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Introdução

A abordagem de Bowlby e de Ainsworth ao desenvolvimento da personalidade baseou-se na
etologia1, 2 e na pesquisa transcultural,3 preservando as questões centrais da psicanálise
tradicional2 e valendo-se do conceito de representação mental sugerido pela psicologia cognitiva.
A abordagem etológica implica: a) descrição e classificação cuidadosas do comportamento do
bebê e da criança;4 b) referência ao ambiente presumido de adaptação evolucionária do ser
humano, tal como evidenciado pela intensa responsividade de crianças pequenas ao serem
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deixadas sozinhas em um ambiente estranho e com pessoas estranhas; e c) análise da função das
emoções e comportamentos em um contexto social.5 O apego serve para garantir proteção e
cuidado, e o apego seguro serve para aliviar aflições, restaurar a homeostase fisiológica  e
encorajar a exploração. O impacto do apego em termos biológicos e neurobiológicos também tem
sido documentado em estudos recentes.7,18 Por exemplo, é por meio de relações de apego que as
crianças primeiro aprendem a associar emoções a eventos externos de uma forma
linguisticamente significativa. Além disso, relações de apego não patológicas constituem a base
para a aculturação emocional, social e cognitiva.6

As relações de apego com pais e outros cuidadores estáveis são as relações mais importantes e
influentes nos primeiros anos de vida da criança. Essas relações criam o cenário para o
funcionamento fisiológico dos bebês, para suas interpretações emocionais e cognitivas de suas
experiências sociais e não sociais, para o desenvolvimento da linguagem e para a aquisição de
significados sobre si mesma e sobre os outros em situações sociais complexas. Posteriormente, as
relações de apego mediam a aceitação e a aquisição pela criança de sua cultura.14 O processo
central parece ser a atenção compartilhada;8 emerge por volta dos nove meses de idade, no
momento de pico da reação a estranhos. Dessa forma, a natureza garante que os bebês
aprendam primeiro a cultura de sua família na língua materna. As relações de apego, que foram
vitais para a sobrevivência dos bebês ao longo da evolução humana,9 continuam a influenciar
ideias, sentimentos e motivos e, portanto, as relações íntimas no decorrer da vida. As
experiências iniciais de cuidado e a relação de apego com o cuidador têm impacto duradouro
sobre a reatividade da criança ao estresse.18

Dentro do referencial da biologia evolucionária moderna, a teoria do apego focaliza o interesse
dos “genes egoístas”a da criança em receber dos pais o máximo possível de recursos físicos e
psicológicos.5, 9 Em termos do paradigma de Trivers10 a respeito do conflito pais-filhos, a teoria do
apego focaliza o lado dos filhos e a disponibilidade ou indisponibilidade dos pais para investir em
cada filho. No entanto, o planejamento de vida dos pais pode ajudar a explicar possíveis
diferenças de investimento em cuidados parentais e a sensibilidade diferencial dos pais em
relação a cada filho.26 Isto pode explicar também o acordo apenas moderado de padrões de apego
mesmo entre gêmeos monozigóticos.11

Do que se trata
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A teoria do apego pressupõe uma relação causal entre a experiência dos indivíduos com seus pais
ou figuras de apego e sua capacidade de formar vínculos afetivos mais tarde. Se uma criança
recebe cuidado afetuoso quando necessita e apoio à autonomia durante a exploração do
ambiente, tanto por parte da mãe quanto do pai, supõe-se que essas experiências: a) dão à
criança um senso de valor, uma crença na disponibilidade dos outros para ajudar, e lhe
possibilitam explorar o ambiente com confiança; b) são uma pré-condição ótima para parcerias
adultas duradouras e mutuamente apoiadoras; e c) oferecem um modelo para a parentalidade
futura.12,6 A exploração confiante, competente, equivale ao nosso conceito de exploração
“segura”.13 A combinação dos conceitos de apego seguro e exploração segura dá origem ao
conceito de  “segurança psicológica” que defendemos.13

Problemas

Originalmente, a pesquisa sobre apego oferecia apenas um único método para avaliar a qualidade
do apego na primeira infância, utilizando um paradigma de separação-reencontro (a situação
estranha). No entanto, resultados de pesquisas indicaram baixa validade da situação estranha
com o bebê e o pai para a predição do desenvolvimento psicossocial subsequente.15 Ao invés
disso, a qualidade da interação pai-criança durante brincadeiras ou exploração e desafios
sensíveis às competências da criança pequena parecem ser melhores preditores do
desenvolvimento da criança.16,24 Outro desafio da pesquisa sobre apego é uma questão de
mensuração, mais do que de conceitos: de que maneiras os padrões comportamentais do apego
infantil se transformam mais tarde em padrões de discurso verbal sobre o apego?23

Contexto de pesquisa

Em meados e no final da década de 1970, foram iniciados dois estudos longitudinais sobre
desenvolvimento social e emocional de crianças que não se encontravam em situação de risco,
pertencentes a famílias biparentais de classe média: o projeto Bielefeld, ou Projeto 1, teve início
com o nascimento das crianças; o projeto Regensburg, ou projeto 2, começou quando as crianças
tinham 11 meses de idade.19 As experiências das crianças quanto a apego e exploração foram
avaliadas na primeira infância, na média infância e na adolescência, utilizando observações livres
ou padronizadas, realizadas com mães e pais. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas
sobre questões familiares em muitas ocasiões com mães e pais e, mais tarde, com as crianças.
Foram obtidas representações sobre apego aos 10, 16 e 22 anos de idade, representações sobre
amizade aos 16, e representações sobre parcerias aos 20 ou 22 anos. Para analisar a influência

©2009-2025 ABILIO | APEGO 3



das primeiras experiências sobre a representação de relações íntimas, os dados sobre apego e
estratégias exploratórias da criança, e sobre sensibilidade e apoio da mãe e do pai foram
agregados para os períodos da primeira infância (0 a 3 anos), da infância (5 a 10 anos) e
adolescência (16 a 18 anos).19 Complementarmente, conduzimos diversos estudos em outras
culturas,20 contribuindo para a longa tradição de pesquisa transcultural sobre apego.21

Principais questões de pesquisa

Como se desenvolve a capacidade de formar vínculos afetivos? Até que ponto a qualidade do
apego da criança à mãe e ao pai nos dois primeiros anos de vida e suas experiências de apoio
sensível à exploração são preditivas de representações sobre parcerias em adolescentes e em
adultos jovens? Quais são as raízes da representação de jovens adultos sobre relações de apego?

Resultados de pesquisa

Nossos projetos longitudinais revelaram diversos achados importantes:

1. A segurança do apego na infância e na adolescência foi significativamente preditiva de
representação de apego e representação de parcerias aos 22 anos de idade. Precursores da
capacidade de apresentar um discurso claro sobre questões de apego foram observáveis já
aos 6 e 10 anos de idade22, 23

2. Apoio sensível, aceitação da criança e comportamentos adequados de desafio, tanto por
parte da mãe quanto do pai, isoladamente e em conjunto, foram poderosos preditores de
modelos internos de relações íntimas em jovens adultos.      

3. A sensibilidade de mães e de pais durante a brincadeira conjunta com seus filhos em
diversos contextos nos primeiros seis anos de vida contribuiu significativamente para a
qualidade posterior da representação de parcerias da criança. A sensibilidade parental
durante a brincadeira caracterizou-se por apoio e comportamentos que promovem
cooperação e resolução independente de problemas.

4. Em contraste com alguns outros estudos longitudinais de desenvolvimento do apego, os
padrões de apego apresentados pelas crianças na situação estranha com a mãe aos 12
meses, ou com o pai aos 18 meses não predisse a representação de apego posterior à
infância em nenhum dos dois projetos. A variável isolada mais influente no projeto 1 foi
comportamento sensível de desafio do pai durante a brincadeira com seus filhos de 24
meses de idade.19
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Nossa pesquisa intercultural com crianças japonesas e trobriandesas confirmou três das quatro
hipóteses nucleares da teoria do apego21: 1. o apego na primeira infância com pelo menos um

5. O projeto 1 exemplifica a complexidade das trajetórias de desenvolvimento depois da
primeira infância. Ao final do primeiro ano de vida, apenas 33% dos bebês apresentaram um
padrão de apego seguro na situação estranha com a mãe, e apenas 41% o apresentaram
com o pai. Ainda assim, um padrão de apego seguro foi preditivo de maior otimização do
desenvolvimento até os 10 anos de idade. Argumentamos que a alta proporção de esquiva
nesta amostra foi devida a exigências culturais relativas à autonomia precoce na Alemanha
da década de 1970, e não indicava necessariamente rejeição parental tal como indicada por
sensibilidade materna.17

6. No projeto 1, um padrão de apego inseguro na primeira infância foi preditivo de menor
otimização do desenvolvimento social e emocional subsequente somente quando a criança
também não tivera experiências de apoio sensível do pai e da mãe no campo da exploração.
Ainda mais importante, a rejeição parental na infância intermediária, experiências
traumáticas como perda de um amigo íntimo, a separação dos pais e a perda efetiva ou
iminente dos pais foram situações associadas com maior frequência à representação
insegura de apego em meio a adolescentes.25 

7. Aos 22 anos de idade, no entanto, alguns sujeitos haviam refletido profundamente sobre sua
experiência de apego, de tal forma que o divórcio dos pais já não era uma variável
fundamental, mas apenas mediadora. O preditor mais poderoso de apego e de
representação de parcerias aos 22 anos foi a representação da criança sobre o apoio
materno e paterno na infância intermediária e sobre a rejeição materna ou paterna, tal
como indicada em uma longa entrevista semiestruturada quando as crianças tinham 10
anos de idade.27

8. Nos dois projetos, o desenvolvimento socioemocional de crianças que não estavam em
situação de risco foi influenciado ao longo dos anos de imaturidade por muitos fatores,
frequentemente independentes entre si. A qualidade do apego com a mãe e com o pai na
primeira infância não se mostrou mutuamente dependente, assim como a sensibilidade
materna e paterna em relação ao brinquedo da criança pequena. Segurança do apego na
primeira infância, divórcio ou perda dos pais não foram preditores de rejeição parental na
infância intermediária. Cada um dos fatores podia orientar a trajetória de desenvolvimento
da criança em direções mais – ou menos –adaptativas.19, 27 
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adulto cuidador é universal; 2. o padrão de apego seguro também foi a norma em ambos os
grupos; e 3. a segurança do apego tem uma relação positiva com competência.5,20 Em nossa
revisão recente, resumimos muitos estudos que apóiam o conceito de segurança psicológica,
apontando a influência combinada de exploração segura e apego seguro. A segurança psicológica
foi associada à competência cognitiva, ao comportamento flexível quanto a papéis de gênero,
bem como a mais recursos nas transições e adaptações dentro do sistema escolar. 

Conclusão

As experiências das crianças pequenas com mães e pais dotados de sensibilidade, capazes de
aceitar e de dar apoio abrem uma trajetória de desenvolvimento psicossocial positivo para a
criança. Essas experiências, tanto no campo do apego quanto no da exploração, são as raízes de
modelos seguros de relações íntimas, e de uma saudável autoconfiança no campo acadêmico.28

Essas experiências tendem a ser levadas para outras relações íntimas na infância, na
adolescência e no início da vida adulta. Mudanças na aceitação parental ou perturbações na
família podem modificar a trajetória em qualquer das direções, temporária ou permanentemente.
6,19

As experiências subjetivas da criança podem ser melhor avaliadas por observações confiáveis e
abertas da qualidade das interações em situações estruturadas,3 e por meio de entrevistas
semiestruturadas que permitam a emergência de novas categorias. A análise do funcionamento
adaptativo do sistema de apego deve focalizar experiências adversas, irritações e emoções
negativas. A análise das experiências de exploração segura deve focalizar os desafios às
competências das crianças. Respostas emocionais adequadas a eventos reais e ensaios de
soluções apropriadas, com a ajuda de pessoas confiáveis, são bons indicadores de segurança da
exploração.

Implicações para a perspectiva de políticas e de serviços

Ao longo dos primeiros anos de vida, a sensibilidade do cuidador implica compreensão e
interpretação correta, além de respostas imediatas e adequadas às expressões não verbais e
verbais da criança pequena. Um pré-requisito da sensibilidade é a modulação das interações de
acordo com os ritmos da criança, em momentos de bom e de mau humor. As variações na
qualidade do cuidado materno moldam os sistemas neurobiológicos que regulam reações de
estresse.18 Foi encontrada maior sensibilidade em mães e pais que valorizavam os apegos com
base em suas lembranças de aceitação e cuidado sensível em sua própria infância.27 Da mesma

©2009-2025 ABILIO | APEGO 6



forma, em relações íntimas com cuidadores que não os pais ou os mentores, nas quais se sinta
protegida e segura, a criança fará amplo uso de atenção compartilhada em relação a objetos e
eventos sociais e não sociais. A aprendizagem é mais efetiva se a criança se sente valorizada pela
pessoa mediadora.29

Os pais que viveram infâncias difíceis ou que têm um bebê com necessidades especiais
beneficiam-se de ajuda em três domínios centrais: 1) compreender o desenvolvimento da criança
em todos os seus domínios; 2) aprender a responder com sensibilidade a seus filhos;30 3) descobrir
prazer e tempo suficiente para interações sensíveis e apoiadoras com a criança em situações
relevantes para o apego e a exploração. Em anos subsequentes, torna-se mais importante o apoio
em outros domínios, tais como encontrar mentores e educadores adequados para a criança e
monitorar seu grupo de amigos. Isto é especialmente importante quando a educação e a
aculturação dos próprios pais apresentam deficiências. O apego seguro é um pré-requisito
necessário, mas não suficiente para que a criança se torne um membro cooperativo, valioso e
aceito em seu grupo e em sua sociedade. A exploração segura deve complementar o apego
seguro, de forma que as crianças possam enfrentar com sucesso os muitos desafios colocados por
suas relações sociais. 

Referências

1. Ainsworth MDS, Bowlby J. An ethological approach to personality development.  1991;46(4):333-341.American Psychologist

2. Bowlby J. By ethology out of psycho-analysis: An experiment in inter-breeding.  1980;28(Aug):649-656.Animal Behaviour

3. Ainsworth MDS.  Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1967.Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love.

4. Hinde R. Ethology and attachment theory. In: Grossmann KE, Grossmann K, Waters E, eds. 
 New York, NY: Guilford Press; 2005:1-12.

Attachment from infancy to
adulthood: The major longitudinal studies.

5. Grossmann KE, Grossman K. Universality of human social attachment as an adaptive process. In: Carter CS, Ahnert L,
Grossmann KE, Hrdy SB, Lamb ME, Porges SW, Sachser N, eds.  Cambridge,
Mass: The MIT Press; 2005:199-229. Dahlem Workshop Report 92.

Attachment and bonding: A new synthesis.

6. Sroufe LA, Egeland B, Carlson EA, Collins, WA. The development of the person. 
 New York: Guilford Press; 2005. 

The Minnesota study of risk and adaptation
from birth to adulthood.

7. Coan JA. Toward a neuroscience of attachment. In: Cassidy  J, Shaver PR, eds. 
 2nd ed. New York, NY: Guilford Press; 2008:241-265.

 Handbook of attachment: Theory, research,
and clinical applications.

8. Tomasello M.  Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1999.The cultural origins of human cognition.

9. Hrdy, S.B. Evolutionary context of human development: The cooperative breeding model. In: Carter CS, Ahnert L,
Grossmann KE, Hrdy, SB, Lamb ME, Porges SW, Sachser N, eds.  Cambridge,
Mass: The MIT Press; 2005:9-32. Dahlem Workshop Report 92.

Attachment and bonding: A new synthesis.

10. Trivers RL. Parent-offspring conflict.  1974;14(1):249-264.American Zoologist

©2009-2025 ABILIO | APEGO 7



11. van IJzendoorn M, Moran G, Belsky J, Pederson D, Bakermans-Kranenburg MJ, Kneppers K. The similarity of siblings’
attachments to their mother.  2000;71(4):1086-1098. Child Development

12. Bowlby J. . Vol. 1: Attachment. 2nd ed. New York: Basic Books; 1999. Attachment and loss

13. Grossmann K, Grossmann KE, Kindler H, Zimmermann P. A wider view of attachment and exploration: The influence of
mothers and fathers on the development of psychological security from infancy to young adulthood. In: Cassidy J. Shaver
PR, eds.  2nd ed.. New York, NY: Guilford Press;
2008:857-879. 

Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications.

14. Grossmann KE, Grossmann K, Waters E, eds.  New
York, NY: Guilford Press; 2005. 

Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies.

15. Lamb ME, Lewis C. The development and significance of father-child relationships in two-parent-families. In: Lamb ME, ed.
 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc; 2004 :272-306.The role of the father in child development.

16. Grossmann K, Grossmann KE, Fremmer-Bombik E, Kindler H, Scheuerer-Englisch H, Zimmermann P. The uniqueness of the
child-father attachment relationship: Fathers’ sensitive and challenging play as a pivotal variable in a 16-year longitudinal
study.  2002;11(3):307-331.Social Development

17. Grossmann K, Grossmann KE, Spangler G, Suess G, Unzner L. Maternal sensitivity and newborns orientation responses as
related to quality of attachment in northern Germany. 
1985;50(1-2):233-256.

Monographs of the Society for Research in Child Development

18. Fox NA, Hane AA. Studying the biology of human attachment In: Cassidy  J, Shaver PR, eds.  
 2nd ed. New York, NY: Guilford Press; 2008: 217-240.

Handbook of attachment:
Theory, research, and clinical applications.

19. Grossmann K, Grossmann KE, Kindler H. Early care and the roots of attachment and partnership representations in the
Bielefeld and Regensburg Longitudinal Studies. In: Grossmann KE, Grossmann K, Waters E, eds. 

 New York, NY: Guilford Press; 2005:98-136.
Attachment from infancy to

adulthood: The major longitudinal studies.

20. Grossmann KE, Grossmann K, Keppler A. Universal and culturally specific aspects of human behavior: The case of
attachment. In: Friedlmeier W, Chakkarath P, Schwarz B, eds. 

 New-York, NY: Psychology Press; 2005:75-97.
Culture and human development: The importance of cross-

cultural research to the social sciences.

21. van IJzendoorn MH, Sagi A. Cross-cultural patterns of attachment: Universal and contextual dimensions. In: Cassidy J.
Shaver PR, eds.  2nd ed. New York, NY: Guilford
Press;1999: 713-734. 

Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications.

22. Grossmann KE, Grossmann K, Winter M, Zimmermann P. Attachment relationships and appraisal of partnership: From early
experience of sensitive support to later relationship representation. In: Pulkkinen L, Caspi A, eds. 

 New York, NY: Cambridge University Press; 2002:73-105.  
Paths to successful

development: Personality in the life course.

23. Grossmann KE. Old and new internal working models of attachment: The organization of feelings and language. 
 1999;1(3):253-269. 

Attachment
and Human Development

24. Parke R, Dennis J, Flyr ML, Morris KL, Killian C, McDowell DJ, Wild M. Fathering and children’s peer relationships. In: Lamb
ME, ed.  4th Ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc; 2004 :307-340. The role of the father in child development.

25. Zimmermann P, Fremmer-Bombik E, Spangler G, Grossmann KE. Attachment in adolescence: A longitudinal perspective. In:
Koops W, Hoeksma JB, van den Boom DC, eds. 

 Amsterdam, Netherlands: North-Holland;1997: 281-292
Development of interaction and attachment: Traditional and non-traditional

approaches.

26. Hrdy SB.  1st Ed. New York, NY: Pantheon Books; 1999.Mother nature: A history of mothers, infants, and natural selection.

27. Grossmann K, Grossmann KE. Bindungen. 
. Stuttgart, Germany: Klett-Cotta; 2004.

Das Gefüge psychischer Sicherheit. [Attachment. The composition of
psychological security]

©2009-2025 ABILIO | APEGO 8



aNT: O conceito de gene egoísta refere-se a todos os genes – que são chamados de egoístas porque seu único “interesse” ou
“propósito” é sua própria perpetuação. Para evitar o entendimento errôneo de que a criança que tem genes egoístas é aquela que
exige o máximo dos pais, talvez faça mais sentido dizer que a teoria do apego focaliza o interesse evolutivo (ou a vantagem
evolutiva) da criança.

28. Larose S, Bernier A, Tarabulsy GM. Attachment state of mind, learning dispositions, and academic performance during the
college transition.  2005; 41(1):281-289.Developmental Psychology

29. Pianta RC. Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: ;
1999.

 American Psychological Association

30. Van den Boom DC. The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experi¬mental
manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. 
1994;65(5):1457-1477. 

Child Development

©2009-2025 ABILIO | APEGO 9


