adolescentes na região. Estas tendem a se concentrar mais na “administração dos direitos”, 

numa perspectiva burocrática do que na sua promoção e proteção. Isso leva, como 

denuncia Bácares Jara (2019), a uma certa “demagogia legalista” e a um formalismo 

(Guerreiro Ramos, 1966), fazendo com que a política tenha um papel mais reativo e 

compensatório e acabe por negligenciar as próprias crianças e adolescentes, suas 

famílias e o seu papel nessa política, tornando suas demandas e anseios muitas vezes 

invisíveis.  

A construção das políticas públicas é um processo coletivo, contínuo, não linear e 

que ocorre nas interações socioestatais, sendo influenciada pelo debate público e pelas 

ações promovidas nas arenas públicas. As mandalas das controvérsias de cada década são 

representações gráficas que ilustram os “repertórios da gramática pública” (Thévenot, 

2007) fruto do debate em cada período, demonstrando uma construção coletiva de 

aprendizados, mas também de recursividades, como a visão de mundo “menorista” que 

ainda está longe de ser superada. A análise aponta para uma clara necessidade de repensar 

a operação da política e da ação públicas, tendo em vista o ideal da proteção integral, num 

contexto de evidente retrocesso nos últimos anos. 

Nesse sentido, além de apresentar alguns elementos de resposta para 

compreender a trajetória da política pública de garantia de direitos da criança e do 

adolescente nesses trinta anos, este artigo pretendeu contribuir também para fazer 

avançar o debate no âmbito da análise das políticas públicas no Brasil. A partir de uma 

perspectiva pragmatista, buscamos mostrar as potencialidades do método da análise de 

controvérsias quando aplicado para o estudo das políticas públicas, na tentativa de 

transpor a dicotomia classicamente colocada entre as tradições de policy analysis (análise 

racional de políticas públicas) e de policy studies (análises interpretativas das políticas 

públicas) (Howlett; Ramesh; Perl, 2013). 

A análise realizada demonstra que a política pública não pode ser pensada apenas 

a partir de uma perspectiva meramente racional e formal, nem de uma leitura 

eminentemente metafísica ou normativa. A política pública aqui estudada se produz na 
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interconexão entre diferentes escalas, instituições, porta-vozes e instrumentos, a partir do 

enfrentamento de diversas “situações de prova” e dos aprendizados produzidos nesse 

percurso ao longo do tempo. Para o fortalecimento da democracia, são fundamentais tais 

momentos em que os atores são capazes de se apropriar do debate público e performar a 

opinião pública, concebendo noções de “futuro comum”, promovendo novas 

experimentações frente aos problemas públicos que enfrentam. Nesse sentido, o espaço 

das experiências locais se configura também como importante lócus para esse aprendizado 

cívico, por meio da promoção de inovações sociais que permitam construir novas respostas 

e promover contra-argumentos que possam gerar novas narrativas, ações e práticas para 

fazer face ao paradoxo da institucionalização. No local, os atores podem “reinterpretar” 

esses desafios, experimentar respostas e co-construir novos horizontes possíveis.  
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Abstract 

30 years of children and adolescents’ rights: an analysis of the trajectory of public policy in Brazil 

Brazil is recognized for having an advanced regulatory framework in terms of guarantees of rights of 
children and adolescents. However, the daily challenges to put this framework into practice are still 
immense. How do we explain this gap between regulation and practice? To answer this question, this 
article proposes an analytical and theoretical approach anchored in a pragmatist perspective, using 
the method of cartography of controversies in the analysis of this public policy. This entails retracing 
the trajectory of the debate in the public arenas that compose this policy historically, seeking to 
analyze it from the main spokespersons, arguments, controversies, and worldviews present in the 
public debate. The results allow us to understand how public action in this field has been (re-
)configured in the past 30 years, by dispute and stabilization processes, identifying its advances and 
limits. The conclusions of the study contribute to an understanding of the challenges of this policy, 
showing that these emerge in the interconnection of levels, forms of regulation, and networks of 
actors; this requires a review of the traditional conceptions adopted in the analysis of public policies. 

Keywords: public policy analysis; public arena; cartography of controversies; rights of children and 
adolescents; Brazil 

 
Resumen 

30 años de derechos del niño y del adolescente: un análisis de la trayectoria de la política pública en 
Brasil 

Brasil es reconocido por tener un marco regulatorio avanzado en términos de defensa de los derechos 
de niños y adolescentes, pero los desafíos diarios para ponerlo en práctica aún son inmensos. Ante 
esto, ¿cómo explicar esta brecha entre la regulación y la práctica? Para responder esta pregunta, este 
estudio está anclando en una perspectiva pragmatista de análisis, utilizando el método de cartografía 
de controversias para examinar esta política pública. Se trata de (re) trazar la trayectoria del debate 
en las arenas públicas históricamente, buscando analizarla desde los principales portavoces, 
argumentos, controversias y visiones del mundo presentes en el debate público. Los resultados 
permiten comprender cómo la "acción pública" en este campo está (re) configurada en estos 30 años, 
a partir de procesos de disputa y de estabilización, identificando sus avances y límites. Las 
conclusiones contribuyen para comprender los retos de esta política pública y muestran que lo mismo 
ocurre en la interconexión de niveles, formas de regulación y redes de actores, lo que implica una 
revisión de los métodos tradicionales usados en análisis de políticas públicas. 

Palabras clave: análisis de políticas públicas; arena pública; cartografia de controversias; derechos de 

niños y adolescentes; Brasil 
 
Resumé 

30 ans de droits de l’enfant et de l’adolescent : une analyse de la trajectoire de la politique publique 
au Brésil 

Le Brésil est reconnu pour avoir un cadre légal avancé en termes de défense des droits des enfants et 
des adolescents, mais les défis quotidiens pour le mettre en pratique sont encore immenses. Dans ce 
contexte, comment expliquer cet écart entre régulation et pratique ? Pour répondre à cette question 
cette étude est ancrée dans une perspective pragmatiste d´analyse, en utilisant la méthode de 
cartographie des controverses pour examiner cette politique publique. Il s'agit de retracer 
historiquement la trajectoire du débat dans les arènes publiques qui la composent en cherchant à 
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l’analyser à partir des principaux porte-paroles, arguments, controverses et visions de monde présents 
dans le débat public. Les résultats permettent de comprendre comment l'action publique dans ce 
domaine est (re)configurée au cours de ces 30 années, par le biais de processus de dispute et de 
stabilisation, en identifiant ses avancées et ses limites. Les conclusions contribuent à comprendre les 
enjeux de cette politique publique et montrent qu'elle est performée dans l'interconnexion des 
niveaux, des formes de régulation et des réseaux d'acteurs, ce qui implique une révision des méthodes 
traditionnelles adoptées dans l'analyse des politiques publiques. 

Mots-clés : analyse des politiques publiques ; arène publique ; cartographie des controversies ; droits 

des enfants et des adolescents ; Brésil 
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