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APRESENTAÇÃO
A coletânea A Pesquisa em Psicologia: Contribuições para o Debate Metodológico 

2, reúne vinte e sete artigos que abordam algumas das possibilidades metodológicas do 
saber psicológico.

A Psicologia enquanto campo teórico-metodológico traz em suas raízes tanto a 
especulação filosófica sobre a consciência, a investigação psicanalítica do inconsciente, 
quanto a prática dos efeitos terapêuticos da medicina e em especial da fisiologia. 

E, desse ponto de partida se expande a uma infinidade de novas abordagens da 
consciência humana, creditando ou não algum poder para o inconsciente como plano de 
fundo.

A presente coletânea trata de algumas dessas abordagens em suas elaborações 
mais atuais como podemos ver nos primeiros capítulos em que se tratam do inconsciente 
em suas relações com os mitos, o erotismo, os corpos, as contribuições socioeducativas 
entre outros olhares para o que é abarcado pelo psiquismo humano.

Em seguida temos alguns temas situacionais de nossa realidade imediata quanto 
aos efeitos psicológicos do isolamento social e o medo da morte, assim como de uma, não 
tão nova, ferramenta para o tratamento psicológico que é o teleatendimento.

Uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMO: Esse artigo origina-se de uma oficina 
terapêutica de escrita com adolescentes no 
Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz 
(CCPA) na cidade de Catalão-GO, cujo objetivo 
é possibilitar uma escuta psicanalítica dirigida 
aos adolescentes da referida instituição. Ao 
longo do artigo destaca-se alguns conceitos 
teóricos referentes a adolescência, propondo um 
enlace entre as experiências desenvolvidas e as 
construções psicanalíticas. A oficina foi realizada 
durante o segundo semestre de 2018 e o primeiro 
semestre de 2019.
PALAVRAS - CHAVE: Adolescência, Oficina 
Terapêutica, Psicanálise.

THERAPEUTIC WRITING WORKSHOP 
WITH ADOLESCENTS: THE 

ELABORATION OF A CROSSING
ABSTRACT: This article originates from a 
therapeutic writing workshop with teenagers at 
the Little Apprentice Coexistence Center (CCPA) 
in the city of Catalão-GO, whose objective is to 
enable a psychoanalytical listening aimed at the 
adolescents of the aforementioned institution. 
Throughout the article, some theoretical concepts 

referring to adolescence are highlighted, proposing 
a link between the developed experiences and 
the psychoanalytic constructions. The workshop 
was held during the second half of 2018 and the 
first half of 2019.
KEYWORDS: Adolescence, Therapeutic 
Workshop, Psychoanalysis.

1 |  INTRODUÇÃO
Este trabalho origina-se do projeto de 

Extensão “Escrita da Adolescência: Oficina de 
Traços e Vozes na Elaboração de uma Travessia” 
da Universidade Federal de Goiás- Regional 
Catalão (UFG), onde é desenvolvida uma 
oficina terapêutica de escrita com adolescentes 
no Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz 
(CCPA) na cidade de Catalão- GO. O CCPA 
é uma instituição subsidiada pela Prefeitura 
Municipal e visa ofertar aos seus usuários de 
9 a 22 anos a aprendizagem de ofícios como 
os de artesão, corte de cabelo, maquiagem e 
micropigmentação, dança, inglês e o curso de 
auxiliar administrativo. 

A oficina terapêutica de escrita objetiva 
criar um lugar de fala e escrita, no qual, os 
adolescentes possam compartilhar suas 
experiências e possibilitar a elaboração de seus 
conflitos e angústias, além de contribuir para a 
construção de laços sociais e para a constituição 
dos processos identificatórios. 

No período da adolescência a relação 
com a linguagem é de transformação e 
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reconstrução do que se compreende como sendo próprio, assim, há um reinventar-se 
constante. Desse modo, o objetivo desse estudo é construir uma discussão teórico e 
prática, por meio, dos construtos psicanalíticos e da experiência obtida durante a oficina 
terapêutica. Considerando o processo da escrita, no contexto da adolescência, como um 
processo de produção de um espaço que vai além do âmbito familiar e possibilita um espaço 
próprio que viabiliza a construção de uma assinatura, uma singularidade, a apropriação 
de algo seu, a partir da identificação com os traços maternos e paternos. Além disso, a 
produção da escrita de si faz emergir discussões sobre questões inerentes adolescência 
na contemporaneidade, como por exemplo, a automutilação a ideação suicida e o declínio 
da metáfora paterna.

2 |  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOLESCÊNCIA
A adolescência de acordo com Papalia e Feldman (2013, p. 386) é “uma transição no 

desenvolvimento que envolve mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais e assume 
formas variadas em diferentes contextos sociais, culturais, e econômicos”. Não obstante, a 
adolescência nem sempre teve a conotação adquirida na atualidade. 

De acordo com Ariès (1978) a adolescência com suas características peculiares e 
únicas surge no século XX, com a modernidade e após a implantação da concepção da 
infância como um momento da vida distinto da idade adulta e que necessita de atenção 
e cuidados diferenciados. Uma das condições que também favoreceram o surgimento da 
concepção de adolescência no século XX foi a necessidade de se dedicar mais tempo a 
formação profissional especializada, o que fez com que os jovens demorassem mais tempo 
para entrar no mercado de trabalho, ou seja, mais tempo sob a tutela dos pais. 

De acordo com Papalia e Feldman (2013), alguns pesquisadores atribuem a 
intensidade emotiva e a instabilidade de humor no inaugurar da adolescência aos 
desenvolvimentos hormonais. Há, contudo, uma diferença entre a adolescência e a 
puberdade, a última envolve alterações físicas, visto que, ocorre um aumento na produção 
do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) no hipotálamo, o que  “leva a uma elevação 
em dois hormônios reprodutivos fundamentais: o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio 
estimulador dos folículos (FSH)” (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 387). 

Não obstante, a adolescência se situa principalmente no campo social e tem sua 
singularidade constituída a partir do meio, no qual, está inserida. Salles entende que as 
“condições históricas, políticas e culturais diferentes produzem transformações não só 
na representação social da criança e do adolescente, mas também na sua interioridade” 
(2005, p.34). Sendo assim, a adolescência “deve ser pensada como uma categoria que se 
constrói, se exercita e se reconstrói dentro de uma história e tempo específicos”. (FROTA, 
2007, p. 154). 
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2.1 Adolescência: um olhar psicanalítico
A adolescência refere-se a um campo de investigação amplo nos estudos 

psicanalíticos, tendo em vista que não submetida aos preceitos biológicos da puberdade, 
em psicanálise “a tônica é colocada nas repercussões psíquicas geradas pela chegada do 
sujeito a essa etapa de sua vida.” (SAVIETTO; CARDOSO, p.17, 2006).  

De acordo com Oliveira “na adolescência retornam-se as questões de identidade: 
quem sou eu. Trata-se de um replay dos estágios iniciais do desenvolvimento, dependência 
relativa rumo à independência, isto é, um segundo desafio” (2009, p.94). Desse modo, 
o desamparo que a princípio referia-se a insuficiência psicomotora do bebê, significa na 
adolescência a “insuficiência do aparelho psíquico em dar conta do excesso de excitação 
pulsional.” (SAVIETTO; CARDOSO, p.24, 2006). 

Não obstante, na adolescência o desamparo retorna acrescido de arrogância, 
hostilidade e a necessidade de apoio e conforto social, tendo em vista que, “na fantasia 
inconsciente, crescer é, inerentemente, um ato agressivo” (WINNICOTT, 1975, p.195), o 
adolescente sente que “está sozinho nesta busca de conhecer-se, nesta construção de 
uma subjetividade própria, nesta reinstalação do seu si-mesmo.” (FROTA, 2006, p.60)

Freud em Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) aponta que “como 
advento da puberdade, introduzem-se as mudança que levarão a vida sexual infantil à sua 
configuração definitiva normal. O instinto sexual, que era predominantemente autoerótico, 
encontra agora um objeto sexual.” (FREUD, 1905/2010, p.121). Diante da obtenção das 
capacidades reprodutivas ocorre na adolescência uma reedição das vivências do complexo 
de Édipo, adormecido no período de latência devido à impotência do corpo infantil para 
efetivar o ato sexual incestuoso. Logo, “a força readquirida pelo Complexo de Édipo nesta 
ocasião e a possível vivência de sedução ou de perseguição por parte dos objetos (internos) 
parentais contribuem para que o sujeito sinta-se violentado na adolescência.” (SAVIETTO; 
CARDOSO, p.19, 2006).  

Desse modo, a adolescência demonstra-se um momento conturbado, visto que, 
além da retomada do complexo de Édipo o adolescente deve fazer um duplo luto pelo 
corpo: “o de seu corpo de criança, quando caracteres sexuais secundários colocam-no 
ante a evidência de seu novo status e o aparecimento da menstruação na menina e do 
sêmen no menino, que lhe impõem o testemunho [...] do papel que terão que assumir.” 
(ABERASTURY; KNOBEL, p.14, 1981). Esses processos vividos na adolescência abalam 
fortemente as bases narcísicas. 

A concepção do Ego é formada a partir do narcisismo, Freud em Introdução ao 
Narcisismo (1914) chama atenção para esse fenômeno propondo que ele é indispensável a 
todos os sujeitos, desse modo, o narcisismo torna-se um estágio comum no desenvolvimento 
sexual humano. A primeira relação que estabelecemos ao nascer é com a figura materna, 
pessoa que cuida e supre as necessidades. O bebê em seus primeiros meses de vida está 
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extremamente dependente do desejo dos pais e não experiencia perdas, “esse estado 
paradisíaco de perfeição e completude, entretanto, está fadado a ser interrompido sob 
pena de a criança não ascender ao estatuto de sujeito.” (ARAÚJO, p.80-81, 2010). 

Com o tempo a criança passa a compreender que não é o objeto de desejo da 
mãe, essa ferida narcísica primária faz com que o sujeito se esforce para reatar com 
essa plenitude perdida, tentando reconquistar o seu amor. Isso faz com que a criança 
entre no segundo estágio do narcisismo “ao qual Freud denominou de narcisismo do 
ego ou narcisismo secundário, porque foi retirado dos objetos a partir dos processos de 
identificação com as figuras parentais ou seus representantes.” (ARAÚJO, p.81, 2010). 
Savietto e Cardoso apontam que “as falhas narcísicas que se desenvolvem a partir do início 
da subjetivação também vão ressurgir por ocasião da adolescência, quando está em jogo 
a tensão entre dependência e autonomia.” (p.21, 2006). 

O apoio dos pais torna-se indispensável nesse processo de desenvolvimento 
conturbado da adolescência, tendo em vista que, é necessária a presença dos pais para 
que os filhos sejam capazes de se desvincularem deles ou não, “o suporte parental é, 
portanto, crucial para que a transação narcísica seja efetivada pelo adolescente. Isto 
significa que, para serem capazes de investir em novos objetos, os filhos adolescentes têm 
que abandonar seus pais como objetos de desejo.” (SAVIETTO; CARDOSO, p.21, 2006). 
A renúncia aos desejos incestuosos propicia uma mudança significativa nos referencial 
identificatório. Desse modo, para que o adolescente possa realizar investimentos objetais 
secundários é indispensável que ele se desvincule do modelo parental. Essa reorganização 
impõe um luto da figura protetora dos pais.

Para Winnicott (1975, p.194) “na época do crescimento adolescente, meninos 
e meninas canhestra e desordenadamente emergem da infância e se afastam da 
dependência, tateando em busca do status adulto”. Paradoxalmente a imaturidade é uma 
parte importante da adolescência, pois “nela estão contidos os aspectos mais excitantes 
do pensamento criador, sentimentos novos e diferentes, ideias de um novo viver.” 
(WINNICOTT, 1975, p.198). Esse deslocamento entre a realidade interna e externa e/ou a 
alienação e a separação do Outro são parte fundamental na constituição da subjetividade. 
Transitividade essa que no campo da “abordagem winnicottiana, envolve o exercício da 
dimensão de transicionalidade, ou seja, do encontro com objetos da cultura intermediários 
que possam ser apropriados e utilizados de forma singular por cada sujeito.” (COUTINHO; 
ROCHA, 2007, p. 75).

2.2 Adolescência e escrita
A mãe é o primeiro objeto de amor da criança, desse modo, nos primeiros momentos 

de vida “o que a criança busca, como desejo de desejo, é poder satisfazer o desejo da mãe. 
(LACAN, 1958/1999, p.197). Tendo isso em vista, Lacan (1958) introduz como ponto axial 
do progresso do complexo de Édipo a metáfora paterna que é um significante metafórico 
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similar à castração apontada por Freud (1933), ela possibilita que a criança não se fixe 
na relação com a mãe construindo novos laços. Portanto, a metáfora paterna “propõe o 
advento do recalcamento como marca do aparecimento da escrita.” (LIMA, 2006, p.64). 

Desse modo, a lei do pai possibilita a identificação com um novo traço que não o 
materno e a constituição da noção do Eu. Esse “traço não aponta para uma unidade – já 
que ela é imaginária –, mas para a possibilidade de contar-se um entre os semelhantes, 
assim como de marcar sua diferença pelo seu traço, que é um, e, consequentemente, 
singular.” (LIMA, 2006, p.65). 

Bidaud (2010) aponta que uma das assinaturas que marcam os sujeitos na 
contemporaneidade são as inscrições sobre o próprio corpo. Os cortes feitos pelos 
adolescentes parecem testemunhar uma “falta em significar em relação ao Outro. Elas são 
a marca cicatrizada de uma escrita sem endereçamento, anúncio pobre e desesperado de 
um gesto de nominação que não carrega nada em si.” (BIDAUD, 2010, p.  179) Logo, as 
condutas adolescentes de auto-mutilação, inscrição no corpo sem nenhum endereçamento, 
parece indicar uma insistência em permanecer no agir para se proteger do encontro com a 
divisão subjetiva entre o eu e o Outro. 

Devido ao luto que deve ser realizado quanto ao corpo infantil, o adolescente, 
“parece encontrar-se ameaçado no seu valor de traço, dado que seus antigos contornos 
modificam-se,” (LIMA, 2006, p. 68). Logo, o advento da adolescência exige um “retorno do 
estádio do espelho, quer dizer um “re-jogo” de troca de olhares, [que] engaja os sujeitos 
num posicionamento (a busca de sua posição) em sua relação à sua imagem própria e a 
imagem do Outro.” (BIDAUD, 2010, p. 177). Desse modo, a adolescência pressupõe uma 
crise na escrita, para a construção de novos traços e de uma assinatura que “tem a ver 
com o reconhecimento de um sujeito que é nomeado e que pode se contar entre outros” 
(BIDAUD, 2010, p.  177). 

3 |  METODOLOGIA
O projeto de Extensão “Escrita da Adolescência: Oficina de Traços e Vozes na 

Elaboração de uma Travessia” propõe como metodologia a realização oficinas semanalmente 
no Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) da cidade de Catalão- GO, com 
duração de uma hora, coordenada por duas alunas do curso de Psicologia. A oficina foi 
composta por dez participantes, e mesmo sendo aberto a ambos os sexos, foi composto 
exclusivamente por mulheres. Sua dinâmica de funcionamento consiste no acolhimento 
inicial e em seguida na escrita livre sobre o tema que vier à mente das participantes, desse 
modo, posteriormente são realizadas reflexões e pontuações quanto ao material produzido. 

São realizadas supervisões semanais com as estagiárias a partir dos relatos que 
elas elaboram após o término de cada oficina terapêutica.

Para os objetivos desse estudo, tendo como base o material clínico e os relatórios 
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obtidos na realização das oficinas foi realizado uma pesquisa bibliográfica de autores 
psicanalíticos para compreender a constituição da adolescência, a escrita e as oficinas 
terapêuticas, visando desenvolver uma análise da escrita e das falas das participantes a fim 
de compreender o alcance desse dispositivo terapêutico no cuidado com a adolescência.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A Oficina Terapêutica- Caminhos para a construção de uma travessia
A adolescência é um “longo trabalho de elaboração de escolhas e um longo trabalho 

de elaboração da falta no Outro.” (ALBERTI, 2010, p. 10). De acordo com Coutinho e 
Rocha “neste re-encontro com o Outro na adolescência, é consenso entre os psicanalistas 
que trabalham com adolescentes a importância do espaço de grupo como espaço de 
fala, de reconhecimento e de suporte para novas identificações” (2007, p.77) Logo, a 
oficina terapêutica torna-se “um lugar de sustentação psíquica, do holding, base para a 
reedificação do ‘espaço potencial’ – área intermediária entre a realidade interna e externa; 
em outras palavras, lugar das experiências ligadas aos fenômenos e objetos transicionais.” 
(CARVALHO, 2015, p. 93). Assim, as oficinas terapêuticas são um setting com locus 
privilegiado, pois promovem um espaço confiável e não invasivo. 

De acordo com Coutinho e Rocha “o grupo promove um fechamento em torno 
de um sintoma, de uma fantasia, alimentada pelas identificações horizontais entre seus 
integrantes, de forma que o que surge dentro do grupo se constitui em formações do 
inconsciente grupal.” (2007, p.76). Frente a isso, o psicanalista se posiciona como um 
facilitador do processo de alienação e separação constituintes do Eu na adolescência, 
desse modo, atuando na encruzilhada entre o desejo do sujeito e o desejo do Outro.

Tal processo de identificação e desidentificação causa a sensação de desamparo, 
insuficiência e abandono, algo que é recorrente na fala e na escrita das adolescentes e 
que aponta para um desencontro entre elas e os pais, desenlace que ocorre porque elas 
não conseguem suprir seus desejos e expectativas. Desse modo, encontra-se presente 
na escrita das adolescentes frases como: “minha mãe me xinga todo dia, fala que eu não 
presto e que cada dia que passa ela desgosta de mim” (M.L, 14 anos). “sabe quando você 
faz tudo para agradar as pessoas mas não é o suficiente, então, eu passei esses últimos 
dias tentando agradar a minha mãe mas ela nunca estava feliz, eu tento parar de fazer o 
que eu gosto só pra agradar ela e nunca está bom e nunca é suficiente” (M. 14 anos).

O desencontro entre as expectativas e desejos dos pais e os desejos dos seus 
filhos fazem com que por diversas vezes ocorra um distanciamento entre eles. Uma das 
adolescentes chega a relatar: “meu pai sumiu da minha vida” (M. 14 anos). O efeito da 
desistência dos pais em relação aos filhos é devastador, visto que, “desesperado e perdido, 
o adolescente então inicia uma busca que pode ser uma completa catástrofe na tentativa 
de alcançar novamente a mão dos pais, o que, como numa bola de neve, tem cada vez 
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mais dificuldade de conseguir.” (ALBERTI, 2010, p. 22).
Nessa tentativa de reatar a relação perdida com os pais as adolescentes, algumas 

vezes, encontram-se em uma encruzilhada, entre seus desejos e o desejo do Outro, situação 
geradora de angústia, visto que, “quando a integridade egóica é ameaçada, o sujeito é 
sinalizado por meio de sensações de angústia.” (COSTA apud SAVIETTO; CARDOSO, 
2006, p. 20). Nesse sentido, esse desencontro e, consequente distanciamento, dificulta 
ao adolescente encontrar os caminhos para dar vez aos processos de desindentificação 
e alcance de novas identificações, podendo culminar em atuações desastrosas para sua 
vida.

Logo, a fala e a escrita no espaço potencial que é a oficina terapêutica torna-se 
um meio pelo qual as adolescentes encontram a possibilidade de expressar-se e construir 
caminhos de mediação entre o ideal do eu e o eu ideal, efeito similar ao ocasionado pelos 
objetos transicionais no bebê. Winnicott aponta que “na relação com o objeto transicional, o 
bebê passa do controle onipotente (mágico) para o controle pela manipulação (envolvendo 
o erotismo muscular e o prazer de coordenação).” (1975, p.23). Desse modo, o objeto 
transicional permite que a criança suporte a separação da mãe e caminhe da total 
dependência em direção a uma dependência parcial.

 Na adolescência, quando ressurgem questões identitárias da primeira infância esse 
processo de separação da figura dos pais retorna com maior vividez se intensificando, o 
que faz ressurgir também a necessidade de mecanismos que auxiliem o adolescente a 
elaborar e suportar a falta do Outro para constituir-se como sujeitos. Frente a isso, a escrita 
pode adquirir status de objeto transicional, visto que, torna-se de suma importância para a 
constituição da subjetividade, pois, além de aliviar as tensões presentes frente ao encontro 
com a realidade ela permite que o sujeito adquira o sentimento de self. 

Lima aponta que “do declínio vertiginoso da metáfora paterna, o adolescente, pela 
escrita, apela à construção de imagens para o trabalho de modelagem de contornos que 
lhe possibilitem existir.” (2006, p.70) Logo, a linguagem possibilita uma relação com o 
objeto perdido, estabelecida na sua ausência e, que não apenas indica sua perda, mas a 
construção de sentido. Assim, as adolescentes, por meio, da escrita na oficina terapêutica 
podem construir significados para seus afetos.

Os relatos de automutilação, ideação suicida e tentativas efetivas de suicídio também 
são frequentes nas oficinas. “Tem dias que eu acordo com muita vontade de morrer” (K, 
15 anos). “Tentei me matar, tomei vários remédios, tudo que você pensar eu tomei, eu só 
queria morrer em paz.” (B. 16 anos). Macedo e Werlang apontam que a passagem ao ato 
ocorre, pois, “dor, compulsão à repetição e ato se confundem na busca de dar fim a algo 
que atormenta o sujeito. (2007, p.102) 

A incapacidade de atribuir sentido à angústia na adolescência faz com que muitas 
vezes não se sintam escutadas e compreendidas. K. (15 anos) afirma: “ninguém nunca 
entenderá o que passa na mente de uma pessoa suicida, só ela entende o que aquela 
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confusão está causando ali dentro, nem sempre um suicida quer acabar com sua vida 
[...] queremos é acabar com tudo de uma vez.” A passagem ao ato está relacionado a 
incapacidade de atribuir sentido a algo que ingressou no psiquismo (MACEDO; WERLANG, 
2007). Logo, a desesperança, a sensação de ser incompreendida e de abandono feito 
pelos responsáveis, por vezes torna-se “companheira e motor de combustão para a busca 
de fim.” (MACEDO; WERLANG, 2007, p.102). Nesses contextos, nos quais, o ato toma o 
lugar da fala a escuta psicanalítica torna-se urgente, pois, pela via da transferência atua 
na repetição possibilitando a construção de palavras que transformem o excesso pulsional.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da experiência no Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) da 

cidade de Catalão-GO é possível constatar que as oficinas de escrita com adolescentes 
favorecem a construção de um trabalho grupal que é igualmente subjetivo e singular, 
podendo “favorecer a circulação de sentidos e os deslizamentos significantes, com alguma 
repercussão possível nos modos de gozo dos sujeitos que delas participam, atrelados 
às identificações e aos “lugares” ocupados por eles no campo da cultura.” (COUTINHO; 
ROCHA, 2007, p.81)

A escuta psicanalítica nesse campo deve ser crítica e transformadora, preocupando-
se com manejo da transferência e o uso das palavras. Mediando a construção de um 
espaço que propicie a elaboração dos afetos, desejos, anseios e vontades dos participantes 
viabilizando a elaboração de novas saídas, novas identificações e novas possibilidades. 

Por fim, almeja-se com esse estudo contribuir para as discussões quanto à realização 
de oficinas terapêuticas com adolescentes. Não obstante, apesar dos resultados positivos, 
essa experiência é apenas um recorte da realidade de algumas adolescentes da cidade de 
Catalão-GO, o que leva a apontar a necessidade de mais pesquisas sobre o tema, tendo 
em vista que diante das questões que envolvem adolescência e contemporaneidade, torna-
se cada vez mais indispensável a construção de espaços que possibilitem a expressão dos 
sentimentos e afetos que perpassam essa fase. 
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