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NECESSIDADES Pff COLOE CAS

I'Enquanto as necessidades fisiol6gicas s6o gerelmente satisfei

que tem i-mport3ncia r-elativamente pequena na deternd.nagHo do

as necessidades psicolSglcas s5o determinantes significatLvos d

pois nunca s6o inteiramente satisfeitas. 9q -tir,nl

ylt?=?H*-*f,*g*f;gn,Ig,g[,qsq,H?*gui3i-q*s' ' HF&'ffi ter

t3do o *1LCIJ, t?g.q-,.?*ggsr*rrpn-Bpr }oe a apfyggio T-*?l.gg*ggPgiSl*3*rPsP&gg '
Na realidade, Bomo as necessidades psicol6gicas estio sujeitas i aprendizagern,

sfio r^elativamente autoperpetuadof,if,sr Dessa maneira, logo depois de estar feliz

por ter sido promovj.do a dilretor r-egional, o indiv{duo comesa a estar infeliz

por ainda n$o ser presiclente da companhia. As necessildades psicplisrcas sao m4i

to importantes por n5o permitirem satisfag6o completa.

Alnda aqui, a classi'ficagSo de tals necessldades 6, at6 certo
A

pontol urrm quest*o de prefer8nci-a pessoal. Vamos dividi-Ias de acordo com os

{tens aba:lxo apresentados.

i€ES9IDAH. DE AFEIQ[qi todos desejam viver numa relagto a"

com uma ou mals pessoas, e a crianga m6dla tern, pelo menos, uma seguransa m[n1

ma contra a frustmgEo total dessa necessidacler f,o amor cle seus pai8 e irmaos.

lvlais tarde, o amor da ramflla jf, n6o 6 suficiente, e quase Eempre o indlviuuo
I

procura ampriar esse domfnio, */ fi, de ineluir alguns arnlgos {ntirnos e trompa

rrheiros, depois uma namomda, B finalmente esposa e t'amftia. No entanto, dBvB-

-sB tromprBender que muitas criangaq entre as quai-s algurnas que rrivem Gom sBus

pals, n6o tem sequer o amor farniliar, e sentem-se totalmente rejeitadas.

ry.EES{pffi*-.8*E[3EJg: estrej-tanente ligada & necessidade de afeigEo eg

eontr:amos a necessidade de sBr aceit6vel e ser uma pessoa aceita num grupo. A

mai.oria das criangas encontm .satisfagio para esta necessidade, no lar ta}

vez na escolan seJa na sala de aulal seJa no recrej"o. Todarrla, a natureza do

grupo em que encontram aceitagdo A de pouco import0ncia, e podem obter igual gg

tisfagEo ao pertencerem a um grupo de desordeiros. De outro lado, a escolha do

tas, de maneira

eomportamento t

comportamento,

Y
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grupo 6, quase sempre, consistente corn o senso de valores do indiivlduo,

isso tem uma influSncia dlrcta em seu 'futuro ajustarnento, tanto social

pessoal. Por isso, oj€gyllgEr sobretudo ry", pPISt
especial para topnar a aeeltagEor por grupos desejdveis, uma tarefa

Glfr i*{Elri-ts*Hft qt{Ia,iiil

parra todas as eriangas, a fim de impedtr que procurern aceltagEo Bm

deseJ6vei s.

e por

quanto

cui dado

sabe se A aceita ou nEo, torn*'

s0 suas necessidacles ser6o sa

poss{ve}

gruPos rTE IES

t necessidacle de a'ieigSo e a de ser aceito sEo, muitas vezesr a

grupadas sob o tftulo de s€guranga ernocional, cuja import$ncia A universalmen

te reconhecida, sobretudo para o per{odo da prirneir"a ini'fincia. 0s psicolfoos se

t
convencern, cada vez rnais, clq que a seguranga emocj-onaI, proporcionada a 

"d?I
ga nos seus primeiros anos de vicla, 6 de irnportAncia desislva na deterGinag 5*o

dos ajustamentos que realiza em anos posteriores. 0 nenE nEo tem recursos para

saber porque n6o recebe rnamadeira, oLJ porque nHo 6 .ar*gado quando chora; 56

A capaz de terner o pior. Pre cj- sa ser capaz de depender de seu mundo , de saber

que as pessoas responsdveis por eIe nf;o o abanslonarfio.

Algurnas pessoas tem a iOdia errada cte euer se damos tudo uo .e,€,

n6s o "rrLlmarnostr , Essa iU6ia A il6gica; equive.Ie a temer que a crianga r sE rece

be toclu erlimento de gue precisar sB tornard gulosa, incapaz de controlflr-se. A

experi8ncj.a nos diz que a crianEa que nunce sabe quando terd a p"6xiru refei
H

gatr ou qua-L a sua quanticlade 6 que corflo clcmai.s, com medo de nfio ter o sut'icien
c

te . Da rne sma forma, a crj-anga i nsegura r eue nHo

-se rtmimadalr, Esti clesesperacla por que nEo sabe

ti sfeitas ou nio , e par i sso sFi torna exigente ,

Ern vez cle tornar a crianEa mirnauia e incapaz de enfrentar dtfi

culdacles, cri6-la em arnbiente de seguretnpa emocional e aceitagEo, aumente sua

toler&ncla i frustrag6o. tloloney (ZOS) r por exemplo, indica a extmorat n6ri a

estabilidacJe do povo de Jklnawal embora tenham, corno criangas, uma Hberdade

desconhecicla erfl nossa cultura, sHo capazes de enfrentar as dificuldacles da grcI

ra (onde se inclui a forne J , assim cCImo tufEes e doengas apavortsntes , como 19

pra e elefant{asrl sern apresentarem deHqu6ncia, rJificuldades psicossor6f,ic.*

e mantendo um {ndice muito baixo de pslcose. Antes que a crianga possa aventu

rar-se a e><plorar lugares desconhecidos, e assurnir responsabilictades, a fazer

contribuigEo pessoal, precisa estar cerLa de euer se falhar, sua posigEo nHo es

td ameagada, PrEqlsa de seguranea em seu g{-utro. Depois cte desenvolver essa sg
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gumnga, Egqe- e,s#Lf 
-a"F,e-tE%-i- -c#slcjts- ido- -t-gl-qP*qq]-o -$#t4.o.u.do fre?a.s6.Q Br

portanto, po.*e n4g!.er ryq{g.J.E ryP,J+q.f q ""'.Si,.q dga.c.Ag' somente entEo pode

enfrentar diretarnente seus conflitos, e empregar todas as suas capacidades pg

16 =rp*r$-1os, em vez cJe errit6-1os B ser persegui-do pbr e1es, que eontinuam a

intenferir em seus esforgos.

Indiscutivelmente, a tare'Fa de desenvolvj-rnento da primeira

inffincia A a gl*'qgtq-.Cg -p-qg.qfa.I1gq.-eJ[o-q-i-ollg]. 
A crj-anga precisa ser educada nurn

ambiente ernocionalmente estdvel e consistenter Do qual tenha experi8ncia de g

aceitagfio e arnor incondlcionais. Sob taj-s cond:igEes 1 pode exprinrlr seus senti

mentos, -sjilLjFe.-qtrgsglg, de I'orrna que nHo existe necessldade de fu€r X9-

,6o. hostilidade ou ressgnt-imenLo-. Suanto rnais jovem a crianga, malora stfLoressao. nostl-I]-uEloB
f:#'.--#:

necessidade de seguranga; argumas pessoasr por exemplo, ac'eclitam que as vantg

gens, de um ponto de vista psicol6gico, de manter *C**nasciclos no quarto da

*Eu, no hospital, s6o mais importantes que o perigo poss{vel de in{'ecgio. De

rnaneira semelhante, alguns psic6logos defendem a -eqqqqjl:!g,c6o-.qo ,s?*g,,ciILP..fo.Tf

rna .*r :4gsq?\/glV-.*L-s*FgVIFlEg S.[qF;i,"qna1 |1a g{iq{lca; todavia, Or}ansky (ZAZ), n6o

veri{=icou dlI=er-engas quanto h seguranga de criangas alimentadas ao seio ou pg

1a rnamadaim, e sugeri.u eu€r provavelrnente, a atitude e a rnaneira de amamentar

tem mais importincia que uma i'orma ou outm. Eviclenternente os hospitals conhe

cem a import&nci-a cta segumnga emocj-ona}, sobretudo no caso de criangas hospi

talizadas por perlodos rnuito longos; na reelizagEo, hA alguns anos atris, a ag

mostera impessoal dos hospitais era ftlsponsdvel por uma mortalidade de quasB

Lgtr/r, entre criangas pequenas hospitalizadas por longos periodos ( rg) . Nos hos

pitais modernos a ecentuagf;.o cle "-lt$-q!lqJlt!--c,oi.1$l{' 6 unie tentativa de con

trebalanqrar os maus efej-tos da privaEfro emocional cle doentesr Por causa & sua

hospitalizag6o.

]€+IiSpqam:sg11l,rg"Ig1pgA n{!i d+e ile-Jge-t1o.5rqg$.{.P., lisadas ao

trratamento emocional recebido dumnte a primeira inffinci-a; acr:edlta-Ber For I

xemplor eue o tratamento afetuoso de nrn0" conduza ao desenvolvinrento de uma

personaliffide desernbaragacla, generosa e confiante, enquanto as criangas crig

das rq,-aq,Lc-s,te*ry,jf1-q-{g.g-r.lqm,t-os- .s5p. ifFqr.F,n!q.!le-n!e,r, .'L{}qg .e-g1q4p-9z9P ' -{e
d

rrsgFqsg, *q-rygtqqql9- *.g.qq1*s," 4 .p.qi.!Fg4g. q[o.clgn*i lgq?€m,,gP.res-eTtL Egnse,euPg'

clas em outras 6**r= do desenvoluiinento, Goldfarb (r+0, 141) veri'Ficou que as

criangas de instituig6es onde sfio muito limitadas as exprees6es de afeie.+ sAo

t
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limitadas quanto ao tipo de liberdade intelectual que talvez esteja ligado H

capacldade criadora e a abstrag5o. Estudos como CIs de Spitz (SSO) e Uttddwson

(+fe) que ser6o dtlscutl dos no pr6xi*o .afi{trlo , suger€rn ( qqe-o bp.rrr"-e,Ftjrr prnP-

A impoatinci? da -qgqu{anejl emoeionql f?L-com que se desse.ffan

dq p.tengEp-i egjriqi-o no q{. Entre outros forarn r^eaLizados vitios estudoe sg

bre lares desfeitos. A Goni=er€ncia da Casa Branca sobre Cnlangas e Jovens,

em 1950 (afO) , notou que qr€se gfi das criangas rdo uive com nenhum dos pais,

e quase o dobro desse n,imgrCI vive Gom epenas um dos pais. 6 natuml sLfDr qre

o lar desfeito, Bm si me$mo, nEo exerga ufiB influ6ncia tdo devastadora, do

ponto de vista da segurErnsa emoclonal da crianga, quanto i atmosfera de ten
affio emocj.onal e de anirnosidade euer frequentemente se cria com a ais=ofrgEf

do Iar. € tambdm possfvel que o lar em que os pais nHo estEo realmente casa

dos, mas apenas ndo-divorciados, pode ter une influ8ncia tanto ou mais pern!

ciosa sobre a crianga. Mas tamb6m n5o se deve concluir que o 1"" g=t6!tr],-.g-

oresente. invariavelmente. uma base de secruranca Dara a crianca: em muitas fr
-----......-4.,.....',.......__-'_.-...._---4------__---+--.:---------- 

-,-. .rd.lias, a neceesiclade de seguranga dfl crianga e frustrada pela riva}:ldade en

tre irmtos, ry--ItrE-jr.qlagEsg.Jg$*is]9?, tais como o -luHi,t?ri-sqor poF dts

ciplina excessivamente severa, excessj-vamente livre ou inconsistente, ou ai1

da por superproteg5o e outres condig6es indesejdveis.

Foram tamb6m realizados estudos sobre a influ6ncj.a do tr#lho
das m6es na segurernqla da crianga. Pelo menos ern um estudo (Zee) rverificou-sB
que havia melhores relaE6es entre os pais e os filhos adolescentes quando a

mEe tinha um trabalho dc tempo parcial fora de casa, do que quando trabalha

va o tempo todo ou nEo trabalhava; toclavia, a interpretagEo de tais dados g

xlgr:inia rnais informagSo a respeito cias m6es cloe tr3s grupos comparados, aE

sim como as condigEes que exlgriram o trabalho fora do Iar. Evidentementer o

estudo n5o sup6e que uma forma de melhorar as relag6es entre pals e filhos

seja conseguir trebalho em tempo parcial fora de casal mostra, apenasr a ng

cessidade de ter cuidado com respostas eyidentes para problemas complexos.

tt A crianga tamb6m pr-ecisa encontrar seguransa na situag6o de

sala de auIa. Existe necessiclade cle urn hordrio cui.dadoeamente plane jado, eg
,t?bom n6o rigidor fio qual eada crianga tenha um lugar, e necessldade de lirnt

tes claramente definldos, dentro dos quai-s a crianga deve atuar. 0s lirnltes

cional tamb6m exerce uma influ8ncia n{tio" no cresci-mento f{sieo
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s6o especialmente n*"*==6rios no caso da crianga que vem de um Iar autoritd

rio, e que tern malor tendSncia para sentir--se insegura, diante de grrande am

plitude de liberdade na sala de aula" *

I\F.FS6,IDAPE DE. B,Efll I,4fl60: todos gostam de sentlr que s5o capazes de r"eaIi

zar o que planejarem fazer, e de sentir que suas realizag6es s6o vallosas.

Esta necessidade estd intlmamente ligada a 0xito, fracasso e aspiregEo, que

ser6o dj-scutldos no ".pftrlo sobre motivag5o. Esta tambdm estd intirnarnente

Iigada a outras necessidades, tais como acei.tgs6o- socialr a-uto-eftim?.1 e plg

vavelnrente grande parLe de sua pot8ncia deriva de condicionamento, atmv6s

da acentuagSo &da pelos pais is prj-meiras reatizag5es da crianga.

. Frequenternente, as escolas tornam diffdlr ptstB algumas crC.ag

gasr a satisfag5o de sua necessj-dada a" Xg.Iigggfo. Para a crianga pouco ig

teU.gente, estd relativamente distante a possibilldade de resolver todos os

problemas propostosn de obter boas notas, de esclrever uma obna prirna de lin

guagemr Embora menos eviclente, 6 tamb6m verdade que as escolas, muitas vezeq

tornam diffcil parer a crianga bem dotar.la, a obteng5o de sentido de reaU.za

EEo. A maior parte do tre.balho escolar ri, para ela, t6o infanti.l, que nHo o!

t6m mais senttdo de 6*itor por rea1izd.-fa, do que a dona de casa ao esten

der a roupa da famftia nB varaI. A crianga deseja d-gurna coisa que desafie sg

as capacicladesr eue ap::esente realizagfio real; em vez dissor Eo atender &s

.rte)<rgentr:.as da escola, obtdrn apenas a satisfagf;o de ter vencido um outr"o dta

e de estar ma:is p*6xi** clo dia em que 
""rd chamada a fazer n5o sabe o QUar

rnas talvez se ja a me5rnf;r coisa, novamente I Nossas escolas pr"ecisam e podem

tormr--se mais yitais e ctinfimicas parg as criangas de intelig6ncia rr6dia, sg

perj.or ou inferior; jA A tempo de nossos prol'essores darem atengdo i diy35

siOaqe.gg inqt-lqgilo*_e_!g#.Lag-, de forma que todas as criangas lra sala de ag

La sejam desafiadas em seu nivel de capacldade e experiGncia. Nossas escolas

precisam criar, em seus .r"ri"rlos, :flI -e+p.dQntp, g*e*qrr#lp+ ejrtle-I1*-H.9R*.

tu.E lto .Epfese nte j.eirj[+ g- E""S^LiSq] {q*q SH e .f.*l-"*t g3.

ItrHF'SI.D4DE DE*If\PEIEj!€lttlSi as pessoas desejam ser capazes de governElrstErs

vidas, de estabeletrer suas interrg6es, sem interfer8ncia e sem obrlgagEo e<ter

* Assim como a

tiada diante

crianga que

de con'brole

vern de Iar democrdtj-co pode sentir-se muj-to angug

autoritdtio,
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rlfl, Isso A espealalmente verdadeiro nos Estados Unidosr onde a independ6ncia

tende a ser um ideal, mas 6 talvez relativamente bdslco ern qualquer parte.

Como JA se disse antes, a crianga deseja alimentaF-se sozinha; at6 o nena

protesta quando 6 muito preso, Especialmente os adolescentes ressentem a dt

reg6o dos outros, E -qq g+tltqe IEEp]lg l1qsti'e-sst]tgt {g*ejlta,nto, "FStPcem -es:-

q!{FEe4-,H- . -++alqg-}i-{?il gqIrL.Eg F.a.qg ; p*!-eF -yg3s:-s-r-€EPe,tP$,,. -a-di{s#d?
das criancas e oretenclem submet6-1as a um trratamento muito eutq"-t-dg*q €-qt6
---= -=-l7r#-+;!=-=rf-=--..Yi-:+:-rtl-r-----,--^- i...-'---'-r --r.----- -'----*f-r--

uitEttog..ar. Pp-ql-s*-pgrgg#eq so: gL19j_qgg-E#ffi--*E-,Iqwryq--qig.gfirqe

mais subtil,-qtri1vrfS--de-fa1ta de cqogryfu ' As escolas
---- -.---4--.------- - --rr- - - - 

---- 

---+

tendem a ser *gll---I-E-g!+gqe{lqqqsls-; as criangas nEo devem chegar nem antes,

nem depois de certa hora; precisam entrar na escola depois do toque da cag

painha; durante todo o dia, devem mudar de atividade, de acordo com as or

dens do professor. Mesmo o perfodo de recreio 6,, muitas vezes, tEo organiza

do, que as criangas preBlsam i'azer o que os professores rnandam. Evidenteme!

te, as eseolas n6o podem suportar o caos e a confusEo, mas as criangas pre+

sam de uma oportunidade para cr:escer. Isso exige que se libertem de su,pqX-

-protecHo e organizacSo desnecessdria, e que assumam uma rcspons{rbi}idode

crescente, par€ fazer e realizar os seus planos.

I)EESF,IqA,F pqfl.qtl$CAo_ SpqqL,t esta necessidade, iA-v]e,zgq d.erlor,t*!F@ feces-

si.$F.9g _48_ _s-tqlqs_ oH_4? Sp,qo_vfffu,, refere-se ao dese jo, aparentemente unlver

sal, dgr.ssnlir gue-.p- qlle faq=mos g ponrol€;FqfP.yqdq "pglo.L-out,roe. No csso das

criangas, - cofilo grande parte de sua vida gira em torno do trabalho reaI:lza

do na escola, r fl satisfagHo dessa necessldade estdr Effi grande parte, nas

m6os do professor e dos aclministmdores escolares, e os professores precisam

estar cientes de sua responsabilidade. Jsto A especialmente n"""""6rio na es

t . K I I 
-t --cola primaria, em que o proressor neio apenas 6 a unj.ca pessoa a dar reconhe

c|mento socj.al, mas tambdm apresenta o padrEo para outras criangas, Ilcts clag

ses seguintes.

A necessidade de aceitagHo social resulta provavelmente r €fi

grancle parte, do condicionamento que a crianga obt6m atravEs do elogio de

rer i q" i*P€I*3n

c*g-jlulrdamett*l nAtgryq$o Elo pqrdter -eJrq-ggge-qyg}ilTlp,n]q de at-it]{es ,.?orn

rrlacfio a si mesmo. Tamb6rn desempenha um papel fundamental na orientagHo do

individuo eom reIaESo ao comportanento socj.almente aceito, geralmente com be

nef{cllo par-a sj- e para a socledade. 0e outro, urna necessldade muito forte
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de aceitagio social tcnclo a provocar a escravizagao do indiv{duo, at6 o pog

to ern euBr n6o apenas nfro -i=az a sua melrror contribuiEfior mas tamb6m aumenta

a possibilidade de sua re jeig5o, a a necessidaclc de rnalor conformismo cBgot

como forma de obter aprovagto. f sso a especiarmente wrdade no caso de ado

lescentes, paru os quals a aprovag5o dos companheiros se torna tao importante

que prCIvotra ur,1 conformisrno quas' compreto em questaes de roupas, rrauitos, etcg

quantO mais inseguros, rnais Se pr'ocupam trom aS reagfies dos outros' Urna BI

cesslva necessidade de aceitag5o tambdm otrorre, geralmenter flo traso do 9?g*i

dor fiel, assim como na obrigagHo, sentida pela pessoa normalt de ttgg-g

os outros.,, De outro ]ado, o fracas-o conti-n-q1o,-naeUtenafrL 3g-Iec9j]he-+q.4FP

las " pe ssoas l11p-qfl-q1!P--s-*-{e--o.{**Jn .-=!J:fg}.r- .gq de- LelFr S -

de procurar a sua apro-
,

c mo stra r se u tc-s-s-e-:$-!r!en.!g-q.Erqv-6-g-B 
-de1itr-

u6ncia e de outr as formas de c-o=

IEF_g-SJSA.DE !_E_l\UJ9-:F-SS,la: a necessidade de sentir que o que somos e faamos

est6 cle acordo corn nosscrs padr6es, riga*se intlrna'nente, n6o.p*nus i= outr:as

necessidades acima discuticras, mas tamb6m ao autoconceito e ao nfvel de aspi

d ;erHo clepoi s di scuti dos . 0 que pensamos de n6= mesmos gira em torragaor QU€ E

no de nosso sentido de valorr:s, nossos padr6es do certo e do erredo, do ade

.,\
quado e do inadequaclo. s-c nos_sas" expe.ricncias pa.ssadas- nos levar^Elln I vdlod-

zar a erudiefl.or, g, [o.ql1i_uqicl-p--ojl -a+, -i?-o*qq-Jl!-qtrP-i-fel%, 9.*lt{Es9-[e-s?9s- . --.F3"11P99
@

tende a pro-vocar fqu-s:bra

exemolo. o epj-sodl-c
--j :--rrf- -_l- 

- -- J- - - - - -_
ln is6oio cle ::eduqf,r do nclo a dona -4e_-g1Aq.-eqEl{{9. molha

na roupa ao Jt6*sp.e-Sle- -{e^-lt-o-tll1.g_-.--...--r----r-_--T--->--- 
,

Um aspectr-.r interessante cla necessiclade de auto"estima a gts-Ig

de depender do siste_ma- -de va!n-1e-s-.{o i-nq*LY.i+qqr- Sqqq}+.dP -+/{Pn!e ,o Pluggssg

de so ciali zag6c,r--a!tq1v-6-s--glg I a socj-edade P-rP-c-u,11q tuar sua fornra de

vida. Na rneclida em que a sociedacLe--consegue-Fqzer com que- q cgi-qlqq iItenlg-
e 

L-J-_-------G-.,.+-

rize senq-v-qrgqgs-s- gq#6.qs.r-.-q-Fgq.-e-q-t* :-ry,?B =-S- g c s+4
e'--+t_--_el a.

sem automaticament_e_ tqg=:-rql-qg-i{-q3-rtl-qq -q?,qgIg:P-,E}i[q, isto er sem GnLar

sentimentos de culpa. Ao contr6rio, se a sociedadei rfio consegue fazer isso, a

crianga pode viorar o r6digo social sem ter sentimentos de curpa; sua rjnica

preocupag5o 6 nio ser apanhada e , se Gonsegue erritar a conclenagao, pode ter,

na realidade , sentimento de orgurho e auto--estima, provocado pera sra argrircia'



AI6m disso r fls pr"==Ets

indiylduo clesenvolva um

0

sociais conflltuais fazem, frequentemente, com gue o

sentimento contradit6r:to de valores; pocie I POr exe[

lacdo social da lu'l-a e cla cov-a4d;-a; Ls-s*oJf.e*-qei*p Io r i nt_g {i_ol:i-zjlUl Jqle.

escolha ent certas sit Na-6es, e 6 levado e sentir coql].!Lo- rEIa-

cao a um ou outro dos valores.

!rt.!*!rtlr't!
tf"H' t+Xtt X*++ tt-)+t+ l+i$it
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