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INTRODUCAO 

Constitui a adolescencia uma epoca de profundo interesse psi- 

coldgico, um vasto campo aberto a observagao, a investiga^o e 

ao estudo, que cada dia mais se acentua. 

Muito embo^a o adolescente tenha sido atraves da historia, 

ob|eto de atei^ao e preocupa9ao freqiientes, atualmente o estudo 

dessa fase da vida passou a ser objeto de pesquisa mais ampla e 

mimiciosa. 

Trata-se em geral de uma idade dificil, nao so para os que a 

atravessam, como para aqueles que tratam mais de perto com os 

adolescentes. (1) E toma cada vez maior vulto a necessidade de 

conheoer-se, de compreender-se o adolescente. Como poderao a fa- 

milia e a escola exercer sua influencia, orientar, educar, ensinar, se a 

adolescencia representa uma epoca de problemas, de interrogagoes^ 

de incompreensoes? Um bom conhecimento psicologico permiti- 

xia que pais e professores, compreendendo o que se passa nessa 

etapa da vida, pautassem sua maneira de agir de acordo com os ca- 

caracteristicos e necessidades tipicas da mesma. 

Quais sao, porem, as dificuldades que surgem na adolescen- 

cia? 

Os pais queixam-se comumente de que nessa idade os filhos 

come^am a querer emancipar-se completamente; nao aceitam conse- 

Ihos e muito menos ordens. Sao exigentes, extravagantes, extremis- 

tas muitas v^zes, em valores e atitudes. 

E os filhos? fistes reclamam contra a incompreensao, as in- 
justi^as e a falta de liberdade. 

Sera este, porem, um fenomeno geral? Parece que sim. A 

adolescencia moderna esta constituindo um problema complex© (2) 

e de grandes proporgoes. Dai vem as varias denomina96es dadas 

(1) A Jntereaaante apreaentar aqui a 6sse respeito um trecho da autobiografia 
de CHESTERTON: "Boyhood is a most complex an incomprehensible thing1. 
Even when one has been through it, one does not understand what ilt was. 
A man can never quite understand a boy, even when he has been the boy. 
There grows all over what was once the child a sort of prickly protection 
like hair; a callousness, a carelessness, a curious combination of random 
and quite objectless energy with a readiness to accept conventions". CHES- 
TERTON (1936, p. 53). 

<2) Veja-se por exemplo: 
a) Nos Estados Unidos: 

"What is wrong with our boys and girls?" Young people have no respect 
for authority". "I have no control over my child: he will not listen to 
anything I say." "Juvenile delinquency is increasing daily." "These and 
similar criticism of the young people of America have become the theme 



a essa epoca da vida: "idade ingrata", "idade de tormenta", "ida- 

de dificil". 

Na escola as dificuldades continuam. Infelizmente, entre n6s, 

nao e ainda a escola um ambiente propicio a um bom desenvolvi- 

mento da personalidade. Talhada de acdrdo com os moldes tra- 

dicionais, impera a considera^o do professor e nao do aluno; aqui- 

lo que se torna importante e a memorizayao que ira garantir a boa 

nota nas sabatinas e exames. Muito pouco se preocupa de saber-se 

se os adolescentes, em suas carteiras enfileiradas em oposigao a me- 

sa do professor, gostam do que se Ihes ensina, se compreendem a 

materia, ou se poderao aplicar de alguma forma o que Ihes e ensi- 

nado. Mas nem sempre a culpa e do professor; ele tern um pro- 

grama a cumprir e do qual deve dar contas. £ verdade que ha 

mestres que superam muitas das dificuldades criando situagdes in- 

teressantes para o ensino, movimentando suas aulas, ilustrando-as. 

A nota, por6m, ainda constitui para muitos uma arma eficiente 

para obter o que e precise: disciplina e memoriza^o nas provas 

mensais e de exame. fi preciso lembrar que o adolescente nem 

sempre estd na escola por querer aprender, por desejar freqiientar 

aulas, por espirito de curiosidade. Ele vai porque assim tern que 

ser: sem terminar o curso secunddrio, quase nao 6 possivel conse- 

guir-se hoje um bom emprego, e quando se tern em vista obter 

mais tarde o diploma de uma escola superior, entao tal curso se 

torna indispensdvel. Por estranho que pare9a, para muitos o estu- 

do 6 um mal necessdrio... 

Resultantes da falta de conciliate entre os interesses reais 

dos adolescentes e a escola, acentuam-se a preguiga, a md vontade, 

o desinteresse pelo estudo. Uma das provas estd em que o aluno 

brilhante nos estudos na fase da adolescencia, nem sempre d o que 

depois se salienta na vida, aquele que triunfa nos negdeios ou na 

carreira escolhida. Uma das razoes deste fato, parece-nos que se 

encontra na disjungao entre os interesses extra-escolares e as exi- 

gencias da escola media. 

Ao lado, pois, dos desajustamentos no lar, temos a falta de 

adaptato na escola. Sao dificuldades que se somam, criando pro- 

blemas serios e complicados. 

of newspaper and magvazine articles and are a popular subject for ge- 
neral conversation". (CROW and CHOW 1945, p. 2). 

b) No Chile: 
"La adolescencia ha sido llamada "Edad ingrata" ... porque la transi- 

cidn entre el nino y el hombre maduro representa um perlodo de reajus- 
tes y superacidn de dificuldades, muy poco compatibles con la sana ale- 
gria y optimism© regocijado de las otras etapas... (PIGA 1946, p. 16). 

c) Na Fransa: 
"Votre fils aine vient d'avoir 15 ans. II est en pleine adolescence et 
e'est lui, je le sais, qui vous inquiete surtout: ne travarse-t-il pas *Tftge 
Ingrat" par excellence? (DEBESSE 1948, p. 6). 



Acrescente-se a isso que os conflltos no lar se projetam e in- 

fluem na vida escolar e extra escolar do adolescente, o mesmo aeon* 

tecendo com as dificuldades oriundas da escola. 

O adolescente irrlta-se freqiientement© e isso e facilmente nota- 

do, principalmente quando encontra obstdculos as suas exig^ncias de 

auto-afirmagao. DEBESSE (1936) fala d^ste periodo como se ca- 

racterizando pela afirma^ao exterior, e dai resulta a revolta tao 

comum nessa idade, quando o lar e a escola se colocam como impe- 

cilhos a essa necessidade. 

O conhecimento dos receios, conflitos e frustragoes dos ado- 

lescent es e, mais especialmente dos adolescentes que estudam, tor- 

na-se impresemdivel para garantia de a^ao eficiente. 

Seria possivel, entretanto, realizar um estudo dessa natureza? 

A resposta nao pode deixar de ser afismativa. A personalidade do 

adolescente oferece campo vasto para a investigagao psicoldgica e, 

dada a grande soma de latores que influem na sua formagao, o es- 

tudo de alguns desses fatores podera oferecer contribui9ao de valia 

para o memor conhecimento dessa personalidade. 

Seguindo a orientagao que nos foi dada pela professora Noemy 

da Silveira Rudolfer, reconhecida mestra e autoridade no campo da 

Psicologia da Adolescencia, seguimos a sua sugestao de estudar o 

adolescente atraves de sua vida afetiva, indica9ao e orienta9ao que 

muito agradecemos. 

Concentramos, portanto, nossa aten9ao principalmente no es- 

tudo dos disturbios, dificuldades e problemas de fundo emocional, 

pois sao ao nosso ver, os mais influentes e determinantes dos desa- 

justamentos dos adolescentes em geral. 

A apresenta9ao da pesquisa, objeto desta tese, vem precedida 

de dois capitulos introdutdrios cuja finalidade 6 de apenas situar 

o problema a investigar. 

Como e sabido, tanto no que se refere a adolescencia em ge- 

ral, como k vida emocional principalmente nesse periodo, imensa 

e a soma de trabalhos publicados em varias partes do mundo, de 

maneira que nos restringimos as obras que, de varios pontos de vista, 

nos pareceram mais importantes. Uma part© dessa bibliografia 

consultada aparece em citacoes ou referencias no decorrer deste es- 

tudo. 





SIGNIFICADO DA ADOLESCfeNCIA 

As caracteristicas dos adolescentes ja foram assinaladas por 

Aristoteles em sua Ret6rica, ao descrever-lhes os tra90s proprios, 

em oposi9ao aos apresentados pelos individuos abaixo e acima des- 

sa idade (DENNIS 1946, p. 633). 

O que nos interessa particularmente e a consideragao da ado- 
lescencia como periodo de transi9ao, dificil e por vezes traumatico, 

cujo quadro Stanley Hall (1904) apresenta no seu magmfico traba- 

Iho pioneiro, em principios deste seculo, e que veio abrir a obser- 

va9ao e ao estudo, o terreno ainda quase inexplorado da Psicolo- 

gia da Adolescencia. 

Os limites iniciais e finals para essa epoca nao podem ser m- 

tidamente demarcados e diferem as opinioes dos vdrios autores na 

conceitua9ao e localia^ao cronologica da adolescencia. Assim, pa- 

ra HOLUNGWORTH (1928, p. 1), aproximadamente, a adolescen- 

cia e periodo dos "teens" cobrindo entao cerca de sete anos de 

imaturidade, BOLTON (1931, p. 46), por em, distingue o periodo 

da adolescencia entre 14 e 25 anos para o sexo masculino e entre 

13 e 21 para o feminino e para THOM (1935, p. 2) a adolescencia 

inclui as idades de 12 a 20 anos; ja COLE (1942, p. 6) afirma que 

a adolescencia talvez nao seja um estdgio de desenvolvimento mais 

importante que os outros, mas e o ultimo antes da idade adulta... 

Adolescencia inicial ou puberdade: 13 a 15 anos. Adolescencia me- 

dia: 16 a 19 anos. Adolescencia final: 19 a 21 anos Para BROOKS 

(1948, p. 1) a adolescencia estende-se aproximadamente dos 12 ou 

13 ate os 20 anos. 

Como quer que seja, a simples observa9ao nos mostra que, 

ao chegar a uma certa idade, tanto o menino como a menina ja 

nao podem ser mais tratados como crian9as e se ressentem de tal 

tratamento, mas, o que e talvez mais dificil, nao podem ainda ser 

considerados ou tratados como adultos. £ o que nos diz PICA (1946, 

p. 16), sobre este ponto: "Una especie de anfibiedad caracteriza 

de hecho al adolescente, con todo el cortejo de incongruencias, in- 

satisfacciones y problemas originados de un modo inevitable por la 

falta de contornos fijos, Que mayor angustia, para el hombre o mu- 

jer, ha de significar — y en efecto significa — la conciencia de haber 

abandonado la niiiez, y no hallarse, todavia, en el dominio de la 

edad madura?" Estao na adolescencia, e portanto, de acdrdo com 

a prdpria etimologia desse termo, ainda estao em crescimento, 

mas crescimento um tanto diferente do que se vinha processando 
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anterior me nte, de modo especial por via da influ£ncia dos produtos 

secretados pelos 6rgaos incretorios que constituem fator da mais 

alta importancia a interferir no organismo e mesmo na personalida- 

de do adolescente. O corpo modifica-se rapidamente, as varias 

partes do corpo crescem em ritmo diverso. Sao transformagdes or- 

ganicas: e a idade do "estirao" que comumente se chama puberda- 

de e que convencionalmente se deliberou considerar como inicio da 

adolescencia, como alias nos informa HOLLINGWORTH (1928, p. 

2): "tornou-se convencional... fixar o primeiro sinal do poder re- 

produtivo, como inicio da adolescencia". Segundo BRIQUET (1933, 

p. 44), "inicia-se a adolescencia aos 12 anos, pelas manifestagoes 

psiquicas da puberdade, que antecedem as somiticas e finda aos 

18 anos, epoca em que jpr&ticamente, se ultima o crescimento e*i 

altura ou maturidade hipsica". E finalmente BROOKS (1948, p. 

1): "por puberdade, entendemos a etapa inicial da adolescencia". 

E quando se instala a puberdade? Existe variagao quanto k 

idade em que se manifesta a maturidade sexual de acdrdo com a 

influencia de certos fatores embora nao se possa precisar bem a 

atuagao de cada um deles: raga, constituigao, clima, latitude, nu- 

trigao, meio social e cultural, etc. (PICA, 1946 p. 58). 

Para as meninas, a primeira menstruagao 6 considerada como 

inicio da puberdade. Para os meninos, porem, nao ha caracteris- 

tico tao definidamente estabelecido. Geralmente, o aparecimen- 

to dos caracteres sexuais secundarios e a mudanga de voz marcam 

a puberdade que surge, em media, cerca de um ano mais tarde 

que a feminina. Em nosso meio, a puberdade feminina foi estu- 

dada do ponto de vista somdtico por J. Mauricio CORREA (1931), 

em sua tese de doutoramento na Faculdade de Medicina. Segun- 

do os resultados finais obtidos, o advento da puberdade feminina 
em nosso meio se dd "ao correr dos 13 e 14 anos" (p. 45). 

O pubere depara, portanto, com a necessidade de se adaptar 

a um corpo em mudan9a, em mudan9a rdpida e estranha, um cor- 

po que ele nao compreende bem e que o assusta. £ muito conhe- 

cido o fato de que algumas partes do corpo crescem mais rdpida- 

mente que as demais, em certos periodos. Assim os pes e maos 

atingem um tamanho desproporcionado, no inicio da adolescencia; 

o mesmo se pode dizer do nariz. 

O rdpido crescimento em estatura, origina para muitos pu- 

beres uma preocupa9ao ansiosa, pelo temor de ficarem altos de- 

mais, os que ja atingkam um estatura al6m da comum; outros, 

ao contrdrio, temem nao conseguirem crescer o suficiente ou o de- 

sejado: aqueles que estao ainda muito mais baixos que os seus com- 

panheiros da mesma idade. 

Alem disso, o crescimento rdpido vem determinar uma serie 

de outros problemas que sab causa, muitas vezes, de conflitos & 

aborredmentos domdsticos. 
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O apetite torna-se muitas vezes extraordinario e o pubere ne- 

cessita satisfaze-lo constantemente. Se a faimlia mantem habitos 

e horarios rigidos de alimenta^ao, ai ja surgem desajustamentos. 

E o caso citado por HOLLINGWORTH (1928, p. 9): "Um menino, 

por exemplo, que crescera seis polegadas no seu decimo quinto 

ano de vida, sentia tanta fome que necessitava levantar-se k noite 

e beber grande quantidade de dgua, sem saber o qu© Ihe estava 

acontecendo, e achando que ele se sentia bem logo que ficava com 

o estdmago cheio". 

As roupas, os sapatos, pouco tempo depois de comprados, ja 

nao servem; ficam muito curtas ou estao apertados... Novamen- 

te citando HOLLINGWORTH (I.e., p. 9), "ITa mae pratica e do- 

minante, ja desesperada, fazia seu filho dormir de sapatos — "As- 

sim ele certamente podera usa-los durante algum tempo". 

Muito mais graves, porem, resultam as ansiedades que sur- 

gem em conseqiiencia do amadurecimento sexual. A menina, quan- 

do nao preparada pode, na primeira menstruagao, sofrer um cho- 

que serio, apavorada com o que Uie acontece, inexplicavelmente. 

Da mesma forma, o menino e suscetivel de sofrer profundos dis- 

turbios emotivos, quando aparece a primeira ejaculate seminal. 

Entre as transforma96es bioldgicas, que se processam nessa 

epoca convem destacar: o. crescimento em estatura; o crescimento 

em peso; as altera^oes do aparelho circulatorio; as alteragoes do 

aparelho digestive; as modificagoes no sistema nervoso; o apareci- 

mento dos caracteres sexuais secundarios (modica^ao do sistema 

f)iloso, transformagao da voz, etc.); as modifica^oes anatomicas 

o maxilar inferior torna-se mais largo e proeminente; os pes, as 

maos e o nariz crescem rapidamente e atingem muito cedo o seu ta- 

manho quase definitiyo). 

Convem notar ainda que "todo el organism© presenta, en es- 

ta etapa de la vida un caracter provisional y el individuo percibe 

sensaciones cenestesicas y musculares dolorosas, calambres y alter- 

nativas de toda suerte" (PIGA I.e., p. 59). Dai resultam as cha- 

madas "dores de crescimento", as quais os pais e familiares qua- 

se sempre desatendem por acha-las sem fundamento. O rapido 

crescimento experimentado pelo pubere, ja criou uma variedade 

de problemas para este e para os de casa, de modo que o queixar- 

se de uma dorzinha aqui, outra la, carece de importancia para os 

outros na ordem geral dos acontecimentos. 

Em nossa sociedade nao se busca auxiliar o pubere: insiste-se 

em considera-lo como um imaturo, em ridiculariza-lo freqiientemen- 

te, e isso vai agravar os seus problemas. Registra-se nessa epoca 

uma crise de sociabilidade: c a idade do diario intimo, das gavetas 

ciosamente trancadas a chave, do amigo predilcto c exclusive, do 

sentido de segredo e da privacidade pessoal. 
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Quando, porem, a sodedade admite essa idade como periodo dis» 

tinto, a transigao se faz d© maneira muito menos abrupta e trauma- 

tica. 

Entre os antigos gregos e romanos existia um periodo de ado- 

lescencia, em que o jovem, saido da infanda, se preparava para en- 

trar no grupo dos adultos. Na epoca do feudalism©, um certo tem- 

po de preparagao era indispensdvel para que o jovem pagem f6sse 

depois armado cavaleiro. 

Nas sodedades primitivas, a puberdade assinala geralmente o 

inido de uma nova fase, mas em muitas delas, o amaduredmento 

sexual nao e considerado sufidente por si s6 para garantir ao indi- 

viduo o status de adulto. COLE (1942, p. 3) afirma: Hd apenas 

um curto periodo de puberdade ou tempo de maturidade sexual e 

entao o menino ou menina e admitido na sodedade dos adultos e 

assume tambem responsabilidade destes. A menina primitiva, que 

era no ano anterior sodal e fisicamente, uma crian9a, d, neste ano, 

uma mulher casada. O menino que, um ano antes, estava brincan- 

do infantilmente nas mas da aldeia, pode ter passado por uma ceri- 

mdnia bdrbara de inidagao e estar agora cagando, com propdsito 

sincere, o alimento para si mesmo e para sua mulher". 

Em muitas sociedades primitivas, sao necessarias as cerimdnias 

ou ritos de inicia$ao, apds os quais o menino ou a menina de an- 

tes, s&o admitidos imediatamente no mundo dos adultos, com os 

mesmos direitos e responsabilidades destes. Nao desejamos entrar 

no problema discutido sdbre as relates existentes entre gerontocrada 

e inicia^ao. Limitamo-nos a transcrever o que, a respeito, nos in- 

forma MtJHLMAN (ap. WILLEMS 1938, p. 53): "Todo o poder e 

t6da a autoridade de que gozam os velhos, aparecem da maneira 

mais convincente, por ocasiao das iniciagoes... Suas atitudes para 

com os mo9os sao orientadas por uma certa ambivalencia. De um 

lado, eles tdm o maior interdsse cm conservar e favorecer de todo 

modo, o tesouro mais precioso da comunidade: a geragao nova, ga- 

/antia da continuidade do grupo. Por isso a inicia9ao € precedida 

por uma temporada de redusao (retiro) durante a qual os jovens vi- 

vem longe dos outros, em companhia de um velho que Ihes ensina 

os misterios, ritos doutrinas e tradi^oes da tribo. Quern pretend© 

ser "inidado", ser aceito na sodedade dos homens, tem que fre- 

qiientar essa "escola". De outro lado os velhos querem conservar 

a posigao sodal conquistada, vigiando, portanto, ciosamente os jo- 

vens. Estes t^m que comprar a admissao a sodedade dos adultos, 

com pesados sacriffdos, tdm que sofrer petias, tormentos ou espan- 

camentos, dando provas de coragem. Antes de Ihes abrirem as 

portas da vida dos adultos, os anciaos Ihes fazem sentir o seu poder". 

Em algumas sociedades primitivas, a inicia^o se efetua atraves 

de ritos dolorosos ou brutais, pondo a prova a coragem, a f6r9a 

fisica, a resistencia a dor, k fadiga, k fome. BROOKS (I.e., p. 3) 



cita exemplos de iniciagao dolorosa: "entre alguns australianos, a 

novi^o perdia um ou varios denies, mesmo que fossem necessaries 

muitos golpes para arranca-los; espancamentos, semanas de confi- 

namento com alimenta^ao escassa e repugnante, caracterizavam os 

ritos de iniciagao em certas tri-bos de indios norte-americanos. En- 

tre algumas tribos brasileiras a nubjl era encerrada durante um 

mes e alimentada a pao e agua, depois conduziam-na a presenga de 

sens parentes e amigos, os quais a espancavam ate faze-la perder 

os sentidos. A cerimonla as vezes ate causava a morte da menina". 

Nem sempre, pois, as cerimdnias de iniciagao se reservam ex- 

clusivamente para o sexo masculino, mas a elas sao submetidas 

tambem, em muitos povos, as raparigas. 

Em outras, a iniciagao nada tern de cruel e se caracteriza pela 

suavidade, poderiamos dizer pelo carinho. BROOKS refere-se aos 

costumes de uma tribo em Nova Gales do Sul: "Cada menino e 

colocado a cargo de um dos anciaos, que todas as noites o instrui 

sobre os deveres e normas que nortearao sua conduta atraves da 

vida, conselhos dados de maneira tao afetuosa, paternal e emotiva, 

que amiude enternecem o coragao do jovem e Ihe arrancam lagri- 

mas". (Ibidem). 

Ha extrema variagao quanto a epoca, forma e enfase dessas 

cerimdnias nas diversas sociedades. Os ritos sd tdm sentido, na 

entanto, dentro da cultura em que se verificam, perdendo o sigini- 

ficado quando isolados para fins de andlise. 

A iniciagao tern um alto alcance educativo: preparar c ensinar 

o individuo para a sua vida de adulto. E nesse sentido, uma esco- 

la, pois em muitos povos ai existe a preocupagao de transmitir a 

tradigao, e os ensinamentos indispenslveis para a vida no grupo 

dos adultos. Essa tarefa geralmente nao esta a cargo dos pais* 

Como semelhangas, talvez, dessas prdticas primitivas de iniciar 

o novo ser na vida social da comunidade, ainda perduram em nos- 

sa sodedade alguns costumes, como por exemplo, o primeiro bai- 

le da jovenzinha, nos meios mais favoreddos. 

O menino primitivo, porem, apos a inidagae incluia-se defini- 

tivamente no grupo adulto e como tal era considerado por todosy 

e como tal devia agir dai por diante. 

Em nossa sodedade, porem, ainda que o adolescente e a 

adolescente atingida ou ultrapassada jd a puberdade, tenham obti- 

do certos privilegios ou direitos de adulto — usar calgas compridas 

ou saltos altos, fumar ou usar pkitura, etc. — ainda nao sao conside- 

rados por todos como tal, e revelam em sua maneira de agir, uma 

dualidade que os mant^m ainda ligados a infancia de um lado, e 

apegados ao mundo dos grandes, de outro. £ verdade que a varia- 

gao entre os adolescentes e imensa, nao sd considerada atraves do 

tempo, como tambem nos diversos lugares do mundo, Esta e a 

razao pela qual se pode falar ainda de uma psicologia universal da 
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adolescencia. £ necessario que o estudo da adolescencia se fa$a 

■em fun9ao do meio social e geografico. Em apoio deste ponto de 

vista, invocamos a MIRA y LOPES (1945, p. 219) que diz: "Sin 

duda las influencias climaticas y geograficas dejan sentir mucho 

mas su accidn en el campo que en la ciudad; por ello interviene 

tambien en este ambiente un elemento que casi carece de impor- 

tancia en la urbe: el paisaje. No es lo mismo vivir entre monta- 

fias o cerros, que acotan y amurallan el espacio, que vivir a campo 

abierto; no es lo mismo desarrollarse y asomarse a la juventud de 

cara al mar que entre los riscos de un valle seco y agreste". E, 

alem disso, o adolescente urbano e o adolescente rural, o adoles- 

cente abastado, o adolescente da burguesia, o adolescente prole- 

tario, o adolescente intelectual, o adolescente marginal, (filho de 

estrangeiros, de imigrantes, de ra^a diferente, etc.) o adolescent# 

drfao, etc., oferecem toda uma gama de varia9oes imensas ao estu- 

do. Por ai se compreende bem a complexidade no estudo da Psi- 

cologia do Adolescente. 

O adolescente ve o mundo de maneira diversa que antej; 

e nao da mesma forma que Os grandes. Sente-se realmente dife- 

rente, e esta de fato diferente. Tern necessidades novas, por vezes 

indefimveis, estranha-se, nao compreende o que se passa com ele 

proprio. Mesmo no meio rural, onde o fenomeno da adolescencia 

nao se apresenta com as caracteristicas determinadas pelas condi- 

90es da cultura moderna, existe algo que e novo e diferente para 

o proprio individuo. MIRA y LOPES (1945, p. 221) faz uma 

abordagem tao interessante as peculiaridades da puberdade femi- 

nina em rela9ao aos diversos tipos de ambiente, ao falar da pubere 

.rural, diz: "tambem nessa adolescente se observa a impregna9ao 

erotica de sua individualidade, principalmente evidenciavel pela 

oposi9ao de um sentimento de vergonha e tendencia a fugir da 

presen9a de "forasteiros", aos quais antes olhava com insistente 

curiosidade". E se assim e, se o proprio adolescente nao se compreen- 

de, poderao acaso entend^-lo melhor os outros? 

Embora nem tudo possa ser ainda esclarecido, ha fatores que 

contribuem para agravar a crise da adolescencia: disturbios, con- 

flitos, desorganiza9ao, super-prote9ao da familia; falta de compreen- 

sao e considera9ao por parte de pais e professores, ordens, imposi- 

9*)es; injus^as; marginalidade (ra9a, pais estrangeiros, imigrantes, 

etc.). 

Inversamente, tendem a permitir um melhor ajustamento na 

adolescencia: vida familiar tranqiiila e agradavel, progenitores com- 

preensivos e amigos; vida escolar interessante c sem divorcio dos 

ctcmais interesses da vida; professores competentes e humanos; pos- 

sibilidade de assumir responsabilidades e tomar decisoes, etc. 

Os conflitos ocorrem freqiientemente porquc os mais velhos, 

familiares e professores, nao quercm admitir ou aceitar que o ado- 
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lescente se emancipe, consiga bastar-se a si pr6prio e agir por sua 

pr6pria. conta. Preferem continuar a consideri-Io como um imatu- 

ro © Ihe fecham as oportunidades de ir-se tornando independente. 

No entanto, os prdprios primitives reconheciam a necessidade que 

surge entre os 12 e 20 anos, de libertar-se da supervisao da familia 

e de come^ar a viver por sua propria conta. HOLLINGWORTH 

(1945, p. 36). Entenda-se, porem, que libertar-se da familia nao sig- 

nifica abandonar a casa dos pais, agir desordenadamente, desafiai 

ou burlar a autoridade, tornar-se insolente, nao dar mais conta a nin- 

guem de seus atos. Isso nao e emancipagao e vem revelar a exis- 

tencia de serios conflitos que podem ter-se originado em epocas 

diversas, e surgem agora, inevitavelmente. 

A adolescencia, conquanto idade dificil, como vimos ate agora, 

nao constituia porem um fenomeno de existencia universal como 

atualmente. 

"Os bisavos dos adolescentes de hoje saiam da escola, com a 

idade de doze ou treze anos, iam trabalhar logo apos, casavam-se 

pouco depois dos dezesseis anos e mantinham-se economicamente 

desde os dezoito anos" (COLE I.e., p. 3). 

A crescente complexidade da vida social fez, porem, que a 

adolescencia passasse, aos poucos a existir para t6das as classes so- 

ciais e para ambos os sexos; e mais ainda: o periodo de adolescencia 

tende cada vez mais a prolongar-se, pois constitui um periodo de 

preparayao a vida adulta e essa prepara9ao exige cada vez mais 

tempo. 

"Em verdade, a mocidade doirada sempre gozou de um cur- 

to periodo semelhante em cardter ao da moderna adolescencia, 

mas somente uma crianga, dentre varios milhares, pertencia a es- 

sa classe. E se essa crianga fosse uma menina, tinha pouca proba- 

bilidade de adiar o casamento ate muito alem da maturidade fisio- 

16gica, a menos que entrasse para um convento — refugio de mui- 

tas mulheres que queriam educar-se" (COLE I.e., p. 2). 

O progresso, trazendo o uso de maquindrias dispensou o traba- 

Iho do imaturo, que antes se utilizava em raisteres diversos. E, 

alem disso, determinou a necessidade de preparo especial para o tra- 

balho. Os antigos aprendizes foram escasseando. As escolas pro- 

fissionais e industriais comegaram a surgir. Tornou-se indispen- 

savel a preparagao para o trabalho na vida adulta, mesmo para 

as classes mais desfavorecidas economicamente. 

Os ideais democrdticos, visando dar oportunidade a todos, vie- 

ram por sua vez, estender a instru9ao a tddas as classes sociais. A 

vida dificultou-se e tambem as meninas passaram a perceber os 

efeitos da crescente complexidade social. A mulher, que antes vi- 

via e se preparava exclusivamente para a vida do lar, passou a rece- 

ber instrugao na escola, a preparar-se para o trabalho fora de casa 

e a sentir, de perto, problemas que antes eram unicamente masculines. 
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Os horizontes ampliaram-se e os adolescentes passaram a sen- 

tir duvidas estranhas: desejam e anseiam por uma explicate da 

vida e do universo. E qu© lugar Ihes cabe? Dai, muitas vezes, 

as crises de religiosidade nessa epoca (3). fi precise que se cfe- 

tue uma revisao dos valores e atitudes da infancia. E o adoles- 

cent© busca, em meio de um caos, encontrar-se a si mesmo. 

Esse tumulto tende a acalmar-se atraves dos anos adolescentes 

e o indivlduo atinge a maturidade, a idade de relativa estabilidade, 

quando conseguiu obter uma explica^ao da vida e do universo 

que o satisfaga. Nem sempre o consegue, porem; alguns passam a 

vida buscando-a inuti-lmente, Serao, nesse setor, sempre adoles- 

centes. 

Socialmente, atinge a idade adulta aquele que conseguiu sua 

independencia econdmica, definlda geralmente pela profissao exer- 

cida. 

E tambem um dos caracteristicos de adulto ter definida a sua 

vocagao ou determina9ao quanto ao seu estado civil. 

A adolescencia encerra-se, portanto, quando o individuo emer- 

ge daquele estado de duvidas, inquietagoes, buscas e ansiedades 

que o caracterizaram nesses anos de transi9ao. 

(3J A respeito da vida religiosa na adolescencia e interessante citar a obra de 
STARBUCK, D.t Psychology of religion, Scribners, N. Y. 1899 e a tese 
de HILLERY, M. P. The religious life of Adolescent girls. The Catholic 

University of America, Washington, 1937. 



A VIDA EMOCIONAL E SUA SIGNIFICACAO, 

PRINCIPALMENTE DURANTE A ADOLESCfeNCIA 

A importancia e significagao profunda da emo9ao sobre a per- 

sonalidade esta sendo reconhecida cada vez mais nos estudos psi- 

coldgicos modernos. No parecer de ZACHRY (1940, p. 5) "A emo- 

9ao... e intrinseca a t6da a experiencia, e um fator em toda a con- 

duta. A emo9ao assim amplamente concebida, estk fundida com o 

pensamento — na sua maior parte, harmoniosamente — no individuo 

saudavel, normal..." 

Que se podera, no entanto, considerar como sendo emo9ao? 

Deparamos aqui com dificuldades: nao e tao simples conceituar a 

emo9ao, explicar com clareza o que seja a vida emocional, o com- 

portamento emotivo. Alias, o termo emogao tern sido empregado 

com um grand© numero de significados diferentes", como nota 

BROOKS (1937, p. 276) o que revela a complexidade que este as- 

pecto do comportamento apresenta realmente. 

Nao ha sequer acordo sobre o inicio do comportamento emo- 

cional: que emo96es apresenta o recem-nascido? 

Para WATSON (1917, p. 163) ha tres padrSes primitivos: co- 

lera, medo e amor; para TING (1948, p. 71) existem dois tiposf ge- 

rais de rea9aQ emotiva no recem-nascido: a rea9ao de agrado ou 

satisfa9ao e a de desagrado ou de descontentamento; para BRIDGES 

(1932, p. 340) exist© um padrao unico inicial, traduzido por excita- 

mento. 

Mesmo uma classifica9ao das emo90es oferece dificuldade e dai 

a yaria9ao existent© nos livros e artigos sobre o assunto. 

ALLPORT(1924, cap. IV) divide as emo90es em: agraddveis e 

desagradaveis, as ultimas incluindo o desgosto, o medo, a colera, 

o pesar, e as primeiras, a ela9ao, a alegria, o amor. 

O acordo parece existir, no entanto, quanto ao desenvolvimen- 

to emocional, tanto assim que, aquilo que causa emo9ao e o que 

faz o individuo quando emocionado, podem servir especificamente 

como indice de avalia9ao de sua maturidade emocional e do equili- 

brio de sua personalidade, em geral. Nao convem esquecer, por em, 

que para empreender um estudo dessa natureza, e preciso ater-se 

ds condi96es do meio a que pertencem os individuos investigados, 

ja que muito do que existe no campo emocional sofre a influencia 

direta da cultura, pela desaprova9ao ou inadequacao social (MEAD, 

1945, p. 130). 
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Existem dois fatdres no desenvolvimento dos padr5es emocio- 

nais: a maturagao e a aprendizagem. Varies trabalhos de investiga- 

98,0 tem abordado este assunto. GOODENOUGH (1932, p. 328) ci- 

ta o caso de uma menina de dez anos, cega e surda, que reagia mui- 

to de acordo com as descri96es classicas do comportamento emocio- 

nal; as suas rea95es de cdlera, por exemplo, eram muito semelbantes 

as dos individuos que veem e ouvem. 

No entanto, ha manifesta96es de emogao que parecem contra- 

ditorias como o pranto que pode, em vez de significar tristeza, ser 

as vezes, sinal de grande alegria. E pode ser ainda uma forma de 

linguagem, como no caso da crianga que ao cair ou machucar-se s6 

chora se ha alguem perto para acudi-la ou acarieid-la. A expressao 

da emogao, como nota KLINEBERG (1946, p. 48) pode ser conside- 

rada, em varios casos, como uma forma de linguagem. 

£ na adolescencia que a vida emocional ganha em intensidade 

e dai a imensa importancia que o estudo das emogdes assume nesse 

periodo. "A caracterizagao do adolescente culmina na sua emotl- 

vidade", como afirma BRIQUET (1933, p. 47). 

O desenvolvimento emocional que tem lugar na adolescencia e, 
por em, continuagao do que se vem processando desde os primeiros 

anos de vida. Se as condigSes anteriores foram favordveis, o ado- 

lescente tera maiores probabilidades para um bom desenvolvimento 

emocional e, portanto, para um equillbrio emocional tambem 

melhor. 

A vida em nossa sociedade oferece condigoes diversas que se 

refletem evidentemente sobre o ajustamento emocional. BROOKS 

(1948, p. 234) referindo-se a este assunto diz o seguinte: "acreditamos 

que a maior freqiiencia com que se apresentam disturbios emocio- 

nais nas meninas que nos meninos e devido, em parte, as dilerengas 

do ambiente. O costume proporciona ao menino maior liberdade, 

menos "nao pode fazer isso" e mais oportunidade para auto-expres- 

sao multilateral e ativa". 

O estudo da emogao deve pois levar em consideragao as va- 

riagoes determinadas pelo meio para que os resultados obtidos pos- 

sam ser considerados vdlidos. 

Nao e, no entanto, tarefa simples um estudo das emogoes, pois 

"como a eletricidade elas sao essendalmente "forgas" que devem 

ser estudadas atraves de seus efeitos" (SAUL 1947, p. 17). 

E quais sao esses efeitos? Como se apresentam? Existem al- 

gumas emogoes mais intensas, de que se reconhecem mais facilmen- 

te as manifestagoes e que t^m lugar, constantemente, na vida dia- 

ria, principalmente do adolescente: a cdlera, o medo e o afeto. 

A cdlera geralmente e provocada por frustragoes, que existem 

em graus diferentes para todos os individuos; somos seres cuja 

bagagem d© frustragoes e bem grande. 
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O mMo 6 geralmente despertado pelo sentunento dc insegu- 

ranga. 

O afeto e basico na vida individual, pois qu© as conseqiien- 

cias da falta de afeigao ou da afeigao demasiada refletem-se pode- 
rosamente sdbre a vida t6da do individuo. 

As emogoes tem naturalmente a sua razao de ser. Na cdlera, 

o individuo ao reagir, esta na realidad© libertando-se de algo, pois 

que uma explosao de c61era traz a tona, geralmente, as frustragoes 

que a provocam; os motivos reais e profundos surgem com facili- 

dade. O medo tem tambem sua fungao: salvaguardar de perigos. 
g verdade que o medo elevado ao extremo constitui, porem, fre- 

qiientemente um serio obstaculo para escapar da situagao perigosa. 

O afeto por sua vez e de capital importancia, pois das mani- 

festagoes de amor, de carinho recebidas, principalmente nos primei- 

ros anos de vida, depende muito a personalidade que se vai desen- 

volvendo: dai a grande significagao da infancia na vida de cada 

um de n6s. 

A emogao desempeaha, como vemos, um papel saliente em tu- 

do o qu© fazemos, "influencia profundamente, e de maneiras mui- 

to diversas a vida humana; portanto, compreender a natureza das 

diferentes emogoes 6 um assunto de grande importancia pratica" 

(YOUNG 1946, p. 17). 

E como essa importancia s© amplia durante a adolescenda, a 

estudo das emogoes durante esse periodo da vida oferece interesse 

ainda maior. Lembrando ainda que o meio influi sdbre a vida 

emocional de maneira indiscutivel, e que a adolescencia coincide 

atualmente com um periodo de escolaridade que vai se estendendo a 

.todas as classes sociais, por que nao buscar investigar a influencia 

que a escola possa ter sdbre o adolescent© e, notadamente, sdbre 

sua vida emocional? 

Dai vem a razao de ser da presente investigagao: estudar as: 

emogdes de afeto, cdlera e medo dos adolescentes de escola se- 

cundaria, em nosso meio. 
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APOPULACAO INVESTIGADA 

1. 

ESCOLHA DA POPULAgAO 

A fim <le que os resultados desta investigagao nao se aplicassem 
apenas a um gmpo reduzido de adolescentes, este estudo foi reali- 

zado entre um grand© numero de alunos de curso secundario (gind- 

sio e colegio) desta Capital. 

Com excegao do unico estabelecimento oficial exclusivamente 

para o sexo feminino e de outro onde a aplicagao nao foi permitida 

pelo seu dirigente, os questionarios abrangeram todos os demais es- 

tabelecimentos oficiais, em seus cursos diurnos. Nao se incluiram 

na present© investigagao os cursos noturnos, pois nestes a composi- 

^ao da populagao nao e a mesma; sao individuos que nao podem ser 

considerados como adolescentes porque ja trabalham e se estao es- 

tudando e para melhorar a sua situagao e nao apenas para se pre- 

pararem para uma situagao futura, como e o caso dos adolescentes 

em geral. Houve uma serie de dificuldades na fase de aplicagao, o 

que impossibilitou que se obtivesse um total maior do que o consegui- 

do. A aplicagao dos questionarios fez-se numa epoca dificil, pois, 

coincidindo com as comemora96es civicas da Semana da Patria e 

havendo nessa epoca grande falta de agua devido a seca, registrou- 

se um numero bem grande de faltas dos alunos. A isto se acres- 

centou ainda, o fato de nao se poder aplicar os questionarios nas 

classes onde os alunos estavam realizando sabatinas ou provas 

mensais. 

O numero total de questionarios respondidos aproveitados foi 

de 3.025; foram anulados os que se apresentavam incompletos na 

parte de dados indispensaveis (sexo, data de nascimento). Estes 

exemplares nao entraram no total para a escolha da amostra. Con- 

vem notar ainda, que num dos estabelecimentos a maioria dos alu- 

nos devolveu os questionarios em branco, ou se negou inicialmente 

a responde-los. 

ESCOLHA DA AMOSTRA REPRESENTATIVA 

Para economia de a9ao, de acdrdo com os modernos principios 

cda pesquisa psicologica, em lugar de explorar a popula9ao total de 
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quesnondrios, escolhemos uma amostra representativa segundo a ta- 

bela de numeros ao acaso de FISHER e YATES (1943). 

Assim, do numero total de casos, extraimos uma amostra corres- 

pondente a um quinto da populate total, ou sejam 605 questiond- 

nos. A amostra corresponde a 20% do numero total de questioni- 

nos obtidos. £sse numero e exatamente o d6bro do numero da 

amostra que CHADDOCK (1925, p. 387) tomou vdrias vezes de um 

total de 1.000 casos e que representava bem a populagao total. 

Na amostra que se consegue atraves da sele9ao dos individuos ao 

acaso, todos os componentes do grupo que constituem a populate, 

tern a mesma oportunidade de serem sorteados, de modo que o re- 

suitado do sorteio nos deve oferecer um grupo que, sendo menor 

cm tamanho, tenha os mesmos caracteristicos e propriedades da po- 

pula^ao considerada em sua forma mais ampla. 



II. 

ESTUDO DA POPULAgAO 

A populagao obtida na amostra, escolhida ao acaso, pela tabela 

de FISHER e YATES, apretfenta-se com ligeira superioridade da 

populacao fenuiiina.Os dois totals sao porem suficientes para per- 

mitir estudo e compara^ao entre ambos, pois a diferenga entre eles 

e de apenas 6%, como se pode observar na tabela I. 

DISTRIBUigAO FOR CURSOS E SERIES 

Na distribui§ao por series ginasiais e colegiais, a populagao es- 

colar apresenta-se com a forma de cone, com base nas primeiras 

series e diminuindo atraves dos anos escolares. Na pesquisa reali- 

zada pelo Prof. Milton da Silva Rodrigues (1948, p. 13) verifica-se 

o mesmo fato: decrescimo da populagao escolar atraves das series 

do curso secundario. Na presente investiga9ao, a distribui9ao por 

cursos e series se encontra na tabela II. 

DISTRIBUI£AO POR SEXOS E IDADES 

Encontramos no gindsio predominancia de alunos de 13, 14, 15 

e 16 anos, cujas idades se enquadram perfeitamente dentro do pe- 

riodo considerado por muitas autoridades como sendo a fase da 

adolescencia, o mesmo se aplicando ao colegio onde a maior fre- 

qiiencia ocorre aos 16, 17 e 18 anos. 

A distribui9ao por idades no curso ginasial e colegial pode ser 

apreciada nas tabelas III e IV e na representa9ao grafica das mes~ 

mas (figuras 1 e 2). 

DISTRIBUigAO POR IDADES, CURSOS E SERIES 

Nas varias series do curso secundario, a popula9ao estudada 

apresenta-se mais freqiiente nas primeiras series e diminuindo nas 

ultimas; abrange alunos de 11 a 22 anos, portanto alunos em ado- 

lescencia, em sua maioria, ja que nas idades de 11, 20, 21 e 22 anos 

limites iniciais e finais do periodo, segundo grande numero de au- 

tores, o total e muito reduzido. 

A distribui9ao dos alunos do curso secundario por series, sexos 
e idades encontra-se nas tabelas V e VL 
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TABELA I: Distribui^ao por sexos 

POPULACAO Frsqutactft PrvqiiAocsa 

INVESTXOADA abaoluta flktxwm 

Sexo masculino 283 47% 

Sexo feminino 322 53% 

TOTAL 605 100% 

TABELA II: Distribui^o por cursos e series 

CURSO E SERIE 
Sexo 

maiculino 

Sexo 

feminino 
TOTAL 

l.a serie ginasial 67 90 157 

2.® s6rie ginasial 66 52 118 

3.® serie ginasial 48 60 108 

4.® serie ginasial 

CD 
% 

64 90 

1.® serie colegial 30 32 62 

2.® serie colegial 31 12 43 

3.® serie colegial 15 12 27 

TOTAL 283 322 605 
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DISTRIBUigAO FOR SEXOS E IDADES NO CURSO GINASIAL 

TABELA III 

IDADES Sexo Masc. Sexo Fem. TOTAL 

11 4 2 6 

12 20 24 44 

13 40 39 79 

14 56 45 101 

15 34 61 95 

16 30 49 79 

17 13 25 38 

18 7 11 18 

19 2 6 8 

20 2 2 

21 1 1 2 

22 1 1 

TOTAL 207 266 473 
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DISTRIBUigAO FOR SEXOS E IDADES NO CURSO COLEGIAL 

TABELA IV 

IDADES Sezo Masc. Sexo Fem. TOTAL 

15 2 2 

16 10 19 29 

17 23 9 32 

18 16 12 28 

19 12 6 18 

20 11 4 ! 15 

21 2 3 5 

22 2 1 3 

TOTAL I 76 ! 56 132 
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O problema do metodo para uma pesquisa com adolescentes- 

apresentava-se bastante complexo. Alias as dificuldades existentes 

para o estudo nesse campo ja tem sido percebidas por muitos 

investigadores. DEBESSE (1948, p. 15) falando sobre esse pro- 

blema, comenta: "Rappelons simplement que Padolescence est une 

age ferme, volontiers secret, qui se derobe aux questions ou four- 

nit des reponses sujettes a caution; qu'elle est aussi un age change- 

ant, dont le comportement peut deconcerter robservateur averts 

et quenfin, elle s'illusione volontiers sur elle. Ces difficultes sont 

deja sensibles dans Touvre de Stanley Hall". 

CHARLOTTE BUHLER (1947, p. 26) re£erindo-se aos proble- 

mas metodologicos do estudo da psicologia da juventude, faz no- 

tar claramente que — o estudo da idade juvenil trope9a com di- 

ficuldades particulares e que nao se encontram na investigagao do 

desenvolvimento infantil, nem no estudo dos individuos adultos. 

Sao dificuldades de consecugao do material, inerentes a essa ida- 

de. Pode-se observar o comportamento de uma crianga sem que 

esta se perturbe muito em seu modo de agir, se se precede com ha- 

bilidade. Mas e muito dificil observar o adolescente, pois que es- 

te nao tarda em notar a atengao que nele se fixa, ainda que muita 

dissimulada, e seu modo de agir se desvia do material, quando se 

ve observado. Com o adulto, de outro lado, pode-se conversar so- 

bre experiencias e, se se adota um metodo adeqiiado, obter dele 

informagoes fidedignas sobre processes anteriores. O adolescen- 

te admite perguntas s6 de ma vontade e, tinda que tenha a melhor 

inten^ao, pode dar respostas somente parcialmente objetivas —. E 

recomenda o estudo de "diarios", porque ai o adolescente fala 

,voluntariamente de suas experiencias, menos inibido que diante 

de uma pessoa, e com a inten^o de ser sincero" (ibidem p. 17). 

Mas existem desvantagens no emprdgo desse metodo: pode o diario 

"estar turvado, como todas as produgoes da idade juvenil, pelo nar- 

cisismo" (ibidem, p. 17). E poderiamos acrescentar a dificuldade 

de se obter um numero suficiente de diarios para estudo. Nem 

todos estao dispostos a ceder o seu. 

Seria possivel usar o metodo da observagao direta, mas tam- 

bem ai a soma de problemas seria muito grande, pois que nao s6 

seria lento o processo como tambem exigiria do observador muita 

prdtica nessa tecnica. 
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Conviria lembrar aqui, falando de metodos, o que nos diz 

PIGA (I.e., p. 55); 'Tor lo demds, hay que agregar que, mientras 

la vida se manifiesta tal cual es, cuando fluye sin provocacidn, la 

la reaccidn de un individuo suele aparecer desfigurada bajo un 

estimulo o un experimento. En Psicologia, mas que en ninguna 

otra ciencia, un metodo no es bueno ni malo, pero resulta una y 

otra cosa, cuando se pretende aplicar a uma determinada circuns- 

tancia sin mayor anausis y ciitica sever a". 

Temos tambem a considerar que a finalidade da investigagao 

determina em grande parte a esc61ha do metodo. O estudo de um 

caso ir4 requerer o concurso de vdrias tecnicas sucessiyas ou con- 

comitantes, cujos resultados serao depois comparados e correlacio- 

nados; e diferente no entanto a investiga^ao que se propoe esclare- 

cer algum aspecto ou aspectos da vida psiquica; ai nem sempre sao 

utilizaveis t6das as tecnicas psicologicas. 

No caso da presente investigagao, tmhamos em mira o conhe- 

cimento do adolescente sob o prisma de algumas de suas rea^oes 

emocionais. Nosso objetivo era um estudo das emo^oes de afeto, 

colera e medo dos adolescentes de escola secundaria, em nosso 

meio. Nao interessava o conhecimento de cada adolescente como 

um ser a parte, mas sim das reagoes comuns aos adolescentes que 

freqiientam as nossas escolas secunddrias. O tratamento que, via 

de regra, se busca dar ao adolescente na escola secunddria 6 an- 

tes de carater coletivo. Interessava conhecer, portanto, o fen6me- 

no em seus aspectos de maior intensidade e nao de peculiaridades 

individuals. 

O questiondrio, um dos processos do metodo de inquerito, per- 

mitia investigar um grande numero de individuos sem as limitagoes 

dos metodos pelos quais cada individuo e estudado separadamente. 

Alias, cumpre-nos dizer, este metodo foi utilizado pela Profes- 

s6ra Noemy da Silveira Rudolfer em uma pesquisa s6bre C61era, 

levada a efeito com adolescentes do sexo feminino, no Paraguai, on- 

de esteve em missao do Governo brasileko. 

Muitas pesquisas no campo da Psicologia Educacional tern sido 

realizadas com a utiliza§ao de questiondrios, com residtados satis- 

fatorios quanto a validade que apresentam. 

Os questionarios sao, no dizer de SYMONDS (1931, p. 122) "ins- 

trumentos de pesquisa de grande valore para o fim que tinhamos 

em vista apresentavam-se como o m6todo mais indicado. 

Um dos inconvenient es que se apontam a este process© e o 

de que os dados impresses podem limitar ou sugerir a resposta; no 

caso deste trabalho, porem, o questionario permitia respostas intei- 

ramente livres e fornecia amplo espa90 para as mesmas. Outro 

inconveniente apontado geralmente, refere-se a dificuldade no estu- 

do das respostas quando estas nao tem qualquer limita9ao; nas pes- 

quisas preliminares ja haviamos verificado, no entanto, que era per- 
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feitamente possivel agrupar as respostas em um determinado numero 

de categorias, sem grandes dificuldades. 

Convem, entretanto, ressaltar tambem os meritos que apresen- 

tam os questionarios: podem ser aplicados em um grande numero 

de mdividuos, com facilidade e rapidez; nao exigem investigadores 

treinados na tecnica de pesquisas psicologicas e nem local especial 

para a aplicagao. 

Construido o questionario de acdrdo com os requisites necessa- 

rios a sua simplicidade e clareza, experimentados os seus resultados 

em pesquisa previa, preparatoria a investigagao definitiva, temos a 

disposi9ao um meio que tern sido freqiientemente empregado em va- 

rios set6res dos estudos psicologicos, com resultados apreciaveis. 

O questionario por n6s utilizado foi construido de maneira a 

seV^imples e claro e foi aplicado varias vezes experimentalmente 

sofrendo modificagoes ate que se tornasse facilmente compreensi- 

vel dos adolescentes. Um exemplar desse questionario encontra-se 

em anexo, na parte final deste trabalho. 

TRATAMENTO DOS DADOS 

Foram os questionarios que contituiam a amostra obtida, agru- 

pados de acordo com o sexo e a idade dos alunos. 

A idade cronologica foi calculada em meses, a partir da data 

do nascimento; os anos foram contados abrangendo seis meses antes 

de completar uma idade, ate cinco meses depois desta completada. 

Os dias do mes foram contados tambem de dezesseis dias de um 

mes ate quinze dias do mes seguinte. 

As respostas, nas tres partes da pesquisa, foram primeiramente 

agrupadas em categorias; depois foram estas codificadas para fa- 

cilitar a tarefa, dando-se um numero a cada uma, numero esse que 

figura em cada uma das respostas abrangidas nos questiondrios. A 

seguir procedeu-se a tabulagao das respostas. Agrupados depois os 

resultados em tabelas, alem da freqiiencia absoluta, procedeu-se ao 

calculo da freqiiencia relativa aos totais parciais e gerais. 

Com excegao da primeira parte da pesquisa sobre afeto, todas 

as demais admitiam mais de uma classificagao, visto que o que se 

perguntava permitia que fossem dadas quantas respostas se desejas- 

sem. 

Nao se aproveitaram no presente estudo os dados referentes a 

profissao dos pais, visto haver um grande numero de casos em que 

nao se conseguia identificar ou classificar a profissao citada, como 

por exemplo Mfunciondrio publico" e outras em que o aluno nao res- 

pondia a essa pergunta. 

Os dados referentes a progenitores falecidos e posigao na serie 

de irmaos foram utilizados na 2.' parte da pesquisa sdbre afeigao* 
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As folhas de classificagao, que constam em anexo na parte final 

deste trabalho, foram construidas no decorrer das tres pesquisas ex- 

perimentais, realizadas em 1947, 1948 e 1949, sob nossa dire^o,. 

pelos alunos da cadeira de Psicologia Educacional e sofreram algu- 

mas modificagoes para serem utilizadas agora. Os dados obtidos 

nessas pesquisas nao foram, porem, utilizados no presente estudo. 



AFEigAO 

L* PARTE 

"De quc pessoas voce gostou mais em sua vida?" 

Ainda que a pergunta so se referisse a pessoas de quem gostou, 

houve respostas referentes a animals e coisas, como objcto de afetoj 

nao se tratando d© respostas sem nexo ou incompreensiveis foram 

incluidas em uma categoria da classifica^o geral. 

AUSENCIA DE RESPOSTA 

O maior total de ausencia de resposta encontra-se nas primeiras 

idades e dai vai decrescendo ate a idade de 11 a 15 anos para ele- 

var-se rapidamente dessa idade em diante. Talvez, porque a per- 

gunta se refira a pessoas de quem gostou, alguns tenhara entendido 

que os afetos atuais nao deveriam ser citados, e assim se explicariam 

os totals mais elevados de ausencia de resposta nas idades de 15- 

anos em diante, que abrangem a parte predominante dos adolescen- 

tes, objeto deste estudo. (Vide Tabelas VII, VIII e IX). Isto nao se 

havia verificado, porem, na pesquisa preliminar feita no ano ante- 

rior. 

£ maior, entre os individuos do sexo masculino, a porcentagem. 

de ausencia de resposta em todas as idades, exceto de 15 a 18 em 

que sao levemente superados pelos do sexo feminino. 
✓ 

AFETOS RELATADOS PELOS ADOLESCENTES 

Atraves dos resultados a que chegamos na presente investiga- 

gao (vide tabela X) verifica-se que os pais representam o objeto 

principal de afeto, com predominancia nas primeiras idades e de- 

crescendo a medida que passam os anos. Quando um so progenitor 

6 citado e a mae a quem preferem. 

O afeto por familiares inicia-se um pouco mais tarde e aumen- 

ta com a idade. 

O namorado (a) come^a a ser realmente objeto de afeigao na 

idade de 11 a 15 anos, aumentando rapidamente dai para diante. 
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No entanto, o querer ao namorado nao significa deixar de queret 

k familia, tanto que, vdrias vdzes, familkres e namorado sao tata- 

dos juntos. 

Os amigos, vizinhos ou conhecidos sao pouco citados e menos 

ainda o sao professdres e empregados. 

Com freqiiencia muito reduzida e, portanto, de pouco interesse 

para possibilitar referencias em conclusdes sao as seguintes respos- 

tas: "todos", "ninguem", "eu mesmo" e "pessoas ja falecidas". 

O numero de respostas sem nexo ou incompreensiveis e mui- 

to pequeno. 

As respostas "nao sei" ou "nao me lembro" atingem o seu 

maximo na idade de 0 a 2 anos, e decrescem rapidamente ate a 

idade de 11 a 15 anos, onde se encontram apenas duas dessas res- 

postas. 

Consideremos agora pormenorizadamente cada um dos prin- 

cipals afetos relatados pelos adolescentes, comparando os resulta- 

dos apresentados, de acdrdo com os sexos e dentro de cada nivel 

de idade. 

Embora apresentemos os resultados parciais e totals em todas 

as idades nao analisaremos neste estudo os que se referem k idade 

de 18 anos em diante, visto ser muito reduzido o numero de indivi- 

duos que ai se induem. 

PROGENITORES 

Sao as pessoas a quern mais se ama na vida, sendo ^sse afeto 

muito mais intenso nos primeiros anos e decrescendo k medida que 

se avanga em idade. 

Em ambos os sexos o fendmeno se processa semelhantemente, 

sendo as curvas de freqiiencia relativa obtidas, muito parecidas 

quanto a sua orienta^o geral. 

Quando sao citados os dois progenitores, os individuos do sexo 

feminino superam os do sexo mascunno ate a idade de 7 a 10 anos, 

quando estes, dai por diante, passam a manter freqiiencia mais ele- 

vada, como se node observar na figura 3. Em ambos os sexos o 

ponto maximo da curva situa-se na idade de 2 a 4 anos. 

Sempre que um so dos progenitores e citado, os individuos do 

sexo masculino apresentam porcentagem mais alta, em tddas as 

idades, conforme se verifica nas figuras 4 e 5, mas para ambos os 

sexos a mae continua sendo objeto de maior afeto do que o pai. 

Este, apesar da pequena freqiiencia obtida quando citado isolada- 

mente, e mais indicado pelos filhos na idade de 4 a 6 anos, e pelas 

filhas na idade de 2 a 4 anos. A mae no entanto, e citada com 

total mais elevado na idade de 0 a 2 anos tanto pelos individuos 

de um como de outro sexo. 
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FIG.3: AFEI^AO POR AMBOS 
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A afeigao pelos progenitores atraves dos varios niveis de ida- 

de pode ser considerada isoladamente na tabela XI, onde apare- 

cem os totals do sexo masculino, feminino e total geral. 

FAMILIARE S 

Obtdm grande soma de afeigao, sendo por^m ao inverse do 

que se observou com os pais: o afeto aumenta com a idade, vislvel- 

mente, e atinge o maximo para os individuos do sexo feminino na 

idade de 7 a 10 anos, decresce um pouco at^ a idade de IX a 15 

anos para elevar-se novamente; para os individuos do sexo mascu- 

lino aumenta ate 4 a 6 anos e vai depois diminuindo lentamente, 

como se pode constatar pelos dados da tabela XII. 

Em tddas as idades, os individuos do sexo feminino apresen- 

tam maior porcentagem de afeto por familiares, como se pode 

apreciar na figura 6, o que torna claro que, nos anos de adolescen- 

cia, a familia nao e preterida pelo indivlduo, mas continua sendo 

objeto de afeto, mesmo quando outros afetos se juntam a este, como 

vimos anteriormente, no caso dos namorados. 

NAMORADOS 

O afeto pelo namorado (a) aumenta rapidamente com a idade, 

apresentando as curvas de freqiiencia relativa, semelha^a em am- 

bos os sexos. 

Embora tenhamos encontrado algumas raras cita^es a €ste 

afeto na idade de 4 a 6 anos e de 7 a 10 anos, poderemos dizer 

que a freqiiencia surge, realmente na idade de 11 a 15 anos em 

diante, sendo nessa idade ligeiramente mais elevada para os indivi- 

duos do sexo feminino, que continuam mantendo essa superioridade, 

dai por diante, o que se nota perfeitamente na figura 7, e nos dados 

da tabela XIII. 

AMIGOS, VIZINHOS, CONHECIDOS 

Este afeto apareceu mais cedo entre os individuos do sexo fe- 

minino que mantem uma ligeira superioridade de freqiiencia s6bre 

o masculino em quase todas as idades. 

As curvas sao semelhantes em sua orientagao geral, para ambos 

os sexos: aumenta lentamente com a idade, como se pode notar na 

figura 8. 

PR0FESS6RES 

Sao pouquissimos aqueles que manifestaram afeto por seus 

mestres, sendo que os individuos do sexo feminino apresentam nes- 
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ta parte freqiiencia inn pouco mais elevada (0,84%) que os do sexo 

masculino (0,29%), embora ambas sejam irrisdrias. 

fiste afeto apareceu, para o sexo masculino nas idades de 7 a 

10 e de 11 a 15 anos, e para o sexo feminino, de 4 a 6, 7 a 10 e 11 

a 15 anos. 

"NAO SEl, NAO ME LEMBRO" 

Respostas ddste tipo foram mais freqiientes para a idade de 0 

a 2 anos; dai vao decrescendo atd a idade de 11 a 15 anos. 

Sao os individuos do sexo feminino que dao maior nuraero des- 

tas respostas em quase todos os niveis de idade, o que se constata 

pela figura 9. 

COKCLUSOES REFERENTES A PRIME IRA PARTE DA 

PESQUISA SOBRE AFEIQAO: 

AFETOS RELATADOS PELOS ADOLESCENTES 

1) Os adolescentes do sexo masculino esquivam-se mais que 

os do sexo feminino a responder k pergunta; MDe que pessoas voce 

gostou mais em sua vidar' 

2) Os progenitores sao as pessoas objeto de maior afeto, cuja 

preponder&ncia se verifica nos primeiros anos de vida e que vai de- 

crescendo a medida que o individuo cresce em idade. 

3) Quando um s6 progenitor 6 citado a mae 6 a preferida, 

tanto pelos individuos do sexo masculino, como pelos do feminino. 

4) O afeto pelos progenitores citados isolada ou conjuntamen- 

te alcana freqiiencia ligeiramente superior entre os individuos do 

sexo masculino. 

5) O afeto por familiares tende a aumentar com a idade e 6 

mais evidenciado nos individuos do sexo feminino. 

6) O afeto por amigos, vizinhos, conhecidos, tende a aumentar 

lentamente com a idade, e 6 ligeiramente superior em freqiiencia 

para os individuos do sexo feminino. 

7) Os professdres sao citados com freqiiencia irrisdria por arm 

bos os sexos (0,29% e 0,84%), embora se destaque a do sexo femi- 

nino, que 6 ligeiramente mais elevada. 

8) As respostas Mnao sei", "nao me lembro" sao mais freqiidn- 

tes para idade de 0 a 2 anos e decrescem dai em diante ate a idade 

de 11 a 15 anos; em quase todos os niveis de idade a freqiiencia de 
respostas dos individuos do sexo feminino 6 ligeiramente superior. 



Il/1 PARTE 

"Que afetos voc6 dcsejaria ter tido em sua vida e nao teve?'* 

Os resultados a que chegamos nesta pergunta servem para com- 

pletar os da primeira parte desta pesquisa. Antes buscamos saber 

dos afetos possuidos durante t6da a vida e agora daqueles que nao 

foram possuidos e que, no entanto, sao desejados. 

AUSENCIA DE RESPOSTA 

Grande e o mimero dos que nao respondem a esta pergun- 

ta, e sao os individuos do sexo masculino os que rnais se esquivam 
a responder a esta parte, como se pode observar pela tabela XIV. 

MEDIA DE RESPOSTAS 

Prevalecem, com media de respostas ligeiramente superior, os 

individuos do sexo feminino (1,16) sdbre os do sexo masculino (1,04). 

AFETOS DESEJADOS PELOS ADOLESCENTES 

Nem todos indicaram os afetos que desejariam ter tido: uma 

boa parte (18,5%) declarou apenas que alem dos que possuia, 

ou havia possuido nao desejava outros; estava satisfeita com os que 

tinha ou tivera. Esta ausencia de necessidade de afeto apresenta-se 

com porcentagens aproximadas, em ambos os sexos. 

O numero de respostas sem nexo e maior entre os adolescentes 

do sexo masculino. 

Sao as adolescentes as que apresentam maior numero de respos- 

tas a esta pergunta, como se verifica pela tabela XV. 

O afeto desejado mais freqiientemente e o de irmaos, e logo a 

seguir o de av6s e o de namorados. 

As adolescentes (15,9%), muito mais que os adolescentes (4,4%) 

gostariam de ter a afeigao d© amigos e colegas. Talvez, nao go- 

zando da mesma liberdade que os rapazes, nao possam ter amigas, 

ou tendo-as nao possam estar amiude com elas, e dai se ressenti- 

rem da falta dessa afei^ao. 
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Ainda que com diferenga minima de freqiiencia, as adolescen- 

tes desejam mais que os adolescentes o afeto dos dois progenitores, 

que sao citados conjuntamente a maior parte das vezes. Para os 

rapazes o desejo de ter o afeto de familiares 6 ligeiramente mais 

pronunciado que para as mo9ast 

Segue-se com freqiiencia reduzidissima a citagao de alguns 

outros afetos; correspondencia, animais(?), pessoas eminentes, cele- 

bres ou artistas; alguns indicaram nesta parte como afeto, a neces- 

sidade que sentiram ou sentem de — dinheiro, brinquedos ou ou- 

tros objetos. 

A rela9ao dos afetos desejados pelos adolescentes acha-se con- 

densada na tabela XVI. 

Vejamos a seguir, com mais minucia, os principais afetos cu- 

ja necessidade sentiram ou sentem os adolescentes. 

OS AFETOS DESEJADOS, ATRAVES DOS ANOS DE 

ADOLESCfiNCIA 

£ necessario, ao estudar qualquer aspecto da personalidade, le- 

var em considera9ao a influencia que o desenvolvimento pode apre- 

sentar, Foi por essa razao que quisemos verificar se a idade in- 

fluia, de algum modo, na indica9ao dos afetos que fazem falta aos 

adolescentes de ambos os sexos. E realmente o fendmeno apresenta 

varia9ao atraves das varias idades do periodo adolescente (vide ta- 

bela XVII). Embora apresentando os resultados completos, estu- 

daremos o fen6meno de 12 a 18 anos, pois as freqii^ncias antes e de- 

pois dessas idades sao muito reduzidas. 

Entre os afetos mais citados vejamos as modifica96es determi- 

nadas pela idade e a varia9ao entre os sexos. 

IRMAOS 

A necessidade d£ste afeto tende a diminuir com a idade tanto 

para um sexo como para outro, mais r^pidamente, no entanto, para 

os individuos do sexo masculino, e mais lentamente para o sexo fe- 

minimo. O ponto mais alto da curva e para os rapazes na idade 

de 15 anos, e para as adolescentes, aos 12 anos (vide fig. 10). 

Quais sao, porem, os adolescentes que mais sentem a falta do 

afeto de irmaos? Serao so aqueles cuja situa9ao de filho unico os 

privou de tal afei9ao? Nao. Tambem os que nao sao filhos uni- 

ces desejam ter outros irmaos. Aqueles que so tern irmaos deseja- 

riam ter irmas e vice versa; os que tern irmaos e irmas preferem 

ter mais um irmao do sexo masculino. Entre os filhos unicos, a 

tendencia 6 para desejar um irmao do mesmo sexo (vide tabela 

XVIII). 



TABELA XIV: AUSENCIA DE RESPOSTA A PERGUNTA: 
QUE AFETOS VOCE DESEjARIA TER TIDO EM SUA V1DA E 

NAO TEVE?" 

AFETOS DESEJADOS 

   ... . 

S. Masc. S. Fern. Total > 

i 
Abs. | % Abs. 

i 
1 % Abs. 1 % 

L 
Ausencia de resposta 61 20.8 48 13.1 109 16.5 
Respostas obtidas 232 79.2 31S 86.9 550 83.5 \ 

TOTAL 

1 

293 100.0 336 100 0 659 

" - 4 \ 

| 100.0 j 

TABELA XV: OS AFETOS DESEJADOS PELOS ADOLESCENTES; 

APRESENTACAO GERAL DAS RESPOSTAS 

AFETOS DESEJADOS 

S. Masc. S. Fern. 

> 

Total | 

8 

Abs. 1 % Abs. 1 % 

I 
Abs. ! % j 

Tiveram todos os desejados 42 | 18.1 60 18.9 102 18.5 
Respostas sem nexo 33 14.2 13 4.1 46 i 8A 

Desejariam ter tido afetos 157 67.7 245 77.0 402 73.1 

TOTAL 
1 

232 | 100.0 

1 

318 1 100.0 550 100.0 

TABELA XVI: OS AFETOS DESEJADOS PELOS ADOLESCENTES; 

DISTRIBUigAO POR SEXOS 

AFETOS DESEJADOS 

S. Masc. S. Fem. Total 

Abs. % 
1 

Abs. | % 

1 

Abs. % 

Tiveram todos os desejados 42 18.1 60 18.9 102 18.5 
Irmaos 38 16.4 59 18.6 97 17.6 
Avos 37 15.9 44 | 13.8 81 14.7 
Namorado (a) 34 14.7 44 13.8 78 14.0 
Amigos colegas 7 3.0 39 12.3 46 i 8.4 
Pai'S 

- —    15 6.5 26 8.2 41 7.5 
— Familiares 13 5.6 16 5.0 29 5.3 

Compreensao 2 0.9 8 2.5 10 1.8 
Animais 5 2.1 3 0.9 1 8 1.5 
Pessoas eminentes, artistas 2 0.9 4 1.3 6 1.1 
Objetos, brinquedos, dinbeiro 4 | 1.7 2 0.6 6 1.1 
Respostas sem nexo 33 14.2 13 4.1 46 8.3 

TOTAL 232 100.0 318 100.0 
l 

550 
1 

100.0 
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AV6S 

O desejo do afeto de av6s (av6 e av6, geralmente) tende a de- 

crescer com a idade ate os 17 anos, onde comega a elevar-se de 

novo. 

Para o sexo feminino a curva desse afeto tem o seu ponto mais 

alto aos 12 anos, de onde decresce r^pidamente com fraca elevagao 

aos 14 anos, continuando a decrescer mais lentament© ate 17 anos, 

e dai principia a ascender novamente. 

Para o sexo masculino esse afeto eleva-se dos 12 aos 13 anos e 
dai decresce at^ os 17 anos para nova elevagao dessa idade em 

diante. 

Os dois sexoa apresentam semelhan9a, na idade de 14 anos em 

diante, sendo que os individuos do sexo masculino revelam fre- 

qiiencia maior dos 13 aos 15 anos e dai em diante sao superados 

pelos do sexo feminino (vide fig. 11). 

NAMORADOS 

Aumenta com a idade o desejo do afeto do namorado ou na- 

morada, indicado ja aos 12 anos pelos individuos do sexo masculino 

e aos 13 pelos do sexo feminino. A freqliencia baixa um pouco aos 

14 anos para as adolescentes e aos 15 anos para os adolescentes, 

para elevar-se depois mais lentamente no sexo feminino e mais r&- 

pidamente no masculino onde atinge o seu ponto mdximo aos 18 

anos. 

Temos aqui o inverse do que sucede com os irmaos e av6s; k 

medida que se sucedem os anos e mais desejado o afeto de um na- 

morado ou de uma namorada (vide fig. 12). 

AMIGOS, COLE GAS 

Verifica-se a necessidade do afeto de amigos ou colegas pre- 

domxnantemente entre as adolescentes, cuja freqiiencia 6 superior 

em todas as idades a dos adolescentes. 

Para ambos, no entanto, as curvas de freqiiencia relativa se- 

guem orientagao semelhante: os individuos do sexo feminino mani- 

festam o desejo deste afeto, mais pronunciado aos 12 anos baixando 

levemente ate 14 anos, elevando-se um pouco ate 15, decrescendo 

rapidamente aos 16 para aumentar dessa idade em diante, Poderia- 

mos portanto dizer que a afeigao de amigas 6 desejada em tddas 

as idades com freqiiencias aproximadas e que diminuem lenta- 

mente com a idade, exce^ao feita na idade de 15 anos em que 

o total baixa sensivelmente. 
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Os individuos do sexo xnasculino tamb^m manifestam o desejo 

dc afeigao por parte de amigos e colegas, principalmente aos 12 anos; 

dai em diante ha uma queda rdpida de freqiidncia e nova eleva^ao 

que se vai processar muito lentamente dos 15 anos em diante. (vide 

fig. 13). 

PROGENITORES 

Nota-se semelhanga entre os adolescentes de ambos os sexos na 

manifestagao do desejo de afeto de progenitores, embora a necessi- 

dade desta afei9ao seja maior em todas as idades, exceto aos 18 

anos, para os individuos do sexo feminino. Hd uma ascensao lent a 

atraves das idades. Acentua-se o desejo de afeto dos progenitores 

aos 14 anos, para os dois sexos; diminui depois ate os 16 e torna a 

aumentar dessa idade em diante, havendo um pequeno decrescimo 

ap6s os 17 anos, s6 para o sexo feminino (vide fig. 14). A priva- 

te do afeto dos progenitores poderia entretanto referir-se a falta 

dos mesmos por morte. Fizemos entao o estudo dos progenitores fa- 

lecidos, cujos resultados se encontram na tabela XIX, A porcenta- 

gem mais elevada e a de pai falecido, sendo tambem maior o nu- 

mero dos que desejariam possuir ou ter possuido o afeto do proge- 

nitor. Metade, porem das adolescentes cujo pai e falecido nao de- 

sejaria ou nao sentiria falta da afei9ao do mesmo. 

Entre os que nao tern mae encontra-se indica9ao em quase todos 

da necessidade do afeto materno. 

A falta de ambos os progenitores foi muito rara e, portanto, nao 

permite maiores considera90es. 

O total de adolescentes que tern um ou ambos os progenitores 

falecidos e, no entanto, reduzido, pois, equivale apenas a 7,8 por cen- 

to da popula9ao total. 

FAMILIARES EM GERAL 

Sao os adolescentes do sexo masculino que indicam com maior 

freqiiencia o desejo de possuir ou ter possuido o afeto da famllia em 

geral, ou de alguns familiares em particular. Para eles a necessida- 

de de tal afei9ao e predominante aos 13 anos, diminuindo depois 

para tornar a acentuar-se aos 16 anos, ja com freqiiencia mais redu- 

zida, decrescendo dal ate 17 anos, nao sendo mais citada ap6s esta 

idade. 

Para as adolescentes a necessidade desta afei9ao e muito menos 

intensa: predomina nas idades de 13 © 15 anos com igual freqiiencia 

e vai decrescendo depois, suavemente, como se nota na figura 15. Se 

considerannos, porem, o afeto dos familiares em geral, somado ao afe- 

to de av6s e irmaos, encontramos um rapido decrescimo deste afe- 

to atraves da adolescencia, o que nao sucede com as demais afei- 

95es desejadas (vide tabela XX). 
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Os adolescentes do sexo masculine, exceto na idade de 12 anos^ 

mostram ter desejado mais que as adolescentes esta afei^ao, mas, 

sao por estas superados a partir dos 16 anos. 

CONCLUSOES REFERENTES A SEGUNDA PARTE DA 

PESQUISA SOBRE AFEigAO 

AFETOS DESEJADOS PELOS ADOLESCENTES 

1) Registrou-se um grande numero de ausencia de respostas 

(16,5%), predominando, no entanto a porcentagem dos individuos 

do sexo masculine (20,8%) sdbre os do sexo feminino (13,1%). 

2) Grande parte dos adolescentes investigados, de ambos os 

sexos, demonstra nao ter desejado outros afetos alem dos-que ja 

tem ou tivera (18, 5%), 

3) O afeto mais desejado e o de irmaos (24, 1%), seguido de 

perto pelo de avos (20,2%) e de namorados (19,4%). 

4) A necessidade do afeto de amigas e colegas e bem maior 

para os individuos do sexo feminino (15, 9%) que para os do sexo 

masculino (4, 4%), 

5) Manifesta tendenda a decrescer com a idade, o desejo do 

afeto de familiares, amigos e colegas. 

6) Manifesta tendenda a elevar-se com a idade, o desejo do 

afeto de namorados e progenitores. 

7) O afeto de colegas e amigas e o dos progenitores e deseja- 

do predominantemente pelas adolescentesi, em t6das as idades. 

8) O afeto dos progenitores € mais desejado pelas adolescentes 

em t6das as idades, exceto aos 18 anos em que a freqiiencia dos 

individuos do sexo masculino e mais elevada. 

9) O afeto de familiares e mais desejado pelos adolescentes 

do sexo masculino. 

COMPARAgAO ENTRE OS AFETOS MAIS FREQOENTESt 

PROGENITORES, FAMILIARES, NAMORADOS, AMIGOS E 

COLEGAS 

Entre os adolescentes de ambos os sexos predomina a afeigao 

por progenitores, familiares, namorados, amigos, conhecidos ou co- 

legas, ou o desejo de possuir a afeigao dos mesmos. 

A afei^ao pelos pais declina levemente at6 o nivel da idade de 

7 a 10 anos, enquanto a afeigao por familiares se vai elevando ate 

essa.idade; dai por diante o afeto pelos progenitores decresce com 
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mais rapidez, enquanto que pelos familiares conserva-se mais ou me- 

bos estacionario. 

A afei^ao pelos namorados citada por adolescentes de ambos 

os sexos na idade de 4 a 6 anos e de 7 a 10 anos, talvez se refira ^ 

pessoa que atualmente e o namorado e que naquela idade seria tal- 

vez um companheiro de brinquedos. Essa afei9ao atinge freqiiencia 

significativa entre 11 e 15 anos e aumenta rapidamente ate a ida- 

de de 15 a 18 anos, sendo esse aumento maior para o sexo feminino. 

A afei9ao por amigos e colegas, muito menos intensa que as 

anteriores, aumenta lentamente com a idade, sendo um pouco mais 

pronunciada para os indivlduos do sexo feminino, em quasc todas 

as idades. 

A orienta9ao getal apresentada pelas curvas que representam 

graficamente a evolu9ao desses diversos afetos revela semelhan9a 

para os individuos de ambos os sexos; a compara9ao entre essas afci- 

90es pode ser apreciada na figura 16. Por ai se ve que os progeni- 

tores mantem a supremacia como objetos de afeto ate o nivel de 

idade de 7 a 10 anos para as filhas e de 11 a 15 para os filhos, sen- 

do entao suplantados por outras pessoas da familia que continuam 

sendo, em ambos os sexos, mais queridos do que os namorados. 

Os amigos, vizinhos ou conhecidos receberam reduzida quota de 

afeto em tddas as idades consideradas. 

Assim se apresentam as afei9des que os adolescentes mani- 

festam ter tido, desde o come90 de sua existencia; vejamos agora 

os afetos de que se viram privados e que Ihes agradaria possuir 

ou ter possuido antes. 

Sao os familiares, dostacando-se os irmaos e av6s, as pessoas 

de quern mais desejado e o afeto, logo no inicio da adolescdncia. 

Embora diminua bem o desejo de tal afei9ao durante os anos de 

adolescencia, para as adolescentes suplanta sempre os demais em 

todas as idades; para os adolescentes do sexo masculino o desejo 

do afeto de familiares e superado s6 aos 18 anos pelo da namora- 

da, que se eleva rapidamente. Sao as adolescentes que a partir 

dos 16 anos manifestam com maior porcentagem, priva9ao do 

afeto de familiares. 

Os progenitores a quern tanto se quis, principalmente duran- 

te a infancia, sao pouco indieados como pessoas de quern se de- 

sejou ou se deseja a afei9ao. E, contrariamente ao que verifica- 

mos com os familiares a priva9ao do afeto dos pais acentua-se 

um pouco, atraves do periodo adolescente. Sao as filhas as que 

revelam maior necessidade de tal afeto, sendo superadas pelos 

rapazes somente aos 18 anos. 

Entre os adolescentes, o desejo da afei9ao de namorados ele- 

va-se um pouco, atraves de oscila96esi> durante a adoiesoebicia, 

aproximando-se aos 17 anos do afeto que desejariam ter por part© 

de pessoas da familia, ai se mantendo; entre os adolescentes, o de- 
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sejo desta afeigao se inicia mais cedo e acentua-se levemente com 

a idade, embora com oscila^oes, at£ os 17 anos para depois subir 
r^pidamente suplantando o desejo de qualquer outro afeto. 

Os amigos foram pouco citados como objeto da afeigao e de- 
les tambem os adolescentes do sexo masculine nao desejam muito 

possuir a amizade: mais citados aos 12, a freqiiencia ,e nula aos 13 

e 14 anos, passando dai por diante a aumentar levemente; pode- 

mos dizer que dos afetos mais freqiientemente indicados 6 o menos 

importante para os rapazes. Com as adolescentes, entretanto, o ca- 

se jd e diverso: as amigas sao mais desejadas do que os pais atd 
os 16 anos e que o namorado aos 12, 14 e 15 anos; o desejo desta 

afeigao tende a declinar levemente atraves dos anos de adolescencia. 

O estudo comparativo das afeigoes mais freqiientes, sentidas 

ou desejadas, pode-se fazer melhor, comparando esses afetos atra- 

ves da representagao grafica por sexos e idades que aparece nas 

figuras 16 e 17. Ai s© nota, a primeira vista, a predominancia dos 

progenitores e familiares como objetos de afeigao e o rdpido au- 

mento do afeto pelo namorado; ao lado disto temos, entre os afetos 

apontados como desejados antes ou agora, a preponderancia dos 

familiares sobre todos os demais. 

CONSIDERACOES GERAIS SOBRE OS RESULTADOS DA 

PESQUISA SOBRE AFEigAO 

Pela present© investigagao verificamos que sao os progenitores 

as pessoas objeto de maior afeigao, principalmente nos primeiros 

anos de vida, e que esse afeto vai decrescendo a medida que o in- 

dividuo aumenta em idade. Isso esta de ac6rdo com a afkmagao de 

COLE (1942, p. 114) de quo os primeiros objetos de amor sao adul- 

tos do mesmo sexo ou do sexo oposto que dao a crianga aquilo de 

que ela necessita principalmente: cuidados e seguranga. Sao os 

pais as pessoas que, normalmente, provem essas necessidades, cui- 

dando e amparando o filho durante os primeiros tempos de vida 

deste; a eles, portanto, o pequeno ser dedica as primicias de sua 

afeigao. 

Quando citados isoladamente encontramos preferencia pela mae, 

tanto pelos individuos do sexo masculino como feminino. £ste re- 

sultado concorda com os que SIMPSON (citado por Jersild 1946, p. 

775) obteve em um estudo com criangas de 5 a 12 anos: a maioria, 

tanto de meninas como de meninos expressava maior afeigao por 

suas maes, que por seus pais. 

Ha diferengas facilmente perceptfveis entre os individuos do se- 

xo masculino e os do sexo feminino, tanto do ponto de vista das afei- 

goes que relatam nos vdrios anos de vida, como do ponto de vista 

das afeigoes que desejariam ter tido antes ou ter presentemente. Os. 
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adolescentes do sexo masculine quiseram mais que as adolescentes 

a seus progenitores; e estas desejariam ter tido, mais d6 que eles 

esse afeto em quase tddas as Idades. Vemos, portanto, que sao as 

filhos os que parecem estar mais seguros do afeto de seus pais: nao 

o incluem tanto quanta as filhas entre os afetos desejados, por nao 

necessitarem de algo que jd possuem. 

Quanto aos familiares, em geral o caso d exatamente ao con- 
trario: sao as adolescentes as que mais citam afetos dedicados aos 

parentes e sao os adolescentes os que mais sentem a falta dessa 

afeigao. 

Por ai ja se pode notar, como frisa ANASTASI (1937, p. 443) 

que os ambientes afetivos de rapazes e mogas, que eram muito se- 

melhantes no comd^o da infancia, vao gradualmente apresentando 

diferencia^o pronunciada, e isto se reflete na diverg£ncia crescente 

que apresentam os sexos quanto a instabilidade emocional. 

Sao as mogas as que apresentam indice maior de instabilidade 

emocional a partir dos 11 anos, e com tendencia a aumentar, en- 

quanto para os rapazes a tendencia 6 para decrescer, segundo o 
que se apurou com a aplica^ao do questiondrio WOOD WORTH- 

MATHEWS (citado por ANASTASI, I.e., p. 142) a individuos de 

9 a 19 anos. Sao as mulheres as que apresentam, segundo os re- 

sultados desse estudo, maior tendencia a manifesta^o de sintomas 

neur6ticos. 

Tal como estd constituida a sociedade, hd maior tolerdncia e 

maior liberdade para os rapazes do que para as mo9as; estas encon- 

tram muito mais restrigoes e imp dimentos que aqu£les; isso ja se 

nbta nd lar atraves da educagao diversa que se dd a meninos e me- 

ninas. Essa diversidade de ambiente ird evidentemente determinar 

diferengas entre os individuos do sexo masculino e feminino, como 

pudemos notar nos resultados da investigagao ha pouco citada, sen- 

do que isso nao se refere exclusivamente aos ajustamentos emocio- 

nais. 

Sao as adolescentes que, talvez por nao gozarem da mesma fa- 

cilidade que os rapazes para sair com amigos e companheiros, apre- 

sentam, com freqiiencia muito superior d destes, o desejo de ter a 

afeigao de amigas e cole gas; e sao elas tambdm que revelam maior 

priva^ao de afeto por parte dos progenitores. 

A afei^o por namorados, conquanto apare9a jd ao nivel de 4 

a 6 anos de idade nao sobrepuja os demais afetos relatados pelos 

sobre adolescencia aplicado a estudantes de universidade (WHEE- 

LER 1945, p. 54): verificou-se que alguns individuos confessavam 

ter sentido tal intereress© aos 11 ou 12 anos se bem que a maioria 

no sbatcj nouiuiiaiop a oonod eq napaons anb ofiubB axjug 
adolescentes; ainda que aumente visivelmente durante aJ adolescen- 

cia, e sobrepujada ou chega, no maximo, a igualar a afei9ao dedica- 

da aos familiares. Para ambos os sexos o fato apresenta semelhan9a. 

O interesse pelo sexo oposto foi investigado em um questiondrio 
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o tenha indicado como presente aos 15 ou 16 anos, havendo ainda 

alguns para os quaisf s6 apareceu aos 21 anos ou mais tarde. 

Entre os adolescentes, por n6s investigados, o afeto pelo namo- 

rado parece desenvolver-se durante a idolescencia, e embora au- 

mente significativamente com a idade, nao relega os demais afetos, 

principalmente o afeto por familiares. 

Entre os afetos apontados como desejados por qao terem sido 

possuidos, o desejo de afei^ao d© namorados nao e o preponde- 

rant©, a nao ser para os indivlduos do sexo masculino abs 18 e 

19 anos. 

For se tratar de adolescentes, alunos de escola secundaria, cabe 

lembrar aqui que a afei9ao por professores e quase nula, nao s6 

durante a adolesc^ncia, mas em tbdas as idades anteriores. 

Em resumo, podemos dizer que os adolescentes que constitui- 

ram a populagao do presente estudo manifestam grande afeigao por 

seus progenitores, registrando-se declinio da mesma atraves das va- 

rias idades, desde o nascimento; dedicam tambem grande dose de 

afeto aos varies membros da familia, com ligeira tendencia a au- 

mentar com a idade, e durante a adolescencia nota-se tambem o de- 

senvolvimento da afeigao pelo namorado, sem no entanto anular 

as duas anteriores. 

Entre os afetos que desejariam ter tido e nao tiveram, predo- 

/nina o de familiares, com freqiiencia maior do desejo do afeto de 

irmaos e av6s, decrescendo durante a adolescencia; segue-se o de- 

sejo da afei9ao de namorados e depois de progenitores, ambos com 

ligeira tendencia a aumentar atraves dos anos de adolescencia. 



C6LERA 

CAUSAS ESPEC1FICAS E CAUSAS GERAIS DE C6LERA 

Referem-se as causas espedficas a situagoes que provocaram 

leaimente cdlera dentro do periodo de tres meses anteriores a data 

da investigagao e as causas gerais a tudo aquilo que possa ser causa 

de c61era, quer haja sucedido ou nao; trata-se, portauto de situa- 

9oes reais e situa96es provavels de cdlera. 

AUSfiNCIA DE RESPOSTAS 

Verifica-se falta de respostas tanto na primeira como na segun- 

da parte desta pesquisa. 

Registra-se ligeira superioridade no total de ausencia de res- 

postas para o sexo mascuUno, tanto nas situa95es espedficas como 

gerais de cdlera, ainda que a porcentagem para os individuos de 

ambos os sexds seja bem reduzida, o que se pode observar na ta- 

bela XXI. 

MEDIA DE RESPOSTAS POR INDIV1DUO 

Excluindo do total geral de individuos de cada sexo, o nume- 

ro daqueles que nao responderam a cada uma das partes desta 

pesquisa, temos uma mddia de respostas de 1,43 para o sexo mas- 

culine e de 1,47 para o sexo feminino nas situates especifi- 

cas de cdlera, e de 1,09 para o sexo masculino e 1,33 para o sexo 

feminino nas situagoes gerais de cdlera. Isso equivale a dizer que 

sao as adolescentes que apresentam maior numero de respostas 

referentes a situagoes causadoras de cdlera, tanto reais como pos- 

siveis. Predomina ligeiramente, porem, o numero de situagoes 

ocorridas nos ultimos tres meses, tanto para um como outro sexo, 

sobre tudo aquilo que pode chegar a encolerizar. 

AS SITUAgOES DE COLERA RELATADAS PELOS 

ADOLESCENTES 

Ainda que bem reduzido, o numero de respostas referentes a au- 

sencia de cdlera, podemos notar que as adolescentes se ©ncoleri- 

zaram menos que os adolescentes no periodo de tres meses ante- 

rior k data da pesquisa. Sao, porem, os adolescentes do sexo mas- 

culino que em maior numero dizem nao se encolerizar, quando res- 
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pondem k pergunta; "Que e que sempre faz voc6 ficai zaugado 

ou com raiva?" 

O mimero de respostas sem nexo e minimo, nao sendo, por- 

tanto, significative. 

Predominam as respostas aproveitavels, com total bem desta- 

cado, o que se verifica na tabela XXII. 

Passemos, portanto, ao estudo das respostas abrangidas nas v4- 

rias categorias encontradas. 

SITUAgOES ESPEC1FICAS DE C6LERA 

As respostas classificadas, afastadas pois as sem nexo ou iu- 

compreensiveis, e as que indicavam ausencia de c61era, apresentam- 

se segundo o que se pode observar na tabela XXIII. 

O fracasso, principalmente escolar, traduzido por nota baixa ou 

reprova9ao e a causa maxima de colera para os adolescentes em 

geral, dentro do periodo, de tres meses, considerado. Isso refere-se 

principalmente aos adolescentes do sexo masculino onde esta causa 

nao s6 tern a maior freqiiencia, como se destaca sobre t6das as demais. 

Quando nao se refere a situa^ao escolar, o fracasso relatado pelos 

rapazes, refere-se a situagoes esportivas — quando o clube predileto 

nao ganha a partida de futebol, por exemplo. Para os adolescen- 
tes do sexo feminino, o fracasso apresenta-se com porcentagem apro- 

ximada k de impedimento de fazer ou obter o des jado, que para 

os do sexo masculino e e muito menos significative. 

Vejamos como se apresentam em ambos os sexos as causas de 

cdlera mais comuns, cuja freqiiencia relativa 6 igual ou superior a 

cinco por cento: 

TABELA XXIV 

Post^ao relativa das causas especificas de colera de maior freqiiencia 

SEXO 

CAUSAS 
Masculino Feminino 

Fracasso escolar   1° 1° 

Aborrecimentos, amola90es .... 2° 3° 

Brigas, conflitos   3° 4° 

Impedimentos de fazer ou obter 

o derejado   4° 2° 

Injusti^as  5® 5® 

Mentiras, falsidades    6° 
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Com exce^ao da causa de menor freqiidncia — mentiras, falsida- 

des — as causas mais freqiientes de cdlera sao identicas para OS 

adolescentes de ambos os sexos, variando apenas a sigmfica9ao 

maior ou menor de cada um segundo o total que apresentam. As- 

sim, o fracasso sendo a causa mais comum de cdlera para os adoles- 

centes em geral, 6 muito mais significativa para os do sexo mascu- 

lino onde a porcentagem de ocorrencia desta causa (23,7%) se sa- 

lienta s6bre t6das as outras: aborrecimentos e amolagoes (15,8%), 
brigas, conflitos (10,6%), impedimento de fazer ou obter o deseja- 

do (9,5%) e mjusti9as (8,7%). Ja para os individuos do sexo fe- 

mino o fracasso (20,2%) e o impedimento de fazer ou obter o dese- 

jado (19,5%) sao causas cuja freqiiencia 6 muito aproximada, nao 

havendo uma causa que seja a mais importante de todas, mas sim 

duas que se equivalem; vem depois aborrecimentos e amola^oes 

(11,8%), brigas, conflitos (ll,8%),injusti9as (8,7%) e mentiras e fal- 

sidades (5,4%). 

Nao encontramos, entre as demais causas cuja freqiiencia ^ 

inferior a cinco por cento, pisoes e esbarroes como causa de colera 

para os individuos do sexo feminino, e alimenta^ao desagradavel 

para os do sexo masculino. 

Consideradas de uma forma geral, as causas de cdlera relata- 

das pelos adolescentes nao podem, no entanto, ser devidamente apre- 

ciadas; tornam-se mais expressivas e reais se consideradas dentro 

das situa96es em que verdadeiramente ocorreram. Temos entao que 

considerar a influencia do lar, da escola e do namorado na deter- 

mina9ao das causas de cdlera entre os adolescentes. 

A FAM1LIA, A ESCOLA E O NAMORADO (A) 

Tomando-se inicialmente os resultados mais gerais, conforme 

aparecem na tabela XXV, vemos que, entre os adolescentes por 

nds investigados, a escola e o lar sao responsdveis por uma grande 

porcentagem das cdleras relatadas. 

Talvez o total de situagoes domesticas seja, na realidade, mui- 

to maior, pois vdrias respostas, embora nao se referindo diretamen- 

te a famifia, deixavam perceber essa origem, como por exemplo: 

"quando nao me deixam ir ao cinema", fi quase certo que isso 

se passa em casa, mas nao quisemos ir alem da prdpria resposta 

e interpretd-la. 

Para ambos os sexos, a escola e maior causadora de cdlera 

que o lar, e este tambem 6 situagao mais provocadora de cdlera 

que o namoro. 

Se quisermos considerar as diferengas ou semelhangas em rela- 

gao ao sexo, teremos semelhanga entre ambos quanto as porcenta- 

gens de cdlera devidas a escola; e diferenga quanto ks cdleras devi- 
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das ao lar, sendo ai mais elevada a porcentagem para os individuos 

do sexo feminino; o mesmo pode-se oizer das situa^oes sentimentais. 

Como se revelam, por^m, nessas tr^s situa^oes: domesticas, es- 

colares e sentimentais as cans as de cdlera referidas nas respostas 

que obtivemos? 

Os resultados estao agrupados nas tabelas XXVI, XXVII o 

XXVIII. 

NO LAR 

Tomadas de maneira geral, ai predominam: impedimento de 

fazer obter o desejado, brigas e conflitos, aborrecimentos e amo- 

lagdes; assumem, porem, posi^oes diferentes para cada sexo. Ve- 

jamos como se apresentam as causas de cdlera com porcentagem 

igual ou superior a cinco por cento, nas situa^oes domesticas# 

TABELA XXIX 

Posi9ao reladva das causas especificas de oolera mais freqiientes 
no lar 

CAUSAS 

SEXO 

Masculino Feminino 

Aborrecimentos, amola^Ses .... 1° 3° 

Cmpedimento de fazer ou obter o 
2* o desejado ;  1° 

Brigas, conflitos   3° 2® 

San^oes negativas (castigos) .... 4° 

Interfer£ncia em objetos  5* 

Injusti9as    6° 5° 

Pessoas que causaram c61era .. 4° 

Queixam-se os adolescentes de cada sexo diferentemente do lar, 

pois nao apresentam as mesmas porcentagens e variam tamb£m 

as causas de coleras ocorridas em casa, por eles relatadas. 

Para os adolescentes do sexo masculino, os aborrecimentos • 

amolagoes sao a causa principal de c61era (27,6%), seguida de per- 
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to por impedimenta de fazer ou obter o que deseja (22,4%) e pui; 

brigas e conflitos (20,7%). 

Para os adolescentes do sexo feminine o que mais irrita 6 o im- 

pedimenta de fazer ou obter o que deseja, com porcentagem que se 

destaca sobre as demais (36,5%) seguida de brigas e conflitos 

(29,0%), cuja porcentagem e superior ainda k maior porcentagem 

obtida no sexo masculino. 

Os aborrecimentos e amolagoes afetam muito menos as adoles- 

centes (16,1%) que os adolescentes (27,6%) e sao estes que tamb6m 

se ressentem mais das san^oes negativas (10,4%) as quais apresen- 

tam entre o sexo feminino, uma porcentagem minima (2,2%). 

A interferencia em objetos e tambem mais citada pelos rapazes- 

Quanto a injustigas, as porcentagens se aproximam. Nao en- 

contramos no sexo masculino intromissao de pessoas na vida, co- 

mo causa de cdlera, e no feminino nao aparecem; rmntiras e falsi- 

dades, falta de considera^ao ou correspondencia e nao cumprimen- 

to de promessas, como causas de colera no lar. 

NA ESCOLA 

Duas causas salientam-se s6bre t6das as outras: fracasso e in- 

justi^a. 

Para os adolescentes de ambos os sexos, o fracasso escolar de- 

terminado por notas baixas e reprova^oes 6 a causa de cdlera que 

se registra mais freqiientemente, predominando a porcentagem do 

sexo masculino sobre a do feminino. 

Seguem-se as injusti^as com ligeira predominancia da porcen- 

ragem do sexo masculino, mas ocupando ainda um lugar de desta- 

que em relagao as demais causas. 

Em terceiro lugar temos aborrecimentos e amolagoes com pre- 

dominancia da porcentagem exibida pelos individuos do sexo femi- 

nino. 

Os adolescentes do sexo masculino citam ainda com porcenta- 

gem superior a cinco por cento; brigas e conflitos. Nao citam, 

porem, impedimento de fazer ou obter o desejado, interferencia em 

objetos e acusa^oes, causas que aparecem no sexo feminino com 

porcentagem muito reduzida; as adolescentes apresentam com por- 

centagem superior a cinco por cento, causas de colera devidas a pro- 

fessores e colegas, sem maior especifica^ao (pessoas que causaram 

colera). 

NAMORADOS 

Embora o numero de causas de cdlera devidas a situates senti- 

mentais seja muito reduzido, convem ressaltar apenas o que e mais 

comum nessas situates: brigas e conflitos, tanto para um como pa- 
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TE outro sexo, sendo superior a porcentagem dos individuos do sexo 

fexninino. 

CONCLUSOES REFERENTES AS SITUAgOES REAIS DE 

C6LERA RELATADAS PELOS ADOLESCENTES 

1) A causa mais freqiiente de cdlera para os adolescentes em 

geral e o fracasso, principalmente escolar, traduzido por notas bai- 

xas ou reprovagao. 

2) A familia e a escola sao grandes causadoras de cdlera en- 

tre os adolescentes. 

3) A escola e responsavel por maior numero de cdleras que 

a familia. 

4) A escola e a familia apresentam freqiiencia de causas de 

cdlera muito superior k encontrada em situa^oes sentimentais. 

5) No lar, a causa maxima de cdlera refere-se ao impedimento 

de fazer ou obter o desejado. 

6) Na escola a causa mais freqiiente de cdlera sao as notas 

baixas e reprova^es. 

7) Entre namorados, a causa de cdlera mais comum deriva de 

brigas e conflitos. 

8) A familia apresenta maior variedade de causas que as que 

se encontram em situagoes escolares e estas que as encontradas em 

situa^oes sentimentais. 

9) As adolescentes apresentam maior porcentagem de cdlera 

tanto nas situa^oes domdsticas, como nas situa^Oes escolares e sen- 

timentais. 

SITUAgOES GERAIS DE COLERA 

As situagoes gerais, ou seja, aquelas situagoes que sao aponta- 

das como de ocorrencia provdvel, diferem das situagoes que de 

fato produziram cdlera ha pouco tempo. 

A distribui9ao geral das respostas referentes a — tudo aquilo 

que faz ficar zangado ou com raiva, encontra-se na tabela XXX. 

Embora predominem em ambos os sexos as mesmas causas ge- 

rais de cdlera, nao tern, entretanto, em cada um, a mesma ordenayao. 

Enquanto o impedimento de fazer ou obter o desejado e a causa 

mais freqiiente para o sexo feminino (16,5%), encontramos como 

causa predominante no sexo masculino, aborrecimentos e amolagdes 

(14,3%). 
Consideremos, porem, somente aquelas causas de cdlera cuja 

freqiiencia atinge ou ultrapassa cinco por cento, e observemos a sua 

distribuigao em ordem decrescente para cada sexo. 
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TABELA XXXI 

Fosigao relativa das causas gerais de colera de maior freqiiencia 

CAUSAS 

SEXO 

Masculino Feminmo 

Aborrecimentos e aniolagoes .. 1° 2° 

Fracasso escolar   2° 3° 

Impedimento de fazer ou obter 3° 1® 

o desejado   

Pessoas que causaram cdlera .. 4° 4° 

Impedimentos materiais   5° 

Injusti^as   6° 4° 

Brigas e conflitos  7° 5° 

Esbarroes, pisoes  8° 

Mentiras e falsidades   6° 

Ca^oadas, humilha^oes   6° 

Atividades desagradaveis  7° 

As tr^s primeiras causas gerais de colera citadas, tanto pelos 

adolescentes de um como de outro sexo sao identieas, e as porcen- 

tagens se aproximam, o que nao encontramos nas causas especifi- 

cas. Podemos, portanto, considerar como causas principals de co- 

lera em geral, para ambos os sexos: aborrecimentos e amolaglies 

fracasso, principalmente escolar e impedimento de fazer mi obter a 

desejado. 

As demais causas, cuja freqiiencia e superior a cinco por cento 

apresentam tambem semelhangas para os dois sexos, com exce^ao 

de impedimentos materiais e esbaxroes e pisoes cuja freqiiencia e 
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inuito reduzida e inferior k masculina, e com excegao tambem de 

mentiras e falsidades, ca$oadas e humilha^oes e advidades desagra- 

daveis, cuja freqiiencia masculina e inferior a feminina. 

Nao aparecem entre os adolescentes do sexo masculino causas 

gerais de colera devidas a incompreensoes, a intromissao de outras 

pessoas na vida, nao cumprimento de promessas e alimentagao desa 

gradavel; entre os do sexo feminino nao se encontram acusa96es e 

corrup9ao moral como determinantes de cdlera em geral. 

Passemos agora a considera^ao dessas mesmas causas de colera 

dentro das situagdes em que realmente se verificaram: no ambiente 

familiar, no ambiente escolar e entre namorados. 

A FAMILIA, A ESCOLA E O NAMORADO 

Tal como se verifica com as causas especificas de colera, tam- 

bem entre as causas gerais a escola e a familia tern grande influen- 

cia como causadoras de cdlera entre os adolescentes, ainda que cm 

porcentagem menos elevada, como se observa na tabela XXXIL 

Enquanto as adolescentes revelam-se um pouco mais frustradas 

no lar que os adolescentes, estes manifestam porcentagem ligeixa 

mente superior de colera provocada pelo meio escolar. 

O total de causas devidas a situagoes sentimentais e mmimo, 

em rela^o aos dois anteriores, e assemelha-se muito para os dois 

sexos, 

A relagao das situagoes de colera verificadas no lar, na escola e 

entre namorados, encontra-se nas tabelas XXXIII, XXXIV e 

XXXV. 

NO LAR 

Enquanto os adolescentes indicam mais freqiientemente pes- 

soas da familia como possiveis causadoras de colera (22,7%) sem 

especificar a razao pela qual os poderao irritar, as adolescentes ci- 

tam igualmente pessoas de casa como causa mais provavel de cole- 

ra (22,1%) e com igual freqiiencia citam tambem aborrecimentos e 

amola^des. 

Com pequena diferen9a de freqiiencia as causas de colera mais 

comuns no meio familiar sao as mesmas e mant^m identica or- 

dena9ao em ambos os sexos, como se pode notar na tabela XXXVI. 
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COMPORTAMENTOS ESPECIFICOS DE COLERA 

A relagao dos comportamentos especificos de colera encontra- 

se na tabela XLI, com distribuigao por sexos. 

Nos comportamentos de colera que tiveram lugar no prazo de 

tres meses anteriores a data da investigagao, destaca-se o choro coma 

comportamento predominante e destacado (27,9%) entre as adoles- 

centes; para os rapazes a freqiiencia maior refere-se a nao fazer nada 

(14,4%) seguida de perto por outros tipos de comportamento: recu- 

sa ou negativismo (12,7%), agressoes verbais (12,4%) e repressao ou 

controle (12,1%). Os comportamentos mais freqiientes entre os ado- 

lescentes sao tambem os mais citados pelas adolescentes superando 

ligeiramente os rapazes em repressao ou controle (13,2%) e apresen- 

tando freqiiencia mais baixa em nao fazer nada (12,9%), agressoes 

verbais (9,5%) e recusa ou negativismo (8,4%). 

Temos ainda, com freqiiencia superior a cinco por cento, cita- 

dos pelos rapazes os seguintes comportamentos: atividades substitu- 

tas (9,2%) e agressoes fisicas contra outrem (8,8%); e relatadas pe- 

las mo^as: atividades substitutas (6,2%). 

Em ordem decrescente de freqiiencia assim se apresentam os 

comportamentos mais freqiientes de colera entre os adolescentes: 

TABELA XLII 

Posi^So relativa dos comportamentos especificos de colera de maior 
freqiiencia 

COMPORTAMENTOS 
S E X 0 

Masculino Feminino 

Nao fazer nada  1° 3° 

Recusa ou negativismo  2° 5° 

Agressoes verbais   3° 4° 

Repressao ou controle  4° 2° 

Atividades substitutas   5° 0° 

Agressdes fisicas contra outrem.. 6° 

Chorar    
1 

! 
1 

1° 



— 83 — 

As principais diferengas que se notam sao no comportamento 

de chorar, tao comum entre as adolescentes e que tao pouco se ve- 

rifica entre os adolescentes do sexo masculino (2,6%) e no compor- 

tamento agressivo contra outrem mais tipico dos rapazes e minimo 

entre as moqas (1,6%). 

Se considerassemos os comportamentos com totals inferiores a 

cinco por cento, encontrariamos tambem diferenqa principalmente 

no comportamento explosivo mais comum entre os rapazes (4,9%) do 

que entre as mocinhas (1,6%). 

Nao aparece nos individuos do sexo masculino o desejo de mor- 

rer como comportamento de colera, que e alias, citado uma unica 

vez por uma das adolescentes. 

Por sua vez, nao se encontram entre as moqas os comportamen- 

tos seguintes verificados entre os rapazes: agressao contra si pro- 

prio, rubor ou palidez, perturbaqoes digestivas e agressao contra 

animals, todos alias relatados com {reqiiencia minima. 

Como se ve, sao os rapazes que apresentam maior variedade 

de comportamentos efetivos de colera. 

CONCLUSOES REFERENTES AOS COMPORTAMENTOS 

REAIS DE COLERA RELATADOS PELOS ADOLESCENTES 

1) Chorar 6 o principal comportamento de c61era relatado pe- 

las adolescentes, sendo minimo entre os adolescentes do sexo mas- 

culino. 

2) Os rapazes apresentam como comportamento mais freqiien- 

te de c61era: nao fazer nada, com freqtUmcia pouco mais elevada 

do que recusa ou negativismo, agressoes verbais e repressao ou con- 

trdle. 

3) Em agressoes fisicas — contra outrem, contra objetos, con- 

tra animais ou contra si proprio — predominam ou s6 existem freqd6n- 

cias masculinas. 

4) A maior diferenqa entre os adolescentes de cada sexo resi- 

de em chorar, que e comportamento quase exclusivamente feminine; 

em agressoes e explosoes, comportamentos predominantemente mas- 

culinos. 

COMPORTAMENTOS GERAIS DE COLERA 

A distribui9ao das respostas que referem comportamentos pos- 

siveis de cdlera acha-se na tabela XLIIL 

Em tudo aquilo que se pensa fazer quando surgir uma oca- 

siao de raiva ou zanga, tem o primeiro lugar o chdro entre as ado- 

lescentes (23,0%) com grande superioridade s6bre os demais com- 

portamentos e a repressao ou controle entre os adolescentes do se- 

xo masculino ^17.2 
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Embora pensem em chorar bastante quando enraivecidas, as 

mo§as tambem esperam controlar-se (16,5%) quase tanto como os 

rapazes (9,7%) do que pelas mocinhas (7,6%), o mesmo podendo-se 

dade de inibirem as manifestagoes de cdlera recorrendo a ativida- 

des substitutas ou compensatorias (14,6%). 

As agressdes verbais sao mais lembradas pelas adolescentes 

(11,5%), ainda que a elas pensem recorrer tamb&n os adolescentes 

(8,6%). 

O comportamento de recusa ou negativisma e mais citado pelos 

rapazes (9,7%) do que pelas mocinhas (7,6%), o mesmo podendo se 

dizer com referencia aqueles que pensam nao fazer nada quando en- 

colerizados (8,2% e 7,0%). 

Sao os adolescentes do sexo masculino que agridem e que "ex- 

plodem" mais, como se pode notar pela diferen9a de porcentagem 

entre a freqliencia masculina e feminina em cada um dos com- 
portamentos seguintes: agressoes fisicas contra outrem (7,9% e 

1,7%), contra objetos (3,4% e 0,6%) contra si mesmo (1,1% e 0,8%); 

brigar, explodir ou reagir (7,9% e 3,9%). 

Em manifestagoes motoras as adolescentes (7,6%) superam um 

pouco os adolescentes (6,4%). 

A compara9ao entre os adolescentes de ambos os sexos pode-se 

estabelecer melhor atraves do paralelo entre as posi90es dos com- 

portamentos cuja freqiienda e igual ou superior a cinco por cento, 

como se aprecia na tabela seguinte; 

TABELA XLIV 

Posi^io rclativa dos comportamcntos gerais de colera de maior 

freqii^Qcia 

COMPORTAMENTOS 
SEXO 

Masculino Feminino 

Hepressao ou contrdle   1° 2° 

Atividades substitutas ........ 2* 4° 

Recusa ou negativismo  3® 5° 

Agressoes verbais.  4® 3° 

Nao fazer nada     5® 6° 

Brigar, explodir, reagir  6^ 

Agressoes fisicas contra outrem. 6* 

Manifesta9des motoras   7* 50 1 

Chorar     1° 
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Tal como se deu nos comportamentos efetivos de cdlera, chorar 

e comportamento tipicamente feminino, mantendo freqiiencia redu- 

zidissima entre os rapazes (2,3%); no entanto a repressao ou controle 

da manifesta^o de cdlera alcan9a porcentagem aproximada entre 

os adolescentes de ambos os sexos. 

Enquanto os rapazes pensam desforrar-se agredindo fisicamen- 

te, as ino9as preferem agredir verbalmente aqudles que as enco- 

lerizarem. 

O desejo de morrer, como comportamento provavel de colera ci- 

tado apenas por uma adolescente, e o unico tipo de comportamento 

qu© os adolescentes do sexo masculino nao indicam, tal como se ve- 

rificou na rela9ao dos comportamentos reais de colera. 

CONCLUSOES REFERENTES AOS COMPORTAMENTOS 

PROVAVEIS DE COLERA, RELATADOS PELOS 

ADOLESCENTES 

1) As adolescentes apresentam como comportamento mais pro- 

vavel de colera: chorar. 

2} A repressao ou controle da manifesta9ao e o comportamen- 

to mais indicado pelos rapazes nas possiveis situa96es de cdlera que 

surjam. 

3) Os adolescentes do sexo masculino preferem agredir fisica- 

mente enquanto as adolescentes sao mais inclinadas as agressoes 

verbais. 

4) As diferen9as mais acentuadas entre os adolescentes de ca- 

da sexo estao em; chorar, que e citado predominantemente pelas ado- 

lescentes e explodir e agredir fisicamente, que sao mais freqiientes 

entre rapazes. 

COMPARAgAO ENTRE OS COMPORTAMENTOS 

ESPEC1FICOS E GERAIS DE COLERA 

Entre os comportamentos efetivos e os comportamentos prova- 

veis de colera existe diferen9a. Nem tudo aquilo que se fez quan- 

do encolerizado e alegado como rea9ao a qualquer outra situa9ao 
possivel de colera que surja, e muito do que e indicado como com- 

portamento de colera em geral, nao ocorreu nas situa9oes 

reals e recentes. 

O paralelo entre os comportamentos reais e os comportamentos 

possiveis de colera, relatados por adolescentes de ambos os sexos en- 

contra-se representado na figura 26. 

Por ai pode-se notar que cliorar, que alcana freqiiencia tao ele- 

vada e predominante, e comportamento tipicamente feminino tanto 
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real quanto possivel, sendo, porem, mais freqiiente como com- 

portamento ja ocorrido do que como comportamento esperado. Os 

rapazes quase nao choram e tambem quase nao pensam em chorar 

quando encolerizados. 

No nlvel adulto as muiheres, conforme observou LANDIS (ci- 

tado por JERS1LD 1946, p. 761), choram mais do que os homens; 

essa conclusao poderia aplicar-se tambem agora as adolescentes em 
situates de colera. 

A inibigao da manifestagao de colera pode assumir formas di- 

ferentes: uma delas e aquela em que o individuo trata de dominar- 

se coqtrolando-se ou reprimindo-se e outra 6 a em que o individuo 

nao pode ou nao tenta fazer algo contra aquilo que o enraiveceu, 

permanecendo quieto; talvez aqui tenhamos como causa real e ver- 

dadeira dessa incapacidade confessada de reagir, o medo de provo- 

car uma situagao pior ainda. Como se apresenta, porem, o controle 

de si mesmo entre os adolescentes? fisse comportamento e multo 

mais citado como aquilo que se espera fazer em situates de cdlera, 

<io que aquilo que realmente se fez em situagoes ja ocorridas. Sao os 

adolescentes do sexo masculino os que, com freqiiencia pouco mais 

-elevada que as adolescentes, alegam pensar em controlar-se ou do- 

minar-se em possiveis situa^oes de cdlera, mas sao as adolescentes 

as que relatam maior numero de vezes em que se dominaram 

efetivamente. A inibi$ao da manifesta^ao por incapacidade de rea- 

gir assume aspecto diverse: e comportamento muito mais real do 

que esperado e predomina entre os rapazes como comportamento 

•efetivo ou provavel de cdlera. 

Ha ainda uma terceira forma de auto-dominio, reprimindo a ma- 

nifesta^ao de raiva: e substitui-la por outra atividade qualquer. Te- 

mos entao o comportamento que podemos chamar de substituto ou 

compensatorio. comportamento ocorrido mais freqiientemente 

entre os adolescentes do sexo masculino e mais freqiientemente tam- 

bem citado por eles como provavel em situagoes que se derem. 

Se considerarmos esses tres tipos de comportamento que inibem 

a manifestagao de cdlera, verificaremos que o dominio de si mesmo 

pela repressao do comportamento em situagoes de raiva ou zanga, 

e mais freqiiente entre os rapazes do que entre as mocinhas. 

As agressoes verbais manifestam-se muito mais como compor- 

tamento de cdlera entre os adolescentes masculinos nas situagoes 

•efetivas relatadas e sao mais lembradas pelas adolescentes, princi- 

palmente em situagoes provdveis. 

Ja em agressoes fisicas dirigidas contra outrem os rapazes tern 

a primazia tanto no que ja fizeram como no que pensam fazer quan- 

do com raiva; as mocinhas alem de citarem bem poucas vdzes essa 
reagao, apresentam-na com freqiiencia muito aproximada tanto no 

•comportamento efetivo como no comportamento esperado. 
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Em agressdes contra objetos os rapazes ganham tamb^m, sendo 

porem mais freqiientes entre eles os comportamentos que talvez. 

venham a dar-se do que os que ja se deram; as adolescentes, ao con- 

trario, sao efetivamente mais agressivas do que imaginam: desoar- 

regaram sua raiva em objetos mais do que pensam faze-lo em novas 

oportunidades. O contrario se verifica ao considerarmos as agres- 

sdes contra si proprio: embora comportamento muito pouco fre- 

qiiente convem observar que as mogas manifestaram-no reduzidas 

vezes mas pensam manifesta-lo mais freqiientemente; os rapazes 

fazem exatamente o contrdrio; agrediram-se mais realmente do que 

desejam faze-lo em outras ocasioes. DOLLARD (1989) nota que 

a anto-agressao pode muitas vdzes ocorrer, tal como outros Compor- 

tamentos agressivos, como conseqiiencia de frustra^io. 

De um modo geral, os individuos do sexo masculino sao mais 

agressivos e isso se revela principalmente em agressdes fisicas. As 

mulheres, mais reprimidas, usam pouco o comportamento de agres- 

sao fisica, para com ele descarregarem suas c61eras e zangas. 

Fazer "greves" recusando-se a algo ou assumindo atitude de 

negativismo predomina entre os adolescentes do sexo masculino co- 

mo comportamentos recentes relatados ou comportamentos possiveis 

imaginados. Tanto para um como para outro sexo, porem, os com- 

portamentos efetivos de recusa ou negativismo sao mais freqiientes 

que os comportamentos provdveis citados. 

Em manifestagdes motoras, como comportamento de cdlera, os 

adolescentes de ambos os sexos assemelham-se muito quanto k fre- 

qiidncia de tal rea9ao em situagdes que se deram ha pouco tempo; 

oiferem, porem, quanto ks situagdes provdveis em que a freqiidncia. 

feminina 6 mais elevada que a masculina. 

Tanto os adolescentes como as adolescentes acham muito mais 

facil explodir, estourar, reagir em situa^des que talvez ocorram, do 

qua em situaQdes que de fato ocorreram, mas em ambas os rapazes- 

sao os que mais se salientam. 

HA vArias reagdes ainda cuja analise seria interessantissima se 

fdssem relatadas mais freqiientemente; convdm no entanto, apesar 

disso, considerar rdpidamente algumas delas: 

O comportamento de vingan^a ou desforra A lembrado para 

ocasioes de cdlera que possam verificar-se, mas nao foi muito empre- 

gado quando se deparou a ocasiao para tal; jA o descjo de vingar-se 

foi usado prdticamente pelos rapazes mais do que imaginativa- 

mente e pefas mogas d comportamento mais provdrel do que real 

Revelam-se mais deprimidas as adolescentes do que os adoles- 

centes quando falam de pessimismo, angustia, raiva como rea^oes 

de cdlera, tanto reais como esperadas; nao sao elas, porem, as que 
dtam conformidade ou resigna^ao como comportamentos mais fre- 

qiientes. Se observarmos melhor, no entanto, veremos que as mo9as 

se conformam realmente muito mais do que imaginam; com os ra- 
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pazes temos caso oposto; alegam muito mais conformidade do que 

manifestam. 

O comportamento verbal nao agressivo e mais comum na rea- 

lidade do que se espera, tanto em adolesceates de um como de ou- 

tro sexo, sendo porem, as mo9as que mais o empregaram e que 

mais pensam em usa-lo quando com raiva. 

O desejo de morrer, que pode ser tambem considerado como 

uma forma de auto-agressao e revelado apenas por adolescentes do 

sexo feminino, uma vez apenas como ocorrencia efetiva e outra 

vez como ocorrencia possivel. 

Perturba^ao digestiva e rubor ou palidez, foram indicados qua- 

se exclusivamente por adolescentes do sexo masculino. No entan- 

to e bem conhecido o fa to da influencia que tern os estados emocio- 

nais sobre o funcionamento organico. DUNBAR (1946, p. 273 e 

373) apresenta resultados de estudos e considera95es sdbre as emo- 

96es determinando perturba96es digestivas e disturbios relaciona- 

dos com a pele. 

No estudo dos comportamentos de colera encontramos tal como 
ja haviamos constatado no estudo das causas de colera, uma variagsio 

entre aquilo que se fez realmente ao estar encolerizado e o que se 

poderd tal vez fazer em situa96es futuras; nem tudo que se alega 

como comportamento de colera ja foi de fato usado como tal e in- 

versamente. As rea9oes que tiveram lugar realmente, nem sempre 

sao as que se esperam repetir mais tarde. 

O que encontramos permite-nos verificar que a manifesta9ao do 

comportamento de colera vai desde as explosoes ate a ausencia de 

rca9ao. JERSILD (1946, p. 770) nota que um inventario das mani- 

festa96es de cdlera na idade escolar e nivel adolescente incluiria 

ndo sbmente explosoes violentas de temperamento, mas tambem as 

incontdveis expressoes menos vulcdnicas de cdlera que se encontram 

no emburramento, na reslstdncia, na conduta de obstina9ao, na pre- 

vcn9ao, na implicdncia, nas ameagas^ na critica hostil, bem como em 

muitas fonnas de comportamento chamado anti-social que freqiien- 

temente representa uma forma de agressao, tal como no roubo4 na 

mentira, no vandalismo, na vadiagem e na crueldade. 

Poderlamos acrescentar que jd no nivel adolescente se encon- 

tra com freqiidncia nao muito reduzida a inibi9ao da manifesta- 

gao de cdlera^ o que e mais aproximado da maturidade do adulto. 

OS COMPORTAMENTOS REAIS E PROVAVEIS DE COLERA 

EM RELAgAO A IDADE 

Estudados em bloco, sem que se leve em considera9ao a varia- 

cao que apresentam atraves dos anos adolescentes, os comportamen- 

tos de cdlera nao sao tao significativos. Vejamos, portanto, a evolu- 

pao das condutas de cdlera mais citadas pelos adolescentes, cujas 

freqiidncias constam das tabelas XLV e XLVL 
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REPRIMIR-SE OU CONTROLAR-SE 

A capacidade de repressao ou controle das manifestagdes de c6- 

lera cresce com a idade e parece ser, tanto nas situa96es reais como 

nas situagoes esperadas, uma resposta que se torna predominante- 

mente masculina. 

Tanto as curvas do desenvolvimento efetivo como de expecta- 

tiva revelam ser a capacidade de auto-controle uma forma de de- 

senvolvimento do comportamento na colera, pois, segundo afirma 

BROOKS (1937, p. 300), os primitivos modos de resposta sao suplan- 

tados por outros, menos violentos e mais aprovados socialmente; ai 

entra, pois, em grande parte a repressao da manifestacao de colera 

(vide fig. 27). 

CHORAR 

Ao contrario do primeiro tipo de comportamento, o ch6ro e rea- 

eao tipicamente feminina. Poucos rapazes dizem chorar ou espe- 

rar chorar — e isto so nos anos de puberdade. 

Em tddas as idades, as jovens choram com grande freqiiencia 

ou alegam — com freqiiencia ainda maior — esperar chorar quan- 

do se encolerizem. Ha um aumento, com a idade, de ch6ro como 

rea^ao emocional entre as mogas, quando zangadas ou irritadas; 

JERSILD (1946, p. 761) observa que entre as criangas maiores e en- 

tre os adultos ha um aumento relativo do choro as escondidas por 

razoes de pesar, diferente de aborrecimentos momentaneos (vide 

fig. 28). 

ATIVIDADES SUBSTITUTAS OU COMPENSATORIAS 

Buscar reaknente atividades substitutas de manifestacao da c6- 

lera e conduta com predominio masculino. Oscila como tal entre 

os 13 e 17 anos, tendo cume identico para rapazes e mocas aos 16 

anos. Como conduta esperada e mais freqiiente na adolescencia 

media masculina, com intensificacao pubertaria. 

As mocinhas usam menos essa forma de comportamento, tal- 

vez porque represente ela uma forma de auto-controle que, como 

vimos, e mais masculina. Se, porem, as atividades substitutas fo- 

Tem prova de mau ajustamento, como fuga, ao enfrentar efetivo da 

causa de frustragao, entao e natural essa intensificacao do compor- 

tamento na puberdade (vide fig. 29). 

AGRESSCES VERBAIS 

Falar, quando com colera, e resposta real predominante entre 

rapazes aos 12 e aos 16 anos, com decrescimo apos esta idade.; £les 
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falam mais do quo elas quando encolerizados. E as mocinhas o 

fazem mais aos 14 anos. 

Como conduta esperada 6 mais feminina que masculina, de- 

crescendo nos ultimos anos, com nova elevacao aos 18 anos (vide 

fig. 30). 

RECUSA, NEGATIVISMO 

Respostas de auto-asser^ao, revelam-se como predominante- 

mente masculinas, mantendo-se em certa uniformidade de freqii^n- 

cia atraves das idades, tanto para os rapazes, como para as mo9as. 

A resistencia, representada por essa recusa ou negativismo, 6 

uma resposta esperada a frustra9ao que conduz k cdlera e se man- 

tem, com oscila96es durante t6da a adolescdncia. 

O comportamento de recusa 6, como nota JERSILD (1942, p. 

285) uma forma indireta de agressao (vide figura 31). 

NAO FAZER NADA 

Reprimir-se em suas rea9des coldricas, nmn reconhecimento da 
prdpria incapacidade de reagir, cresce com a idade, sendo predo- 

minante nos ultimos anos para as mo9as, tanto nos comportamentos 

reais como esperados. Para os rapazes, enquanto a freqlidncia ten- 

de a elevar-se quando relatam comportamentos que de fato ocor- 

rcram, mantdm-se mais ou menos uniforme durante a adolescdncia, 

quando se trata de comportamento de possivel ocorrdncia. 

Pode-se supor que uma forma de cresdmento do comporta- 

mento de cdlera seja justamentc essa inibi9ao das manifesta96es 

(vide fig. 32). 

MANIFESTAgOES MOTORAS 

Predominantes entre os jovens do sezo masculino na idolcscAn- 

cia m6dia, inverte-se o fenAmcno como resposta real nas idades mais 

jovens e finals, em que se rcgistra maior frequ6nda para as mo9as. 

Como resposta esperada, diminui com a idade tanto para os 

adoslescentcs de um, como de outro scxo. 

Comportamentos d&ste tipo, tais como espemear, fazcr cara feia, 

ficar emburrado, encontram-se entre outros anotados por GOODE- 

NOUGH (citada por JONES 1935, p. 351) como respostas de cdle- 

ra em crian9as. 

E provdvel encontrar-se, portanto, aqui outro sinal do desenvol- 

vimento do comportamento da cdlera: aiminuem as manifesta^es 

motoras com o avatar da idade (vide fig. 33). 
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BRIGAR, EXPLODIR, REAGIR 

Sao respostas tipicamente masculinas, com uma acentuagao na 

adolesc^ncia media, e em diminuigao com o crescer da idade. Re- 

velando-se as adolescentes mais reprimidas que os jovens, e de su- 

p6r-se que se limitem mais nas condutas explosivas de colera. 

JERSILD (1946, p. 760) afirma que o declinio das "explosoes" 

com a idade nao depende somente do desenvolvimento de inibi96es 

c substitui9ao por respostas menos evidentes, mas surge tambem em 

parte pela mudanga na natureza da emo9ao. (vide fig. 34). 

AGRESSOES FISICAS 

ft conduta predominantemente masculina, com pequena fre- 

qii^ncia para os individuos do sexo feminino, nas poucas idades que 

entre £stes se apresenta efetiva e possivelmente. 

Registra-se sensivel diminui9ao com o crescer da idade , 

Aqui estk, pois, mais uma prova do crescimento nos comporta- 

mentos de cdlera: diminuem as agressoes fisicas. 

A agressao aberta 6 mais aceitdvel ja desde a infancia, para os 

meninos em nossa cultura, expoe PINTLER (1946) e freqiientemen- 

te Sles recebem estimula9ao para tal, por parte dos pais, professd- 

res e companheiros. ft possxvel, pois, que tenhamos aqui um resul- 

tado influenciado pelos padroes da cultura (vide fig. 35). 

OS COMPORTAMENTOS MAIS FREQUENTES DE COLERA 

EM CADA IDADE 

A compara9ao entre os comportamentos manifestados por ado- 

lescentes de ambos os sexos, em situa96es recentes e os comporta- 

mentos provdveis em situa96es que talvez ocorram, encontra-se na 

figura 36. 

Aos 12 anos os rapazinhos agridem fisicamente quando encole- 

rizados e as mocinhas demonstram suas raivas e zangas atravds de 

manifesta9des motoras tais como "cara feia", "emburramento", "es- 

pernear" e "pular". Estas sao, nessa idade, as rea96es mais comuns 

de colera, embora outras sejam tambem citadas, encontrando-se va- 

ria9ao entre os adolescentes de cada sexo nos comportamentos re- 

latados. Se considerarmos, porem, os comportamentos que os ado- 

lescentes de 12 anos esperam ter em situa96es provdveis de cdlera, 

verificaremos que as adolescentes mantem as xnamfesta95es motoras 

como principal comportamento esperado; jd os adolescentes do sexo 

mascuiino pensam mais em recorrer a atividades substitutas, inibin- 

do assim a rea9ao de cdlera que poderiam ter. 
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Aos 13 anos passam a ocupar o primeiro lugar, entre os rapazi- 

nhos, o comportamento de recusa ou negativismo, geralmente atra- 

ves de "grevesM e a aus^ncia de qualquer manifestagao que parece 

ser na realidade determinada pelo temor de provocar uma situa^o 

pior que a do momento; entre as mocinhas, predomina o chdro como 

reagao mais freqiiente de cdlera, reagao que e ainda r.iais freqiieme 

como comportamento posslvel em novas ocasioes. 

relatam como rea^oes mais provaveis de colera: atividades substitu- 

tas e agressdes ffsicas. 

Aos 14 anos enquanto as adolescentes continuam a citar o ch6ro 

como comportamento esperado. Os adolescentes do sexo masculino 

que preferiram nada fazer, pensam recorrer, em novas situa^oes, a 

agressdes verbais. 

Aos 15 anos as mo^as citam com freqii^ncia ainda mais elevada 

o chorar como reagao real e esperada e os rapazes que relataram em 

situagdes efetivas nada terem feito, indicam a repressao ou controle 

como comportamento efetivo e provavel de cdlera, os adolescentes 

Aos 16 anos os rapazes reprimiram suas rea9des de cdlera e in- 

dicam o mesmo comportamento, com freqiiencia mais elevada, em 

situagoes provaveis; as mo9as choraram muito quando encolerizadas 

e pensam fazer o mesmo quando se zangarem novamente. 

Aos 17 anos temos caso identico, sendo que o chdro diminui 

entre as mo9as como rea9ao efetiva e aumenta como rea9ao prova- 
vel; entre os rapazes o controle aumenta ligeiramente como compor- 

tamento real e baixa como comportamento esperado. 

Aos 18 anos os rapazes indicam com freqiiencia muito elevada 

o contrdle como rea9ao provavel de cdlera e relatam ausdncia de ma- 

mfesta9ao como rea9ao efetiva e recente. As mo9as recorreram e 

continuam pensando em recorrer ao chdro quando encolerizadas.. 

Considerados, pois, os comportamentos mais freqiientes em cada 

idade notamos que as mo9as resolvem o caso chorando, ou seja na- 

da fazendo de efetivo para resolver a situa9ao de raiva ou zanga. 

Os rapazes manifestam maior capacidade de inibir a rea9ao de cd- 

lera, seja usando a repressao, seja atraves do controle de si mesmo 

ou da ausencia manifesta de qualquer rea9ao. As atividades substitu- 

tas que revelam tambem auto-contrdle sao mais indicadas por eles. 

CONSIDERACOES GERAIS SOBRE AS MANEFESTAgOES DE 

COLERA ENTRE OS ADOLESCENTES 

A cita9ao de maior numero de comportamentos difereiites-de 

cdlera refere-se as situa96es efetivas dentro do prazo de tres meses, 

anterior a data em que se fez a investiga9ao. Nota-se, pordm, uma 

varia9ao entre rapazes e mo9as: aqueles citam com freqiiencia 

maior comportamentos em situa96es reais de cdlera e estas, em si- 
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tuagoes provaveis, o que nos sugere a conclusao de que os indivi- 

duos do sexo masculino sao mais efetivos em suas manifesta^oes de 

colera reagindo quando encolerizados, enquanto os individuos do se% 

xo feminino pensam mais em rea96es possiveis que poderao empre- 

gar, mas nao as executam sempre, revelando assim repressao mais 

acentuada. 

Impossibilitados de manifestar livremente suas rea96es de colera, 

as mulheres buscam refugio no pranto, altamente freqiiente entre 

olas quando encolerizadas; essa rea9ao, minima entre os homens, ca- 

racteriza-se, pois, por ser tipicamente feminina, nao so como com- 

portamento que ja se deu, mas tambem como comportamento que 

provavelmente se ha de dar. 

Os homens revelam maior capacidade de auto-dominio reprimin- 

do-se, seja anulando inteiramente a rea9ao de colera, seja substituin- 

do-a por outra atividade compensatoria. 

Nao so nas rea95es mais freqlientes divergem os individuos de 

um e outro sexo; ha diferen9as varias em muitos outros aspectos do 

comportamento emotivo, em situa96es de colera. 

Os rapazes demonstram maior agressividade visivel do que as 

mo9as, principalmente quando relatam agressoes fisicas, e dao mais 

expansao do que elas as suas raivas e zangas em explosoes ou "es- 

touros". As mulheres, mais reprimidas, usam menos agressao como 

resposta de colera; muitas delas, por em desejariam agredir mais do 

que o fazem ou de que o podem fazer, o que se constata pela dife- 

ren9a entre os comportamentos reais e provaveis que relatarain. 

Por que variam assim os individuos de cada sexo? YOUNG, K. 

(1946, p. 71) declara que desde que a aprendizagem humana tern 

lugar em meio social, e evidente que nao apenas as emo95es sao em 

certo sentido, respostas aprendidas, mas sao socialmente determina- 

das. E a sociedade determina evidentemente diferen9as de educa- 

9ao e de maneiras de agir para cada sexo. 

O estudo dos comportamentos de colera atraves das idades do 

periodo adolescente nos permitiu verificar que embora se possa per- 

ieitamente notar um desenvolvimento em varies tipos de reacao co- 

lerica, continuam existindo entre os adolescentes comportamentos de 

colera que sao comuns em crian9as. Isto nao deve espantar, pois, ja 

RICHARDSON e GATES (citados por JERSILD 1946, p. 770) ao 

descreverem rea96es de colera do nivel adulto incluiram entre as 

mesmas, muitas for mas de comportamento que sao tambem exibidas 

por crian9as: impulsos para irritar os outros, replicas sarcasticas ou 

descorteses; choro, gritos, juras; impulsos para chamar a outras pes- 

soas ou apelar para a autoridade; imagens visuais e motor as, inve- 

ctivas imaginarias e observa96es cortantes; palavras irasciveis e a96es 

tendentes a provocar desagrado, mas disfar9adas em gracejos; uso 

de satira e ironia, insinua9oes, etc.; exalta9ao imaginaria do ego e 
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preocupayao com a conduta que podera ser usada como resposta a 

futura provoca9ao. 

Embora o comportamento emotivo apresente normalmente urn 

desenvolvimento atraves do qual os padroes infantis de manifesta- 

ta9ao de colera se modifiquem, aproximando-se mais e mais das 

respostas menos violentas, mais aceitas e aprovadas socialmente, e 

fato comum notar-se em urn mesmo individuo variagao em suas 

manifestagoes de colera, nos diversos ambientes a que se ajusta. Alem 

disso, o desajustamento em um ou em varies dos ambientes a que 

pertence, pode refletir-se em todo o comportamento que apresente. 

Assim, o aluno desadaptado na escola pode ser na realidade um desa* 

justado no lar, onde nao encontra condigoes favoraveis, e esse desa- 

justamento reflete-se em sua vida escolar e geral. 



M fi D O 

SITUAgOES ESPEC1FICAS E GERAIS DE MfiDO 

Os medos ocorridos recentemente, !sto e, no periodo de tres 

meses, anteriores a data da investigagao, sao estudados como situa- 

9oes especificas e os que podem ocorrer em qualquer tempo in* 
cluem-se nas situagoes gerais de medo. 

AUSfiNCIA DE RESPOSTA 

Tanto nas causas especificas como nas causas gerais de m£do 

ha ausencia de resposta por parte dos adolescentes de ambos os 

sexos, como se observa na tabela XLVIL Predomina a ausencia de 

resposta quando se trata de tudo aquilo que faz ficar com medo, 

ou seja de t6das aquelas situagdes em que o individuo espera ficar 

atemorizado. 

MEDIA DE RESPOSTAS POR INDIVIDUO 

Excluido o numero de individuos cujos questionarios revelam 

ausencia de resposta e considerando-se o total de respostas da- 

das pelos individuos restantes, encontra-se maior m£dfei de respos- 

tas que relatam situagoes gerais de medo, o que importa em di-zer 

que aquilo que se teme nem sempre chegou a surgir *ealmente. E, 
por tanto, diferenta ter medo do que possa acontecer e ter sentido 

m6do de coisas que de fato aconteceram. 

Sao as adolescentes que manifestam maior numero de respostas 

tanto nas causas especificas (1,5) como nas causas gerais de medo 

(1,7) do que os adolescentes do sexo masculino (1,2 e 1,5 respectiva- 

mente). 

SITUAgOES DE MEDO RELATADAS PELOS ADOLESCENTES 

Os resultados mais gerais do estudo das respostas obtidas en- 

contram-se na tabela XLVIII. 

Na ausencia de medo as adolescentes alcangam maior freqiiencia 

quando se trata de respostas relativas a situagoes reais e recentes; 
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sao os adolescentes do sexo masculino, porem, os que com porcenta- 

gem um pouco mais elevada esperam nao sentir medo futuramente. 

As respostas sem nexo ou incompreenslveis, dada a sua freqiien- 

cia tao reduzida, nao serao objeto de atengao especial. 

Passemos ao estudo das respostas que referem medos sentidos 

recentemente e medos provaveis em situagoes vindouras. 

CAUSAS ESPECIFICAS DE MEDO 

A distribui^ao por freqiiencia das causas efetlvas de medo en- 

tre os adolescentes de ambos os sexos encontra-se na tabela XLIX. 

Os adolescentes revelam o seu grande problema de estudantes 

ao indicar o fracasso na escola como causa maxima de medo, pro- 

blema esse sentido mais intensamente pelos adolescentes do sexo 

masculino (34,4%) do que pelos do sexo feminino (16,4%). 

Para os rapazes o fracasso escolar, traduzido por notas baixas 

ou reprovagao, e a principal causa de medo, com grands superio- 

ridade sobre todas as demais; para as mogas, as situag5es perigosas, 

tais como desastres e assaltos, aparecem como porcentagem muito 

semelhante (16,1%) a da primeira causa apontada. Os individuos 

do sexo masculino mostram-se menos preocupados com perigos 

oferecidos pelo trdfego e pelos assaltantes (14,2%). Seria interessante 

verificar se em adolescentes do interior o receio die desastres de rua 

ocorre com freqiiencia igual ou menor, pois que entre adolescentes 

da cidade de Sao Paulo esse medo e perfeitamente compreensivel. 

As causas predominantes de medo tern, como vemos, significa- 

gao semelhante para os adolescentes de cada sexo, mas ja se notam 

variagoes que se observam melhoi4 pela posigao que mantem as si- 

tuagoes de medo, relatadas com freqiiencia superior a cinco por 

cento (vide tabela L). 

Aparecem com porcentagens muito semelhantes, para as adoles- 

centes de ambos os sexos, o medo determinado por sangoes negati- 

vas, castigos em geral (13,1% e 13,8%, respectivamente), pela morte 

(7,4% e 6,9%) e por animais (5,7% e 5,5%). 

Mostra-se o sexo feminino mais suscetivel a impressao causada 

por filmes, leituras e programas de radio (8,4%) do que o sexo mas- 

culino (4,3%); o mesmo pode-se dizer quanto ao medo provocado 

por ruidos (4,9% no sexo feminino e 1,4% no masculino). 

As adolescentes manifestam tambem, embora aqui as porcenta- 

gens ja nao possam ser consideradas como significativas, mais medo 

de ficar so (4,3%) do que os adolescentes (2,5%). 

Nao se registram entre os rapazes, medos referentes a situagoes 

ou individuos estranhos, perda de pessoa querida por afastamento 

ou abandono, situagoes ou problemas sexuais, acontecimentos ines- 

perados, perda de seguranga ou de propriedade. 
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TABELA L 

Posi^ao relativa das causas reais de medo mats freqlientes, entre 

os adolescentes 

CAUSAS 
SEXO 

Masculino | Feminino 

Fracasso, principalmente escolar 1° 1° 

Situagoes perigosas  2° 2° 

Sangoes negativas  3° 3° 

Morte   4° 5° 

Animais   5° 6° 

] Impressao causada por leitura, 

1 radio, cinema  4° 

Dor, tratamento medico, doenga 6° 

O unico medo nao relatado pelas mo^as e o referente a cair e 

que aparece uma unica vez citado por um rapaz. 

Nao trataremos dos medos cuja citagao nao alcan9a porcentagem 

igual ou superior a cinco por cento, dada sua tao reduzida freqiien- 

cia, embora constem das tabelas que apresentamos. 

CONCLUS6ES REFERENTES AS CAUSAS REAIS DE MfiDO 

RELATADAS PELOS ADOLESCENTES 

1) A principal causa efetiva de medo re£ere-se ao fracasso esco- 

lar: notas baixas e reprovagoes, seguida do medo de situagdes pe- 

rigosas, principalmente desastres e assaltos e sangoes negativas: cas- 

tigos, repreensoes. 

2) Os individuos do sexo masculino apresentam o fracasso es- 

colar como causa de medo que se destaca sdbre todas as demais 

(34,4%). Para os individuos do sexo feminino, ainda que o fracas- 

so escolar esteja em primeiro lugar (16,4%), encontramos com fre- 

qiiencia muito aproximada o medo de situagoes perigosas (16,1%). 

3) O medo de san^oes negativas apresenta freqiiencia aproxi- 

mada nos dois sexos (13,1% e 13,8%) podendo-se dizer o mesmo 
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do medo da morte (7,4% e 6,9%), e do medo provocado por ani- 

mais (5,7% e 5,5%). 

4) Os individuos do sexo feminino apresentam maior numero 

de medos devidos a impressao causada por filmes, leituras e pro- 

gramas de radio (8,4%) do que os individuos do sexo masculino 

(4,3%). 

5) Ainda que inferior a porcentagem feminina, o medo de 

desastres e tambem bastante acentuado nos individuos do sexo mas- 

culino (14,2%). 

6) Via de regra, em condigoes semelhantes, os individuos do 

sexo feminino ultrapassam os do sexo masculino no numero e fre- 

qiiencia das causas de medo. 

CAUSAS GERAIS DE MEDO 

A rela^o das causas provaveis de medo com as respectivas 

freqiiencias encontra-se na tabela LI. 

As causas gerais de medo nao sao diferentes das causas espe- 

cificas e mesmo a posi9ao relativa que ocupam e semelhante nas 

causas de maior freqiiencia como se pode notar pela tabela adiante. 

TABELA LII 

Fosl^ao relativa das causas provaveis de medo, mais frequenter 
entre os adolescentes 

CAUSAS 
SEXO 

Masculino Feminino 

Fracasso, principalmente escolar 1° 2° 

Situa^oes perigosas  2° 1° 

San^oes negativas  3° 3° 

Animais   4° 5° 

Morte   
50 1 

6° 

Acontecimentos desagradaveis . 6° 8° 

Dor, tratamento medico, doen^a 70 

Ficar s6  40 

Escuro   70 
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Tal como nas situates especificas, o fracasso escolar ocupa o 

primeiro lugar entre tudo aquilo que possa causar medo aos ado- 

lescentes do sexo masculino (23,4%). Ja as adolescentes alegam 

as situates perigosas (17,0%) como aquilo que mais as pode ate- 

morizar; o fracasso na escola vem em segundo lugar (14,0%), e com 

porcentagem bem menor que para os rapazes. Estes apresentam 

as situa96es perigosas em segundo lugar e com porcentagem seme- 

Ihante (16,0%) a do sexo feminino, que citou esta causa como prin- 

cipal. 

Figura depois para ambos os sexos o medo de san^ocs negati- 

vas, mais significativo para as mogas (12,8%) do que para os rapa- 

zes (9,6%). 

Os animais sao lembrados pelos adolescentes do sexo masculi- 

no com porcentagem muito semelhante (8,3%) k das adolescentes 

(7,9%). A estas, tambem a morte amedronta um pouquinho menos 

(7,7%) do que a eles (8,0%). 

Os adolescentes do sexo masculino apresentam com porcenta- 

gens muito reduzidas o medo do escuro (3,5%) e o de ficar so (4,5%) 

enquanto para as adolescentes estes medos sao de maior siginifica- 

9ao (6,3% e 10,4%). 

O medo de dores, tratamento medico e doen9as aflige mais 

aos individuos do sexo masculino (5,2%) do que aos do feminino 

(4,6%); o mesmo se aplica ao medo de acontecimentos desagrada- 

veis (7,0% e 5,0%). 

As demais causas de medo apresentam-se com freqiiencia tao 

reduzida que deixam de ser significativas. 

Nao se registram para o sexo masculino como causas de medo, 

nesta parte.- acontecimentos inesperados (sustos), perda de seguran- 

9a ou de propriedade, situa96es ou problemas sexuais. E para o 

sexo feminino nao aparece o medo de cair como causa provavel de 

temor. 

CONCLUSOES REFERENTES AS CAUSAS PROVAVEIS DE 

MEDO RELATADAS PELOS ADOLESCENTES 

1) Entre as causas provaveis de medo alcan9am maior fre- 

qiiencia: fracasso escolar e situa95es perigosas. 

2) O fracasso escolar e citado predominantemente pelos indi- 

viduos do sexo masculino, ocupando o primeiro lugar entre as de- 

mais causas (23,4%). 

3) Para os individuos do sexo feminino, a causa principal de 

medo sao as situa96es perigosas (17,0%) seguida de perto de medo 

do fracasso na escola (14,0%). 

4) O medo de sa^oes negativas e maior entre os individuos 

do sexo feminino (12,8%) que entre os do masculino (9,6%). 
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5) O medo de animais apresenta freqiiencia apraximada em 

ambos os sexos (8,3% e 7,9%), aplicando-se o mesmo ao medo da 

morte (8,0% e 7,7%). 

A porcentagem de medo devido a ficar so e maior para os indivx- 

duos do sexo feminino (10,3%) em relate aos do sexo masculino 

(4,5%), o mesmo acontecendo com o medo do escuro, que apresenta 

maior freqiiencia entre os individuos do sexo feminino (6,4%) e 

baixa bem entre os do sexo masculino (3,5%). 

7) Os individuos do sexo masculino manifestam em maior por- 

centagem, medo devido a acontecimentos desagradaveis (7,1%) do 

que os do sexo feminino (5,0%). 

8) Tanto no niimero, como na freqiiencia das causas de me- 

do, os individuos do sexo feminino ultrapassam os do sexo masculi- 

no. 

COMPARACAO ENTRE AS CAUSAS ESPECIFICAS E AS 

CAUSAS GERAIS DE MEDO 

O numero de situagdes provaveis de medo relatadas por adoles- 

centes de ambos os sexos revelou-se maior que o numero de situa- 

^oes reais, em que houve de fato uma experiencia de medo. Te- 

mos entao que, nem tudo aquilo que se teme e por haver ocorrido 

anteriormente, e isso se dd porque, como explica JERSILD (1946, 

p. 763), k medida que a crianga adquire capacidade crescente de 

discriminagao, de agir em termos de impressdes passadas, de ima- 

ginar e antecipar o futuro, seus medos sao formulados predominan- 

temente em termos de perigos remotos ou imaginarios, desgra§as 

que possam ocorrer futuramente. 

A comparagao entre as causas efetivas e esperadas de medo 

pode ser estabelecida mais facilmente atraves da figura 37. 

A principal causa de medo relatada em situates recentes por 

adolescentes de ambos os sexos refere-se ao fracasso na escola: me- 

do de tirar notas baixas ou de ser reprovado. E tambem em situa- 

goes provaveis, o fracasso escolar, uma causa de medo bastante con- 

sideravel, principalmente para os adolescentes do sexo masculino 

que parecem, como ja se tern verificado nao apenas em nosso 

meio (ANASTASI, 1937 p. 396 e SILVA RODRIGUES 1948, p. 9), 

menos ajustados a realidade escolar do que os individuos do sexo 

feminino. 

' Enquanto os rapazes estao predominantemente atemorizados 

pelos recentes fracassos na escola e continuam temendo-os mais do 

que a qualquer outra coisa, as adolescentes, embora receiem notas 

baixas e reprova§5es, tanto em situagoes efetivas como em situagoes 

provaveis, receiam, tambem, com freqiiencia igual ou superior ks 

situagoes perigosas, geralmente apresentadas por desastres e assal- 
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tos. Em situa^des esperadas esta causa e a que obtem mais eleva- 

da freqiiencia entrc as jovens. 

As situagoes perigosas sao tambem causa comum de temor en- 

tre os rapazes e a freqiiencia se assemelha a das mo9as: e, em ordem 

decrescente, a segunda causa de medo para os jovens. 

As san^des negativas constituidas por castigos e repreensoes — 

raramente os adolescentes davam maiores detalhes — foram causa 

de medo em situates recentes, com freqiiencia maior do que se es- 

pera ver repetidas situagoes desse tipo. Sao as jovens que um pou- 

co mais do que os rapazes amedrontam-se com possiveis castigos 

e repreensdes; em situagoes efetivas a freqiiencia e muito aproxi- 

mada para os adolescentes de ambos os sexos. 

As causas mais destacadas de medo para os adolescentes em 

geral sao, pois: fracasso escolar, o que se entende perfeitamente, ja 

que estamos lidando com estudantes para os quais as notas baixas 

e reprovagoes sao realmente uma perspectiva que pode atemorizar 

bastante; situagdes perigosas, e mais particularmente, desastres e 

assaltos, cuja freqiiencia e para amedrontar nao apenas aos adoles- 

centes mas a todos os que vivem em uma cidade como S. Paulo; e 

finalmente sangoes negativas, ministradas principalmente em casa 

por um ou ambos os progenitores: os adolescentes ainda temem 

castigos e repreensoes. 

Temos ainda outras causas menos significativas porque de me- 

nor ocorrencia, mas cuja freqiiencia atinge ou ultrapassa o minimo 

de cinco por cento. 

O medo da morte domina igualmenta aos dois sexos tanto em 

situagoes reais como em situagoes esperadas, e as freqiiencias se 

equivalem em ambas. 

Ja as mogas revelam-se muito mais impressionaveis, devido a 

leituras, filmes ou programas de radio, do que os rapazes, em si- 

tuagoes recentes; tratando-se, porem, de situagoes provaveis esta 

causa e muito pouco lembrada tanto pelos adolescentes de um 

como de outro sexo. 

Continuam os adolescentes a ter medo de animais, sendo es- 

se medo maior do que na realidade tiveram ocasiao de sentir; de 

fato, para mogas e rapazes este medo como fator possivel e mais ci- 

tado do que em ocasioes recentes, 

O receio de sofrer dores, de ficar doente, de ter que submeter- 

se a tratamento medico, etc. aparece com freqiiencia aproximada, 

quer quando citada em situagoes recentes, quer quando se refere a 

situagoes de ocorrencia provavel; isto tanto para mogas, como para 

rapazes, 

Os acontecimentos desagraddveis, tais como receber uma noti- 

cia, md, uma carta portadora de tristes novas, sao principalmente re- 

latados como causas provaveis de medo, ja que a freqiiencia com 

que sao citadas em situagoes efetivas e mais reduzida; sao os jo- 
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vens os que mais revelam ter medo de acontecimentos desagrada- 

veis que possam sobrevir. 

O medo do escuro predominou entre as mogas e 6 xnuito masi 

uma ©xpectativa de medo do que um medo real. Os rapazes apre- 

sentam freqiiencia aproximada e bem reduzida quer quando re- 

latam sitacoes recentes em que o escuro os atemorizou, quer quan- 

do falam em ocasioes que possam talvez vi-r a ter lugar. 

Ficar so e entre as javens uma causa de m^do que existe prin- 

cipalmente como expectativa. 

Outras causas ainda sao relatadas, tanto efetivas como prova- 

veis, mas que dada a sua tao limitada freqiiencia nao sao significa- 

tivas. Alias, esta investigagao tendo por finalidade conhecer o que 

e mais comum como causa de medo entre os adolescentes, nao bus- 

ca estudar detidamente aquilo que e pouco freqiiente e nao ofere- 

ce significa^o para os resultados gerais. 

Tanto no numero de causas relatadas — quer em situates efe- 

tivas como em situa^oes esperadas — como na freqiiencia das cau- 

sas de medo alegadas, sao os adolescentes do sexo masculino supe- 

rados peias adolescentes. 

AS CAUSAS REAIS E PROVAVEIS DE MfiDO EM RELACAO 

A IDADE 

A comparaqao entre os medos sentidos realmente e os medos 

que se espera ter proxima ou remotamente pode ser melhor esta- 

belecida atraves das tabelas LIII c LIV onde estao apresentados 

atraves das idades para cada sexo. 

FRACASSO ESCOLAR 

E a causa mais freqiiente de medo entre os medos sentidos 

nos ultimos tres meses. Comparando-se os sexos verifica-se que, 

em todas as idades e mais freqiiente no sexo masculino, onde e me- 

nor aos 13 anos, atingindo o maximo aos 15 anos e passando a de- 

crescer dai por diante. Ja para o sexo feminino 13 e 18 anos mar- 

cam idades de predominancia com decrescimo mais sensivel aos 15 

anos, justamente ao contrario do que encontramos para os adoles- 

centes do sexo masculino. 

Entre as causas esperadas, o medo do fracasso na escola e sem- 

pre mais freqiiente entre os rapazes. Entretanto, aqui o curae da 

curva masculina se desloca para os -17 anos; o segundo ponto cub 

minante encontra-se, como na curva das causas especxficas, aos 12 

anos; aos 13 anos diminui a freqiiencia para aumentar gradativa- 

mente ate os 17 e diminuir novamente. 

Assim, se o fracasso escolar para os adolescentes, investigados 

constltui uma causa real de medo nos ultimos anos do ginasio ou na 
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entrada no Colegio, como expectativa de causa apresenta-se mais 

proximo do ingresso ao curso superior. 

Para o sexo feminino as duas curvas apresentam bastante se- 

melhanga, sendo, pois, o receio do fracasso escolar tuna causa efe- 

tiva e provavel de medo igualmente significativa. (vide fig. 38). 

SITUAgOES PERIGOSAS 

O desenvolvimento desta causa varia tambem em fungao do se- 

xo. Enquanto para o sexo masculino esse medo e menos freqiien- 

te, em situayoes reais, aos 13 anos e alcanna seu cume aos 18 anos, 

para o sexo feminino os cumes encontram-se aos 12, 15 e 18 anos. 

As situates perigosas sao, em geral, desastres e assaltos, ambos 

freqiientes na cidade de Sao Paulo. Por que, no entanto o medo 

de tais situates 6 mais intense nas mocinhas, ao 12 anos, e nos 

rapazes ao 18 anos? 

Como causas provdveis de medo, as situagoes perigosas dtadas 

pelos adolescentes do sexo masculino traduzem-se em curva que 

mantem equilibrio atraves das idades; jd as adolescentes apresen- 

tam maiores freqiiencias aos 13 e 14 anos, com tendencia a decres- 

cimo dai por diante. Ja nos medos relatados nas causas espedfi- 

cas haviamos encontrado a mesmo tendencia a diminui^ao desta 

causa de medo atravds das idades, para as mo^as. (vide fig. 39). 

sanqoes negahvas 

Referem-se a castigos e repreensoes. Em situa9oes reais a fre- 

qiiencia e maior para os rapazes, dos 13 aos 16 anos, mas as mo- 

9as apresentam predominancia dos 17 aos 18 anos. £ possivel que 

as san96es negativas se exer9am mais para o rapaz na idade de 

maior rebeliao, que e no meio da adolescencia. 

Citadas como causas gerais de medo, isto e, como expectativa 

de padrao de conduta, o desenvolvimento e diverso: vao diminuin- 

do com a idade, isto 6, os adolescentes investigados, se afirmam 
que tiveram medo porque foram realmente objeto de castigos ou 

repreensoes, esperam que as terao de temer cada vez menos com o 

correr da idade, ao inverse do que efetivamente se deu. (vide fig. 

10). 

MORTE 

£ uma causa de medo que permanece mais ou menos oscilante 

para os individuos do sexo feminino, com freqiiencia nao muito 

significativa; para os do sexo masculino e mais freqiiente ate os 15 

anos, decrescendo bem aos 16 para de novo subir ate os 18 anos. 
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£ste medo nao parece manter semelhar^a geral em seu traga- 

do como o produzido por situa95es perigosas; deve ser entao produ- 

zido por outras causas. 

De novo aqui- a expectativa dos fatores causais de medo ma- 

nifesta-se com desenvolvimento diferente da causalidade real; o me- 

do da morte aumenta com a idade para as mo^as e rapazes. A di- 

ferenga entre os sexos se nota apenas nas idades iniciais da adoles- 

cencia quando os individuos do sexo masculino se revelam mais 

medrosos. A partir dos 14 anos as duas curvas, feminina e masculi- 

na, sao muito semelhantes. (vide fig. 41). 

ANIMAIS 

Esta causa de medo diminui com a idade; entretanto, em si- 

tuagoes efetivas a maior freqiiencia na curva masculina e aos 13 

anos e na curva feminina aos 14; dai por diante nota-se decr^scimo 

em ambas. 

Como expectativa, embora haja tambem tendencia a diminui- 

gao deste medo atraves das idades, os rapazes apresentam um cume 

pronunciado aos 15 anos; a curva feminina mostra nessa idade feno- 

meno contrario: o ponto d© menor freqiiencia. 

Nas ultimas idades, o medo de animais e mais citado por indivi- 

duos do sexo feminino, o que ja havia ocorrido tambem nas primei- 

ras idades, embora a diferenga entre os sexos seja um pouco mais 

acentuada na parte final da adolescencia. (vide fig. 42). 

O medo provocado por esta causa aumenta com a idade, sendo 

as freqiiencias para os sexos masculino e feminino muito proximas, 

tanto em situagoes efetivas como em situagoes provaveis. 

Trata-se de uma causa que nao revelou ser muito significativa 

atraves da freqiiencia geral que apenas se aproxima de cinco por 

cento (vide fig. 43). 

IMPRESSAO CAUSADA POR LEITURA, CINEMA, RADIO 

£ uma causa que provocou maior numero de medos do que 

se espera que possa provocar de novo e e muito mais relatada pelas 

adolescentes. 

Nota-se em ambos os sexos um declinio de freqiiencia atraves 

das varias idades. £ aos 13 anos que as mocinhas sao real c possi- 

velmente mais impressionaveis. 

Os rapazes de mais de 15 anos nao citam a impressao causada 

por leitura, filmes ou programas de radio como causa efetiva de 

medo e os com mais de 16 anos nao esperam atemorizar-se por isso 

(vide fig. 44). 



At (ITUACOCS DE MIOO MAIi FRtOilEFITEJ, EM RELA^AO AO SEXO E IOAH 

43.- DOR, TRATAMCKTO ME&ICO 

CO 

»« 

k 0 
!• 12 15 U II |4t 18 18 13 IS r* 

CS8ECIF oc ftku 

Pic 44.- inmnAO causadapor leitura 

SO 30 

10 id 

u 0 
I* It IS 12 13 14 15 I* 1% 14 >6 

C C VIA Especir. 

nc. 45.- U R o 

*• 20 to 

10 IB 10 
V 

w ,~A» U. 0 
n io is is 14 16 15 19 IS «5 14 14 

I S Cl 8 AIS 

nc. 46 FIC AR 

w m 

10 
\ ^ 
\ - 

u 0 
15 •2 m 18 (2 16 n ie is is 14 16 

i t P VPE CI5. Ufe M Alt 

PIG. 43 - ACOflTECIMC HTO( REtACRADAVEIt 

r 29 10 

bt >0 

II 19 16 16 IS 15 16 n *5 14 *1 IS 

CEHlAil 

14 
ESPECIP 

SEXO MASCwtiNO stxo FKimrtmo 



ESCURO 

O medo de ficar no escuro e mais comum entre as mo9as, tanto 

em situa^oes reais como esperadas. 

As curvas masculinas revelam um declinio com a idade, embo- 

ra como causa efetiva o m^do do escuro aumente um pouco aos 

18 anos. 

£ diferente a orientagao das curvas que se obtem com as ado- 

lescentes; em ambas, ap6s um declinio dos 12 aos 13 anos hi uma 

intensifica^ao do medo do escuro ap6s essa idade, com novo dacres- 

cimo e nova subida significativa. Parece pois que a tendencia e 

para maior freqiiencia desta causa atraves das idades, principalmen- 

te em situa96es de ocorrenda provavel (vide Jig. 45). 

FICAR S6 

O medo de ficar s6, muito mais significativo para os individuos 

do sexo feminino, e citado preferentementc como causa possivel do 

medo. 

Enquanto para as mo^as este medo tende a acentuar-se com a 

idade ate os 16 anos, para os rapazes vai diminuindo lentamente 

atraves dos anos de adolescencia, em oscila95es suaves (vide fig. 

46). 

ACONTECIMENTOS DESAGRADAVEIS 

Aumentam visivelmente com a idade e sao mais citados pelos 

rapazes, principalmente em situates efetivas, nas ultimas idades. 

As mogas nao relatam muilo esta causa em situagoes reais e re* 

centes, mas fazem-no mais freqiientemente quando se referem a si- 

tuagoes esperadas (vide fig. 47). 

AS CAUSAS MAIS FREQCENTES DE MEDO EM CADA 

IDADE 

O que mais freqiientemente e indicado pelos adolescentes 

sendo causa real ou provavel de medo, apresenta variagao se con- 

siderarmos a predominancia das situagdes de m&lo em cada idade, 

como se verifica pela figura 48. 

O fracasso escolar domina em todas as idades em situagoes efe- 

tivas relatadas pelos adolescentes do sexo masculino, exceto aos 18 

anos em que e sobrepujado pelo medo provocado por situagoes pe- 

rigosas. Em situagoes esperadas o fracasso na escola 6 igualmente 

causa principal de temor, com excegao da idade de 13 anos em que 
e superado levemente pelas situagoes perigosas. 
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Entre as adolescentes ha maior variagao quanto k causa p^fcdo- 

minante de medo em cada idade considerada. 

Acs 12 anos, o fracasso na escola e causa que se destaca de 

todas as demais em situa^oes efetivas para os rapazinhos e que apre- 

senta menor freqiiencia como medo provavel; notam-se ainda como 

fatores de medo mais ou menos significativos, sar^des negativas, 

impressao causada por leitura, radio ou cinema, o primeiro dos 

quais e relatado com freqiiencia semelhante como medo provavel; 

as situa^oes perigosas sao mais causas esperadas do que efetivas. 

Para as mocinhas, esta ultima causa e a primeira entre as causas 

reais de medo, mas diminui sensivelmente como medo provavel; o 

medo de san^des negativas e de fracasso na escola existem um pou- 

co mais em expectativa do que como realidade. 

Aos 13 anos, o fracasso na escola, diminuindo para o sexo mas- 

culino, aproxima-se da freqiiencia que apresentam os individuos do 

sexo feminino como causa real, ocupando ai o primeiro lugar, co- 

loca^o- essa que nao se mantem como causa possivel de medo, ce- 

dendo a prioridade as situa95es perigosas, mais comum entre as mo- 

cinhas, porem. O medo de animais aparece mais em situa9oes pro- 

vaveis nos dois sexos e em situa95es reais no sexo masculine. O 

medo da morte diminui* para as jovenzinhas e se mantem, como na 

idade anterior, para os mocinhos. Diminui para ambos os sexos o 

medo de sa^oes negativas em expectativa. 

Aos 14 anos volta o fracasso escolar a se intensificar entre os 

adolescentes do sexo masculine, continuando, no entanto, mais como 

causa real do que esperada; para as adolescentes este medo se re- 

duz em situa96es efetivas onde figura tambem em primeiro lugar, 

mas nao muito significativamente. Ao contrdrio dos rapazes, as mo- 

9as manifestam medo de situa95es perigosas, mais como causa pro- 

vavel do que real, o mesmo podendo afirmar-se quanto ao temor 

provocado por san96es negativas. 

Aos 15 anos atinge o fracasso escolar o maximo de freqiiencia 

em situa9oes reais para os rapazes e se intensifica levemente em si- 

tua9oes esperadas; para as mo9as o decrescimo e sensivel em am- 

bos. O medo de situa96es perigosas aumenta entre os individuos do 

sexo feminino como fator real e baixa levemente como expectativa 

de ansiedade. Eleva-se como o medo da morte e iguala-se ao medo 

ocasionado por sai^des negativas, em situa96es efetivas, para os 

dois sexos. As jovens se atemorizam mais freqiientemente com a ex- 

pectativa de e star em ou ficarem sozinhas. 

Aos 16 anos o fracasso escolar continua predominando em si- 

tua9oes reais e possiveis para os rapazes e se eleva um pouco tam- 

bem em ambas para as mo9as mas igualando-se em freqiiencia as 

san9oes negativas que efetivamente tiverem lugar recentemente a a 

possibilidaae de ficar so em situa9oes que venham a ter lugar. De- 

cresce para ambos os sexos o medo de situa9oes perigosas e aumenta 
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o de sangoes negativas, exceto como causa esperada pelas jovens. 

Evidenciam-se mais os acontecimentos desagraaaveis como fator de 

m&do, real ou provdvel. 

Aos 17 anos intensifica-se de novo o mddo do fracasso escolar 

entre os jovens e diminui sensivelmente entre as jovens. Para estas, 

as sangoes negativas predominam em situagoes efetivas e as situa- 

96es perigosas como causas em expectativa. Nesta idade, tal como 

se dd aos 15 anos, as mo9as apresentam maior variedade de m£dos 

mais freqiientes do que os rapazes. 

Aos 18 anos passam as situates perigosas a ser causa efetiva e 

predominante de medo para os mo^os, embora continui significa- 

tivo o temor real e provdvel de fracasso na escola, que aumenta 

para as jovens em situagoes efetivas e provdveis. Oontinua para 

as mogas o medo de sangoes negativas que se torna pouco signi- 

ficativo entre os rapazes. Para dstes, entretanto, e mais elevado o 

temor de acontecimentos desagrddaveis que ocupa lugar de desta- 

que entre as jovens, apenas como possibilidade de medo. £ inte- 

ressante observar ainda que decresce muito a, expectativa de situa- 

goes perigosas para as adolescentes, sendo menos freqiiente como 

causa esperada, do que em qualquer outra das idades anteriores. 

Verifica-se, pois, que o medo se vai modificando atravds das 

idades e que tal variagao assume feigoes particulares para os indi- 

viduos de cada sexo: o fracasso escolar se destaca sempre mais como 

freqiiencia masculina e o medo de acontecimentos desagraddveis 

e mais intense nas idades mais avangadas entre os rapazes. Entre 

as mogas hd maior variedade de causas que predominam nesta ou 

naquela idade, real ou provdvelmente; hd tambdm menor intensida- 

de na freqiiencia das causas predominantes de medo. 

CONSIDERAC6ES GERAIS S6BRE AS CAUSAS DE MEDO 

ENTRE OS ADOLESCENTES 

Nao se conhece ainda muito a respeito do medo normal, como 

ja se conhece s6bre a cdlera normal, ainda que haja muitos estudos 

sobre o medo anormal, comenta COLE (1942, p. 96). 

Em investigagoes realizadas com adolescentes e adultos, tem- 

se verificado, entre outras coisas mais, que uma proporgao relati- 

vamente grande de medos da infdncia persiste de uma ou outra 

forma na idade adulta, conforme a afirmagao de JERSILD e HOL- 

MES (1935, p. 365) ao se referirem aos resultados de tais estudos. 

£ JERSILD (1946, p. 764) ainda quern observa que entre os 

medos mais freqiientemente persistentes estao os relacionados com 

animals, escuro e perigos imaginarios associados com o escuro, fra- 

casso pessoal ou inadequagao e perigos de acidentes ou danos fisicos 

produzidos por afogamento, colisoes, fogo, etc. 
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flises mddos coincidem com varios dos que encontramos na pre- 

sente investiga^ao, havendo apenas que omitir o medo de afogar-se 

e o medo do fogo ou de incendios, que talvez nao apareceram por 

serem poucas as oportunidades que facilitem afogamentos na cida- 

de de Sao Paulo e tambem por ser bastante reduzido o numero de 

incendios, comparado com o que se verifica em algumas cidades 

norte-americanas. 

O medo produzido por notas baixas e reprova^oes, na escola, 

destaca-s© como uma das causas mais freqiientes entre o que ate- 

moriza os adolescentes de ambos os sexos, assumindo lugar prepon- 

derante entre tddas as demais causas, no caso dos individuos do se- 

xo mascuino. As jovens embora temam bastante o fracasso escolar, 

apresentam com porcentagem bem elevada o medo de situagdes pe- 

rigosas, principalmente desastres e assaltos; este medo 6 maior, para 

elas, em expectativa do que na realidade se produziu, o que revela 

maior ansiedade por parte do sexo feminino. Justifica-se, porem, tal 

causa de temor, tratando-se de adolescentes que vivem na capital 

paulista onde os desastres de rua e assaltos a pessoas e residencias 

assumem propor^oes desanimadoras. 

Em adolescentes norte-americanos o medo de exames escolares 

e de acidentes de automdvel aparece frequentemente (COLE 1942, 

p. 99). 

Hd diferengas, e por v^zes bem significativas, na porcentagem 

de freqiiencia de medos que realmente tiveram lugar em situa- 

tes recentes e das causas de medo que existem em expectativa. 

Temos, portanto, que nem tudo o que jd causou medo 6 esperado 

como causa possivel de temor em novas situates e nem tudo o 

Sue se pensa que possa vir a provocar m£do jd atemorizou antes 

guma vez. Essa diversidade entre o real e o provdvel nao apa- 

rece citada em trabalhos publicados s6bre o assunto; hd refer^n- 

das vdrias ao mddo em expectativa, como por exemplo por LEY e 

WAUTHIER (1946, p. 9) mas nao d possibilidade de existir varia- 

gao entre o que o individuo relata como causa efetiva e como 

causa esperada de m6do. 

Outras diferen^as aparccem claramente entre os sexos quanto 

aquilo que 6 ou se pensa que seja causa de temor. Embora as causas 

mais freqiientes de medo sejam id£nticas para os adolescentes de 

ambos os sexos, jd se pode notar perfeitamente varia^ao entre £Ie$. 

No caso do fracasso escolar, por exemplo, para os individuos do 

sexo masculino e a causa que se destaca de t6das as outras causas 

relatadas; para os individuos do sexo feminino aparece com porcen- 

tagem igual k metade do que se verifica em situates reais entre 

os rapazes e se aproxima da porcentagem de citagao de situa- 

tes perigosas. 

Encontram-se, entretanto, causas de mSdo em que os dois se- 

xos revelam semelha^as, como o m6do causado por santes ne- 
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gativas, pela morte e por animais, em situa95es efetivas; ja em si- 

tua9oes em expectativa, as adolescentes superam os adolescentes 

do sexo masculino quanto ao medo que pensam ter de castigos e 

repreensoes e tambem quanto ao medo que realmente tiveram oca- 

sionado por leitura de revistap, jornais e livros, da audigao de pro- 

gramas de radio onde se destacam as "novelas", da assistencia de 

filmes tenebrosos ou tragicos. £sse medo e mais efetivo do que 

esperado, mostrando que o efeito dessa impressao e maior do que 

imaginam as jovens. 

Trata-se aqui de estimula$6es substitutas, como diz JERSILD 

(1946, p. 766) e que muitas vezes podem evocar apreensdes que de 

outra forma nao surgiriam, 

Cabe as jovens maior freqiiencia no numero e ocorrencia de 

situa96es de medo relatadas, tanto efetiva como provavelmente. 

Pode-se pois afirmar que embora os adolescentes do sexo mas- 

culino revelem maior porcentagem de medos devidos a situagao es- 

colar, real e em expectativa, as adolescentes demonstram ter maior 

numero de medos diferentes e ser mais medrosas do que eles. 

Quando nao ha men^ao k escola, como no caso do fracasso 

escolar, os medos sao citados sem referenda a pessoa ou local res- 

ponsaveis pelos mesmos. Parece que as sangdes negativas referem- 

se principalmente a familia, mas nao aparece nas respostas essa 

origem. 

As causas predominantcs de medo relatadas pelos adolescentes 

denotam desenvolvimento, embora persistam varies medos de tipo 

infantil, em porcentagens menos significativas, como o mddo de 

ruidos, de acontedmentos inesperados, situates ou fisionomias es- 

tranhas. A permanenda de medos infantis provou, como vimos 

anteriormente, ser comum segundo o que revelam investiga^oes 

nesse campo. 

Os adolescentes, diz COLE (1942, p. 100) atemorizam-sc em si- 

tuagdes sociais nas quais possam aparecer com desvantagera; tam- 

bem temem doen^as ou violendas addentais e com menor exten- 

sao, crises morais... Os medos infantis sao relativamente sim- 

ples e pessoais; os dos adolescentes sao prindpalmente sociais, os 

dos admtos sao extremamente praticos. 



COMPORTAMENTOS ESPECfFICOS 

E GERAIS DE MEDO 

AUSfiNCIA DE RESPOSTA 

Na enumera^ao dos comportamentos de m^do 6 maior a fre- 

qiiencia de ausencia de respostas do que na alega^ao das causas de 

medo, como se pode comprovar pela tabela LV. 

MEDIA DE RESPOSTAS POR INDIV1DUO 

Excluido o numero de individuos correspondentes ao total de au- 

sencia de respostas, obtem-se para as respostas dadas a media de 

1,22 para os individuos do sexo masculine e 1,17 para os do sexo fe- 

minino, em situagoes reais e recentes. Tratando-se de comporta- 

mentos esperados temos a media 1,18 para os adolescentes e de 1,25 

para as adolescentes. 

Ha, portanto, maior ntimero de respostas masculinas no relate de 
reagoes efetivas de medo, enquanto essa superioridade em numero 

passa para o sexo fcminino na alega^ao de comportamentos prov^i- 

veis de mMo. 

COMPORTAMENTOS DE MEDO RELATADOS PELOS 

ADOLESCENTES 

A apresentagao mais condensada das respostas obtidas encon- 

tra-se na tabela LVI. 

Nao e significativa a porcentagem de respostas sem nexo, ab- 

surdas ou incompreensiveis, encontradas nos comportamentos espe- 

■cificos e gerais de medo. Sao os adolescentes do sexo masculino 

que apresentam com porcentagem ligeiramente superior, respostas 

deste tipo, 

A ausencia de medo deve ser estudada dentro das respostas de 

causa e nao de comportamento, ja que o dizer que nao tern medo 

ou nao sente medo refere-se ao que amedronta e nao ao que se faz 

quando amedrontado. 

As adolescentes fornecem maior porcentagem de respostas cu- 

jo estudo se segue, embora se possa afirmar que essa predominan- 

cia em porcentagem cstabelece uma diferen9a minima entre os dois 
sexos. 
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COMPORTAMENTOS ESPEC1FICOS DE MEDO 

A distribui^ao por freqiiencia dos comportamentos efetivos de 

medo entre os adolescentes de ambos os sexos encontra-se na tabe- 

la LVIL 

Ainda que a rela^o de comportamentos de medo seja a mesma 

para os dois sexos, excluindo-se raciocinar que nao e alegado como 

reagao de1 medo pelos individuos do sexo feminino, a diferen9a en- 

tre moijas e rapazes e bem notoria. 

Pode-se notar facilmente essa diferenga apenas pela consider 

ragao da posi^ao relativa que ocupam os comportamentos mais fre- 

qiientes citados pelos adolescentes de cada sexo. 

TABELA LVIII 

Posi^ao relativa dos comportamentos reals de medo, mais freqiientes 

entre os adolescentes 

COMPORTAMENTOS 

SEXO 

Masculino Feminino 

Contr61e de causas (prevenir) .. 1° 5° 

Afastar-se, fugir  2® 4° 

Nao saber o que fazer  3° 3® 

Chorar, gritar, tremer  4° 2* 

Rezar, pedir auxilio  5° 1° 

Procurar esquecer ou distrmir-se 6° 

Enfrentar a situa^o   7° 

Controlar-se  8° 

Ocultar-se   9° 6° 

Ha ainda a considerar o significado da freqiiencia de cada um 

desses tipos diferentes de rea^ao em situates que despertaram medo. 

Os rapazes apresentam com freqiiencia quase identica: contro- 

le de causas (16,9%) e afastar-se ou fugir (16,5%); essas freqiiencias 
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sao, porem, inferiores a porcentagem com que as mogas citam o 

comportamento que entre elas ocupa o primeiro lugar: rezar ou 

pedtr auxilio (20,1%). 

Notamos ja pelos comportamentos mais destacados que variam 

as manifestagoes de medo conforme o sexo: os jovens agindo mais 

por si mesmos perante a situa^o atemorizante e as jovens que nao 

contando tanto consigo mesmas, preferem valer-se do auxilio de ou- 

trem, principalmente do auxilio divino solicitado por orates. 

A reagao que se manifesta como perplexidade, quando o indivi- 

duo nao sabe como agir, nem o que fazer e equivalente, em porcen- 

tagem, para os dois sexos, sendo ligeiramente mais elevada para o 

sexo feminino (13,6%). 
Chorar, gritar, tremer, embora sendo comportamento predomi- 

nante feminino (16,7%) aparece com freqiiencia tambem nao mui- 

to reduzida entre os rapazes (12,1%). 

O auto-dominio, reprimindo a manifestagao de temor e recor- 

rendo a atividades substitutas ou compensatorias que fagam esque- 

cer o medo, manifestou-se como comportamento tipicamente mas- 

culino (7,7%) pois entre as jovens apareceu com freqiiencia muito 

mais baixa (4,8%). 

Enfrentar a situa^ao e tambem reagao mais comum entre os 

rapazes (7,3%) do que entre as mo^as (3,7%). 

O controle de si mesmo surge com porcentagem nao muito sig- 

nificativa entre os adolescentes do sexo masculino (6,1%) e dimi- 

nui ainda mais entre as adolescentes (4,8%). 

Ha ainda difere^as entre os adolescentes de ambos os sexos 

nos comportamentos cuja freqiiencia nao atinge o minimo de cinco 

por cento, convindo porem fazer referencias sdbre alguns; 

Racionalizar buscando desculpas ou forjando, mentiras, buscar 

companhia quando se esta com medo e roer unhas, sao manifesta- 

96es predominantemente femininas em situa95es de medo. 

CONCLUS6ES REFERENTES AOS COMPORTAMENTOS 

REAIS DE M£DO 

1) Os comportamentos predominantes de medo para os indi- 

viduos do sexo masculino sao:contr61e de causas (16,9%) represen- 

tado prindpalmente por estudo para evitar notas baixas ou repro- 

vagao e afastar-se, fugir (16,5%), 

2) Os comportamentos principais de medo para os individuos 

do sexo feminino sao: rezar, pedir auxilio (20,1%) e chorar, gritar, 

tremer, suar (16,7%). 

3) Aparecem com freqiiencia aproximada para ambos os sexos: 

rvo saber o que fazer, nao fazer nada (12,9% e 13,6%), ocultar-se 

(5,8% e 5,4%). 

4) Os individuos do sexo masculino superam os do sexo femini- 

no era freqiiencia nos comportamentos seguintes: contrdle de causas. 



C/3 
o 

w 
PH 
en 
O 
Q 

W 
PC5 

0 
Q 
w 
S 

w 
Q 

en i 

1 
CP 
PM 

8 

S 
w 
S 
< 
H 
CP 
O 

s 
o 
u 

en 
W 

w 
u 
en 
W 

o 

5 

bi 
h-J 

< 

w 
CQ 
c 
H 

o CO in G* CO CO CO CD <N 05 CO o o 

T
O

T
A

L
 

en 
PQ 
< 

CD •-f 

i-H 
05 

| 
70
 

| 
12

 
IT
 

1 
SO 

05 

s 

05 

(M 
in 

00 

t- 

00 

t- 

CD 

CD 
CO 

in 

CO <N 

cq 

t- i-4 

CO 

in —-4 oo 

w4 

CD 

O 

CO 

o 

CO 

5
6

8
 

| 
10

0
. 

fcO r—4 05 »-4 CD in CD —4 CD 05 
1 

o 

e CSJ 1-4 CO FH m 05 in CO in CO ei —■4 —4 1 
s 

.S 

J CO 
CQ 
< 

cq 
t- 

CD 05 »—( 
05 oo 

s CO 4 1-4 
t-H 

QO i—4 o 1-4 t- in CD 1 ! 
8 

b- CO FH CO t* 09 CO in 00 Ol CJ 1 C9 « O 

& 
r- a> 05 05 ^4 

1-4 05 05 00 C9 M CO -4 1*4 ■-4 
S i-4 

2 
s 

A
B

S
. 05 i—( a s 

05 
CM 

♦—4 
<SI 

CD t- 00 CO 1 CO CO 
§ 

S 

»• 

C 
P 
c 
Ki 
( 

1 

* 
C 
< 

< 
c 

§ 

s 

§ 

n 
2 
H 
5 

< H 

§ 

2 
2 

| 
H

E
Z

A
R

, 
PE

D
IR
 

A
U

X
IL

lO
 

| 

1 
C

H
O

B
A

R
, 

G
R

IT
A

R
, 

T
R

E
M

E
R

, 
SU

A
R
 

| 

| 
PR

O
C

U
R

A
R
 

E
S

Q
U

E
C

E
B

-S
E
 

O
U
 

D
B

T
R

A
IR

-S
E

 

| 
C

O
N

T
R

O
L

E
 

D
E
 

C
A

U
S

A
S

, 
(P

R
E

V
E

N
IR

)'
 

| 
N

A
O
 

SA
B

E
R
 

O
 

Q
U

E
 

FA
Z

E
R

, 
N

A
O
 

FA
Z

E
R
 

N
A

D
A

 

| 
C

O
N

T
R

O
L

A
R

-S
E

, 
D

O
M

IN
A

R
-S

E
 

| 
A

F
A

S
T

A
R

-S
E

, 
FU

G
IR
 

| 

| 
O

C
U

L
T

A
R

-S
E
 

| 

| 
E
N

F
R

E
N

T
A

R
 

A
 

SI
T

U
A

Q
A

O
 

| 

| 
B

U
S

C
A

R
 

C
O

M
P

A
N

H
IA
 

I 

1 
R

A
C

IO
N

A
L

IZ
A

R
 

(M
E

N
T

1
R

, 
D

E
S

C
U

L
P

A
R

-S
E

) 
' 

| 
R

O
E

R
 

U
N

H
A

S
, 

A
B

E
R

T
A

R
 

D
E

D
O

S
 

| 

| 
T

O
M

A
R
 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

D
A
 

C
A

U
S

A
 

(V
E

R
IF

IC
A

R
) 

| 

| 
R

A
C

IO
C

IN
A

R
 

| 
B

U
S

C
A

R
 

D
E

L
ff

iE
R

A
D

A
M

E
N

T
E
 

O
C

A
S

IO
E

S
 

D
E
 

M
E

D
O

| 

I 
SE

N
T

IR
-S

E
 

E
N

V
E

R
G

O
N

H
A

D
O

, 
IN

F
E

U
Z

 

j 
T
O

T
A

L
 



— 125 — 

afastar-se ou fugir, procurar esquecer-se ou distrair-se, enfrentar a 

situagao, controlar-se. 

5) Os individuos do sexo feminino superam os do masculino 

na freqiiencia dos seguintes comportamentos: rezar ou pedir auxi- 

lio, chorar, gritar, tremer, suar. 

6) As adolescentes apresentam maior porcentagem de respos- 

tas relatando rea9oes de mddo, que os adolescentes. 

COMPORTAMENTOS GERAIS DE MEDO 

A rela^o dos comportamentos provaveis de mMo apresenta- 

dos pelos adolescentes de ambos os sexos encontra-se na tabela 

LIX. 

Os adolescentes do sexo masculino apresentam, tal como nos 

comportamentojs efetivos, maior porcentagem de respostas referen* 

tes a contr61e de causas (14,1%) ou seja prevenir, principaimente 

no sentido de evitar notas baixas na escola; as adolescentes tambem 

citam, em primeiro lugar, o mesmo comportamento mais freqiiente 

em situates reais: rezar, pedir auxflio (22,5%). 

£ a seguinte a apresentagao dos comportamentos mais freqiien- 

tes de medo entre os adolescentes. 

TABELA LX 

Posl£ao relativa dos comportamentos provaveis de mMo, mais 
freqiientes, entre os adolescentes 

COMPORTAMENTOS 

SEXO 

Masculino Feminino 

Controle de causas (prevenir) .. 1° 6° 

Controlar-se, dominar-se  2° 7° 

Chorar, gritar, tremer    3° 2° 

Nao saber o que fazer  4° 4° 

Afastar-se, fugir  4° 5° 

Procurar esquecer ou distrair-se 4° 3° 

Ocultar-se   4° 

Enfrentar a situa^ao  5° 

Rezar, pedir auxilio   6° 1° 

Buscar companhia       8° 
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Controlar-se, dominando o proprio nriedo, passa como compor- 

tamento esperado, a obter lugar muito destacado entre os adoles- 

centes do sexo masculino (11,7%), nao sendo tao significative en- 

tre as jovens (5,6%). 

Diminuem como expectativas de rea9ao o choiar, gritar?^ao 

saber o que fazer e afastar-se ou fugir por parte dos rapazes e das 

mo^as; diminui tambem apenas entre os individuos do sexo mas- 

culino, rezar ou pedir auxilio cuja porcentagem de freqiiencia como 

comportamento real de medo e superior. 

Aumentam como reagao provavel entre os jovens: procurar es- 

quecer ou distrair-se, ocultar-se e enfrentar a situa^ao; entre as 

jovens so se registra aumento em rezar ou pedir auxilio. 

Surge entre os comportamentos provaveis de medo um nqvo li- 

o que nao ha via antes aparecido entre os comportamentos efetivos; 

uscar deliberadamente ocasioes dc medo, cuja freqiiencia s6 apa- 

rece entre os adolescentes do sexo masculino e bem reduzida 

afinal. 

As mo9as relatam raciocinar como rea9ao possivel em situa- 

goes de medo, sendo que este comportamento aqui apenas com 

freqiiencia feminina foi, em situagoes reais, empregado unicamen- 

te por rapazes. 

Os comportamentos mais ativos, tais como contr6lc de causas, 

prevenindo situa9oes de temor, enfrentar a situa9ao que causa medo, 

parecem ser mais comuns ao sexo masculino, pois ai aparecem com 

maior freqiiencia e porcentagem, tanto em situa9oes reais como em- 

situa96es esperadas. 

Os adolescentes tambem se dominam mais do que as adoles- 

centes, ao sentir medo. Estas, choram, tremem ou gritam mais, 

buscam companhia tambem mais do que eles, e ficam sem saber 

o que fazer, maior numero de vezes, igualmente. 

CONCLUSOES REFERENTES AOS COMPORTAISIENTOS 

PROVAVEIS DE MEDO 

1) O comportamento mais freqiiente entre os individuos do 

sexo masculino e o de controle de causas (14,1%). 

2) Para os individuos do sexo feminino o comportamento mais 

freqiiente e rezar, pedir auxilio (22,5%). 

3) Os adolescentes do sexo masculino superam os do femini- 

no nos seguintes comportamentos de medo: controle de causas, con- 

trolar-se ou dominar-se, afastar-se ou fugir, ocultar-se, enfrentar a 

situa9ao. 

4) Os individuos do sexo feminino manifestam com porcenta- 

gem mais elevada que os do sexo masculino os comportamentos se- 

guintes; rezar ou pedir auxilio, chorar, gritar, trqmer, suar, procu- 

rar esquecer ou distrair-se, buscar companhia. 
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5) Nao saber o que fazer ou nao fazer nada e comportamento 

que apresenta freqiiencia aproximada em ambos os sexos (9,3% 

e 991%). 

6) As adolescentes apresentam maior porcentagem de respos- 

tas relatando comportamentos de medo, que os adolescentes. 

COMPARACAO ENTRE OS COMPORTAMENTOS ESPECtFICOS 

E OS COMPORTAMENTOS GERAIS DE MfiDO 

As respostas que relatam expectativas de medo em provaveis si- 

tuagoes que venham a atemorizar sao em numero ligeiramente supe- 

rior as que referem manifestagoes reais de medo em situagdes que 

se deram recentemente. 

Sao as jovens, que tanto em situagdes efetivas como em situa- 

gdes esperadas, apresentam maior numero de reagdes de medo, veri- 

ficando-se ainda que seus comportamentos de medo sao de tipo 

menos ativo que os manifestados por rapazes. 

Quando amedrontadas, as adolescentes preferem principalmente 

rezar ou solicitar o auxflio de outrem, enquanto os adolescentes mais 

freqiientemente tratam de controlar as causas que possam vir a ser 

causa de medo para dies. Isto e verdade tanto para' situagdes que 

ocorreram verdadeiramente, como para situagdes que talvez ocorram 

algum dia. 

A comparagao entre as manifestagdes efetivas e provaveis de me- 

do pode ser estabelecida mais claramente pela figura 49. 

Se os comportamentos cuja freqiiencia se destaca sobre as de- 

mais em situagdes reais, repetem-se com freqiiencia maior tambdm 

como expectativa de reagao, as demais manifestagdes mostram mui- 

ta diversidade. 

Afastar-se, fugir ou pdr-se a salvo e comportamento que se veri- 

fica significativamente entre os rapazes em sftuagdes efetivas e re- 

centes de medo, mas diminui muito como reagao masculina espe- 

rada; entre as mogas essa reagao e tambem mais efetiva do que 

provavel. 

Em situagdes reais os adolescentes de ambos os sexos choram 

um pouco mais do que pensam faze-lo futuramente, sendo, porem, 

que esse comportamento e predominantemente feminino. 

Procurar esquecer ou tratar de distrair-se quando sob a agao de 

algum temor e reagao altamente desejada pelas jovens mas muito 

pouco posta em pratica quando a ocasiao para isso se deparpu; os 

rapazes tambem pensam esquecer o medo ou distrair-se quando ate- 

morizados, um pouco mais do que o fazem na realidade. 

Os adolescentes de cada sexo revelam-se diferentes quando real 

e provavelmente ocultam-se ao ter medo: entre rapazes, essa reagao e 

muito mais esperada do que real e entre as mogas da-se fenomeno 

contrdrio. 
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Qumndo se trata de enfrentar a situa^ao atemorizante temos pre- 

ponderdnda de reagoes masculinas quc sao, no entanto, mais espera- 

das do que efetivas; as adolescentes manifestam pouco freqiiente- 

mente 6ste comportamento, relatando-o porem, maior numero de 
vdzes em situagoes que realmente se deram. 

Como expectativa de reagao em situagdes que venham a ser cau- 

sa de medo, controlar-se, dominando o proprio temor e caracteris- 

tico dos adolescentes do sexo masculino; as adolescentes esperam 

muito menos que dies ter tal reagao, embora a esperanga sobrepuje 

um pouco a realidade. 

A busca de companhia e muito mais um caracteristico das jo- 
vens, sendo mais reagao provavel do que real, o que tambem acon- 

tece com os rapazes. 

Em manifestagoes pouco numerosas, com porcentagem de ocor- 

rdncia inferior a dnco por cento, tambem hd muito de interessante, 

porem, a reduzida freqiiencia nao garante resultados siginificativos. 

As diferengas mais acentuadas entre comportamentos efetivos 

e possiveis, notam-se nas reagoes de afastar-se e nao saber o que fa- 
zer, manifestada pelos adolescentes de ambos os sexos, de buscar es- 

quecer ou distrair-se, relatadas pelas jovens, de controlar-se, citada 

pelos rapazes. 

Nota-se ainda uma diversidade entre os adolescentes do sexo 

masculino e feminino quanto a predominancia de tipos de comporta- 

mento real e provavel: sao os jovens os que apresentam maior nume- 

ro de tipos de reagoes que existem como expectativa apenas e nao 

como manifestagao que jd ocorreu alguma vez. 

OS COMPORTAMENTOS REAIS E PROVAVEIS DE MEDO EM 
R£LA£AO A IDADE 

A reagoes mais freqiientes de medo apresentadas pelos adoles- 

centes de ambos os sexos, nas vdrias idades desse periodo, em situa- 

goes reais e esperadas, encontram-se agrupadas para comparagao nas 

tabelas LXI e LXIL 

CHORAR, GRITAR, TREMER, ETC. 

Chorar, como reagao real entre os adolescentes do sexo masculi- 

no e feminino investigados e, conforme qualquer expectativa, ajus- 

tamento predominantemente feminino. Ha porem, atraves das ida- 

des, uma aprecidvel porcentagem de rapazinhos que choram; sua 

maior freqiiencia encontra-se aos 12 e 15 anos, para decrescer bas- 

tante ap6s essa idade. 

Entre as mocinhas, ainda que tendendo a decrescer levemente 

com a idade, o ch6ro como reagao real de medo manifestou-se mais 

freqiiente aos 12 e 14 anos. 
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Como expectativa geral de conduta por mMo, revela-se 

o chorar como comportamento muito mais comum para o sexo fe- 

rninlno. Entre os rapazes, as maiores freqiiencias encontram-se en- 

tre 13 e 14 anos, para decrescer dai por diante. 

Jd entre as mocinhas apresenta-se sempre com freqiiencia signi- 

ficativa, alcan9ando cumes bem pronunciados aos 14 e 17 anos, de- 

crescendo bastante apos esta idade (vide fig. 50). 

REZAR, PEDIR AUX1LIO 

As curvas do desenvolvimento do rezar e pedir auxflio como 

reagdes de medo — seja como reagoes reais ou como reagoes pro- 

vaveis — apresentam um tragado semelhante no caso dos dois sexos. 

Sao, num caso como no outro, reagoes tipicamente femininas como 

era de esperar-se: recorrer a outrem, quer divindade ou pessoa po- 

derosa, e justamente mais feminino que masculino. A auto-seguran- 

ga, trago viril, como era de expectativa, revela-se aqui como trago 

mais dos rapazes que das mocinhas. 

Como reagoes esperadas de medo diminuem visivelmente com a 

idade, embora para os rapazes note-se uma intensificagao ap6s os 16 

anos (vide fig. 51). 

AFASTAR-SE, FUGIR 

Fugir ou afastar-se, reagoes mais dinamicas de medo, sao no 

caso de comportamentos reais, mais freqiientes entre os rapazes que 

entre as mogas. 

fi mais freqiiente nas idades iniciais e vai decrescendo atraves 

da adolescencia. 

Parece, pois, que o crescimento do comportamento no medo ca- 

racteriza-se pela diminuigao da conduta de fuga a situagao que ate- 

moriza, exceto aos 17 anos entre os rapazes, em que ha uma inten- 

sificagao d,esse comportamento. 

Como reagoes esperadas, o afastar-se e o fugir da situagao que 

causa ou que pode causar medo, diminuem sensivelmente atraves 

das idades, apos o cume que se observa aos 13 anos para os dois 

sexos; apenas se nota dos 16 anos em diante uma leve intensificagao 

na curva feminina (vide fig. 52). 

NAO SABER O QUE FAZER 

Esta reagao que em realidade e ausencia de reagao, deriva, tal- 

vez da perplexidade que sente o individuo perante o que o atemo- 

riza, impossibilitando-o de reagir. 

Nas situagdes efetivas, nao saber o que fazer, como resposta de 

medo, predomina entre os individuos do sexo masculino, dos 14 aos 
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16 anos. Antes dos 14 e depois dos 17 anos, as mocinhas alegam 

mais esta resposta do que os rapazes. 

A expectativa de nao saber o que fazer quando em situagoes 

que prodiizam medo e mais acentuadamente masculina. A curva 

feminina revela-se menos oscilante e com tendencia a decrescimo 

atraves das idades, exceto a partir dos 17 anos, em que come9a a 

ascender. 

Sao os adolescentes os que tanto em situagoes recentes como em 

situagoes de ocorrencia provavel, menos sabem o que fazer quando 

atemorizados. As mogas revelam menor perplexidade e a predo- 

minancia dessa resposta de medo acentua-sd um pouco na parte fi- 

nal do periodo estudado (Vide fig. 53). 

CONTROLE DE CAUSAS; PREVENIR 

Aparece como um trago viril a capacidade de auto-seguranga: 

os rapazes, quer nas respostas efetivas, quer nas esperadas, manifes- 

tam maior controle de causas que as jovens. 

Ora, se o conhecimento das causas e o desenvolvimento emo- 

cional geral e que produzem tal contrdle, sexd de esperar que a res- 

posta aludida cresga com a idade: 6 o que se verifica no caso do 

sexo masculino mais pronunciadamente e no caso do »exo feminino 

mais levemente. 

Em geral, o controle de causas refere-se ao estudo para garantir 

notas boas e aprovagSo na escola, e sao os rapazes os que mais alu- 

dem a dsse tipo de reagao (vide fig, 54). 

ESQUECER-SE OU DISTRAIR-SE 

Aqui se revela superioridade masculina no emprego efetivo desse 

ajustamento em situagoes de medo; como expectativa de conduta de 

medo, porem, e mais lembrado pelos indivlduos do sexo feminino, 

ambora seja tambem muito significativa a freqiiencia apresentada 

pelos rapazes. 

Num como noutro sexo, o crescimento abrange aumento de 

freqiiencia com a idade. Ganha-se maior capacidade de auto-repres- 

sao e com isso se pode esquivar-se ao medo pelo esquecimento ou 

pela recreagao (vide fig. 55), 

OCULTAR-SE 

£ resposta tipicamente masculina e em decrescimo com a idade 

em se tratando de respostas que referem situagoes de ocorrencia 

provavel. 

As mocinhas relatam poucas destas reagoes e em situagoes reais 

so aparecem at6 os 16 anos, predominando aos 15 anos; em situagpeis 
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esperadas sao lembradas at6 aos 17 anos, mas sempre com freqiien- 

cia muito reduzida (vide fig. 56). 

ENFRENTAR A SITUAgAO 

Crescq com a idade a freqiiencia desta reagao em situa^oes de 

medo e e resposta mais masculina do que feminina. 

Em situa95es efetivas, as mo9as s6 a empregam dos 14 anos em 

diante; os rapazes citam-na em todas as idades e com predominan- 

cia aos 16 anos. 

Como expectativa de comportamento quando sintam medo, os 

rapazes apresentam um cume aos 16 anos e novo cume ainda mais 

elevado aos 18 anos; as mo^as que so citam essa reagao dos 14 anos 

em diante, apresentam uma leve diminuigao at6 os 17 anos. com 

subida imediata dessa idade em diante (vide fig. 57). 

CONTROLARSE 

O auto-contr6Ie em situa9des de medo tamb^m aumenta com 

a idade e revela ser uma resposta predominantemente masculina. 

£ mais lembrado como resposta esperada em situa^oes prova- 

veis do que foi citado em situayoesf que tiveram lugar recentemen- 

te (^jid© fig. 58). 

BUSCAR COMPANHIA 

£ comportamento predominantemente feminino e mesmo assim 

em situa96es provaveis, ja que se revelou muito pouco freqiiente 

em situa9oes reais e quase inexistente entre os inaividuos do sexo 

masculino, (vide fig. 59). 

OS COMPORTAMENTOS MAIS FREQUENTES DE M£DO 

EM CADA IDADE 

A preponderancia das diversas mamfesta95es de medo em cada 

idade, reveladas pelos adolescentes de ambos os sexos tanto efeti- 

va como provavelmente aprecia-se na figura 60. 

Aos 12 anos, a rea9ao de fugir ou afastar-se da situa9§o que 

causa realmente medo predomina entre os rapazinhos, sendo tam- 

b^m freqiiente o chdro como comportamento de medo. As moci- 

nhas, manifestam seu temor principalmente atraves do chdro e mui- 

tas vezes tambem ficam sem fazer nada quando atemorizadas. 

Nota-se ainda que d significativa a freqiienda de rezar ou pedir 

auxilio quando sob o dominio de algum medo, e o contrdle das causas 

4 mais utilizado por elas do que pelos adolescentes do sexo mas- 
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cullno. Sao diversos, por6m, os comportamentos em expectativa,: en- 

quanto elas pretendem muito mais rezar ou pedir auxuio, eles apre- 

sentam varias rea9oes possiveis com igual freqiiencia: rezar ou pe- 

dir auxilio, afastar-se ou fugir, nao saber o que fazer, contrdle d© 

causas e ocultar-se. 

Aos 13 anos, afastar-se ou fugir prepondera como reagao efeti- 

va e esperada para os mocinhos, enquanto as jovenzinhas relatam 

principalmente rezar ou pedir auxilio em situagdes recentes ou apenas 

possiveis de medo. Apos estas manifesta95es mais frequentes temos 

ainda a considerar o aumento, em situa96es verdadeiras, da conduta 

de perplexidade como' rea9ao feminina e da probabilidade de ocul- 

tar-se ou chorar relatada pelos rapazes, em situa9oes vindouras. 

Aos 14 anos, temos outra apresenta9ao das rea96es de medo; au- 

menta o contrdle de causas como manifesta9ao real de medo, e cho- 

rar passa a ocupar o primeiro lugar como expectativa de rea9ao entre 

os rapazes; chorar 6 o comportamento feminino mais provdvel, mas 

aparece tambdm significativamente como causa efetiva ainda que 

superado pela rea9ao de afastar-se ou fugir. Rezar ou pedir auxilio, 

ainda que menos freqiientemente, aparecem mais citados pelas joven- 

zinhas. 

Aos 15 anos, os jovens choram bastante sendo que rezar ou 

pedir ^uxilio 6 a rea9ao freqiiente que esperam ter quando venham 

a sentir-se atemorizados. As adolescentes jd choraram e esperam 

chorar menos do que em idade anteriores, havendo mais freqiiente- 

mente rezado ou solicitado auxilio e esperando principalmente utili- 

zar-se do controle de causas ou controlar-se em possiveis ocasioes 

de medo. 

Aos 16 anos, o contr6Ie de causas aumenta sensivelmente como 

manifesta9ao que realmente teve lugar entre os jovens e se repete 

como rea9ao esperada ainda que com menor intensidade. As jo- 

vens apresentam de novo a possibilidade de rezar ou pedir auxilio 

quando amedrontadas, mas o que fizeram efetivamente com maior 

rreqiiencia foi chorar, ainda que tivessem tambem rezado ou pedido 

auxilio nao poucas vdzes. 

Aos 17 anos, intensifica-se a rea9ao de procurar esquecer o m6do 

ou distrair-se, que e a mais citada pelos mo90S em situa96es recen- 

temente ocorridas; em expectativa, esta mesma rea9ao iguala-se ao 

controle de causas, sendo ambas as manifesta90es que mais esperam 

ter em situa96es que tenham lugar algum dia. 

Aos IS anos, ampliam-se as manifestagoes esperadas, por parte 

dos rapazes, predominando ai o desejo de controlar-se se atemoriza- 

dos e seguinob-se o comportamento de enfrentar a situa9ao, tamb6m 

bastante significativo; 6 diferente, por£m, a realidade: eles comu- 

mente fugiram ou se afastaram do que Ihes causou medo, ainda que 

tivessem tambem buscado controlar as causas de medo e dominado o 

prdprio temor, com certa freqiiencia. As mo9as revelam menor 

freqiiencia nas manifesta96es reais de medo, havendo igualmente 
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procurado esquecer ou distrair-se, buscando companhia, enfrentan- 

do a situa^ao ou simplesmente tendo permanecido sem saber o que 

fazer. Em expectativa, dtam maior numero e variedade de ma- 

nifesta^oes, sendo mais freqiientes a de buscar esquecer ou distrair- 

se. 

Em cada idade temos quadro diverse segundo a maior ou me- 

nor freqiiencia das v^rias reagoes de medo, ocorridas realmente ou 

existentes apenas como possibilidade em situa^oes provaveis de 

medo. 

Variam os dois sexos se comparados sob o ponto de vista de suas 

manifestagoes de temor, e variam os adolescentes do sexo masculi- 

no ou feminino se compararmos os m^dos reais e esperados que rela- 

tam predominantemente em cada idade. 

CONSIDERAgOES GERAIS SOBRE OS COMPORTAMENTOS 

DE MEDO ENTRE OS ADOLESCENTES 

As reaves de medo, diz COLE (1942, p. 100) nao sao variadas. 

O principal comportamento e uma rigidez de todo o corpo. O com- 

portamento de fuga e usualmente secundario em rela^o a esta imo- 

bilidade. As reagoes manifestadas por pessoas de tddas as idades 

sao, em larga escala, variances mais ou menos sutis d£stes dois pa- 

droes centrais. A medida que as crian9as crescem e suas capacidades 

intelectuais amadurecem, elas aprendem a fugir antes que o estimulo 

apare9a, isto e, aprendem a evitar situagdes que possam causar an- 

siedade. 

Estes dois tipos de rea9ao encontram-se nas manifesta96es de 

medo relatadas pelos adolescentes paulistas: a imobilidade inicial 

perante a causa de temor e citada varias vezes quando se faz men- 

9ao de "ficar imovel", "ficar sem saber o que fazer", "nao fazer 

nada", que nem sempre correspondem a contr61e ou repressao da 

manifesta9ao; o comportamento de fuga, de afastamento da situa- 

9ao que provocou medo e tambem citado com certa freqiiencia. O 

comportamento que visa evitar situa9oes de medo existe tambem 

quando os adolescentes buscam controlar as causas de temor, pre- 

venindo o seu aparecimento e e manifestado principalmente pelos 

adolescentes do sexo masculino, quando estudam para nao tirar 

notas baixas na escola. 

Ha diferen9as facilmente observaveis entre o que se fez em 

situa96es recentes sob a a9ao do medo e o que se pretende fazer 

quando surgir alguma causa de terror. Nota-se tal varia9ao na rea- 

9ao de buscar esquecer ou distrair-se, por exemplo, que e muito 

citada como comportamento desejado pelas mo9as, mas que na rea- 

lidade ocorreu bem pouco. 

Notam-se tambem diferen9as acentuadas entre os sexos, quan- 

to a freqiiencia nas manifesta96es de medo. Alias, devemos aqui, 

levar em considera9ao a influencia da cultura sobre a expressao 
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emocional permitida, ainda que como observa KLINEBERG (1940, 
p. 188) e possivel que n<) caso do medo as expressoes sejam muito 

mais diretamente controladas pelos processes fisiologicos, e que os 

padroes culturais tenham pouca ou nenhuma participagao. Outra 

possibilidade e a de que o medo seja uma emo^ao com um carater 

associal e, portanto, menos sujeita ao controle de fatores sociais. 

Nota-se que e diferente, porem, o que a sociedade permite ou 

aceita em nosso meio, com referenda a manifesta9ao de medo por 

parte de homens e de mulheres. Do homem espera-se mais cora- 

gem, mais dominio de si mesmo; a mulher pode ser medrosa e re- 

velar mais abertamente seu medo. 

Isto se evidenciou nos resultados obtidos nesta investigate; os 

individuos do sexo masculine buscam real e provavelmente, com 

maior freqiienda, resolver a situagao por si mesmos, tratando de 

controlar as causas de medo; as adolescentes, preferentemente, so- 

lidtam o auxilio divino ou humano para livrar-se da situate ate- 

morizante. E ainda: enquanto as jovens choram mais, os rapa- 

zes tratam mais do que elas de afastar-se ou p6r-se a salvo quando 

com medo. Enfrentar a situato que amedronta e reagao muito 

mais masculina, o mesmo podendo-se dizer do controle de si mes- 

mo. A busca de companhia 6 mais caracteristica das rao^as. 

Temos, portanto, diferen9as entre os sexos quanto a manifes- 

ta9ao do meao. 

O maior ou menor numero de rea9oes de medo exibidas parece 

estar reladonado, segundo um estudo realizado por STRATTON 

(1929, p. 242), com as vdrias doen as tidas na infancia: os indivi- 

duos que tiveram disturbios s6rios em pequenos, tendem a manifes- 

tar maior numero de rea96es de medo. 

Somente uma investiga9ao nesse sentido poderia comprovar os 

resultados acima indicados; o maior numero de rea96es de medo 

cabe, segundo os resultados que obtivemos neste estudo, as ado- 

lescentes, tanto em situa9oes reais como em situa9des em expecta- 

tiva. 

As rea96es de medo tambem sao indice de desenvolvimento, 

pois como nota JERSILD (1942, p. 264) a medida que as crian9as 

crescem tendem a mostrar um decr^scimo no ndmero de ocasioes 

por dia ou por semana em que exibem sinais vislveis de m^do, 

tais como chorar, tremer, encolher-se, retirar-se ou apegar-se a um 

adulto. Todavia, isso nao significa que haja uma diminui9ao cor- 

respondente na soma de medos na vida diaria da crian9a. O decli- 

nio na expressao evidente ocorre, em parte, como uma fei9ao da 

tendencia geral da crian9a a expressao menos manifestada da emo- 

9ao a medida que vai crescendo. 

Ai tern lugar, pois, o auto-domink) reprimindo as maniresta9oes 

que a crian9a evidenda f^cilmente. Esse contrdle de si mesmo re- 

velou-se mais acentuadamente entre os rapazes do que entre as 
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mo9as, o qu© talvez signifique que os jovens conseguem maior do* 

mimo emocional do que as jovens. 

CONSIDERAgOES GERAIS S6BRE A INVESTIGA^AO DAS 

EMO^OES DE AFETO, C6LERA E MfiDO ENTRE 

ADOLESCENTES DE ESCOLA SECUNDARIA 

Os resultados a que chegamos neste trabalho de investigagao 

s6bre tr^s aspectos fundamentals da vida emocional na adolesc^n- 

cia, penmtem-nos afirmar que nesse perlodo a emo^ao tem um gran- 

de significado dentro da pcrsonalidade. Nao quer isto dizer que 

sub-estimemos a importancia das emogoes em outras fases da vida. 

Longe disso; no entanto, e na adolescencia que a vida se torna emo- 

cionalmente intensa; tudo assume um valor afetivo, antes desoo- 

nheddo. 

A nossa abordagem, na parte de AFETO estendeu-se ate o inicio 

da vida, buscando saber d© quern gostou mais cada adolescente de?- 

de pequeno at6 agora, e de que afetos se viu privado. 

A afeigao, que tanta significa^ao assume para o individuo em 

tddp sua vida e cuias bases t£m na infancia um valor incalculdvel, 

revelou-se principalmente no lar atraves do amor dedicado aos pro- 

genitores, cuja intensificagao se nota nas primeiras idades da exis- 

tdncia. 

S© os pais for am os seres mais amados, os familiares, com pre- 

dominancia de irmaos e av6s, foram as pessoas cujo afeto mais se de- 

sejou ou deseja porque faz falta tambem ter o carinho e temura de 

outros que nao apenas o pai ou a mae. 

No estudo sdbre COLERA e s6bre M£DO solicitamos dos ado- 

lescentes relatassem experi^ncias recentes em situa^oes que encole- 

rizaram ou que amedrontaram e que contassem tambem tudo aqui- 

lo que podia ser causa de raiva ou temor para eles, mesmo que nun- 

ca tivesse acontecido. O mesmo foi feito com rela^ao aos compor- 

tamentos de colera e de medo manifestados hd pouco tempo ou que 

existissem apenas em expectativa para situates provdveis. 

Ao estudar, pois, que coleras e medos tiveram efetivamente os 

adolescentes, estamos perante fenomeno de realidade, na medida em 

que a realidade consciente pode ser levada em linha de conta. 

Quando estudamos que situa96es geralmente fazem encolerizar 

ou temer, estamos diante de padroes de expectativa de situa96es de- 

terminadas. 

Por mais que se imagine haver identidade entre situa96es que 

realmente produzem cdlera ou medo; e situa96es que se pensa pro- 

duzirem medo ou colera, tal nao se verificou. O mesmo se pode di- 

zer com respeito &s rea96es reais e esperadas em situa96es de raiva 

e de temor; agir efetivamente por cdlera ou por medo 6 diferente de 

agir imaginativamente nesses dois padroes d© conduta emotiva. 
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Embora tratandose de tres pesquisas isoladas, ainda que reaH- 

zadas ao mesmo tempo, ef com os mesmos individuos, os resultados 

de uma vem esclarecer ou completar os resultados obtidos nas outras. 

Na investiga^ao sobre AFEIQAO, verificamos que a familia — e 

preferentemente os pais — foram, com predominincia nos primeiros 

anos de vida, as pessoas a quern mais se quis. Esse afeto que vai 

decrescendo com o passar dos anos, cede lugar ou se acompanha de 

outras afeigoes k medida que o indlviduo caminha para a maturi- 

dade. 

No inicio da adolescencia come^a a surgir a preferencia pelo na- 

morado, citado muitas vezes juntamente com a familia. £ entao 

um afeto que se soma freqiientemente aos que ja existem, sem ne- 
cesidade de destrui-los. 

Nao porem — quando se trata de afetos dos quais o adoles- 

cente ou a adolescente se viram privados, antes ou agora — a afei- 

£ao de namorados que os adolescentes em geral relatam com mais 

freqiiencia. E a de familiares, ainda que estes tenham sido comum- 

mente objeto de afeto nao s6 ha muito tempo, mas tambem presen- 

temente. 

E os professdres? Estes, mesmo consideradas apenas as Ultimas 

idades ©m que tern com o adolescente convivio diario, aparecem 

citados como pessoas a quern se quis ou se quer bem, com freqiien- 

cia irrisdria. Os adolescentes de ambos os sexos nao parecem sen- 

tir afeto por seus mestres. 

Qual seria a razao por que quase nao tenham eles aparecido 

como objeto de afei9ao? Todos os adolescentes que responderam 

aos questiondrios sao estudantes de escola secundaria e portanto, 

individuos que estiveram e estao em contacto com varios professd- 

res. Verifica-se, porem, que nao s6 nao gostam de seus professd- 

res de agora, como nao gostaram tambem dos que tiveram antes. 

Este fato, em cuja interpretagao nao entramos, decorre dos re- 

sultados obtidos nos questiondrios respondidos pelos adolescentes, 

alunos de gindsio e colegio. 

No entanto, parece que o estudo sdbre colera e medo pod© es- 

clarecer algo sdbre essa questao. O que mais causa colera sao notas 

baixas e reprova96es. E a quern se deve isto? Ao professor, 6 claro, 

pois 6 die quern dd a nota e quern atraves da nota baixa pod© repro- 

var o aluno. E que atemoriza aos adolescentes? £ tambem a nota 

baixa, a reprova9ao, principalmente tratando-se de adolescentes do 

sexo masculino. Na present© investiga9ao cremos ©star revelado que 

a escola e mais frustradora para os adolescentes do que para as 

adolesoentes. 

Alias o problema nao e apenas brasileiro. COLE (1942, p. 133) 

falando sdbre as EMO£OES e a ESCOLA, afirma que a escola em 

geral 6 responsdvel por um grande numero de disturbios. 
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Nao esquegamos, por^m, que o aluno esta atravessando uma fase 

tormentosa e "o professor, nessa epoca, ira provavelmente defron- 

tar-se com problemas algo dificeis na conduta e atitude de seus 

alunos" (Secondary education 1938, p. 132). 

Os adolescentes estao numa idade em que ja nao querem dar 

a autoridade o mesmo prestigio que Ihe concediam antes, quando 

crian9as, quando meninos. Muitos rebelam-se contra a autoridade 

do professor, mantida muitas vezes atraves da nota usada como 

castigo para os indisciplinados, na falta de outro meio mais eficaz, 

Seria precise que os professores estivessem preparados suficien- 

temente para a tarefa que tem a desempenhar: cducar e compreen- 

der para entao ensinar. E e possivel que o professor seja ele prbprio 

uma personalidade desajustada, cujos complexos e repressdes se re- 

flitam na sua tarefa de ensinar e avaliar depois o aprendizado dos 

alunos. 

A principal causa de medo refere-se tambem a notas baiaxs ou 

a ser reprovados. Talvez aqui pudessemos levantar a hipotese de 

que ^sse medo dos alunos seja conseqiiencia de um sentimento de 

inseguran^a, por perceberem que nao sabem a materia e que nao 

estudaram suricientemente. Isso vale mais para os individuos do 

sexo masculino pois "parece que as alunas reagem melhor que os 

alunos a situa^o escolar" (5ILVA RODRIGUES 1948, p. 17). 

Seja dito que este nosso ponto de vista baseia-se nas nossas 

observa^oes fundamentadas neste trabalho, cujos dados foram oolhi- 

dos em determinado tipo de adolescentes. 

£ muito possivel que estudos efetuados em adolescentes que fre- 

qiientem outro tipo de escola ou outras escolas — particulares, por 

exemplo — deem resultados diferentes. £ questao que podera ser 

elucidada em futuros trabalhos. 

£ possivel que tambem ai entre em jogo aquilo que se espera 

de um individuo, expectativa essa confirmada freqiientemente pela 

atitude e pelos desejos dos pais e familiares, desejosos muitas v£zes 

de ver o filho doutor. Nem sempre pode o rapazinho corresponder 

ao que se espera dele e isso pode influir desfavoravelmente s6bre 

suas atividades, seu estudo, sua vida em geral, desanimando-o ou 

fazendo-o crer que e inferior aos outros. 

Deve-se levar ainda em consideragao, como frisam ENGLISH e 

PEARSON (1945, p. 294), o fato bem conhecido de que o comego 

da adolesc£ncia tem um efeito desfavoravel definido, ainda que 

temporario s6bre a capacidade de aprender de muitos individuos,, 

se bem que, como nota SORENSON (1940, p. 59) o efeito do fra- 

casso existe em todos os niveis escolares. 

A escola, no nosso caso a escola acessivel a todos os indivi- 

duos de qualquer camada social, ou sejam, os estabelecimentos 

oficiais, manifesta-se como causa de frustrate, encolerizando ou ate- 

morizando os alunos, e neste caso especial, os alunos adolescentes^ 

atraves das notas dadas pelos profess6res. 
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Quais seriaxn porem os fatdres determinantes da existenda ddste 

estado de coisas? 

Parece-nos que poderiamos considerar, pelo menos nos casos 

par n6s investigados, como possiveis as seguintes causas: 

— no ensino secundario, predominam as aulas de tipo academi- 

co; o professor d£ a aula e os aiunos a assistem, apenas ouvindo ou 

toxnando notas. 

— Havendo muitas materias, muitas aulas e muitos professdres, 

nao ha tempo e nem oportunidade para uma aproximagao entre mes- 

tres e disdpulos. Nao pode entao haver conhecimento, amizade, 

compreensao de parte a parte. 

— Atuahnente o orientador educadonal, que e um elemento novo 

nas escolas, pode fazer muito no sentido de um melhor convivio c 

compreensao entre professores e aiunos. 

— O ensino nao e adaptado ao aluno, pois que nao se baseia 

nos interdsses e preferencias prdprios da idade, e o professor rara- 

mente busca ou tern oportunidade de procurar despertar o interesse 

do aluno pela materia. 

— O ensino efetua-se geralmente com pouca ou nenhuma obje- 

tividade. 

— O atual sistema de exames e sabatinas apela principalmente, 

se nao unicamente, para a memdria. Nao ha lugar para aplicagao ou 

uso do que se aprende, nao ha facilidade para a realizagao de exerci- 

cios praticos. 

— O divorcio entre o que se ensina na escola, e o que de fato 

acontece na vida real 6 completo. 

— O professor pode usar a nota como arraa, quando sentindo-se 

inseguro ou mesmo atemorizado, por nao ter vocagao ou prepare a 

fim de manter sua autoridade e disciplina na classe. 

— O professor pode nao estar interessado no seu trabalho, e dar 

aulas apenas para ter maior rendimento. 

Estas consideragoes vem revelar, que a escola parece nao ofere- 

cer aos aiunos, e principalmente aos adolescentes, um ambiente ade- 

quado ^s suas necessidades e interdsses. 

Seria preciso que se pudesse tornar mais real e mais agradavel 

o ambiente escolar, que o estudo significasse um motivo de prazer, 

que as aulas despertassem o interesse ou satisfizessem a curiosidade 

do aluno, que os mestres fossem mais amigos de seus aiunos. 

Tudo isto, tao importante na "escola nova" e geralmente consi- 

derado apenas quando se trata de crian9as. Na escola secundaria 

continua o ensino tradicional: expositivo e memorizado. Alias e di- 

ficil romper com a tradigao e perigoso tambem usar abruptamente 

sistemas novos, desprezando a modificagao lenta e progressiva. Mas 

mesmo dentro do nosso sistema escolar, muito poderia ser feito sem 
usar metodos revolucionarios. 
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Quais entao os recursos disponiveis? 

As aulas deveriam ser mais claras e interessantes, preparadas 

com cuidado, objetivando o mais possivel o ensino, dando ao aluno 

oportunidade de participar ativamente do trabalho do professor. O 

proiessor ou os professores poderiam propiciar reunioes cntre os 

alunos da mesma classe ou de varias classes para discussao de 

assuntos que Ihes houvessem despertado a curiosidade. 

Os professores e alunos poderiam aproximar-se mais e enten- 

der-se melhor se nao se limitassem ao encontro diario nas salas de 

aulas: a participagao de ambos em reunioes de carater esportivo 

ou comemora96es festivas seria um meio muito mais eficaz e natu- 

ral de se conhecerem, nao como superior e subordinado, mas como 

amigos, nao anulando isto o respeito e considera9ao que o mestre 

merece por parte do aluno. 

A familia e tambem responsavel por um grande numero de 

frustra96es e conseqiientes enraivecimentos dos adolescentes. 

Os pais, freqiientemente, diz BROWN (1942, p. 99) nao querem 

qu© sens filhos cres9am. Querem que eles continuem sempre sob 

sua supervisao e recusam-se a trata-los como adultos... £ este 

processo normal de emancipa9ao tao freqiientemente mal compre- 

endido, que leva k cren9a de que o periodo da adolescencia e uma 

epoca de tormenta e desajustamento. A crian9a freqiientemente 

usa grosseria, desobediencia, intolerancia e conduta de segredo para 

mostrar que estd crescendo. O processo de €mancipa9ao 6 normal, 

mas o comportamento que se reflete na situa9ao social nao e afor- 

tunado. Imagina-se que o individuo age dessa forma porque e um 

adolescent©, mas a explica9ao estd na situa9ao social e nas experien- 

cias da infdncia... A adolescencia tern sido culpada, quando a fal- 

ta, na realidade, estd na educa9ao inadequada na infdncia. A sensibi- 

lidade do adolescente as condi96es do lar e da escola podem ser uma 

rea9ao acumulativa que congou nos principios da infdncia. Alem 

disso, os dois sexos recebem no lar tratamento diverso: nao e a mes- 

ma coisa ser menino ou menina, ser rapaz ou mo9a, na familia. 

Is so pode-se no tar nos resultados que obtivemos neste estudo, pois, 

as adolescentes indicam como causa mais freqiiente das cdleras ocor- 

ridas recentemente em casa, o impedimento de fazer ou obter aquilo 

que desejam, e os adolescentes apontam como razao principal de co- 

lera dentro de casa, nestes ultimos tempos, aborrecimentos e amola- 

96es. E existe tal diferenga nao apenas no meio brasileiro mas 6 

universal. ZACHRY (1940, p. 80) e ANASTASI (1937, p. 390) alem 

de outros autores referem-se a essas diferen9as existentes no trata- 

mento que se dd as crian9as de acdrdo com o sexo a que pertencem. 

.Ai se nota, ©videntemente, a influencia da cultura que estabelece 

padroes diferentes de a9ao, atitudes, ideais, etc. para cada sexo. 

Dai se origina, portanto, uma grande parte dos ressentimentos 

das jovens que indicam o lar como causa de frustra96es e conse- 
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qiientemente de colera, pois os pais ou os familiares, nao permi- 

tindo as meninas e mocinhas a mesma liberdade e autonomia de 

que desfrutam os meninos e rapazes em nossa sociedade, estao 

apenas agindo segundo os ditames da cultura, que influi poderosa- 

mente em nossos ajustamentos emocionais e em nossa maneira de 

encarar os fatos quotidianps. 

A mulher, em nossa sociedade, tende a ser mais frustrada e mais 
reprimida do que o homem, pois a ela se impoe maior niimero e 

extensao de restripoes e proibipoes que deixam de existir quando se 

trata de um homem. Nao deixam, porem, os individuos do sexo 

masculino de ter uma boa dose de frustrapoes em sua vida. 

As frustrapoes ocasionam colera e sendo todos nos criaturas 

mais ou menos frustradas, tem-se verificado que usualmente, coma 

nota JERSILD (1942, p. 282) a colera ^ muito mais comum do que 

o medo. 

Isto concorda com a investigapao que realizamos, pois verda- 

deiramente as situagdes efetivas de colera relatadas pelos adoles- 

centes em geral, superam em numero as situagoes reais de m^do. 

As maiores frustragoes t£m lugar em casa e na escola, sendo 

esses ambientes responsdveis por um grande numero de coleras ci- 

tadas pelos adoiescentes. 

Tanto as causas que levam o indivlduo a raiva ou zanga, como 

as causas de medo mais freqiientes encontradas, revelam 

crescimento dos adoiescentes, pois ja nao sao de tipo infantil, mas 

prcdominantemente sociais, o que sc aproxima do tipo adulto, re- 

velando ja maturidade. 

O estudo das causas de colera e de medo atraves das idadea 

do periodo adolescente revela, em muitos aspectos, crescimento, 

alem da variagao que se observa entre os dois sexos. 

Notam-se, tal como ja se havia observado ao estudar as curv^ 

determinantes de cdlera e de medo, que os adoiescentes de cada 

sexo apresentam manifestagoes diversas quando zangados ou ate- 

morizados. 

Em situagoes que tiveram lugar recentemente, as adoiescentes 

quando irritadas, tinham como reagao mais freqiiente chorar, enquan- 

'o os adoiescentes do sexo masculino mais comumente inibiam a ma- 

nifestagao de colera, nada fazendo; em situagoes de ocorrencia 

provavel, a expectativa de comportamento 6 identica, sendo que 

aqui os rapazes se referem mais diretamente a repressao da reagao 

de cdlera, por auto-controle. 

Ha, porem, variagao que se nota em ambos os sexos em varios 

dos comportamentos ocorridos realmente e os que pdssivelmente vi- 

rao a ocorrer. 

Quando atemorizados, ha pouco tempo, os jovens trataram £re- 

qiientemente de afastar-se, fugir ou pdr-se a salvo, enquanto as 

jovens rezaram ou pediram o auxilio de outrem. As reagdes prov^- 
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veis de mddo imaginadas pelas mogas sao muitas vezes identicas ks 

•que ja manifestaram em situa96es reais; os rapazes jd pensam mais 

em um possivel contrdl© de causas, no sentido ae prevenir o advento 

de novas ocasioes de mddo. 

Ha veriagao entre as rea^oes de colera e de medo, tanto efetivas 

como possiveis atraves das idades, na adolescencia, notando-se em 

muitos aspectos um desenvolvimento que se aproxima bastante da 

maturidade do adulto em suas manifestagoes emotivas. 

Assim se apresentaram, de maneira geral, os resultados a que 

-chegamos nesta investigagao de aspectos da vida emocional do ado- 

lescente que estuda, resultados esses que podem ser sumariados nas 

seguintes conclusoes: 

1) Os progenitores sao, destacadamente nos primeiros anos de 

vida, o principal objeto de afeigao. 

2) Os afetos de que se viram privados mais comumente os ado- 

lescentes de ambos os sexos, antes ou presentemente, sao os afetos 

por parte de familiares, notadamente irmaos e avos. 

3) Existe diferenga entre o que e relatado como causa real e 

xecente de c61era ou de medo, e o que e indicado como causa provd- 

vel de cdlera ou de m^do. 

4) Existe diferenga entre os comportamentos que de fato tive- 

ram lugar em situagoes de cdlera ou de medo, e as expectativas de 

comportamento em situagoes provaveis. 

5) As frustragoes sao causas muito freqiientes de colera e de 

medo. 

6) O lar e a escola sao responsaveis por uma grande porcenta- 

gem de colera no periodo da adolescencia. 

7) O fracasso, principalmente escolar, revelado por notas baixas 

e reprovagao e causa mais freqiiente de colera entre as situagoes 

reais relatadas por adolescentes de ambos os sexos, 

8) O medo provocado pelo fracasso escolar — notas baixas e 

reprovagao — e a causa mais freqiiente de temor em situagoes reais 

relatadas por adolescentes de ambos os sexos. 

9) Os jovens revelam-se mais frustrados e desajustados, do que 

as jovens, a situagao escolar. 

10) As jovens revelam-se mais frustradas, em geral, do que os 

jovens. 

11) As causas mais freqiientes de colera e d© medo sao princi- 

palmente causas socials. 

12) Os adolescentes do sexo masculino revelam maior capaci- 

dade de se dominar quando encolerizados. 

13) Os adolescentes do sexo masculino sao mais dinamicos e 

ativos ao reagir, quando em situagoes de m^do, do que as adolescen- 

tes. 
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14) Ha varia^o entre os sexos no que se refere a causas e 

manifestagoes de cdlera e de medo durante o periodo da adoles- 

ctkicia. 

15) Em muitos aspectos, tanto no que se refere k cdlera 

como ao medo, observa-se desenvolvimento atraves dos anos de ado- 

lescencia, nao so quanto aquilo que e relatado como causa de zanga, 

raiva ou temor, como tambem ao que e apresentado como manites- 

tagao de colera ou de medo. 

R E S U M O 

A presente investiga5ao trata de alguns aspectos da vida emo- 

cional (Afeigao, Cdlera e Medo) de adolescentes de curso secundario 

principal de colera e o fracasso determinado por notas baixas e re- 

provagao, mais comum entre os adolescentes do sexo masculino. 

Quanto aos comportamentos, notam-se difere^as bem grandes en- 

tre os sexos, predominado a reagao de chorar, quando com raiva, 

entre as mo^as e de inibir a reagao de cdlera, quando se trata dos 

rapazes. 

A pesquisa sdbre Afei9ao revelou que os adolescentes relatam 

como objeto principal de amor os progenitores, afeto esse que existe 

predominantemente nos primeiros anos de vida. Quando um so pro- 

genitor e citado e a mae a preferida tanto pelos individuos de um 

como de outro sexo. Quanoo se trata de afetos de que se viram 

privados, os adolescentes indicam mais freqiientemente a familiares, 

destacando-se ai irmaos e avds. 

Na pesquisa sdbre Cdlera verifica-se que ha diferen9a entre o 

que efetivamente causou cdlera e o que provavelmente podera ser 

causa de cdlera algum dia; o mesmo se aplica aos comportamentos 

de cdlera relatados: nem tudo o que se fez quando encolerizado e o 

que se pensa fazer em novas ocasioes de cdlera 

Na escola, a causa principal de cdlera e o fracasso determinado por 

notas baixas e reprova9ao, mais comum entre os adolescentes do 

sexo masculino. Quanto aos comportamentos, notam-se diferen9as 

bem grandes entre os sexos, predominando a rea9ao de chorar, quan- 

do com raiva, entre as mo9as e de inibir a rea9ao de cdlera, quando 

se trata dos rapazes. 

Na pesquisa sdbre Medo observa-se tambem que e diferente o 

que realmente ja causou medo e o que e esperado como causa 

provavel de temor; os comportamentos que se manifestaram efe- 

tivamente apresentam igualmente diversidade em rela9ao aos com- 

portamentos que existem como expectativa apenas. O fracasso na 

escola e uma seria causa de medo para os adolescentes em geral, 

e em particular para os adolescentes do sexo masculino. Ha gran- 

des diferen9as entre as manifesta9oes de mddo relatadas por jovens 
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de um c outro scxo, sendo rezar ou pedir auxilio o comportamento 

mais indicado pelas jovens, e prevenir por controle de causas as 

situagoes atemorizantes, o que mais freqiientemente relatam os ra- 

pazes. 

A idade determina variagoes, notando-se desenvolvimento em 

muitos dos aspectos estudados, tanto nas causas como nas reagoes 

de c61era e de m6do, sendo que existem tamb£m grandes diferen- 

gas entre ambos os sexos, observados atrav6s dos anos de adoles- 

c^ncia. 
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FOLHAS DE CLASSIFICAgAO USADAS PARA O ESTUDO 

DAS RESPOSTAS, NAS PESQUISAS DE AFEI^AO, COLERA 

E M£DO 

RELAQAO DOS AFETOS MANIFESTADOS 

1. Pais 

a. Pai 

b. Mae 

2. Pais © outros familiares (tios, primo% etc.) 

a. Pais e irmaos 

b. Pais e av6s 

3. Familiares 

a. Av6s 

b. Tios 
c. Irmaos 

d.. Primos 

4. Familiares e outras pessoas (amizades, vizinhanga, etc.) 

5. Familiares e namorado (a) 

6. Familiares e noivo (a) 

7. Amigos 

8. Colegas 

9. Vizinhos 5 

10. Professdres p 

11. Namorado (a), Garoto (a) 5 

12. Noivo m 

13. Empregados g 

14. Pessoas ja falecidas 22 

15. Eu mesmo 5 

16. De todos § 

17. De ninguem ^ 

18. D© animais O 

19. De objetos, de brinquedos 

20. Nao sei, nao me lembro ^ 

21. Respostas sem nexo ou incompreensiveis m 

22. Ausencia de resposta. rn 

m» 

c* 

RELACAO DOS AFETOS DESEJADOS 

Pais 

a) Pai 

b) Mae 
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4. Tios 

5. Familiares em geral 

6. Amigos, amizades 

7. Colegas 

8. Pessoas eminentes, cultas, arti«tas de cinema 

9. Compreensao 

10. Correspondencia 

11. Namorado, amor, paixao 

12. Objetos, brinquedos, dinheiro 

13. Animais 

14. Teve todos os que podia desejar 

15. Respostas sem nexo ou incompreensiveis 

16. Ausencia de resposta. 

RELA^AO DAS CAUSAS DE COLERA 

1. Injustigas 

a) na familia 

b) na escola 

2. Cagoadas, desprezo, indiretas, humilha^oes 

3. Aborrecimentos, amolagoes, indelicadezas, crlticas 

a) na familia 

b) na escola 

c) com o namorado 

4. Mentiras, falsidades, trai^ao, cinismo, intriga 

a) de familiares 

b) na escola 

c) do namorado 

5. Falta de correspondencia ou de considera9ao 

a) familiares 

b) na escola, de colegas 

c) do namorado 

6. Intromissao de outras pessoas na vida 

a) familiares 

b) na escola 

7. Nao cumprimento do prometido 

a) familiares 

b) na escola 

c) do namorado 

8. Ordens, imposigoes 

a) na familia 

b) na escola 

c) do namorado 

9. Impedimento de fazer ou obter o desejado 

a) na familia 

b) na escola 
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10. Acusagdes 

a) por familiares 

b) na escola 

11. Fracasso 

a) na escola: nota baixa, reprovagSlo 

b) de clubes favorites, futebol 

12. Brigas, conflitos 

a) na familia 

b) na escola 

c) com o namorado 

13. Incompreensao 

a) na familia 

b) na escola 

c) do namorado 

14. Pessoas que causaram cdlera 

a) familiares 

b) profess6res e colegas 

c) namorado 

15. Imperfei90es, realizagdes mal feitas, incompetencia 

16. Corrup^ao moral, imoralidades 

17. Aulas, estudo (cacetes) 

18. Interfer^nda em atividade 
a) por familiares 

b) na escola 

19. Interfer^ncia cm objetos 

a) por familiares 

b) na escola 

20. Apar^ncia fisica (cabelo, indumentdria, etc.) 

21. Motives futeis, k t6a ("qualquer coisa", "k t6a", "por cau- 

sas sem importdncia", etc.) 

22. Atiyidades desagradaveis (responder a dste questiondrio, 
lavar a lou9a em casa, fazer compras para a casa, etc.) 

23. Esbarroes, pisoes 

24. Perda ou daniftca9aa de objetos. 

25. Impedimentos materials (chuva, vento, calor, barulho„ 

falta de condu9ao, etc.) 

26. Alimenta9ao desagrddavel (fria, requcntada) 

27. Nao ter tido ou nao ter cdlera 

28. Respostas sem nexo ou incompreensfvekj 

29. Ausencia de resposta. 

RELAgAO DOS COMPORTAMENTOS DE COLERA 

1. Reprimir-se ou controlar-se (dissimular, calar-se, domi- 

nar-se) 
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2. Atividades substitutas ou compensatorias (ler, passear, 

ouvir musica, cantar, rezar, etc.) 

3. Atitude filosofica ou etica: conformar-se, resignar-se. 

4. Comportamentos implicitos; pessimismo, angustia, tris- 

teza, raiva, etc. 

5. Incapacidade confessada de reagir: nao fazer nada, es- 

perar, ficar quieto, etc. 

6. Comportamento de recusa ou negativismo (greve de fo- 

me, de sil^ncio, isolar-se dos demais, etc.) 

7. Comportamento vingativo ou de desforra. 

8. Desejo de vingar-se. 

9. Agressdes verbais (gritar, responder, ameagar, dizer tudo 

o que quer, etc.). 

10. Comportamento verbal nao agressivo (pedir explicate, 

explicar, comentar, etc.) 

11. Auto-agressao nao fisica: desejo de morrer. 

12. Chorar 

13. Ruborizar-se ou empalidecer 

14. Perturbagoes digestivas 

15. Manifesta^oes motoras (cara feia ou emburrada, pular, 

espernear). 

16. Explodir, brigar, estourar, reagir. 

17. Agressoes fisicas; contra outrem, contra si mesmo, con- 

tra objetos, contra animals. 

IS. Nao ter tido ou nao ter cdlera 

19. Respostos sem nexo ou incompreensfveis 

20. Ausdncia de resposta. 

RELACAO DAS CAUSAS DE MEDO 

1. Animals 

a) domesticos 

b) nocivos 

c) selvagens 

2. Ruidos 

3. Acontedmentos desagradAveis (engano, mentira, aborre- 

cimentos). 

4. Acontedmentos inesperados (sustos) 

5. Cak 

6. Dor, tratamento medico, doen^as 

7. Morte 

a) morrer 

b) perder pessoas queridas 

c) cadiveres, necroterio, funerals 

8. Perda de pessoas queridas por abandono ou afastamen- 

to 

9. Perda de empr^go, de propriedade, de seguran9a. 
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10. Situagoes perigosas 

a) assaltos, roubos, ladrdes 

b) desastres, acidentes 

c) guerra, lutas, agressoes 

d) tempestade, raios, trovoadas 

11. San^oes negativas (repreensoes, castigos) 

12. Criaturas ou acontecimentos imaginarios 

13. Impressao causada por cinema, leitura. r^dio. historias. 

14. Solidao. 

15. Escuro. 

16. Situa95es ou pessoas desconhecidas, deformadas, esqui- 

sitas. 

17. Fracasso 

a) escolar 

18. Sonhos, pesadelos 

19. Assuntos, situa^oes sexuais (ficar so com um rapaz, etc.) 

20. Nao ter medo, nao ter tido medo de nada. 

21. Respostas sem nexo ou incompreensiveis 

22. Ausencia de resposta 

RELAgAO DOS COMPORTAMENTOS DE JMfiDO 

1. Enfrentar a situa^o 

2. Controlar-se, dominar-se 

3. Contr61e de causas, prevenir (estudar para os exames) 

4. Tomar conhecimento da causa (ir ver o que e que fa- 

zia barulho) 

5. Procurar esquecer ou distrair-se (ler, ouvir radio, etc.) 

6. Raciocinar, pensar em como resolver 

7. Raciocinar (mentir, desculpar-se)) 

8. Ocultar-se (dar uma volta por outro lugar, esconder-se, 

cobrir a cabe9a, fechar os oHios). 

9. Fugir, afastar-se, colocar-se a salvo (sair correndo, sair 

de perto, ir embora). 

10. Buscar companhia 

11. Rezar ou pedir auxilio 

12. Nao fazer nada, ficar imdvel, nao saber o que fazer 

13. Comportamentos de difidl contrdle (treraer, gritar, ficar 

sem fala, chorar, rir, ter calafrios, desmaiar, arrepiar- 

se) 

14. Buscar deliberadamente situa96es que causam medo 

15. Sentir-se envergonhado, infeliz, triste 

16. Roer unhas, apertar os dedos, assobiar 

17. Nao ter medo ou nao ter tido medo de nada 

18. Respostas sem nexo ou incompreensfveis 

19. Ausdncia de resposta. 



INSTRUC6ES; Esta e uma pesquisa sobre Emogoes, que ja tem si- 

do feita em anos anteriores, com pessoas da mesma idade e do mes- 

mo preparo de voces. Para termini-la t necessdria a sua colabora- 

gao. A fim de que voces tenham inteira Uberdade, nao escrevam o 

seu nome, © at6 modifiquem a letra se quiserem. 

DATA DO NASCIMENTO 

dia mes ano 

SEXO:   

CURSO;  

SERIE:    

PAI 

PROFISSAO: 

MAE  

POSIQAO NA SERIE DE IRMAOS: 

Marque nos quadradinhos, o sexo e a ida- 

de de seus irmaos, e faga um X no quadra- 

dinho que corresponde a voccL 

Exemplo: Um aluno de 16 anos tem 

um irmao de 18 anos, outro de 14 anos 

e uma irma de 11 anos. A colocagao 

seria esta: 

  

M 

18 X ^
2

 
* 

F 

11 L 

J 
p 

De que pessoas vocd gostou mais em sua vida (citar o grau de pa- 

rentesco): 

De 0 a 2 anos   

De 2 a 4 anos 

De 4 a 6 anos 

De 7 a 10 anos 

De 11 a 14 ou 15 anos 

De 15 a 18 anos 

2. Irmaos 

3. Av6s 

De 18 anos em diante 

Que afeigoes voce desejaria ter tido <*n sua vida e nao teve? 



Nestes ultimos 3 meses (Junho, Julho, Ag6sto); 

Que fez voc6 ficar 

zangado ou com rai- 

va? 

For que voce ficou 

zangado ou com rai- 

va? 

Que fez voce quando 

estava zangado ou 

com raiva? 



£ agora diga: 

Tudo que faz voce ter ou sentir 

mSdo 

Que faz voc6 sempre que estd 

com medo? 



NESTES T5LTIMOS 3 MESES (Junho, Julho, Agdsto): 

Que fez voce ficar For que voo6 ficou Que fiz voc6 quaudo 

com medo? com mMo? estava com m£do? 



E agora diga: 

Tudo que faz vbce ter ou sentir 

medo 

Que faz voce sempre que esta 

com medo? 



Composto e impresso na 
Industria Grdfica Jose Ma^alhScs X>tda. 

Rua Spartaco, 215 
Sio Paulo 
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