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Resumo
Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar o aspecto social da avaliação psicológica 
no contexto da psicologia jurídica e prover um panorama dos assuntos que são mais 
discutidos nessa área. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica que possibilitou 
selecionar e perscrutar trinta e oito (38) publicações. Logo, observou-se que a 
psicologia jurídica se divide em várias subáreas de atuação. Compreendeu-se que 
a psicologia jurídica vem dando importantes passos para perceber o sujeito em sua 
integralidade, no entanto, ainda carece de instrumentos, procedimentos e um maior 
espaço nos campos acadêmicos. Sugere-se que os estudos tenham como objetivo 
trazer uma análise prática da atuação do psicólogo jurídico, pois, em sua grande 
maioria, são materiais que promovem a discussão através de uma análise teórica e 
não através de pesquisas da ordem prática. 

Palavras-chave: Psicologia Jurídica. Psicologia Forense. Psicologia Criminal. Avaliação 
Psicológica. 

THE SOCIAL ASPECT OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN LEGAL 
PSYCHOLOGY: A SYSTEMATIC REVIEW

Abstract
This research aims to evaluate the social aspect of psychological assessment in the 
context of legal psychology and to provide an overview of the issues that are most 
discussed in this area. For this, a bibliographic review was carried out that made 
it possible to select and scrutinize thirty-eight (38) publications. Therefore, it was 
observed that legal psychology is divided into several sub-areas. It was understood 
that legal psychology has been taking important steps to understand the subject 
in its entirety, however, it still lacks instruments, procedures and greater space in 
academic fields. It is suggested that the studies aim to bring a practical analysis of 
the performance of the legal psychologist, since, for the most part, they are materials 
that promote discussion through a theoretical analysis and not through research of 
the practical order.
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INTRODUÇÃO
 
A psicologia jurídica surgiu ao final do século XIX, tendo como função desvendar 

ações criminosas sem justificativas aparentes. A prática dos profissionais consistia em 
uma análise da personalidade dos criminosos (LEAL, 2008). Entretanto, essa atuação 
ganhou novas configurações, sendo uma área que envolve o poder jurídico, psicológico 
e psiquiátrico (FOUCAULT, 2004).

No Brasil, a atuação do psicólogo jurídico se iniciou nos manicômios jurídicos. 
Nessa época, a psicologia ainda era uma área de estudo dependente das ciências 
humanas e da medicina. Só após a regulamentação da profissão no Brasil que a 
psicologia passou a ter uma maior autonomia no campo jurídico (ROVINSKI; CRUZ, 
2017). Especificamente, a partir do ano de 1960, os psicólogos atuavam com maior 
frequência em um papel direcionado à orientação do que em uma prática pericial, a 
atuação do psicólogo jurídico começou antes mesmo da profissão ser regulamentada 
(PINHEIRO, 2019). Nesse papel, a atuação envolvia questões voltadas ao juizado de 
menores. No processo, envolviam-se questões pertinentes nesse âmbito, como adoção 
por exemplo, ou seja, fatores direcionados às crianças e adolescentes.

 Corroborando com isso, Caldas e Cassoli (2018) indicam que essas demandas 
dizem respeito às mediações de conflitos, até mesmo a avaliação do dano psíquico, 
avaliação psicológica, dentre outras práticas. Porém, ainda assim, o psicólogo é mais 
acionado para atividades avaliativas e diagnósticas na práxis jurídica. Logo, reafirmando 
uma propensão sustentada no fator instrumental, tendo em vista o caráter objetivo, o 
qual carece de uma perspectiva social.

 Ao atuar de forma multidisciplinar com a área do direito, a psicologia corre o perigo 
de se limitar a uma perspectiva e prática positivista. Isto é, através de um recorte da 
realidade do sujeito visa responder questões específicas do processo em litígio. Por isso 
a atuação do psicólogo jurídico se depara com um grande desafio que é a compreensão 
do homem em sua complexidade (FRANCA, 2004).

A psicologia jurídica, por se tratar de uma área recente no sentido de produção 
científica, vem conquistando importantes espaços no ambiente acadêmico, principalmente 
na construção e estudos focados na área. Uma vez que a psicologia jurídica se desprende 
em duas importantes subáreas (MOREIRA; SOARES, 2019): a psicologia criminal e a 
psicologia forense. 

A psicologia criminal ou Criminal profiling surge com a proposta de ampla avaliação 
dos crimes em seu modus operandi, que, aliada ao sistema de polícia, pode contribuir 
para a elucidação de crimes. E também para a definição de “perfilamento” de tal criminoso 
(HEUSI, 2016).  

A psicologia forense é uma área destinada aos processos que estão sob apreciação 
judicial. É nela que se encontram os documentos elaborados por assistentes técnicos, 
psicólogo criminal, psicólogo judicial e psicólogo perito que vão subsidiar a decisão do 
juiz (BONVICINI; CAIXÊTA JUNIOR; SOUSA, 2020). 

Portanto ressalta-se a importância deste estudo devido ao fato de a psicologia jurídica 
ser uma nova vertente frente às práticas já consolidadas como psicologia organizacional e 
escolar. Além disso, há uma necessidade em evidenciar com maior precisão a perspectiva 
social da psicologia jurídica no processo de avaliação psicológica (TAVARES, 2018). 
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Logo, a atuação do psicólogo jurídico tem sido alvo de constantes discussões, 
uma vez que sua prática ainda se sustenta em uma psicologia objetiva e instrumental. 
Mas é possível que a psicologia assuma um papel integrativo na área jurídica e não se 
reduza a uma atuação determinista e por consequência excludente, conforme aponta 
Arantes e Brandão (2018)?

Sendo assim, se faz necessária a indagação de qual é o factual objetivo da 
avaliação psicológica no contexto jurídico? Visto que por haver um caráter mais objetivo, 
por vez, voltado ao diagnóstico se faz necessário percorrer uma vertente social na qual 
o sujeito está inserido. 

MÉTODO

A revisão de literatura foi realizada através da base de dados Google Acadêmico 
e Pepsic (Periódico Eletrônico de Psicologia), considerando o período de publicação de 
2015 a 2021. O acesso a esses artigos se deu por meio da plataforma Public or Perish, 
que é um programa de software que recupera e analisa citações acadêmicas, através de 
um dos descritores: psicologia jurídica AND psicologia forense AND psicologia criminal 
AND avaliação psicológica. 

Encontraram-se 1.007 artigos, dos quais foram utilizados 38, considerando os 
seguintes critérios de exclusão: artigos com mais de 5 anos para a produção científica 
mais recente seja valorizada; artigos internacionais, pois consideramos o tema da 
psicologia jurídica uma temática alinhada com as leis de cada país; artigos elaborados por 
profissionais de áreas que não são da psicologia, uma vez que buscamos compreender 
a perspectiva dos profissionais da psicologia sobre a avaliação psicológica; artigos que 
não estão de acordo com o objetivo deste artigo como produções que não tenham como 
principal objetivo evidenciar a atuação do psicólogo no campo jurídico. 

Em contrapartida, os critérios de inclusão são artigos que abordam a prática 
profissional do psicólogo jurídico. Justifica-se esse critério devido ao número limitado 
de publicações na área, principalmente no que tange à atuação dos profissionais da 
psicologia. 

Os artigos foram analisados de forma qualitativa e organizados de modo que a 
análise dos 1.007 artigos ocorreu em um processo de 5 etapas: (1) Seleção de artigos 
nacionais, (2) Remoção de duplicatas, (3) Seleção de artigos que tenham como autor ao 
menos um profissional da psicologia, (4) Seleção de artigos de acordo com o tema deste 
estudo, (5) Artigos selecionados.



E-ISSN: 2595-7414
Revista Brasileira de Direito Social - RBDS, Belo horizonte, v. 4, n. 3, p. 35-48, 2021

38 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gráfico 1 - material selecionado

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: seu compromisso com o social

Para que se possa discutir sobre a avaliação psicológica, é necessário transitar no 
que seria propriamente a avaliação, para então que, posteriormente, possa-se discutir o 
que seria de fato a avaliação psicológica.

A avaliação permeia os mais variados métodos e técnicas, para que, segundo 
Pasquali (2020), seja possível descrever e classificar o comportamento daquele 
determinado sujeito com o intuito de enquadrá-lo dentro de uma tipologia. Nota-se 
que a partir desse processo pode-se tirar conclusões do sujeito avaliado no sentido de 
visar como ele se comporta e age em relação aos outros. Utilizam-se para essa prática 
métodos científicos de avaliação que sustentam observações e inferências confiáveis 
nesse processo (PASQUALI, 2020). 

O psicólogo tem a avaliação psicológica como uma prática exclusiva, que permeia 
questões éticas e de responsabilidades. Isso porque, segundo Veiga, Soares e Cardoso 
(2019), o psicólogo está apto à realização da avaliação, não sendo necessariamente 
uma especialidade, mas que se torna indispensável seguir o código de ética do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP).

Logo, é interessante salientar que o processo da avaliação psicológica no contexto 
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jurídico tem particularidades próprias, uma vez que é repensada em conjuntura jurídica. 
Nesse sentido há a adaptação dos procedimentos, tendo em vista a objetividade a qual 
está direcionada ao campo do direito.

Então, mesmo atuando na psicologia jurídica é indispensável para o profissional 
seguir os princípios éticos do CFP na avaliação psicológica. Bem como acompanhar o 
Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI). É importante dispor de métodos 
e instrumentos atualizados embasados na literatura científica (NASCIMENTO, 2017).

Como disserta Rovinski (2007), o objetivo final da avaliação voltada ao campo 
jurídico diz respeito à compreensão psicológica do caso. Com isso contribuir para 
responder às questões legais que o juiz ou agente jurídico proferiu acerca do caso.

PSICOLOGIA JURÍDICA E A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A Psicologia Jurídica precisa abarcar perspectivas que venham a atender as 
exigências de determinado corpo jurídico, dessa forma, seu escopo é evidenciar 
aspectos psicológicos do sujeito avaliado para uma demanda específica. No entanto, é 
necessário ter uma atuação que torne o sujeito avaliado como ser central do processo e 
não um objeto. Assim, cabe ao profissional compreender as particularidades da avaliação 
psicológica no meio jurídico, as quais estão relacionadas a um objetivo (responder a 
uma determinada demanda), tempo (período estipulado pelo corpo jurídico) e setting 
(relacionado ao sujeito avaliado) (GONÇALVES; HUTZ, 2020).

De acordo com Dourado e Silva (2017), o psicólogo que atua nesse campo precisa 
ter muita cautela com qualquer teste utilizado, pois não há testes específicos para o 
psicólogo jurídico. Também é necessário verificar cada método de avaliação para cada 
indivíduo, assim como, promover uma investigação que vá além do avaliado, observando 
seu meio. Nesse sentido, a Resolução 09/2018 afirma:

na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo de-
vem basear sua decisão, obrigatoriamente, em métodos e/ou técnicas e/
ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na 
prática profissional da psicóloga e do psicólogo (fontes fundamentais de 
informação), podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimen-
tos e recursos auxiliares (fontes complementares de informação) (Res. 
09/2018, CFP, 2018, p.3).

Assim, independentemente do contexto que o psicólogo jurídico venha atuar, o 
código de ética do CFP deve ser respeitado. Isto posto, há um olhar cauteloso para a 
psicologia jurídica, suas práticas ainda não estão definidas e, por isso, críticas sobre um 
modelo de atuação excludente ainda se fazem presentes (ROVINSKI; CRUZ, 2017). 

Dando suporte a essa visão crítica, Pelisoli e Dell’aglio (2016) apontam que um 
mesmo caso jurídico pode gerar várias percepções e conclusões diferentes por parte 
dos profissionais da psicologia jurídica. Esse processo ocorre justamente pela falta 
de padronização dos processos de avaliação e falta de habilidades necessárias para 
conduzir o processo de análise de provas e exigências do juiz.

Para além da falta de padronização, há uma dificuldade na elaboração de 
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laudos por parte de psicólogos mal qualificados, pondo em risco a qualidade da perícia 
psicológica e trazendo consequências para o sujeito avaliado (MOURA, 2015). Esse 
aspecto se agrava ainda mais por compreender-se que qualquer psicólogo com registro 
regularizado no CFP pode exercer a função de perito psicológico. 

Para que a psicologia jurídica consolide sua área de atuação é necessário estar 
alinhada com a área do direito. Assim, à medida em que o campo jurídico amplia o seu 
olhar focado no sujeito em sua complexidade, a própria perícia psicológica e assistência 
psicológica precisará desenvolver a sua atuação para além do método unicamente 
avaliativo. Novas práticas, como mediação de conflitos, intervenção e medidas 
socioeducativas acabam ganhando espaço (ROVINSKI; CRUZ, 2017). 

Embora os questionamentos levantados por essa revisão ainda estejam válidos, a 
psicologia jurídica apresenta de forma promissora, o movimento de uma atuação focada 
no sujeito em sua complexidade. Podendo o psicólogo em uma atuação multidisciplinar 
elaborar medidas de planejamento e intervenção focadas no sujeito como ser social 
(SOUSA, 2018).

Tabela 2 - Tipos de pesquisa do material encontrado

Delineamento de pesquisa Quantidade Porcentagem (%)

Análise de conteúdo 10 30,3

Análise de dados 4 12,1

Análise documental 5 48,4

Análise de entrevista 5 15,1

Análise descritiva 1 3,03

Análise cartográfica 1 3,03

Análise exploratória 1 3,03

Estudo de caso 1 3,03

Hipotético dedutivo 1 3,03

Pesquisa de campo exploratória 1 3,03

Pesquisa experimental 1 3,03

Relato de experiência 1 3,03

Total: 12 33 100
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O delineamento de pesquisa é a forma com que o pesquisador se apropriou de 
determinado estudo. Na tabela acima (tabela 2), percebe-se um maior enfoque em três 
tipos de produções: a análise documental; análise de conteúdo e a análise de entrevista. 
O que nelas têm em comum é o que diz respeito a evidências das origens da área e a 
atuação do psicólogo jurídico. A psicologia jurídica carece de estudos que tragam uma 
perspectiva prática de atuação tendo poucos estudos que trazem isso, como podemos 
perceber na análise dos delineamentos ditos. 

Pesquisas do tipo exploratórias, estudos de caso, experimental e relato de 
experiência trazem as dificuldades e possibilidades da área com maior precisão, no 
entanto foram encontradas poucas publicações nesse sentido. Já em pesquisas como 
análise documental, análise de conteúdo e a análise de entrevista em geral, foi possível 
perceber que elas reúnem um olhar mais crítico e caminhos para a psicologia jurídica 
partindo de um viés mais literário e, consequentemente, mais rigoroso no que tange à 
avaliação psicológica no contexto jurídico. 

Por vez, a partir dos delineamentos verificou-se diversos aspectos das áreas de 
atuação do psicólogo no contexto jurídico, como podemos observar na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Áreas de pesquisa do material encontrado

Área de pesquisa Quantidade Porcentagem (%)

Alienação parental 1 2,63

Análise da prática do 
psicólogo jurídico

13 34,21

Avaliação psicológica focada 
na criança e no adolescente

4 10,52

Contextualização histórica 3 7,89

Criminal profiling 2 5,26

Justiça do trabalho 1 2,63

Processos de adoção 2 5,26

Processo de definição de 
guarda

2 5,26

Psicologia prisional 4 10,52

Violência sexual 6 15,78

Total: 10 38 100%
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AS POSSIBILIDADES PARA A PSICOLOGIA JURÍDICA

Foi percebido uma ênfase maior em artigos que avaliam o tema da prática do 
psicólogo jurídico. A psicologia jurídica vem buscando novas formas de lidar com o sujeito 
nos processos em litígio, os documentos de comunicação com o corpo jurídico estão em 
um processo de reconhecer cada vez mais os aspectos biopsicossociais do avaliado. 
Isso visa repensar a lógica de elaborar uma avaliação psicológica com a finalidade de 
construir provas e reafirmar práticas punitivas. As condições de espaço e material para a 
atuação dos psicólogos também é ponto de debate, pois, como discutido nesse artigo, é 
uma área recente e que não dispõe de materiais avaliativos específicos. (e.g. OTARAN; 
AMBONI, 2015; MOURA, 2015; TANNUSS, 2017).

A RESPEITO DOS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

 As produções com enfoque nesses tópicos foram voltadas para temas que 
envolvem abuso sexual, processos de adoção, processos de definição de guarda e 
alienação parental. Para estes, segundo Cardoso (2002), as entrevistas, procedimentos 
de desenhos e os testes projetivos são os mecanismos mais utilizados. Além disso, 
ressalta uma carência de instrumentos e procedimentos adequados para o processo 
de avaliação. O autor traz a importância para um processo de avaliação para além do 
acusado, considerando suspeitos, indiciados e investigados. 

Por outro lado, Rovinski e Pelisoli (2020) consideram o abuso como uma forma 
de domínio sobre o outro, sendo predominante o número de mulheres vítimas de abuso 
sexual, a forma de avaliação em crianças envolve instrumentos como bonecos, jogos 
e desenhos livres para facilitar a forma expressiva da criança. Já Muniz, Anache e Dos 
Santos (2017) identificam como agravante a questão do abuso sexual em crianças com 
deficiência dando importância à carência de estudos voltados para essa área, ressaltando 
a divergência das formas de intervenção enquanto uns profissionais defendem a 
implementação de diversos testes, outros apoiam uma adaptação dos testes já usados. 

Sobre os processos de definição de guarda, Silva et al (2019) listam os principais 
instrumentos para a avaliação psicológica no processo de guarda, são eles: HTP, 
Rorschach, TAT, IFP, STAXI, Zulliger e WAIS. Os autores discutem que os instrumentos 
não substituem procedimentos fundamentais como a entrevista. É uma percepção 
comum dos psicólogos dessa área que compreender a criança em um nível psicossocial é 
essencial para elaborar os documentos que vão subsidiar os solicitantes. Nos processos 
de adoção é importante a atuação multidisciplinar com o assistente social e especialistas 
no tema (OLIVEIRA; MARQUES, 2018). 

A mesma lógica segue no processo de adoção, o psicólogo precisa estar alinhado 
com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e embora o processo 
de avaliação tenha suas semelhanças com a definição de guarda o objetivo é diferente. 
Um rígido acompanhamento é feito com as pessoas que desejam adotar e mesmo após 
a adoção a família recebe visitas periódicas. Tudo se faz necessário para ter certeza 
que a criança e/ou o adolescente vão estar em um ambiente adequado para o seu 
desenvolvimento (FERREIRA et al., 2017). 

Já a alienação parental é um fenômeno comum em muitas famílias, compreende-
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se como uma rejeição da criança em relação a um dos pais sem uma justificativa 
plausível, sendo a prática difamatória de um genitor sobre o outro o que afeta o filho por 
meio da indução. A importância do psicólogo gira em torno de um processo de mediação 
de conflitos e avaliação de possíveis danos às crianças que estão envolvidas no conflito, 
os instrumentos e procedimentos listados anteriormente se fazem válidos (CHEFER; 
RADUY; MEHL, 2016).

MEDIDAS DE RESSOCIALIZAÇÃO

No que tange ao tema da psicologia voltada para medidas de ressocialização 
pensa-se em adultos cumprindo penas e em menores sob medidas socioeducativas, 
são debatidas duas formas de se encontrar o sujeito: 1) O corpo encarcerado (regime 
fechado), o qual sofre dos mecanismos de punição e exclusão. É uma percepção comum 
dos psicólogos dessa área que compreender a criança em um nível psicossocial é 
essencial para elaborar os documentos que vão subsidiar os solicitantes. Vale considerar 
que essas pessoas se encontram em um ambiente que promove uma mudança psíquica 
e comportamental devido à própria configuração dos presídios e unidades de internação 
brasileiras.

2) A outra forma é o corpo com alguma forma de contato com o mundo externo 
(semiaberto), a psicologia vai atuar nas medidas de ressocialização, compreendendo a 
integralidade do ser, vai atuar promovendo configurações de novos vínculos, promover 
um resgate da sua cidadania diante da sociedade, identificar fatores de risco e 
potencialidades do indivíduo (HINTZ, 2017; CAMPOS et al, 2018).

Nesse sentido, Costa et al (2020) discutem a questão dos atos impulsivos e 
antissociais do menor infrator com os níveis de reincidência dos mesmos, assim os 
autores ressaltam a importância de uma avaliação psicológica com instrumentos que 
possam identificar fatores sociais dos sujeitos.

PSICOLOGIA CRIMINAL (CRIMINAL PROFILING)

Os estudos sobre criminal profiling foram limitados, uma vez que a própria área é 
nova no Brasil. A psicologia investigativa atua com as forças policiais na elucidação de 
crimes, assim como, traçar os perfis criminosos para obter provas e  poder mensurar 
quais são as ações possíveis de determinado criminoso, os autores compreendem que o 
ato criminoso é um reflexo da personalidade do sujeito. No entanto, fazem uma ressalva 
para a pobreza de conhecimento do tema apontando que o interesse pela área gira 
mais em torno da fantasia do tema do que propriamente da atuação (HEUSI, 2016). O 
segundo estudo promove a discussão do criminal profiling como método de compreender 
a personalidade do criminoso em casos de violência de gênero, a partir do conceito de 
cultura da subordinação traça variáveis que permeiam a personalidade dos criminosos 
(ANAIS DO IV SIMPOCRIME, 2017).

PSICOLOGIA JURÍDICA E JUSTIÇA DO TRABALHO

Por fim, um dos temas menos abordados é a perícia psicológica em casos da 
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justiça do trabalho, que, com a alta dos transtornos mentais, vem ganhando cada vez 
mais espaço de discussão. Ambrosio (2019) identificou que nessa área os laudos não 
atendem às exigências dos solicitantes, os documentos produzidos por psicólogos são 
documentos padronizados e sem profundidade dos casos avaliados. A pesquisa conclui 
que os profissionais que atuam na área demonstram pouco conhecimento sobre a saúde 
mental e a perspectiva biopsicossocial, negligenciando o trabalhador e suas condições 
de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os estudos trouxeram uma relação com a avaliação psicológica, a diferença 
nos critérios se deu pela importância do tema para cada artigo, em uns a avaliação 
psicológica era um ponto base, mas em outros ela era apenas discutida em torno de 
um tema principal. Foi percebido que todos trazem a importância de uma avaliação 
psicológica que contemple o sujeito em sua integralidade e apontam críticas em comum 
acerca da precariedade dos testes, produção de documentos e das condições de 
trabalho dos profissionais da psicologia. Vale considerar que os artigos não trazem uma 
definição precisa da psicologia jurídica e forense, no Brasil, esses termos acabam sendo 
considerados como sinônimos. 

O cerne social é percebido com maior frequência na psicologia prisional, como em 
medidas de ressocialização e em processos de definição de guarda, adoção e alienação 
parental. Em geral, são sistemas que o psicólogo consegue ter uma maior autonomia em 
sua atuação. 

Nessa lógica, a maioria dos materiais de análise trouxe um olhar para a prática 
do psicólogo jurídico, uma vez que ainda não está bem esclarecida. Com isso, esses 
estudos procuram evidenciar como é a atuação desse profissional e quais seus desafios. 

Além disso, as críticas sobre uma psicologia excludente se fazem presentes 
nesses documentos. Alguns deles justificam que essa objetividade se dá pela própria 
dinâmica do meio jurídico, outros trazem uma reflexão de que esse reconhecimento do 
sujeito biopsicossocial é um ponto que aos poucos está sendo inserido no campo e que 
a psicologia pode ter um importante papel nesse processo. 

Dos temas abordados foi percebida uma carência em estudos que envolvam temas 
da justiça do trabalho, alienação parental e criminal profiling. Já nos delineamentos de 
pesquisa foram encontrados poucos estudos experimentais, estando muito mais voltadas 
para análises de conteúdo e análise documental.

Por fim, a psicologia jurídica consegue apresentar sua relevância, mas ainda vem 
mostrando dificuldades que são pontos de discussão em muitas publicações. Já suas 
possibilidades de atuação são de grande importância para uma prática ampla com o 
sujeito social, corroborando um olhar crítico de sua atuação profissional.

Sugere-se que os pesquisadores da área visam cada vez mais ampliar áreas de conhecimento 
focando em pesquisas que abordam a atuação do psicólogo no meio jurídico, o enfoque social 
é uma questão de grande relevância e ainda há, como pudemos perceber ao longo do estudo, 
diversos impasses sobre esse aspecto na psicologia jurídica. Nos delineamentos de pesquisa foram 
identificados poucos estudos experimentais, esses estudos trazem uma importante percepção da 
ordem prática o que é muito pertinente para discutir os pontos levantados nesse documento. 
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