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O Brasil enfrenta grandes desafios na garantia da saúde gratuita 
e de qualidade a toda a população num momento em que tenta recuperar a 
capilaridade e a boa gestão pública do Sistema Único de Saúde. Passado o pico 
epidemiológico da pandemia de COVID-19, faz-se necessário que a comunidade 
científica compartilhe experiências e reflexões no intuito de avançar o debate 
das políticas de saúde no país. Contribuindo neste sentido, o e-book “Saúde: 
Impasses e desafios enfrentados no Brasil” da Atena Editora traz ao leitor 
35 estudos técnicos e científicos divididos em 2 volumes que tratam desde o 
contexto pandêmico nacional até a defesa dos direitos humanos e estratégias 
de ensino em saúde.

Os artigos foram elaborados por profissionais, docentes e acadêmicos 
de várias Instituições de Ensino Superior e, agradecendo a colaboração e a 
dedicação destes autores, desejamos a todos uma boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A Arteterapia como função 
terapêutica não está restrita ao consultório 
e está pautada em diversas formas 
de expressão artística com aplicações 
inerentes a avalição, prevenção, tratamento 
e reabilitação. É de suma importância 
destacar que esse método terapêutico 
não substitui o uso medicamentoso e/
ou a psicoterapia, mas funciona como 
tratamento auxiliar. O presente artigo tem 
como objetivo descrever a contribuição 
da arteterapia e seu impacto na vida das 
pessoas em decorrência dos agravantes 
da saúde mental em tempos de pandemia. 
O estudo foi realizado a partir de 

levantamento bibliográfico, exploratório e 
com reflexões conceituais sobre a temática 
presente em artigos científicos eletrônicos 
e livros. Ao analisar e interpretar os dados 
deparamos com os benefícios que a 
arteterapia proporciona aos pacientes no 
desenvolvimento da expressão de suas 
emoções, subjetividade e criatividade 
ao acessar seus conteúdos internos e 
trabalha-los. Conclui-se que a arteterapia 
é um processo de transformação, 
autoconhecimento, autonomia, ameniza os 
sintomas e contribui para humanização e 
promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia. Saúde. 
Humanização.

ARTTHERAPY AS A WORK 
PROPOSAL IN THE POST PANDEMIC 

CONTEXT
ABSTRACT: Art therapy as a function is not 
restricted to the establishment and is based 
on various forms of artistic expression 
with applications inherent to evaluation, 
prevention, treatment and rehabilitation. It 
is extremely important to highlight that this 
therapeutic method does not replace the 
use and/or psychotherapy, but works as 
an auxiliary treatment. This article aims to 
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describe a contribution of art therapy and its impact on people’s lives as a result of mental health 
aggravating factors in times of a pandemic. The study was carried out from a bibliographic 
survey, exploratory and with a well-known is about the theme present in electronic scientific 
articles and books. When analyzing and interpreting the data, we came across the benefits 
that art therapy provides to patients in the development of the expression of their emotions, 
subjectivity and creativity when accessing their internal contents and working with them. 
It is concluded that art therapy is a process of transformation, self-knowledge, autonomy, 
alleviates symptoms and contributes to humanization and health promotion.
KEYWORDS: Art therapy. Health. Humanization.

1 |  INTRODUÇÃO
Este artigo tem como enfoque identificar os benefícios da arteterapia enquanto 

prática terapêutica no contexto pós pandêmico em tempos de distanciamento social.
A arteterapia é uma atuação profissional que utiliza a expressão livre e espontânea 

dos pacientes através da arte para resgatá-lo em sua integralidade. Tem sua origem nas 
teorias freudianas e junguianas reconhecidas enquanto função terapêutica a partir da 
Reforma Psiquiátrica e pode ser aplicada de forma individual ou grupal.

Embora a arteterapia tenha como tradição a psicologia clínica, atualmente é aplicada 
na área escolar, social, organizacional e comunitária.

Em um cenário transitório decorrente da pandemia – Covid 19, bem como os 
agravantes destas na saúde metal se faz necessário os constructos produzidos em função 
das novas formas de cuidado e autorreflexão.

Nessa perspectiva cabe analisar os fatores de riscos que interferem nas condições 
mentais e emocionais dos indivíduos; identificar as formas de terapia e principais atividades 
a serem desenvolvidas além de avaliar se os benefícios da arteterapia contribuem como 
mantenedor do equilíbrio mental, físico e emocional.

O método utilizado neste estudo para aquisição das informações foi a revisão da 
literatura com analises de artigos e livros referentes a temática. 

Na contextualização abordaremos o conceito da arteterapia e como a mesma 
vem sendo utilizada como recurso terapêutico em saúde mental sob a ótica de diferentes 
referenciais teóricos com suas contribuições significativas. Diante deste contexto analisar-
se-á sua importância para recriação de si na emergência do cuidado em tempos de 
pandemia e também sua função como terapia integrativa e complementar no sistema único 
de saúde sem deixar de explanar a atuação psicológica nessa emblemática.

1.1 Arteterapia como recurso terapêutico em saúde mental
É uma área de atuação profissional que utiliza a arte como recurso terapêutico 

com diferentes referenciais teóricos com eixo centralizado na expressão e subjetividade 
que contribui na ampliação da consciência sem levar em consideração a estética da 
representação das imagens, mas sim o manifesto e os limites que a vida impõe integrando 
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significados através da criatividade (CIORNAI, 1995, p. 61).
Esses produtos carregados de energia psíquica no inconsciente de função 

imaginativa são chamados por Silveira de “autos-retratos” que de forma livre pode auxiliar 
no processo de individuação, autorrealização e desenvolvimento da personalidade. (JUNG, 
2021, p. 355)

Para Rhyne (2000, p. 129) essa vivencia de criar arte seja pela pintura, poesia, 
escultura, promove a descoberta de sentimentos, potencialidades no qual o individuo pode 
se ver e rever-se resgatando as suas qualidades anteriormente ignoradas. 

Segundo Philippini (2004) a arteterapia enquanto função terapêutica tem sua prática 
pautada na transdisciplinaridade ao resgatar o homem em sua integralidade através do 
autoconhecimento e transferência.

Em 1940, firma se nos E.U.A o marco com o trabalho de Margareth Nauberg esta 
considerada a “mãe da arteterapia”. Cabe ressaltar que a arteterapia também sofreu 
influência da Psicanálise no século XX com Freud em sua defesa da manifestação do 
inconsciente através das imagens e se apropria em 1920 como parte do processo 
psicoterapêutico com a simbolização do inconsciente individual e coletivo (CIORNAI, 2004, 
p. 27). 

Tem destaque no Brasil os psiquiatras Osório César, 1993 com seu trabalho com 
arte no hospital Junqueri/SP, Nise de Silveira, 1946 utilizando a psicanálise no Centro 
Psiquiátrico Dom Pedro II no Rio de Janeiro sob influência junguiana, na busca por 
compreender as imagens produzidas pelos pacientes.

A arteterapia vem ganhando cada vez mais espaço na área de saúde mental e vem 
colaborando na amenização dos efeitos negativos da doença mental proporcionando bem-
estar para pessoa em sofrimento psíquico, mudanças nos campos afetivos, interpessoal, 
relacional e equilíbrio emocional.

Ela também possibilita experenciar as vivencias das dificuldades, conflitos, medos, 
angustias, estresses de forma menos dolorosa por canalizar os conflitos familiares e 
pessoais. Todavia há minimização de fatores negativos de ordem afetiva e emocional 
que surgem como diferentes manifestações tais como: angustia, estresse, agressividade, 
isolamento social, apatia, dentre outros e requer cuidados. 

1.1.1 A arte como dispositivo para recriação de si na emergencia do 
cuidado em tempos de pandemia

A arte é um método de intervenção baseado nas diferentes formas de expressão 
que pode ser utilizada como função terapêutica na promoção de saúde e qualidade de vida.

Podem ser utilizados como recursos os desenhos, pintura, modelagem, música, 
poesia, dramatização, danças expressadas por linguagens, escritas, sonoras, plásticas, 
corporal, verbal principalmente no contexto pandêmico onde permeia o medo e insegurança 
em todos os aspectos da vida do coletivo ao individual, do funcionamento diário da sociedade 
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às modificações nas relações interpessoais (LIMA et al., 2020; OZILI; ARUN, 2020).
Cenário em que a COVID-19, considerada síndrome respiratória ocasionada pela 

doença do coronavírus que foi detectado inicialmente na cidade de Wuhan, na China 
Central espalhou se pelo mundo e atingiu pessoas em diferentes níveis de complexidade. 
Em casos mais graves ocasiona insuficiência respiratória   com cuidados hospitalares 
intensivos. Em consequência temos o distanciamento social por cerca de 2 metros entre 
os indivíduos com recomendações para evitar aglomerações (CDCP, 2020; ECDO, 2020). 

Ouros métodos utilizados são a quarentena e o isolamento social, a primeira 
visa restringir a circulação de pessoas que foram expostas a contaminação que ficará 
sobre observação. Nesse processo muitas vezes implica em situações desagradáveis e 
estressoras devido ao afastamento dos amigos e familiares na incerteza de quanto tempo 
durará esse distanciamento (BROOKS et al., 2020).

Em situações de epidemia o número de pessoas psicologicamente afetadas costuma 
ser maior que o de pessoas acometidas pela infecção levando a população apresentar 
consequências psicológicas e psiquiátricas caso não recebam os cuidados necessários 
(CEPEDS, 2020; ORNELL et al., 2020).

A COVID-19 acabou por desencadear uma variedade e problemas psicológicos e 
transtornos mentais, dentre estes, o transtorno do pânico, ansiedade e depressão (QIU et 
al., 2020).

O distanciamento físico implica em sentimentos de solidão e desamparo, perda de 
emprego, prejuízos a saúde física e psíquica além da exposição à morte de amigos e 
familiares (KOLA, 2020).

Em um cenário transitório em relação a saúde mental é imprescindível que seja 
repensado em espaço e tempo a corporificação e experiência de cada sujeito levando em 
consideração suas dificuldades, especificidades e potencialidades em relação ao cuidado 
e manejo em saúde mental, sem correr o risco de restringir-se a definição do que é saúde 
mental, mas sim reafirmar a importância de reconstruir caminhos e recuperar a experiencia 
com diretrizes organizadoras para o cuidado.

1.1.2 A arteterapia como terapia integrativa e complementar no sistema 
único de saúde e atuação psicológica

Com a Reforma Psiquiátrica em sua ótica de atendimento inter-transdiciplinar através 
da portaria nº 189/91, 224/92 e 369/01 teve mudanças no financiamento dos recursos 
financeiros para investimentos em terapias alternativas o que assegurou a arteterapia 
como prática terapêutica em saúde mental.

Valladares (2008), considera que no decorrer do processo não se pode perder 
de vista o objeto de trabalho e precisa manter o foco na integridade da pessoa e sua 
reintegração como participante da sociedade. 

Desde 2006 no Brasil a arteterapia é considerada terapia integrativa e complementar, 
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contemplando os princípios da Política Nacional (PIcs-MS) norteando que o foco é na 
saúde e na pessoa doente e não na doença, com abordagem central na integralidade, 
corpo, mente e espirito e assim contribuir para o pleno desenvolvimento, trabalhando as 
emoções através da escuta e ajuda como suporte. 

A arteterapia por se tratar de uma forma versátil pode ser adaptada a outras 
técnicas com atuação do psicólogo como a da respiração articulada a produção artística 
no reconhecimento de si, onde o paciente consegue perceber melhor a situação atual e ter 
um novo olhar sobre.

O teatro também pode ser uma das alternativas de autoconhecimento que segundo 
Moreno através da representação consegue lidar com diversas situações aos quais não 
conseguiria antes (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2012).

Os desenhos com fins terapêuticos servem como instrumento projetivo e permite que 
o paciente consiga organizar melhor as informações, as experiencias vividas estimulando 
assim o crescimento psíquico. 

Por outro lado, a arteterapia não é somente para os indivíduos que sofrem com 
transtornos ou doenças, sua prática é capaz de beneficiar a todos em qualquer fase da vida, 
inclusive estudos mencionam a arteterapia para o envelhecimento saudável e permite que 
os idosos transformem suas vidas, as preenchendo com satisfação, alegria e autoestima e 
melhorando a socialização (GONÇALVEZ et al., 2013).

2 |  CONCLUSÃO
Considerando o embasamento teórico na construção deste trabalho, compreende-

se que a arteterapia é uma prática multidisciplinar e eficiente de valorização do ser humano 
que pode ser aplicada em várias faixas etárias. É considerada como ferramenta terapêutica 
que contribui para o processo de transformação, autoconhecimento, autonomia com 
capacidade de amenizar os sintomas e contribuir para humanização e promoção da saúde.

Possui através diversas abordagens teóricas de aplicação e trabalha acima de tudo 
a expressividade da subjetividade. Entretanto, através da revisão da literatura foi possível 
perceber que há poucos artigos recentes sobre a temática

Sua prática pode ser utilizada na avaliação, prevenção, tratamento e reabilitação   
que através da arte promove por meio da experiência criativa a libertação do sujeito, pois 
proporciona um lugar de fala, expressão e acolhimento.

Contudo a arteterapia é um instrumento valioso no cuidado a saúde mental e, todavia, 
deveria receber maior financiamento por parte da Política Pública de Saúde por ter como 
pilares diferentes aplicações e formas de abordagens que contribui para a transformação 
subjetiva e deve ser melhor explorada e difundida na atuação dos profissionais para 
favorecer a humanização, a socialização e qualidade de vida.
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