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RESUMO  

O presente trabalho objetiva investigar a relação entre escrita e embriaguez em 

Fernando Pessoa a partir do referencial teórico da psicanálise, para isso adotou-se o 

método da psicanálise aplicada. Constatou-se por meio da análise dos escritos que o 

álcool e a escrita em Pessoa se entrelaçam no sentido de ambas serem utilizadas 

como medidas paliativas frente ao mal-estar, e por terem o efeito de "narcose", 

modificando-se apenas no grau de moderação. Outra relação observada entre álcool-

escrita se deu no sentido de ambas estarem atreladas ao corpo. Desta forma, conclui-

se que uma escrita-alcoolizada em Pessoa é possível no sentido que nem toda ação 

tóxica desencadeia efeitos nocivos, e que a associação álcool-escrita pode 

proporciona uma relação entre a fantasia e a realidade gerando um apaziguamento 

do sujeito frente ao mal-estar. 

PALAVRAS-CHAVE: Fernando Pessoa. Escrita. Embriaguez. Escrita-
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INTRODUÇÃO 

Fernando Pessoa é um dos mais importantes poetas contemporâneos, e o maior 

da literatura portuguesa, conhecido como o poeta da dissonância, é um dos poucos 

caso de heteronímia na literatura universal. Pessoa escreveu, pela vida, perto de 30 

mil papéis, algo equivalente a quase 60 livros de 500 páginas. No que diz respeito a 

temática dos seus escritos, eles estavam relacionados quase sempre a ele mesmo ou 

aos seus "eus", assim como à família, amigos, admirações literárias, mitologia, ritos 

iniciáticos, vida, morte, bebida (CAVALCANTI FILHO, 2011). 

Desde a infância, a leitura e a escrita estiveram presentes na vida de Fernando 

Pessoa, com isso, podendo-se dizer que a “sua vida estava atrelada a escrita de modo 

que tudo que estava a sua volta era transladado para o real da escrita” (NOBRE, 2010, 

p. 208). No que diz respeito aos laços sociais que o mesmo mantinha, vale destacar 

que Pessoa tinha poucos amigos, visto que suas amizades se restringiam aos círculos 

literários. Desta forma, sendo o isolamento sua outra marca.  

 Fora o vício pela leitura e a escrita, na biografia de Fernando Pessoa o consumo 

de bebidas alcoólicas com o cigarro é ressaltado. No que se refere à prática de beber 

de Fernando Pessoa, vale elucidar que é uma temática que gera discordância entre 

os biógrafos, críticos literários, familiares, amigos e leitores; sendo que até mesmo a 

causa de sua morte, que no primeiro momento foi atrelada ao consumo exacerbado 

de bebidas alcoólicas (que por ventura lhe causou cirrose hepática), é contestada. 

Desta forma, não se sabe se a tentativa de negar um possível alcoolismo em 

Pessoa acontece com o intuito de “limpar” a história de vida do poeta ou se o consumo 

de bebida por ele não se dava de forma exacerbada como se diz. No entanto, o que 

se sabe é que, de forma exagerada ou não, Pessoa consumia bebidas como, por 

exemplo, o vinho e a aguardente, e essa relação álcool-Pessoa pode ser observada 

através dos seus escritos. “Todos os meus gestos mais certos, as minhas ideias mais 

claras, e os meus propósitos mais lógicos, não foram, afinal, mais que bebedeira nata" 

(PESSOA, 2000, p.173).  

Mediante o consumo de bebidas alcoólicas por Fernando Pessoa, o presente 

trabalho tem como problemática a seguinte: os escritos pessoanos que abordam o 

verbete beber, podem ser associados ao uso que o mesmo fazia, sendo uma "escrita-

alcoolizada"? Como a psicanálise posiciona-se diante dessa possível relação? 
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O que se sabe, a priori, é que para a psicanálise, a análise de obras literárias e 

produções artísticas é uma ferramenta importante para o entendimento das 

manifestações do inconsciente. Exemplos deste tipo de prática, no campo 

psicanalítico, podem ser representados pela análise de casos como o de Leonardo da 

Vinci feita por Freud e Joyce em Lacan (NOBRE, 2010). 

No que diz respeito à ligação entre álcool e escrita para a psicanálise, 

inicialmente não se tem produções que liguem ambos diretamente, com isso, a 

relevância deste trabalho é resultado do intuito de contribuir dentro deste campo de 

investigação, buscando compreender se álcool e escrita entrelaçam-se. Desta forma, 

o objetivo do presente trabalho é investigar a relação entre a escrita e a embriaguez 

em Fernando Pessoa a partir da psicanálise.  

Para essa análise, temas como as fontes de sofrimento frente ao mal-estar, 

abordadas por Freud (1930/2010), assim como os meios de amenizá-las serão 

explanados; as contribuições de Freud e Lacan dentro do campo da escrita também 

serão elucidadas. Desta forma, a partir do referencial teórico-metodológico 

psicanalítico se buscará compreender se a relação álcool-escrita-produção em 

Fernando Pessoa pode existir. 

MÉTODO 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, 

que segundo Gil (2010) esse tipo de estudo é elaborado em cima de material já 

publicado (revistas, livros, teses, dissertações, artigos, etc.) e permite investigar uma 

gama de fenômenos amplos. 

Visto que o objetivo da pesquisa é analisar a relação da embriaguez e a escrita 

em Fernando Pessoa, partindo de um viés psicanalítico, será utilizado, para essa 

análise, o método da psicanálise aplicada que consiste em três fatores fundamentais: 

observação, investigação e interpretação; e que se baseia em aplicar o método 

psicanalítico fora do contexto clínico. Vale elucidar que este tipo de método no campo 

psicanalítico está presente desde Freud, embora o mesmo não tenha utilizado o termo 

"psicanálise aplicada", esse tipo de método foi utilizado por ele para analisar obras de 

arte, a cultura, a sociedade e o funcionamento psíquico do ser humano (KOBORI, 

2013). 

Para a construção do presente estudo foi feita a leitura de duas biografias sobre 

a vida e a obra de Fernando Pessoa, sendo elas: Fernando Pessoa: uma quase 
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autobiografia, escrita por Cavalcanti Filho (2011); e Fernando Pessoa: uma biografia 

do íntimo, por Nuno Hipólito (2012/2013). No que diz respeito aos poemas que serão 

analisados, os mesmos foram selecionados por trazerem no corpo do texto a relação 

com o beber e a embriaguez. 

No que se refere ao referencial teórico-metodológico da psicanálise, para a 

análise dos poemas e trechos pessoanos que serão analisados no presente trabalho, 

foram utilizados textos de Freud como os aqui citados: Uma Nota Sobre o “Bloco 

Mágico” (1925/1996); O escritor e a fantasia (1908/2015); O Mal-estar na Civilização 

(1930/2010). Conceitos propostos por Lacan, que possuem relação com a proposta 

do trabalho, como traço unário, identificação, gozo e escrita também foram 

explanados.  

Autores que desenvolvem trabalhos no campo da escrita e psicanálise como 

Doris Rinaldi, Garcia-Roza e Nadia Ferreira, entre outros, também foram consultados; 

assim como de áreas afins como Daniel Lins. Também foram feitas pesquisas nas 

bases BVS-PSI e Scielo com a combinação das palavras-chave álcool, escrita e 

psicanálise; na busca de artigos, dissertações e teses que abordam a temática aqui 

estudada. 

FERNANDO PESSOA: EFEMÉRIDES DE UMA VIDA  

"Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,  

não há nada mais simples 

tem só duas datas — a da minha nascença 

e a da minha morte. 

Entre uma e outra coisa todos os dias são meus." 

(CAEIRO, 1946/1993) 

Fernando António Nogueira Pessoa nasceu a 13 de junho de 1888 em Lisboa, 

no Largo de São Carlos, em um apartamento bem em frente ao Real Teatro de São 

Carlos -o mais rico e elegante de Lisboa. Seu pai, Joaquim de Seabra Pessoa era um 

empregado público da Repartição de Contabilidade da Secretaria dos Negócios 

Eclesiásticos e de Justiça, e que durante a noite trabalhava junto à direção do Diário 

de Notícias, escrevendo pequenas e despretensiosas críticas musicais; sua mãe, 

Maria Magdalena Pinheiro Nogueira, era um exemplo de mulher culta da época, visto 

que lia muito, fazia versos, tocava piano, conhecia latim e falava fluentemente francês 

e alemão; além de inglês (CAVALCANTI FILHO, 2011). 
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Por volta dos cinco anos Fernando Pessoa perde seu pai, que morre vítima de 

tuberculose. Com isso, ele passa a morar em um novo endereço mais modesto, visto 

que a família passava por dificuldades financeiras, junto com a mãe, a avó paterna 

Diónisia (que sofria de demência e que era constantemente internada em manicômios 

e que era conhecida por não gostar de crianças) e seu irmão Jorge, que morre com 1 

ano de idade, vítima de tuberculose. Vale destacar, que foi neste contexto de 

mudanças, que com 6 anos surge seu primeiro heterônimo, o Chevalier de Pas, a 

quem escrevia cartas e lhe servia como amigo (HIPÓLITO, 2012/2013). 

No início do ano de 1895, Maria Magdalena, mãe de Fernando Pessoa, resolve 

casar com o comandante João Miguel Rosa, e após o casamento passaria a morar 

em terras estrangeiras. No primeiro momento, Fernando ficaria em Portugal com a tia-

avó Maria Xavier Pinheiro, no entanto, quando a mãe consultou Pessoa sobre sua 

partida, surge seu primeiro poema registrado, onde ele escreve para a sua mãe: 

à minha querida mamã: 

“Eis-me aqui em Portugal 

Nas terras onde eu nasci 

Por muito que goste delas 

Ainda gosto mais de ti.” 

(PESSOA, apud, HIPÓLITO, 2012/2013) 

Em 30 de dezembro de 1895 ocorre o segundo casamento da mãe, o noivo é 

representado pelo irmão, o general Henrique Rosa, com quem Pessoa, mais tarde, 

passa a ter acesso a discussões literárias, a conhecer poetas de Lisboa e a se iniciar 

na prática de beber. O comandante estava em Durban (África do Sul), onde tomava 

posse como cônsul interino de Portugal, sendo o motivo para o não comparecimento 

ao casamento. Em 20 de janeiro de 1896, partem de Lisboa a mãe já casada e 

Fernando Pessoa para morar em Durban com o comandante (CAVALCANTI FILHO, 

2011). 

No mesmo mês de sua chegada Fernando Pessoa começa a estudar em uma 

escola de freiras irlandesas — a Saint-Joseph Convent School, situada na rua em que 

morava; e apesar dos muitos colegas de classe, não conseguia (ou não queria) fazer 

amigos. Foi na sua morada na África que ganhou irmãos, Henriqueta Madalena (que 

nos últimos 15 anos de Pessoa seria sua companhia mais constante), Madalena 

Henriqueta (morta em 25/6/1901, de meningite), Luís Miguel (Lhi) e João Maria (Mimi) 

(CAVALCANTI FILHO, 2011). 
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Em 7 de abril de 1899, começa seus estudos na Durban High School, uma escola 

rigorosa e ao estilo inglês, destinada apenas para crianças brancas do sexo 

masculino. Tem uma carreira escolar exemplar, sendo considerado um dos melhores 

alunos. Neste período, já se destacava com o escrito dos seus poemas, chegando a 

ganhar o prêmio Rainha Victória destinado ao melhor ensaio inglês (HIPÓLITO, 

2012/2013). 

Em junho de 1901, o padrasto é nomeado cônsul de primeira classe; e com 

direito a licença, decide passar um ano longe de Durban, indo então para Lisboa. 

Segundo Hipólito (2012/2013), esta viagem de Fernando Pessoa a Portugal, em 1901, 

é decisiva para seu ingresso nos escritos portugueses, devido ao fato de que nesta 

viagem ele passa a ter um contato maior com a língua portuguesa e nele é avivado o 

gosto de escrever em português. Em 1905, com 17 anos, Fernando Pessoa regressa 

a Portugal definitivamente, onde permanecerá até a sua morte, tendo ido viver com 

as tias Maria e Rita e avó Dionísia. De acordo com Cavalcanti Filho (2011), seu 

regresso a Portugal se deu por dois motivos: o primeiro estaria relacionado a conflitos 

familiares, onde Fernando Pessoa julgava-se incompreendido por parte da família 

devido seu estado mental; e o segundo motivo seria seu interesse pela literatura 

portuguesa e seu gosto de ler e escrever.  

Vale destacar que seu interesse em escrever e ler está presente desde a 

infância, quando aos 3 anos já juntava letras que via em jornais e livros, e aos 4 anos 

já escrevia frases inteiras. Ainda jovem Fernando Pessoa lia um livro por dia; e com o 

tempo passa a ler dois por dia, sendo um de poesia ou literatura e outro de ciências 

ou filosofia. Entre seus escritores favoritos destacam-se Walt Whitman e William 

Shakespeare, escritores em que Fernando pessoa inspirou-se continuamente 

(CAVALCANTI FILHO, 2011). 

Com seu regresso a Lisboa, Pessoa passa a ter um maior contato com a 

literatura através do seu tio Henrique Rosa, irmão do seu padrasto, que era poeta e 

que foi o responsável por ingressá-lo no meio literário. Em 2 de outubro de 1905, 

começa a frequentar o Curso Superior de Letras da Universidade de Lisboa; mas, por 

falta de motivação e por se julgar incompreendido, não conclui o curso (HIPÓLITO, 

2012/2013). 

Após abandonar o curso de letras em 1908, e por passar a ser cobrado pelas 

tias no sentido de estabelecer um futuro profissional, ele decide tornar-se 

independente, indo morar sozinho. Nesse cenário sua avó Dionísia falece, e ele sendo 
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o seu herdeiro passa a ter recursos financeiros para montar uma tipografia chamada 

Íbis, que veio a falir. Vale destacar, que em um segundo momento de sua vida, passa 

a trabalhar nas casas comercias como correspondente de línguas estrangeiras e 

posteriormente como tradutor de obras literárias para o português (HIPÓLITO, 

2012/2013). 

Morando sozinho e tendo recursos financeiros para se manter, Fernando Pessoa 

passa a ser um frequentador assíduo dos cafés em Lisboa, sendo nos círculos de café 

que começa a ter um maior contato com discussões literárias e com isso, a conhecer 

escritores, dentre estes, vale destacar aquele que ele julgou ser seu melhor amigo, 

Mario de Sá-Carneiro (HIPÓLITO, 2012/2013). 

Mario de Sá, de acordo com Cavalcanti Filho (2011), foi de suma importância 

para o aparecimento público dos heterônimos de Fernando Pessoa. Embora seus 

heterônimos existissem desde a infância, foi com o apoio de Mario de Sá que eles se 

tornaram mais reais e Pessoa passou a exaltá-los. Vale destacar que o próprio Mario 

tinha heterônimos e que esta prática era bastante presente nos círculos literários em 

Portugal.  

No que se refere a criação dos heterônimos, Fernando Pessoa registrou o dia 8 

de março de 1914 como o dia em que criou seus três principais heterônimos: Alberto 

Caeiro (o antimetafísico), Álvaro de Campos (modernista, homem do tempo das 

máquinas) e Ricardo Reis (voz conservadora, classicista). Segundo Cavalcanti Filho 

(2011), dentre heterônimos propriamente ditos e semi-heterônimos, a obra de 

Fernando Pessoa conta com 127.  

Os anos de 1915 e 1916 foram marcantes para Pessoa. Neste período ocorreu 

o lançamento da revista Orpheu, Revista modernista que surgiu das discussões 

literárias que ocorriam nos cafés e cervejarias em Lisboa, da qual Fernando Pessoa 

fazia parte, tendo apenas 3 edições. Outro fato foi que suas questões esotéricas, 

assim como seu interesse por astrologia, ficaram mais acentuados, onde ele passa a 

se preocupar mais com o futuro. O último fato ocorrido nesse período foi o suicídio de 

seu amigo Mario de Sá, que o deixou bastante abalado e fez com que seu isolamento 

aumentasse (HIPÓLITO, 2012/2013). 
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“Ah! meu maior amigo, nunca mais 

Na paisagem sepulta desta vida 

Encontrarei uma alma tão querida 

As coisas que em meu ser são as reais.  

(…) 

Não mais, não mais, e desde que saíste 

Desta prisão fechada que é o mundo, 

Meu coração é inerte e infecundo 

E o que sou é um sonho que está triste.” 

(PESSOA, apud, CAVALCANTI FILHO, 2011)  

Em novembro de 1919 Pessoa conhece Ofélia Queiroz, uma mulher mais jovem 

que ele 12 anos. Conheceu em um dos escritórios em que trabalhava como tradutor. 

Ofélia teria sido contratada para ser secretária; ela foi a única namorada que ele teve 

em sua vida. Foi com ela que Pessoa trocou inúmeras correspondências e foi ela uma 

das poucas pessoas com quem ele mantinha contato, visto que ao passar dos anos 

Pessoa passou a se isolar cada vez mais (HIPÓLITO, 2012/2013). 

“A Ophelia 

Não creio ainda no que sinto – 

Teus beijos, meu amor, que são 

A aurora ao fundo do recinto 

Do meu sentido coração.”  

(Pessoa, apud, CAVALCANTI FILHO, 2011) 

Fernando Pessoa, ao longo de sua vida, escreveu para muitos jornais e revistas, 

no entanto, em vida não teve seu reconhecimento como escritor. No total, Pessoa 

escreveu, pela vida, para 50 jornais ou revistas, neles sendo publicados 134 textos 

em prosa e 300 poemas. O único livro publicado em vida foi Mensagem, em 1934, em 

virtude de um concurso, concurso este que ficou em segundo lugar (HIPÓLITO, 

2012/2013). 

De acordo com Cavalcanti Filho (2011), as tentativas frustrantes de se 

estabelecer na vida literária através do reconhecimento dos seus escritos fizeram com 

que Pessoa passasse a se isolar, e consequentemente o consumo de álcool e cigarro, 

nessa fase, tornou-se um hábito regular, assim como seu interesse por astrologia. 

Outro fato é que no seu isolamento Fernando Pessoa temia ficar louco assim como 

sua avó Dionísia. 
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No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas, Cavalcanti Filho (2011) 

exalta na biografia de Fernando Pessoa que este, desde os 18 anos já bebia 

demasiadamente, que Pessoa bebia álcool logo que acordava e por todo o dia, sem 

contar a inevitável garrafinha das noites. Armando Ventura Teixeira, seu barbeiro, 

testemunha: 

O Fernando — que a gente não sabia que era um grande poeta — bebia uma 
garrafa de aguardente que até a gente pensava que o Fernando queria se 
matar. O dr. Jaime Neves chega a proibi-lo de beber: Um cálice a mais de 
aguardente seria o fim. Pessoa não lhe atende (CAVALCANTI FILHO, 2011, 
p. 578). 

Fernando Pessoa era um assíduo frequentador do Abel Pereira da Fonseca, 

mais conhecido como Adega Val do Rio, onde comprava bebidas e cigarros; 

Cavalcanti Filho (2011) destaca que quando os amigos não conseguiam encontrá-lo 

era só deixar recado no Abel. Luís Pedro Moitinho de Almeida, relata: 

Muitas vezes assisti a cenas como esta: o Sr. Pessoa que estava 
trabalhando, em via de regra, à máquina de escrever, visto que não minutava 
o que datilografava, levantava-se, pegava no chapéu, compunha os óculos, 
e dizia com ar solene: “Vou ao Abel.” Ninguém estranhava essa atitude. Num 
único dia foram tantas as idas “ao Abel” que me permiti dizer ao “Senhor 
Pessoa”, num dos seus regressos ao escritório: “O senhor aguenta como uma 
esponja!”, ao que ele imediatamente respondeu, com as suas habituais 
ironias “Como uma esponja? Como uma loja de esponjas, com armazém 
anexo.”  (CAVALCANTI FILHO, 2011, p. 585). 

A dependência do álcool, por Fernando Pessoa, com o tempo agrava-se, quando 

ele passa a ter delirium tremens (D.T), que corresponde, na fase inicial, a um estado 

psíquico de extrema ansiedade, com sudorese, tremores e distúrbios do sono; até que 

vem, depois, um período de estado caracterizado por confusão mental, desorientação, 

inquietação, hipo ou (mais frequentemente) hipertermia e alterações da 

sensopercepção, com presença de alucinações liliputianas (visão de elementos 

diminutivos) e zoopsias (visão de animais) (CAVALCANTI FILHO, 2011). No que se 

refere aos sintomas do D.T vivenciados por Pessoa, ele escreve:   
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“Na realidade outro dia,  

Batendo o meu sapato na parede 

Matei uma centopeia 

Que lá não estava de forma alguma. 

Como é que pode?  

É muito simples, como vê 

Só o início do D.T. 

Quando o jacaré cor-de-rosa 

E o tigre sem cabeça 

Começam a crescer 

E exigir serem alimentados 

Como não tenho sapatos 

Para os matar 

Penso que devo começar a pensar 

Será que eu deveria parar de beber?”  

(PESSOA, apud, CAVALCANTI FILHO, 2011) 

O uso contínuo de bebidas alcoólicas associadas com cigarro e um extremo 

isolamento, levaram, no dia 30 de novembro de 1935, aos 47 anos de idade, no 

Hospital São Luís dos Franceses, já bem debilitado, Fernando Pessoa a óbito, 

deixando escrita sua última frase: “Eu não sei o que o amanhã trará” (CAVALCANTI 

FILHO, 2011). 

De acordo com a certidão de óbito a causa de sua morte foi cirrose, causada 

pelo uso demasiado de álcool que o mesmo fez ao longo de sua vida. No entanto, a 

causa de sua morte até os dias de hoje é contestada, visto que acreditasse que a 

medicina da época era empobrecida para realizar tal diagnóstico, com isso atualmente 

é dito que a causa foi pancreatite aguda (CAVALCANTI FILHO, 2011). 

ESCRITA E PSICANÁLISE 

"Depois de escrever, leio…  

Porque escrevi isto? Onde fui buscar isto?  

de onde veio isto? Isto é melhor que eu… 

Seremos nós, neste mundo, apenas canetas 

com que alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos?"  

(PESSOA, 1995, p. 391) 

A escrita enquanto forma de comunicação na história das civilizações data seu 

surgimento por volta de 4.000 a.C, os chamados cuneiformes, desenvolvidos pelos 
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sumérios na Mesopotâmia. Antes da escrita, os homens dedicaram-se ao desenho 

como forma de registro de comunicação. Vale destacar que o surgimento da escrita 

não se tratou de uma continuidade do desenho, visto que ela propôs outra lógica, 

sendo representativa (SERAFINI, 2006). 

Sendo assim, o surgimento da escrita marca uma nova forma de expressão, não 

se limitando apenas por sua capacidade de registrar a história, mas por ultrapassar 

limites geográficos, sobreviver a épocas, ajudar a construir ou desconstruir culturas, 

universalizar religiões, ideias, pensamentos, ao mesmo tempo em que permite ao 

homem registrar, através da letra, seus pensamentos e emoções (HIGOUNET, 2003). 

Freud faz sucessivas formulações acerca da formação do aparelho psíquico 

anteriormente a carta 52. No texto Projeto Para uma Psicologia Cientifica (Freud, 

1895/1996), por exemplo, ele apresenta a teoria do traço mnemônico como uma 

marca feita no aparelho psíquico, marca que constitui a memória ao trilhar caminhos 

neuronais que se encontravam mais permeabilizados. Sendo que o aparelho psíquico 

é aqui concebido como um modelo de funcionamento bastante semelhante ao 

cérebro. 

De acordo com Moschen; Sei (2014), na Carta 52, o aparelho psíquico passa a 

ser compreendido pela estratificação de inscrições em que as inscrições psíquicas 

sofrem rearranjos e retranscrições ao longo da vida. A noção de inscrição apresentada 

redimensiona a concepção do aparelho psíquico, visto que o aparelho psíquico passa 

a ser constituído de signos inscritos e retranscritos.  

Sendo assim, a memória, nesse contexto, passa a ser compreendida como o 

resultado de muitas inscrições de traços mnemônicos que são permanentemente 

reestruturados segundo novas configurações e encadeamentos, assegurando que 

essas transcrições não sejam a cópia do original. Aqui “o traço começa a se tornar 

escritura” (DERRIDA, apud, MOSCHEN; SEI, 2014, p. 330), ou seja, “começa a se 

fundar no pensamento freudiano a ideia de que a soma da escrita de cada traço cifra 

um texto, que mais adiante será entendido como o inconsciente” (FRAGELLI, 2002, 

p.35). 

No texto Uma Nota Sobre o Bloco Mágico, Freud (1925/1996) utiliza-se da escrita 

para pensar sobre o funcionamento do aparelho psíquico, destacando a necessidade 

de escrever para não esquecer, e que ao tomar notas por escrito é garantido o 

funcionamento da memória, a escrita assim, aparece como sendo o suporte da 
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memória, como um traço que pode ser inscrito numa superfície e ser acessado a 

qualquer tempo.  

Nesse sentido, para o registro da escrita pode-se escolher uma superfície para 

manter o traço intacto, exemplo, uma folha de papel escrita com tinta. No entanto, o 

fato dessa folha poder ser preenchida, não tendo mais espaço para escrever e sendo 

necessário utilizar outra folha, surge o seguinte questionamento a partir de Freud: 

como deveria ser constituído um aparelho psíquico que preservasse o traço e, ao 

mesmo tempo, fosse apresentada como uma superfície aberta a novas escrituras? 

(SERAFINI, 2006). 

É nesse sentido que se introduz a noção de apagamento. Freud (1925/1996) 

utiliza o invento Bloco Mágico que se refere a uma prancha de escrever, da qual as 

notas podem ser apagadas mediante um fácil movimento de mão, para representar a 

sua concepção de aparelho perceptual. Este invento, diz respeito a um modo de 

escrever em que o traço permanente, assim como o apagamento do traço, estão 

presentes conjuntamente.  

Freud (1925/1996) vê nesse brinquedo uma semelhança de como o inconsciente 

trabalha com os traços mnêmicos, visto que a escrita neste dispositivo não depende 

de caneta, podendo ser feita com um objeto pontiagudo que marca a superfície e essa 

marca pode ser apagada, para que a superfície seja preenchida com novos traços. 

Vale destacar, que mesmo sendo apagado o traço da prancha, o mesmo fica retido 

enquanto marca na prancha da escrita. Por fim, Freud propõe que se utilizasse uma 

mão para escrever no bloco mágico e outra para mover a haste que apaga, teríamos 

um representante concreto do modo que o mesmo tentou representar o 

funcionamento do aparelho perceptual da mente. 

Segundo Serafini (2006), o Bloco Mágico, para Freud, pareceu resolver as 

dificuldades que o mesmo tinha na concepção do aparelho psíquico, de modo a 

considerar tanto a permanência dos traços mnêmicos como a possibilidade de novos 

traços. Sendo assim, com o invento, é possível demonstrar a forma como a inscrição 

e o apagamento, ou presença e a ausência do traço vão constituir o registro psíquico. 

No que se refere a escrita como produção literária, Freud (1908/2015), no texto 

O escritor e a fantasia, discute sobre as motivações que levam o escritor às suas 

produções e, consequentemente, como os escritos causam efeitos no leitor. Neste 

sentido, enfatiza a importância do fantasiar como constituinte da matéria-prima da 

criação literária. Para explicar o fantasiar no escritor, Freud traçou um paralelo entre 
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o jogo infantil e o ato criativo, visto que tanto a criança quanto o escritor brincam de 

ser um outro a partir da leitura que fazem do mundo em que vivem; uma leitura criativa 

e inusitada. 

Segundo Garcia-Roza (2005), os processos criativos estão relacionados aos 

processos sublimatórios. Vale exaltar que a sublimação, para Freud, refere-se: 

A um tipo particular de atividade humana (criação literária, artística, intelectual) 

que não tem nenhuma relação aparente com a sexualidade, mas que extrai sua força 

da pulsão sexual, na medida em que esta desloca-se para um alvo não sexual, 

investindo em objetos socialmente valorizados (ROUDINESCO; PLON,1998, p. 734). 

Com isso, a sublimação é um dos destinos da pulsão, cuja finalidade maior é 

promover uma quietude onde existe sofrimento psíquico e organizar esse sofrimento 

de tal forma que ele possa desempenhar uma função útil e construtiva. O aparelho 

psíquico, que a grosso modo, caracteriza-se pela capacidade de elaborar 

determinadas quantidades de energia psíquica, visando a organização interna do 

sujeito, possui dois modos de funcionamento: o processo primário e o processo 

secundário, que correspondem respectivamente ao princípio do prazer e ao princípio 

da realidade (GARCIA-ROZA, 2005). 

O processo primário realiza-se por meio de uma descarga de energia imediata, 

sem barreira (energia livre), como acontece nos sonhos e nos sintomas. O processo 

secundário, por sua vez, realiza-se por meio de uma descarga de energia lenta, 

retardada e controlada (energia ligada), como acontece nos trabalhos com a 

linguagem, a atenção, a memória e o pensamento (GARCIA-ROZA, 2005). 

Desta forma, nos escritores literários, é comum o argumento que a escrita 

ameniza a dor, suaviza o sofrimento e alivia as tensões, pelo fato da sublimação ser 

contrária a formação de sintoma, visto que a sublimação opera como um processo 

capaz de transformar o mundo interno do artista em algo prazeroso e organizado. Vale 

destacar que, embora tenha sua importância, a sublimação não é garantia contra o 

sofrimento, contra a dor de viver (CARVALHO, 2001).  

No que se refere a escrita, para Lacan, vale exaltar que a mesma está no centro 

de suas discussões sobre o sujeito, podendo-se dizer que o mesmo apresenta a 

constituição do sujeito e da escrita como homólogas (BORGES, 2008). A constituição 

do sujeito, para Lacan, por sua vez, é concomitante à constituição do significante, visto 

que a possibilidade do sujeito dizer-se em sua singularidade é dada pelo seu 

engendramento na cadeia significante. 
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No que diz respeito a construção do significante, no seminário 9, A Identificação, 

Lacan (1961-62/2011) propõe que esta ocorre em três tempos. Primeiramente 

ocorrendo a inscrição de um traço, que alude à primeira marca recebida pelo sujeito; 

por seguinte ocorre seu apagamento ou rasura, que corresponde ao que Freud propôs 

como recalque, permanecendo inconsciente; e por fim, um terceiro momento em que 

o sujeito pode se dizer a partir da interpretação que faz das marcas que lhe foram 

inscritas (FRAGELLI, 2002). 

Detalhando os tempos da construção do significante, vale salientar que no 

primeiro tempo tem-se a inscrição do traço e a formação e constituição da letra. A letra 

sendo o elemento para tratar da singularidade do sujeito, e que, no contexto da 

constituição, marca a diferença mínima entre cada inscrição. Sendo assim, esta é o 

resultado do encontro da percepção com o que será o sujeito, o elemento mínimo de 

um enigma que “Marca o tempo primeiro da instalação do significante, ofertando-se 

como suporte material para que sobre ele a operação se desdobre” (FRAGELLI, 2002, 

p.40). 

O segundo tempo faz referência ao apagamento do traço para que se possa 

constituir o significante. Essa operação é efetivada pelo recalque originário, que evita 

que o traço tenha acesso à consciência, instituindo S1, traço unário, que corresponde 

ao primeiro significante do sujeito. É com o apagamento que os significantes 

posteriores que estiverem ligados a S1 serão recalcados (LACET, 2003). 

A partir dessa operação os significantes passam a formar uma cadeia, iniciando 

a operação significante e imprimindo um texto ao inconsciente. De acordo com Fragelli 

(2002, p. 62),  

O apagamento do traço faz uma marca, é o S2 que se institui pelo mesmo 
movimento que condenou S1 ao inconsciente. Assim ordenados, S1 - S2 
estão ligados, mas separados. Eles se juntarão a outros significantes (S3, S4, 
Sn…), que montarão uma cadeia, e então a operação significante poderá se 
desenrolar. 

O terceiro tempo da construção do significante é marcado pelo momento em que 

o sujeito pode fazer a leitura das marcas que anteriormente foram lhe inscritas, sendo 

essa ação a condição de sua constituição, visto que permite dar uma significação 

própria e interpretar suas marcas no campo do Outro. Vale salientar, que o 

responsável por essa leitura é o significante o Nome-do-Pai, visto que ele é que admite 

a divisão do sujeito pela linguagem que submete o sujeito à lei simbólica, interditando 

o desejo do Outro e possibilitando um lugar diferente daquilo que falta ao Outro. “Essa 
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interdição é o que, ao barrar o gozo, articula a cadeia significante, e permite que as 

marcas do Outro transformem-se em marcas próprias, para que o sujeito possa se 

dizer” (LACET, 2003, p.55). 

De acordo com Lacet (2003), só é possível o acesso às algumas leis do 

funcionamento do inconsciente, devido ao fato que ele migra do real para o registro 

simbólico, sendo que: “É o significante que escava seu lugar no real sob a forma de 

letra, por meio do rastro apagado ou por meio do traço unário, sendo esses três 

elementos a base do funcionamento da escrita” (MACHADO, apud, LACET, 2003, 

p.58). 

Sendo assim, Lacan aborda a função da escrita no inconsciente e na constituição 

do sujeito a partir do traço unário, neologismo que construiu a partir da noção de traço 

único (einzigerZug) formulada por Freud na teoria da identificação, presente no 

capítulo 8 da obra Psicologia das Massas e análise do Ego. Lacan retoma essa noção, 

dando-lhe um caráter estrutural, como marca primeira que inaugura o sujeito. Essa 

marca inscreve uma diferença a partir da qual o sujeito insere-se em uma série 

simbólica (RINALDI, 2012). 

Com isso, de acordo com Rinaldi (2012), na constituição do sujeito, o traço unário 

tem função de bastão, como traço distintivo, sendo que quanto mais estiver distintivo 

mais estará apagado, pois é na medida em que se reduz ao traço sem qualidade é 

que ele funcionará como suporte da diferença, e é isso que introduz no real do ser 

falante a diferença como tal, já que no real não há nada. 

Se o traço apaga a Coisa (das Ding), dela restando apenas rastros de gozo, 
a passagem ao significante se dá a partir dos diversos apagamentos que 
farão surgir o sujeito em seus diferentes modos de manifestação. O traço 
unário é significante, portanto, não de uma presença, mas de uma ausência 
apagada que, a cada volta, a cada repetição, presentifica-se como ausência. 
É aí que se localiza o ponto radical, arcaico, suposto na origem do 
inconsciente (RINALDI, 2006, p. 77) 

Desta forma, a escrita não é apenas o traço sobre o papel, nem apenas as 

marcas do alfabeto deixadas sobre o suporte. A escrita é o que indica uma diferença. 

Como linguagem que rompe o continuum domundo e estabelece uma marca que 

singulariza o que antes era indissociado (BORGES, 2008). 
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A MARCA DA EMBRIAGUEZ NOS ESCRITOS PESSOANOS: UMA ANÁLISE 

PSICANALÍTICA 

“Tem um outro universo o que está doente 

Que o que está são. O mundo é haver gente. 

Tudo flui, nada é certo. Bebe é sê 

Inconsciente conscientemente”  

(PESSOA, 2003) 

Lins (2013), no seu livro O último copo, destaca que em diversos períodos da 

história até a contemporaneidade, escritores, pintores, cantores, artistas em sua 

maioria, fizeram ou fazem o uso de álcool como linha de fuga. Podendo ser dado como 

exemplo Sartre, Marguerite Duras e Simone de Beauvoir em Paris, Francis Bacon em 

Londres, Vinicius de Moraes, Tom Jobim ou Lima Barreto no Rio de Janeiro e porque 

não citar até mesmo Fernando Pessoa em Lisboa, entre tantos outros. 

No que se refere ao uso do álcool pelo escritor, Lins (2013, p. 47) destaca: “o 

escritor, poeta, movidos a álcool escrevem com suas tripas, com seu estômago, suas 

dores e alegrias, eles escrevem, sobremaneira, com seu porre, com seu sangue”. 

Desta forma, a escrita alcoolizada é uma escrita a risco, visto que põe afora a 

representação, o sentimento, com puras sensações, isto é, com afetos, instintos, 

“pedaços de vida” que excedem o sensacional, o sentimental. Sendo assim a escrita 

para Lins é: 

Sempre alcoolizada, sivática, agreste, madeira de lei que jamais se curva ao 
poder, ela é bicho do mato, inculta, furiosa, sáfara, esquiva, feroz, indomável, 
bárbara! Toda escrita é, pois, anômala, irregular, anormal. Ainda que seja em 
muitos casos uma invenção sóbria, a escrita precisa de um corpo sem órgãos, 
de uma não consciência ativa, de um mínimo de loucura não psiquiátrica, de 
um saber antecipado, de um livro por vir. Aqui também, não há nem muleta 
nem bula, cada um vive sua bebedeira com experimentação ou experiência, 
mas sempre -talvez- sob o signo de uma beleza imperceptível (LINS, 2013 
p. 127). 

Freud (1930/2010), no seu texto O mal-estar na civilização, destaca ser quase 

impossível vivermos a vida como ela apresenta-se, em função das diversas 

dificuldades, decepções e exigências que a cultura impõe. Nessa direção, ele aponta 

sete saídas possíveis ao mal-estar, quais sejam: o amor, a religião, a atividade 

científica, a arte, o delírio, a sublimação e os narcóticos como forma de amenizar o 

mal-estar. Dentre essas saídas Freud localiza a intoxicação como o método mais 

“cru”, no entanto, o mais eficaz ao mal-estar, pois, ao influir sobre o organismo e alterar 
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a química deste, promove efeitos no corpo. Com isso, amenizando os efeitos da 

exigência civilizatória.  

Rabêlo (2005) situa a intoxicação como um meio de fuga da realidade, um 

paliativo. Ressalta que os efeitos vivenciados com a intoxicação são similares em 

outros meios de fuga ao mal-estar; no entanto, Freud situa a intoxicação como o 

método lenitivo mais simples e menos elaborado, visto que este entra na discussão 

como limite de comparação. Sendo assim, intoxicação, ciência, religião, psicanálise e 

a própria arte são dispostas lado a lado como respostas culturais ao mal-estar.  

Fazendo-se um paralelo entre a arte e a intoxicação vale exaltar que Freud 

utiliza-se do termo “narcose” para se referir tanto aos efeitos provocados pela 

intoxicação, assim como aos efeitos da arte no psiquismo; sendo que na arte, a 

narcose é moderada, visto que proporciona uma relação entre fantasia e realidade. 

Sendo assim, para Freud a narcose na arte não se constrói em cima de uma fuga da 

realidade, ela produz um apaziguamento do sujeito com seu mal-estar (RABÊLO, 

2005). 

“Freud fornece subsídios para que consideremos a possibilidade de um uso 

estético - não patológico - da intoxicação” (RABÊLO, 2005, p.25)". Com isso, ascende 

passagem para uma busca da relação entre intoxicação e sublimação, visto que nem 

toda ação tóxica desencadeia efeitos nocivos para o sujeito e que, paralelamente, 

existe a possibilidade de um recurso não-toxico desencadear reações patológicas 

similares a intoxicação crônica (RABÊLO, 2005). 

Na tentativa de fazer uma ligação entre a arte e a intoxicação, pode-se citar o 

poema de Fernando Pessoa “Parece às vezes que desperto” (1930/1935) que aborda 

a relação da embriaguez e a necessidade de escrever.  
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Parece às vezes que desperto 

E me pergunto o que vivi;  

Fui claro, fui real, é certo,  

Mas como é que cheguei aqui?  

A bebedeira às vezes dá 

Uma assombrosa lucidez 

Em que como outro a gente está. 

Estive ébrio sem beber talvez. 

E de aí, se pensar, o mundo 

Não será feito só de gente 

No fundo cheia de este fundo 

De existir clara e èbriamente? 

Entendo, como um carrocel; 

Giro em meu torno sem me achar… 

(Vou escrever isto num papel 

Para ninguém me acreditar…) 

Vale destacar que Fernando Pessoa, em sua vida, manteve uma relação estreita 

tanto com o víeis da intoxicação álcool e cigarro, quanto com a escrita como produção 

artística, dedicando a ela horas dos seus dias, sendo ambas medidas paliativas ao 

mal-estar. Vale salientar que o uso de substâncias intoxicantes, para Freud 

(1930/2010), como recurso ao mal-estar, provoca no sujeito uma imediata produção 

de prazer, assim como um alto grau de desejo de independência do mundo externo, 

visto que funciona como um “amortecedor de preocupações”.  

Galvão (2000) alerta que o sujeito ao utilizar as drogas como refúgio ao mal-

estar, depara-se com a sensação de interrupção de plenitude quando a ação química 

da mesma cessa e com isso o mal-estar aparece, como destacado no poema de 

Fernando Pessoa "A bebedeira às vezes dá Uma assombrosa lucidez… Estive ébrio 

sem beber talvez." 

Com o presente trecho citado é notório a reação do sujeito frente ao mal-estar, 

onde o mesmo passa a se questionar sobre o mundo e sobre seu lugar nele; no poema 

isso é observado no seguinte trecho: “Giro em meu torno sem me achar”. Vale 

salientar que com o deparar-se com o mal-estar o sujeito pode passar a procurar fazer 

mais uso de substâncias intoxicantes entrando no circuito alcoólico:" álcool –mal-

estar– mais álcool" (GALVÃO, 2000, p.3). 

No que diz respeito ao trecho que exalta a necessidade de registrar através da 

escrita a sensação vivenciada ao se deparar com mal-estar: “Vou escrever isto num 
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papel Para ninguém me acreditar…”, vale ressaltar a temática abordada por Freud 

(1925/1996) no texto Notas sobre o bloco mágico, onde o mesmo propõem de maneira 

direta a ligação entre o aparelho psíquico e a escrita, e mais aprofundadamente a 

relação do aparelho psíquico e a memória. Desta forma, a necessidade de se fazer o 

traço (escrita) como destacado no poema de Pessoa faz-se pela necessidade de não 

esquecer, de deixar registrado em papel os conflitos vivenciados frente a assombrosa 

lucidez.  

Fazendo uma relação com a embriaguez e a escrita abordadas no poema, vale 

destacar que a embriaguez, ao provocar um distanciamento da realidade, pode vir a 

causar o esquecimento. Com o registro através da escrita é permitido que o traço fique 

registrado em superfície, podendo ser consultado, olhado em um segundo momento.  

Dentre os poemas de Fernando Pessoa nos quais ele aborda os motivos que 

levam um sujeito a beber, vale destacar um trecho do poema presente na obra 

“Canções de Beber, Rubai'yat de Fernando Pessoa” (2003): 

Ao goso segue a dôr, e o goso a esta. 

Ora o vinho bebemos porque é festa,  

Ora o vinho bebemos porque ha dôr. 

Mas de um e de outro vinho nada resta. 

Freud (1930/2010), no texto Mal-estar na civilização, questiona os motivos que 

impedem o homem de ser feliz. Para essa problemática destaca existir três fontes de 

sofrimento que dificultam chegar a felicidade, sendo elas: a natureza, o corpo e a 

relação com os outros. Para as duas primeiras fontes de sofrimento destaca que esse 

sofrer é inevitável, visto que nunca será domada completamente a natureza nem o 

organismo, por serem construções transitórias, limitadas e em adequação, com isso, 

o sofrer partindo dessas fontes só pode ser abolido em parte. No que diz respeito à 

terceira fonte de sofrimento esta encontra-se atrelada à civilização e às exigências e 

ideais culturalmente construídos. 

Na tentativa de fugir das exigências civilizatórias o sujeito busca medidas 

paliativas como os entorpecentes “Ora o vinho bebemos porque ha dôr”. Fazendo uma 

ligação entre o poema e a vida de Fernando Pessoa, vale destacar que o mesmo se 

julgava incompreendido pela família, devido ao fato de escolher viver uma vida sem 

muitas regalias, dedicando seu tempo aos escritos. A família, por sua vez, cobrava de 

Pessoa que o mesmo tivesse uma estabilidade financeira e profissional. No que se 
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refere a essas exigências vindas da família de Pessoa, vale destacar que estas são 

frutos das exigências em se viver em sociedade, que Freud destaca como fonte de 

sofrimento. 

O uso de entorpecentes afasta-tristeza auxilia o sujeito a subtrair as pressões da 

realidade a qualquer momento, visto que causa um ganho imediato de prazer “Ora o 

vinho bebemos porque é festa”. No entanto, do mesmo modo que o uso de 

entorpecentes como satisfação de instintos gera felicidade, usá-los como único 

recurso ao mal-estar gera desperdício de energia, que poderia ser utilizado em outras 

atividades humanas, ao mesmo tempo que limita as fontes de refúgio ao sofrimento 

“Mas de um e de outro vinho nada resta” (FREUD, 1930/2010). 

Outro meio de afastar o sofrimento frente ao mal-estar é o deslocamento da libido 

através da sublimação, no entanto a fraqueza desse método está no fato de não ser 

aplicado a todos, visto que requer talento e disposições especiais. Esse recurso ao 

mal-estar também não garante uma total proteção quanto ao sofrimento pois não tem 

como funcionar como um escudo impenetrável frente as misérias sociais vindas das 

relações com os outros (FREUD, 1930/2010). 

No que diz respeito a junção entre a bebida, como entorpecente, e a escrita como 

sublimação, ambas funcionando como "narcose" para o sujeito frente ao Mal-estar, 

para essa relação pode-se citar trechos de cartas pessoais de Fernando Pessoa, onde 

aparenta que a prática de beber e escrever era algo possível em suas produções. A 

Ophelia ele escreve: “Não te admires de a minha letra ser um pouco esquisita. A razão 

é a de eu ter descoberto aqui em casa um vinho do Porto esplêndido, deque abri uma 

garrafa, já bebi metade” (PESSOA, apud, CAVALCANTI FILHO, 2011, p.579). Vale 

salientar, que em outras cartas destinadas a Ophelia e a amigos, Fernando Pessoa 

diz tê-las escritas no “estilo do Abel”, o Abel sendo a Casa Abel Pereira da Fonseca, 

mais conhecida como Adega Val do Rio, onde ele costumava comprar bebidas.  

No que se refere ao corpo e à escrita, Borges (2008) destaca que é necessário 

reconhecer o escrever como um fazer com o corpo, visto que todo o corpo é tomado 

para que se possa desempenhar os procedimentos que estão implicados no ato de 

escrever. Ressalta que o fato do significante fazer semblante faz com que a escrita 

possa aparecer como se não estivesse ligada ao corpo. No entanto, nos movimentos 

necessários para escrever, o gozo do corpo faz retorno e a escrita do corpo e o corpo 

da escrita se confundem. 
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Sendo que o gozo por ingestão de substâncias intoxicantes está atrelada ao 

corpo, sendo esse o lugar de manifestação desse gozo e que este está marcado pela 

cadeia significante, assim como a escrita como marca do significante, pode-se dizer 

que uma “escrita alcoolizada” é possível, sendo que “o corpo do poema e o corpo do 

poeta se entrelaçam” (BORGES, 2008, p. 354). Um trecho do livro Desassossego, 

escrito pelo semi-heterônimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares (2000), ressalta 

essa ligação entre corpo e embriaguez: 

Se um homem escreve bem só quando está bêbado dir-lhe-ei: embebede-se. 
E se ele me disser que o seu fígado sofre com isso, respondo: o que é o seu 
fígado? É uma coisa morta que vive enquanto você vive, e os poemas que 
escrever vivem sem enquanto (PESSOA, 2000, p. 342). 

Ferreira (2013) destaca que a escrita faz com que Fernando Pessoa não tenha 

medo da morte e com isso ironize os homens que se apavoram com ela. Sendo assim, 

é observado no trecho que o corpo que sumirá ficará gravado em poesia, e com isso 

o escritor passará a existir através de seu nome próprio, no caso de Pessoa, sendo 

ele um significante associado à história da literatura portuguesa. 

De acordo com Ferreira (2013) o genial em Fernando Pessoa é que o que 

deveria ser recusado por seu eu é transformado em outro, que é ele mesmo, para ser 

incorporado à sua obra. O exemplo desse processo está presente em seus 

heterônimos que apresentam vestígios da sua singularidade. Sendo assim, com seus 

heterônimos Pessoa desdobra os conflitos do eu para além de sua própria imagem. 

No poema intitulado O bêbado caía de bêbado (1930-1935), essa transformação em 

um outro que é ele mesmo fica evidenciado; 
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E eu, que passava,  

Não o ajudei, pois caía de bêbado,  

E eu só passava. 

O bêbado caiu de bêbado 

No meio da rua. 

E eu não me voltei, mas ouvi. Eu bêbado 

E a sua queda na rua. 

O bêbado caiu de bêbado 

Na rua da vida. 

Meu Deus! Eu também caí de bêbado 

Deus. 

Com o poema citado é observado como o poeta descreve o bêbado na rua ao 

mesmo tempo que se coloca no lugar do bêbado, chegando a confundir os papéis “O 

bêbado caiu de bêbado… Eu também caí de bêbado Deus “com isso fica notório no 

presente poema uma identificação do tipo imaginária que Lacan situa como a forma 

que o eu só se identifica com as imagens que se reconhece, quer dizer, com imagens 

pregnantes que de perto ou de longe, evocam apaixonadamente a figura humana do 

outro, seu semelhante (FINK,1998). 

Fink (1998) destaca que as relações imaginárias são definidas por duas 

características proeminentes: amor (identificação) e ódio (rivalidade), sendo que na 

medida em que o outro é igual a mim, eu amo e me identifico com ele e sinto seu 

prazer ou dor como meus.  Esse tipo de identificação é notório no poema quando o 

eu poeta clama por um “Deus” para o bêbado da rua, assim como clama esse mesmo 

“Deus” para si, desta forma as dores misturam-se e o eu e o outro tornam-se iguais. 

Silva Júnior (2000) destaca que quando o poeta escreve enquanto outro, e para o 

outro, o que ele faz na verdade é uma autopsicografia; e talvez ser o outro seja o único 

modo que ele encontra para falar de suas dores. 

Sendo assim essa marca de ser um outro está presente em toda a obra de 

Fernando Pessoa, através dos seus heterônimos, e no que diz respeito à marca da 

embriaguez no escrito de seus heterônimos vale elucidar que esta também se faz, 

seja em Ricardo Reis, que fala sobre o beber em um dos seus principais poemas 

“Odes”; seja em Álvaro de Campos no poema “Tabacaria” ou Alberto Caeiro nos 

“Poemas Inconjuntos”, entre outros heterônimos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo o objetivo deste trabalho investigar a relação entre a escrita e a 

embriaguez em Fernando Pessoa, a partir de um referencial teórico psicanalítico, a 

conclusão aqui exposta é que essa relação álcool-escrita em Fernando Pessoa é 

passível de análise, embora dentro do campo psicanalítico não tenha nada a priori 

que sustente diretamente essa relação. 

A partir de medidas paliativas como a intoxicação e sublimação citadas por Freud 

como recurso ao mal-estar, foi observado que a relação álcool-escrita é possível, visto 

que o álcool, ao proporcionar ao sujeito um alto grau de desejo de independência do 

mundo externo proporciona ao escritor uma visão ampla do mundo. Isso é observado 

através dos poemas quando Pessoa questiona-se sobre o mundo e sobre a relação 

que tem com ele. Também foi observado que o escritor por muitas vezes coloca-se 

no lugar de outro como meio de “fugir” do mundo externo para escrever, esse tipo de 

fuga também se faz quando se utiliza os entorpecentes frente ao mal-estar; e como 

representativo dessa relação, vale ressaltar, o poema analisado neste trabalho: O 

bêbado caía de bêbado. 

Outro fato observado na relação álcool-escrita deu-se na correlação existente 

entre álcool-corpo e corpo-escrita, visto que o gozo por uso de entorpecentes faz-se 

no corpo que é marcado pela cadeia significante, e pôr a escrita ser o registro do 

significante; sendo assim, a relação álcool-corpo-escrita entrelaça-se, não sendo 

possível afirmar quem produziu quem, com isso “o gozo do corpo faz retorno e a 

escrita do corpo e o corpo da escrita se confundem” (BORGES, 2008). 

Vale elucidar que este trabalho não teve por objetivo afirmar que o uso de 

bebidas alcoólicas por Fernando Pessoa foi o motivo que o levou à vasta produção 

literária que temos acesso hoje, visto que como já foi citado a sublimação é um método 

que não se aplica a todos, por requerer talento e disposições, exemplo disso é termos 

Fernando Pessoa como um dos poucos casos de heteronímia na literatura universal. 

Outro fato é que este trabalho não teve por finalidade afirmar ou negar um 

alcoolismo em Fernando Pessoa, ou que o uso do álcool sempre vai produzir uma 

escrita. O motivo desta produção foi mostrar que nem toda ação tóxica vai 

desencadear somente efeitos nocivos para o sujeito, e que a relação álcool-escrita 

pode proporcionar uma relação entre a fantasia e a realidade gerando um 

apaziguamento do sujeito frente ao seu mal-estar e levando o mesmo a produzir, 

escrever. 
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É importante destacar que o uso de bebidas alcoólicas no meio literário é uma 

prática bastante recorrente, como já citado neste trabalho. No que se refere a 

Fernando Pessoa ficou notório que o mesmo vivenciava conflitos familiares por 

acreditar que não era compreendido, assim como era um sujeito que tinha como 

marca o isolamento; desta forma, o álcool para Pessoa aparece como recurso ao mal-

estar, e embora atrelem a causa de sua morte ao excesso das bebidas, o que se sabe 

é que esta não o impediu de ser genial com seus escritos, sendo hoje Fernando 

Pessoa o significante maior da literatura portuguesa. 

Por fim, vale destacar que ao concluir a escrita de um texto o sujeito não resta 

no mesmo lugar, algo do seu texto faz marca nele, nesse sentido “escrever comporta 

um certo risco, pois nunca se sabe o que dessa escrita vai resultar em termos de 

textos, nem tampouco como se vai sair dessa experiência” (RICKES, 1998, P.40). 

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi alcançado; porém, a mesma terá 

continuidade, tanto pelo fato da temática escrita-alcoolizada no viés psicanalítico ser 

algo que mereça mais pesquisa, tanto pelo fato da produção literária de Fernando 

Pessoa ser imensa, não se limitando ao corpo deste trabalho. 
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WRITING AND DRUNKENNESS FERNANDO PESSOA: A 

PSYCHOANALYTIC STUDY 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the relationship between writing and drunkenness 

from Fernando Pessoa from the theoretical framework of psychoanalysis, for this we 

adopted the method of applied psychoanalysis. It was found by analyzing the writings 

alcohol and writing are intertwined in the sense that both are palliative front measures 

malaise, and both have the effect of "narcosis" in the subject, modifying only the degree 

of moderation.  Another trend observed in relation alcohol writing occurred towards 

both are linked to the body. So, it appears that when Pessoa was writing when he was 

drunk it is possible that the toxic action did not trigger harmful effects, and that the 

combination with alcohol and writing can provide a link between fantasy and reality 

creating a calm subject against the discomfort. 

KEYWORDS: Fernando Pessoa. Writing. Drunkenness. Drunk writing. 

Psychoanalysis.  
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ÉSCRIT ET IVRESSE CHEZ FERNANDO PESSOA: UNE ÉTUDE 

PSYCHANALYTIQUE 

RÉSUMÉ  

Le présent travail vise enqêter la relation entre éscrit et ivresse chez Fernando 

Pessoa à partir du référenciel théorique de la psychanalyse, raison pour laquelle la 

méthode de la psychanalyse appliquée a été adopté. Il a été constaté à tarvers 

l'analyse des écrits que l'alcool et l'écrit chez Pessoa ont un lien dans le sens que les 

deux soient utilisés comme des meseures palliativesface au malaise, et pour causer 

l'effet de “narcose”, en se modifiant seulement au degré de moderation. Autre relation 

observée entre alcool-écrit s’est montrée dans le sens que les deux soient liés au 

corps. Par conséquent, il a été conclu qu’un écrit-alcoolisé chez Pessoa est possible 

dans le sens que tout action toxique ne déclenche pas nécessairement des effets 

nocifs, et que l'association alcool-écrit peut proportionner une relation entre la fantaisie 

et la réalité en générant un apaisement de la personne face au malaise. 

MOTS-CLÉS: Fernando Pessoa. Écrit. Ivresse. Écrit-alcoolisé. Psychanalyse.  
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