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RESUMO 
Este resumo aborda a relevância da psicanálise na formação 
educacional, com destaque para as contribuições teóricas de Maria de 
Lourdes Soares Ornelas e Maria Cristina Kupfer. Ornelas enfatiza 
a importância da psicanálise na compreensão das dinâmicas 
emocionais e processos inconscientes que influenciam o comportamento e 
o desenvolvimento dos estudantes da educação básica. Sua abordagem 
integradora ressalta a necessidade de considerar não apenas os 
aspectos cognitivos, mas também os emocionais e afetivos dos alunos 
para um desenvolvimento integral. Por sua vez, Maria Cristina Kupfer 
traz contribuições valiosas sobre a relação entre psicanálise e educação, 
enfatizando a importância de uma escuta sensível e acolhedora por parte 
dos educadores. Essa escuta permite identificar as demandas emocionais 
dos alunos e criar um ambiente educacional mais saudável, propício 
ao desenvolvimento emocional e psicológico dos estudantes. A 
pergunta norteadora da pesquisa foi saber como a aplicação dos 
princípios da psicanálise na formação educacional pode contribuir 
para a compreensão e promoção do desenvolvimento emocional dos 
estudantes da educação básica? O objetivo geral foi investigar como a 
abordagem psicanalítica pode ser integrada de forma eficaz na formação 
educacional, visando compreender e promover o desenvolvimento 
emocional dos estudantes da educação básica. A metodologia utilizada 
foi a revisão de literatura abordando materiais publicados nos últimos 10 
anos, captados de portais digitais como: PubMed, Periódico CAPES, 
BDTD e outros. Em conclusão os estudos demonstraram que a 
promoção da diversidade, inclusão e o estímulo à autenticidade emocional 
também são aspectos destacados para um ambiente escolar mais acolhedor 
e empático. Por fim, o resumo ressalta a relevância do constante 
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desenvolvimento profissional dos educadores em temas relacionados à 
psicologia e educação emocional. Participar de cursos, workshops e 
grupos de estudo sobre inteligência emocional, desenvolvimento infantil e 
estratégias de apoio psicológico contribuem para uma abordagem mais 
eficaz e sensível às necessidades emocionais dos alunos, promovendo 
um ambiente educacional mais saudável e propício ao desenvolvimento 
integral dos estudantes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Desenvolvimento emocional. Educação 
básica. Maria de Lourdes Soares Ornelas. Maria Cristina Kupfer 

 
INTRODUÇÃO 

 
A psicanálise na formação educacional representa um campo de 

estudo e prática que tem ganhado destaque na compreensão dos desafios 
enfrentados pelos estudantes da educação básica, especialmente no que diz 
respeito ao desenvolvimento emocional e psicológico. Nesse contexto, as 
contribuições teóricas de Maria de Lourdes Soares Ornelas e Maria Cristina 
Kupfer se destacam como referências importantes para a compreensão 
dessas questões (ORNELAS, 2014).  

Maria de Lourdes Soares Ornelas, por exemplo, enfatiza a 
importância da psicanálise na compreensão das dinâmicas emocionais e dos 
processos inconscientes que influenciam o comportamento e o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes no ambiente escolar 
(ORNELAS, 2013). Suas reflexões destacam a necessidade de uma 
abordagem integradora, que considere não apenas os aspectos cognitivos, 
mas também os aspectos emocionais e afetivos dos estudantes.  

Por sua vez, Maria Cristina Kupfer traz contribuições valiosas sobre 
a relação entre psicanálise e educação, defendendo a importância de uma 
escuta sensível e acolhedora por parte dos educadores, capaz de identificar 
as demandas emocionais dos alunos e promover um ambiente educacional 
mais saudável e propićio ao desenvolvimento integral (KUPFER, 2000).  

Assim, este trabalho busca explorar os fundamentos teóricos dessas 
autoras e suas aplicações práticas na formação educacional, visando 
compreender os desafios enfrentados pelos estudantes da educação básica 
e promover estratégias que contribuam para o seu desenvolvimento 
emocional e psicológico dentro do contexto escolar (KUPFER, 1995).  

Diante do contexto pertinentes aos processos da psicanálise na 
formação educacional, esse artigo buscou respostas, a saber, como a 
aplicação dos princiṕios da psicanálise na formação educacional pode 
contribuir para a compreensão e promoção do desenvolvimento emocional 
dos estudantes da educação básica?  

O objetivo geral foi investigar como a abordagem psicanalit́ica pode 
ser integrada de forma eficaz na formação educacional, visando compreender 
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e promover o desenvolvimento emocional dos estudantes da educação 
básica.  

Os objetivos específicos se nortearam em analisar as contribuições 
teóricas de Maria de Lourdes Soares Ornelas e Maria Cristina Kupfer para a 
compreensão da relação entre psicanálise e formação educacional; identificar 
os principais desafios emocionais enfrentados pelos estudantes da educação 
básica no ambiente escolar, a partir de uma perspectiva psicanalit́ica e propor 
estratégias e intervenções baseadas na psicanálise que possam ser 
aplicadas pelos educadores para promover o desenvolvimento emocional e 
psicológico dos estudantes no contexto da educação básica.  

A necessidade de investigar a aplicação da psicanálise na formação 
educacional surge da crescente compreensão da importância do 
desenvolvimento emocional para o sucesso acadêmico e social dos 
estudantes. A psicanálise oferece um arcabouço teórico valioso para 
compreender as dinâmicas inconscientes que influenciam o comportamento 
dos alunos, bem como para promover intervenções que possam melhorar sua 
saúde emocional.  

Além disso, as contribuições de Maria de Lourdes Soares Ornelas e 
Maria Cristina Kupfer são fundamentais nesse contexto, destacando a 
necessidade de uma abordagem integrativa entre psicanálise e educação. 
Portanto, esta pesquisa se justifica pela relevância em explorar como a 
psicanálise pode ser aplicada de forma eficaz na formação educacional, 
visando o desenvolvimento emocional dos estudantes da educação básica.  

A metodologia de revisão de literatura integrativa combina elementos 
da revisão sistemática e da revisão narrativa, permitindo uma análise 
abrangente e aprofundada das informações disponiv́eis sobre o tema. O 
processo seguirá as seguintes etapas:  

Foram estabelecidos critérios claros para a seleção dos estudos a 
serem incluídos na revisão, como publicações recentes (últimos 10 anos), 
foco na relação entre psicanálise e formação educacional, relevância das 
contribuições de Maria de Lourdes Soares Ornelas e Maria Cristina Kupfer, 
entre outros.  

Para isso foram realizadas buscas em bases de dados acadêmicas 
como SciElo, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD e Google 
Acadêmico, utilizando termos de busca relacionados à psicanálise, educação 
e desenvolvimento emocional. Os estudos serão selecionados de acordo com 
os critérios definidos na etapa anterior.  

Os estudos selecionados foram analisados criticamente para 
identificar as principais contribuições teóricas e práticas relacionadas à 
aplicação da psicanálise na formação educacional. Será realizada uma 
síntese dos resultados, destacando os pontos convergentes e divergentes 
encontrados na literatura.  

Com base na análise dos resultados, foram discutidas as implicações 
para a prática educacional e propostas recomendações para futuras 
intervenções baseadas na psicanálise. As conclusões seguiram formas 
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elaboradas considerando o objetivo geral e os objetivos específicos da 
pesquisa.  
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Teóricas de Ornelas e Kupfer sobre a relaçaõ entre psicanálise e 
formaçaõ educacional  

A visão psicanalit́ica do sujeito do inconsciente também influencia a 
compreensão da Psicopatologia, que aqui denominamos como o campo das 
vicissitudes do sujeito durante sua passagem pelos desafios da linguagem. 
Diversas abordagens podem ser adotadas ao tratar o tema das psicoses 
infantis, sendo uma delas a noção de sujeito. Nesse contexto, questiona-se o 
significado de tropeçar na passagem pela linguagem para a estruturação do 
sujeito (ÁVILA, 2020).  

Esses tropeços podem ocorrer quando a criança não possui 
referências organizadas ou balizadas pelo desejo dos pais, também 
conhecidas como Lei do Pai, conforme as formulações de Freud, 
especialmente relacionadas à noção de falo. Essas referências também 
podem ser chamadas de "chaves de significação", como mencionado por 
Bernardino (Bernardino, 2007), ou referência fálica, como proposto por 
Lacan.  

Essas chaves de significação são elementos ordenadores que guiam 
a criança na navegação pela rede de linguagem e significações culturais e 
desejos do Outro. Sem essas chaves, a criança se perde na linguagem, 
coletando fragmentos sem sentido ou com sentido insuficiente para orientar 
sua percepção dos outros, de si mesma ou do mundo. Lacan afirma que a 
ausência dessas chaves é resultado da forclusão do Nome do Pai (LACAN, 
1955-56/1985).  

Os tropeços causados pela falta das chaves de significação, Lei do 
Pai ou referência fálica podem levar a criança a experimentar uma interrupção 
em sua estruturação psíquica ou, de outra forma, em sua constituição como 
sujeito do inconsciente. A psicose infantil, portanto, representa uma 
interrupção nesse processo de estruturação psíquica, que pode ou não 
impactar o desenvolvimento da criança. Essa interrupção resulta em uma 
grande dificuldade em se inserir na linguagem e atribuir sentido ao seu ser 
(RODRIGUES, 2021).  

O modo como Millot aborda as diferenças entre a posição do 
educador e a do psicanalista é relevante para a compreensão das dinâmicas 
envolvidas. Segundo ela, o educador representa o Ideal do Eu para a criança, 
enquanto o analista não pode adotar essa mesma posição para evitar que os 
pacientes sejam moldados à imagem e semelhança do Ideal do Eu do 
analista. Essa distinção fundamental, proposta por Lacan e que contrasta 
com o kleinismo, marca a singularidade da prática analítica (COSTA, 
ARAÚJO, 2021). 
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Alguns autores questionam se o objetivo da análise é remodelar o 
Ideal do Eu do paciente através da identificação com o analista, uma visão 
compartilhada por alguns analistas como James Stratchey. Porém, essa 
perspectiva é contraposta por Freud em suas Conferências Introdutórias, que 
permite uma interpretação diferente do processo analítico e dos objetivos da 
cura (PIENIAK, FACCI, BARRETO, 2021).  

Recentemente, outras abordagens têm surgido para discutir as 
diferenças entre as posições do educador e do analista, considerando a 
possibilidade de um educador ser um "mestre não-todo", refletindo de certa 
forma a posição do analista. Essas perspectivas, porém, não foram 
contempladas nas formulações de Millot, que se concentraram mais nas 
discussões político-institucionais da época do que na definição precisa das 
diferenças entre Pedagogia e Educação (COSTA, ARAÚJO, 2021).  

A conexão entre Psicanálise e Educação tem sido explorada mais 
recentemente, especialmente após o reconhecimento dado por Miller em 
entrevista ao jornal Le Monde. Essa aproximação tem gerado debates e 
atividades conjuntas entre a Escola Brasileira de Psicanálise e a Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, assim como intervenções em 
escolas realizadas por psicanalistas em diversos contextos (VARGAS, 
LEITÃO, GUSSÃO, 2021).  

Portanto, é possiv́el considerar diferentes perspectivas para 
compreender a Educação, não se limitando apenas à visão humanista ou à 
Pedagogia, e sim explorando as interseções entre a Psicanálise e a 
Educação de maneira mais ampla e integrada (VIEIRA, CAVALCANTI, 2020).  

Maria de Lourdes Soares Ornelas é reconhecida por suas 
contribuições significativas na integração das emoções no contexto 
educacional. Ela enfatiza a necessidade de considerar não apenas o aspecto 
cognitivo, mas também o emocional, na formação dos estudantes. Ornelas 
argumenta que as emoções desempenham um papel fundamental na 
aprendizagem, influenciando a motivação, a capacidade de concentração e a 
interação social dos alunos (ORNELAS, 2022).  

Maria Cristina Kupfer defende uma abordagem holística e integradora 
na educação, que leve em conta não apenas o desenvolvimento intelectual, 
mas também o emocional e o social dos estudantes. Kupfer destaca a 
importância de promover um ambiente escolar que estimule o crescimento 
integral dos alunos, valorizando suas habilidades emocionais, sociais e 
intelectuais de forma equilibrada (KUPFER, 1989). 

Uma das principais contribuições de Maria de Lourdes Soares 
Ornelas está na sua abordagem sobre a importância dos vínculos afetivos na 
educação. Ela enfatiza que as relações interpessoais positivas entre alunos 
e educadores contribuem significativamente para o desenvolvimento 
emocional e cognitivo das crianças, promovendo um ambiente escolar 
acolhedor e estimulante (ORNELAS, 2013).  

Maria Cristina Kupfer destaca a relevância da escuta sensiv́el e 
empática por parte dos educadores no processo educacional. Ela argumenta 
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que uma escuta atenta e receptiva pode criar um ambiente de confiança e 
respeito mútuo, favorecendo o desenvolvimento emocional, a autoestima e a 
motivação dos alunos para aprender (KUPFER, 1989).  

Além de sua abordagem sobre vińculos afetivos, Maria de Lourdes 
Soares Ornelas também discute a relação entre autoestima e desempenho 
escolar. Ela enfatiza que uma autoimagem positiva e uma boa autoestima são 
fundamentais para o sucesso acadêmico e o bem-estar emocional dos 
estudantes, influenciando diretamente seu engajamento e motivação na 
escola (ORNELAS, 2022).  

Maria Cristina Kupfer aborda a importância da autonomia e da 
capacidade de tomada de decisão dos alunos no processo educacional. Ela 
defende práticas pedagógicas que estimulem a reflexão crítica, o pensamento 
independente e a participação ativa dos estudantes na construção do 
conhecimento, promovendo assim um desenvolvimento integral e 
significativo (KUPFER, 2000).  

Outro aspecto abordado por Maria de Lourdes Soares Ornelas é a 
importância da inclusão e valorização da diversidade no ambiente escolar. 
Ela argumenta que um ambiente inclusivo, que respeite as diferenças 
individuais e promova a igualdade de oportunidades, contribui 
significativamente para o desenvolvimento emocional e social dos alunos, 
fortalecendo a coesão e o senso de pertencimento na escola (ORNELAS, 
2013).  

Maria Cristina Kupfer destaca a relação entre as emoções e a 
resolução de conflitos na escola. Ela defende estratégias que promovam a 
comunicação não violenta, a empatia e o diálogo construtivo entre os alunos, 
criando um ambiente harmonioso e propício para o aprendizado e o 
desenvolvimento emocional (KUPFER, 1995).  

Maria de Lourdes Soares Ornelas enfatiza a importância da educação 
emocional e da capacidade de lidar de forma saudável com as emoções. Ela 
argumenta que uma educação que promova o desenvolvimento da 
inteligência emocional capacita os alunos a compreender, expressar e regular 
suas emoções de forma construtiva, favorecendo o bem-estar emocional e o 
sucesso acadêmico (ORNELAS, 2013).  

Maria Cristina Kupfer ressalta a importância da formação continuada 
dos educadores. Ela enfatiza que a atualização constante dos professores é 
fundamental para melhor atender às demandas emocionais, cognitivas e 
sociais dos alunos, promovendo práticas pedagógicas mais eficazes e 
significativas no contexto educacional contemporâneo (KUPFER, 2000).  
 
Principais desafios emocionais enfrentados pelos estudantes da 
educaçaõ básica no ambiente escolar, a partir de uma perspectiva 
psicanalítica  

Os estudantes da educação básica enfrentam uma gama 
diversificada de desafios emocionais no ambiente escolar, os quais podem 
ter um impacto profundo em seu bem-estar geral e em seu desempenho 
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acadêmico (ÁVILA, 2020). Entre esses desafios, destaca-se a ansiedade, que 
muitas vezes está relacionada às altas expectativas impostas pelos pais, 
professores e até mesmo pelos próprios colegas.  

Essa pressão por resultados e sucesso acadêmico pode criar um 
ambiente de tensão constante, afetando a autoconfiança e o equilíbrio 
emocional dos estudantes (VALENTE, 2017). Além da ansiedade ligada ao 
desempenho, os alunos também enfrentam desafios emocionais 
relacionados à autoimagem e à autoestima.  

O ambiente escolar pode ser um terreno propício para a comparação 
constante e a busca por aceitação social (PENNACHIN, ALTARUGIO, 2015). 
A necessidade de se encaixar em padrões de beleza, comportamento ou 
sucesso pode gerar conflitos internos e dificuldades para desenvolver uma 
identidade própria e saudável.  

A adolescência, fase em que muitos estudantes da educação básica 
se encontram, é um periódo caracterizado por intensas transformações 
físicas, emocionais e psicológicas (NOGUEIRA, BORGES, 2021). Nesse 
contexto, surgem desafios emocionais relacionados à autoafirmação, à busca 
por identidade e à necessidade de autonomia.  

Os jovens podem enfrentar conflitos com os pais e enfrentar dilemas 
éticos e morais à medida que tentam encontrar seu lugar no mundo e definir 
seus valores e objetivos de vida (ARAÚJO, RODRIGUES, 2018). Outro 
desafio emocional comum entre os estudantes da educação básica é a 
dificuldade de lidar com a pressão do grupo e as expectativas sociais.  

A necessidade de se encaixar em determinados grupos, seguir 
modas ou comportamentos populares pode levar os alunos a adotarem 
comportamentos não autênticos e a se distanciarem de quem realmente são 
(RODRIGUES, 2021). Isso pode gerar conflitos internos e dificuldades de 
expressar suas próprias opiniões e sentimentos, prejudicando o 
desenvolvimento de uma identidade individual forte e saudável.  

A falta de habilidades socioemocionais também representa um 
desafio significativo para os estudantes da educação básica (COLOGNESE, 
2022). Muitas vezes, os alunos não recebem orientação adequada sobre 
como lidar com suas emoções, resolver conflitos de forma construtiva, 
desenvolver empatia e habilidades de comunicação.  

A diversidade cultural e a inclusão são temas cada vez mais 
presentes no contexto escolar, mas também representam desafios 
emocionais para os estudantes (SILVA, COELHO, AIRES, 2017). A 
convivência com colegas de diferentes origens, culturas e crenças pode ser 
enriquecedora, mas também pode gerar conflitos, preconceitos e dificuldades 
de entendimento mútuo.  

As mudanças na estrutura familiar e nos modelos de convivência 
também são fatores que contribuem para os desafios emocionais dos 
estudantes (VIEIRA, CAVALCANTI, 2020). Divórcios, separações, novas 
formações familiares e questões relacionadas à guarda e convivência com os 
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pais podem gerar instabilidade emocional, sentimentos de perda, abandono 
e insegurança nos alunos.  

A falta de suporte emocional e psicológico adequado no ambiente 
escolar é outro desafio enfrentado pelos estudantes da educação básica 
(COSTA, ARAÚJO, 2021). Muitas vezes, as escolas não estão preparadas 
para lidar com questões emocionais complexas dos alunos, como ansiedade, 
depressão, bullying e problemas familiares.  

A falta de acesso a serviços de apoio psicológico e a ausência de 
programas de educação socioemocional podem deixar os alunos vulneráveis 
e sem recursos para enfrentar e superar esses desafios (VARGAS, LEITÃO, 
GUSSÃO, 2021). A sobrecarga de atividades e demandas acadêmicas 
também pode contribuir para os desafios emocionais dos estudantes. 
A pressão por notas, a quantidade excessiva de trabalhos escolares, os  

prazos apertados e a falta de tempo para descanso e lazer podem 
gerar estresse, ansiedade e esgotamento mental entre os alunos (PIENIAK, 
FACCI, BARRETO, 2021). A falta de incentivo ao desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais também representa um desafio para os 
estudantes da educação básica.  

Muitas vezes, o foco excessivo no desempenho acadêmico e nas 
notas leva a uma negligência das habilidades emocionais e sociais (ÁVILA, 
2020). Isso deixa os alunos despreparados para lidar com os desafios do 
mundo real e para se relacionarem de forma saudável e construtiva com os 
outros.  

A violência escolar, incluindo o bullying, a agressão fiśica e verbal, 
bem como o cyberbullying, representa um desafio significativo para o bem-
estar emocional dos estudantes (VALENTE, 2017). A falta de apoio 
emocional por parte dos pais e da comunidade também é um desafio 
enfrentado pelos estudantes da educação básica.  

A pressão por sucesso acadêmico e profissional, muitas vezes 
imposta pelos próprios pais e pela sociedade, pode gerar um ambiente de 
competição excessiva e de cobrança constante entre os estudantes 
(PENNACHIN, ALTARUGIO, 2015). Essa busca desenfreada por resultados 
e reconhecimento pode levar a um estresse crônico, ansiedade generalizada 
e dificuldades de autoaceitação e autovalorização.  
 
Estratégias e intervenções baseadas na psicanálise que possam ser 
aplicadas pelos educadores para promover o desenvolvimento 
emocional e psicológico dos estudantes no contexto da educaçaõ 
básica  

Iniciando com uma compreensão profunda da individualidade de 
cada aluno, os educadores podem adotar uma abordagem que considere as 
experiências, traumas e desafios emocionais únicos de cada estudante. Isso 
implica em escutar atentamente cada aluno, desenvolvendo empatia para 
entender suas necessidades específicas. Ao reconhecer e valorizar a 
singularidade de cada criança, os educadores podem criar um ambiente mais 
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inclusivo e acolhedor, onde os alunos se sintam compreendidos e apoiados 
(ÁVILA, 2020).  

Em termos práticos, é crucial criar um ambiente escolar seguro e 
acolhedor, onde os estudantes se sintam à vontade para expressar suas 
emoções, pensamentos e preocupações. Isso pode ser alcançado através de 
práticas como a escuta ativa, o estabelecimento de relações de confiança e 
a garantia de privacidade e confidencialidade nas interações com os alunos. 
Um ambiente que valoriza a abertura e a honestidade emocional promove o 
desenvolvimento da autoconsciência e da autoestima dos estudantes 
(VALENTE, 2017).  

Além disso, os educadores podem incentivar os alunos a 
expressarem suas emoções de forma saudável e construtiva. Isso pode 
envolver atividades artísticas, como pintura, escrita criativa e teatro, que 
permitem aos alunos explorarem e comunicarem seus sentimentos de 
maneira simbólica e criativa. A expressão emocional através da arte pode ser 
uma forma poderosa de processar experiências difíceis e promover o 
autocuidado (PENNACHIN, ALTARUGIO, 2015).  

Outra estratégia importante é educar os alunos sobre a importância 
da autoconsciência emocional. Isso inclui ajudá-los a identificar e nomear 
suas emoções, compreender suas origens e aprender a lidar com elas de 
forma construtiva. Os educadores podem ensinar técnicas de regulação 
emocional, como a respiração consciente, a meditação e o relaxamento, que 
auxiliam os alunos a desenvolverem habilidades para lidar com o estresse e 
a ansiedade (NOGUEIRA, BORGES, 2021).  

Além disso, fortalecer as relações interpessoais é fundamental para 
o desenvolvimento emocional dos alunos. Os educadores podem estimular a 
construção de relações saudáveis e empáticas entre os alunos, promovendo 
o diálogo, a colaboração e a resolução pacif́ica de conflitos. O trabalho em 
equipe e a cooperação são habilidades importantes que podem ser 
desenvolvidas através de atividades colaborativas e projetos em grupo 
(ARAÚJO, RODRIGUES, 2018).  

Integrar conteúdos relacionados à saúde mental no currićulo escolar 
é outra estratégia eficaz. Os educadores podem abordar temas como o 
autocuidado, a resiliência e a prevenção do estresse, para que os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades que contribuam para seu bem-estar 
psicológico. Isso inclui fornecer informações sobre a importância do sono 
adequado, da alimentação saudável e da prática de atividades físicas para o 
equilíbrio emocional (RODRIGUES, 2021).  

Além disso, é importante disponibilizar apoio psicopedagógico aos 
alunos que necessitam de acompanhamento mais individualizado. Os 
educadores podem trabalhar em parceria com psicólogos e profissionais de 
saúde mental para identificar e apoiar os alunos que enfrentam desafios 
emocionais mais complexos. Isso pode envolver a realização de sessões de 
aconselhamento, grupos de apoio e escuta ativa, o estabelecimento de 
relações de confiança e a garantia de privacidade e confidencialidade nas 
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interações com os alunos. Um ambiente que valoriza a abertura e a 
honestidade emocional promove o desenvolvimento da autoconsciência e da 
autoestima dos estudantes (VALENTE, 2017).  

Além disso, os educadores podem incentivar os alunos a 
expressarem suas emoções de forma saudável e construtiva. Isso pode 
envolver atividades artísticas, como pintura, escrita criativa e teatro, que 
permitem aos alunos explorarem e comunicarem seus sentimentos de 
maneira simbólica e criativa. A expressão emocional através da arte pode ser 
uma forma poderosa de processar experiências difíceis e promover o 
autocuidado (PENNACHIN, ALTARUGIO, 2015).  

Outra estratégia importante é educar os alunos sobre a importância 
da autoconsciência emocional. Isso inclui ajudá-los a identificar e nomear 
suas emoções, compreender suas origens e aprender a lidar com elas de 
forma construtiva. Os educadores podem ensinar técnicas de regulação 
emocional, como a respiração consciente, a meditação e o relaxamento, que 
auxiliam os alunos a desenvolverem habilidades para lidar com o estresse e 
a ansiedade (NOGUEIRA, BORGES, 2021).  

Além disso, fortalecer as relações interpessoais é fundamental para 
o desenvolvimento emocional dos alunos. Os educadores podem estimular a 
construção de relações saudáveis e empáticas entre os alunos, promovendo 
o diálogo, a colaboração e a resolução pacif́ica de conflitos. O trabalho em 
equipe e a cooperação são habilidades importantes que podem ser 
desenvolvidas através de atividades colaborativas e projetos em grupo 
(ARAÚJO, RODRIGUES, 2018).  

Integrar conteúdos relacionados à saúde mental no currićulo escolar 
é outra estratégia eficaz. Os educadores podem abordar temas como o 
autocuidado, a resiliência e a prevenção do estresse, para que os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades que contribuam para seu bem-estar 
psicológico. Isso inclui fornecer informações sobre a importância do sono 
adequado, da alimentação saudável e da prática de atividades físicas para o 
equilíbrio emocional (RODRIGUES, 2021).  

Além disso, é importante disponibilizar apoio psicopedagógico aos 
alunos que necessitam de acompanhamento mais individualizado. Os 
educadores podem trabalhar em parceria com psicólogos e profissionais de 
saúde mental para identificar e apoiar os alunos que enfrentam desafios 
emocionais mais complexos. Isso pode envolver a realização de sessões de 
aconselhamento, grupos de apoio e atividades terapêuticas que visem 
promover o desenvolvimento emocional e psicológico dos alunos 
(COLOGNESE, 2022).  

Em resumo, ao adotar uma abordagem baseada na psicanálise, os 
educadores podem implementar estratégias e intervenções que promovam 
um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo e emocionalmente saudável. 
Isso contribui não apenas para o bem-estar dos alunos, mas também para 
seu desenvolvimento acadêmico, social e pessoal ao longo da vida (SILVA, 
COELHO, AIRES, 2017).  
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Os educadores também podem promover o desenvolvimento 
emocional dos estudantes ao ensiná-los sobre a importância da empatia e da 
compreensão das emoções dos outros. Isso pode ser feito através de 
atividades que estimulem a empatia, como debates sobre questões sociais, 
projetos de serviço comunitário e exercícios de role-playing que incentivem 
os alunos a colocarem-se no lugar dos outros (VIEIRA, CAVALCANTI, 2020).  

Além disso, é fundamental que os educadores estejam atentos aos 
sinais de problemas emocionais e mentais nos alunos. Isso inclui mudanças 
no comportamento, como isolamento social, irritabilidade, queda no 
desempenho acadêmico e manifestações de ansiedade ou depressão. Ao 
identificar precocemente esses sinais, os educadores podem encaminhar os 
alunos para apoio especializado e intervenções adequadas (COSTA, 
ARAÚJO, 2021).  

A promoção da resiliência é outra estratégia importante no contexto 
da educação básica. Os educadores podem ensinar aos alunos habilidades 
de enfrentamento, como a capacidade de superar adversidades, lidar com a 
pressão e aprender com os desafios. Isso pode ser feito através de atividades 
que estimulem a autodeterminação, a persistência e a busca por soluções 
criativas para os problemas (VARGAS, LEITÃO, GUSSÃO, 2021).  

O estiḿulo ao pensamento crit́ico e à reflexão também contribui para 
o desenvolvimento emocional dos alunos. Os educadores podem incentivar 
os estudantes a questionarem suas próprias crenças, a analisarem diferentes 
perspectivas e a desenvolverem habilidades de análise e argumentação. Isso 
promove não apenas a inteligência emocional, mas também a capacidade de 
tomar decisões conscientes e éticas (PIENIAK, FACCI, BARRETO, 2021).  

Além disso, é importante que os educadores promovam um ambiente 
de apoio mútuo entre os alunos. Isso pode incluir atividades de mentoring 
entre alunos mais velhos e mais novos, programas de tutoria e grupos de 
apoio entre pares. Essas iniciativas fortalecem os laços interpessoais, 
reduzem o isolamento social e promovem o senso de pertencimento e de 
comunidade na escola (Ávila, 2020).  

A promoção da autenticidade e da autenticidade emocional também 
é fundamental. Os educadores devem encorajar os alunos a serem 
verdadeiros consigo mesmos, a expressarem suas opiniões e sentimentos de 
forma genuína e a valorizarem sua singularidade. Isso contribui para o 
desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima e da capacidade de se 
relacionar de forma autêntica com os outros (VALENTE, 2017).  

A implementação de práticas de mindfulness e relaxamento pode ser 
benéfica para os estudantes, ajudando-os a desenvolver habilidades de 
autorregulação emocional, redução do estresse e melhoria da concentração. 
Os educadores podem ensinar técnicas simples de mindfulness, como a 
respiração consciente e a atenção plena ao momento presente, que podem 
ser aplicadas no dia a dia dos alunos (PENNACHIN, ALTARUGIO, 2015).  

A valorização da diversidade e do respeito à diferença também é 
essencial. Os educadores devem promover a inclusão, o respeito à 
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identidade de gênero, à orientação sexual, às crenças religiosas e culturais 
dos alunos, criando um ambiente escolar acolhedor e livre de discriminação. 
Isso contribui para o desenvolvimento de uma consciência social e para a 
construção de relações saudáveis e respeitosas entre os alunos (Nogueira, 
Borges, 2021).  

Por fim, os educadores devem buscar o desenvolvimento profissional 
contínuo em temas relacionados à psicologia e à educação emocional. 
Participar de cursos, workshops e grupos de estudo sobre inteligência 
emocional, desenvolvimento infantil e estratégias de apoio psicológico podem 
aprimorar suas habilidades e conhecimentos, possibilitando uma abordagem 
mais eficaz e sensível às necessidades emocionais dos alunos (Araújo, 
Rodrigues, 2018).  

Os educadores podem integrar programas de desenvolvimento da 
inteligência emocional nas atividades escolares, ensinando habilidades como 
autorregulação emocional, empatia, comunicação não-violenta e resolução 
de conflitos de forma construtiva. Essas habilidades são essenciais para o 
sucesso acadêmico e para a vida pessoal dos alunos, capacitando-os a lidar 
eficazmente com as emoções e os relacionamentos (Rodrigues, 2021).  

Incentivar a criatividade e a expressão artística dos alunos pode ser  
uma poderosa estratégia para promover o desenvolvimento emocional. 
Através da música, da dança, do teatro, da pintura e de outras formas de 
expressão, os alunos podem explorar suas emoções de maneira profunda, 
expressar suas experiências e encontrar meios alternativos de comunicação 
e autoexpressão (COLOGNESE, 2022).  

A introdução de práticas de yoga na rotina escolar pode beneficiar os 
alunos, ajudando-os a desenvolver habilidades de relaxamento, 
concentração, consciência corporal e conexão mente-corpo. Essas práticas 
são eficazes para reduzir o estresse, promover o equilíbrio emocional e 
melhorar o bem-estar geral dos estudantes (SILVA, COELHO, AIRES, 2017).  

Envolver os alunos em atividades de voluntariado e engajamento 
social pode ser uma forma eficaz de promover o desenvolvimento emocional 
e a empatia. Ao participarem de projetos sociais, os alunos têm a 
oportunidade de vivenciar experiências significativas, desenvolver 
habilidades de trabalho em equipe e colaboração, além de cultivar um senso 
de responsabilidade social e cidadania (VIEIRA, CAVALCANTI, 2020).  
 
CONCLUSÃO 

Diante dos estudos elaborados, conclui-se que a aplicação dos 
princípios da psicanálise na formação educacional pode contribuir de maneira 
substancial para a compreensão e promoção do desenvolvimento emocional 
dos estudantes da educação básica. A psicanálise oferece uma perspectiva 
profunda sobre a natureza do ser humano, destacando a importância das 
emoções, dos conflitos internos e das relações interpessoais na formação 
psíquica e no bem-estar emocional.  
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Ao incorporar os princípios da psicanálise na prática educacional, os 
educadores podem adotar abordagens mais sensíveis e holísticas para lidar 
com as necessidades emocionais dos alunos. Isso inclui a valorização da 
individualidade de cada estudante, o estiḿulo à expressão emocional, o 
desenvolvimento da autoconsciência e da resiliência, além da promoção de 
relações interpessoais saudáveis e do apoio mútuo entre os alunos.  

A compreensão dos processos inconscientes, das dinâmicas 
familiares e sociais e dos mecanismos de defesa psíquica também pode 
fornecer insights importantes para identificar e abordar questões emocionais 
mais complexas nos alunos. Através da escuta atenta, do acolhimento 
empático e do estabelecimento de um ambiente seguro e inclusivo, os 
educadores podem criar condições favoráveis para o desenvolvimento 
emocional e psicológico dos estudantes.  

Entretanto, a integração de práticas como a arte-terapia, o 
mindfulness, a educação emocional e a mediação de conflitos pode 
enriquecer ainda mais a abordagem psicanalítica na educação, oferecendo 
ferramentas práticas e eficazes para promover o bem-estar emocional dos 
alunos e fortalecer suas habilidades socioemocionais.  

Portanto, a aplicação dos princiṕios da psicanálise na formação 
educacional não apenas amplia a compreensão sobre o desenvolvimento 
emocional dos estudantes, mas também proporciona estratégias e 
intervenções fundamentais para promover uma educação mais humanizada, 
inclusiva e voltada para o pleno desenvolvimento de cada indivíduo.  
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ÁVILA, L. Psicanálise face a um mundo (quase) sem fronteiras. 2020. Boletim 
formação em psicanálise, 28(1), 70-77.  
https://doi.org/10.56073/bolformempsic.v28i1.16 Acesso em 28 de abril de 
2024. 

COLOGNESE, A. Formação em psicanálise – formação do analista. 2022. 
Boletim formação em psicanálise, 30(1), 45-50. 
https://doi.org/10.56073/bfp.v30i1.43 Acesso em 28 de abril de 2024. 
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