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APRESENTAÇÃO

A coleção “Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem” é uma obra 
que retrata as discussões cientificas diante das experiências diárias da enfermagem, 
dividido em capítulos que nortearam a aplicabilidade da ciência do cuidado.

O objetivo da proposta foi apresentar a coleção com assuntos atualizados 
de caráter informativo e gerador de reflexões visando o crescimento profissional. 
O contexto fundamenta as discussões, desde os cuidados de enfermagem, dentro 
da assistência hospitalar e da Atenção Primária Básica de Saúde (UBS), passando 
pela educação em saúde e por fim, e não menos importante, na enfermagem 
contemporânea, atualizando a proposta da oferta de ações e cuidados de 
enfermagem. 

Os trabalhos estão divididos em três volumes a fim de subsidiar as 
informações, contextualizando junto à praticidade do cuidado. A apresentação 
dos conteúdos demonstra a evolução do conhecimento em consonância com a 
praticidade da oferta do cuidado.

A enfermagem contemporânea configura na preocupação com a saúde e na 
qualidade de vida profissional, assim como na oferta e na expansão dos cursos, 
com metodologias inovadoras de ensino e suas repercussões. O tema Educação em 
Saúde retrata ações em saúde que possibilitam a melhora individual e profissional 
que repercutiram na conduta profissional. O tema Cuidado em Enfermagem 
deslancha experiências contextualizadas que fortaleceram a dinâmica da assistência 
de enfermagem, tanto a nível Hospitalar quanto em nível de Atenção Básica.

Assim sendo, a obra Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem, 
traz fundamentalmente os resultados diante das oportunidades e das experiências 
vivenciadas pelos autores, embasados cientificamente. A conhecer a dedicação e 
fundamentação da Editora Atena por um material de qualidade é que destaco a 
confiabilidade na contribuição do conhecimento.

Silene Ribeiro Miranda Barbosa
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RESUMO: Introdução: Autoestima é 
frequentemente definida como a componente 
avaliativa e valorativa da pessoa acerca de si 
mesmo. Este componente, por sua vez, está 
diretamente relacionada com as habilidades 
reais da pessoa. Objetivo: Relatar a experiência 
vivenciada por acadêmicos de enfermagem 

dentro de uma rede de atenção psicossocial, 
com a execução de uma oficina terapêutica e 
enfatizar o impacto desta atividade. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência, elaborado no contexto da disciplina 
Estágio Supervisionado da disciplina de Saúde 
Mental, ministrada no sexto período do curso 
de Graduação em Enfermagem da Faculdade 
Adventista da Bahia (FADBA). Resultados: 
Observou-se que os pacientes já estavam 
acostumados com oficinas terapêuticas na 
unidade, e, portanto, isso facilitaria nossa 
dinâmica com os participantes, pois, os mesmos 
ficaram bastante animados. Ao ouvi-los foi 
explicado como a autoestima tem influência 
na vida e saúde do ser humano, em como 
é importante priorizar as qualidades, não 
os defeitos e fazer do seu próprio eu o seu 
parâmetro. Notou-se que uma das reclamações 
comuns referente à autoestima seria com 
relação à aparência, na qual percebe-se que 
o padrão de beleza exposto pela sociedade se 
torna um guia de felicidade. Conclusão: Por 
meio desta experiência verificou-se a carência 
que os usuários possuem de contanto físico e 
emocional. A atividade implementada também 
contribuiu para reinserção dos mesmos com 
outras pessoas além daquelas já presentes no 
CAPS rotineiramente.
PALAVRAS-CHAVE: Autoestima; Oficina 
Terapêutica; Experiência.
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SELF-ESTEEM AND MENTAL HEALTH: EXPERIENCE REPORT OF A 
THERAPEUTIC WORKSHOP IN A PSYCHOSOCIAL CARE CENTER

ABSTRAT: Introduction: Self-esteem is often defined as the person’s evaluative and 
evaluative component about himself or herself. This component, in turn, is directly 
related to the person’s real abilities. Objective: To report the experience experienced 
by nursing students within a psychosocial care network, with the execution of a 
therapeutic workshop and emphasize the impact of this activity. Method: This is a 
descriptive study, type of experience report, elaborated in the context of the discipline 
Supervised Internship of the discipline of Mental Health, taught in the sixth period of the 
Undergraduate Nursing Course of the Adventist College of Bahia (FADBA). Results: 
It was observed that the patients were already accustomed to therapeutic workshops 
in the unit, and, therefore, this would facilitate our dynamics with the participants, 
because they were very excited. Listening to them was explained how self-esteem 
has an influence on the life and health of the human being, in how important it is to 
prioritize the qualities, not the defects and make your own self your parameter. It was 
noticed that one of the common complaints regarding self-esteem would be in relation 
to appearance, in which it is perceived that the pattern of beauty exposed by society 
becomes a guide of happiness. Conclusion: Through this experience, it was verified 
the lack that users have of physical and emotional data. The implemented activity also 
contributed to their reintegration with other people besides those already present in 
the CAPS routinely.
KEYWORDS: Self-esteem; Therapeutic Workshop; Experience.

INTRODUÇÃO
A assistência à saúde mental como se vê em nossos tempos, é fruto de 

uma longa e árdua trajetória política, sociocultural, e econômica, tornando-se assim 
imprescindível elucidar sobre um marco importante neste contexto que é a Reforma 
Psiquiátrica. 

Segundo Brito (2012), no Brasil este movimento surgiu em meados de 1970 
com o objetivo de reformular o modelo de atenção em saúde mental, especialmente 
através da extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e da implantação 
dos serviços substitutivos, permitindo as pessoas com sofrimento mental uma 
assistência terapêutica adequada, reabilitação psicossocial e liberdade para usufruir 
de seus direitos civis. “O modelo assistencial proposto a partir dessa Reforma é 
constituído de uma rede de atenção psicossocial, com serviços de base comunitária, 
com potencial de construção coletiva de soluções” (FACUNDES, et al. 2010 apud. 
DOUBERIN, 2013).

Entre os modelos de assistência substitutiva, o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) de acordo com o Ministério da Saúde (2005), tem valor estratégico para a 
Reforma Psiquiátrica por evidenciar a possibilidade real de uma rede que permute 
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o sistema hospitalocêntrico. 
É função deste serviço prestar atendimento clínico em regime de atenção 

diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção 
social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular 
a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação 
e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. 

A reabilitação psicossocial é um dos elementos fundamentais no tratamento 
de transtornos mentais, (SILVA, 2014 apud. MENDES, 2016) onde seu objetivo 
primário é possibilitar, a partir da diversidade de habilidades e capacidades dos 
indivíduos, uma inserção social mais satisfatória (SARACENO, 2001). 

As oficinas terapêuticas são estratégias que favorecem o processo de 
reabilitação psicossocial, configurando-se como atividades grupais de diversos 
conteúdos, mas com o intuito de promover maior integração social e familiar, 
a expressividade, o desenvolvimento de habilidades corporais, a realização de 
atividades produtivas e o exercício coletivo de cidadania (BRASIL, 2004 apud. 
MENDES, 2016).

Dentre os inúmeros conteúdos que podem ser abordados nas oficinas 
terapêuticas, a autoestima, como fator importante na qualidade de vida de qualquer 
pessoa, inclusive naqueles com transtornos mentais, está entre as alternativas. A 
autoestima é frequentemente definida como a componente avaliativa e valorativa 
da pessoa acerca de si mesmo. Este componente, por sua vez, está diretamente 
relacionado com as habilidades reais da pessoa (ARSENIAN, 1942 apud. 
GUERREIRO, 2011). 

Por outro lado, em essência, as pessoas, na maioria dos casos, valorizam 
muito a forma como são vistas e valorizadas pelos outros no seu meio envolvente. 
Assim, a Teoria Sociométrica, sugere que a autoestima funciona como um barómetro 
das relações interpessoais, monitorizando e regulando a aceitação social das 
pessoas, no sentido de evitar a rejeição em sociedade (Leary, Tambor, Terdal & 
Downs, 1995; Leary, 1999 apud. Guerreiro, 2011).

Bednar, Peterson e Wells (1989) apud. Guerreiro (2011), propõem que 
níveis baixos de autoestima baseiam-se na escolha de evitar situações difíceis, 
em detrimento de se entregar a estas. Por conseguinte, as auto avaliações 
da pessoa tornam-se negativas e colocam de parte as avaliações positivas que 
outras pessoas significativas possam fazer de si. Podendo nestes casos conduzir 
a constrangimentos, essencialmente, no que diz respeito a contextos sociais, 
culminando em perturbações como a ansiedade social.

Compreendendo a importância de tratar o tema autoestima, percebe-se que 
as pessoas com transtornos mentais são pessoas vulneráveis a terem maiores 
consequências por conta de uma baixa autoestima. Portanto, esse trabalho tem 
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como objetivo relatar a experiência vivenciada durante a atividade de intervenção 
realizada por acadêmicos de enfermagem dentro de um Hospital Psiquiátrico, que 
teve com base a execução de uma oficina terapêutica na qual abordou-se o tema em 
questão com os pacientes da unidade hospitalar, e enfatizar sobre o impacto desta 
atividade tanto para os acadêmicos como para os usuários da rede de atenção 
psicossocial.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado 

no contexto da disciplina Estágio Supervisionado da disciplina de Saúde Mental, 
ministrada no sexto período do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade 
Adventista da Bahia (FADBA), que tem como objetivo principal relatar a experiência 
vivenciada durante a atividade de intervenção realizada por acadêmicos de 
enfermagem dentro de um Hospital Psiquiátrico, a partir do desenvolvimento de 
uma oficina terapêutica na qual abordou-se o tema em questão com os pacientes 
da unidade hospitalar.

A base metodológica utilizada na atividade foi a Teoria de Intervenção Prática 
de Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC) que emprega a sistematização 
dinâmica de captar e interpretar um fenômeno articulado aos processos de produção 
e reprodução sociais referentes à saúde e a doença de uma dada coletividade, no 
marco de sua conjuntura e estrutura, dentro de um contexto social historicamente 
determinado (AZEVEDO, VALE, ARAÚJO, et al. 2014). 

Esse tipo de estudo tem como finalidade aproximar o ensino da graduação 
em enfermagem com a produção dos serviços de saúde, buscando a relação prática 
– teoria – prática. 

Deste modo, a captação da realidade se caracteriza como a etapa do 
conhecimento da realidade, o qual se trata de uma aproximação e, nunca, 
um conhecimento total da mesma, uma vez que essa é dinâmica e por isso há 
necessidade de sempre estar sendo revisitada. O conhecimento da realidade 
possibilita a cada disciplina definir o que é necessário conhecer naquele momento, 
o que pode ser trabalhado pelo aluno durante o período e o que necessita ser 
aprofundado no período subsequente. 

Diante disso, foi realizada uma oficina terapêutica em um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) do tipo I do Recôncavo Baiano durante um período de 2 dias 
úteis do mês de outubro de 2018, com uma amostra com cerca de 10 usuários 
intensivos da unidade, sendo 7 mulheres e 3 homens. O primeiro dia foi empregado 
para reconhecimento do local e criação de vínculo com as pessoas, apresentando-se 
e conhecendo-os mais. No segundo dia, foi preparada uma roda de conversa onde 
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foi empregado uma entrevista não estruturada sobre o tema autoestima, seguido de 
um show de talentos para os pacientes com a utilização de tapete vermelho para 
desfiles, óculos, perucas e chapéus.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade no primeiro dia foi iniciada ao conhecer a estrutura física do 

local, os profissionais que trabalhavam no CAPS, função de cada um, e nesta visita 
percebeu-se que os pacientes almoçavam na unidade, e por conta disso, o tempo 
para a oficina seria ainda mais curto porque eles sempre descansavam um pouco 
após o almoço. 

Logo em seguida, foi escolhido o local para a realização da oficina que 
seria executada no próximo encontro, também houve um tempo de socialização 
e interação, em que todos se apresentaram e foi anunciada a atividade que seria 
realizada na próxima visita. Além disso, observou-se que os pacientes já estavam 
acostumados com oficinas terapêuticas na unidade, e, portanto, isso facilitaria nossa 
dinâmica com os participantes, pois, os mesmos se mostraram bastante animados. 

Sendo importante frisar que de acordo com o proposto pela Lei nº 10.216/2001, 
as oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento oferecidas nos 
serviços de saúde mental, serviços estes hoje, indispensáveis no cuidado em saúde 
mental (BRASIL, 2001 apud. GUIMARÃES; GUAZZELLI). 

No segundo dia, o local foi organizado enquanto os pacientes descansavam, 
quando chegaram iniciou-se a roda de conversa. Foi perguntado inicialmente se 
conheciam o termo autoestima e se algum deles conheciam o significado deste. 
Algumas frases relatadas pelos pacientes foram:

“É quando a gente se acha feio ou bonito”

“É como a gente é, eu tenho um filho que mora longe, lá em São Paulo, 
ele não gosta do meu óculos.”

Houve uma explicação sobre o conceito de autoestima, e então outra 
pergunta foi lançada sobre como eles se viam e o que eles achavam de si mesmos. 
Frases ouvidas:

“Eu não gosto da minha barriga, ela é grande, parece uma bola, toda 
redonda.”

“Meu cabelo é todo espichado, eu alisei esses dias assim, tá vendo? 
Meu filho dizia que ele estava espichado, aí eu alisei.”

“Eu não consigo andar direito, aí eu não gosto, não dá pra brincar e 
sair”.

Ao ouvi-los foi explicado sobre como a autoestima tem influência na vida 
e saúde do ser humano, em como é importante priorizar as qualidades e não os 
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defeitos e fazer do seu próprio eu o seu parâmetro. Diante disso, foi pedido que 
cada um pensasse em uma qualidade sua, algo que eles gostassem neles mesmos 
e citasse. 

“Eu gosto do meu sorriso”

“Gosto dos meu olhos.”

“Gosto da minha boca quando passo batom”

“Gosto da minha barriga, ela é tão bonitinha.”

“Gosto do meu cabelo.”

“Gosto do meu coração, ele é muito bom, Deus me deu ele. 

Notou-se que uma das reclamações comuns referente à autoestima seria 
com relação a aparência, na qual  percebe-se que o padrão de beleza exposto pela 
sociedade se torna um guia de felicidade, em que  o magro, o cabelo liso, a pele 
branca, são as características mais bonitas, e isso também os afeta, assim como 
afeta a muitas outras pessoas sem transtornos mentais ou que desconhece esse 
transtorno. 

Quanto as frustrações trazidas em relação ao peso e corpo, é importante 
salientar que medicações usadas para tratamentos de transtornos mentais podem 
estar relacionadas. Moreno, et. al. (2004) afirma sobre o ganho de peso como efeito 
colateral de antipsicóticos e de anticonvulsivantes como o Valproato de Sódio. 
Enquanto Peixoto et. al. (2008) explica que dos antidepressivos, os tricíclicos 
apresentam uma maior porcentagem no ganho de peso.

Ao conversar com uma funcionária da unidade, ela relatou que os efeitos 
adversos das medicações fazem o apetite dos pacientes aumentar, de forma que 
muitas vezes eles comem exageradamente, necessitando que os profissionais 
presentes os controlem. 

Durante a roda de conversa observou-se que os homens não falavam muito, 
a menos que fosse perguntado diretamente a eles como realizado no final com todos 
os participantes. 

Ao Iniciar o show de talentos, cerca de 3 pacientes recusaram participar. 
Porém tentou-se trazer emponderamento aos participantes, de forma que cada 
um escolheu seu talento, aquilo que sabia fazer para apresentar aos outros. Dois 
participantes escolheram cantar, os 7 aceitaram participar do desfile, e 2 dançaram. 
Foram utilizadas frases de apoio e encorajamento para todos, exaltando suas 
habilidades e talentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido trabalho possibilitou a obtenção de um maior conhecimento tanto 
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prático como cientifico na área da saúde mental, em especial na assistência a partir 
deste modelo substitutivo que tanto vem contribuindo para uma atenção em saúde 
mental. 

Sentir na prática essa nova assistência proporcionou uma nova visão para 
com a saúde mental, assim como para a desconstrução de diversos estereótipos 
que por vezes criamos sobre pessoas com transtornos mentais. 

Por meio desta experiência verificou-se a carência que os usuários possuem 
de contanto físico e emocional, foi perceptível a felicidade deles por estar perto, por 
conversar perto, por ter outras pessoas ao seu redor. Percebeu-se ainda, que além 
de trabalhar com eles o tema principal que era autoestima, a atividade implementada 
também contribuiu para reinserção dos mesmos com outras pessoas, além daquelas 
que frequentava o CAPS rotineiramente.

Quanto ao tema tratado na oficina, é notável ser um tema pouco abordado 
neste contexto, ficando, portanto, uma lacuna a ser preenchida neste espaço.
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