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Introdugao 

Este e o primeiro Boletim apresentado pela Cadeira de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo. Representa o sumario de um campo da Psicologia, mais que 
um Boletim de pesquisa propriamente dito, mas o autor espera que a 
natureza do conteudo, particularmente a sintese da Psicologia social 
e das ciencias sociais correlatas como a Etnologia e a Sociologia, seja 
suficientemente nova para merecer publicagao. O autor encontrou 
entre muitos cientistas sociais que escrevem no Brasil — por exem- 
plo, Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Roger Bastide, Emilio Willems, 
Herbert Baldus, Donald Pierson, entre outros — um ponto de vista 
substancialmente semelhante ao seu proprio, mas com campos diferen- 
tes de aplicacao e conteudo, e tern a esperanga de que este Boletim 
achara um lugar dentro da tradigao que eles tao dignamente represen- 
tam. 

Uma parte consideravel do material deste Boletim foi apresentada 
anteriormente no livro do autor "Social Psychology", publicado por 
Henry Holt and Co., em New York, em 1940. Este Boletim indue, 
entretanto, os resultados de numerosas pesquisas que apareceram no 
campo da Psicologia social durante os ultimos anos. 

O autor apresenta este Boletim, com respeito e admiragao, a seus 
colegas na Faculdade, e a seus alunos, que tambem tomaram tao feliz 
sua estadia em Sao Paulo. Pede permissao para destacar para mengao 
especial o Dr. Andre Dreyfus, Diretor da Faculdade, por sua valiosa 
e constante cooperagao, e os dois Professores-Assistentes de Psicologia, 
Dra. Annita de Castilho e Marcondes Cabral e Dr. Cicero Christiano 
de Sousa, por seu auxilio em todas as ocasioes, particularmente na 
tradugao deste trabalho, que foi originalmente apresentado como ligoes 
de Psicologia social, em 1945. Alem disso a Dra. Annita Cabral teve 
a gentileza de rever a linguagem do Boletim e as provas tipograficas. 

Otto Klineberg 

Sao Paulo, Dezembro de 1946. 
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CAP1TULO I 

Definigao e Historia 

Se a Psicologia pode ser definida como o estudo cientifico 
das atividades do individuo, entao a Psicologia social e o estudo 
cientifico das atividades do individuo em situacao coletiva, ou 
em relacao com as atividades de outros individuos. Esta defini- 
cao e, em teoria, perfeitamente satisfatoria, mas na pratica e di- 
ficil distinguir a Psicologia social propriamente dita da Psicolo- 
gia individual, de uma parte, e da Sociologia e da Antropologia 
cultural, de outra. 

Darei um exemplo desta dificuldade. Suponhamos que es- 
tamos realizando um experimento de laboratorio sobre a emo- 
cao do medo. Criamos uma situacao amedrontadora para o pa- 
ciente, e observamos ie medimos suas reacoes, tanto internas 
(isto e, fisiologicas), como externas (seu comportamento). Su- 
ponham que desejamos repetir esta experiencia com dois indi- 
viduos diversos, um deles residindo toda a vida na cidade de 
Nova York, e o outro, um indio de Mato-Grosso. Haveria certas 
semelhancas, naturalmente, sobretudo fisiologicas, mas haveria 
certamente diferencas notaveis. Teriamos de usar situacoes 
completamente diversas para obter o medo nos dois casos, e tam- 
bem sua expressao — tanto a intensidade como o carater — dife- 
ririam acentuadamente. Mesmo que usassemos estimulos apa- 
rentemente basicos para o medo, como um ruido intense, as 
reacoes difeririam porque o habitante de Nova York estaria muito 
mais acostumado a ruidos intensos do que o indio, e o ruido re- 
pentino de um automovel nao agiria sobre ele, enquanto que o 
indio seria vitima de verdadeiro panico. Propositadamente, 
escolhi um exemplo obvio, mas veremos ulteriormente que as 
mesmas consideragoes podem aplicar-se a toda uma categoria de 
atividades psicologicas. Mesmo isolado, o individuo mostra a 
influencia do ambiente social e cultural no qual viveu. 
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Dcveremos ir ao exlremo <le dizer, como alguns psicologos, 
quo: "loda a Psicologia e uma Psicologia social?" Penso quo nao. 
Ha, indubitavelmente, alguinas rca^oes psicologicas quo sao de- 
terminadas pela biologia e pela fisiologia humanas e que nao sao 
sociais em sua origem. Por exemplo, lanto o nosso indio como o 
Nova-Yorkino, depois do olharom fixamento para um estimulo 
vorde, so fixarem sou olhar num fundo cinzento ou neutro, vorao 
uma post-imagem vermelha, so sua visao for normal. Ambos, 
so forem pessoas incultas, ficarao provavelmente surpreendidos 
polo resultado. Sua cxperiencia social nao inlorfcrira nesto 
caso. Dovo ajunlar, entrelanto, (juo mesmo noste caso, nossos 
dois individuos inlerpretardo diferentomente o resultado, e torao 
rca^dos omocionais completamento diversas, conforme sua in- 
terpretayao. 

Assim, podemos pois dizer — quo ombora noin toda a Psico- 
logia seja Psicologia social, certamonle a maior parte dola o o; 
na roalidado muito mais do quo goralmente so pensa. No pas- 
sado, muitos psicologos nao so doram conta de que, quando fala- 
vam da Psicologia r/rral ou luimana, tudo o que cles roalmonto 
sabiam, em parte ou mesmo completamentc, era a psicologia 
daquela especio de genie entro a qual viviam, Islo e, tratava-sc 
principalmente da psicologia do liomcm ocidental "civilizado", 
de fundo ouropeu ou americano. Pode-se mesmo dizer (pie era a 
psicologia dos cstudanles do cologios e universidades ocidentais. 
pois ostos constituiam a grande maioria dos sujcilos cmpregados 
nos experimenlos de laboralorio! 

Tudo isto torna claro que a Psicologia social, o a Psicologia 
em geral, dovcm levar em considera^ao todas as informa^des rola- 
tivas a outras sociedadcs diferontcs da nossa propria. Por essc 
motivo «■ dificil tracar a linha do domarcacao ontre a Psicologia 
social e as ciencias mais propriamenlo sociais como a S»)ciologia, 
a Historia, e (a mais importante de todas) a Ktnologia ou Antro- 
pologia cultural. Devemos saber "como os outros \ivem" para 
poder determinar cm (pie aspoctos toda a humanidade so asso- 
melha, o em quo rospqitos (is seres bumanos e as sociodados 
humanas diferem. ft por esla razao que, em nossas futures dis- 
cussdos, usaromos abundanlomcntc o material obtido polos an- 
tropdlogos sociais; om outras palavras, nossa Psicologia social 
sera uma Psicologia social romjxirativa. 
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Por conveniencia, faremos esta distin^ao. A Psicologia tra- 
tara das atividades do individuo; a Sociologia e a Etnologia li- 
darao com grupos ou com institui^oes sociais. A Psicologia so- 
cial tratara do individuo, da maneira pela qual e ele afetado por 
outros individuos, pelos grupos e pelas instituigoes sociais. Pra- 
ticamente, sera dificil se nao impossivel, manter sempre esta dis- 
tin^ao. Por isto nao precisamos nos desculpar. As linhas de 
demarca^ao entre as ciencias sao usualmente artificials. O nosso 
intento e a solucao de problemas, e usaremos importante mate- 
rial da Biologia e da Fisiologia de uma parte, e da Sociologia e 
da Etnologia de outra, a ajuntar aos nossos materials especifi- 
camente psicologicos, sempre que isto nos parecer conveniente. 

Nao gastarei tempo com tragar detalhadamente a historia de 
nossa ciencia. Num sentido e ela tao velha como a Filosofia, pois 
certos problemas como, por exemplo, o da importancia relativa 
de heranca e do ambiente, foram tratados por Aristoteles e por 
Platao, Noutro sentido e ela uma discipiina relativamente re- 
cente, visto que o primeiro livro intitulado "Psicologia social" 
apareceu em 1908, e visto que esta ciencia foi completamente 
transformada pelo desenvolvimento dos ultimos vinte ou vinte 
e cinco anos. 

Penso que, se olharmos o conteudo da Psicologia social de 
nossos dias, encontraremos os seguintes principals temas ou ten- 
dencias: 

1. Uma enfase biologico-fisiologica estimulada pelo apare- 
cimento da "Origem das Especies" de Darwin, e recebendo a sua 
aplica^ao mais notavel para a Psicologia, nos escritos de McDou- 
gall e sua teoria dos instintos. A primeira linha de demarca^ao 
enfre a vida mental do homem e dos animais (por exemplo na 
teoria de Descartes) foi substituida pelo conceito de instinto, aplb 
cavel tanto ao homem quanto aos animais. Os instintos, disposi^oes 
inaias para a atividade, sao considerados como os fatores pri- 
marios na vida mental, e nesta base, toda a Psicologia social, ao 
ver de McDougall, deve ser explicada. McDougall definiu o 
instinto "como uma disposigao psico-fisica herdada ou inata, que 
determina o seu possuidor a perceber e dar aten^ao a objelos de 
uma certa classe, a experimentar uma excitacao emocional de 
uma qualidade especial pela percepcao de tal objeto. e a agir em 
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face a este de uma maneira particular, ou. pelo menos, a experi- 
mentar um impulso para tal a?ao". Como cxemplos, podemos 
mencionar os seguintes: instinto de fuga e cinoyao de xuedo; 
instinto combative e emoq-ao de colera; instinto de rcprodu^iio e 
emo^ao sexual; etc. Grande controvcrsia surgiu relativamente a 
esta teoria, que foi lao severamente atacada que o uso do termo 
"instinto" por um psicdlogo de hoje e quasi o equivalente de 
cometer um suicidio academico! 

Penso, ao mesmo tempo, que elc linlia razao, chamando a 
aten?ao para a neccssidade de entendcr os fundamentos biologi- 
cos do comportamento, c de obscrvar as semelhancas e as difc- 
rencas entre o comportamento dos animais e do homem. 

2. I'm segundo ponlo de maior importancia foi assinalado 
por um grupo de sociologos franceses — Gabriel Tarde, que cha- 
mou a aten^ao sobre a importancia da imita^ao e da sugestao, 
sobre cuja base E. A. Ross, nos Estados Unidos, desenvolvcu sua 
propria Psicologia social; Emile Durkheim, para quem o indi- 
viduo s6 existia como membro da sociedade; Gustave Le Bon, 
que encarava as multidocs e os grupos como tendo uma mcntali- 
dade propria, distinta daquela dos individuos componentes, elc. 
Esta enfase geral era importanle, mas (piasi certamente exage- 
rada, como veremos depois. fma enfase mais sadia, embora em 
muitos respeitos correlate, e encontrada no trabalho antropolo- 
gico de Franz Boas e de sens discipulos, que afirmaram o valor 
dos fatores sociais e culturais, scm esquecer que o homem e, 
tambem, um animal biologico. 

3. Um tercciro elemenlo de maior significa^ao c a cresccnle 
importancia dos metodos experimenlais na Psicologia social. 
Parle deste trabalho e ja antiga, como os trabalbos de Binel sobre 
a sugestao e a sugestibilidadc, pclos fins do ultimo s6culo. Isto 
e naturalmente Psicologia social, ja epic se refere a influencia de 
um individuo sobre outros. Mais recenlemente, Moede na Ale- 
manba e Floyd Allport nos EE. UU., fizeram experiencias sobre 
os efeitos da competi^ao e da "facililaqao social" sobre o com- 
portamento do individuo. Para tomar excmplos ainda mais re- 
centes, o trabalho sobro a modifica^ao experimental das atitudes, 
ou seja, em outras palavras, estudos experimenlais sobre a pro- 
paganda; e a demonstraqao dos efeitos de um "clima social" au- 
t(»ritnrio e democratico sobre os membros de clubes de meninos, 
moslra outras novas aplicacoes do metodo experimental a pro- 



blemas de grande complexidade. De tudo isto, pretendo tratar 
mais minuciosamente mais tarde. Por enquanto, um rapido 
olhar atraves das mil e cem paginas da "Psicologia Social Expe- 
rimental" de Murphy e Newcomb, na edicao revista de 1937, 
dara uma boa ideia de como o metodo. experimental se desenvol- 
veu neste dominio. 

Em suma, pois, tres acentos principais — o biologico-fisiolo- 
gico, sociologico-etnologico e o experimental-psicologico — deram 
a Psicologia social seu atual conteudo e carater. 

E, naturalmente, bem conhecido que muitos animais sao gre- 
garios;^ vida social animal foi minuciosamente descrita por 
muitos escritores. Como dado indiscutivel, grande mimero de 
fenomenos da vida social humana encontra-se tambem no com- 
portamento animal. Ai existe agressao e cooperacao; corteja- 
mento, e "casamento" — muitas vezes, como em certas aves, 
relativamente monogamo; cuidados maternos para com a prole; 
lideranca; brinquedo; etc.... Ha o fenomeno de luta entre in- 
dividuos de um grupo contra os de outro grupo ou, em outras 
palavras, forte coesao entre os membros de uma comunidade e 
hostilidade contra os de fora. preciso ter em mente, entretan- 
to, que este sentimento de um grupo nao se restringe necessaria- 
mente aos membros de uma mesma familia ou tronco biologico. 
Aqueles que viram no fenomeno de agrupamento dos animais a 
contraparte biologica da guerra entre os homens, interpretaram 
mal os fatos. O fenomeno de agrupamento animal e, em larga 
medida, baseado na familiaridade. Segundo meu conhecimento, 
com a excecao das lutas entre duas colonias de formigas, nao ha 
no comportamento animal nenhum fenomeno paralelo a guerra 
entre duas sociedades humanas. 

Um dos fenomenos sociais mais notaveis dentre os descritos 
entre os animais, esta o da dominancia e da submissdo. Isto foi 
notado principalmente entre as aves, mas foi observado tambem 
entre os animais de outros grupos. 0 cientista noruegues Schjel- 
derup-Ebbe assinala que nao ha duas aves da mesma especie, 
quando colocadas juntas, que rapidamente nao descubram qual 
e dominante e qual submetida. Ghamou ele ao fato a "hierar- 
quia de bicadas". Esta hierarquia mostra-se, como o nome in- 
dica, bicando, tomando o alimento, ocupando maior ppr^ao da 
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gaiola ou do quintal, e por comportarnentos agressivos em ^eral. 
Se um grupo de aves esta reunido, o arranjo usual para 
a ave dominante A. bicar B, C, I) e E; B, submetida a A, domina 
C, D, K, e aasim por diantc. Em certas ocasioes ha o curioso 
fenomeno de unia hierarquia circular, no qual A bica B, B bica 
C e C bica A. 

As vezes, tambem, a hierarquia se muda como resultado da 
experiencia. Maslow cila um caso no qual um buqio A era 
dominante e muito agressivo contra B e C. Em certa ocasiao os 
tres estavam colocados juntos numa gaiola, e B c C combinaram 
dar em A unia grande surra. Desde entao B e C, separa- 
damente, eram dominantes sobre A. Como vemos, sao possiveis 
rela^oes relativamente obscuras e complicadas cntre outros ani- 
mais alem do homem. 

Ha facilitayiio social enlre os animals. 0 psicologo alemao 
David Katz realizou a scguinte experiencia, ha muitos anos. 
Colocou diantc de um pinto grande por^ao de graos — muito 
maior do que o pinto podcria comer. O pinto comeu ate ficar 
saciado e entao parou. Katz nesta ocasiao inlroduziu um segun- 
do pinto esfaimado, e quando o primeiro viu o segundo comer, 
voltou novamente aos graos. 0 comer, cntre os animais como 
entre os homens, pode ser resposta a condiyoes sociais, lanlo 
quanto a necessidades fisiologicas, 

Existe tambem certo grau de comunicagao enlre os animais, 
uma especie de linguagcm vocal, particularmente enlre os maca- 
cos. Carpenter, trabalhando com macacos gritadores, Nissen com 
chimpanzes, Yerkes com chimpanzes e Zuckerman com bugios, 
»odos, independenteraente, puderani identificar certo numero de 
sons significativos, indicando fome, mcdo, exita^ao sexual, curio- 
sidade, repreensao para os filhotes, e outros semelhantes. Numa 
interessante experiencia, um macaco foi colocado numa pluta- 
forma da qual podia alcan^ar uma banana. Quando t !e apa- 
nhava a banana, entretanto, isto soltava um balde de agua que 
caia stibre outros macacos situados abaixo e qne ele ndo podia 
ver. Depois de um ou dois ensaios, ele nao mais apanhou a ba- 
nana. I .videntemente, sens colcgas comunicaram-lhe sen des- 
prazcr (como, nao sabemos) c ele desistiu. 

Ha tambem certa forma de cultura entre alguns animais. O 
psicologo Warden estabelcceu que a cultura tem trfs con didoes 
— invencuo, comunicarao c habitua^ao social, e decidiu que a 

1 t 



cultura era exclusivamente humana. Entretanto, como fato, sens 
tres criterios aparecem ao menos em algumas sociedades animais. 
O antropologista Linton, que visitou o Brasil ha pouco tempo, 
escreveu em seu livro "0 estudo do homem" que ha uma especie 
de leoes da colonia de Kenya que sempre faziam suas cacadas 
sozinhos. Recentemente o metodo mudou, e estes leoes atual- 
mente ca^am em grupos. Alguns leoes impelem a presa para 
outro que fica a espera ate que a presa se aproxime e entao ele 
salta. Ha tambem uma antiga observacao de Scott relativa a 
aves americanas conhecidas como "Baltimore orioles" que e in- 
teressante. Scott separou um grupo destas aves logo depois 
do nascimento, antes de aprenderem a cantar. Quando elas can- 
tar am, uma nova miisica de "orioles" estava criada e isto conti- 
nuou na geracao seguinte. Isto e cultura, naturalmente, so no 
sentido mais rudimentar, mas neste sentido limitado, ela existe. 
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CAPITULO II 

Comunicagao 

Part-ce, entrclaiito, exi.slir uma diferenca fundamental cntrc 
as sociedades humanas c aniinais; islo v, na natureza da comuni- 
cagao huniana. ()s animais se comunicam, como ja indiquei, 
mas a linguagem animal parece ser cstrilamentc limitada. Apa- 
ronlernenle, pode refcrir-se somente ao "afiui" e ao "agora", ao 
(jue csUi imcdiatamente prescnle no meio exterior ou interno. 
Digo meio exterior ou interno, porque a comunicagao animal 
pode se referir a fome ou a dor tanto como ao perigo ou ao objeto 
sexual. Mas o estimulo precisa eslar presente. Tanto quanto 
posso afirmar, os animais nao sao capazcs de falar do que fi- 
zcram ontcm ou do que planejam amanha. Eles sao, portanto, 
eslritamcnte limitados em sua capacidade de passar de uma ge- 
racao para outra os resultados de sua experiencia acumulada. 
11a alguma cultura, mas esta niio pode sofrer nenhum desenvol- 
vimento aprcciavel porque nao ha meio adequado de comunica- 
gao. 6 a linguagem humana que e cm larga medida responsavel 
pelo fato de que uma gcracuo nao precisa (ainda que frcquente- 
mente o fa(;a) repctir os crros de suas prcdecessoras. f: a lin- 
guagem humana que constitue o caracteristico diferenciador 
essential da sociedade humana. Ao mesmo tempo, a origem da 
linguagem humana ainda permanece um misterio. Ha muitas 
teorias acerca <le como surgiu a comunicaeao, mas pouco 
ou mesmo nada se sabe quanto aos fatos. I'ma teorin sus- 
lenta cjue os primeiros sons produzidos i)elo homcm foram 
imitu<;6es dos sons da natureza. Ivsta i a leoria da ono- 
matopeia. Ian ingles as palavras "hiss" (assobio de vapor), 
"gargle" (gurgarejar), c em portugues "gaguejar", "sussurrar", 
"eieio". podem ser tornados como exemplos. list a teoria parece 
dar conta da origem de ccrtas palavras, senao da linguagem em 
geral. Parece provavel que em muitos casos a quulidade fone- 
tica das palavras tenha alguma coisa que ver com seu sentido. 
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O antropologo Saplr usou a expressao "simbolismo fonelico" 
para indicar este fenomeno. Num experimento simples ele disse 
a sens sujeitos que imaginassem que os sons "mil" e "mal" se 
referissem a um objeto semelhante, diferindo apenas em tama- 
nho, e pediu-lhes que decidissem qual era o maior. Numa maio- 
ria esmagadora os sujeitos concordaram em que "mal" era maior 
que "mil". Esta decisao pode ser devida as experiencias mus- 
culares ou cinesteticas associadas com estas duas silabas. Em 
outro experimento feito na Universidade de Columbia, empre- 
gando-se pares de palavras reais das linguas chinesa, japonesa, 
hungara e uma lingua africana, os sujeitos foram capazes de 
adivinhar os significados num grau consideravelmente acima do 
acaso. Onomatopeias ou simbolismo fonetico podem, portanto, 
desempenhar uma parte definida na atribuicao de significados 
especificos a sons especificos em uma certa proporcao dos casos. 

Uma segunda teoria sustenta que as palavras surgiram prin- 
cipalmente como interjeicoes. Sons como Ah! Oh! Ole! X6!, etc., 
sao considerados por esta teoria como os primeiros sons usados 
em comunicacao, A teoria tern a vantagem de estar de acordo 
com o que sabemos da comunicacao animal, que sugere que as 
interjeicoes sao linguagem primaria ou primitiva. A maior di- 
ficuldade reside em que ha tao poucas palavras que caibam nesta 
categoria. 

Uma terceira teoria sugere que os primeiros meios de comu- 
nicacao humana tenham sido os gestos. O filologo ingles Paget 
sustenta esta concepcao. Ele mostra que o gesto e muito raais 
simples, muito mais facil de compreender sem conhecimento 
previo. 

Mas, apesar da relativa clareza da linguagem por gestos, nao 
posso crer que ela fosse a forma primaria de comunicacao hu- 
mana, principalmente porque ja temos indicacoes dos comedos 
de uma linguagem falada, ainda que rudimentar, entre os ani- 
mais. Nao parece provavel que o homem tenha recomecado tudo 
de novo outra vez, usando gestos antes de acertar com um meio 
vocal de comunicacao. 

Em conexao com o problema da comunicacao, e util fazer 
uma distincao entre a linguagem aliva e passiva. Esta distingao 
emerge claramente de um interessante estudo feito pelo Sr. e 
Sra. Kellog e relatado em sen livro, "THE APE AND THE 
CHILD" (O macaco superior e a crianca). Os Kellog estavam 
interessados em descobrir em que medida as diferencas no com- 



portamento do antropoide superior e do homera eram devidaa ao 
equipamento biologico, e em que medida poderiam ser explica- 
das por diferen^as em cria^ao. Acontece que tinham um filhi- 
nho, Donald, que nesse tempo tinha cerca de oito meses de idade, 
Assim eles "adotaram" uma jovem femea chimpanze chamada 
Gua, que tinha mais ou menos a inesma idade. Durante todo um 
ano os Kellog e Gua viveram num lugar isolado na FIdrida, sem 
qualquer contacto com outras pessoas e vivendo juntos como uma 
familia. Tiveram todo o cuidado em que as duas "crianfas** 
fossem tratadas exatamcnle da mesma maneira; nao moslraram 
mais afei^ao para uma do que a outra; eles educaram as duas a 
fazer as mesmas coisas do mesmo modo. As duas "crian^as" 
brincavam juntas todo o tempo, e naturalmente eram muito ape- 
gadas uma a outra. A muitos respeitos Gua provou ser supe- 
rior; ela aprendeu a beber num copo mais depressa e mais efi- 
cientemente; ela era mais dotada para muitas atividades que re- 
qucriam dextreza motora e manual. Ela tambem aprendeu mais 
depressa do que Donald a reagir a um grande numero de dife- 
renles inslrugoes verbais; em outras palavras, sua linguagem 
passiva era mais altamente desenvolvida. Por volta do fim do 
ano, entrctanto, Donald mostrou um evidente tipo de superiori- 
dade. Ele estava come^ando a usar palavras por si mesmo; ele 
estava come^ando, portanto, a dominar seu ambiente, pela co- 
munica^ao com outros nele; ele estava usando linguagem ativa. 
I la muitos animais que sao capazes de desenvolver um vocabu- 
lario "humano" passivo bastante extenso, mas no uso ativo da 
linguagem, evidentemente, nao ha diivida acerca da superiori- 
dade humana. Posso acrescentar que isso nao e devido a qual- 
quer diferen^a na eslrutura orgAnica de aparelho vocal de Do- 
nald e Gua; o chimpanze era capaz de produzir todos os sons 
requeridos na linguagem humana. Gua parecia ser incapaz de 
usar estes sons de uma maneira humana. A diferen^a esta no 
sislema nervoso central, nao na laringe. 

A linguagem humana e, portanto. o falo central da psicolo- 
gia social humana. Ela torna possivel a sociedade humana. Ao 
mesmo tempo ela e um produto das rela^oes enfre individuos 
humanos e se descnvolve somente em resposta a situa^oes sociais. 
Gonhecem-sc casos de seres humanos quo, por uma ou outra 
razao cresceram em isolamcnto ou foram criados por animais, 
sem a minima comunica^ao com outros seres humanos. Estes its 
vezes tern sido chamados de casos de "homens-feras". Ha mui- 

18 - 



tos anos atras o naturalista sueco Lineu descreveu o "homern- 
fera" como possuidor dos tres caracteristicos seguintes: ele era 
"hirsutus" (hirsute), "tetrapus" (andava de quatro) e "mutus" 
(mudo). O primeiro destes caracteristicos, naturalmente, nao 
se tem verificado. No mais famoso desses casos, conhecido como 
o "Menino Selvagem de Aveyron", estudado pelo psiquiatra fran- 
ces Itard, o menino era incapaz de se comunicar com outros de 
qualquer maneira, e os unicos sons que emitiu foram alguns gru- 
nhidos sem sentido para os outros. A linguagem, repito, e o fato 
social por excelencia. 

Os psicologos tem estado muito interessados na relacao entre 
a linguagem e pensamento. O behaviorista John B. Watson che- 
gou mesmo a identificar pensamento com linguagem; pensamen- 
to era linguagem sub-vocal. Ele foi capaz de demonstrar por ex- 
perimentos que numa grande maioria de casos o pensamento era 
acompanhado de movimentos muito pequenos da lingua, dos la- 
bios e de outras partes do aparelho fonador. Considerou isso 
como prova a favor de uma teoria de que a linguagem e pensa- 
mento sao identicos. Na realidade, tudo o que estes resultados 
provaram, e que o pensamento geralmente faz uso da linguagem, 
o que e uma coisa muito diferente do que dizer que pensamento 
nao passa de linguagem. Posso acrescentar que mesmo os fatos 
que Watson usou para apoiar sua teoria tem sido questionados. 

Do ponto de vista das diferencas de cultura humana, um es- 
tudo das form as de linguagem, e particularmente do vocabulario, 
pode ser muito instrutivo. Se a respeito de um povo nada co- 
nhecessemos alem de seu vocabulario, ainda assim poderiamos 
reconstruir com alto grau de exito pelo menos alguns dos carac- 
teristicos desse povo. Por exemplo, ha muitos milhares de pa- 
lavras em Arabe, relativas ao camelo — variedades, comporta- 
mento, caracteristicos de temperamento, etc.. Ha do mesmo modo 
muitas palavras relativas a neve na lingua Esquimo, e muitas 
referentes a estados de introspeccao, em Sanscrito. Unicamente 
pelo vocabulario, portanto, poderiamos ter uma ideia de certas 
das principais preocupacdes dos arabes, dos esquimos e dos hin- 
diis, respectivamente. Se algum historiador no future devesse 
tentar reconstruir a civilizagao ocidental a partir do conteudo do 
vocabulario das linguas europeias, ele concluiria, provavebnente, 
que maquinismo e aparelhos mecanicos em geral desempenha- 
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ram uiua parle nuiito grande em nossa vidu, e. ualuralmenlc, nao 
cstaria muilo errado. 

Outro aspecto da rela^ao enlre a linguagcm e o pensamcnto 
e represenlado pclo desenvolvimento <le um campo de invtsliga- 
Vao conhecido jjor semantica. Nao gastarci tempo para descer 
a minucias deste problcma, a nao ser para mencionar quc a se- 
mantica se ocupa com a mancira pela tiual o pensamcnto se de- 
sencaminha pelo man uso c pelo abuso de linguagcm: conformc 
esla concep^ao, muitas das dificuldades das relacdes Immanas 
surgem do fato de sor usada mna linguagcm incorrela. Nds so- 
mos enganados pclos simixdos (juc usamos. Tratamos as pala- 
vras como so fossem alguina coisa real, cm lugar de comprcender 
que muito frequcnlcmente elas sao abstracdcs muilo distantes da 
realidnde. Falamos de "empresas privadas", "grande industria" 
(big business), "fascislas", "lidercs sindicais", muitas vezes sern 
saber exatamente o quc eslas palavras significam. f: j)or is'-o 
(jue um dos fundadores da semantica, K. Ogden, invenlou a 
frasc: "encontrar o rcferente" como um frcio contra o uso da 
linguagcm sem saber a que a linguagcm se referc. 

N'mna reformulacao popular do conteudo da semantica por 
S. I. Hayakawa, chamada "Linguagcm cm Aeao", e dado o exem- 
plo da tremenda difercnca cntre o que aconlcce quando um bo- 
inem di/. a si mcsmo: "Eu fracassei ties vezes" c o (jue acon- 
tecc quando ele diz "Eu sou um fracasso". Na realidadc, os es- 
tudantes da semantica consideram tao importanle o efeilo das 
palavras. (pie acreditam que as doenyas mentais possam muitas 
vezes ser curadas ensinando-se os pacienles a usar corretamcnte 
as palavras e os simbolos. Num relatorio apresentado por um 
psiquiatra num congresso internacional de semantiea, alguns 
anos atras, cm Chicago, foi sustentado quc numcrosos psicopatas 
foram curados por csse meio. Km outro relatorio, no uie^uo 
congresso, afirmou-sc quc o quocicnte de intcligcncia de varius 
criancas um pouco abaixo do normal em intcligcncia foi eonsi- 
dcravclmcnte clcvado pelo exercicio scmantico. Ainda quc a> 
nfirmayoes fcilas pclos defensores da semantica sejam indubita- 
vebnente exageradas, nao ba diivida (jue o uso corrcto «Ia lin- 
guagcm e um rcqnisilo fundamental para uma atividadc mental 
adequada. 

Esta discussao da psicologia da linguagcm de modo algum 
csta complc ta; da locou somcnte em alguns dos quc me parecem 
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ser os aspeclos mais importantes. Muito trabalho de pesquisa 
ainda se torna necessario, e parece provavel que estudos experi- 
mentais no campo do simbolismo fonetico e sobre os problemas 
da semantica se revelarao muito uteis. 
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Motivagao Humana 

ft hhbito incluirem os manuals e artigos de Psicologia social 
uma lista das caracteristicas da nalureza humana. Nossas de- 
cisdes sobre a natureza humana consequencias tanto prili- 
ens quanto tedricas. Por excmplo, as discussdes sobre possiveis 
mudan^as em nosso sistema econdmico frequentemente se con- 
centram sobre se a tendencia a adquirir c natural ao homem ou 
se ele poderia trabalhar em outro sistema no qual nao houvesse 
fompetiyao. A possibilidade da aboli^ao da guerra c frequente- 
mente posta em duvida sob a alega^ao de que a "agressividade" 
i um tra^o humano fundamental. Torna-se, pois, da mdxima ira- 
portancia, por multiplas razdes, descobrir quais as caracteristi- 
cas essenciais do comportamento humano, bem como os limites 
de sua variabilidade. 

Muitas discussdes sobre a natureza humana dizem respeito 
a questao da motiva^ao, e mais especificamente, a teoria do ins- 
tinto. Ja me referi aos escritos de McDougall sobre este assun- 
to, e dei sua defini^ao de instinto. Fazendo sua lista dos ins- 
tintos, teve em mira, de um lado, o comportamento dos ani- 
raais, e de outro, o exagero dos instintos encontrados em indivi- 
duos psicopaticos; segundo seus criticos, ele voltou-se para Mo 
viveiro de animais e o asilo de insanos" afim de obter seu material. 

Muitos psicdlogos aceitaram a teoria dos instintos com uma 
ou outra modiflca^ao, e deram suas proprias listas de instintos, 
as vezes mais longas, as vezes mais curt as que a de McDougall. 
Entretanto, tambem nao faltaram as criticas. Assira, um psi- 
cologo, E. B. Holt, de Harvard escreveu: M0 homem & impelido 
a ac;ao por instintos, diz-se. Se anda cum seus amigos c o "ins- 
tinto gregario" que atua sobre ele; se passeia sozinho, e o "ins- 
tinto anti-social"; se briga, e o "instinto combativo"; se 6 defcv 
rente com os outros, i o instinto de rebaixamcnto de si mesmo. 
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Assim, tudo se explica com a facilidade da magia — a magia da 
palavra". 

Como ja disse antes, as criticas a teoria do instinto fizeram 
quasi desaparecer a palavra "instinto" do vocabulario cientifico 
da Psicologia e das outras ciencias sociais. A unica excetjao 
importante a este fato e encontrada nos escritos de Freud e de 
seus seguidores, que se referem ao "instinto sexual", ao "instinto 
de auto-preservacao", ao "instinto agressivo", e outros. Mesmo 
entre os psicanalistas, entretanto, houve importante reacao con- 
tra a orientacao biologica e "instintiva" de Freud, com uma cres- 
cente acentuacao da importancia de fatores determinantes so- 
ciais e culturais. 

Entretanto, mesmo que o termo instinto tenha mais ou me- 
nos desaparecido, parece ainda ser costume, entre os psicologos, 
o falar de certos fatores motivantes subjacentes no comportamen- 
to comum aos seres humanos em geral, O termo difere, mas o 
conceito permanece. Entre os termos substitutivos estao os se- 
guintes: desejos, motives, motivos imperiosos, impulses, necessi- 
dades, tendencias, etc.. De outra parte, um recente livro de Psi- 
cologia social de J. F. Brown, escrito do ponto de vista da "teoria 
de campo" de Kurt Lewin, desafia qualquer tentativa de definir 
as caracteristicas fundamentais da natureza humana indepen- 
dente da estrutura existente do campo social. Ele acha que nao 
ha nenhuma forma de reacao inerente ao ser humano como tab 

Embora muitas das criticas de Brown sejam justificadas, 
ainda assim parece-me justificado pesquisar a natureza do ani- 
mal humano, que e uma parte do "campo". Num curioso livri- 
nho de Clarence Day, o autor especula sobre o que poderiam ser 
os entes humanos se tivessem descendido dos grandes felinos, ou 
dos insetos sociais, em lugar de descender dos macacos antro- 
poides. Muitas caracteristicas deste "mundo simiano" so podem 
ser entendidas a luz de nossos ancestrais biologicos. 

Gostaria agora de examinar aquelas formas de comporta- 
mento que foram, no passado, consideradas como fundamentais 
ou imperativas. Para chegar a uma decisao relativa aos "im- 
pulses", ha tres criterios que podem utilmente aplicar-se. O 
primeiro e a continuidade entre uma forma particular de com- 
portamento e o de outras especies biologicas, particularmente 
o dos macacos antropoides. A luz da estreita relacao biologica 
entre estes animais e o homem, parece razoavel que essa conti- 
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nuidade seja um arguinonto cm favor de um coniportamcnto liu- 
mano rulo aprendido. De outra parte, a descoberta dc uma btue 
hioquimica on fitioldgica para qualquer atividade especlfica evi- 
denciara tanibcm sua impcrio.sidade; dcmonstrarA quc existc no 
organismo uma condiyao predisponente para tal atividade. Fi- 
nalmcnte, um critcrio significativo sera o da nnivertalidade. A 
descoberta de uma forma de comportamento comum a todoa os 
individuos e a todas as sociedades, apesar das varia^oes em sua 
cultura, constiluira forte argumento em favor de sua imperio- 
sidade. 

Em conexao com este terceiro critcrio, espero fazcr grande 
uso do material anlropologico mostrando algumas variedades do 
comportamento humano dclerminndus pela cultura. impor- 
lante assinalar que os exemplos de comunidades primitivas nao 
sao empregados num sentido evolucionista; islo c, nao devem ser 
considcrados como eslagios de comportamento precedendo o 
nosso proprio. Usarei o material dos "primilivos" como ilus- 
trativo dc variedades do comportamento luunano e nao de 
eslagios. 

A palavra "cultura" mcrece algum comentario. 1'ode ser 
definida como consislindo nas capacidades e liabilos adquiridos 
pelo homem como membro da sociedade. Para o e.spccialista 
em ciencias sociais ola nao c, cm absoluto, restricla aqucles as- 
pectos dc realiza^ao literaria on artistica que frequentemcnle sc 
dizem "culturais". No sentido cm (juc usamos o lermo, a cultu- 
ra norle-amcricana por excmplo, tanto indue o uso de goma dc 
inascnr como os arranha-ccus c a Opera Mctropolitana; c a cul- 
tura brasilcira de nossos dias indue nao somentc a musica <lc 
Villa Lobos mas tainbcm o fazcr filas para espcrar dnibus. O 
modo pelo qual a cultura formou c sc dcscnvolvcu nao nos intc- 
rcssa aciui. As difcrcncns na cultura podem dcver-sc a difcren- 
?as no amhicntc fisico, a fatorcs «eimdmicos, a contactos com ou- 
Iros povos, h nature/a dos individuos que compocm o grupo, e 
(alvez lambcm a fatorcs acidcntais. Linton afirma quc lui um 
clan oitrc os Tanala cm Madagascar jjuc proibc tomar irmas 
como csposas plurais, cnquanlo todos os oulros clans pcrmitem 
c fhesmo encorajam csla pralica; cssa proibi^ao icsullou tie um 
caso de cnvcnenamcnlo cntrc iunas tpic cram csposas miiitiplas 
nestc grupo. uns cinqucnta anos. Mas quaisqucr quc possam 
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ter sido suas causas, a nos interessam as variagoes do comporla- 
mento humano, pelas quais sao elas resppnsaveis. 

Antes de tentar a aplicacao de nossos tres criterios a estes 
impulsos especificos, gostaria de descrever, uma importante serie 
de experiraentos realizados por Warden e colaboradores na Uni- 
versidade de Columbia, na esperanca de determinar a forpa reia- 
tiva dos varies impulsos ou motives no rato bianco. A forca dos 
impulsos era medida por meio de um aparelho composto de tres 
compartimentos, sendo o central constituido por uma grade ele- 
trica. O animal de experiencia era colocado no compartimento 
de um lado da grade, e o objeto representando o fim a atingir, do 
outro lado. Por exemplo, poderia ser um animal faminto num 
compartimento e alimento no outro; uma mae amamentando de 
um lado e seu filhote de outro. O numero de vezes que o ani- 
mal cruzava a grade media diretamente o castigo por ele rece- 
bido e, portanto, indiretamente, a forca de seu impulse para atin- 
gir o objetivo. precise notar que a "forca" neste caso signi- 
fica a forca sob condicoes otimas. Os resultados foram os 
seguintes: 

Kumero medio de Impulse cruzamenlos 
Materno   22,4 
Sede   20,4 
Fome    18,2 
Sexo   13,8 
Explorador     6,0 
Sem incentivo   3,5 

Naturalmente, ha a questao do quanto este resultado pode 
aplicar-se aos seres humanos. 

Voltemo-nos agora para a classificacao que tinhamos suge- 
rido. Em nosso primeiro grupo colocaremos os motivos que sao 
ahsolutamente imperiosos; tern eles uma base fisioiogica delini- 
da e nao admitem nenhuma excecao em seres humanos normais 
atraves do mundo. Os fatores sociais tern uma parte em sua ex- 
pressao, mas nao sao responsaveis por sua existencia. O mais 
simples exemplo de um impulso desta categoria e a ferae. E 
obvio quo a fome mostra continuidade com o resto do mundo 
biologico. E tambcm sabido que a fome tern uma base organica. 
A explicacao mais aceitavel da fome e que ela seja devida a 
contracao ritmica da parede do estdmago resultante da diminui- 
cao do acucar no sangue. Estas contracoes aparecem muito tem- 
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po antes do organismo eator esgotado, c conslilucm uma especie 
de sinal perigo, indicando que as reservas de energia do eorpo 
estao diminuindo. Ao mestno tempo e evidente que on fatores 
sociais tem uma parte imporlanle na expressao, mt'smo de uma 
necessidade tao somente organiea conio a fomc. <) fato tic co- 
mennos ao menos tres vezes por «iia com inlervalos fixos nao <■ 
devido a nenhum ritmu organico originariamente exislente. A 
especie de alimeuto que coinemos e tanibem, em larga mcdida, 
devida a fatores sociais. I'm interessantc artigo sobre os "I're- 
conceilos alimentares", Toxvusend da muitos cxemplos de va- 
ria?6es na prefereneia tie alimentos em diferentes partes do mun- 
do, Na Inglalerra e nos Eslatlos l uitlos existem diversas espe- 
cics tie peixe chalo que sao consideratlas como prato tlelicado c 
bom; cm Gaspe, Terra Nova c Labrador, sao eles usados conio 
fertilizante tla terra. Os indios algonquianos aprcciavam muito 
a doninha, que os europeus estabeleeidos na America nao consi- 
dcrariam comestivel, Como o antropologisla Malinowski expri- 
miu, "o apelite c mesmo a fome, e determinado pelt) nicio social. 
Nunca cm parte alguma, ncm mesmo os primitivos, conieram in- 
discriminadamente as frutas de sen ambiente. 0 homem semprc 
selccidna e rejcila, produz e prepare. Lie nao depcnde <b) ritmo 
fisiologico tla fomc e da sacicdade. Sens i)rocessos digcstivos 
sao regulados e treinados pela rotina tliaria de sua tribo, na^at) 
ou classe". 

Os outros impulsos desle primeiro grupo tambem entrain na 
categoria geral das necessidatles organieas ou viseerogenieas 
(Murray). Alem da fome eles incluem a scde, a neccssitlade de 
sono e tie repouso, a elimina^ao tlo corjjt) tlos produtos tlos des- 
gastcs, e outras exigcncias organieas seinclhantes. Ivies in- 
cluem tambem os "impulsos de atividade", pelos quais cntendo 
a necessidade de alguma forma tie a^ao muscular ou tie movi- 
mento; e tambem os impuLus estelieos. nos quais a palavia es- 
tetico e usada em sen sentido primitive de resposta a estimulos 
sensoriais lais como a luz e o sum, c nao em seu sentido mais 
usual tie experiencia artistica. As mcsmas consitleruvbes apb- 
cam-se a todos esles motivos. Todos eles encontram-se em gru- 
ptis bioldgieos alem tlo bomem. Todos eles possucm uma base 
tirganica visceral. A sensatpio da st tie, pt)r exemplo, aparecc 
como rcsultado tla dessecacao tins lecitlos tla parte baixa tla gnr- 
gantu, e indica que o mgam-uno ueicssita mats fluitlo. No easo 
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da necessidade do sono, parece que e devida ao acumulo de 
certos produtos quimicos no liquido cerebro-espinhal e na cor- 
rente sanguinea, e que a quantidade destas substancias diminue 
durante o sono. Mas, imperiosos como sao, nao admitindo ex- 
ce^des, precise repetir que a forma exata em que estes impulses 
se expressam esta, muito clara e definidamente, sob o controle 
de fatores sociais e culturais. 

Ha um segundo grupo de motives que tern uma base fisio- 
logica definida, que sao encontrados em todas as sociedades, mas 
que admitem excegao na maneira de sua expressao; tambem po- 
dem, em certas circunstancias, de todo nao aparecer. Eu colo- 
^aria nesta categoria os impulses sexuais, maternos e de auto- 
preservagao. O sexo e renunciado nos conventos, o impulse ma- 
ternal no infanticidio, e a auto-preservacao no Hara-Kiri. Paira 
djzer em outras palavras, a fome e a sede nao podem ser su- 
blimadas; o sexo pode se-lo. 

A maioria dos autores nao tem dedicado uma atencao parti- 
eular as variacoes do grau de seguranca dos diferentes motivos 
humanos. Por exemplo, em recente discussao deste problema, 
Malinowski escreveu: "Tomando o homem como uma entidade 
biologica, e claro que certas condicoes minimas podem ser esta- 
belecidas como indispensaveis ao bem estar pessoal do individuo 
e a continuidade do grupo. Todos os seres humanos tem de se 
alimentar, de se reproduzir, e requerem a manutencao de certas 
condicoes fisicas". Na realidade, entretanto, para cada indivi- 
duo a necessidade de nutri^ao tem um grau de imperiosidade 
muito maior do que a necessidade de reprodu^ao. A continuagao 
do grupo depende, evidentemente, da atividade sexual, mas al- 
guns individuos do grupo podem, em certas condigoes, dispensar 
esta forma de comportamento, provavelmente sem nenhum pre- 
juizo fundamental para o seu bem estar pessoal. A fome e o 
sexo tem diferentes graus de certeza; nao e possivel a sublima^ao 
da fome. Pode-se acrescentar que com toda probabilidade, a 
maior importancia ligada ao impulse sexual pelos psicanalistas 
e devida, nao ao fato de ter ele maior for^a do que a fome, mas 
antes ao fato de sofrer ele mais frequentemente interferencias 
das condicoes de nossa sociedade. 
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HA muitos modus pelos quais as con didoes socinis c cullurais 
podem ter influcncia sobre o impulso sexual, npesar de sua in- 
dubitavel base organica. Em nossa sociedade, por exemplo, al- 
guns dos mais importantcs tabus on proibi^des sao ligados. direla 
ou indiretamcnte, ao comporlamento sexual. Km partcs da Me- 
lanesia, por exemplo cm Btika, os tab As relativos A comida sflo 
muito mais scrios. Duos pessoas do mesma gera^ao aparcnla- 
das por casamento e <ic sexo uposto, podem dormir na mcsma 
choca. mas nao podem comer na presenya uma da oulra. As 
atitudes tambem diferem rclativamente A castidade pre-marital 
e As maes solteiros. ft importante ver quc em muitissimos casos 
a linho enlre o dircito c o errado d determinada culturalmente. 
O antropulogo norte-americano Lowie faz um instrutivo comen- 
lario a esle rcspcito: "I'm interprete Crow uma vez criticou-me 
pela indecencia dos caucasianos que ousam reprovar os indios 
pela frouxidno dc moral enquanto quc eles proprios sao tao des- 
pidos de vergonha ao ponto de falor livremente com suas pro- 
prias irmas**. 

Relacionado com cstc esla o problema dos varia^oes em pa- 
droes de beleza. HA, por exemplo, uma casa-de-engorda para 
mocas na Africa Central, onde a beleza feminina c praticamente 
identificada com a ohesidade. Ai c segregada uma mo^a na pu- 
berdade, as vczes durante anos, alimentada com comidas gordu- 
rosas e doces, e sen corpo e assiduamente friccionado com oleos. 
Sua reclusao acaba com uma exibi^ao de sua corpulencia, que e 
seguida dc sou casamento com o noivo orgulboso. Conla-se que 
um servo do rei da Cochinchina falou com despreso da esposa 
do cmbaixador britanico, porquc cla "tinha denies brancos como 
um cao, c uma cor rosada como as flores dc batata". 

Em concxuo com as re locoes sexuais, um dos jjroblemas que 
tern atraido bastante alcncao v o tabu do incesto. Alguns auto- 
res consideraram cstc tabu como instintivo, mas elc nao satisfaz 
nossu crilcrio dc continuidade biolbgica, nem tern base orgAnica. 
O historiador latino Plinio conla dc um cavalo que ao descobrir 
que bavia si do, scm saber, culpadu dc inceato, suicidou-se atiran- 
do-se de um peubasco. INta anedota isolada nao chcga a scr 
convinccnte. No quc sc rcfcrc a universalidade do tabu, parcce 
cerlo quc cm todas as comunidades de que temos conhecimenlo 
exlslcm certas reslri^des na cscidba do parceiro matrimonial. 
Estas reslrl^oes variam, cnlretanto. em seu cornt« i espccifi o. 
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Em urna Iribo da Melanesia por exempio, o incesto entre mae e 
filho e considerado uma grande contaminacao, mas o de pai e 
filha nao e tornado muito seriamente. Em uma outra ha nume- 
rosas mulheres a quern um homem chama "irma", ainda que.de 
nosso ponto de vista nao haja relacao biologica alguma entre 
eles. 0 tabu contra estas "irmas" e tao severo quanto contra as 
verdadeiras irmas. 6 dificil explicar e^stas atitudes contraditorias 
em uma base instintiva ou biologica. A explicacao mais aceita- 
vel parece ser que o incesto interfere com as relacoes sociais 
prescrilas no interior de um grupo, e e, portanto, desaprovado, 
adquirindo mais tarde o carater de um tabu rigido. 

Em vista do grande interesse que tern despertado a apiicacao 
da psicanalise aos materiais etnologicos, eu gostaria de dizer uma 
palavra relativamente a explicacao de Freud do tabu do incesto. 
Ele parte da hipotese de Darwin acerca da horda primitiva, con- 
cebida segundo uma analogia com a sociedade gorila, em que um 
pai violento e ciumento (o macho dominante) guarda todas as 
femeas para si e afasta os filhos crescidos. Estes jovens machos 
ressentem o poder do pai e, naturalmente, desejam possuir al- 
gumas femeas. Um dia, diz Freud, os irmaos expulsos matam 
o pai e pdem, assim, um fim a horda do pai. Eles tinham, en- 
tretanto, como no caso de todo filho, uma atitude ambivalente 
para com o pai; eles o odiavam e ressentiam sua autoridade, mas 
tambem o amavam e admiravam. Este amor tomou a forma de 
remorso e de um sentimento de culpa. Tentaram desfazer o que 
tinham feito, negando-se a si mesmos as mulheres do pai. Esta 
seria a ox-igem da proibicao do incesto, coxno resultado da qual 
todo hoxnem renuncia as mulheres de seu proprio grupo familial. 
A tendexicia as relacoes incestuosas ainda permanece, entretan- 
to, e constitue a base de um dos mais significativos dos conceitos 
de Freud, isto e, do complexo de fidipo. 

Nao e possivel, nesta rapida discussao, aprofundar-me neste 
importante pi'oblema. Quero apenas chamar a aten^ao para o 
fato de ter o antropologo Malinowski feito um esludo xnuito cui- 
dadoso deste complexo, ou antes de um semelhante a ele, xxas 
iihas Trobriand, da Melanesia. Ele salienta que a familia Txxx- 
briandesa difere a certos respeitos fundanxentais da nossa px-o- 
pria. 0 pai tern uma relacao puramenle social coxxx sens filhos; 
ele e seu amigo, mas nao tenx autox-idade alguma sobx^e eles. 
Toda a autoridade sobre a crianca esta xxas maos do ii'iuao nxais 
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velho da mae. J^r outro lado, o mais ri^ido tabu dessa socic- 
dade e o entrc innao o inna, (jue sao separados cm tenra idade e 
quo nao eslao jamais juntos na sociedadc com qualqucr ^rau de 
intimidade. Como resultado desta constcla^ao familiar, diz Ma- 
linowski, o "complexo nuclear" »'• bem diforente da nossa socie- 
dadc. "No complexo dc folipo lia o dcscjo rcprimido de matar 
o pai c casar com a mac, ao passo (jue na sociedadc matrilinear 
das frobriand o dcscjo c de casar com a irmu c matar tio ma- 
terno". Ksla atitudc sc revela particulamientc nos sonbos c mi- 
los quc Malinowski analisou. Tem bavido consideravcl discus- 
sao sobre a interpretagao de Malinowski; pode ser de interesse 
nofar que o psiquiatra c antropdlo^o brasileiro, Artur Mamos, 
embora tenha sido grandcnicnle influenciado pela psicanalise, 
ainda aceita a intcrpretacao dc Malinowski como. com toda a 
probabilidade, mais correla. 

Espero quc csta discussao tenha mostrado, pelo menos ate 
cerlo ponto, a mancira c o Rrau cm que um motivo (juc c clara- 
mcnte or^anico cm naturcza. pode ainda ser InrRamcntc con- 
trolado por fatorcs culturais. 

No (juc «(> rcferc no comportamcnlo maternal, parecc util 
fazer uma distin^ao entrc dois molivos separados, isto e, o dcscjo 
dc tcr fillios, dc um lado, c a Icndcncia a cuidar deles, p<»r outro 
lado. Eu me referi a isto cm outro lufiar como os impulsos 
"pre-matcrnal" c "post-maternal". Destes. e o segundo quc tern 
um muito maior fjrau dc ccrtcza c (pic eu poria na mcsma catc- 
goria que sexo e auto-prescrva^ao. Aqui, tambem, temos con- 
tinuidadc com o animal, lanto quanto base fisiologica. consis- 
tcnte principalmente nas mudancas organicas quc tcm lugar no 
organismo materno antes c imediatamente ap6s o nascimento. 
Mas aqui tambem, como no caso do sexo. fatores culturais e so- 
ciais podem transformar c cm alguns casos. aparcntemente, eli- 
minar o comportamcnto maternal, ao menos como u conhecemos 
em nossa propria sociedade. Ha. por exemplo, a muito larga 
prevalencia da adoc.io em certas comunidades, onde pode ser 
uma questao complctamente indiferente, pelo menos na medida 
em que podemos julgar, uma mulher criar sen proprio filbo ou 
dc alguma oulra mulher. () antropdlogo bril&nico Hivcrs rclata 
(pic era muito dificil older genealogias na iltia Murray, no Hs- 
trcito de Torres, por causa de preponderancio dc ado^uo. Era 
prAtica comum adedar uma rriancn, sendo n arranjo. em alguns 
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casos, feito antes do nascimento, e era costumeiro, entao, manter 
a crian^a ignorante de sens verdadeiros pais. Um antropologo 
que visitou os habitantes das Ilhas Andaman, relata que e con- 
siderado elogio e tambem prova de amizade para um homem 
casado apos fazer uma visita, pedir aos seus hospedeiros a per- 
missao de adotar um de seus filhos. Este pedido e, usualmente, 
atendido. 

Esta prevalencia da adogao foi interpretada por Lowie como 
devida ao fato de terem os selvagens um amor generico pelas 
criancas, independentemente de consanguinidade. Entretanto, 
esta interpretagao esta em conflito com a existencia de um outro 
padrao de comportamento muito comum entre os povos primiti- 
vos, isto e, o infanticidio. Isto ocorria frequentemente, embora 
as razoes variassem. As vezes era praticado apenas quando as 
condicoes economicas eram tao mas que se tornava impossivel 
criar tddas as criancas; provavelmente era este o caso da China. 
Nas Ilhas Murray, por outro lado, era considerado correto ter o 
mesmo mimero de meninos e meninas na familia, e se houvesse 
muito mais de um sexo do que do outro, alguns eram mortos. 
Em alguns casos, conforme os antropologos, o infanticidio pare- 
cia ocorrer sem quaisquer sinais perceptiveis de emocao. 

Quanto a auto-preservacao, ha problemas especiais de inter- 
pretacao. Nao e apenas um motivo por si mesmo, mas tambem 
o objetivo geral que muitos outros motivos tern em comum. A 
fome, a fuga, a agressividade, e muitos outros podem contribuir 
para a preservacao do individuo. Se o considerarmos como um 
motivo, por seu proprio direito, vemos que tambem ele, como os 
outros do mesmo grupo, pode as vezes desaparecer, como no caso 
de suicidio. O acabar com a propria vida e determinado por 
fatores sociais e culturais, tanto como por fatores individuals, 
como ha muito tempo ja foi salientado por Durkheim. Em um 
estudo recente sobre a predominancia e causas de suicidio, os 
autores norte-americanos Dublin e" Bunzel mostram que, ao passo 
que ele e desconhecido em algumas regioes, em outras e comum 
e em conformidade com o padrao geral de cultura. Nos povos 
da Australia central e ocidental, por exemplo, jamais se registrou 
um caso de suicidio, enquanto que o suicidio era frequente entre 
certas tribos do ndrte da Siberia. Muito provavelmente, a cultura 
que mais encorajou o suicidio foi a do Japao antigo, e as ati- 
tudes que se desenvoiveram persistiram em grau um pouco menor 
ate a atualidade. Conta-se que um principe japones mostrava 

— 31 



tanta indifcren^a pela instru^ao que Ihc era dada por sen pro- 
fessor, que eate se suicidou coino uma coufissao de insucesso. 
Felizincnte, nem todos os professores lem de rca^ir de maneira 
semelhante! No anligo Japan, a morte era considerada a aolu- 
^ao de niuitos problemas complexus, especialmente aqueles que 
cnvolviam uma questao de honra. Para o que nos intcrcssa, 
basta salientar que a auto-preserva^ao, apesar de sua natureza 
biologica, pode, em certas circunstancias, subordinar-sc a outras 
foryas motivadoras, e que ela pode, dentro de cerlos limites, ser 
controlada pelos costumes da comuoidade. 
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CAPOTJLO IV 

Motivagao Humana 

(Continuagao) 

Num terceiro grupo de motivos, eu colocaria aqueles que 
tem uma base fisiologica indireta, mostram continuidade com as 
outras especies animais e ocorrem com grande frequencia no 
homem, mas admitem excecoes tanto nos grupos como em indi- 
viduos. Indue a agressividade, a fuga e a auto-afirma^ao. 

Destes, aquele em que eu gostaria de despender mais tempo 
e a agressividade, por causa da importancia pratica evidente 
deste motivo, particularmente em relacao com a psicologia da 
guerra. Haveria provavelmente acordo em que a guerra e a 
ameaca da guerra constituem o pior aspecto de nossa sociedade, 
aquele que pode mesmo conter os germes da destruicao de nossa 
civilizacao inteira. Frequentemente se diz que a guerra nunca 
podera abolir-se, porque sua raiz e o instinto de pugnacidade que 
e natural ao homem. 6 importante verificar o que a Psicologia 
e a Etnologia tem a dizer sobre este problema. 

Ha clara continuidade com os outros animais relativamente 
a este motivo e nao ha a minima necessidade de dar exemplos 
de agressividade atraves do mundo biologico. Do ponto de vista 
fisiologico, entretanto, ao que saibamos, nao ha nenhuma base 
para a existencia da agressividade como tab 6 verdade que, na 
colera, (Cannon) ha muitas mudancas bioquimicas e fisiologicas, 
que dependem da acao do sistema nervoso simpatico e das glan- 
dulas suprarrenais. Estas mudancas preparam o organismo para 
uma emergencia; entre elas esta a libertacao de glicogenio pelo 
figado, pois sob a forma de glicose ele pode ser usado como 
fonte de energia; desaparecimento mais rapido dos produtos da 
fadiga; a mais rapida coagula^ao do sangue, de tal forma que 
as feridas serao menos perigosas, etc.. O resultado destas trans- 
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forma^oes e quc, em presenva do pcrigo, podr « organismo res- 
ponder com uni imisitado reudimento dc energiu, durante um 
lempo muito maior. precise notar que, cmbora estas mudan^aa 
ocorram na colera, ocorrcm elas tambein no medo e em ontras 
emo^oes violentas. f"-: por isso (juc falo da agressividade como 
tendo uma iiase fisioldgica somcnte indireta. 

No (pic concerne an comportamento agressivo nos seres huma- 
nos, o material etnologico mostra-nos (pie, tanto no caso de indi- 
viduos como de grupos, o comportamento agressivo pode reduzir- 
se notavelmente e mcsmo desaparecer em certos casos, ou pelo 
menus, tomar formas que nao sao absolutamente destrutivas. No 
caso de conflilos individuals, por exemplo, conhecemos muitas 
comunidades em que e praticamente desconhecido o combate 
fisico. Entre os indios da (Colombia Hritanica por exemplo, as 
disputes eram re^uladas pela institup-ao do "potlalch". Se dois 
homens tern uma rixa, um deles deve dar um potlatch ou festa, 
no qual o objetivo e desperdi^ar ou destruir uma quantidade de 
propriedade tao grandc (pianto possivcl. Como consequencia, 
o rival fica bumilhado. Um chefe indio disse uma vez: "O 
homem branco luta com suas maos, mas nos lutamos com a 
propriedade". Entre os esquimos, um homem injuriado, usual- 
mente compora uma can^ao satirica, zombando dc seu inimigo 
e o convidara para uma resposta cantada em publico. 

Em rela^ao com a gucrra, foi notado por numerosos investi- 
gadores que absolutamente cla nao e universal e que ha muitas 
sociedades para as quais ela e extranha. Muitos escritores suge- 
riram tambem (pie os povos mais simples c mais primitivos nao 
eram amantes da guerra, c que a guerra so se descnvolveu quando 
a sociedade se tornou mais complicada. Alem disso, quando 
ocorrcm as guerras, devem elas ser entendidas em termos de mo- 
tivos muito definidos. Kvidentemente, muitos povos devem de- 
fender-se quando atacados, e muitos tcm de lular por olimento ou 
por despojos. Algumas tribos norte-americanas iam a guerra es- 
pecialmente para obler cavalos; o inimigo era morto unicamcnte 
quando absolutamente nccessario. Entre muitos grupos dc in- 
dios norle-americanos, particularmente entre os indios das IMa- 
nicics, a guerra era feita em resposta ao desejo de prcstigio ou 
renome militar. A posi^ao de um homem era proporcional a sens 
feitos na guerra, e, nas reunioes tribais, ele contava suas aventu- 
ras e recebia honras de seus companhciros. No sistema de guer- 
ra dos indios das Planicies, geralmente matar um inimigo era re- 

M - 



lativamente pouco importante. O ato de maior bravura consistia 
em tocar ou ferir um homem vivo e sao, com um pequeno bas- 
tao de madeira, sem mata-lo. Outra causa importante de guerra 
no passado foi a p'resenea de certas crencas religiosas. Por exem- 
plo, no Mexico dos Aztecas, uma crenga desta natureza era a de 
que os deuses, particularmente o sol, morreria se privado de ali- 
mentos e a unica nutricao satisfatoria consistia em coracoes hu- 
manos. Havia uma guerra quasi perpetua com os povos vizinhos 
com o unico proposito de obter cativos para servir de vitimas 
nestas cerimonias religiosas. 

Estas variacoes no grau e na natureza da agressividade em 
varias comunidades sao dificeis de se reconciliar com a tese de 
um simples instinto agressivo. Em escritos psicologicos recentes, 
entretanto, ha uma variacao desta teoria que merece uma palavra 
de comentario, Refiro-me aqui a dois livros, um dos quais de- 
nominado "Frustracao e Agressao", escrito pelo sociologo ameri- 
cano Bollard e seus colegas; o outro "Agressividade pessoal e 
guerra", por dois psicologos britanicos, Durbin e Bowlby. Em- 
bora diferindo em detalhes, a tese essencial dos dois livros e 
semelhante. Eles nao consideram a agressao como realmente ine- 
vitavel, mas como consequencia da frustracao. Como Bollard diz: 
"Toda agressao e o resultado da frustracao, e toda frustracao 
leva a agressao". Muitas experiencias interessantes foram lem- 
bradas para comprovar esta hipotese. Numa destas, um grupo 
de individuos avaliava um certo numero de tracos de carater 
de seus companheiros. Pouco depois, eram eles colocados numa 
situacao que leva a frustragao, isto e, tinham que realizar tarefas 
desagradaveis em vez de ir ao cinema, como esperavam. Ime- 
diatamente depois, eles avaliavam novamente outro grupo de com- 
panheiros, e, neste caso as avaliacoes eram positivamente des- 
favoraveis. Em outro tipo de estudo, os autores achavam que 
depois de um periodo de seca no Oeste-Medio norte-americano 
o partido politico no poder era quasi sempre derrotado nas 
eleicoes seguintes. Em outras palavras, a agressao nao e diri- 
gida necessariamente contra a fonte da frustracao, mas'procura 
algum meio de vasao. 

Aplicada a guerra, a teoria admite que o simples fato do cres- 
cimento numa sociedade leva inevitavelmente a frustracao; esta- 
mos rodeados por uma massa de restricoes e proibicoes. Usual- 
mente nao podemos exprimir a agressao que resulta de todas 
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rMiis frustravoi v A agressao, entretanto, fit-a latcnte dentro dt- 
mis, t-spi't ando por uma ocasifiu i onvonienk' para exprimir-se. 
l al oporlunidade e naturaliuente a gneiTa contra imi inimigo. 
Parece-me exislir uma obje^ao fundamental a esta inlerpreta^ao 
da aiicrra, e v (jue a grande massa de individuos presuinivelmen- 
le frustradus nau esta em absoluto ansiosa por ir a gucrra. Km 
todas us grandes nacbes, em tempos recentes, foi neccssario usar 
alguma forma de coereao para organizer um exercito. I- dificil 
reconciliar esle fato com a noeao de uma agressividatle latente, 
a espera de um meio convenienle de se exprimir. Ao mesmo 
tempo, parece ser verdado que um povo com alto grau de frustra- 
<;uo, pode fazer a guerra com mais facilidade. 

Durbin e Howlby fazem ccrtas aplicai bes da Psicologia, c 
mesmo da Psicamilise a guerra, de uma forma que me parece 
siynificativa. Por cxemplo. o mecanismo de projeeao torna pos- 
sivel a um povo enlrar numa guerra agressiva persuadido de 
que sao os outros que tern scntimentos agressivos contra cles. 
() mecanismo da racionaliza^ao da ao agressor razoes altainente 
nobres para a guerra em vez de outras mais maleriais que sao 
realmentc as responsaveis. K o mecanismo de idenlifica^ao re- 
sulta no seulimenlo, da parte dos individuos, que qualquer insulto 
ou injuria, reais ou imaginarios. a sen I stado, sao realmente 
insultos a cles proprios e precisam ser vingados. 

Parece-me exislir um interessante problema de pcsijuisa no 
campo da Psicologia etnolbgica em conexao com a hipotese <la 
fruslracao-agresNid. Sc a frustracao leva a agressao, nos so- 
ciedades cm que ba nienos frustracao. particularmente na in- 
fancia, deveria haver menus agressividade. Parece haver certas 
provas desla rcla^ao. No livro de Dennis sobre "A crianca Ilopi", 
por cxemplo, esta assinalado que as criancjas llopi sao quasi in- 
tciramente livres de fazer o que hem descjam. As duas unicas 
proibi(;bes que ele pbde descobrir cram us de locar num forno 
quenle e de chegar muito perto de um despenhadeiro. Pode ser 
significativo o fato de que nesta sociedade relativamente livre 
«le fruslru^bes. (jnasi nuo ha agressbes. tunto dentro da conm- 
nidade eomo contra outras tribos. Pan conexao com isto. Dur- 
bin c Howlby sugerem (|uc em nossa propria sociedade. uma 
rcducao do numero de fruslracbt s cnvolvidas na cria^ao das cri- 
ancus sci ia um bom caininbo para reduzir o pcrigo da guerra. 
Ian minbn propria opiniuo. nao se pode deixar tie encarecer 
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ao maximo a importancia das i'rustracoes durante a infancia, mas 
e preciso notar que as da yida do adulto podem ser tambem muito 
importantes, e maitas vezes mais, mesmo, por levarem a lenta- 
tivas yiolentas de melhorar o ambiente por metodos agressivos. 
Deste ponto de vista, as frustracoes relacionadas com a insegu- 
ranca economica e pessoal podem ser mesmo mais influentes do 
que as que acompanham o processo de socializacao das criancas. 

Em suma, portanto, parece razoavel concluir que, embora o 
comportamento agressivo mostre continuidade com os animais e 
tenha uma base fisiologica indireta, nao e universal nos seres 
humanos, tendo entretanto uma distribuicao muito ampla. A 
exata natureza de sua expressao varia de um grupo a outro, e 
nenhuma forma particular de agressao, por exemplo a guerra, 
deve ser considerada como inevitavel. Fatores sociais determi- 
nam a intensidade, a natureza e, em larga medida, a propria 
existencia da agressividade. 

O problema do impulse de fuga e muito semelhante ao da 
agressividade e muitas das consideracoes acima aplicam-se a ele. 
Talvez nao seja necessario dar maior extensao ao estudo deste 
impulso. 

O problema da auto-afirmacao e algo mais coinplicado. A 
questao de sua existencia entre os animais e dificil de ser respon- 
dida. E verdade que os estudos sobre a dominacao e a submissao 
referidos em capitulo anterior falam em favor de uma aparente 
tendencia de auto-afirmacao entre alguns animais. Entretanto, 
desde que este tipo de auto-afirmacao significa ordinariamente 
que o animal dominante obtem para si mesmo certos privilegios 
especiais relativos a alimeniacao e a posse de femeas, parece pro- 
vavel que o comportamento de auto-afirmacao deva ser interpre- 
tado como um meio de alcancar estes fins. Do lado organico, nao 
conhecemos nenhuma base direta para o comportamento auto- 
afirmativo. Alfred Adler, entretanto, indicou a possibilidade de 
uma base indireta que em sua opiniao explica a universalidade 
desta tendencia. A afirmacao de si mesmo, para ele, e uma reacao 
ou uma compensacao para um sentimento de inferioridade, real 
ou imaginaria. Um dos mais notaveis exemplos de uma tal in- 
ferioridade organica de que ninguem pode escapar e o de ter 
sido, uma vez, crianca. Islo pode ser demasiado evidente para 
ser mencionado, mas para os Adlerianos tern um significado es- 
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pecial. () sentiinento de inferioridade e os habitos formados nes- 
tas condifdes continuain a ter uma parte importante na vida do 
individuo, muito tempo depots que a inferidridade tenha sido re- 
movida pelo proces.so natural do crescimento. A auto-afirniacSo 
tornar-se-ia, pois, um fendmeno universal. 

Deste ponto de vista, a sugestao que fiz acima sobre uma 
pesquisa sobre as crian^as, necessita mais uma palavra que acen- 
tue sua importancia. Parece cerlo que a dependencia e a infe- 
rioridade das criangas sao muito mais marcadas em nossa so- 
ciedade do que em muitas outras. F.nlre muitos indios america- 
nos, por exemplo, e habitual encarar a crian^a como completa- 
mente dona de qualquer propriedade que se Ihe tenha dado. Se 
um homem hranco desejava comprar algo perlencente a um in- 
diozinho, os pais encaravam a questao de se o objeto podia ou nio 
ser vendido e de seu pre?©, como pertencendo exclusivamente k 
crian^a. Se a crian?a nao queria vender, estava liquidado o a»- 
sunto. Outro fator relatado e a raridade com que as crian^as sao 
punidas em muitas comunidades. Estes e outros aspectos de de- 
senvolvimento da crianga dariam provavelmenle como resultado 
um sentiinento de inferioridade muito menos marcado, e em ter- 
mos adlerianos, consequentemente menor impulso dc superiori- 
dade nesles grupos, 

A demonstragao do carater "aprendido" da competigao e da 
auto-afirmagao pode ser dada pelo falo de que esta tendencia 
nao existe em criangas muito novas em nossa propria sociedade. 
Num estudo experimental, nao ficou evidenciada a existencia de 
competigao na idade de dois anos, enquanto que, aos cinco anos. 
75,4 por cento e aos seis anos 86,5 por cento das criangas mos- 
traram esse trago. Islo sugere que a crianga precisa ser bem so- 
cializada antes que o impulso do prestigio, pelo menos em seu 
aspecto de competigao, tenha um papel importante. 

No que diz rcspcito a universalidadc do motivo, Bunzel assi- 
nala que os indios Zuni do Novo-Mexico nao recehem com satis- 
fagao demonstragcies de hahiiidades ou originalidades de seus 
membros. A melhor cousa que se pode dizer de qualquer pes&oa 
e que ninguem nunca ouviu nada a seu respeito. A competigao 
em geral c reduzida a um minimo. 

|»or eslas razoes, parece justificavel, apesar do relevo dado 
ao assunto peln Psicologia adleriana, incluir a aulo-nfirmacao 
nesle terceiro grupo. 
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Os motivos que discuti ate agora diferem entre si a muitos 
respeitos, mas tem um caracteristico comum. Quero dizer, no caso 
de cada um deles os fisiologos foram capazes de revelar alguma 
base organica, direta ou indireta, que ajuda a dar conta do grau 
de imperiosidade que esses motivos possuem. No caso da fome, 
as contra^oes das paredes do estomago; no caso da colera, as 
modificagoes fisiologicas, resultantes da atividade do sistema ner- 
voso simpatico e das capsulas suprarrenais, e assim com todos os 
outros. Sob um ponto de vista, portanto, aqueles motivos efeti- 
vamente possuem uma base que pode justificar o uso de termo 
"instintivo" no caso deles, ainda que por muitas razoes eu prefira 
nao usar o termo. 

Chegamos agora a um quarto e ultimo grupo de motivos, que 
nao tem nenhuma base fisiologica conhecida, mas que ocorrem 
com certa frequencia, ou por causa de fatores comuns a maioria 
das comunidades humanas, ou como meio de satisfacao de inte- 
resses praticos. Sao eles primariamente meios para atingir certos 
fins, mas podem tornar-se fins em si mesmos. Estes incluem o 
impulso gregario, o impulso paterno, o motivo pre-maternal, o 
motivo filial, os motivos de aquisicao e de submissao. 

Para o sociologo ingles Trotter, a agregacao e um fenomeno 
de profunda significacao biologica. & um dos instintos funda- 
mentais, sendo os outros auto-preserva^ao, nutricao e sexo. Em 
um livro intitulado "INSTINCTS OF THE HERD IN PEACE 
AND WAR" ("Instintos do Rebanho na Paz e na Guerra"), ele 
escreve: "O unico meio em que a mente humana pode funcionar 
satisfatoriamente e o rebanho, o qual, portanto, e, nao somente 
a fonte de suas opinioes, suas crengas, suas descrencas, e de suas 
fraquezas, mas de sen altruismo, sua caridade, seu entusiasmo e 
sen poder". Se, no entanto, aplicarmos nossos criterios a este im- 
pulso, a natureza deste motivo nao sera tao clara. No que se 
refere a continuidade biologica, sabemos que a atividade gregaria 
e levada a elevados graus de complexidade em certas comunida- 
des de insetos; mas em muitos grupos mamiferos, que sao natu- 
ralmente muito mais proximos do homem, o comportamento gre- 
gario pode ser sensivelmente reduzido, e muitos animais podem 
ser encontrados solitarios ou em pares. Pelo lado fisiologico, nao 
conhecemos base para este impulso. Do ponto de vista da um- 
versalidade, parece claro que um certo minimo de interacao entre 
individuos e necessario, mas sua extensao e muito variavel. 
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Certos grupos teiu sido descritos como "alomisticoa", no aenlido 
de que individuos ou pequenoa grupos familiares viveni pralica- 
mente em isolamento. Afirma-se ser este o caso de muitas tribos 
no Saara e em Madagascar, como tambein dos Indios Jibaro, do 
Equador. Nestes casos as tendencias gregarias parecem ser llml- 
tadas aos membros da familia de cada um, e isto sugere que em 
outros grupos tambem, pode ser que a vlda familiar seja a base 
real do comportamento gregario. A familia 6, pelo menos ati as 
crian^as se tornarem adultos, a unidade social irredutivel. Neslc 
caso, entretanto, o que se observa de comportamento gregario 6 
determinado pelo sexo e pela rela^ao pais-filho, e nao e, aparen* 
temente, devido k existencia de um instinto gregario, como tal. 
A medlda que a sociedade se torna mais complexa, haverA cres- 
cente numero de situa^des, por exemplo, relatives k vida eco- 
noraica, k religiao, etc., em que agrupamentos mais amplos coope- 
rarao. Podemos acrescentar aqui que Darwin eta tambem de 
opiniao que "o sentimento de prazer de viver em sociedade 6 pro- 
vavelmente uma extensao da afei^ao parental ou filialAlgu- 
ma prova adicional corroboradora deste ponto de vista nos vem 
dos cuidadosos estudos sobre as irmas Dionne, ,as famosas quin- 
tuples, feitos pelo psicologo canadense Blatz. Ele observou a raa- 
neira pela qual as quintuples, A medida que cresceram aumen- 
taram gradualraente seus contactos sociais uma com a outra, e 
conclue que tais contactos nao sao imperativos no comedo. M0 
comportamento social e a experiencia de individuos sao inteira- 
mente derivados, e nao podem ser considerados basicos". 

O desejo de pais terem filhos, ainda que possa tornar-se um 
poderosissimo motivo em muitas sociedades, nao tern base fisio- 
16gica conhecida. Ele tern, k claro, uma base indireta na existen- 
cia do impulso sexual, mas em muitos casos os dois nio sao re- 
lacionados. Se hA continuidade com animals, nao o podemos 
saber, pois nao hA meio de saber como os animais sen tern em re- 
lafao a seus filhos antes de lA-Ios. For oulro lado, entre os seres 
bumanos, o desejo de ter filhos 6 certamente multo espalhadu. 
HA entretanto, muitos fatores sociais que nos auxiliam a com- 
preender este desejo sem qualquer apclo a instinto. HA as for- 
^as da opiniao publics; o encorajamento e, em muitos casos, o 
subsidio de familias numerosas, como na Alemanba nazista; o 
fato de em muitas comunidades, como entre os Esquimd. ser a ri- 
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queza avaliada em termos do mimero de filhos, que sao o prin- 
cipal modo de obter seguranca na velhice; o encorajamento de 
crencas religiosas, tais como a necessidade que os chineses tem 
de ter filhos que possam queimar incenso em sua memoria. O 
padrao e aqui o mesmo para o pai-em-perspectiva que para a 
mae-em-perspectiva. Naqueles casos em que a riqueza e expres- 
sa em termos do mimero de filhos, encontramos casos em que o 
marido reclamara todos os filhos de sua mulher, mesmo quando 
sabe que ele nao e o pai. Isto tem sido referido relativamente a 
numerosas comunidades da Africa, Siberia e alhures. Em uma 
das tribos de Madagascar o preco da noiva e consideravel e em 
casos de divorcio nao ha restituicao nem substituicao. A esposa 
divorciada, entretanto, nao pode tornar a casar-se sem permissao 
de seu marido anterior, que geralmente entra em acordo com o 
novo marido, pelo qual ele recebe os tres primeiros filhos da 
nova uniao. O fato de serem os filhos um bem economico indu- 
bitavelmente explica esta atitude, mas mostra tambem que o im- 
pulso parental nao deve ser explicado em termos de simples 
causas biologicas. 

Quanto ao que foi chamado por alguns psicologos motive ou 
instinto filial, isto e, atitude afetuosa dos filhos para com seus 
pais, parece claro que deve ser compreendido como uma conse- 
quencia secundaria do cuidado e afeicao que os pais mostraram 
para com seus filhos. Ha tantos casos em que a afeicao filial 
deixou de se desenvolver por causa de maus tratos, reais ou ima- 
ginarios, recebidos pelos filhos, que parece desnecessario discu- 
tir este ponto. 

Um motivo em conexao com o qual se tem discutido furiosa- 
mente e o conhecido como o de aquisicao (aquisitividade). Men- 
cionei acima que o decidir se o^comportamento aquisitivo e ou 
nao, inato, pode ter uma certa significagao pratica. A mais com- 
pleta analise destai forma de comportamento foi feita pelo antro- 
pologo nova-zelandes Beaglehole em seu livro "Property" (Pro- 
priedade). Beaglehole mostra que o comportamento aquisitivo 
e encontrado em animais, mas em quasi todos os casos ele foi 
capaz de descobrir que os animais se apropriam de objetos so- 
mente quando estes sao requeridos para certos objetivos especi- 
ficos. verdade que ha certas aves que colecionam por razoes 
desconhecidas, mas com estas raras excecoes, os casos de aquisi- 
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lividade animal suo devidos k opera^ao dos impulaoa mail poda- 
rosos de fome, sexo e cuidado da prole. Pelo lado fiaioldgico, 
nio se descobriu base para o comportamento aquiaitivo. Entre 
os seres humanos parece claro que a cultura pode determinar 
qualquer grau de dnfase do principio de propriedade privada, 
desde sua quasi completa ausencia em uma sociedade at^ sua 
total penetra^o em outra. A cren^a de alguns antropologos, por 
exemplo, L. H. Morgan, de que todos os povos primitivos eram 
comunistas. nao e, entretanto, fundamentada. Nas ilhas do Es- 
treito de Torres, p. ex., a propriedade privada era presente em 
uma forma extrema. Cada rochedo ou buraco de agua tinha seu 
proprietario, sendo a rua da aldeia a linica por^ao de solo 
comum. 

As atitudes relatives a propriedade variam largaraente. Em 
muitas comunidades parece ser regra que os objetos adquiridos 
ou feitos por esfor^o pessoal sejam considerados propriedade 
privada, mas para esta regra, como para todas as referentes a este 
assunto, as exce^oes sao nutnerosas. Uma dessas excefdes £ re- 
ferida para os Indios Kaingang do Brasil, descritoa pelo antro- 
pdlogo Jules Henry. Quando um ca^ador abate um tapir, ele nem 
guarda a carne nem a distribue; dA todo o animal a um parente 
proximo, que o carneia, dando uma parte ao ca^ador, outra parte 
a oulros membros do acampamento, guardando a inaior parte 
para seu proprio uso. Considerando-se a longo tormo, o produto 
da ca^ada A partilhado uniformemente. I'm dos mais notaveis 
exemplos da variabilidade de atitude em rela^ao A propriedade 
e o "potlalch" na Colombia BritAnica, ao qual foi feita referen- 
cia acima. Ncste caso A claramente o prestigio que A importante. 
HA um tremendo, poder-se-ia dizer hipertrofiado, interesse em 
propriedade, mas nao em aquisi^ao; a propriedade era apenaa 
um meio para um fim, sendo este fim o prestigio. Outra notavel 
varia^ao relativamente ao nosso proprio padrao A referida para 
as ilhas Marquesas, onde o comercio era feito pela troca de obje- 
tos de valor equivalente. Nao havia coisa alguma scmelhante a 
lucro; havia somente intcrcambio de presentes. O objeto tinha 
de ser cxatamente do mesmo valor. Sc um homem desse demais, 
seria culpado de ostenta^Ao. Sc desse muito pouco. isto signifi- 
caria estar menosprezando o valor do "presente** de oulrem. 
Ainbos eram erros sociais, mostrando que o culpado nao era fa- 
milinrizado com o uso correto, e expondo-o ao ridlculo. 
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A conclusao parece ser clara de que o comportamento aqui- 
sitivo nao deve ser considerado como inato ou instintivo, e por 
mais importante que possa ser para certas sociedades, sua natu- 
reza e extensao sao culturalmente determinadas. 

Finalmente, o chamado instinto de submissao tem sido um 
alvo especial para os criticos de McDougall, pois aparentemente 
ele existe lado a lado com seu oposto, o instinto de auto-afirma- 
cao. certamente, levar demasiado longe o conceito quando usa- 
mos a palavra "instinto" para explicar dois tipos contraditorios 
de comportamento. Ao mesmo tempo nao podemos negar a exis- 
tencia de uma tendencia bastante disseminada para os individuc 
se submeterem voluntariamente a vontade de outrem. A expli- 
cacao mais provavel pareceria ser que o comportamento sub- 
misso e um meio para um fim. Nos nos submetemos quando, fa- 
zendo-o, nos e dada prote^ao, seguranca economica ou qualquer 
outra vantagem que de outra forma poderia ser mais dificil obter. 
Ha uma interessante discussao de semelhante atitude em um 
livro de Erich Fromm chamado "Escape from Freedom" (Esca- 
par a Liberdade). Neste livro, Fromm tenta explicar porque 
tantos alemaes estavam dispostos a desistir de sua liberdade e 
independencia em favor de Hitler e do partido nazista. Fromm 
procura mostrar que numa sociedade em que tinha havido difi- 
ceis problemas economicos e politicos para o individuo resolver 
ele era em muitos casos perfeitamente feliz por escapar as suas 
responsabilidades, deixando que outro tomasse todas as decisoes. 
Era mais facil, mais comodo, e, frequentemente, mais seguro. A 
liberdade, como salienta Fromm, traz consigo responsabilidades 
que o individuo nao esta, muitas vezes, disposto a carregar em 
seus ombros, e, em consequencia, ele se submete; ele "escapa a 
liberdade". Parece desnecessario salientar que Fromm nao esta 
desta maneira pleiteando em favor do sistema nazista; ele acen- 
tua a falta de visao desta politica, bem como o fato de que um 
sistema democratico e necessario para o completo desenvolvi- 
mento do individuo. De todo modo, parece nao- haver um im- 
pulse para submissao, como tab 

Isto termina a discussao da motivacao humana, e eu gostaria 
de salientar que muitas das minhas conclusoes devem ser consi- 
deradas como tentativas. Elas podem requerer consideravel mo- 
difica^ao a luz de futuras pesquisas, — etnologicas, fisiologicas e 
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[Ksicologicas. Mas as mudan^as neccssarias dcveriuni ser feiUS 
em rt-lu^ao a acuniulayuo de novos futos. Creio que os tr^s critc- 
rios que usamos ainda serao aplicaveis, inesmo que o» novos 
fatos requeirani certas modifica^oes na ordem especifica da ini- 
periosidade dos motivos particulares. 

BIBLICXSRAPIA 

J W B CANNON. BodUy Chang*, in Pain. Hung... F.ar. and Rag.. 1929 
2 JOHN DOLLARD . outro., Frualialion and AggrMnlon. 1939. 
3 DURBIN . BOWLBY, P.r.onal AggrMaW.n.u and War. 1939. 
* WAYNE DENNIS. Th. Hnpi Child. 1940 

^ BUNZEL. 'Introduction to Zuni C.r.monialiam". Bui.au oi Am.itcan Ethnologr. 1932, 
*. 47, pp 467-544 

6 W. D TROTTEn, bulinct. of th. H.rd in P.oc. and War. 1919 
7. CHARLES DARWIN. Th. Crrpr.aaion of th. Emotion, in Man and Animal.. 1873 
^ ^ ^ BLAT2, "Th. Individual and th. Group". Am.rican Journal oi Sociology. 1939, v. 44 

829-838 
9. E BEAGLEHOLE, Pro|>.rtT. 1931 

10. L H. MORGAN, Anci.nt Soci.ty. 1907. 
11 JULES HENRY. Jungl. P.opl. : A Kaingdng Trib. of th. High Land, oi Branl. 1941. 
12, ERICH FROMM, Eacap. From Froodom. 1941. 

It 



CAP1TUL0 V 

Comportamento Emocional 

Desde que este Boletim e principalmente dedicado aos as- 
pectos sociais da Psicologia, deveremos passar rapidamente sobre 
os fatores fisiologicos envolvidos nas emocoes. Ja me referi as 
mudancas fisiologicas descritas por Cannon como devidas ao 
efeito do sistema nervoso simpatico-suprarrenal. Alem disso, foi 
bem estabelecido por Bard, em caes, que o impulse para a colera 
e tambem provavelmente para outras atividades emocionais pro- 
vem da regiao do mesencefalo conhecida pelo nome de hipota- 
lamo. Os fatos referentes a fisiologia das emocoes foram abun- 
dantemente descritos nos manuals de Psicologia geral e fisiologi- 
ca. Quando nos voltamos para os aspectos sociais do comporta- 
mento emocional, achamos que ha pelo menos tres vias distintas 
nas quais sao eles importantes. Primeiramente podem tomar 
parte na determinacao de situacoes nas quais uma emocao ou 
outra pode aparecer; em segundo lugar, eles podem condicionar 
a intensidade de comportamento emocional explicito que ocorre 
em tais condicoes; finalmente, podem eles influenciar a maneira 
pela qual as emocoes se manifestam. 

Ha marcantes diferencas entre as comunidades no que diz 
respeito as situacoes que dao nascimento as varias emocoes. To- 
mamos como primeiro exemplo as respostas emocionais que se 
seguem ao nascimento de gemeos. Entre os Murngin da Austra- 
lia, a mae mata um dos gemeos porque ele a faz sentir-se como 
um cao por ter uma ninhada em vez de uma so crianca. O nas- 
cimento de gemeos e uma fonte de vergonha. No caso de uma 
tribo negra do Congo, entretanto, a mae de gemeos e objeto de 
honra e veneracao atraves de sua vida. 

A morte e uma fonte de pesar, nao somente entre nos mes- 
mos, mas provavelmente na maioria das culturas conhecidas; ha 
casos, entretanto, em que e ocasiao de alegria. Entre os insulares 
das Fidji, por exemplo, os individuos estao ansiosos por morrer 
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antes do se tornareni muito vellms. Sua cren^a e que a vi<la 

atnal v apenas o preludio de uma vida eterno na qual possuirao 
as caparidadcs fisii as c mentais coin us quais deixarem este mun- 
do, Sc vivercm ale se turnarein decrepitos, ficarao assim para 
scinpre. For estu raauo uni fillio cumpridor de sens devc rc s ina- 
lara scu> pais, na convie«;ao de que esla Ihes prestando <> maior 
favor possivel. Mnitos oulros exemplos podcriain dai-se destas 
variances nas emo^oes que resultam cie situa^oes soeiuis especi- 
ficas. 

Km rcla^ao com o nosso segundo ponto, devemos dizcr que 
as culturas diferem ainplamente umaa das outras na (juantidade 
de expressao emocional permitida. Falamos, por excmplo, da 
impassihilidade do indio norte-americano, da impenetrabilidade 
do oriental, da rescrva do ingles, e no oulro extreme), da expres- 
sividade do negro ou do siciliano. Embora haja sempre certo 
exagero em tais "cliches", e provavel cpie eles correspondam a 
modelos culturais aceitos, ao menos em certo grau. Ila tambem 
a clara possibilidade de (jne diferen^as anatomicas enlre grupos 
raciais possam tomar parte nisso. I'm anatomista chines cita 
ulgumas peculiaridades por elc observadas na anatomia facial 
dos chineses, distintas das dos europeus. I'ma das mais impor- 
tantes r o fato de um musculo conhecido como "quadratus labii 
superioris" ser, na face do europeu, dividido em tres partes, cada 
uma das quais pode agir semi-independentemente das outras. Em 
sua opiniao isto pennitc um jogo muito mais livre das contra^oes 
musculares na face dos brancos, e da a face dos chineses sua 
aparencia de imobilidade. Embora possa haver alguma verdade 
nesta afirmafiva, nao ha diivida de quo fatores culturais e edu- 
cacionais tcm um papel prcdominanlo. A educagao dos me- 
ninos chineses inclui auto-controle como um fator' importante, 
Aconselha-se a uma menina chinesa: "Nao mostre sua infelici- 
dade facilmenle e nao sorria facilmenlc". e, "nao mostre sous 
denies quando sorrir". ()s meninos sao ensinados muito preco- 
cemente que e mal educudo mostrur colora c ser tempestuoso. 
Do nosso ponto de vista, e mais imporlanlo a (tbscrvacao do Fro- 
fessur Homanzo Adams da Univcrsidade de Havai, (juc teve a 
oportunidadc de entrar cm rela^uo, nao so com os japoneses do 
Havai, mas tambom com sous parentos do Japuo. Heferindo-se 
aos japone ses do Japuo escrevc ele: "Suas faces. < specialmonte 
as das mcninas, cram mcnos oxprossivas do <jue as dos japoneses 
do Havai. Farcceria que os pcquenos miisculos circum-bucais c 
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circum-oculares eram relativamente pouco desenvolvidos por fal- 
ta de uso". Adams faz uma observacao semelhante no caso dos 
chineses do Havai, que sao muito mais livres na expressao de 
suas emocoes do que os chineses da California; Adams atribue 
esta diferenca ao fato de que no Havai os chineses sao aceitos 
em piano de igualdade, e por isso tendem a assimilar os costumes 
daqueles entre os quais vivem. 

6 importante notar que a quantidade de expressao permitida 
numa cultura sera muito variavel, de acordo com a emocao con- 
siderada. Os chineses sentem que a exibicao de col era nunca se 
justifica, e que a afeigao so pode ser mostrada em estrita inti- 
midade, mas insistem na manifestacao publica de certas formas 
da tristeza, Um conselho para as meninas diz: "Se seu pai ou 
sua mae esta doente, nao se afaste de seu leito. Nao perca tempo 
nem em se despir. Experimente todos os remedies voce mesma. 
Peca aos seus deuses por eles. Se acontecer uma desgraca, chore 
amargamente". Dos homens, esperava-se tambem que mostras- 
sem abertamente seu pesar. 

Uma experiencia recente, que permite julgar a expressao fa- 
cial das emocoes, indica a menor quantidade de expressao no 
chines quando comparado com o norte-americano. Chineses e 
norte-americanos posaram para a ilustra^ao de diferentes emo- 
coes, e estas fotografias foram dadas a estudantes chineses e 
norte-americanos para serem julgadas. Os resultados mostra- 
ram que ambos os grupos de juizes tinham exito um pouco maior 
com as fotografias de norte-americanos do que com as dos chi- 
neses. Parece justificada a conclusao de que o americano e mais 
expressivo que o chines. 

No que diz respeito a expressao das emocoes, ha uma grande 
literatura experimental relativa as mudancas fisiologicas que 
acompanham as emocoes, por exemplo, na pressao sanguinea, na 
respiragao, nas pulsagoes, nos fenomenos eletricos, etc.; estudos 
de reconhecimento de expressoes emocionais em fotografias de 
faces; julgamento da expressao da voz, da posicao, da disposigao 
das maos, etc. Um importante problema e o da relacao entre a 
expressao emocional no homem e nos antropoides. Se a expres- 
sao emocional e amplamente biologica e determinada inatamen- 
te, deveriamos esperar consideraveis semelhangas entre estas duas 
especies tao proximas. Se, de outra parte, a cultura e largamente 
responsavel pela expressao, deveriamos esperar marcadas dife- 
rencas. Kohler, que estudou chimpanzes durante anos na ilha de 
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Tencrife, conU qiu- era capaz, sem grande dificuldade. de calen- 
der as emotes que os aninuds estavani exprimindo. Da iiiesma 
forma, Kohls, em Moseou, encara a expressao emovionai dos chim- 
panz&s e dos seres liumanos como essencialmenle a niesiua. Ksla 
queslao foi receatemente sujeita a mna experiiuenla?ao por 
Foley, (jue usou as fotugrafia.s de Kohls t-omo base de esludo jiaru 
o reconhecimenlo du expressao do chimpanze. As folografias de- 
claradamente i'e]xrcsentnvaiii os scguiiiles estados emocionais: 
agitavau, choro, riso, medo. repugnancia, espanlo. Flas foram 
apresentadns a um grnpo de estudanles que julgavani cada to- 
tografia, escolhcndo unia enlrc dezesseis emovoes numa lista mi- 
meografada. Kmhora o resultado moslrasse grandes diferen^as 
individuuis, o numero de julgamenlos corrclos pclo grupo como 
um lodo era exalamente t) que poderia ser esperado pdo acaso. 
Km outras palavras, os juizes nao foram capazes tie reconhecer 
a expressao emocional na face do chimpanze; liavia confusao 
particularmentc enlre dor fisica, cblcra e alegria. f: preciso 
acrescentar que o ^xilo de Kohler pode ser explicado por 
sua larga experiencia com o chimpanze, mais do que como o re- 
sultado de uma semelhan^a enlrc as expressoes do chimpanze 
e do homcm. De qualquer modo, a experiencia de Foley fala 
em favor da determinagao cultural e social da expressao dos emo- 
voes, on pelo menos de alguns de scus aspectos. 

A expressao emocional deve ser encarada nao somente como 
resultado esponlaneo de processes fisiolbgicos internos, mas tam- 
bem como um meio de comunica^ao social, uma linguagem. Isto 
foi reconhecido ha muitos anos pelo psicologo frances Dumas, 
que assinalou que a expressao emocional e usada, como lingua- 
gem, para dar iaforma^oes aos outros. I'ma crian^a que se fe- 
riu gritara na presenva de um adulto com quern simpatize; ficarn 
cjuieta se nao houver ninguem por perto para ouvi-la. Como 
adultos, fazemos a expressao de interesse, mesmo quando esta- 
mos aborrecidos e mostramo-nos cntristecidos ({uando ouvimos 
mis noticias sobrc alguem, mesmo que nao tenhamos absolu- 
lamenle nada a ver com o caso. Kxiste oulro uspecto em que a 
expressao da emo^ao e comparavel a linguagem falada: 6 que, 
ela tambem, deve ser apretidida. Isto nao c verdadc na mesma 
extensao, mas e fora tie duvida tjue mccanismos adquiridos l^m 
uma parte na expressao. Ma certas expressoes que sao tao cla- 
ramenle cullurais que nao apresenlam nenhum problema espe- 
cial. Isto indue o habilo norlc-amcricano de (Mir o polegor no 
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nariz como sinal de desprezo ou desconfianca, ou a mae chinesa 
esfregando a face com o dedo em vez de dizer "vergonha". Ya- 
ria^oes ocorrem, entretanto, mesmo no caso de expressoes mais 
fundamentals. As lagrimas, por exemplo, embora sejam um 
sinal provavelmente universal de tristeza, podem tambem apa- 
recer sob condicoes nao relacionadas com estas emocoes. Entre 
os insulares das Andaman e os Maori da Nova-Zelandia, lagri- 
mas sao derramadas quando duas pessoas encontram-se depois 
de longa ausencia, ou quando a paz e feita entre dois partidos 
em guerra. O antropologo Man escreveu o seguinte sobre os 
insulares das Andaman: "Os parentes, depois de uma ausen- 
cia de algumas semanas ou meses, mostram sua alegria no encon- 
tro, sentando-se um com os bracos em volta do pescoco do outro, 
chorando e uivando de tal forma que um extranho poderia su- 
per que uma grande tristeza os atingiu; e, de fato, nao ha dife- 
renca observavel entre suas demonstracoes de alegria nestas oca- 
sioes e as demonstracoes de pesar pela raorte de um dos seus." 

A expressao da colera entre os chineses mostra interessantes 
variacoes relativamente ao nosso proprio comportamento. As no- 
velas chinesas sao ricas de exemplos de expressoes literarias de 
colera que nao seriam facilmente entendidas por um leitor nao 
familiarizado com elas. Encontramos, por exemplo, "seus oihos 
tornaram-se redondos e abriram-se largamente" ou "ele arredon- 
dou seus dois olhos e fixou-o". Mais notavel ainda, podemos ler 
"ele estava tao colerico que, muitas vezes, desmaiou de raiva". 
Isto pode parecer-nos estranho, mas os leitores chineses ficam 
tambem surpreendidos pela frequencia com que as senhoras euro- 
peias desmaiavam na literatura do periodo medio-vitoriano. Um 
escritor assinala que "os livros da etiqueta ensinavam-lhes a ma- 
neira correta de desmaiar elegantemente." A conclusao parece 
clara que o desmaio, como as lagrimas, podem, como resultado 
de costume social, aparecer em ocasioes inteiramente diferentes. 

No que diz respeito a alegria e a felicidade, o sorriso e o riso 
parecem ser uma expressao universal, Ao mesmo tempo, nao ha 
complete acordo no porque rimos e no porque achamos certas 
cousas mais engracadas do que outras. Ha muitas teorias, como 
a de Thomas Hobbes que acredita que a hilaridade nasce de 
um sentimento de repentina gloria provocada pelas desventuras 
alheias, e a consequente conviccao de nossa propria superiorida- 
de; de Schopenhauer, para o qual a hilaridade e devida a 
percep^ao de incongruencias; de Herbert Spencer, que pensava 
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que o riso i devido a exeesso de energia; de Bergson, quo acrc- 
ditava quo rimos quando vemos algo vivo, agindo como se fosse 
niecdnico ou murto. Freud eneura ao menus uma forma de espi- 
ri!o ou humor como meio de expressar. de uma maneira acei- 
tavel, nossas crilicas aos outrus. Mas qualquer que seja a ex- 
plica^ao do riso e do sorriso, d claro que esla exprcssao podc 
ler um sentido cumpletamente diferentc daquele com que es- 
tamos acostumados. em certos grupos e em certas circunslan- 
cias. No caso dos japoneses, por exemplo, o sorrisoi era a exprcs- 
sao apropriada da parte de um empregado repreendido por sen 
palrno, e tamkem no caso de um inferior for^ado a relatar suas 
infelicidades a um superior. Hearn rclata que, na rela^ao de 
inferior para superior "uma submissao sombria era uma ofensa; 
uma obediencia raeramente passive inadequada; o grau apro- 
priado de submissao devia manifestar-se por um sorriso alegre 
e por um torn de voz macio e feliz". Nao ha diivida de que 
desentendimentos frequentes e series surgiram enlre os euro- 
peus e orientais porque os primeiros cram incapazes de entender 
o sentido do sorriso dos chineses e japoneses. Para compreender 
o comportamento de um povo, necessitamos conhecer nao so- 
mente sua linguagem falada mas tambem sua linguagem de ex- 
pressao corporal. 
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CAPITULO YI 

Fatores Sociais na Percepgao Sensorial 

e na Memoria 

Nao se reconhece, em geral, que a percepgao sensorial e, 
em grande parte, um problema de Psicologia social. A primeira 
vista, pareceria ser um fenomeno puramente individual, cuja na- 
tureza e determinada pelo sistema de neuronios que trazem im- 
pulses do mundo exterior para o sistema nervoso central. Assim, 
poderia talvez parecer de pequena importancia para o psicologo 
social. No entanto, ha muitas provas que indicam que os fatores 
sociais precisam ser tambem considerados para que os fenomenos 
de percepcao sensorial possam ser completamente compreendidos. 

Malinowski da um exemplo interessante da influencia cul- 
tural sobre a experiencia visual. Entre os Trobriandeses, a 
ideia de semelhanca entre os pais e a prole, ou entre os filhos 
dos mesmos pais, e controlada por normas sociais estritas. A 
semelhanca de uma crianca com seu pai e encarada como na- 
tural e correta, e tal parecenca e sempre considerada como exis- 
tente. uma grande ofensa insinuar que o filho se parece com 
a mai, e ainda mais seria sugerir que se parece com sua irma. 
Em segundo lugar, e tido como natural que os irmaos nao se 
parecem uns com os outros. Como e bem conhecido em Psico- 
logia que, em larga medida, nos vemos aquilo que estamos pro- 
curando ver, parece provavel que os Trobriandeses deixam de 
notar qualquer semelhanca entre irmaos e irmas porque nao que- 
rem ou nao esperam encontra-la, 

Um significativo experimento sobre o efeito dos fatores so- 
ciais na experiencia visual, foi realizado por Sherif. 0 estudo 
foi feito para provar a importancia das normas sociais, ou qua- 
dros de referencia, isto e, os padroes que servem como meio de 
julgar a experiencia em questao, ou coloca-la em uma moldura 
adequada. Ele estava interessado em ver o que aconteceria a 
experiencia visual quando nao houvesse esse quadro de referen- 
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cia, e quando, portanto, o sujeito livesac que criar uni. Experi- 
mentou com o fenomeno auto-cin4Uco, produzido quando »e olha 
um unico ponto luminoso visivel em um aposento completamen- 
le escuro; este ponlo nao tern, assim, quadra algum de referen- 
cia que determine sua posi^ao no campo visual, e, consequen- 
teraente, i visto como movendo-se, provavelmenle devido a fato- 
res puramente fisiologicos. A distancia alrav^s da qual ele se 
move varia consideravelmenle de um sujeito para outro. She- 
rif verificou que quando dois sujeitos eram colocados juntamente 
na situa^ao experimental (ap6s ter delerminado a distancia m^- 
dia em que um ponto se tinha anteriormcnte movido para cada 
um deles separadamcnte), havia uma clara tendencia para con- 
vergencia de suas opiniocs. Em parle, o efcito pode ser expli- 
cado pela sugestao, visto que as primeiras palavras faladas por 
um dos sujeitos influenciam o outro, mas, de todo modo, uma 
norma social de percep^ao era estabelecida em tais condi^oes. 
Mais significalivo ainda e que os sujeitos, uma vez tendo estado 
na situa^ao grupal, e depois cxperimentados separadamente, con- 
tinuavam a ter mais ou menos a mesma opiniao. Em outras 
palavras, a norma do grupo 6 efetiva mesmo quando o sujeito 
e depois experimentado em isolamento. Em cerlos respeitos 
este rcsultado e paralelo ao dos efeitos de modelamento cultu- 
ral da percep^ao sensorial do individuo, e 6 um significalivo 
ensaio de trazcr esse modelamento para dentro do campo das 
experiencias de laboratorio. 

O estudo de Sherif frequentemente, considerado como re- 
duzido em suas aplica^oes, porque lidou com uma forma de 
experiencia sensorial inteiramente subjetiva. Um experimento 
muito recenlc por Schonbar mostrou, entrelanto, que resulla- 
lados semelhantcs, ainda que nao (uo ucentuados, sao obtidap 
mesmo em casos onde uma experiencia sensorial real 6 euval- 
vida. Ela usou a estimativa do comprimento de linhas e de 
distancias em que uma luz cfetivamente se movia, e achou as 
mesmas lendencias a convergencia e a pcrsistencia de uma nor- 
ma social. 

Um experimento de Zillig tambem demonstra a extensao 
em que atitudes sociais podem determinar o que se vd. Em 
uma verifica^ao prcliminar das amizades em uma sala de aula, 
ela dcscobriu que ccrtas crian^as eram quasi univcrsalmente 
queridas, enquanto outras eram malquislas no mesmo grau. No 
experimento propriamcnte dito, ela tomou um numero igual de 
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alunos destes dois grupos extremes, e fe-los ficarem de pe na 
frente da classe e fazer exercicios ginasticos sob sua dire^ao. 
Ela havia previamente instruido as criancas "gostadas" a fa- 
zerem erros e tinha treinado as "nao-gostadas" a seguirem exa- 
tamente as instrucoes do exercicio. No fim do experimento, 
pediu a classe que indicasse que grupo tinha realizado os exer- 
cicios corretamente, e a maioria dos votos foi para o grupo po- 
pular. Zillig acredita que, a julgar pelas conversas com as cri- 
ancas, elas efetivamente "viram" as diferencas como as rela- 
taram. 

Um dos experimentos classicos neste campo foi realizado 
por "Sir" Charles Goring, o famoso criminologista britanico, 
que foi, durante toda a sua vida, um critico e rival do igual- 
mente famoso criminologista italiano Cesare Lombroso. Go- 
ring fez que os internados de uma prisao de Londres fossem 
julgados por sua inteligencia, e pela altura de suas testas. Os 
juizes eram um dos administradores, o medico da prisao e um 
outro funcionario da prisao, que conheciam bem os homens. Os 
resultados mostraram que os homens que foram julgados mais in- 
teligentes foram tambem aqueles julgados ou "vistos" terem a 
testa alta. Goring procedeu entao, a medida real da testa dos 
mesmos prisioneiros e encontrou, em vez disso, uma leve ten- 
dencia para uma relacao negativa. Isto quer dizer que aqueles 
que foram julgados mais inteligentes tinham de fato a testa li- 
geiramente mais baixa do que o restante do grupo. Este e um 
caso em que um estereotipo socialmente determinado ou "re- 
trato em nossas cabecas" realmente deforma nossas experien- 
cias visuais. Um estudo como esse tem implicacoes muito reais 
em todo o campo das relacoes entre grupos nacionais e raciais. 

Fatores sociais tambem desempenham um papei considera- 
vel nos fenomenos auditivos. Sabemos que a combinacao de 
sons em varios intervalos pode ser considerada como consonan- 
te em uma comunidade e dissonante em outra. Um antropologo 
relatou a ocorrencia de um canto a duas vozes na Melanesia 
em que as melodias entoadas pelos dois cantores estavam sepa- 
radas pelo intervalo de um torn; este intervalo e, naturalmente, 
extremamente dissonante para nossos ouvidos. Ate na histo- 
ria de nossa propria musica a mesma discrepancia pode ser 
observada, e e bem conhecido que as harmonias de Beethoven 
foram consideradas como desagradabilissimas quando ouvidas 
pela, primeira vez. Parece claro que o fenbmeno de consonancia 
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nao e inteiramente devido k* relafdes fisicas existentes entre oa 
sons. £ provavel que muitos dentre oa leitores tenham tido um 
pouco dessa mesma experiencia ao ouvir alguns mais recentcs 
exemplos de crea^ao musical do* Estados Unidos. Considerables 
semelhantes podero aplicar-se ka varia^oes das sensab^es de goato, 
cheiro e cor. Em conexao com lodo este campo, um psicdlogo 
americano. Freeman, escreveu recenlemente. "Num sentido rauito 
literal, tendemos a observar mais segundo a maneira de noasa 
propria nalureza do que fotograficamente segundo as proprieda- 
des do mundo exterior. Este fato explica nao somente por que 
individuos de diferentes classes da sociedade nao podem pensar, 
sentir e crer do mesmo modo, mas tambem por que eles nao po- 
dem em principio, nem mesmo perceber igualmente.** Isfo nio 
quer dizer que nao haja aspectos da percepbao comuns a todos 
os individuos normals, como resultado da natureza de nosso meca- 
numo neuroldgico, mas nao devemos desprezar aqueles fatores 
sociais que criam as diferenbas acima descritas. 

a • * 

Ainda que indubitavelmente muitos dos fatos acumulados 
pelos psicologos em seus estudos experimentais sobre a memoria 
possam tambem ser explicados pela natureza do sistema nervoso, 
os fatores sociais parecem entrar claramente na deterrainabao da- 
quilo que lembramos. Em uma parte do experimcnto de Zillig 
acima referido, um numero de sujeitos, masculinos e femininos, 
escutaram uma serie de afirmabdes fcitas em ocasioes varias acer- 
ca da natureza das mulheres. Algumas dessas eram favoraveis, 
outras, principalmcnte de escrilos de Schopenhauer, e Oscar Wil- 
de, eram distintamente desfavoraveis. Uma semana depois desta 
apresentabao, os sujeitos foram convidados a registrar de memo- 
ria as afirmaboes que Hies haviam sido anteriormente apresen- 
ladas. Os resultados mostraram uma decidida tendencia para as 
mulheres lembrarem relativamentc mais do.s itens que as favore- 
ciam e para os homens relativamentc mais dos itens desfavoraveis. 
Este simples, mas conclusivo, experimento demonstra claramente 
que a memoria podc ser determinada por outros fatores alcm dos 
neurologicos. Um rccentc estudo por Clark tambem mostrou que 
meninos e meninas de "high school", ou de escola secundaria, re- 
lalaram muito diferentemeole um trecho lilerario que haviam lido 
uma semana antes, relativo a situabao de conflito entre um ho- 
mem e uma mulher. A diferenba apareceu mais claramente na 1 
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maneira de identificagao com os caracteres da historia; os me- 
ninos, por exemplo, muitas vezes fizeram uso da primeira pessoa 
ao descrever as rea^oes do homem embora a historia original se 
referisse a ele na terceira pessoa. Este tipo de experimento tern 
uma clara relacao com a Psicologia freudiana e com o fenomeno 
de proje^ao, sendo desejaveis ulteriores experimentos da nature- 
za deste. 

O mais claro reconhecimento do fenomeno da memoria co- 
mo um problema de Psicologia social e encontrado no trabalho 
de William Stern, e, mais recentemente, de Bartlett. Stern em- 
preendeu uma serie de experimentos sobre a psicologia do boa- 
to e do testemunho, dos quais um dos resultados foi demonstrar 
a frequencia de erros ao relatar o que efetivamente se viu ou 
leu. Mesmo quando o sujeito estava disposto a jurar sobre seu 
depoimento, ainda ocorriam erros, tanto de omissao como de 
distorsao. desnecessario salientar a importancia deste resul- 
tado para a Psicologia juridica, ja que a fidedignidade de uma 
testemunha dependera, claramente, nao apenas de sua honesti- 
dade geral, mas de sua capacidade de relatar corretamente o que 
testemunhou. Vou mesmo ao ponto de sugerir, que em certos 
tipos de questoes juridicas uma verificacao preliminar da fide- 
dignidade psicologica, alem da fidedignidade moral de uma tes- 
temunha, seria um processo valioso em relacao com a aceitacao 
de seu testemunho. 

Stern estudou as influencias sociais pelo metodo de cadeias 
de reprodugoes, sendo uma historia transmitida atraves de va- 
ries sujeitos, cada um dos quais tenta repetir a narracao que Ihe 
foi dada por seu predecessor na cadeia, Os resultados mostram 
admiravelmente como, mesmo com poucas transmissoes (apenas 
cinco, em um experimento), o boato se torna extraordinaria- 
mente indigno de confianca. Em outro experimento foi feita a 
comparacao entre a fidedignidade do testemunho quando o su- 
jeito dava seu proprio depoimento coerente, e quando era subme- 
tido a re-pergunta. A exatidao e muito diminuida neste ultimo 
caso, porque quando a testemunha nao tern a resposta correta 
em sua mente, prefere dar uma incorreta antes que admitir que 
nao sabe. Aqui a relacao social entre o "advogado" e a "teste- 
munha" desempenha um papel importante. 

Bartlett empreendeu extensas series de experimentos segun- 
do linhas semelhantes, mas apresentando em maior detalhe as 
modifica?6es especificas que ocorrem em reproducoes em cadeia. 
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Os resullados indicam o que acontece no caso do boato ou ma- 
ledicencia, em que uma historia original t deformada irireco- 
coiihecivelmente. Rurtlett tanibem salienta que em diferentea 
comunidades — neate caso, duas triboa diferentea de Negroe Sul- 
Africanos — a memoria funciona diferentemcnte, nao aomente 
em tennos do que i lembrado, mas tambem em rela^fio k viva- 
cidade a a excita^ao emocional que acompanha certos lipos de 
evoca^io. Bartlctt acentua, a este reapeito, a importancia da 
participa^ao em grupo na determina^ao da ezperiencia mnemd- 
nica. 

Dizem que uma das tribos da Africa do Sul, estudada por 
Bartlett, possue uma memoria notavel. Bartlelt sujeitou eate 
assunto a experimentos e nao achou que a sua capacidade de 
relcn?ao fosse superior k dos brancos. Entretanto eles se re- 
cordam exlraordinarianienle bem de cerlas cousas como, por 
exemplo, as caracteristicas do gado que poaauem ou que estao 
guardando, por causa da importancia que isto tern para sua vida 
social e econdmica, e por causa do seu treino anterior. Devo 
ajuntar tambem, que foi demonstrado nao ler fundamento a 
alega^ao de uma acuidade sensorial superior dos chamados po- 
vos primitivos; neste caso tambem, a aparente superioridade 
nao d devida a uma capacidade inata, mas a treino especial e k 
experiencia, 

Mesmo a inaneira de rememorar pode ser socialmente de- 
terminada em grau consideravel. Bartlett conta que quando fa- 
lou a um Zulu sobrc as primeiras fa^anhas militarcs de seu povo, 
o Zulu reviveu suas memorias com a maior vivacidade e exci- 
ta^ao emocional. l in Swasi teria falado de incidentes seme- 
Ihantes duma inaneira estulta e fria. Nao era uma questao de 
diferen^a de temperamenlo, porque o Swasi tambefn poderia 
ficar violentamente intcressado por outras questoes, mormente 
aquclas relacionadas com gado, mulheres, casamento e crian- 
?aa. As recorda^oes moslraram uma marcada difaren^a nos 
dois casos. 

Outra caracteristica da inaneira dci Swasi tembrar-ae pode 
sor interessante. 0 Swasi mustra uma lendencia definida de 
evcxrar sob a forma de recapihila^iio ou decora^ao, introduzindo 
uma grande quantidade de detalhes aparcntemcnle sem impor- 
tancia. Isto pode ser particularmente evidenciado para todoa 
o» lei lores no caso de um processo judicial durnnle o qual a 
testemunha Swasi insistira em contar a historia com todos os 



seus detalhes, sem se importar absolutamente com o tempo gas- 
to. Com efeito, parece que ele e incapaz de chegar ao fim de 
sen relato sem passar por todos os passes intermediarios. 

Um antropologista britanico, Nadel, aplicou alguns metodos 
experimentais de Bartlett ao estudo da mentalidade de duas tri- 
bes oeste-africanas, os Nupe e os Yoruba. Os seus sujeitos eram 
alunos de escolas do governo, de 12 a 18 anos de idade. Tinha 
ele sessenta sujeitos no primeiro grupo e vinte no segundo. Num 
primeiro experimento, leu uma historia do tipo de um conto 
popular. Ela foi lida aos sujeitos do experimento as 8 boras da 
manha, e eles deveriam reproduzi-la na tarde do mesmo dia e 
novamente depois de uma semana. Os resultados mostraram 
uma marcada diferenca entre as duas tribos. Os Yoruba fize- 
ram um relato muito mais logico e coerente; frequentemente 
acrescentaram novos elos logicos ao material de maneira a tor- 
na-lo uma historia mais unifiicada; no processo, muitas yezes 
deixaram de lado muitos detalhes da historia original. Os Nupe, 
de outra parte, eram muito mais precisos; seus relatos incluiam 
maior mirnero de detaihes, mas frequentemente com o sacrifi- 
cio da unidade logica. 0 mesmo tipo de diferenca apareceu 
num segundo experimento, no qua! os sujeitos olharam um de- 
senho, e depois tentaram descrever o seu conteudo. Nadel re- 
fere-se as descricoes feitas pelos Yoruba como sendo "orienta- 
das pelo sentido" e as do Nupe como sendo "enumerativas". 
Isto quer dizer que os Nupe alinham os detalhes do desenho, 
usualmente sem preocupacao alguma em estabelecer qualquer 
relacao entre os detalhes; os Yoruba, de outra parte, dao histo- 
rias globais adaptando as diversas paries a um modelo. Nadel 
acredita que estes resultados experimentais sao acordes com a 
natureza geral da cultura dos dois grupos. A religiao dos Yoru- 
ba, por exemplo, inciue a narracao sistematica das interrela- 
coes das varias divindades, sua origem, natureza, funcao, etc., 
enquanto que a dos Nupe, consiste largamente na atribuicao de 
"mana", ou poder magico a individuos ou objetos desconexos. 

Este estudo parece-me de especial importancia, nao por cau- 
sa de sua demonstracao de "variedades de memoria", mas sobre- 
tudo porque ele representa uma das poucas tentativas que co- 
nheco de aplicar os metodos da Psicologia experimental em co- 
nexao com o campo de estudo da Etnologia. A grande maioria 
dos esludos feitos por antropologos no campo das atividades 
psicoldgicas dos chamados povos primitivos, repousa sobre a 
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obscrva^ao feita por um unico individuo. Esle pode »er inlelig«nte 
e bcm trcinado em iieu ptoprio campo, mat i demasiado eaperar 
que ele possa ser capaz de relatar acuradamente rea^ocs psico- 
logica.s no tempo relativamenle curto que pode despender numa 
culture alheia. Talvez a mclhor maneira de colocar a questao 
seria dizet que »e ele esti relatando acertadamente, nao temos 
meio de julgar o fato. No caso de uma pesquisa quantitativa como 
a de Nadel, temos uma diferen^a enlre dois grupos rclatados nao 
somente como um julgamento pelo investigador, maa tambem em 
termos de resultados obtidos por meio de um experimento con- 
trolado. Uma tal investiga^iio moslra-nos. alem disso, que ha 
grandes varia^oes entre individuos de ambos os grupos. Alguns 
dos Yoruba, por exemplo, deram rcsultados semelhanles aos dos 
Nupe; a difercn^a foi cncontrada na frequencia com que os dois 
tipos dc respostas ocorrem nns duas tribos. 0 m^todo experi- 
mental parecc ser o unico capaz de dar resultados comparaveis, 
e que. ao mesmo tempo, dii alguma indica^ao sobre diferen^as 
individuals dentro de uma comunidade. 

Numa revisao das aplica^oes potenciais dos metodos psico- 
logicos na Antropologia. escreve Barllett: "Quando o psicdlogo 
— tanto como nos — le estudos de Antropologia, encontra uma 
massa de material extremamente atraente, e e estimulado a pen- 
sar em muitos problemas, mas ele fica muitas vezes embara^ado 
por uma aparente falta de controle na maneira pela qual o ma- 
terial foi colelado. Um treino nos metodos experimentais da 
Psicologia pode dar ao estudante uma sensa^ao de prova, uma 
demostra^ao das dificuldades da observayao humana, e uma 
especie de concicncia cientifica que nenhum outro campo de 
cstudo pode bem exprimir". Naluralmente, islo se aplica nao 
somente aos estudos sobre a mcmoria, mas a todo campo de 
estudo psicologico rclacionado com a Ktnologia. A recenle apli- 
ca^ao do metodo de Horse bach e de outras tccnicas projetivas 
represenla um passo na boa dire^ao. Por exemplo, a aplica^io 
do Horschach a um grupo dc adultos em Marrocos por Bleuler 
mostrou uma notavel caractctistica no caso deste grupo. Como 
i bem sabido, um dos aspectos das respostas no Horschach e o 
grau em que se referem a uma figura como um todo ou a deta- 
Ihes. A proponjao entre respostas globais e dc detalhe e impor- 
tante para o diagnbstico. Os investigadores rclutam que os mar- 
roquinos mostraram uma tal preponderancia dc respostas de pe- 
quenos detalhes, que cm europeus so se poderia encontrar cm 
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casos de esquizofrenia ou de debilidade mental extrema. 6 al- 
tamente inprovavel que os marroquinos mostrem algum mar- 
cado grau de psicopatia sob este aspecto. A explicagao deve 
antes ser relacionada com o fato de que sua cultura acentua os 
detalhes. Isto e especialmente evidente em sua arte, por exenplo, 
na arquitetura, na lenda, etc. Os investigadores concluem tam- 
bem que os marroquinos mostram certas caracteristicas do so- 
nhador esquizofrenico, mas esta interpreta^ao e muito sujeita 
a controversia. Entretanto, nao pode haver duvida que o Rors- 
chach pode ser um padrao objetivo da atividade psicologica, em 
conexao, de um lado, com os registros de tipo comum, e, de outro, 
com o registro das variacoes individuals dentro destes tipos. 

Um outro estudo no campo da memoria deve ser menciona- 
do. Recentemente Seeleman estudou o problema de memoria 
para fisionomias, usando como sujeitos um grupo de estudantes 
americanos de Universidade; o experimento foi repetido com 
dois grupos de fotografias, um de Negros e outro de Brancos. Os 
resultados confirmaram a atitude popular representada pela afir- 
macao de que "todos os chineses me parecem iguais", salvo o 
fato de que neste caso e aplicado a negros e nao a chineses; eles 
mostraram positivamente que a memoria para faces brancas e 
melhor do que para pretas. Seria interessante repetir este expe- 
rimento numa coraunidade em que a linha de demarca^ao entre 
Negros e Brancos seja menos pronunciada. 
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0AP1TUX0 VII 

Hereditariedade e Meio 

Voltamo-nos agora para um ramo diferente do campo da 
Psicologia social. Nos capitulos precedenles discutimos o pro- 
blema do Mhumano comumM, e passdmos em revista parte do 
material referente d questao do que constitue a natureza humana. 
No decorrer desta discussao tivemos que dar aten^ao tambem ds 
diferen^as entrc grupos e culturas, mas sobretudo com o fim de 
distinguir entre o que d comum e o que d variavel. Agora nos 
preocuparemos mais diretamente com o problema das varia^des 
entre seres humanos — um campo que recebeu o nome de Psi- 
cologia difcrencial. 

Este campo i relativamente novo. A preocupa^ao dos pri- 
meiros psicologos era com o estabelecimento de leis psicoldgicas 
que pudessem valer para todos os individuos. Na medida em 
que os individuos diferem, seu comportamento e suas introspec- 
^oes nao podem ser estabelecidos facilmente em termos de prin- 
cipios gerais, e, consequentemente, estas diferencas foram du- 
rante longo tempo consideradas como fora de escopo da cienda 
psicologica. Klas poderiam ser de interesse pratico para o Men- 
genheiro social" ou talvez para o gerente de uma fabrics, mas 
nao de interesse i media to para o psicdlogo, como tal. 

Nos desonvolvimentos mais recenle.s nestc campo, a Psicolo- 
gia diferenciat vein adquirindo uma posi^ao cada vez mais im- 
portanle. Os trahallms iniciais de Oalton sobre as diferencas 
individuais em relavao as imagens. lunlo como seu esludo da 
genealogia dos homens de genio, foram scguidos pelo trabalho de 
Bind sobre a medida da inteligencia, pelo de Cattell no estudo 
das capacidades motoras e seoso rials, do de Thorn dike sobre o 
deaenvolvimento das medidas cstatisticas e do de William Stern 
em sua analise dos problemas relativos & Psicologia diferencial 
como um todo. O maleriol ncste campo 6, agora, exlcnso. 
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O problema das diferencas individuals em Psicologia nao 
pode ser adequadamente discutido a parte da questao geral de 
heranca e meio. Sendo este um livro de Psicologia social e nao 
de Biologia ou Genetica, nenhuma tentativa sera feita para dar 
uma analise adequada deste complicado problema. Ha, entre- 
tanto, alguns aspectos do problema que nao podemos esquecer. 
Km primeiro lugar, e importante notar que nao se pergunta mais 
se um caracteristico humano particular e devido a hereditarie- 
dade ou ao meio. A estatura, por exemplo, tern sido geralmente 
considerada como principalmente genetica em sua origem, mas 
ainda assim sabemos que a natureza das condicoes de vida pode 
fazer sensivel diferenca a este respeito. Um estudo pelo antro- 
pologo norte-americano Shapiro mostrou que os japoneses nas- 
cidos em Havai atingem maior estatura do que seus proprios 
parentes nascidos no Japao. Foi tambem provado que a pre- 
sente geracao de estudantes de Harvard e mais alta do que eram 
os pais dos mesmos rapazes quando frequentaram a mesma Uni- 
versidade. A botanica esta cheia de exemplos em que a mesma 
planta mostra caracteristicos externos muito diferentes se se fa- 
zem variar as condicoes de solo, luz e humidade. Inversamente, 
o meio nao pode agir a menos que haja um organismo que reaja 
a ele e pdr ele seja afetado, e e obvio que a natureza da reacao 
diferira de um organismo para outro. Se estas consideracoes se 
aplicam no caso de caracteristicos puramente fisicos, parece evi- 
dente que deveriam aplicar-se ainda em maior grau as ativida- 
des psicologicas. Em outros termos, qualquer qualidade espe- 
cifica, ou aspecto de comportamento, e devido, nao somente a 
hereditariedade e meio, mas a interacao entre estes dois fatores. 

Um segundo fato de consideravel importancia para a Psi- 
cologia e que os caracteristicos humanos sao quasi sempre de- 
terminados por um grande mimero de "gens", os quais, conforme 
as mais recentes teorias geneticas, sao fatores dos caracteris- 
ticos herdados. Esta multiplicidade e complexidade dos fatores 
hereditarios torna dificil a aplicacao direta a hereditariedade 
humana dos simples principios Mendelianos de caracteres domi- 
nantes e recessivos, por exemplo, que sao ensinados nos cursos 
elementares de Biologia. Ha somente uns poucos caracteristi- 
cos humanos, tais como cor dos olhos, em que a hereditariedade 
Mendeliana em sua forma mais simples parece ser operante. Isso 
significa que em estudos de populacdes humanas precisamos fa- 

— til 



zer uso de m^todo maia indircto, frequentemente de natureza 
eatatistica, na tentativa de separar a importancia da heredltarie- 
dade e do melo na determina^o das varia^des encontradas entre 
oa seres humanos. 

Entre os problemas de gen^tica que sao mais imporlantes 
para o psicdlogo, est4 o usualmente mencionado como de trans- 
missao dos caracteres adquiridos Se os caracteres adquiridos 
podem ser herd a dos, os resultados da educa?ao e do adeatra- 
mento podem ser transmitidos, nuo somente atravcs do meio 
social, mas tambem na constitui^ao gen^tica das geragoea futu- 
res. Isto significaria, por exemplo, que crian^as criadas em urn 
ambiente social e economico inferior nao somente sofreriara as 
desvantagens desse ambiente, mas conteriam em seus gens os 
resultados de semelhantes desvantagens de gera^oes previas. 
Isto tornaria o proccsso de aperfei^oar ou elevar seu nivel de 
resultados psicoldgicos muito mais dificil do que no caso oposto, 
que pressuporia que nao tivesse havido tal transmissao. 

O problema da heran^a de carateres adquiridos tern uma 
historia longa e dramitica. Uma de suas primeiras manifesta- 
voes se encontra no suposto efeito sobre uma crian^a das expe- 
riencias que sua mae teve durante o periodo de gesta^ao. Esta 6 
uma cren^a comum ainda hoje, mas 6 apoiada somente por 
anedotas e nao por qualquer prova cientifica que seja. Em co- 
nexao com esta crenga, o geneticista norte-americano T. H. Mor- 
gan, em MAs Bases Cientificas da Evolu^ao" escreve o seguinte: 
"A doutrina das impressoes maternas poderia ser relegada ao 
limbo das superstigdes ignoradas pelos biologos, nao fosse ela 
ter-se arrastado insidiosamente junto ds nossas tradi$6es huma- 
nas. Muita pobre mulher tern ficado atemorisada pela cren^a 
generalizada de que a visao de alguma pessoa malformada ou 
dc um serio acidentc afetara o caratcr de seu filho ainda nao 
noscido. Torna-se um dever dos biologistas contradizer, em ter- 
mos os mais fortes possiveis, esta abominavel tradi^ao**. 

Em um nivel mais cientifico, tern havido numerosas tenla- 
tivas dc determinar a mancira c a extensao da heran^a de ca- 
racteres adquiridos. Os primeiros experimentadores experiraen- 
laram cortar o rabo de sucessivas gera^des de ratos, mas 
cada geracao nascia sem nenhuma mudan^a evidente rcsultante 
dcsfa experiencia por parte dc seus antepassadoa. Maia recente- 
raenle, o trabalho do bidlogo austriaco Hammerer atraiu gran- 
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de atencao; ele acreditou ter provado a heranga de caracteres 
produzidos nos pais por modificagoes na composi^ao quimica de 
seu meio. As tentativas de outros investigadores para reprodnzir 
os resultados de Kammerer foram, entretanto, infrutiferas. Mais 
tarde foi revelado que um dos auxiliares de Kammerer, talvez 
em seu zelo de provar que seu mestre estava certo, tinha intro- 
duzido semelhantes modifica^oes no ambiente de cada geracao 
sucessiva, de maneira que os efeitos eram ambientais, antes que 
hereditarios. Diz-se que Kammerer se suicidou quando este fato 
se tornou conhecido. O grande fisiologo russo Pavlov relatou 
a aplica^ao de seu metodo de reflexo condicionado a este proble- 
ma. Um reflexo condicionado simples foi estabelecido em uma 
geracao de ratos e estes ratos foram entao cruzados; a geracao 
seguinte adquiriu a reacao condicionada apos um menor mimero 
de tentativas, e assim por diante com cada geracao seguinte. 
Este espantoso resultado esta rodeado de cetto misterio, ja que 
em suas publicacoes posteriores Pavlov nao se referia mais a 
ele e se recusava a responder qualquer pergunta sobre ele. 

Mais recentemente, McDougall relatou a heranca de cara- 
cteres adquiridos em ratos, relativamente a capacidade de re- 
solver um labirinto aquatico simples. Cada geracao de ratos era 
ensinada a percorrer o labirinto e depois cruzada, e para cada 
geragao seguinte o mimero medio de tentativas, tanto como o 
tempo medio requerido para percorrer o labirinto com sucesso 
eram sensivelmente reduzidos. Tern havido entretanto, serias 
criticas ao metodo de McDougall. A principal objecao tern sido 
de que, visto que em cada geracao era obviamente impossivel 
intercruzar todos os ratos, McDougall escolhia entre eles um 
mimero limitado para este fim; levanta-se a questao de se, in- 
concientemente mesmo, ele nao teria escolhido em cada gera- 
cao aqueles ratos que tinham superior capacidade de correr pelo 
labirinto. Nesse caso os resultados teriam sidos devidos nao a 
heranca de caracteres adquiridos, mas ao cruzamento seletivo. 
Em um estudo posterior Tryon mostrou ser esta uma possibilidade 
cruzando separadamente ratos com superior capacidade para 
percorrer o labirinto e os que eram inferiores. Apos diversas 
geracoes, obteve duas "racas" distintas de ratos, claramente di- 
ferentes na capacidade de percorrer o labirinto. Isto mostra 
que um resultado semelhante ao de McDougall pode ser obtido 
sem a intervenQao de qualquer heranca de capacidade adquirida. 
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A possibilidade de cruzamentu seletivo no caso de aniniais 
levanta a importante qucstuo da aplicabilidadc de um progra- 
ina eugenico ao homem. Podemos distinguir duas fonuas de 
eugenia. Eugenia pusitiva e a tenlativu de aperfei^oar a qua- 
lidude de "stock*' (estirpe) pelo acasalaaiento selelivo de seus 
exciuplares superiores. A obje^ao mais importante a isto e, 
naturabnente. o fato de serein o cusarnenlo e a cria^ao dos 
filhos rodeados de tantaa considera^oes sentiinenlais e emo- 
cionais, que relativamentc poucos homens e mulberes se presta- 
riam a um experimento de cruzamento desla especie. H6, alem 
disso. a dificuldadc de achar um patirao aceitavel do que ^ su- 
perior e do que e inferior no# seres humanos; tal padrao varia 
coin u historia e com os caprichos dos que estao no poder. 0 
programa de eugenia negativa prelende principaiinente a eli- 
mina^ao dos infcriores em uma populayao, evitando sua procria- 
?ao. Aqui lemos a mesma dificuldade de detemiinar com segu- 
ranca que e capaz ou incapaz. Em qualqucr programa eug&iico, 
positivo ou ncgalivu, a comunidade esta & merce daqueles que 
estabelecem o padrao de *capacidade. Em segundo lugar, ha 
tantos casos relatados de homens de notavei capacidade e ate 
genios que provieram de familias que parecem ser inferiores, 
que em seu caso a pcrda rcsultantc de um programa eugenico 
leria sido incalcuiavelmente maior do que qualquer ganho ima- 
ginavel. Em terceiro lugar, e, na minha opiniao, mais impor- 
tante, a redu^ao do grau de defeito por esse metodo seria tao 
pequena que Icvaria muitas gera^oes para efetuar um aperfei- 
coamento perceptivel. Isto e devido a que a grande maioria dos 
defeitos provcm de pais que sao na aparencia perfeitamente nor- 
mals tanto quanto as provas disponiveis tornam possivel de- 
terminar. Isto nao significa que a eugenia negativa deva ser 
intciramente desacreditada; significa, porem, que nao podemos 
espcrar demasiado de sua aplica^ao. A luz de nosso conheci- 
mento presente, parccc muito mais razoavcl aplicar todas as 
nossas tecnicas disponiveis ao aperfci^oainenlo de um ambiente 
que em muitos cas<»s sabcmos ser defeituoso, em vez de nos aven- 
turannos cm um programa eugenico baseado em um copheci- 
mento inadc(|uado da mancira em que a genetica afeta o com- 
portamenlo humano. 
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Voltamo-nos agora para um balan§o dos estudos especifi- 
camente psicologicos que tentaram responder a pergunta sobre 
a importancia relativa da hereditariedade e do meio na deter- 
mina^ao das diferen^as entre individuos. Neste campo, os pri- 
meiros estudos de alguma importancia foram provavelmente os 
de Gal ton sobre o genio hereditario; seus resultados mosttam 
que ha uma clara tendencia para a capacidade andar em fami- 
lias, de modo que homens eminentes tern parentes eminentes em 
uma propor^ao muito maior do que a que se poderia esperar 
pelo acaso. Este estudo inspirou numerosas investiga^oes nor- 
te-americanas sobre a heran^a da inferioridade; os resultados 
mostraram a frequencia com que defeitos de natureza mental 
ou fisica ocorriam entre os descendentes de individuos que eram 
eles proprios defeituosos. Todos estes estudos, entretanto, so- 
frem de um defeito metodologico fatal, isto e, que estas familias 
eram relativamente homogeneas, nao somente em sua heredita- 
riedade, mas tambem em seu meio. As historias de familias 
deste tipo deixam de separar os dois fatores e sao de pouco valor 
neste problema. 

Podemos obter a informagao necessaria por um destes dois 
modos: ou estudamos individuos da mesma hereditariedade e de 
diferentes meios, ou estudamos individuos de diferente heredi- 
tariedade vivendo no mesmo meio. Em outras palavras, nos 
separamos os dois fatores que desejamos estudar. Para por em 
termos mais cientificos, mantemos um fator constante e permi- 
timos que o outro varie. Todos os trabalhos mais recentes neste 
campo tern tentado satisfazer este importante requisite. 

O estudo de gemeos pode ser tornado como um exemplo no- 
tavel. Como e bem conhecido, faz-se uma distincao entre ge- 
meos identicos (uni-ovulares ou monovitelinos), que se origi- 
nam da divisao de um linico ovulo fertilizado, e gemeos nao 
identicos (diovulares), que se desenvolvem de dois ovulos fer- 
tilizados separados. No caso dos primeiros, presume-se que a 
hereditariedade seja completamente igual; nos casos dos ulti- 
mos, ela e tao semelhante quanto no caso de irmaos e irmas co- 
muns. O diagnostico de indentidade e geralmente feito baseado 
na semelhanca geral muito proxima; mas ha tambem varies cri- 
terios especificos que tern sido usados. Estes incluem as im- 
pressoes dos dedos e da palma das maos; mesma tonalidade de 
cor dos olhos e formato da iris; formate das orelhas; formato. 
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tamanho e arranjo dus denies; Krupo sanguineo; tlas 
membranas fetais pelo obstetricista, etc.. Com todos esses, entre- 
tanto, o diagnostico e inuito dificii, jii <|iie a semelhan^a pmle 
ser muito prdxima e ainda ussim nao bastante proxima para re- 
sullar em qtialquer eonfusao dos doia individuos. Ao iiicmiio 
tempo a maioria dos investigadores accita a distin^ao entre os 
dois tipos de gemeos, embora em cerloa casos individuais possa 
liaver incerte/a. 

Haseados nesta distinvao, podcmos colocar a problema des- 
tc modo. Se as diferemas em hereditaricdade sao mais impor- 
tantcs do que as diferenvas do meio, os gemeos identicos deve- 
riam parecer-se muito mais do que os nao identicos em quaisquer 
medidas psicologicas (jue usemos para fins de comparavao; se 
as varia^des do meio sao mais importantes, os resultados devc- 
riam ser os mesmos para os dois grupos, desde que o meio e 
presumivelmente idenlico em ambos os casos. 

Tallman aplicou os testes Hi net-Simon a 162 pares de gemeos, 
e obleve os seguintes resultados: 

Gemeos do sexo oposto   84 pares, diferenga mWia 8,48 
Do mesmo sexo  78 6,42 
Identicos   63 5,08 

masculinos   29 5,82 
femininos   34 4,22 

Mdo-identicos   39 7,87 
masculinos   17 7,58 
femininos   22 7.14 

Tallman conclue que entre os gemeos do mesmo sexo, aque- 
les que parecem iguais (gemeos identicos) sao muito mais pare- 
cidos em sen Q. I. do que aqueles que parecem distintamente 
diferenles. Ela considera sens resultados, portanto, como indi- 
cativos de uma maior significavao dos fatores licreditarios. 

Esta intcrpreta^ao e, porem, um tanto contrariada pelo fato 
dc os gemeos nao-identicos, quer sejam do mesmo sexo ou de 
sexo oposto, se parccerem muito mais em seus resultados de testes 
que os irmaos e irmas comunv Nestc ultimo caso, Tallman 
obleve uma diferen^a media dc 13,11 nos Q. I.. I'or defini^ao, 
a semellian^a hercditaria e a mesma nos dois casos. Ksto resul- 
lado, portanto, indica a significavao dos fatores ambientais. Fa- 
rcce haver somente a pequena diferenfa entre r>.(W (para os ge- 
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meos identicos) e 7,37 (para os nao-identicos), isto e, um pouco 
mais do que dois pontos em Q. L, o que poderia ser seguramente 
atribuido a maior semelhanca em hereditariedade. Este estudo 
pode, portanto, ser interpretado como indicative de que a here- 
ditariedade efetivamente tern um efeito sobre o resultado de 
testes de inteligencia, mas o efeito nao parece ser acentuado. Ou- 
tros estudos deram resultados semelhantes. 

Uma das mais marcantes investigacoes neste campo e a de 
Lange, que encontrou nas prisoes da Bavaria trinta homens com 
irmaos gemeos. Havia 13 que eram gemeos identicos, e destes, 
dez tinham irmaos gemeos tambem na prisao. Dos 17 pares nao- 
identicos, somente dois homens tinham irmaos gemeos em prisao. 
Lange afirma que mesmo nos detalhes de sua carreira criminosa 
havia grande semelhanca entre cada par de gemeos identicos. 
Ele conclue que o crime e primariamente devido ao "destino", 
que tern sua base no plasma germinal, e nao no meio. Resulta- 
dos semelhantes foram obtidos por Rosanoff e outros em conexao 
com as semelhancas de gemeos na ocorrencia de esquizofrenia 
e de psicose maniaco-depressiva. Os resultados indicam uma 
base heretitaria na determinacao das anormalidades de compor- 
tamento. Isto nao quer dizer que a anormalidade em-si seja 
herdada, mas e possivel que certas tendencias da personalidade 
sejam devidas a hereditariedade e que, em certas condicoes so- 
ciais, estas levem prontamente ao crime ou a doenca mental. 

Nos casos ate agora discutidos, (com excecao de alguns dos 
sujeitos de Lange), os gemeos identicos foram criados juntos, e 
e claro que algumas das notaveis semelhancas entre eles possam 
ser explicadas nesta base. Por essa razao, o interesse dos inves- 
tigadores deste campo foi particularmente despertado pelos casos 
de gemeos identicos criados separadamente. Ao todo dezenove 
destes pares foram localizados e cuidadosamente estudados por 
Newman e seus colaboradores. A diferenca media em Q. I. en- 
tre estes pares identicos criados a-parte foi de 7,5 ao passo que a 
diferenca entre irmaos e irmas comuns criados em separado era 
de 15,5. Estes resultados falam, certamente, em favor da exis- 
tencia de um fator hereditario. Por outro lado, Newman atri- 
buiu um indice ambiental ou educacional aos lares em que os 
gemeos separados estavam entao vivendo, e achou que em mui- 
tos casos o ambiente dos dois membros de um mesmo par podia 
ser consideravelmente diferente. Ele fez, portanto, uma com- 
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jMrftfio en Ire o Q. I. de gemeoti com essas diferen^as ambientais. 
Havia seis pares cujo meio era muito semelhaule, e eales pares 
diferiani somenle de 4,7 ponfos em seu Q. I.. Havia oito pares 
que mostravam uma diferen^a ambiental mais acentuada, e cm 
seu caso a diferen^a de Q. I, era de 6,5. Finalmenle, havia qua- 
tro em que a diferen^a ambiental era muito acentuada, e eales 
diferiam uns dos outros de 18 pontos no Q, I.. No caso de um 
par, a difercn^a no Q. I. alingia 24 pontos. Ja que por defini^ao, 
devemos admitir que us dois membros deste par eram id6ntico& 
em hereditariedade, precisamos atribuir a diferenfa no meio 
esta acentuadissima discrepancia no nivel intelectual dos dois 
membros do par. Tornados juntamente, os resultados indicam 
a presenya de influencias tanto hereditarias como ambientaia na 
detenninafao das diferen^as individuais, com as ultimas evi- 
dentemente desempenhando a parte mais inportante. 

Deve ser admitido. cntretanto, que h4 muitos resultados em 
todo este campo de estudos que sao de dificil interpreta^ao. Por 
ezemplo, ainda que a difercn^a media entre os individuos de 
cada par de gemeos identicos criados juntos seja somente de 5,3 
pontos no Q. I., a amplitude das diferen^as d de 0 a 20. Por que 
haveria uma diferen^a de 20 pontos de Q. I. entre dois indivi- 
duos cuja hereditariedade e meio sao presumivelmente iden- 
ticos ou quasi identicos, 6 dificil de explicar. No famoso caso 
das quintuples Dionne, o psicologo canadense Blatz tambem re- 
late nitidas varia^oes individuais, apesar de sua "identidade" 
biologica e ambiental. De acordo com Blatz, Ivone 6 a mais 
inteligente e a maior; Maria e a menor e a menos inteligente; 
Annette tern a indole mais irascivel; Ivone 6 a mais popular, e 
Maria a menos popular com as irmas. Emilia e a mais inde- 
pendente e usualmentc brinca sozinha, enquanto que Annette 
e Cecilia fazem par e brincam juntas. A lista das diferen^as 
poderia scr cunsidcravctmente aumentada. Naturalmente, € pro- 
vavel que o meio social difira em uma certa medida para cada 
individuo att mesmo nesle grupo fechado, mas e um tanto difi- 
cil imaginar que clc difira suficientemente para explicar todas 
as varia^ocs obscrvadas. Resta a possibilidadc de que houveaoe 
difcren^as n«i ambientc inlra-ulerino. rclativamente a posi^io, 
condi^oes de alimentavao, etc.. que tivessem iniciado as quintu- 
plas segundo diferentes linhas de desenvolvimento. No que ae 
refere ao ambienle depois do nascimenlo, o que todo este campo 
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requer e urua analise muito mais cuidadosa das maneiras sutis 
pelas quais o ambiente pode diferir mesmo quando parece, su- 
perficialmente, ser igual. 

Outra importante maneira de abordar este campo e em ter- 
mos das acentuadas diferen^as nos resultados de testes mentais 
entre os membros de diferentes grupos ocupacionais no interior 
de uma comunidade. Estas diferencas foram encontradas tanto 
para o caso de adultos, como de criangas. 

Ha um grande numero de estudos neste campo, todos con- 
cordando em que as diferengas ocupacionais sao acentuadas. Um 
estudo de Collins pode ser tornado como representativo. 

Ocupagdo N.° de familias 50 % centrais Q. I. mediano 
Profissoes liberals   90 106-126 116 
Escriturarios   131 105-122 113 
FungSes diretivas   161 104-123 112 
Comercio   413 100-120 110 
Chefes de oficina   106 98-118 109 
Operario qualificado   569 94-114 104 
Operarios inexperientes   377 85-108 95 

Esta hierarquia ocupacional, embora diferindo em detalhes, 
emerge claramente em cada estudo. Os resultados sao claros, mas 
sua interpretacao e muito dificil. Ha pelo menos dois modos de 
explicar os dados. Poder-se-ia argumentar que estas diferencas 
indicam variacoes na inteligencia hereditaria nos grupos ocupa- 
cionais, que aqueles individuos de niveis socio-economicos supe- 
riores ai estao devido a sua superior inteligencia, que e trans- 
mitida a seus filhos. Por outro lado, poderia ser argumentado 
que as diferencas em "inteligencia", tais como sao medidas 
pelos testes, nao sao causa, mas efeito, das variacoes socio-eco- 
nomicas, e que o ambiente superior do lar e da escola dos grupos 
mais favorecidos e responsavel por seus resultados superiores. 
Defrontamos aqui, novamente, o mesmo problema das seme- 
Ihancas entre pais e filhos, que poderiam ser devidas a heredita- 
riedade ou ao meio, visto que os filhos se parecem com seus pais 
em ambos os respeitos. Novamente, se torna necessario niantei 
um dos fatores constante. 

Uma abordagem direta deste problema e a investigacao do 
grau em que uma mudanca no meio causara uma modificacao 
nos resultados dos testes. Aqui nos mantemos a hereditariedade 
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constante, estudando os mesmos individuos em diferentes ^po- 
cas, e medimos o efeilo de uma modifica^ao no ambiente. 

I'm melodo quc foi usado e o cstudo do efcito dc umn mu- 
dan^a no ambiente, relncionndo com oh resullndos oblidos na 
escola. N'este dominio sao tulvcz os (rabalhos muis significativos 
os de Wellman e sens associados da I'niversidade do Estado de 
Iowa, l in de sens estudos trafa do cfeito da escola maternal; o 
experimento consistiu cm comparar inn grupo de crian?as que 
tinham frequentado cstas escolos, com um grupo de controle se- 
mclhante ao primeiro em tndo, mcnos no fato de nfio ter tido 
essa frequcncia. Os rcsultados mostraram que um ano na esco- 
la maternal elevou o Q. 1. dc 7,0 pontos, em media, enquanto 
o grupo de controle durantc o mcsmo periodo mostrou uma pe- 
quena perda. Os ganhos do grupo experimental foram mantidos 
durantc um periodo dc vui ios anos durantc o qual as crian^as fo- 
ram estudadas. Wellman conclue: "uma mudnn^a no nivel intelec- 
lual podo efetivar-sc dc um ano a um ano e meio, permanccendo de 
quatro a oito anos". Outro grupo dc estudos de Wellman foi 
relativo a um grupo dc criancas de orfanato. Aqui tcmos o caso 
de um ambiente relativamente pobre agindo sobre um grupo de 
criancas por um jieriodo dc anos. Estas criancas do orfanato 
foram divididas em dois grupos, um dos quais foi cnviado a uma 
boa escola maternal, enquanto o outro nao foi. Aquelcs que nao 
foram a escola. tendo de inicio um Q. I. de 80 ou mais, mostra- 
ram, durante os tr^s anos em que darou o estudo, um dccrcscimo 
dc 16.2 pontos. Aquelas que foram a escola maternal mostra- 
ram durantc o mesmo periodo um ganho medio dc 0,5. O cjue 
parece ter acontecido aqui 6 que. no caso do ultimo grupo, o 
ambiente pobre do orfanato foi exatamcnte equilibrado pelas 
vantagens de ir a escola maternal. No primeiro grupo, o am- 
biente pobre ocasionou uma notavel queda dos rcsultados me1- 
dios. Km outros estudos relatados por Wellman. nos quais crian- 
cas tomadas individualmenle cram rcpctidamentc submctidas a 
testes durante un. periodo de anos, havia muitas vezes nolaveis 
mudan^as no nivel mental ipreciado pelas |»rovas; cm um caso 
a mudan^a in de um Q. I. rlc 89 a outro inusunlmente alto de 1 19. 

Eevantou-sc grande controversia rclacionatla com eslcs es- 
tudos, e algumas tentativas dc verifica^ao dos resultados nao 
conseguiram cstabclecer uma mudamja scmelhanle. Hii. enlrc- 
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tanto, outros esludos que tendem a corroborar os resultados 
obtidos por Wellman. Um antigo estudo de Gordon relative a 
76 criancas inglesas filhas de barqueiros, as quais, quasi sempre 
embarcadas, s6 frequentaram a escola durante mais ou menos 
5 % do tempo usual. Na media, estas criancas, como se pode- 
ria esperar, tiveram um Q. 1. rdativamente baixo. Entretanto, 
o resultado importante da investigacao foi que as criancas dc 
menos de seis anos de idade tiveram um Q. I. medio um pouco 
inferior a 100, enquanto as de mais de nove anos tiveram um 
Q. I. medio abaixo de 70. Gordon interpreta esta progressiva 
piora com a idade, como sendo devida ao fato de, nas criancas 
mais novas, o ambiente escolar inferior ainda nao ter tido tempo 
de exercer muita influencia; ao se tornarem mais velhas a in- 
fluencia do ambiente se faz sentir. Nos Estados Unidos, um es- 
tudo semelhante foi feito por Asher numa regiao das montanhas 
do sudeste do Kentucky; seus resultados mostram que o Q. I. 
mediano para cada idade cronologica decresce gradualmente e 
continuamente de 83,5, na idade de 7 anos, ate 60,6 na de 15. 
Quando tomamos o conjunto destes resultados, eles parecem in- 
dicar de maneira claramente definida que um bom ambiente es- 
colar pode elevar o Q. I., e um outro pobre pode abaixa-lo. Po- 
dera haver muitas discussoes relativamente a extensao desta mu- 
danga, mas nao se pode duvidar do fato de que mudangas real- 
mente ocorrem. 

Outra maneira de encarar o problema e que atraiu conside- 
ravel atengao e o estudo de filhos adotivos. Se as criancas sao 
levadas de um lar pobre para outro bom, ou ao menos melhor, 
poder-se-a obter uma indicacao direta da extensao do efeito am- 
biental. Tal estudo foi feito por Freeman e seus colaboradores, 
em Chicago. Uma parte deste estudo foi realizada com 130 ca- 
sais de irmaos, que tinham sido separados ha quatro anos ou 
mais. As casas para aa quais estas criancas foram levadas foram 
julgadas pelos pesquisadores e diferiam consideravelmente, Os 
resultados mostram que a media do resultado do teste para as 
criancas em casas pobres e de 85,7 e para aquelas em casas me- 
Ihores e de 95,0 — uma difereu?a de 9,3. Desde que se considerc 
que a inteligencia media dos irmaos deva ser mais ou menos se- 
melhante, a diferenga apresentada no teste deve ser atribuido ao 
ambiente familiar. Em outra parte do estudo, 74 criancas toram 
novamente submetidas a testes depois de terem vivido quatro 
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anos cm seus novos lore*. No primeiro leste a media <i<,s resul- 
tados era dc 91,2 e no segundo 93,7 — um pcqueno ganho de 
apcnas 2,."» pontos. A amilise ulterior mostrou, entrclanto, que as 
erianeas (jue foram para melhores lares ganharam 5,3 pontos, 
enquanlo fjue aquelas c|uc foram para rasas main pobres nuo 
me«traram nenhuma difercn^a. 

I'm oulro aspecto deste estudo dc Freeman precisa ser 
mcneionado. C)s resultados dos tcsles dos filhos adotivos fo- 
ram comparados do ponto de visla das ocupa^des dos pais adoti- 
vos, com os seguintes resultados: 

Ocapacdo Q. I. mi'dio N. de casos 
Profissionais liberais   61 
Scmi-profissionais c ncgociantes   101,1 160 
Trabalho qualificado     91,6 149 
Trabalho semi-qualificado ou fracamentc quali- 

ficado     84,9 19 

() quadro mostra uma hicrarquia semelhante a que cxiste 
para os grupos profissionais em gcral, mas os numcros sao um 
pouco mais baixos quando so rcfcrem a filiios adotivos do que 
quaudo sc referem a filiios nascidos cm lares de correspondcnte 
qualidade. A existencia da hierarquia fala em favor dc falores 
ambienlais, mas o fato de os filhos adotivos nao atingirem gcral- 
menle o mesmo nivel que os filhos "vcrdadeiros" e um argumen- 
to de que podem exislir tambem falores hereditarios. Em rcla- 
cao com estc ultimo fato, Anastasi Icmbra quo a aprendizagem 
muito precoce das criancas, antes dc tercin sido colocadas cm la- 
res adotivos, e tambem provaveis difcren^as dc atitudc por parle 
dos pais. podcriam ser os responsaveis por eslcs resultados. 

Rmbora seja dificil ser dogmatico num campo tao complica- 
do como este, o peso das provas e cm favor dc uma explica^ao 
ambiental dc muitas, senao de todas as diferen^as entrc grupos 
profissionais. Precisa ser dito que mesmo os psicologos quo prc- 
fcrcm uma explica^ao cm termos dc hereditariedade, concordam 
em (jue uma mudanea no ambicnlc pode clevar ou abaixar o nivel 
mental dc uma criaiica em 10 pontos ou mais no Q. I. Os resul- 
tados dc Wellman demonstram (pic a mudam.a jiodc ser muito 
maior cm certas ocasioes. Mesmo que tomemos uma estimativa 
modesta, as diferen^as entrc os grupos podem explicar-se muito 
hem em termos dc ambiente. Desde que as diferen^as profissio- 
nais mostram uma varia^ao de mais ou mcnos vinte ponttis ni> 
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Q. I. enlre os grupos mais pobres e os mais ricos, a adicao de dez 
pontos aqueles menos favorecidos, e a subtra^ao de um numero 
igual aqueles mais favorecidos, daria em resultado completo 
desaparecimento de diferencas entre eles. Se esta analise e cor- 
reta, e justificada a conclusao de que nada ha na hierarquia pro- 
fissional que nao se possa explicar em tet-mos de ambiente. Na- 
turalmente que a hereditariedade tambem tern um papel na de- 
terminacao das variacoes existentes entre os individuos e as fa- 
mihas, dentro de um mesmo grupo profissional. 

Atraves desta discussao o criterio usado para a medida de ca- 
pacidades foi o teste de inteligencia. importante lembrar que 
muitos psicoiogos nao encaram atualmente os testes de inteli- 
gencia como uma medida da inteligencia inata independentemente 
dos fatores ambientais, mas antes como uma medida do resulta- 
do final em que colaboram fatores inatos e adquiridos. Se o teste 
e dado a um grupo de criancas no qual todas tenham tido apro- 
ximadamente as mesmas oportunidades ambientais, as diferencas 
no resultado do teste corresponderao provavelmente sobretudo a 
diferencas em capacidades inatas. Se, de outra parte, o meio ambi- 
ente difere notavelmente, os resultados do teste podem ser afeta- 
dos em tal grau que nenhuma conclusao relativa a variacao de 
inteligencia inata pode justificar-se. Os testes podem ser tambem 
usados na orientagao profissional ou na classificacao escolar, mas 
devem entao ser interpretados cuidadosamente no que se relaciona 
com capacidades inatas. 

Um ultimo problema neste domino refere-se as diferencas 
nos resultados de testes entre comunidades urbanas e rurais. 
Existem numerosos trabalhos demonstrando a supelrioridade dos 
grupos urbanos sobre os rurais a este respeito. Como no caso da 
hierarquia profissional, ha a dificuldade de se saber qual a causa 
e qual o efeito na explicacao destes resultados. 6 possivel afir- 
mair-se que o ambiente da cidade, com suas melhores escolas e 
mais variadas oportunidades de educacao extracurricular, cria 
as diferencas entre os grupos; de outra parte, pode-se tambem 
dizer que houve uma migracao seletiva dos individuos superiores 
do campo para a cidade, dai resultando os melhores resultados 
do grupo urbano. Ha uma investiga^ao feita entre migrantes da 
zona rural de New-Jersey para os centres urbanos da vizinhanca. 
Havia muitos municipios de New-Jersey nos quais se haviam 
aplicado testes de inteligencia em escolas rurais durante os anos 
anteriores, e assim foi possivel encontrar um numero considera- 
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vel de crian^as nii^|rante« jjara a* quais »c possuiam o« resulta- 
dos dos testes. Os resultados de r»H7 migrantes foram esludados 
e mostraram ser levemenle infcriures uos <!(> gnipu nii^rante ge- 
ral. Flste estudo indica que ha uma diferen^a muito pequena en- 
Ire o nivel medio da popuia^ao mi^'rante e <la populate geral, e 
(pie, portanto, as diferen^aa enlre os grupos nrbaiio e rural de- 
vem explicar-se com toda a probabilidade em lermos dc oportu- 
nidades menores para o ultimo. 
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CAPiiirtb vni 

Diferengas entre os Sexos 

As evidentes diferen^as fisicas entre os sexos e sens diversos 
papeis na sociedade tem sido responsaveis por uma quasi inter- 
minavel discussao a respeito das diferencas psicologicas entre os 
sexos. Nao ha muito tempo, supunha-se geralmente que estas dife- 
rencas psicologicas fossem fundamentais e biologicamente deter- 
minadas; a literatura do seculo passado ainda esta repleta de 
juizos referentes a inferioridade intelectual das mulheres, ao sen 
maior gran de reagao emocional, etc.. So recentemente, por exem- 
plo, e que as mulheres tem sido consideradas como tendo cerebro 
capaz de aguentar com uma educacao superior e que tem sido 
admitidas em universidades, numa base de igualdade com os 
homens. 

Relativamente ao efeito da cultura sobre as diferengas se- 
xuais, Margaret Mead salienta que, embora a maioria das socie- 
dades suponha tais diferencas psicologicas entre os sexos, a na- 
tureza exata desta suposicao varia de grupo para grupo. "Ne- 
nhuma cultura deixou de apreender de alguma maneira os vi- 
siveis fatos relatives ao sexo, quer seja a convencao de uma tribo 
Filipina de que nenhum homem e capaz de guardar um segredo, 
a opiniao corrente dos Manus de que somente os homens gostam 
de brincar com criancinhas, a atitude dos Toda de que quasi 
todos os trabalhos domesticos sao demasiado sagrados para mu- 
lheres, a afirmacao dos Arapesh de que as mulheres tem melhor 
cabeca do que os homens". 

Uma revista do material etnologico disponivel indica que 
pelo menos uma diferenca sexual de comportamento e larga- 
mente predominante, isto 6, que o poder esta geralmente na mao 
dos homens. Ha em Antropologia uma teoria de que a socie- 
dade era, originariamente, um matriarcado, com a autoridade 
investida numa mulher. A opiniao dos mais modernos antropo- 



lo^os. enlretunto. t- conlraria a csto ponto de \ista, Liuion afir- 
rna que ate ondc alcau^am nossds conhecimentos, nunca exislin 
iimn sociedade t-ni que as mulheres realmentc tivessem governa- 
do »»s homens excelo pt>r meios indiretos! Teni-se sugerido 
que a razao |)ara o maiur |)«»der do homem se encontre em sua 
supeiioridade fisica. Desde qne o homem e bastantc forte 
para obrigar a mulher a obedeee-lo, parece natural que ele po&sa 
tor mantido a maitir autoridade em suas proprias miios. I la pro- 
vavelmentc outias difereneas fisioldgicas que ajudaram u por a 
mulher em nitida desvantagem. Simmer escreveu; "Nao impor- 
la quanto se raeiociuo. (jucixe on protesle, nao se pode alterar o 
fato de c|ue a mulher da a luz filhos, o homem nao". Esta obser- 
vacao aparentemente evidente se ilirige ao fato de resultar a ma- 
ternidade cm uma periodica fraqucza pdr parte das mulheres e 
de deixa-las em desvantagem em qualquer luta com o outro 
sexo. Que cstas incapacidades existem e indubitavel, mas e igual- 
mente certo que elas tern sido grandemente exageradas pelo ge- 
nero de vida imposto as mulheres por nossos costumes. A mater- 
nidade sc tornou uma em|)rcsa muilo mais penosa e complicada 
do que na maioria das sociedades primitivas e das comunidades 
campesinas. fK relalos da mancira pela qual as mulheres em tais 
grupos continuam trabalhando no campo ate o ultimo rnomenlo 
possivel e retomam sens trabalhos quasi imcdiatamcnte apds o 
nascimento da criam-a, indicam que a incapacidade nao precisa 
ser tao grande quanto se supde geralmente. Os relalos lilerarios 
«le Knut Hamsun e de Pearl Buck acerca das camponesas norue- 
guesas e chinesas, respectivamcnte, tem rccebido ampla confir- 
inavtio pelas observances de etndlogos eutre outros povos. 

() material etnoldgico revela ampins diferennas sexuais em 
ocupanao; mas uma revista dos fains disponiveis, por (loldenweiser. 
revelou pouquissimas ocupandes (jue sao cxclusivamente pratica- 
das por um sexo ou pelo oufro. A agricultura, por exemplo, e 
frequentemcnte trahnlho feminino, mas de modo algum invaria- 
velmente. A regra de (jue os homens fazem o trabalho maim a I 
mais dificil e de que us mulheres se ocupam com os trabalhos 
domesticos, sofre muitas excendes. Nas Marquesas, por exemplo. 
ate cozinhar, tomar conta da casa e cuidar da orianna siio ocupa- 
roes masculinas apropriadas. Ale a guerra nao e exclusivamentc 
praticada pelos homens. Kntre algumas das complcxas socieda- 
des dn Africa, ocasionalmente sao formados regiinenlos de mu- 
lheres, romo por exemplo, as fumosas guarda-costas do Rei de 
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Dahomey. No Brasil a lenda das amazonas tem provavelmente 
como base a participa^ao de muitas mulheres indigenas nas guer- 
ras de suas tribos. Poderiamos acrescentar a este respeito os 
I'elatos da participacao de mulheres russas e francesas nos mo- 
vimentos de resistencia de seus respectivos paises. Um exem- 
plo divertido de uma diferenca em atitude relativa a ocupacao 
vem da Africa Central Britanica. Entre estes nativos, costurar 
era um trabalho de homem, que nenhuma mulher pensou usur- 
par; houve, portanto, consideravel sentimento contra os missio- 
narios que instruiram as mulheres em uma arte que "devia" 
nao ser feminina. 

0 mais completo estudo etnologico das diferencas sexuais 
e o de Margaret Mead em sua analise da relacao entre sexo e 
temperamento em tres sociedades da Melanesia. Ela estava in- 
teressada em descobrir se as diferencas em temperamento popu- 
larmente supostas verdadeiras para os homens e as mulheres em 
gerai, seriam tambem encontradas em sociedades com um am- 
biente cultural inteiramente diferente. Ela desejava, mais par- 
ticularmente, por em prova a suposicao de que os homens sao 
naturalmente mais agressivos e as mulheres mais submissas e 
passivas em suas reacoes usuais. Em uma destas tribos, os Ara- 
pesh, ela encontrou tanto os homens como as mulheres coope- 
radores, nao agressivos, atenciosos as necessidades e solicita- 
coes de outros. Em contraste, entre os MundugumoSr, tanto os 
homens como as mulheres eram desapiedados e agressivos in- 
dividuos, do tipo que em nossa cultura seria encontrado em um 
individuo muito violento e indisciplinado. Em nenhuma des- 
tas tribos ha qualquer contraste marcante no grau de agressi- 
vidade mostrado pelos dois sexos. Na terceira tribo, os Tcham- 
buli, ela encontrou uma completa inversao das atitudes sexuais 
de nossa propria cultura, com a mulher sendo o parceiro domi- 
nante, administrador impessoal, o homem a pessoa menos res- 
ponsavel e a mais emocionalmente dependente. Com a inclu- 
sao de nossa propria sociedade, seus dados indicam que a agres- 
sividade do homem pode ser igual, maior ou menor do que a 
da mulher, e que ambos os sexos podem parecer-se ou com o 
tipo masculino ou com o tipo feminino, com os quais estamos 
acostumados em nossa propria comunidade. Aceitando-se seus 
resultados, parece que pouco se deixa no temperamento que possa 
ser seguramente atribuido a influencia direta, biologica ou fisica, 
do sexo. 

- 77 



Km nossa propria cultura tem havido numerosos estudos <le- 
inonslrando de uma mancira (juantitativa cortas difcrcnvas no 
coinporlamenlo costumeiro. Nos prinieiros aims, por exemplo, 
as ineninas estao claramente na dianteira (iiiantd ao desenvol- 
vimento <la liiij^uagein -- na idade cm quo come^am a falar, no 
tainanho de scu vocahulario, na cslrutura da scnlcn^a, etc.. 11a 
algumas intlica^oes de quc csta superioridadc em capacidade 
para lingua^cm possa persistir na vida ulterior. Uma obaerva- 
^ao interessantc foi feita de que a gagueira e muito niais fre- 
(juentc entre ns meninos <lo (jue meninas, numa razao de dois 
para um. ate dez para um. conforme relatos. Dunlap sugeriu 
que uma das das mais importantes causas da gagucira e o medo 
I>or parlc da crian^a <le dizer alguma c(»isa feia ou de usar ex- 
pressocs pelas quais possa ser punida. Ja que, em sua opiniao, 
os meninos sao mais tendentes a aprender tais exjiressoes do 
que as meninas, o medo sera provavelmente maior em seu caso, 
e a gagucira, como consequencia, muito mais frequente, Esta 
teoria ncccssita ulterior vcrificayao. 

Entre adultos, estudos quantitativos mostraram serem os ho- 
mens supetriorcs cm capacidade motoras e mecanicas, obtendo 
em media muito mais elevados rcsultados em tesles espaciais, em 
labirinlos, em testes de construydes, testcs de aptidao mccanica, 
etc.. Na maioria dos testes de inteligencia geral. as meninas 
sao ligeiramente superiores nos meninos ale a idade de 14 anos, 
alem da qual parcce haver substancial igualdade. Quando os 
rcsultados dos testes sao mais minuciusamentc analisados, pa- 
rece haver uma superioridadc feminina em capacidade linguis- 
tica, c uma superioridadc masculina em capacidade numerica, 
espaeia) e mecanica. A aplicaeao do Estudo de Valores <le Allport- 
Vernon indica (jue as mulheres frequentemente obtem rcsulta- 
dos mais elevados em valores esteticos, socinis c religiosos, e os 
homens, em valores econdmicos, politicos e tedricos. I'm elnbo- 
rado estudo feilo por Terman e Miles indicou mnrcantes dife- 
ren^as em interesses. Os homens se intcressavam mais por ex- 
plora^oea c aventuras, por ocupa^oes no nr-livre e fisicamenle 
vigorosns. maquinismo c instrumentos, ciencia, fendmenos fisi- 
cos e inven?des, e tambem em negocios e comercio. As mulheres 
mostraram mais inleresse por ohjetos e ocupa^dcs esteticos, e 
afazeres domesticos. e em liiM>s de atividadea relncionados com 
<i auxilio aos jovens e aos necessitados. Oo lado anormai. as 
eslatisticas mostraram que as mulheres sao presas |Hir Crimea 
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muito menos frequenlemente que os homens, e tambem que elas 
formam uma percentagem um tanto menor de pacientes de hos- 
pitals de doengas mentais. Em conexao com os ultimos, os ho- 
mens mostraram um maior incidencia de todas as doencas men- 
tais, exceto a melancolia involutiva e as psiconeuroses. Em todo 
o acima, deve-se notar que os resultados se aplicam a homens 
e mulheres de nossa sociedade somente (neste caso a sociedade 
dos E. U.), e que seria altamente desejavel obter dados compa- 
raveis de outras regioes. Em segundo lugar, deve-se lembrar 
que as diferencas relatadas sao diferencas entre medias, e que 
ha sempre consideravel transvariagao no comportamento dos 
dois sexo&. 

0 material etnologico referido no principio deste capitulo 
pareceu indicar que a maioria, senao todas, das diferencas de 
cft-mpo-r+a-r^e-n^g . ■> 

tempcramcnto podenam ser exphcadas em termos de tremo e 
costumes. Alguma diivida quanto a esta conclusao surge das 
provas zoologicas e da biologia experimental. 0 trabalho ex- 
perimental sobre animais, por meio da extirpagao das glandulas 
sexuais ou do enxerto das glandulas do sexo oposto, mostrou 
que p animal se modifica, nao somente em relacao ao seu desen- 
volvimento anatomico, mas tambem a seu comportamento. Se 
as glandulas sexuais de um veadinho sao extirpadas, os chifres 
nao se desenvolvem e alem disso o animal nao revela nenhuma 
das tendencias combativas tipicas na presenga da femea, perma- 
necendo, ao contrario, calmo e pacifico. Se os testiculos sao en- 
xertados numa cobaia femea que foi privada de seus ovarios, 
nao somente se desenvolvera uma aparencia masculina mas tam- 
bem uma tendencia para perseguir as femeas, para emitir os 
sons caracteristicos do macho, e para lutar com os machos. Estes 
resultados sugerem que algumas reagoes sociais, incluso a com- 
batividade e a auto-afirmagao, podem ter uma nitida base or- 
ganica na natureza do hormonio sexual particular que seja ope- 
rante. Precisamos lembrar, enlretanto, que muitas diferengas 
mencionadas no caso de animais se referem ao fenomeno do 
acasalamento, e podem nao ser tipicas, e tambem que e peri- 
goso inferir de animais para as diferengas humanas. 

Um ultimo problema neste campo requer uma palavra de 
mengao. 6 frequentemente salientado que entre as pessoas que 
provam uma capacidade superior e nos denominamos genios , 
as mulheres sao relativamente raras. Sugeriu-se que embora, 
em media, nao haja diferenga em inteligencia, as mulheres sao 
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menus variaveis, mostramio poucos desvios em ambus os lados 
da curva de distribuivao. Tal difercnya nao 6 subslanciada 
pur qualqucr prova quantitativa dispunivel. A expHca?ao mais 
provavel para as difcrcn^-as ubservadas e que elas sao devidas 
as oportunidades relativas de desenvolvimentu abertas para os 
dois sexos. Antijiamente as diferenvas de oportunidade eram 
tremendas: agora tdm diminuidu mas uma desvantagem persiste. 
Ate que esta seja complclamente rcmovida, nenhuma inferencia, 
a partir da frequencia de "geniu", i: possiveJ cm rela^ao as dife- 
reiH'as inalas de mentalidade. 

I'ara resumir, o material indica que a maioria, senio todas 
as diferen^as psicologicas entre os sexos sao devidas &s condi- 
Voes culturais. A este respeito urn conhecimento de historia i 
tie especial auxilio. A delicada, fragil senhora do seculo passa- 
do. desmaiando com facilidade, sens melindrosos ouvidos fecha- 
dos aos ruidos do mundo exterior, nao existe mais. As mulhe- 
res estiio fa/.cndo coisas que, na opiniuo de nossos avds, elas 
sirapleamente "nao podiam fazer". Talvez a experiencia nas 
fabricas duran'e a guerra seja a melhor jjrova que podemos 
encontrar da insignificancia das diferen^as psicologicas entre 
os sexos. 
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CAP1TUL0 IX 

Diferengas Raciais 

O problema das diferencas psicologicas entre os grupos ra- 
ciais e nacionais nao interessa so ao cientista social. As cren- 
cas sobre ra<ja tem uma aplicacao pratica e um significado po- 
litico que afetam a vida dos povos em todo o mundo. Desde 
que muitas destas aplicagoes praticas foram justificadas em no- 
me da ciencia, e importante conhecer exatamente quais os fatos 
encontrados pelos cientistas que trabalharam neste campo. E 
muitas vezes dificil ser objetivo neste campo, mas por esta razao 
e extremamente importante separar os achados da ciencia das 
crengas resultantes de preconceitos. Neste sentido o Dr. Myrdal, 
em seu recente e importante livro "Um dilema norte-americano", 
afirma que, pelo menos no que diz respeito aos Estados Unidos, 
ha um abismo entre os achados da ciencia e as crencas de 
uma grande parte da populacao. Acha ele que e urgente e im- 
portante desencadear uma "ofensiva educacional" que ensine 
a todo o povo em geral os fatos que foram descobertos pela in- 
vestigacao imparcial. 

Para o antropologista, o termo "ra<ja" tem um sentido muito 
especifico. Hooton, por exemplo, define a ra§a como "uma gran- 
de subdivisao da humanidade, cujos membros se distinguem 
pela posse de combinacoes semelhantes de tra^os anatomicos de- 
vidos a hereditariedade". Ideia semelhante e expressa por 
Boas, que encdra a ra^a como um grupo de origem comum e de 
tip© fisico estavel. Popularmente acredita-se que essa similaii- 
dade do tipo fisico tambem significa similaridade nas caracte- 
risticas psicologicas, mas veremos que isto nao foi provado. Gos- 
tei de ver num dicionario brasileiro a seguinte afirmaliva. o 
conceito de raga supoe a heramja de similares varia?6es fisicas 
em vastos grupos do genero humano, mas suas repercussoes psi- 
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cologicas e culturais, se e quc existcm, nao forum lonfirmadas 
prla ciencia". 

Em escritos populares, a confusuo mais frequcnle i* entre os 
conceitos de ru^a e na^ao, e ck* ra^a e lingua. Nao lia imiu uni- 
ia na(;uo que seja suficientemente humogenea «1«) ponto de visla 
fisicu para ser considerada uma i a^u. ( .(.mo ju foi dilo ha mui- 
to tempo pelo antropdiogo muh-o Hetzius, nu'smo os suecos, 
que sao considcrados como representantes puros do lip<> ndrdico 
ou lipo racial norte-europeu, mostram tao marcadas divergen- 
ciua entre eles que so uma minoria po>suc rcalmenle a combi- 
nacau de caracteres fisicos usualmente considerada como ndr- 
dica. Islo e, naturalmcnte, ainda mais marcado cm outras nu- 
(des europeias. Dixon refcre o fato de quc as pesquisas antro- 
pometricas na Alemanha foram suspensas porque rcvclaram urn 
elevado numcro de individuos que nao cram confonnes com o 
alegado tipo gcrmanico. Por causa dcsta dificuldade, muitos 
escritores alemaes tentaram criar uma Anlropologia propria. I'm 
deles insistiu em quc muita gente que parcce ser nordica nao tcm 
a alma nordica, e que, invcrsamcntc, pode haver uma alma n«'»r- 
dica dcntro de um corpo nuo-ndrdico. Na realidade lia mais se- 
melhan^a fisica inata entre um alcmao do norte e um ingles 
do que entre um alcmao do norte e um do sul; e um italiano 
do Piemonle e racialmente mais parecido com um frances de 
Auvergne do quc com um siciliano. Os Estados Unidos e o 
Brasil eslao entre os melhores exemplos de naydes compostas 
de multiplos tipos raciais. embora lanto os norte-americanos como 
os brasilciros fretjuentemente sc refiram a sens povos como 
"racas". 

A confusao entre ra^a e lingua c ainda mais frcquente. Para 
o antropologo, jior exemplo, nao ha uma ra^a latina, mas um 
grupo de linguas latinas. e cm certa extensfio uma cultura, de 
origem latinu. Estns linguas podem ser faladas por povos gran- 
demente diferentes uns <l<»s outros em sua aparencia fisit a. Acpii 
ainda, o Brasil e um dos melhores exemplos do que eslou afir- 
mando. O termo scmita tern tambcm um significado linguislico. 
O futci de que as linguas scmitas incluem, nao somente o hebraico 
e o arabe, mas tambein o amliarico, lingua oficial da Etinpia, 
indie i claramente as varia^des na conatituivao racial dos scmitas. 
Meamo os s(d>-grupoH entre os scmitas nao sao racialmente puros; 
o* judcus, poi c\cinplo. em diferentes paries do mundo mostram 
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varia?6es fisicas quasi tao grandes como as existentes entre todos 
os europeus, tornados em conjunto. 

O mais notavel erro no uso do termo ra<ja e o que ocorre em 
rela^ao aos chamados arianos. O termo ariano foi provavelmen- 
te introduzido pela primeira vez no mundo ocidental por "Sir" 
William Jones, um filologo britanico que estudou especialmente o 
sansciito e outras linguas asiaticas. Pesquisas ulteriores mostra- 
ram que ha certas similaridades entre estas linguas asiaticas, de 
um lado, e a grande maioria das linguas faladas na Europa, de 
outro. Todas estas linguas foram, desde enlao, consideradas 
como constituindo a familia de linguas arianas, indo-europeias 
ou indo-germanicas. Max Mueller, professor de Oxford, em seus 
primeiros escritos, falou de uma raca ariana para referir-se a 
este grupo de povos que deram origem as linguas arianas, das 
quais estas outras linguas se derivaram, Em seu ultimo trabalho, 
entretanto, insistiu ele em que o termo ariano, so poderia ser 
legitimamente usado num sentido linguistico, e qualquer impli- 
ca^ao racial era completamente sem garantias. Numa passagem 
famosa disse ele: "Para mim, um antropologo que fale de 
ra^a ariana, de sangue ariano, de cabelos ou olhos arianos, come- 
te um pecado semelhante ao de um linguista que fale de um di- 
cionario dolicocefalo ou de uma gramatica braquicefala". Neste 
meio tempo, o conceito de uma ra<ja ariana superior foi desen- 
volvido por Gobineau em seu "Ensaio sobre a desigualdade das 
ra^as humanas", e um ponto de vista semelhante foi desenvolvido 
por Houston Stewart Chamberlain em seus "Fundamentos do se- 
culo dezenove". 6 provavel que estes dois livros, mais do que 
quaisquer outros, tenham influenciado os teoristas raciais do re- 
gime nazista na Alemanha. 

No que concerne a classificagao das ra?as, mesmo que te- 
nhamos o cuidado de restringir o termo raca as caracteristicas fi- 
sicas hereditarias, ainda assim encontraremos grande dificuldade 
em chegar a um agrupamento aceitavel. No passado, muitos cri- 
terios foram usados: cor da pele, forma da cabega, estatura, cor 
dos olhos e dos cabelos, forma do cabelo em seccao transveirsal, 
e muitos outros. Infelizmente, o uso de criterios diferentes leva 
a classificagoes diversas e contraditorias. 0 anatomista alemao 
Blumenbach, por exemplo, e o responsavel pela classificagao usual 
em cinco ragas, de acordo com a cor da pele: a branca ou caucasea, 
a amarela ou mongolica, a negra ou etiopica, a vermelha ou amc- 
ricana, e a parda ou malaia. De outra parte, o antropologo 
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ilulianu Ser^i usu a forma da cabeva, e fala de duas ru^us prin- 
cipals, on eurasialicoN ou braquiotfalos, cnconlrados na Asia e na 
Enropa Central, e os euro-africanos ou dulicocefalos. originarios 
da Africa, man eucuntradoa tanibein na Kuropa meridional e se- 
(entrional. * Ksta classificavao coluca no mesnia categoria os mais 
louros escundinavos e os negros mais escuros porque ambos sao 
dulicocefalos, e deapreza completamente as diferen^as entre eles. 
Dcsde que nao parece exislir um meio de decidir qual o crilerio 
mais significntivo, se a cor da pele, se a forma da cabe?at e vislo 
que as duas dassifica^oes sao mutuamente incompativeis, perma- 
nece uma grande diivida sobre o process© da dassifica^ao racial 
dos seres humanos. A dificuldade nao e removida se usarmos nu- 
merosos critcrios combinados Isto foi tentado por Dcniker, que 
chegou a 19 rayas principais e 29 sub-rayas por este metodo; « 
pnn'esso de sub-divisao podcria ser continuado indefinidamente. 

Por causa <las dificuldades provenientes das classificayoes 
que dependem de tipo fisico, foram tambem feitas tentativas de 
subdividir as rayas de acordo com diferenyas fisiologicas e bio- 
quimicas. Neste campu, prestou-se atenyao sobretudo ao fend- 
meno de agrupamcnlo de tipos sanguineos. Como e bem conhe- 
cido, ha ao menus quafro tipos principais de sangue nos quais os 
individuos podem ser classificados, e na transfusao de sangue 
e especialmcnte importante eslar cerlo de que o sangue do doador 
e o do receptor sao mutuamente compativeis. Em particular, nao 
deve haver mistura de tipos A e B. 0 fenomeno do agrupamento 
do sangue tern tambem certas consequencias medico-legais inle- 
ressanles, pois o metodo pode, as vezes, ser usado em casus de 
pnternidade duvidosa. No que diz respeilo a raya, sugeriu-se que 
ha duas rayas principais. A e B, a primcira originaria do norle 
da Kuropa c a segunda da regiao mediterranca. A aplicayao de- 
talhada do metodo, entretanto, revelou ainda maiores discrepan- 
cias <lo que no caso do tipo fisico. bmcontrou-se, por exemplo, 
que um grupo <lc poloneses, estudado por um autor, tinha exala- 
mente a mesma distribuiyao de tipos sanguineos que um grupo de 
chineses estudado pt)r outro. Tambem, muitas vezes ocorrem 
maiores <liferenyas entre dois grupos dentro da mesma popula- 
yao que entre dois grupos vivendo em polos opostos da terra. Ea- 
tas complicaydes deram em resultado praticamente o abandono 
desle metodo como nuxiliar da clasaificayao racial. Kirma-se, 
pouco a |m>uco, a conclusao de que lodo o conceito de raya deva 
ser abandonado. Era bora ninguem p<»sHa negar as marcadas dl- 
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lerencas existentes entre populagoes diferentes no que diz respei- 
lo a aoarencia fisioa, nao ha qualquer acordo sobre quais aspectos 
desta aparencia poderiam ser usados para determinar onde uma 
ra<ja acaba e onde a outra come^a. 

6 tambem importante ter em mente que qualquel- que seja 
o criterio seguido, ha sempre formas de transigao entre uma raca 
e outra. Se compararmos a cor da pele dos suecos e dos negros 
africanos, nenhuma diivida pode subsistir; mas, se ao contrario, 
olharmos para todas as varia^oes de cor de pele humana, a difi- 
culdade se torna clara. O povo da India, por exemplo, e usual- 
mente classificado com os brancos ou caucaseos, e o povo da Afri- 
ca central e meridional com os negros. Entretanto, ha negros de 
pele pardacenta, na regiao do Nilo, que tern a cor da pele mais 
clara do que muitos hindus. As mesmas consideracoes se aplicam 
ainda com maior clareza no caso da estatura, da forma da cabeca 
ou de outras caracteristicas. O proprio Blumenbach, responsavel 
pela classificacao antes referida, assinala que "os varies tipos de 
homens diferem uns dos outros em grau e nao em qualidade, e 
estao ligados um ao outro por inumeraveis gradacoes". 

Ao mesmo tempo, as distincoes usuais entre os Negros e os 
Caucasianos e outros grupos, sao largamente aceitas. Baseados 
em tais classificacoes, fizeram-se numerosas pesquisas e ha atual- 
mente uma volumosa literatura sobre a questao das consequen- 
cias psicologicas e culturais das diferencas fisicas raciais. 

O problema da Psicologia racial foi abordado de um grande 
numero de direcoes, com a aplicacao de diversos criterios dis- 
tintos ou principios de avaliacao. O estudo das caracteristicas 
fisicas dos grupos raciais, por exemplo, levou os primeiros in- 
vestigadores a conclusao de que tais grupos diferiam em seu grau 
de desenvolvimento evolutive; alguns seriam mais primitivos, ou- 
tros mais avancados. Esta afirmatjao se apoia na observacao de 
certas caracteristicas fisicas como, por exemplo, de que pelo nariz 
chato e largo, pelos bragos longos, etc., o negro se assemelha mais 
aos antropoides do que os caucaseos e os mongoloides, A infe- 
rencia era que, em consequencia disso, o nivel psicologico destes 
grupos deveria diferir correspondentemente. A hierarquia assim 
admitida depende, entretanto, da natureza dos criterios usados. 
Ha muitas caracteristicas pelas quais o negro assemelha-se menus 
aos antropoides do que as outras racas. Na abundancia de pelos 
no corpo, por exemplo, o caucaseo e mais proximo do antiopoide, 
os labios finos dos mongois sao muito mais semelbantes aos an- 
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tropoides do quo os lahios ki-ussoh e virados para foru do negro 
africano. Conio assinalou o antropologo ainericano Kroelicr, ha 
apruximadamentc o mesnio numero de t araclerislii aN semelhantes 
as do simio nos tres grandcs grupos, e e iinpoasivel decidir qual 
delas e a niais primitiva. 

Ha um Iraco fisico (pie requer inn tratainento inais minucioso; 
o tnmanho e a forma do cercbro. No que diz respeito ao taina- 
nlm, os primeiros estudos demonstrnrani aparcntemenle a exis- 
ccneia de rlifcren^as raciais, o cercbro do negro scndo um pouco 
menor do que o cercbro do branco. ft precise ter presente, cnlre- 
tanto, tjue a transvuriuvaj) e muilo grandc, <le tal forma que lui 
ruuitos cerebros de negros maiorcs do que a media de brancos. 
Alem disso, o falo de que os cerebros de certos grupos de negros 
como os Kaffirs c os Amaxosa sao, na media, maiorcs do que os 
de certos grupos de brancos como os escoceses, torna dificil admi- 
tir qualquer diferen;a significativa de ra^-a, (Jesse ponto de vista. 
0 desenvolvimcnto fisico geral tambem pode scr associado as di- 
feren^as no tamanlio do ccrebro. I'm estudo recentc e cuidadoso 
dos cerebros de negros e de brancos, entre indivfduos de estado 
soHo-econdmico semelhante, revclou a inexistencia de diferen- 
?as significativas. No que diz respeito a caracteristicas qualita- 
tivas, as primeiras investiga^des do anatomista ainericano Bean 
concluiram que a area frontal do cerebro era bem menos desenvol- 
vida ncf negro do que no branco, e que a area posterior o era mais. 
Bean acreditava que estas diferen^as cram paralelas ao "fato 
conliecido" de que o negro e inferior no (pie concerne ds mais 
alias fundoes intelectuais, c superior no que diz respeito ao ril- 
mo e a senso-percep^ao. Outra diferenca importante era a pro- 
fundidadc das circunvolu?6es da cortex, as dos negros sendo mui- 
to mais supcrficiais e mais infantis do epie as dos brancos. Acon- 
teceu que estes estudos foram realizados na Universidade dc 
Johns iiopkins soi) u direcao do Professor Mall, nesta ocasiao 
chefe do Departamenlo de Anatomia. Mall, por qualquer razao. 
era celico quanto aos resultados de Bean, c repetiu todo o estudo 
na mesma cole^uo de cerebros; cntrctanto, tomou u precauvao 
de comparar os cerebros sem saber de antemao se cram de ne- 
gr»»s ou de brancos. Depois que ele e sens companheiros colc»- 
caram num grupo os et iebros de circunvoluebes picas e num 
outro aqueies em que as circunvolu^oes cram menos profundas. foi 
encontrada cxalamenle a mesma proporcao de cerebros de negros 
e de brancos nos dois grupos. Quando, ulteriurmente, mediram 
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os tamanhos dos lobos frontal e posterior, nao encontraram ne- 
nhuma diferenca em suas dimensoes relativas, nas duas ra^as. 
Mall chegou a conclusao de que os resultados de Bean nao tinham 
nenhuma base em fatos, e que nao tinha sido demonstrado que 
o cerebro do negro difira essencialmente do dos brancos. 

Outra maneira de encarar o problema e representada pela 
tentativa de deduzir diferencas na psicologia racial partindo das 
contribuicoes dos diferentes grupos raciais para a soma total da 
cultura ou civilizacao mundial. O exemplo historico mais nota- 
vel desta tentativa e representado por Gobineau, ao qual fizemos 
referencia acima. Aparte o fato de que a raca glorificada por 
Gobineu era a dos Arianos, isto e, nenhuma raca, absolutamente, 
este modo de encarar o problema e pouco convincente por muitos 
motivos. De uma parte, nao ha nenhum criterio satisfatorio so- 
bre o que constitue uma cultura superior, e a decisao sobre se as 
contribuicoes sao devidas a uma superioridade inata varia de 
acordo com os preconceitos e preferencias de cada escritor. Em 
segundo lugar, o mesmo grupo pode variar tanto atraves de sua 
historia, que o julgamento de suas capacidades dependera do mo- 
mento em que o mesmo e feito. Sabemos, por exemplo, que 
Aristoteles, baseando-se principalmente nos efeitos do clima, en- 
carava os norte-europeus como barbaros incapazes de desenvolver 
uma cultura superior. Quando ele escreveu, ninguem poderia 
razoavelmente defender a supetioridade dos nordicos. Alem do 
mais, o fato de que dois ramos diferentes do mesmo grupo racial 
podem apresentar culturas muito divergentes, aumenta a difi- 
culdade de relacionar a cultura com a raca. Algumas das mais 
simples tribos da floresta birmanica sao semelhantes fisicamente 
aos chineses, os quais construiram uma das mais complexas civi- 
lizacoes da terra; e os guei'reiros indios Apache, do sudoeste dos 
Estados Unidos, sao do mesmo tipo fisico que os muito mais pa- 
cificos Pueblo. 

Outra forma de encarar o problema e acreditar que a existen- 
cia de diferencas fisicas torna extremamente provavel a existencia 
de diferencas psicologicas paralelas. Mesmo Franz Boas escreveu 
na primeira edicao de "A mentalidade do homem primitivo : 
"Nao parece provavel que as mentes de racas que mostram varia- 
Coes em sua estrutura anatomica possam agir sempre da mesma 
maneira". 6 significativo que esta passagem nao apareca na edicao 
do livro de 1938, e parece altamente provavel que Boas tenha mu- 
dado de opiniao neste ponto. De qualquer modo, a inferencia de 
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iliferm^as fihica.s para outras p^icologica.s t- fxtromamente «liivi- 
«lusa. Km primeiro lugur, n;"i»» houvt- uinda nenhunia dcnionslra«,a<i 
aci itavel da rcla^ao entre •» fisico «■ a personalidade. dcnlro da clau- 
se nuniial das varia^dt s individuals. As correlai cr-, entre os trains 
de inteligencia ou de teniperamento, de uma parle, t- caracteris- 
ticus anatoinicas de outra (estatura, cor da pelt-, forma da cabe- 
(ja, tamanho da cabe^a, altura da testa, etc.), derain quasi sem- 
pre resultados de valor nulo do ponto «lt' vista de previsdes. For 
esla razao, a afinnativa de que difereiu;as de estrutura devani 
aeoinpanhar-se por difereni.as funcionais, pennanece sem provas. 
Em icla^ao com islo, e importanle outra considera^ao. Se as 
variaydes anatdmicas que constituem a base da classificayuo ra- 
cial apareceram em relayao com o ambiente geografico, nao ha 
nenlumia ra/ao para admitir que tais variaydes devam ter signi- 
ficado psicologico. Para lomnr um exemplo, foi sugerido que as 
variaydes na cor da pele possam ser devidas a certos processos 
de seleyao diferencial relacionados com os cfeitos dos raios acli- 
nicos do sol. Na Kuropa setcntrional uma pele relativamente 
pouco pigmentnda teria sido uma vantagcm para a sobrevivencia, 
pois que esta pele ajudaria a absoryao de raios actinicos relativa- 
mente fracos. Inversamcnle, nos Irdpicos uma pele escura teria 
valor para a sobrevivencia, pois que o pigmento agiria como pre- 
ventivo contra a absoryao de uma quantidade muito elevada de 
tais raios. Com tempo suficiente, deveriamos esperar que aqueles 
que possuem pele mais clara sobreviveriam no norte, c os de pele 
mais escura no sul. Nestas condiydes, nao liaveria nenhuma ra- 
zao para admitir que falores psicoldgicos tenham tornado qual- 
quer parte significaliva no desenvolvimento de tais variacdcs 
anatdmicas. Nao bawiia, assim, nenhuma razao para se supor 
qualquer relayao entre trayos de persoualidade e (juantidadc de 
melanina ou outro pigmento na pele. 

lixiste enfim, um ultimo metodo de investigayao neste campo, 
o qual atraiu muito a atcnyao nos anos mais recentes: a apli- 
cayao de lesles mentais. Ksle metodo parece ter certas vantagens 
sobre muitos, senao sobrc todos os outros metodos descritos. I'm 
tesle (em cerla objelividade. Kle da resultados (pie podein ser 
vcrificados por outro ju\esligador, tjuc pode repctir o estudo 
usando ti'stes seinelbanles num grupo mais ou menos semelbante 
ao primeiro. Kle forne. e um resultado quantilativn, permitindo 
tratamento eslalistico, de tal modo que diferenyas entre duas amos- 
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tras de racas ou nacoes podem ser julgadas de maneira a satis- 
fazer os criterios estatisticos de significaQao. Ele da algumas 
indicacoes, nao somente sobre os resultados medios, mas tambem 
sobre a categoria da variabilidade dos valores individuals com- 
preendidos no grupo. Os testes tem, entretanto, um serio inconve- 
niente: fornecem varia^oes individuais e coletivas que podem 
seguramente ser atribuidas a hereditariedade somente se os gru- 
pos e individuos tratados tem oportunidades ambientais semelhan- 
tes, Na comparacao de duas populacoes racial ou nacionalmen- 
te distintas, tal grau de similitude e quasi impossivel de encon- 
trar-se, e as diferencas nos resultados dos testes poderao, portan- 
to, ser sujeitas a grandes diferencas de interpretacao. 

Ha diferencas nos resultados medios de testes aplicados a 
varies grupos etnicos nos Estados Unidos. Em comparagao com 
os resultados obtidos em grupos de controle noxie-americanos, 
as pesquisas mostram que os individuos de origem inglesa, es- 
cocesa, alema, judia, chinesa, e japonesa obtem resultados se- 
melhantes, ou muito proximos aos da norma norte-americana 
(isto e, um Q. I. de 100). Outros grupos caem, em media, muito 
abaixo. Em 27 estudos diferentes sobre o negro norte americano, 
por exemplo, o resultado mediano era um Q. I. de 86; deve-se no- 
tar, entretanto, que os numeros medios fornecidos por estes es- 
tudos iam de um Q. I. de 58 (no Tennessee) a outro de 105 (para 
as criancas negras observadas em Los Angeles). Outi-os gru- 
pos que tambem se colocam, na media, abaixo da norma norte- 
americana, sao os norte-americanos de origem italiana, entre os 
quais 16 estudos diversos mostraram um Q. I. mediano de 85, os 
resultados dos estudos, individualmente, variando de 79 a 96; 
os Portugueses, com 6 estudos, um Q. I. mediano de 84, indo de 
83 a 96; os mexicanos, com 9 estudos, um Q. I. mediano de 83,4 
indo de 78 a 101, e os indios-norte-americanos, com 11 estudos, 
um Q. I. mediano de 80, variando de 65 a 100. 

A larga variacao nas medias obtidas por varios grupos de 
negros norte-americanos — um Q. I. medio de 58, outro de 105 
da origem ao problema das variacoes dentro do mesmo grupo 
"racial" vivendo sob condicoes diferentes. Sabe-se ha muito 
tempo, que os negros do Norte obtem, na media, melhores resul- 
tados do que os negros do Sul. Na realidade, em certas compa- 
ragoes feitas, os negros do Norte obtem resultados superiores aos 
brancos do Sul. A interpretagao mais provavel destes resulta- 
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dos t- quo quundo oh negros ainoricunoH vivem sob condi^dea 
ambientais relativamente boas, sous rcsultados nos lestes suo 
correspondenteniente altos, e quando o» brancos vivem sob con- 
•iiiins relativamente pobres, sens resultados sao corresponden- 
temente baixos. Aparentemente, nao e a ra^a, mas o ambicnte, 
que e o fator crueial. Como e bem sabido, ha no Sul escolas 
separadas para negros e brancos, e e verossimil que a natureza 
destas escolas lenba o papel mais importante. I'm olhar para 
os gastos per capita com crian^as negrns e brancas no Sul, indica 
a natureza das desvantagens sofridas pelas crian^as ncgras; os 
numeros revelam tainhem (juc as crian^as brancas do Sul sao 
sujeitas a desvantagens semelhantes, embora nao lao extremas. 
Para o ano de 1935-1936, a despesa media prr capita para todas 
as crian^as de escolas piiblicas dos Estados I'nidos foi de |74 
(dolnres). As diferen^as entre varios Estados foram grandes. New 
York, Nevada e a California gastaram mais de $115. Alabama, 
Mississipi c Arkansas, menos de $30. Para as crian^as ncgras, 
a despesa media em dez Estados sulinos foi de f 17,04; a media 
para as criancas brancas nestes mesmos Estados foi de $-19,30. 
No Mississipi c na Georgia, somente |9,0() aproximadamente fo- 
ram gastos em um ano com a educa^ao de uma crianca ncgra. 
A luz das conhecidas relacocs entre boa escola e resultados em 
tesles de inleligencia, nao e surpreendente que os brancos do 
Sul obtenham resultados mais baixos do que os do Norte, ou que 
os negros do Sul se mostrem aparentemente lao pouco desen- 
volvidos. 

f: possivel. entrctanto, que a superiorioade dos negros do 
Norte em rela^ao aus do Sul seja devida, nao tanlo a diferen^as 
eni escolaridade, como a uma migrayao scleliva, isto e. a um 
movimento dos negros mais inteligentes para fora do Sul. Esta 
explica^ao foi oferecida, por exemplo, por Peterson e Lanier para 
dar conta do fato de que em sua investiga^ao, embora fossem os 
brancos de Nashville, Tennessee, sensivelmente superiores aos 
negros de Nashville, os brancos de Chicago eram so levementc 
superiores aos negros de Chicago, e na cidade de New York nac 
havia nenhuma diferenya significative entre os dois grupos ra- 
ciais. Elcs esc re vein : "Aparentemente, esta sc desenvol vendo cm 
New York uma popula^ao ncgra altamente selecionada. que re- 
prescnta os mclhorcs gens da ra^a". Entrctanto, isto permanece 
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uma hipotese, para a qual ha pouca prova concreta. As pessoas 
emigram por muitas razoes diferentes, e nunca foi demonstrado 
que sao sempre as mais inteligentes que saem, e as menos inteli- 
gentes que ficam na sua regiao de origem. Uma serie de estudos 
focalizando este problema deixou de descobrir qualquer prova de 
que a emigracaa dos negros do Sul fosse seletiva relativamente a 
inteligencia. Por outro lado, foi possivel demonstrar que entre as 
criantjas negras agora morando em New York, mas nascidas no 
Sul, havia, em media, uma estreita correspondencia entre seus re- 
sultados nos testes e a duracao de sua estadia no ambiente supe- 
rior do Norte. Para dizer com outras palavras, as crian^as negras 
que emigram do Sul para o Norte nao deram prova de serem su- 
periores nos resultados de testes quando de sua chegada ao Norte; 
antes, elas se tornatam superiores sob a influencia de melhores 
escolas e mais amplas oportunidades de aprendizagem que Ihes 
eram fornecidas no novo ambiente. 

Nada ha de surpreendente acerca desta conclusao. Num capi- 
tulo anterior discutimos a prova indicadora da extensao em que 
os resultados de testes variam com as modificacoes ambientais. 
Ja que estes efeitos podem ser demonstrados mesmo no caso de 
criancas brancas de ascendencia branca nativa, parece claro que 
as comparacoes interraciais por meio de testes de inteligencia 
serao sempre suspeitas enquanto existirem discrepancias nas 
oportunidades ambientais dos varios grupos examinados pelos 
testes. A situacao economica inferior dos negros, italianos, polo- 
neses, Portugueses e outros grupos que deixam, em media, de 
atingir as normas norte-americanas, nao pode ser desprezada em 
qualquer interpretaQao dos resultados. 

O fato de muitos destes grupos serem bilingues, tambem tem 
o efeito de inferioriza-los em comparacoes por meio de testes. 
Para citar um estudo representative, verificou-se que um grupo 
de indios da provincia de Ontario, Canada, todos os quais fala- 
vam ingles, mas usualmente com alguma dificuldade, obtiveram 
Q. I. muito mais baixos nos testes vefbais do que nos nao verbais. 
Alem disso, as criancas indigenas monogloticas que falavam so- 
mente ingles, eram superiores as criancas bilingues em todos os 
testes de natureza verbal. Este resultado se tern repetido com 
muitos outros grupos. As criancas que sao bilingues estao em 
nitida desvantagem na maioria dos casos em que o tipo usua e 
teste de inteligencia era usado. Em testes nao-verbais sua infe- 
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rioridade e inuilo menus sensivel e muitu.s vexes dt%apurece i-urn- 
pletamente. Deveria ser acrescenlado, entretanto, que estes re; ml- 
tadus nao deveriam ser consideradon como um serio arKumeiilo 
contra o bilinguismo nas crian^as. Kste. usualinente, »e mostra 
uma desvantageni somenle nun primeirus anos, desapareceiidu a 
desvanlajjem jjur v<dla da adolcscencia. Parece altamentc 
vavel quo as vantagens <le saber uma segunda lingua compensain 
lunge as desvantagens, quando so considera a queslau de um |M>n- 
to de vista menus imcdialisla. 

I'ma maneira interessanle de abordar u campo dos testes 
raciais so encontra em um estudu de (iartb sobre as crian<;as in- 
digenas que foram colocadas em lares adotivos, brancus. A maio- 
ria das iuvesiigncuos relativas aos resultados dos testes mentals 
das criancas indigenas, como so salientou acima, deu resultados 
nitidamento inferiores aos das criancas brancas. Estes filhos- 
de-cria^ao, entretanto, obtiveram resultados iguais, cm muitos 
casus mesmo superiures, us normas correntes para us brancus. 
Garth considera isto como corroborativo de sua conclusao gcral 
de que a aparenle inferioridade intelcctual do indio norle-ame- 
ricano c somente uma fun^ao de scu ambicnte c educa^ao difc- 
renles. 

Em lodo este campo tern havido uma sensivel mudanca nas 
interpreta^oes dos resultados dadas pur psicdlogos c outms cicn- 
listas sociais que trahalham com o problema <lo diferem;as ra- 
ciais. Anligamente, era muito mais comurn interpretar os re- 
sultados como indicativos de difercncas fundamentais, inatas. 
Nos anos recenlos a explica^ao ambiental tem so tornado cada ve/. 
mais largainente aceita. (".omu uma indicacao desla mudanca de 
atitude, podcmos citar a declara^ao de Odum, professor do So- 
ciologia na I'nivorsidade do North Carolina, de (juo entre "os 
erros da sociologia" esta "o assumir que as racas sao intrinseca- 
mento diforonlos, antes que produtos grupais de causas diferon- 
ciadoras dcvidas ao poder acumulado do amhiente regional o cul- 
tural". list a afirmacuo e tanlo mais significativa em vista do 
falo de tor o proprio Odum. em um trabalho anterior sobre os 
trains sociais o mcntais dos negros, expressado a mtida convic- 
cao de que us negros sao constituoionalmente inferiores nos 
brancos. 

As onlicas que sc t^m levuntndo oontra o uso de testes de 
inteligencia no «nm|>o da Psicologia racial sc aplicum aindn mais 
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fortemente no caso da maioria dos testes de personalidade. Tais 
testes sao tao fortemente afetados pela cultura em que se origi- 
naram, que sua aplica^ao direta a outros grupos e outras cultu- 
ras da resultados que podem ser muito enganadores. Quando 
uma versao chinesa do Inventario Neurotico de Thurstone foi 
ministrada em varias universidades chinesas, os resultados mos- 
traram muito mais "traces neuroticos" entre estes estudantes do 
que entre os estudantes norte-americanos com os quais foram 
comparados. Parece que os investigadores aceitaram este re- 
sultado pelo seu valor aparente, pois expressam sua preocupacao 
com a falta de ajustamento entre os estudantes chineses e advo- 
gam um programa de higiene mental em suas universidades, 
como corretivo. Esta conclusao nao tern qualquer fundamento, 
ja que as respostas ao Inventario sao em muitos casos afetadas, 
nao por neuropatia, mas por pontos de vista especificos resui- 
tantes dos preceitos e principios chineses. A tecnica do Rors- 
chach, parece, em muito respeitos, ser aplicavel a diferentes gru- 
pos, mas mesmo neste caso o metodo nao pode ser usado para 
descobrir diferencas hereditarias, desde que os resltados obtidos 
serao claramente influenciados pela educacao e pela criacao do 
individuo. 6, portanto, justificada a conclusao tie que os testes 
mentais, quer sejam de personalidade ou de intel gencia, nao po- 
dem ser usados como fundamento de uma Psicoloj;ia racial. Isto 
significa que diferencas raciais inatas em psicologia nao foram — 
talvez nao possam ser — demonstradas. 

Ao mesmo tempo, nao se pode negar que ha diferencas psi- 
coiogicas significativas entre grupos etnicos. O rico e variado 
mate'rial colhido por etnologos, as historias da vid^ de individuos 
de estatuto social minoritario (por exemplo, os n 'gros nos Es- 
tados Unidos), as descricoes das variacoes em carater nacional, 
tudo aponta nesta direcao. Este campo de estudo sofreu no pas- 
sado de generalizacoes vagas e conclusoes infundadas, mas ha 
poucas diividas de que diferencas efetivamente existam. Estas 
diferencas, entretanto, nao constituem uma Psicologia racial. As 
variacoes em carater nacional sao quasi certamente o produto de 
fatores historicos e ambientais, antes que gencticos ou raciais. 

Uma palavra final sobre a mistura de racas. Ha alguns bio- 
logistas que consideram a mistura racial como desejavel pot 
causa do fenomeno que foi denominado "vigor do bibndo". Ar- 
gumentou-se que, desde que o cruzamento de parentes c man, o 
maximo de cruzamento de individuos nao aparentados e claia- 
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inente desejavel, e isto v mais facilinontc oblido em casamcntos 
entrc membros de ra^as difereaU-s. i l.i alguma prova, por 
exemplo, de que uina popula^ao de origeiu mistu de iiulios norte- 
americanos c canadenses francese* tinha fumilias mais numero- 
sas e parccia fisii amenlc mais robusta <lo quo qualquer dos doih 
grupos de ascendentes. ('onIra a teoria do vigor do idbrido, ur- 
gnmenta-sc (juc o easamento de parentes nao e necessarianienle 
man, exceto quaudo ha defeilos nos jiais, e que, de todo modo, 
e possivel luhar suficienles difercn^as <le eonstiluivao genetica 
entre dois membros du mesma ra^a sem apelar para a miscege- 
nacao. ()s que argunicntam contra a mistura de ra^as geralraen- 
tc salientam a possiliilidade de dcsharmonias tjue surgem na pro- 
le. Davenport, por exemplo, salicnta o fato de, por tcrem os nc- 
gros, em media, bra^os c pernas mais eompridos do que os dos 
brancos, o hibrido pode licrdar a desliarmoniosa eombina^ao das 
pernas compridas do negro e dos bra^os eurtos do branco. Se- 
melhantcs desharmonias em outros caracteristicos fisicos tani- 
bem foram citadas. O estudo efetivo de hibridos deixou, entre- 
lanto, de revelar qualquer excessiva frcquencia de tais deshar- 
monias. Podemos concluir (jne nem os argumenlos pro, nem os 
argumenlos contra a mistura de racas, sao particularmente sig- 
nificativos. A mistura de racas, cm si mesma, nao e boa nem 
ma; sens resultados dependem da natureza dos individuos que 
entrain no cruzamenlo. Afora isto. a mistura de racas c urn pro- 
blema sociologico e nao bioldgico. Se houver um preconceito 
geral contra a mistura de ra^as, e se. cm consequencia, os hibri- 
dos acharem <lificil ajuslar-se a vida social e econbmica de (jual- 
quer um dos dois grupos tie ascendentes, o efeito sobre cles, conio 
individuos, pode ser muito desfavoravel. Se nao houver tais 
objecdes c os hibridos forem integrados na vida da comunidade 
como um todo, o fendmeno nao produzira efeito prejudicial al- 
gum. Aqui, como em qualquer parte desla discussao, o fendme- 
no de ra^a, hiologicamrnlc considerado, se torna, afinal. de me- 
nor imporlancia. 
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rAlMTl'LO X 

0 Individ uo na Situagao Grupal 

Vollamo-nos agoru para a discussuo da maneira e <lo grau 
em que a comportamcnto de um individuo e afctado pela pre- 
scu^a dc outros. Nos termos de nossa defini^ao dc Psicologia 
soeiaJ como "o esludo do individuo na situagao grupal", islo deve 
ser encarado com urn dos nossos problomas centrais. I\cpresen- 
ta uma das mais velhas e ao mesmo tempo uma das ,nais novas 
maneiras de situar-sc ncste dominiu. cnvolvendo de uma parte o 
antigo problema da mentalidade das multidocs e da alma coleti- 
va, e de outra parte, uma seric de importantcs esludos que lan- 
caram os alicerces de uma Fsicoloqia social experimental. Dc 
muitas diferentcs direcoes foi encarado o problema do cfeito de 
outros individuos on de um grupo sobre o individuo 

ImHardo A maneira mais obvia pela qual pode uma pes- 
voa ser afetada por outra e pela imitacao. ou pela reproducao 
' 1 i re I a e imediata do comportamento ([ire ocorra em sen mcio am- 
bienfe. Jlouve grandes discussdes relativas a verdadeira natu- 
rr-za dcste processo. Alguns autores o encaram como inslintivo. 
McDougall. que cxplica tanlas cousas em termos de instinto, acre- 
ditava rjue ela nao pode ser encarada como instintiva, pois que 
nao ha formas especificas de comportamento invariavelmentc 
raracterislicas da imitacao, e vislo que o modo rle expressao varia 
de acordo com a situagao exlernn. Ilistoricamenle, o uso mais 
importante da imitacao no campo da I'sicologia soci .l foi o de 
' iubriel Tarde. que conslruiu sobre ela a sua teoria da natureza 
da sot iedarle. Scndo ti prtrjrrio Tarde um crimiuologisla. rejei- 
tou ele a teoria conenle, de l.ombroso, de (jue o crime <• basemlo 
na n ilmeza bioldgica «lo individuo, < pmcurou antes nna exoli- 
■ a^ao social para este fendmeno c outros semelhantes. Paia ele 
a imila\-uo era o fato soeird fundamental. » 

•.tr, 



entretanto, duvidoso que a imitacao possa ainda ser usa- 
da como um principio de explicacao. Mesmo entre os animais, a 
imitacao em aparencia so ocorre sob condicoes especificas e em 
resposta a finalidades definidas; isto e, o animal imita quando 
pode lucrar alguma cousa, quando pode atingir o alimento, etc. 
Da mesma forma, entre os seres humanos, a imitacao ocorre prin- 
cipalmente quando traz con(sigo alguma especie de satisfacao 
adicional. Quando uma moca de vida obscura e desinteressante, 
arruma o seu cabelo de maneira semelhante a de uma famosa 
estrela de cinema, nao e somente um processo de imitacao que 
esta em jogo, mas antes um meio de identifica^ao com o tipo de 
vida da atriz ou das heroinas por ela representadas. 0 compor- 
tamento pode ser imitado, ou porque trouxe exito 10s outros, 
ou porque nos o aprovamos. Seguimos os costumes das "pes- 
soas de bem", de nosso heroi ou heroina, e as criancas repetem 
as palavras e as agoes dos mais velhos, particularmente de seus 
proprios pais. Nao imitamos qualquer cousa; escolhemos e se- 
lecionamos aquilo que nos parece ser digno de imitacao. Em 
uma serie recente de experimentos feitos por Miller e Dollard 
citados em seu livro "Aprendizagem social e imitacao", esta na- 
tureza pratica da imitacao e amplamente ilustrada. Em um ex- 
perimento, por exemplo, a uma crianca e dado escolher entre 
duas caixas, uma das quais — caixa A — contem bombom. A 
crianca seguinte pode fazer duas cousas. Pode escolher a mes- 
ma caixa, porque pensa que o bombom esta sempre na caixa A, 
ou pode escolher a outra, esperando que o bombom esteja em 
caixas alternantes. Nesta fase de experimento, a tendencia a 
imitar ou a nao imitar e mais ou menos igualmente dividida entre 
as criancas. Entretanto, quando o experimento e repetido, a ex- 
periencia do primeiro experimento determina se a crianca conti- 
nuara imitando ou nao imitando. Pela manipula^ao das condi- 
coes do experimento, podiam com igual facilidade levar as crian- 
Cas a imitar ou a nao imitar, * Parece justificada a conclusao de 
que, quando ocorre a imitacao, deva ela ser entendida como um 
meio de atingir determinado fim, frequentemente resultando do 
fato que um valor e atribuido ao ato que e imitado, ou a pessoa 
que realizou o ato. Nao ha nenhuma tendencia inata para 
imitar. 

Sugestdo — Embora a sugestao tenha sido definida de mul- 
tiplas maneiras, sua essencia parece depender de uma aceitacao 
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impensada tie uma ideia apresentadu uo individuo. ^ rostuiue 
fazcr uma distinyao entre a su^estao idru-raotrir, na qual a ideia 
provem da natureza »!(» material ou <1«> ato previamcnle rcaliza- 
d«, e a Mint'stao de prestigio, que depende da rela^ao eom outro 
individuo ou grupo de individuos. Como um exemplo tie suges- 
tao ideo-motriz, pode ser meneionnda a ilusao de Hinet de linlias 
pn>gressivas. N'esta ilu>ao, duas linlias sao apresentatlas ao in- 
dividuo. sendo a segunda claramente mais longa que a primeira; 
o sujeito, naluralmenle. afirma (jue a segunda linha e mais Itmga. 
Kste processo e repelido seis vezes, e depois c apresentado um 
par de linlias que nao diferem uma tla oulra cm comprimento. 
() sujeito gcralmentc continua a vcr a segunda linha como mais 
longa por causa das primeiras experiencias. No dominio da 
Psicologia social, a sugestao de prestigio t muito mais importan- 
te. Os experimentos deste campo vao tlestle os simples hrinque- 
tlos de magica, em que o experimenlador diz a um grupo de 
criancas que ele vai alirar uma bola para o ar (c verifica tjue 
mais ou menos cinquenta por cento delas veem o ato) ate as 
complicadas relayoes encontradas na hipnose c nos mecanismos 
que fundamcntam a propaganda. Do ponto tie vista estalislico, 
os psicologos hritanicos Aveling e Hargreaves fizeram a intcres- 
sante demonstra^ao tie que na sugestao de prestigio, embora um 
numero consitleravel tic pessoas acrcditem naquilo tjue se Hies 
tliz (|)or exemplo, tie que estao caindo para a frenle, ou tie que 
suas maos estao se levantantlo para o ar), ha sempre alguns intli- 
vitluos que respontlem tie maneira tiptista atjuilti tjue foi sugerido 
pelt) experimento. Kste fendmeno e tlenominado sugestao "nega- 
tiva" t)U "contraria". ICsle fendmeno ocorre tambem nt) campo da 
propaganda; mesmo tpiantlo a propagantla e ctnoatla tie exito, 
ha sempre alguns individuos que reagem tie maneira oposla 
aquela esperatla pelt) propagantlista. 

\ multidao r o t/nipo <) campo tla Psicologia this mulliddes 
e geralmente associado com t) nt)me tie Gustave I.eMon, tjue in- 
sistiu soljre a natureza espccifica thi inultidao, e sua tlistin^ao tins 
individuos tie tjue e compost a. Kscreveu ele: "t[iiaisqiicr tjue se- 
jam os individuos que a compdem, scja semelhante ou tlisseme- 
Ihantc o sen motltt tie vida, o fa(t> de terem sitlo transformados 
nuina multidat) colttca-os na jxtsse de uma eapei ie de alma cole- 
liva tjue os fa/ sentir. pensar e agir tie uma maneira muito dife- 
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icnte daquela que cada individuo sentiria, pensaria e agiria quan- 
do em estado de isolamento". A multidao nao e mera soma ou a 
media de seus individuos componentes, mas uma entidade dife- 
rente. De acordo com LeBon, ha tres causas que predispoem 
para os fenomenos de comportamento das multidoes. Primeiro, 
e o sentimento de poder invencivel, que torna a multidao mais 
primitiva e menos sujeita ao controle pela conciencia ou pelo 
medo de punicao; segundo, o fato do contagio ou imitacao; e ter- 
ceiro, relacionada com a ultima, uma sugestibilidade muito ele- 
vada. Estes fatores fazem da multidao um ser aparte, menos ci- 
vilizado, menos inteligente e mais perigoso, embora potencial- 
mente tambem mais beroico do que os individuos em isolamento. 

No outro extreme, F. H. Allport insistiu em que nao ha dife- 
renca real na natureza dos individuos quando eles estao numa 
multidao ou quando em isolamento. No maximo, pode haver fa- 
cilitagao, na multidao, de certas atividades, mas nao a criacao de 
algo que seja realmente estranho a natureza dos individuos. 
"0 individuo na multidao, comporta-se exatamente como se es- 
tivesse sozinho, mas de maneira exagerada". Allport admite, en- 
tretanto, que as reacdes emocionais na multidao sao aumentadas 
pelo comportamento expressive dos outros e tambem que existe 
a sugestao de prestigio, resultante da presenca de um grande 
grupo de pessoas e, como consequencia, uma atitude de compla- 
cencia do individuo. Tambem concorda ele em que certos atos 
podem ser realizados pela multidao porque os individuos que a 
compoem passam despercebidos, ou ao menos ficam sem puni- 
cao. Parece que Allport tem razao em afirmar que embora os 
individuos sejam afetados por outros em sua vizinbanca, isto nao 
constitue uma entidade especifica que se deva chamar de "alma 
da multidao". Duas multidoes compostas de individuos comple- 
tamente diferenles diferirao por causa da natureza de seus com- 
ponentes. 

0 efeito do grupo sobre o individuo foi recentemente estuda- 
do por meio de uma serie de engenhosas tecnicas experimentais. 
Moede, por exemplo, demonstrou este efeito em certas situa^oes 
especificas. Num experimento relative a capacidade de supoitai 
a dor, os meninos que eram seus pacientes sempre aceilaram 
uma muito maior quanlidade de dor sem se queixai quando cs- 
tavam na presenca de outros. Em outro experimento, seus su- 
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jeilos apcrlaram um dinamcHiietro. quo mcde a forvu «l»> aperto 
da mao, presuniivelmcnte com u maxiino de frir^a t|uc podJam. 
Ksle "maxiino*' enlrelanto, era aunu-ntadu em situa<;ao grupa!, 
o aumenlo scndo mais marcado quando a ri\ aluiailc era intro- 
duzida. Tcmos aqui. aparentcmente, alguma forma de dinaino- 
gene.se, ou liberlayao de energia adicional, como resultado ilas 
condivdes aiteradas. Mste efeilo c provaNeliiienle semelhanle 
aquele (jue ocorre em comlieues de excitayao emueional. em quo 
se dao ccrtas inodifuaeoes fisiologicas, habilitando o organismo 
a despender mais energia do que em circunstancias ordinarias. 
Oulros experimcnlos de Moede, indicaram que o trabalho cm pre- 
seuoa de outras pessoas lemle a sec mais rapid*^ embora menus 
acuradu do que quando e realizado individualmeiile; o beneficio 
da situaeao grupal foi maior para os individuos mais fraius. 
cujo trabalho era eslimulado por csta forma, enquanlo que a 
eficiencia dos melliores trabalhadorcs diminuia. 

I\ II. Allport continuou as experinu nta^oes neste dominio. 
Nnma seric de tarefas motoras simples foi notado um incremen- 
to social, do lipo relatado por Moede, mais marcado no caso de 
individuos mais lenlos. No juizo de natureza estetica, em cone- 
xao com agrado ou desagrado de odores, descohriu-se o ini- 
portnnte dado de que os julgamentos mais exlremos eram feitos 
em situayao individual, e cpie a presen^a de outras pessoas traz 
os exlremos a pontos mais proximos um do outro. Temos, por- 
lanto, uma indica^ao experimental do processo de conformismo 
resultante da situaeao grupal, Em outro experimento pedia-se 
aos individuos que escrevessem argumenlos pro e contra trechos 
de M arco Aurelio que eram apresentados para a discussfm entre 
« les. e Allport verificou que, embora um maior niimero de argu- 
mentos fossem apresentados na situaeao grupal do que na indivi- 
dual, cles nao eram. na media, de tao boa qualidade. Fan outras 
palavras, parcce liaver um incrcmenlo social na quantidade, mas 
um det rcscimo social da (inalidade do produto no caso de ativi- 
dades intelectuais complicadas. 

I'm estudo final que devc ser mencionado neste campo it o 
de Dashicll, que cstava interessado em separar os efeilos do gru- 
po como tal, dos efeitos da competi^ao. I.Ie cliegou a esta sepa- 
ravao por uma situa«;ao experimental na qual cada individuo 
trnballiava separadamente, mas sabia que estava cornpelindo cum 
outros, e uma outra situaeao nn qual trabalhava com oulros, mas 

100 



em tarefas um pouco diferentes, de tal forma que o fato de com- 
peticao nao poderia entrar. Havia, alem disso, as usuais condicoes 
de "grupo" e de "individuo" dos primeiros experimentos. Os re- 
sultados moslraram que o efeito da competicao sozinha era maior 
do que o efeito social sozinho. Parece que muito da "facilitacao 
social de Allport e, em realidade, devida ao fator de competicao. 

Uma abordagem um tanto diferente, mas significativa, deste 
problema, e representada por um estudo de Lewin e sens colabo- 
radores, que estavam inleressados no efeito de certos "climas so- 
ciais" sobre o camportamento dos raembros de um grupo. Traba- 
Ihando com clubes de rapazes, eles introduziram num caso uma 
estrutura de "autoritarismo", com o lider do clube agindo como 
"ditador"; num segundo caso, uma estrutura democratica, com 
lideranca democratica; num terceiro, a condicao de "laissez-faire", 
sem lideranca alguma. Os resultados mostraram, entre outras 
coisas, uma tendencia no "clima" autoritario, para o desenvolvi- 
mento de agressao entre os membros do grupo, logo que o ditador 
os deixava sozinhos, e tambem para tomarem um dos membros 
do grupo como "bode expiatorio". O grupo gostava mais do lider 
democratico, havendo tambem mais capacidade para atividade 
independente dentro da estrutura democratica. Muitos oulros 
interessantes resultados atestam a significacao desta tentativa de 
tratar certos problemas politicos com as tecnicas da Psicologia 
experimental. 
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("APITULO \l 

Atitudes e Opiniao Piiblica 

Num urtif»() recente de G. \V. AUport se encontra a afinna^ao 
de que « conceito de atitude v provavolmente o oonceito inais 
caracleristioo c indispensavel na Psicologia social contempora- 
nca, especialmente nos Estados l iiidos. De fato, varies autores 
definirani a Psicolo^ia social como o estudo cientifico das atitu- 
des. Embora inuitas definigoes tenharu sido dadas, provavel- 
menlc a mais satisfatoria sera a que considera uma atitude como 
um estado de prontidao para certas formas de atividade fisica 
ou mental. A enfase no estado <lc prontidao indica que, embora 
um individuo nao eslcja mostrando qualquer com portamento 
explicito cm uma ocasiao particular em rela^ao com uma atitude 
ou outra, ele esta preparado para tal atividade. l ina atitude de 
hostilidade por parte de um alemao contra um franccs, por exem- 
plo, predispoe o alemao a parlicipar cm atividades nas quais 
essa hostilidade se expresse; mesmo quando ele se empenha em 
alguma atividade pcrfeilamentc inofensiva que nao tem rela^au 
alguma com o fiances, ainda poderiamos falar dele como lendo 
uma atitude anti-franccsa, por causa de sua prontidao a rcagir 
de uma maneira liostil. 

Ha numcrosos fatores <|uc entrain na forma^ao tie atitudes. 
As cxpericncias pessoais, principalmente se tiverem sido repeti- 
das muitas vezes, ou se tiverem sido muito dramaticas, cerlamen- 
le desempenharao uma parte nisso. Em muitos casos, enlretan- 
to. uma atitude podc ser adotada j:i fcila, por imita^ao de outros 
de nosso mcio. Sugcriu-se tpic as cxpericncias infantis no lar 
possam ler um papel importante na delermiiKuuo de atitudes 
tpic parccem. a primeira vista, completamentc independentes. 
Por cxemplo, sugeriu-sc que o antagonismo contra o pai predis- 
])(je o individuo a uma posi^ao tie radicalismo na vida econdmica 
e polilica. Lasswell, por cxemplo. usou esse melodo de intcr- 
preta^ao na ana line da liistoria da vida <ie lideres radicais. Pa- 
rccc provavel. realmente, que em muitos casos u experiencia da 
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primeira infancia no lar possa desempenhar um papel impor- 
tante. 

Estreitamente ligados as atitudes, e formando uma parte de 
sen conteudo, estao os fenomenos conhecidos como estereotipos. 
Em sen livro sobre opiniao piiblica, o conhecido jornalista norte- 
americano Walter Lippmann menciona a influencia sobre nosso 
comportamento destes estereotipos ou "retratos em nossas ca- 
becas", Somente uma parte de nossa ideia de um objeto e efeti- 
vamente baseada sobre informacao. O resto e preenchido com 
ideias comumente aceitas que, entretanto, sao frequentemente 
baseadas em provas insuficientes. Discutimos rapidamente este 
ponto em uma ocasiao anterior, com referencia a semantica. 
Esta claro que para certos grupos ou individuos palavras como 
"bolshevista", "capitalista", "senador", "cow-boy", tanto como 
todos os termos referentes a grupos raciais e nacionais, evocam 
estereotipos, cuja verdade jamais foi demonstrada. 

O criminologista britanico Goring empreendou um experi- 
mento que ilustra o efeito de um estereotipo, embora Goring nao 
tenha usado esse termo. Eie pediu a um artista que desenhasse 
de memoria os retratos de um grande mimero de internados em 
uma instituicao penal de Londres. Fez uma fotografia composta 
destes desenhos e verificou que esta fotografia tinha uma apa- 
rencia muito "criminosa". Ele tomou, entao, as verdadeiras fo- 
tografias desses mesmos criminosos e fez outra fotografia-com- 
posta com elas. Esta nao mostrou traco algum do tipo crimi- 
noso" familiar e era bem diferente daquela baseada em desenhos. 
0 efeito do estereotipo no artista era claro. 

Um cuidadoso estudo experimental de estereotipos foi feito 
por Stewart Rice, que usou como material nove retratos que apa- 
receram no jornal Boston Herald de 15 de Dezembro de 1921. 
Esses retratos eram de Edouard Herriot, o lider politico franees; 
James Duncan, nesse tempo vice-presidente da Federacao Norte- 
Americana de Trabalho; Leonid Krassin, o primeiro embaixador 
sovietico em Paris; Joseph W. Mclntosh, um funcionario do De- 
partamento do Tesouro dos Estados Unidos; Martin H. Glynn, 
um antigo governador do Estado de New York; Max Agel, um 
"bootlegger", isto e, contrabandista de bebidas alcoolicas no tem- 
po da lei seca; Charles M. Schwab, um industrial; Howard Heinz, 
chefe de uma grande organizacao industrial de produgao de ma- 
leriais alimenticios; e o Senador Pepper. Na primeira parte do 
experimento os sujeitos foram 141 estudantes aos quais se disse 
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quais as ocupavm's ri-prcsentadas entre os hoiueiis t uja^ folojjru- 
fias Ihcs iiaviam mostradas. () nuinero total «le identificu- 
yocs foi de 121!J. Hue calculou qut', pelo ucuso, somcnte loX pode- 
nam mt cor ret us; na realidadc 337 identiticacocs fmam corretas, 
ou ccrca de duas vozes o que se podcria csperar por inero aca.so. 
A foto^rafia do bolshevista Krassin dcu uiu rcsultado muito infe- 
rior ao tlo acaso, sua aparencia distinta c polida lendo-Ihe dado 
um ar arislocratico bem diferente do eslerebtipo. () experimen- 
lo como um lodo demonstra que us cstcn-utipos deforniain os jul- 
gaiuentos cm um grau consideravel, mas fornecem alguma prova 
para a afinna^ao <lc (jue eles nao sao meros produtos do acaso, 
c frcquentemente contem pelo menos um "grao de verdade". 

ft possivel, no entanto, dcmonslrar a existcncia de estereoti- 
pos que quasi certamente sao destituidos de qualquer base obje- 
tiva. Schoenfcld conduziu recentemenlc um interessante expe- 
rimento sobre eslere<»tipos relacionados com nomes prop'rios. Km 
uma parle de sen estudo ele |)e<iiii a um grupo de 120 sujeitos 
masculinos (jue coinbinassem H nomes masculinos com K carac- 
Icrislicos pessoais. Os resultados mostram que 63 dos juizos su- 
punham que Richard era bonilo, bem parecido; 101 disseram que 
Culhbert era um ufeminado; 58 consideraram Hermann como es- 
tiipido, e 13 como baixo; 5!l consideraram Rex como atlctico; 
31 julgaram Nicholas estupido, 27 baixo e 20 como moreno; 17 
julgaram que Hdward era amigavel; 71 julgaram Adrian ser um 
arlista; e 18 julgaram scr Vicente um moreno. Num experimen- 
lo scmelhantc com mo^as julgando nomes femininos, 51 cm 120 
julgaram scr Minnie cstupida; 60 disseram que Linda era "sofis- 
ticada"; tilt disseram que Mai v era rcligiosa; 61 disseram que Rita 
era morena; 58 disseram que Maisie era loquaz; 39 disseram que 
Joan era bonita, e 31 disseram que era loura; 73 disseram que 
Agata era de meia-idade; 37 disseram que Madeline era loura, c 
.'16 (jue ela era bonita. I. possivel demonstrar resultados corres- 
pondentes com nomes brasilciros, 

ft dificil tcr ccrteza ila explica^ao do csb reotipo em cuda 
caso. A literatura c o cinema scm diivida desempenharam um 
pa pel. Ha lambem uma pequeniiia parle de verdadc em concxao 
com alguns dos esteredtipos, desdc (jue Rita, (jue c encarada como 
morena, c um nom< latino comum, ao iinsso que Joan, jnlgada 
ser loura. c noine mais anglo-saxonico. Por outro lado, nao ha 
razao alguma no mundo has* ada na realidadc dos fatos, em vir 
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tude da qual 73 em 120 sujeitos deveriam considerar Agata como 
de meia-idade. Presumivelmente Agata na vida real, mostraria 
precisamente a mesma distribui^ao de idades que as mocas de 
qualquer outro nome. Este estudo de Schoenfeld parece-me ser 
importante precisamente porque ele indica que estereotipos po- 
dera se desenvolver absolutamente sem base nos fatos. Isto tern 
implicacoes praticas muito importantes. usualmente assumido 
que um estereotipo, reiativo, por exemplo, a um grupo racial ou 
nacional, deve ter pelo menos alguma base na realidade, ou nun- 
ca se teria desenvolvido. O estudo de Schoenfeld indica que nao 
podemos tomar isto como provado, mas ao contrario, que preci- 
samos estudar cada caso separadamente a-fim-de determinar se 
o estereotipo tem, algum fundamento, ou nao. 

A parte que as palavras desempenham na formacao de es- 
tereotipos e ilustrada por um experimento de Stagner sobre as 
atitudes fascistas. Em um estudo empreendido em 1936, Stagner 
achou que 73 % de sens sujeitos desaprovavam fortemente a Ale- 
manha fascista e sua politica. Ao mesmo tempo os sujeitos ti- 
veram resultados positivos elevados em um questionario que ha- 
via sido cuidadosamente preparado para incluir as crengas fas- 
cistas. Em outras palavras, quando o rotulo nao era usado, a 
atitude se revelava ser muito diferente. Tais estereotipos-pala- 
vras podem taivez ter uma influencia importante sobre o exito 
ou insucesso de varios tipos de propaganda. 

Ha alguns anos, Thdrndike afirmava que "tudo o que existe, 
existe em certa quantidade e pode ser medido". Esta assenjao tam- 
bem pode ser aplicada ao caso das atitudes. 6 verdade que ha 
serias dificuldades neste campo, pois as atitudes sao intangiveis 
e tambem variaveis, mas diversos metodos foram sugeridos para 
essa realizacao e deram resultados uteis. Um destes e o simples 
censo das opinioes. Dois grupos podem ser comparados em ter- 
mos de percentagens que favorecem uma ou outra de duas alter- 
nativas. Uma amostra de uma grande popula§ao pode ser inqui- 
rida sobre o nome em que votara na proxima eleigao presidencial. 
etc.. Este faz parte do metodo dos inqueritos de opiniao pubhea, 
que atraiu grande atencao em muitas partes do mundo. Ha nos 
Estados Unidos algumas organizacoes que se especializaram nes- 
tes inqueritos, e seus resultados mostraram-sc uteis para as re- 
parti^oes do governo, para os lideres de partidos politicos, para 
organizagoes indusfiriais relacionadas com a venda de produtos 
industrials, e para o publico em geral. Ha no Brasil uma orgam- 
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/a^ao seint-lhanle chamada Instituto Hrasileiro tie Opiniao Publi- 
ca e f .Ntalislica. 

linu deslas organizavoes e o lnhtitnto dc Opiniao Piiblica, di- 
rigidu por (ieorgc Gallup, com scdc geral cm Princeton. I'm re- 
cente li\ri» dc Gallup e Mac, chamado "() pulso da democracia" 
da uma boa visao gcral da natureza dos inqucrilos de opiniao 
publica, sens resultados c a.s dificuldadcs com que sc defronlam. 
De ucordo com os aulores, a opiniao publica deve scr medida. 
Os inqucrilos dc opiniao publica forncccm um nu todo rapido e 
eficiente pelo qual Icgisladores, educadores, tccnicos e edilores, 
da mcsma forma que qualquer cidadao atraves dc loda a exten- 
sao do pais, podem ter uma medida mais vAIida do pulso da 
democracia. Esta medida nuo e fornecida pelo resultado <las elei- 
?6cs, porque os resultados nao distinguem enlre a escolha dos 
candidalos, de uma parte, c as respostas a quesloes fundamcntais, 
dc outra. Alcm disso, as eleiydes so se realizam com intexvalos 
determinados, e outros metodos sao necessarios para medir a 
opiniao publica duranle os periodos intermediarios. () unico me- 
todo eficiente, dizem os autorcs, c o inquerilo de opiniao publica. 

Em conexao com o que foi descrito acima, a cousa mais im- 
portante a ser retida e que a amostra da popula9ao esludada deve 
ser representativa da populayao como um todo. a popula^ao 
em miniatura, ou entao os resultados carecerao de sentido. Nos 
Estados I nidos, o mais notavel exemplo dc inquerilo defeituoso. 
como resullado de sen carater nao representativo, e o do "Lite- 
rary Digest" em lii.'Mi. no tempo da elei^ao presidential em que 
Roosevelt e Landon eram os principals candidalos. Obtendo os 
nomes da lista de seus assinantes e pelo telefone, o "Literary 
Digest" obleve resposta de 2.376.523 pessoas. Os resultados da 
apura^ao mostraram que Landon ganharia em 32 dos 48 Estados, 
obtendo 370 dos 531 votos eleitorais, e 57 % do voto popular. 
Realmente, Roosevell obleve 62,5 f<' do voto popular e 523 dos 531 
votos eleitorais. Este erro colossal causou tal impressAo que pou- 
co tempo depois o Literary Digest saiu do circula^uo. Ele reali- 
zou, entretanto. uma fun^uo muito util; atraiu a atcnyao para o 
falo de que a mera adit Ao de numeros nao garante o carater re- 
presentativo de uma amostra, e ajudou fuluros inqucrilos no eli- 
mina^ao de certos erros serios. () que acontet eu foi tjue na amos- 
tra do Literary Digest havia um grande peso feilo pt»r pessoas 
dc renda elevada •• de pessoas mais idosos, e tjue ambos estes 
grupos t ram muito mais "republicanos" em suns simpatias do 
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que a massa dos votanles. 0 exito em inqueritos auteriores era 
devido a que, no passado, Republicanos e Democratas nao se dis- 
tinguiam marcadamente em termos de renda ou idade. Foi so- 
bretudo a primeira administracao de Roosevelt que criou esta 
distimjao. Conhecendo os metodos que o Literary Digest estava 
usando, Gallup profetizou seus resultados, e obteve mimeros que 
diferiam apenas de 1 % dos do Digest. 

A grande importancia na obtencao de um acurado corte da 
popula^ao deu como resultado a criacao de um grupo de especia- 
listas que lidam quasi somente com o problema das amostras. 
Por exemplo, a amostra usada por Gallup para prever os resul- 
tados das eleigoes presidenciais, deve ser representativa em rela- 
cao aos distritos geograficos, a proporcao urbana-rural, ao estado 
economico, a idade, ao sexo, e a previa filiacao a um partido. Em 
outros tipos de eleicao sera necessario juntar os fatores da raca, 
religiao, nacionalidade, etc.. A tecnica das amostras requer um 
judicioso equilibrio da logica e da estatistica a-fim-de determinar 
como a amostra deve ser construida. Uma escolha ao acaso, na 
qual as pessoas entrevistadas sao escolhidas de maneira pura- 
mente casual, pode ser altamente acurada no caso de uma popu- 
lacao homogenea, mas nao pode ser usada com exito quando 
se trata de populacoes heterogeneas. Uma nacao nao e feita de 
um unico publico, mas de varios, que se entrecruzam. A amostra 
precisa ser estratificada ou controlada de tal forma que todas 
estas populacoes sejam tomadas em consideracao. No que diz 
respeito as dimensoes das amostras, o Institute de Opiniao Pu- 
blica usa de 3.000 a 60.000 entrevistas, dependendo da natureza 
do trabalho. Numa eleicao nacional, sao feitas repetidas entre- 
vistas com amostras de 25.000 a 40.000 pessoas. Precisa-se notar, 
entretanto, que aumentando o cuidado da realizacao das entre- 
vistas e da construcao da amostra, um menor numero de casos 
pode ser suficiente. O inquerito de Fortune, sob a direcao de 
Elmo Roper, usa mais ou menos 5.000 casos, e tern bom. resultados 
do ponto de vista da exatidao. importante lembrar qim predi^oes 
baseadas em inqueritos nao sao completamente certas, pms que de- 
pen dem de um grande numero de fatores que nao podem ser com- 
pletamente controlados. O proprio Gallup diz que um erro de 3% 
deve ser tornado em consideracao ao julgar a exatidao de suas pre- 
dicoes. A importancia das eleicoes politicas, no que diz respeito 
aos inqueritos, esta no fato de que elas fornecem uma especie de la- 
boratorio no qual os inqueritos sao experimentados. No caso das 
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elciiuos, |>(»«le-He descobrir a iinportanria do «,rr« naa prcilnoefl 
feilas <■ (ainbcm podem determinar-se al^umas dus razocs do 
erro. Embora os mqueritos relalivos u> elei^oes tenbain ulraido 
mais alen^ao, olos nao torn realnu-iite neiibuin valor cm si mes- 
nio.s, desde que sao as eleiyoes qui- dclcnninarao a cscolba dos 
candidntos, »• nao os inqu^rilos. Sua importancia csla no falo de 
que os metodos desemolvidos ncstcs iiiqucritos <l«- pre-elei^ao 
podem aplicar-se a oulros objetivos, a propdsito dos quais as 
elei^oes muitas vezes nada nos dizem. 

l.mbora o problema das aniostras seja talvcz o mais impor- 
lante de lodos, ha outros fatores (jue devem ser lembrados em 
conexao eom os inqueritos. () modo de fazer a pergunta, por 
excmplo, pode muitas vezes detenninar a resposta rccebida. Para 
tomai* um easo exlreino, a pergunta seguinte: "ft vot e favoravel 
a odiosa cxpIorac.ao da maioria para beneficio de uma minoria 
ividu?" nao daria nenhuma diferen^a sensata de opiniao. As 
perguntas nao devem center palavras emocionantes ou coloridas; 
elas devem dar uma clara possibilidade de alternativas, etc.. t 
essencial tiuc as perguntas sejam antes experimentadas afini de 
tor ccrteza de que sen sentido e comprcendido. Outro metodo 
usado comumcnlc e aplicar duas perguntas diferenles, tendt) pre- 
sumivelmente o mesmo sentido mas com palavras diferentcs, 
para sc vcrificar sc as respostas sao realmentc dirigidas pelo 
senlitlo. Como diz Gallup, a eonslru^ao das frases de um cscru- 
linio de opiniao pubiiea e um "pesadelo sem&nlico". Dcve haver 
cuidado eoin o trahalho dos entrevistadores, e c necessario sub- 
meter o sen trabalho a uma prova antes de accitar complelamcn- 
le os resullados por eles obtidos. 

Houve varias critieas sobre os inqueritos de opiniao piibli- 
ca. I ma »'■ tpie podem ser deshoneslos c. portanto, nao-validos. 
Gallup responde que eles nao podem ser deshoneslos, pois os re- 
sult ados podem ser eontrolados por outras organizatdes de opi- 
niao pubiiea; ha uma tal compelieao entre os realizadores de in- 
cjueritos que ti deshonesto deve morrer precoeemenle I ma prova 
adieional contra a deshonestidnde 6 que os finaneiadores dos in- 
queritos re|)resentani diversos malizes de opiniao. Por excmplo, 
o inslitulo tie (iallup, cm I'MO. era sustenlado por mais de 100 
jornais, «los quais 26 republicanos. .T2 deinocrAtieos. e IH indepen- 
dentes Oufra tibjeeao contra os inqueritos e bascada no feno- 
meii<» chamado tic "band-waiion" ou Mai ia-vui-cttm-as-outras; 
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isto e, afirma-se que certas pessoas votarao em delerminado can- 
didate porque o inquerito anterior mostrou que ele era o mais 
indicado. Eles tem de acompanhar o maiot numero. Deste ponto 
de vista, os inqueritos poderiam, realmente, influir sobre as elei- 
Qoes e portanto interferir com o processo democratico. A este 
proposito Gallup lembra que a indicacao do Literary Digest de 
uma grande vitoria de Landon nao deu em resultado o atrair vo- 
tes para ele. Outros resultados baseados na apuracao de varies 
e sucessivos inqueritos numa determinada eleicao tambem indi- 
cam a ausencia deste processo de "band-wagon". Outra prova foi 
feita comparand© os resultados de uma apuragao daqueles que 
conheciam os resultados de um inquerito precedente com o da- 
queles que nao conheciam este resultado; nenhuma diferenga foi 
notada entre os dois grupos. Gallup conclue pela inexistencia 
deste efeito de "band-wagon". Ha, entretanto, a possibilidade de 
que ele seja efetivo em certas ocasioes e nao em outras. 

Outra critica evidente e que as pessoas podem estar ou nao 
falando a verdade. Aqui, naturalmente, os resultados das elei- 
^oes constituem a melhor contra-prova. Alem disso, Gallup as- 
sinala que a coopera^ao do public© e assegurada pelo anonimato, 
e pelo interesse existente em torno de problemas especificos. Ele 
mesmo e outros trabalhadores indicam uma dificuldade muito 
pequena em levar o publico a responder suas perguntas. pos- 
sivel, entretanto, que diferencas de carater nacional tenham aqui 
um papel. Fui informado, por exemplo de que o Institute Britanico 
de Opiniao Piiblica tem dificuldade maior, neste ponto, que o 
seu congenere norte-americano. O lar do ingles e o seu castelo, 
aparentemente, e ele nao esta muito disposto a deixar que sua 
casa seja invadida pelo entrevistador. 

Ha outro metodo de medida das atitudes, que visa antes a 
forga de uma atitude num individuo do que as diferencas de opi- 
niao entre dois grupos. Tal metodo e conhecido como a escala 
logica ou a-priori, dependendo do julgamento do investigador os 
passes ou intervales que devem ser incluidos. Um dos mais co- 
nhecidos exemplos deste tipo e a Escala de Distancia Social de 
Bogardus, para medir as atitudes raciais. Aos sujeitos se pedia 
que indicassem numa escala a "distancia" a que eles gostariam 
de ter os membros de varies grupos raciais ou nacionais. Os su- 
jeitos indicavam em que coloca^ao gostariam de admitir os mem- 
bros de tais grupos: 1 — a parentesco proximo de casamento, 
2 — ao men clube, como amigos pessoais, 3 — a minha rua como 
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vizinhoK, I — [»ara entpregados em minha ocupa^ao, 5 — a cida- 
dania de men puis, 6 - somente corao visitantes de men pais, 
7 - serein excluidos de men pais. Ainda oulra U cnica usada na 
constru^ao de uma eseala de atitudes e baseadn nos experimentoa 
do campo da p.sico-fisica. Neste dominio, por exemplo, era admi- 
lido que se 7.") % dos sujeitos percebiam uma diferen^a entre as 
luzes « c /». e a mesma porcentagem percebia uma difercn^a en- 
tre x e y. poder-sc-ia concluir (pic as duas difererpas eram iden- 
ficas. Na mesma base uma lista de proposudes e feita, rclacio- 
nada pof exemplo, com a guerra, a religiao, a ra^a, o radicalismo 
economico, a coopcrayao internacional c muitos outros assuntos, 
e a escala e finalmente constituida por meio de complicadas tec- 
nicas estatisticas (pie nao perderemos tempo em descrever neste 
ponto. lalvez, suficiente dizer (pie ba atualmente grande nii- 
mcro de diferentes escnlas de atitudes construidas por estc me- 
lodo ou outros senielhantcs. Estas escalas nem sempre sao salis- 
fatorias c numerosas crilicas Icgitimas foram dirigidas contra 
niuitas das pesquisas realizadas com clas. () consenso entre os 
psicdlogos sociais atualmente e que as complicadas escalas de ati- 
tudes nao tern geralmente o mcsmo valor (pie questionarios 
rclativamentc simples acompanhados por entrevista. ft somente 
por meio da entrevista que podemos eslar seguros de que o scn- 
lido das pergunlas foi comprecndido, e que as rcspostas dadas 
adequadamente representam opinioes dos entrcvistados. No uso 
dos estudns de opiniao publica pelas agencies do governo norte- 
americano durante a guerra, viu-se (jue a combinacao de unifor- 
midade nas perguntas, com entrevistas pessoais dc cada sujeito, 
produziu os resultados mais seguros. 
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CAP1TUL0 XII 

Propaganda 

Em conexao com o estudo de atitudes, a propaganda, que e 
essencialmente a tecnica de influenciar atitudes, tern ocupado um 
lugar cada vez mais importante. Parece haver poucas duvidas de 
que no processo de dominar as massas do povo alemao o partido 
nazista fez significative emprego da propaganda para persuadir 
o povo a apoiar seus principios e seu programa. Durante a guer- 
ra, os governos de todas as principais potencias fizeram uso de 
"palavras como armas", isto e, eles devotaram parte de sua aten- 
cao a tarefa de desencorajar seus inimigos e encorajar seus ami- 
gos por meio da guerra de propaganda. Para tomar somente um 
exemplo, o Departamento de Informacoes de Guerra dos Estados 
Unidos tentou por todos os meios ao alcance do governo norte- 
americano — irradiacoes em ondas curtas em todas as linguas 
importantes do mundo, discos musicals, filmes, revistas, etc. — 
produzir uma atitude amistosa, favoravel aos E. U. por parte 
dos aliados reais ou potenciais, e ao mesmo tempo persuadir o 
inimigo de que nao havia possibilidade de uma vitoria do Eixo. 
Durante os tempos normals, nos Estados Unidos, a propaganda 
tern sido muito mais largamente usada no campo de anuncios 
do que no de influencia politica, mas os principios psicologicos 
implicados sao em larga medida os mesmos. 

Tern havido muitas definicjoes de propaganda. Etimologi- 
camente, relaciona-se com o verbo latino "pfopagare , que cbe- 
gou a ter o sentido de "gerar, reproduzir e geralmente estender 
ou aumentar". Kimball Young define-a como "a propagacao de 
ideias, opinioes e atitudes, cujo verdadeiro objetivo nao e torna- 
do claro para o ouvinte ou leitor". Doob descreve propaganda 
como "a tentativa sistematica, por um individuo ou individuos 
interessados de influenciar as atitudes de grupos de individuos 
mediante o uso de sugestao e, consequentemente, de influenciar 
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sua.s a^ocs". I'm auior, muito mais simpler c NU^eslivamcmt*, 
ilefine propaganda conio "a artc dc decidir a decisuo <!•' outro 
homem". (The art of making up another man's mind.). 

Apesar de mki respeitavel origem etimoI6gicn, o termo pro- 
paganda tern ma reputa^uo. l-.le sugere munipnlavuo tie opiniocs 
para fins ulteriores. Por outro lad»>, na Alemanlia nazista a pro- 
paganda era considcrada como um ernprcendimento legitimo e 
inn dos mais importantes membros tio governo era intitulado 
Ministro da Propaganda e do Kselarecimenlo. Nos Kstados Uni- 
«!os e eoslume distingui-ia de educa^ao, partindo-se da ideia de 
cjue a educayao sc oeupa com a verdade, ao passo que a propa- 
ganda e indifcrente a verdade. Doob afirrna que a cssencia da 
eduea^ao e sua objetividade a luz das verdades cientificas domi- 
nantcs na epoca, enquanto a propaganda, intencionalmente on 
nao, e uma tentativa de influenciar as atitudes do povo. Xeste 
scntido a propaganda deveria ser estigmatizada soinente quando 
sens efcitos sociais fossem perniciosos, ou quando cla desprezasse 
ou deforniassc a verdade com o fim de produzir o efeito desc- 
jado pelo propagandista. Ser a propaganda boa ou ma, nao de- 
pende do fato de que e propaganda, mas dos usos que se fazem 
dela. 

Na pratica, a distin^ao cntre propaganda e educayao e difi- 
cil de se manlcr em todas as ocasioes. Freeman, em uma interes- 
santc discussao de "imparcialidade", mostra como em um tcxlo 
tao inofensivo na aparencia e tao dislante do terreno social como 
um livro dc aritmctica ainda podcra haver uma nao-delibcrada 
manipula^ao dc atitudes. Elc toma como cxemplo o Segundo 
Livro de Aritmctica de Thorndike, que apareceu cm 1917. Km 
menos <lc 2(K) piiginas, diz Freeman, ha f>13 prohlcmas que nao 
somente tratam de, mas aceitam e accntuam os conceitos do ca- 
pitalismo e de nossas praticas comerciais familiares, cspccial- 
mente o molivo de lucro. I la venda, compra e re-venda, aluguel, 
trabalho por salario, emprcgo <Ie oulros por salario, c juros sobre 
emprestimos. Como uma indica^ao do que ele quer dizer com 
problemas (juc nao acentuera <> molivo fie lucro c que, portanto, 
nao contribuam para a pefpetua^ao fie atitudes que favore^am 
0 sislema econbmico presenle. Freeman sugere os seguintes: Se 
uma fandlia precise de la dblares por seniana i»arn comida, mas 
rccelje somente 5 dblares. qual e a pcrccntagem tie sub-nutri^ao? 
Se mnna guerra moderna houvesse 10.000.000 fie combatcntes 
e 2.000,000 dc baixas anualmenle, fjuais seriam as probabi- 
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lidades de ficar ileso durante quatro anos de participatjao? Fre- 
eman escreve: Livros contendo tais probleraas, ainda que ensi- 
nem as rela^oes abstratas entre os numeros tao bem quanto os 
outros, seriam recusados como propagandisticos e como nao me- 
recedores da dignidade da aritmetica pura". £ claro que Fre- 
eman nao esta acusando Thorndike de propaganda deliberada 
mas apenas de tomar como pacificamente admitidas as praticas 
economicas existentes e de, inconcientemente, ajudar a mante- 
las em vigor pelos exemplos que usa. Nao e surpreendente saber 
que ha alguns anos atras educadores russos ficaram preocupados 
com a frequencia com que o motivo de lucro persistia em seus li- 
vros de aritmetica, e deram os passos necessarios para elimina- 
lo. No outro extremo, Erika Mann, em "Escola para Barbaros", 
mostrou como os educadores nazistas — muito deliberadamente 
em seu caso — usaram a aritmetica patra propagar suas ideias 
sobre guerra e nacionalismo. Um dos exemplos era mais ou 
menos como este: Se um bombardeiro carrega uma carga de 
bombas suficientes para destruir 2.000 pessoas, quantos avioes 
seriam necessarios para destruir uma cidade de 150.000 habi- 
tantes? 

Isto levanta a questao de saber se o termo propaganda de- 
veria ser aplicado aqueles casos em que nao ha intencao de in- 
t'luenciar as opinioes ou atitudes de outros. Em outras palavras, 
have'ra algum significado para "propaganda inintencional?" 
Ha uma iustificada diferenga de opiniao sobre este ponto, alguns 
autores pretendendo que a propaganda se define por seus efei- 
tos e, outros, por sua motiva§ao. No interesse de uma termino- 
logia satisfatoria pareceria aconselhavel usar o termo somente 
naqueles casos em que ha uma tentativa deliberada de influen- 
ciar opinioes e atitudes. 

Em um esforco para educar o povo quanto ao sentido de pro- 
paganda e para protege-lo contra sua influencia, numerosos 
cientistas sociais fundaram ha alguns anos atras um Institute 
para Analise de Propaganda, que tinha sua sede em Teachers 
College, Universidade de Columbia. Este Instituto interrompeu 
suas atividades em consequencia da guerra mas espera-se que 
reinicie seu trabalho se houver necessidade. Publicou em va- 
rias ocasioes analises de campanhas de propaganda tais como 
a do Padre Coughlin, de Detroit, e suas publica(j6es tiveram lar- 
ga distribui^ao. Em uma destas o Instituto enumerou os sete 
estratagemas comuns de propaganda. Esles sao: (1) chanxar 
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nomrs: conforme as circunstancias. o» noim-s fascislas. coumuislas. 
anti-aiuericauu, clc^ podeui ser usadus com cxito para doacrc- 
ditar o oponentc; (2) faiscuutes yeneraliJades; um politico po- 
de tcutar liyar seu programa particular au que o povo nortoamcri- 
cauo presuniivelmente dcseja; (3) trans/ereneia; um anuncian- 
le indue um "Hlogan" patrioticu em seu ammcio dc whiskey na 
esperan^a dc (juc a atitude favoravel criada pelo "slogan se 
transfira para o seu produto; (4) depoiinentus; pessoas nola- 
veis endossam uma plataforma politica, ou um produto comer- 
ciaJ, embora em muitos casos sua propria compelcncia possa 
residir em um campo inteiramente diferente; (•>) yente simples: 
o candidato para o cargo piiblico e vislo trabalhando em seu 
jardim, em mangas de camisa, ou pescando. ou puleslrando com 
o vendeiro da esquina; (6) "fazer ma^o"; o propagandista 
cuidadosamcnte exclue lodo material que possa prejudicar sua 
propria causa, dando a seu auditorio uma descri^ao complela- 
mcnle unilateral; (7) Maria-vai-com-as-outras; desde que (oda 
a gente esta fa/endo. por que voce nao faz tambem? K bastante 
facil dar muitos excmplos de catla um destes truques ou eslrala- 
gemas, mas a menos (jue se esleja prcvenido contra cles, seu 
uso pode passar despercebido. Este talvez seja o caso especial- 
menlc no sexto eslratagema, isto e, "card-slacking", ou "fazer ma- 
co no jogo de carlas". I la, por exemplo, pouca diivida de cjue 
um grande niimero dc alemaes, sensalos em outras condi^dcs, 
tenham si<lo persuadidos de (jue a Inglaterra e a Franca come^a- 
ram a guerra; ja que as noticias do mundo exterior cram complcla- 
menle eliminadas, os alemaes eram uma jjiesa relalivamenlc fa- 
cil para a cQmpletamcnlc influcnciada propaganda do governo 
na/ista. 

Outra lenlativa de descrcvcr e analisar os |)rincipios psico- 
logicos subjacentes a propaganda e fcita por Doob; somenle nl- 
guns de sens principios serao discutidos aqui. Elc faJa, p<»r 
exemplo, de um principio de Percepyao. () propagandista pre- 
cisa fazer sua mcnsagem salitntar-se de seu fundo, (jucr dizer, 
elc precisa estar cerlo de (jue sua mcnsagem e perccbida. Islo e 
feito pro \ix'an do o que Doob chama "atiludes auxiliarcs", como 
quando um anunciante de suco de tomate mostra-o sendo bebido 
por uma bonila movu; on o estimulo pode scr repetido muitas 
vezes para aumentar a possibilidade «le tjue seja perccbido, como 
((iiando um anunciante de radio repelc frequentemenle o nome 
de seu iiroduto durante um progruma. Doob salienla que cm 
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toda propaganda ha uma grande "esfera de impredizibilidade" 
ou incerteza quanto ao efeito que a propaganda tera. Ele 
indica que a incerteza pode ser diminuida pela sugestao do pres- 
tigio, mediante o uso de slogans ou objetos de valor social posi- 
tivo, como por exemplo a bandeira nacional; tambem por meio 
da precedencia, isto e, alcancando as criancas em tenra idade 
antes que a competicao de outras ideias ou atitudes possa de- 
sempenhar qualquer papel, Doob fala tambem da importan- 
cia da contra-propaganda; o propagandista precisa ser nao so- 
mente "pro" mas tambem "contra" alguma cousa. Numa cerla 
epoca os lideres das reunioes nazistas eram instruidos a nao dei- 
xar passar nenhuma ocasiao sem atacar algum outro grupo, sua 
ideia sendo, aparentemente, de que O "in-group" seria fortalecido 
por uma denuncia clara e definida de um inimigo. Este prin- 
cipio e usado de uma maneira um tanto diferente em anuncios; 
os fabricantes de cigarros, por exemplo, empregam a contra- 
propaganda contra a nocao de que o fumo faz mal para os atletas, 
etc.. A maioria dos restantes principios de Doob sao reformu- 
lacoes em termos diferentes das tecnicas acima descritas. 

Tern havido muitas investigacoes experimentais sobre a pos- 
sibilidade de modificar atitudes. Em um estudo Chen apresen- 
tou propaganda pro-chineses e pro-japoneses a grupos de estu- 
dantes e mediu as atitudes antes e depois da apresentacao. Este 
experimento teve lugar na ocasiao da invasao da Mandchuria 
peios japoneses. Os resultados mostraram uma modificacao de 
atitude, nitida embora nao muita grande, na direcao da propa- 
ganda em cada caso. Rosenthal obteve uma mudanca na dire- 
cao pro-comunista depois da apresentacao de filmes ilustrativos 
de "slums" (bairros pobres) e de tumultos nos Estados Unidos, e 
maravilhosas facilidades para recreacao e para uma vida sauda- 
vel na Russia. Um dos mais notaveis experimentos neste cam- 
po foi conduzido por Thurstone e sens associados. Cinco filmes, 
incluindo um favoravel e um desfavoravel aos chineses, um pro- 
alemaes, um contra jogos de azar e um ilustrando os males do 
contrabando de bebidas, foram exibidos a um girande grupo de 
criangas de ginasio das vizinbancas de Chicago. Os sujeitos res^ 
ponderam certos questionarios de atitudes antes e depois de ver 
os filmes. No caso de cada filme, alguma modificacao foi obser- 
vada, sendo mais marcados os resultados do filme pro-cbineses. 
Dois filmes do mesmo tipo de propaganda foram mais eficientes 
que um, tres mais do que dois. Thurstone relata que a maioria 
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dos j^rupos niantiveram unia ^runde pcrcentagem da modificasm' 
apos inlervaios dc temjio variando de 2 mescs e meio ate 19 
meses. 

importante ter em mente que os reMiltados acima rclata- 
dos, bem como reiatados em muitos estudos seinelhantes, dao so- 
meute uma visao parcial da possivel infhu ucia da propaganda. O 
material usado e geralmente api eseutado apenus num curto es- 
pa^o de tempo, »' por um tinico invesli^ador. Km outros Icrmos. 
a situa^ao de laboratorio e uma fruca imita<;ao do que ocorre 
quando as agencias de propaganda csluo lodas sob a dire^ao do 
corpo govcrnativo central, ou mantidas por lodos os recursos dis- 
poniveis para uma grande campanlia de anuncio. Se, portanto. 
quaisquer resultados positives sao oblidos — nuo importa quao 
leves — pelas tecnicas experimenlais usadas, eles lestemunham 
em favor de um muito maior poder da propaganda, quando em- 
pregada em condiyoes favoraveis. 
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CAP1TUL0 XIII 

Preconceito Racial 

Em um sentido e incorreto falar de "preconceito racial". 0 
tipo de conflito de grupos que este termo implica nao ocorre ne- 
cessariamente entre grupos constituidos de racas distintas. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, tanto como em outras partes do 
mundo, os preconceitos de um grupo religiose contra outro, ou 
dos naturais do lugar contra os imigrantes podem, frequente- 
mente, mostrar os mesmos fenomenos, como nos casos em que 
os grupos diferem em seu tipo fisico hereditario, isto e, em sua 
raca. As diferencas raciais parecem ser importantes principal- 
mente porque tornam mais facil diferenciar um grupo de outro 
e servem, portanto, como um meio conveniente de indentificar 
aqueles contra os quais o preconceito vai ser aplicado. 

0 preconceito tern sido explicado de muitos modos diferen- 
tes. Uma teoria e que sua origem e relacionada com uma "con- 
ciencia da especie", um sentimento de solidariedade com aqueles 
parecidos com a gente, e, concomitantemente, um "desagrado ao 
diferente". Na realidade esta nocao nao nos ajuda muito, por- 
que ela nao define o que se quer significar com "nossa especie". 
Outras pessoas podem ser semelhantes a nos em sua aparencia 
fisica, sua religiao, sua cultura, seu sexo, sua classe economica, 
sua nacionalidade, etc.. As vezes um caracteristico fisico e usa- 
do para distinguir um grupo de outro. Quando nao ha cara- 
cteristico fisico, um deve ser fabricado. O caso do preconceito 
alemao contra os judeus torna isso claro. Apesar do fato de 
que uma certa proporgao dos judeus podem ser reconhecidos 
como tais, e certo que num grande numero de casos eles nao 
podem ser distinguidos dos nao-judeus entre os quais vivem. A 
persegui^ao nazista em muitos casos envolvia extensas investi- 
gacoes em arvores genealogicas a-fim-de determinar que pessoas 
deveriam ser consideradas como judeus. Os judeus eram tam- 
bem obrigados a usar um emblema de identidade e sua oiigem 
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era indicada em passaportes e em lodos os dmrumenlos desaa 
natureza. Isto nuo teria sido necessurio se fossein umu "t-specie 
fisicamente diferente do resto tla popula^ao. 

Mesmo entre »»s gnipo> de caracteristicas raciais difert*nte-» 
nuo se pode presumir seiupn- que cxisla uma com iencia da espi - 
cie. Pearl liuck conta uma hi.sturia iuten^sanle acerca disso; 
sua filhinha, uma vcz, Ihe disse que uma m mIiuiu a queria ver. 

uma chinesa ou uma norle-americana?" pergunlou a escritora. 
"Nao soi, mamae", foi a resposta. "cu nao pergimlt i a da". Ha 
tambem uma historia de uma criunca de uma cseola de New York 
que voltou para easa uni jlia cheia de cntusiasmo por um novo 
amigo. A mae. sala-mlo que havia muilas criangas ncgras nessa 
eseula, perguntou se era uma crian^'a de cor. "Sabe, Mamae", 
respondeu o inenino, "eu esqueci de »)lliar. Na prdxima ve/ eu 
vejo". Estas experieneias podem ser duplicadas no caso de mui- 
tas eriangas: de fato, o preconceito racial parece ser inteiramenlc 
ausenlc durante ns primeiros anos de vida. Em psicologo norte- 
americano notou que em uma pequena comunidade de Tennessee, 
nao somente as criaueas brancas e pretas brincavam juntas ale 
que as primeiras fossem proibidas de faze-lo, mas elas tenta- 
vam mesmo continuar suas amizades depois <le screm punidas 
I)or sens pais por desobediencia. I'm incidenle semelhante ocor- 
rc no livro de Viana Moo^, ' Tm Hio Irnila o Heno", no (jual 
um menino de origem aleina e continuamente castigado |)or sua 
familia nazista por causa de brincar com os mestizos da vizi- 
ntian^a. Todas as provas disponiveis depoem contra a teoria de 
que nos lemos um sentimento inalo de iiostilidade contra os que 
<liferem de nbs em aparcncia fisica. 

Outra maneira de abordar o problema e (jue o preconceito 
racial e o re.sultado de experieneias individuais; se tivermos lido 
experieneias favoiaveis com membros de um grupo particular, 
nos generalizaremos para lodo o grupo. Semellianlemente com 
experieneias desagi adavcis. Parccc altamente provavel que no 
caso de muitos individuos as atitudes possam ser determinadas 
desse modo; muito mais fretpientemeute, entretanlo. o precon- 
ceito nuo pode ser explicado d< >sa maneira. Ha alguns anos 
ntrnz, Hogardu.s rclalou tun inleressaule resullutlo oblido mcdi- 
anle a aplicnvuo dc sua prova de "Distuncia Social", a qua! foi 
feila referencia num capitulo anterior. icsuilados mostram 
que os esludantes tinbain o maior preconceito contra os turcos. 
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embora realmente a maioria deles jamais tivesse visto um turco 
e nao tivesse tido quaisquer experiencias diretas que pudessem 
explicar sua atitude. A investiga^ao foi feita em uma ocasiao 
em que as historias dos massacres dos armenios estavam tendo 
muita publicidade nos jornais e em que as no^oes de brutalidade 
dos turcos predominavam. Sem nenhum conhecimento proprio 
direto, os estudantes que foram os sujeitos nestes experimentos 
tinham, simplesmente, adotado os estereotipos correntes. Um 
estudo por Hartley tambem indica a pouca importancia de ex- 
periencias pessoais em muitos casos. Usando uma prova seme- 
Ihante a de Bogardus, ele mediu o grau de preconceito sentido 
por um grupo de estudantes contra um grande numero de dife- 
rentes grupos nacionais e raciais. Incluiu, porem, na lista o 
nome de tres grupos inteiramente imaginarios, os pierianos, os 
daneirianos e os valonianos. Seus resultados mostraram um 
grau consideravel de preconceito para com estes grupos imagi- 
narios! Em seu caso, certamente nenhuma experiencia pessoal 
poderia ter sido responsavel. O que parece ter acontecido e que 
uma atitude geralmente inamistosa para com as pessoas que pa- 
recem "estrangeiras" foi estendida a grupos dos quais os sujeitos 
nao tinham o minimo conhecimento. 

A causa mais provavel de preconceito se encontra no fato de 
que alguma coisa e ganha com ele. Numa sociedade em que ha 
muita competicao economica, por exemplo, aqueles em posicao 
de autoridade obtem uma vantagem na luta por empregos se 
puderem manter pelo menos alguns de seus competidores em 
uma posicao de inferioridade. Semelhantemente, como no caso dos 
judeus ha Alemanha, a hostilidade contra eles tornou possivel 
para muitos nao-judeus tomar as posigoes ocupadas por judeus, 
ou ficar de posse de sua propriedade, Devido ao relativamente 
pequeno numero de judeus no pais, os nazistas foram torcados 
a estender o conceito de judeu para incluir cristaos com uma pe- 
quena proporcao de ascendencia judaica, a-fim-de aumentar as 
possiveis recompensas economicas para seus adeptos. 0 ganho 
resultante de preconceito nao e sempre economico. 1 ode havei 
tambem uma especie de ganho "psicologico consistente de um 
sentimento de superioridade que vein da con\ iccao de que mem- 
bros de outros grupos sao inferiores; isto faz o mais pobre e me- 
nos educado branco sentir-se superior ao mais brilhante profes- 
sor negro. Um outro tipo de ganho psicologico vem do fato de 
que o preconceito torna possivel culpar os membros de um outio 
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grupo, de nossos infortunios, cm vcz <lc tomar pura nos a respon- 
•abilidade deles. Isto pode tambern tomar a forma de compor- 
taniento agresaivo contra um outro grupo para compensar noss»> 
proprio sentimento de frustra^fin e insegirran^a. Um jjsiiologo 
norle-nmericant) salienton que quando as condi^oes ecnnmnicas 
sa« mas no Sol, lia um aumento de alos de hostilida«ie contra os 
negros do Sul. Alguem dove ser incriminado pelas mas condi- 
c^oes, e os negros sjo vitimas convenicntcs. ft difioil dizer so 
estc tipo do a^ao e conciente on inconciente, mas os resultados 
sao os mesmos. 

Kmhora o proooncoito surjn porque alguma ooisa e ganha 
com clo, isto nao c do modo algum usualmentc admilido polos 
niembros do grupo dominante. Ao contrario, olos geralraente 
justificarao sens scntimentos do hostilidade sobre bases muito 
difcrentcs. Este o. naturalmentc, o familiar mecanismo de ra- 
cionaliza^ao, quo torn sido dofinido como "dar boas razbcs em 
lugar das verdadeiras, porque as razbes vcrdadeiras nunca sao 
boas, e as boas razbes nunca sao verdadeiras". No campo das 
rela^bes raciais, isto significa, na pridica, que a exploraoao do 
grupo mais fraco por um forte e semprc justificada polo ultimo, 
seja em tormo dos caracloristicos do povo mais fraco, seja na 
suposi^ao de quo este sera benoficiado por ela. O explorador 
precise convcncer-so, como diz Iloolon, do ciue "o ato de arroba- 
tar alguma coisa de outrem e do corto modo nobrc e belo**. 
Quando os espanbbis primeiro cbcgaram a America, por exom- 
plo, varios do sous apologistas, particularmente Quovedo e Se- 
pulveda, forneceram-Ihes as desculpas adeciuadas por tomarem a 
terra dos indios o por tratarcm-nos com uma complela falta do 
considera^ao. Eles dosonvolvoram a teoria de (jue os indios ti- 
nham uma origem inloiramonle diferonte da dos espanbbis, de 
que oles nao cram humanos no mcsmo sentido e de (pie nao 
bavia, portanto, necessidade alguma de Ihes dar o mosmo trala- 
mento como aos sores humanos nossos semelhantes. <) cslribi- 
Iho familiar da "cargn do homom branco", (juo b principalmonto 
de fabrica^ao inglosa. fez do imperialismo uma atividado nobrc. 
cuja intonejo e levar a civiliza^uo aos alra/udos mombros do 
outras racas. () rpie «is inglosos vinham a ganhar em resultado 
nao era jnmais mencionado. Nao ha dbvida do (pie muitos 
inglosos. assim como muitos mombros de outras na^bes coloni- 
/.adorns, cram simcros nostns cronvus idealislioas. ft. importanto 
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compreender que sinceridade por si mesma nao e sempre uma 
justificacao satisfatoria de comporlamento. 

Um exemplo frisante de um mecanismo semelhante e en- 
contrado no caso dos chineses na California. No comego, os 
chineses eram descritos nos jornais da epoca como "os mais 
dignos de nossos cidadoes recentemente adotados"; "nossos mais 
ordeuos e laboriosos cidadaos"; os melhores imigrantes da Ca- 
lifornia"; eles eram chamados de economicos, sobrios, inofen- 
sivos, obedientes a lei. Eles mosfravam uma "serventia para 
tudo" e uma "adaptabilidade acima de qualquer elogio". Islo era 
no tempo em que os chineses eram necessaries na California. 
A maior parte dos imigrantes brancos de outras partes dos Esta- 
dos Unidos estavam anciosos de fazer dinheiro rapidamente; eles 
nao tinham paciencia para o trabalho domestico ou para trabalhar 
nas fabricas de charutos ou para fazer botas e sapatos. Os chi- 
neses foram benvindos nestas ocupacoes, particularmente duran- 
ie o periodo da corrida para o ouro. Entao veio a competigao 
nos campos que os chineses estavam ocupando; os brancos 
queriam os empregos. De 1.867 em diante, os jornais comecaram 
a usar as seguintes frases para descrever os mesmos chineses: 
Eles eram "um povo diferente", "inassimilaveis", "apegavam-se 
aos seu proprios costumes e leis"; "sua presenca baixou o nivel 
de vida"; eles "impediam a entrada de trabalhadores brancos". 
Falava-se deles como "sectarios, perigosos por causa de suas so- 
ciedades secretas", "criminosos" "degradados e servis", "falsos e 
viciosos", "imundos e repugnantes em seus habitos". Aqui esta 
um exemplo de uma mudanca diametral nas caracteristicas ale- 
gadas de um grupo sem qualquer modifica<jao real na natureza 
da populacao. Como ja observamos, os estereotipos podem se de- 
senvolver sem qualquer base em fatos; este material mostra a 
possibilidade de um mecanismo semelhante no caso de precon- 
ceitos raciais, dependendo de condicoes economicas e sociais. 
Muitos exemplos mais poderiam ser dados da maneira pela qual 
racionalizacoes vem tomar o lugar de justifica^oes da hostilidade 
contra um grupo minoritario. 

Ao mesmo tempo nao devemos ir ate supor que todo precon- 
ceito e baseado em consideracoes economicas. Parece haver im- 
portantes influenciaas historicas e culturais que tambem dao sua 
contribuieao ao retrato final. Entre a Franca e a Inglaterra, por 
exemplo, a atitude para com os negros difere de modo marcante. 
Em uma investiga^ao feita pelo sociologo La Piere foi veiificado 
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qur em .'il lioteis franceses, 21 udtniliam iniiios. enquanto qnc 
gomente I em 2l> hotcis in^lt-st", admitiam negros. Ao mesmo 
tempo, e verdade (pie a atitude gerul pura com «>s negros na 
Inglatcrru c relativamente mais amistosa do que cm uma M*c»,ao 
transversal semelhanle nos Kstados IHidos Aqui no i'.rasil. como 
muitos autores observaram, «» preconceito contra o negro, embora 
nao inteirainentc ausente, e certamenle muito menos marcado ilo 
que em outros paiscs. ('.omo toi salicntado por (lilbcrto !• re\Te 
em "C.asu Grande e Senzala", varios fatores histbricos, incluindo- 
se a expericncia anterior dos Portugueses com povus de pele es- 
cura, Arabes e Mouros, e o fato de lerem cbcgado ao Hrasil 
sem mulberes, os predispuzeram a relacbes scxuois e a casamento 
com mulheres indigcnas. Mais tarde esta atitude amistosa se es- 
tendeu aos negros tambem. Pma observacao semelhantc e fcita 
cm conexao com a atitude relativa nos orientals no Havai, con- 
trastada com a (".alifornia. () socidlogo Romanzo Adams sugere 
que o casair.cnto de muitos dos conselheiros brancos do Hei, com 
senhoras havaianas de sua cortc, estabeleceu um padrao de rcla- 
<;des amistosas inter-raciais (pie mais tarde sc estendeu tambem 
a outros grupos raciais. 

Os preconceilos podem ser compreendidos somente por uma 
maneira combinada de abordagem, <pie leve em considera^ao 
fatores economicos, a influencia da historia e da cuitura, c as 
influencias educacionais as quais cada individuo de uma comu- 
nidade e submetido. 
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CAP1TUL0 XIY 

Fundamentos Biologicos da 
Personalidade 

Ha consideraveis diferencas de opiniao no que diz respeito 
a extensao em que os problemas da personalidade caem dentro 
do campo do psicologoi social. As teorias se escalonam em larga 
serie, desde aquela de Kretschmer, que encara a personalidade 
como determinada pela constituicao corporal herdada, ate a de 
F. H. Allport para quern os tracos da personalidade sao intei- 
ramente sociais e para quern um eremita nao tern personalidade. 
Como e comum em controversias dessa natureza, a verdade se 
encontra em algum ponto entre estes dois extremes Conceden- 
do que aquilo que chamamos personalidade aparece principal- 
mente em uma situacao social e em termos de reacoes entre indi- 
viduos, permanece o fato que dois eremitas nao sao exatamente 
iguais, e que eles tern alguma individualidade, apesar de seu 
isolamento. Fatores biologicos indubitavelmente tem um papel 
na formacao do individuo, e requerem a atencao mesmo daqueles 
psicologos cujo interesse esta sobretudo nos aspectos sociais da 
personalidade. 

Houve muitas diferentes definicoes da personalidade. Quan- 
do dizemos, vulgarmente: "ele tem personalidade", queremos 
usualmente indicar que a pessoa em questao tem alguma quali- 
dade positiva que faz sua presenca sentida pelos outros, ou que 
a torna atraente para os outros. Para o psicologo, entretanto, a 
personalidade nao e a qualidade possuida por certos individuos 
e nao por outros. Antes, a personalidade e aquilo que faz um 
individuo psicologicamente diferente de qualquer outro individuo. 
Ao mesmo tempo, e importante ter em mente que a personalidade 
nao e simplesmente uma soma ou adi^ao de caracteristicas; um 
pouco de agressividade, de persistencia, de inleligencia, etc.. A 
personalidade e uma integracao, uma organizacao, um todo. 

0 ponto de vista que ve na personalidade o reflexo da nature- 
za biologica do individuo tem sua expressao mais direta e histo- 
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ricanicnte u antigu, no estudo tlu fisionuniia. Mosmn anU s 
dt* Ai istoleles, havia sugt'r>t6f^ dc que caracteristicas fisicas f<'s- 
sein a cxprt-.vsao da nuntalidade, e t-ra usual fazcr uma anulo^ia 
corn a aparencia de animais, um honiein com a cahe^a leonina de- 
vcndo ler a for^a e a coragem de urn leao, etc.. <> proprio Ar i^to- 
tclcs era cctico sobre cste ponto, e acreditava cine paralclos enlre 
animals c homens dcvoriam ser cuidadosainente observados antes 
de scr usadns coino meio de dia^nostico. 1 nlrelanto, « le me.sino 
aceitou o ponto <le vista fisiot>nom6nico, acrcditando que um nariz 
chato e pcqueno indica amor do prazer; narizcs largos e cliatos 
frivolidade; olhos parados, estupidez. etc.. Ksle ponto de vista 
geral permaneceu. Lavaler publicou cm 1.801 quatro volumes de 
retralos com sens proprios comentarios inlcrprelalivos, dando 
importancia psicologica ate mesmo a presenga de cspinhos e man- 
chas culaneas, da mesma forma que a fronles alias, e bochcchas 
proemincnles, etc.; aceitou tambcm a no^ao de que a scmelliancn 
com animais indica a presenca das correspondcnles qualidadcs 
psicoldgicas. Mais recentemente Havelock Ellis sugeriu quo os 
cabelos louros fossem associados a um lemperamcnto ambicioso 
e ativo, c os cabelos escuros com atividndes cientificas o conlcm- 
plativas; Woods acreditava que um nariz largo era sinal de uma 
alia inteligencia, etc.. Ilouve muitas tentalivas cxperimentais do 
verificar eslas varias hipoteses fisiognomonicas, mas os rcsultados 
foram invariavelmenle negativos. Recentemente Healy realizou 
uma scrie de estudos por meio dc fotografias-compostas de indi- 
viduos bem conhccidos dele e de sens associados. Escreveu o 
seguinte: "Verifiquei (jue ningucm podia distinguir um jovem sa- 
dico dc um rapaz bondoso, e muitas vezes nem mesmo um misan- 
tropo de um mo^o jovial. \'erifiquei quo adolesccnles debeis 
mentais nao poderiam ser diferenciados de outros. Krctschmcr 
certa vez falou da face como do carlao de %isita da personalidade 
individual; ele deveria ter-se lembrado de que e perfeilamente pos- 
sivel acliar muitas representayoes erradus inscritas mesmo mini 
cartao dc visita". 

Num scntido, entretanto, a fisionomia pode scr importante. 
Podemos seguramente al'astar caracteristicas como a forma da ca- 
be^a, a cor da pele e dos olhos, as dimcnsbcs do nariz, ou a 
presenca de espinhas ou quaisquer outras mancbus. ainda pos- 
sivel que a face possa reflelir a personalidade nu extensao em (juc 
a expressuo facial c inflm-nciada pela prcvia experiencia e por 
rea^ocs emocionuis habiluais. Os miisculos da face sao usados 



diferentemente para exprimir a alegria e a tristeza, e a frequen- 
cia do seu uso numa dire^ao ou noutra, deixata sua marca na 
face, mesmo em condicoes de repouso. Este tipo de diagnostico 
fisionomico aplica-se, entretanto, somente as partes moles da face, 
que podem ser afetadas pela experiencia. A face serve entao 
como um meio de expressao, mais do que como indicacao de uma 
relacao biologica original. 

A Frenologia pode ser encarada como outro movimento na 
mesma direcjao- Gall pelos fins do seculo dezoito e seu discipu- 
lo Spurzheim, tentaram desenvolver um sistema de diagnostico 
da personalidade baseado nas localiza^oes cerebrais, cujos deta- 
Ihes podiam ser apreciados pelo exame das protuberancias do 
cranio. A "ciencia" por eles criada teve um enorme sucesso, e 
sociedades para o estudo da Frenologia formaram-se em muitas 
partes do mundo. Durante certo tempo, a teoria parecia convin- 
cente. Fizeram-se experimentos, e num dos mais famosos, uma 
corrente eletrica era aplicada na bossa da "Religiosidade" de uma 
mulher, a qual imediatamente tomava a posigao de adora^ao. 
Este resultado nada tem de misterioso, visto que a mulher sabia 
qual a bossa que estava sendo estimulada. O ponto de vista fre- 
nologico tem atualmente um interesse somente historico. Ela nao 
pode ter nenhuma validade cientifica, primeito porque nao ha 
localizacoes cerebrais do tipo minucioso que a teoria presume, e 
em segundo lugar porque, mesmo que as houvesse, ha uma tal 
diferenca entre os contornos do cerebro e os contornos externos 
do cranio que o metodo seria inutilizavel. 

O encarar a personalidade em termos de funcoes das glan- 
dulas endocrimas ou de secrecao interna, e de categoria diversa, 
e deve ser considerado muito mais seriamente. Quando se des- 
crevefam pela primeira vez as funcoes da tireoide, das suprarre- 
nais, da pituitaria, etc., nasceu a esperanca de que elas pudessem 
explicar as variacoes, tanto normais como anormais, da psicologia 
humana. Atualmente uma parte, mas nao toda esta esperanca, 
foi abandonada- No que diz respeito a personalidades normais, 
o argumento em favor da importancia primaria das glandulas 
endocrinas depende de uma transferencia das mudan^as conhe- 
cidas que ocorrem em condicoes morbidas. O fato de que cre- 
tinos, que sao hipotiroidianos, mostrem uma lentidao no compor- 
tamente e uma mentalidade infexdor levou a cren^a de que mesmo 
as variacoes normais destas qualidades poderiam tambem ser 
explicadas como condicionadas pela tireoide. Entretanto, as 
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iDvestiga^des quantitativas aluuis, da relayaij entrc a alividade d<- 
tircoide nudida pel a tuxa do nietaboliMiio haNal, dc uma parle, e 
as diferenyas na velocidado das rea^oes, de outra, niko conduziruin 
a nenluuu resultado lonclusivo. () caso <la liredide e particular- 
menle inipurtante porque cla e a unica gl^ndula cujo gran do 
alividade pode ser adequadainenle medido par nu'-lodus experi- 
mentais aplicaveis a individuos normais. 

No caso dc outras glandulas, alguns fatos, oinbora indiretos, 
sat) sugestivos. Sabeinos, pelos traballios dc ( annon, anlcrior- 
inentc citados, que a incdula-suprarrenal. c o sisloina ncrvoso 
sinipatico a da associado, v responsavel por inuitos dos sinlomas 
fisiologicos da excilacao emot ional. Ha uma eerta probabilidade, 
portanto, de que a diferenea no funcionanicnto desta glandula 
possa ter alguma rela^ao com a maior ou inenor excitabilidadc 
dos individuos. () fato dc (pie o timo maiitenlia suas dimensoes 
ate a adolescencia, e que degenere ou involua no periodo da 
aquisi^ao da maturidadc, sugcriu sua possivel influencia na tlc- 
termina^ao de difercn^as no descnvolvimenlo fisico e mental. 
Muitos outros exemplos scmelhanles podem ser leinbrados. I'm 
tudo islo e imporlantc ter em mente duas cousas: primeiro que 
cada glandula, individualmeutc, nao funciona isolada. Quandu 
a tircoide e afelada, por exemplo, varias outras glandulas endo- 
crinas sofrcm tambem. Islo lorna dificil dcscrever a personali- 
dade cm termos de atividade aumentada ou diminuida de uma 
so glandula. Em segundo lugar, o funcionanicnto cndocrinico 
nao e totalmentc hcreditario; fatores sociais e ambientais tambem 
tem uma parte. Por exemplo, a pituitaria diz-se (pie determina 
a eslalura, mas e hem sabido (pie condicbes socio-cconbmicas 
mais favoravcis podem causar aumento na cstatura, o que quer 
dizer (pie a pituitaria e tambem afetada pelo ambicnle. 

Mais rccentcmenle, dirigiu-se o inleresse neste dominio para 
a tentativa de cxpliear a pcrsonalidadc em termos de constitui^iio 
corporea geral. A observaefm c clinica em sua origem c nasceu 
da verificaeao dc epic individuos diferenles nao sao igualmente 
snseeplivcis jis varias molestias. Hipocrates foi provavelmentc 
o primeiro que sugeriu uma tipologia com csla base ao falar cm 
"habitus phthisicus" predisponenle para a tuberculose pulmonar, 
e em "habitus apoplecticus" (pie prcdisporia para as doencas do 
coracao c <lo sistema circnlalnrio. l.m nossa epocu bouve muitas 
tentativas na mesnia dncyao, algumas das (piais particular- 
menle as tcorias de Viola r Pcnde d« uma parle, e dc Krclscbmer 
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de outra atrairam grande aten^ao neste pals. Kretschmer 
estava inicialmente interessado na relacao entre o tipo constitu- 
cional e a incidencia de varias psicoses; neste esquema, a esqui- 
zofrenia deveria ocorrer principalniente nos tipos leptosomico 
(altos, magros), atletico (musculoso) e displastico (constitucional- 
mente anormais), e a picose maniaco-depressiva no tipo picnico 
(baixo, atarracado). Kretschmer e sens associados coligiram 
grande quantidade de material sobre este assunto, e muitos psi- 
quiatras se convencaram da verdade da relacao que ele tinha 
sugerido. Entretanto, tambem houve criticas, baseadas na rela- 
tiva frequencia das excecoes, que sao dificeis de se adaptar a teo- 
ria, e tambem na importancia do fator idade. Em relacao com o 
ultimo ponto, foi assinalado que quando as pessoas envelhecem 
tendem a se tornar mais picnicas; e tambem verdade que a 
psicose maniaco-depressiva ocorre relativamente tarde na vida. 
Haveria. porlanto, mais leptosomicos e mais esquizofrenicos entre 
os jovens, e mais maniaco-depressivos e picnicos entre as pessoas 
idosas, o que estaria de acordo ao menos com uma parte das 
relacoes que Kretschmer obteve. No que diz respeito aos indivi- 
duos normais, um cuidadoso estudo de picnicos e leptosomicos 
entre estudantes de Nova-York nao descobriu nenhuma diferenca 
psicologica entre eles, apesar de terem sido usadas muitas tecnicas 
psicologicas diferentes. 

O mais recente desenvolvimento neste dominio e representado 
pelo trabalho de Sheldon, que descreve tres componentes constb 
tucionais — endomorfia, mesomorfia e ectomorfia; estes corres- 
pondem grosseiramente aos tipos picnicos, atleticos e leptosomi- 
cos de Kretschmer, respectivamente. A contribuicao especifica 
de Sheldon consiste em que cada individuo e colocado numa 
categoria de 1 a 7 para cada um dos tres componentes, e 
seu "tipo" constitucional e, portanto, indicado por tres mimeros 
digitos. Assim, o diagnostico de 711 significa que o individuo 
tern o mais alto grau de endomorfia, e o mais baixo grau dos 
outros dois componentes; 444 significa que esta exatamente 
no ponto medio dos tres componentes, e assim por diante. Este 
metodo tern a vantagem de dar um quadro mais complete de cada 
individuo, em vez de for^a-lo a entrar em um dos quatro tipos 
principais. Do ponto de vista psicologico, fala Sheldon de 3 tipos 
de temperamento — viscerotonico (amigavel, sociavel, amando o 
conforto e o luxo), somatotonico (dominador, agressivo, cheio de 
forca) e cerebrotonico (introvertido, retirado do mundo). Consi- 
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derani-sc cstes (eniperainentoh como relacionados a cadt um dos 
Ir^s componcnles conslitiuionais acima deacritos. Ksta teoria 
esta atualinente scndo discntida e posta u prova, e v rauito cedo 
jiara dizer se lera maior i'xito do que as outras que cla pro- 
cur a substituir. Devemos ajuntar cpie todo cste dominio csta 
necessitando pesquisas mais cuidadosas e objctivas afim de que 
possamos ler material empirico no (jual basear uma avalia^ao 
final. 

I'ma ultima palavra sobrc o campo da psico-suinatica. () 
desenvolvimento da medicina e da psiijuiatra nos ultimos anus 
veni dando uma crcsccnte nlen^uo hs vias pclas quais as rcspostas 
emocioiiais ou outras de tipo psicoldgieo podcm influenciar mu- 
dan^as corporais. l iu dos melhores exemplos neslc campo 6 
a ocorrencia de ulccras gaslricas como resultado de aborreci- 
mento, nusiedade, etc.. Inversamente, doen^as fisicas como a 
tuberculose parcccm tcr consequencias psicoldgicas, e foi sugerido 
que um grau fraco desta molostia c usualmcnte acompanhada do 
um sentimcnto de cuforia ou bem-estar. Pnr mais importante que 
seja todo csse dominio, parece servir pouco no que diz rcspeito 
as caracteristicas da personalidade normal. A massa do material 
aproveilavel pertcncc a patologia. ft possivel, entretanto, que fu- 
turas investiga^oes venham a produzir material de valor dentro 
da categoria normal. 

Todo este dominio requer ulleriorcs pesquisas. Por enquanto, 
parcce provavel que fatorcs bioquimicos relacionados com a alivi- 
dade cudocrina tenbam um importante pajjel na cxplica^ao da 
personalidade, mas mcnos provavel que aspectos fisicos exlcrnos 
tenbam uma parte lao importante. 
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CAP1TUL0 XY 

Patores Sociais na Personalidade 

No capitulo anterior discutimos a abordagem da personali- 
dade em termos de fatores biologicos. O material disponivel 
neste campo indica que esses fatores — anatomicos, fisiologicos, 
bioquimicos — realmente desempenham um papel, embora possa 
ser dificil determinar exatamente qual possa ser esse papel. Ha 
outra consideracao que parece ser importante neste campo, 
isto e, a idade extremamente tenra na qual aparecem diferencas 
de personalidade nas criancinhas. Em conexao com o comporta- 
mento social, por exemplo, Charlotte Buehler observou marcantes 
diferencas durante o primeixo ano de vida. Quando as crianci- 
nhas eram colocadas juntas em pequenos grupos sociais, algumas 
delas ficavam muito acanhadas e inativas; outras ficavam fran- 
camente encantadas; algumas agarravam os brinquedos e nao pres- 
tavam a minima atencao a outras criancas; algumas exploravam 
o ambiente geral; outras tomavam todos os brinquedos de seus 
companheiros, enquanto que outras tentavam trocar seus proprios 
brinquedos pelos de outras criancas; algumas ficavam furiosas na 
nova situacao e mostravam atitudes nitidamente negativistas, e 
assim por diante. Estas diferencas eram marcantes, repito, du- 
rante o primeiro ano de vida. 6, sem duvida, teoricamente possivel 
que as primeiras experiencias ligadas a condicdes da saude 
corporal, a condigao de nutricao, a relacao com a mae e com outros 
adultos no ambiente, tudo desempenhe um papel na determinacao 
destas primeiras variacoes na personalidade. 6 dificil, entretan- 
to, evitar a conclusao de que fatores hereditarios desempenham 
um papel aqui. As variacoes frequentemente observadas em crian- 
cas da mesma familia, criadas em condicdes bastante semelhantes, 
argumentam em favor de uma base hereditaria pelo menos para 
algumas destas variacoes, mas e dificil ser dogmatic© neste ponto. 

Com seguranca sabemos, porem, que ha marcantes diferencas 
entre individuos que sao submetidos a condicdes sociais e culturais 
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difcrentes. Nt^U- lampo, coino em tiuilos outros quo tfinos cstado 
considcrando. o material que iids v furnecido pela antropologia e 
de especial intere.s.sc. 11a. entretanto, al^uns cstudoN inais pro- 
ximos da \ida civilizada, por assim dizer, v que tambcm apontam 
na mesma dire^ao. I'm destcs estudos e diiij4i»li» por Hubert »• 
Helen l.vnd e relatado em MIDDI.l/K)\V.\ e MIDDLHTOWN IN 
THANM l lON. Salientam que um ilos aspi-elos peculiares a vida 
norte-americana. eontraslada com muitas oulras culturas. e a «lu- 
minante preocupai ao com o ^anhar a %ula. Istu afc la u individuo 
desde a infancia «• alraves da vida; c muitas ve/.es causa de j)essi- 
mismo c preocupav'ao quanlo ao futuro. Isto fa/, com que o imli- 
viduo tenba mcdo de envelbecer e de nao ser capa/. de mauler o 
sen proprio lugur no es(iuema economico. i: um fator importante 
na determina^ao da naturcza da lei. hem coino da educacao e 
adextramento dados aos jovens. Outras atividades nao deixam 
de ter sua importancia, mas na upiniao dos autores os motivos 
economicos predominam numa comunidadc norte-americana li- 
pica, — e possivelmcnle, podemos acrescenlar, em muitas outras 
comunidades ocidentais tambem. 

Km nossa sociedade, envelbecer c frequentemenle considera- 
do uma calamidade, em grande |)nrtc, embora nao inteiramentc, 
por causa da inseguranya economica (jue isso implica. Numa 
sociedade como a dos nativos australianos, a velhice e, ao conlra- 
rio, um privilegio. () governo de uma tribo australiana < real- 
mcnte uma gerontocracia, com os velhos investidos de autoridadc. 
() estaluto social e o prestigio sao asscgurados aos imlividuos 
a medida (jue envelhecem. ft obvio que a atitude total do indivi- 
duo a respcito do sen futuro scria modificada em conscquencia. 
e que os caracteristicos de "pcrsonalidade" associados com a ve- 
lhice seriam indubitavelmentc bastante diferentes mis duas co- 
munidades. 

I'ma outra indicayao <la tremenda influencia dos fatores 
economicos sobre a pcrsonalidade em nossa cultura e dada por 
uma serie de invesligaydes sobre os efeitos do desemprego. () 
mais conhecido desses estudos foi levado a efcito em Marienthal, 
um suburbio de Viena, por l.azarsfcld. Ksles estudos moslraram 
como a pcrsonalidade toda pode desintegrar-se quando o ilesem- 
I»rcgo continua durante um longo periodo. Ilii uma perda de 
respeito proprio. de sociabilidnde, de atenyao a propria aparencia, 
c ate de inleresse no proprio futuro e no que cerca o indi\idiio. 
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Em seu segundo volume os Lynd dao um interessante relato 
das ideias, valores e ambicoes do norte-americano medio de 
Middletown. Ha um orgulho do crescimento da sua comunidade, 
de sua organizacao, um desejo de prestigio e de uma boa opiniao 
dos vizinhos, uma crenca na "escada de oportunidade" e na pos- 
sibilidade de elevar-se acima de sua situacao presente, um desejo 
de progresso, mas ao mesmo tempo, um tanto paradoxalmente, 
uma hostilidade contra todas as ideias e movimentos conside- 
rados como radicais, etc.. Ainda que haja grandes diferencas 
individuais com respeito a estas outras atitudes, ha suficiente 
homogeneidade para nos permitir falar da influencia da cultura 
de Middletown sobre a grande maioria de sens cidadaos. 

Parte do material antropologico disponivel se relaciona com 
o efeito da cultura sobre o desenvolvimento da personalidade 
nas criancas pequenas. Margaret Mead, por exemplo, indicou 
alguns fatores que entram na vida da crianca da tribo de Manns 
da Nova Guine. Ai a acentuacao e sobre a proficiencia fisica. 
A primeira educacao da crianca acostuma-a desde os primeiros 
anos a auto-confianca bem como a destreza em grande numero 
de atividades manuais e motoras. A crianca se torna um adulto, 
inteiramente admiravel do ponto de vista fisico, habil, vigilante, 
destemido, fertil em recursos em face de emergencia, digno de 
confianca em situacoes dificeis. 

Em Samoa, tambem estudada por Margaret Mead, foi obser- 
vado que as dificuldades geralmente associadas com a adoles- 
cencia nao apareceram necessariamente quando as condicoes de 
educacao diferiram em certos respeitos das condicoes de nossa 
propria sociedade. Conosco a adolescencia pode ser um periodo 
dificil, em grande parte devido a incerteza da crianca quanto ao 
seu estatuto social. Em nossa sociedade nao ha uma idade fi- 
xa em que certos privilegios sao automaticamente obtidos, e 
durante varies anos um adolescente precisa lutar por sua inde- 
pendencia. Para dar um exemplo, um recente estudo feito por 
Butterfield mostrou que em uma comunidade em uma grande ci- 
dade norte-americana os pais diferiam grandemente quanto a ida- 
de em que permitiam as suas filhas sairem com rapazes desacom- 
panhadas. A amplitude era de catorze anos ate vinte. Uma 
tal amplitude poderia constituir uma fonte de conflilo e desapon- 
tamentos em todas as criancas acima da idade de catorze anos as 
quais nao fosse permitido este privilegio. Em Samoa, por outro 
lado, a adolescente nao precisa ter preocupacoes acerca da sua po- 
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siyau na cDiitunidade. Esta c detenniaada paru cla por rcgras c re- 
gulamcntos que concedem a meuibros dc certos grupos df idude 
nitido.s privilegios e direitos. It claro cine, para adolesce ides, os 
problenias relativos ao sexo podem tornar-se extreinamente im- 
porlantes. Km Samoa a sociedade pemiilc a mofa. pouco depois 
da adulescencia, ler uma seric de relayocs amorosas com rapazes 
da comuaidade, cada caso duraado apeaas am carlo tempo c 
sendo seguido qaasi imediatameate por oulro. Isto e permitido 
ate a epoca do casamento. Kai tais condi^oca aao ha conflito 
nem ^evolta; aem teaipestades aeai violeacias; nada de dislarbios 
neurdticos ou psicdticos. it, naturalmcnte, iaipossivel asar as 
mesmas lecaicas cai todas as sociedades para rcduzir as dificul- 
dades da adolescencia, mas parece claro (jac a adolesceacia e am 
periodo maito mais dificil em aossa sociedade do qae em maitas 
oatras. 

Oatro problema diretamcole pertinenle a rela^ao cntrc cal- 
tara e personalidade e a tentativa dc descrevcr caltaras global- 
mente cm tcrmos de sistcmas oa configura^oes. Isto e realmentc 
uma aplica^ao a caltaras, de categorias (jao sc tern mostrado 
uteis no cstado de personalidades individaais. Rath Benedict 
por excmplo, em sea livro "Patterns of Culture" (Padroes dc 
Caltara), aplicou a callara a tipoiogia <lc Niel/scbc, qae falou 
de dois diferentes modos de vida, aixilinco e dionisiaco. () apo- 
linco representa comportamento controlado, regalado, que per- 
manece no meio termo, estranho a tudo qae scja selvagem e 
indomado. () dionisiaco representa os instintos livrcs, a natureza 
irreprimida, a embriagaes no mais elevado sentido. Benedict 
ere qae os indios Paeblo dc Arizona e Novo Mexico poderiam ser 
deseritos como apolineos, c as tribos vizinhas conio dionisiacas 
em sea modo geral de vida De maneira scmclhante, Sapir acrc- 
ditoa qae as caltaras poderiam ser divididas cm introvertidas e 
exlravertidas. Como exemplos das ultimas, clc mcncionoa os 
Estados I'nidos, os Ksqaimds e os chineses; como exemplo das 
primeiras, o povo da India, f: possivel argumcntar a favor desta- 
descri^oes generaiizadas, mas sc deveria ter semprc em mente 
landiem que sao na melbor das hipoteses uma aproxima^uo. Do 
mesmo modo que cada individuo e unico, e nao pode ser colocado 
facibm ate dentro de um lipo, assim tambem cada cultura tern 
sua propria individualidadc. Ao mesmo tempo a possibilidadc <le 
aplicar cssa ti|)oIogia, mesmo de um modo geral, indica a cstreita 
liga^ao cntre cultura e personalidade. 
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Outra maneira de abordar este problema e representada pelo 
trabalho de Kardiner, que fala de estrutura basica de personalida- 
de, que e uma tentativa de aplicar as culturas a abordagem psi- 
canalitica, modificada pela compreensao do papel importante de- 
sempenhado pelos fatores sociais na determina^ao dos fenomenos 
psicologicos. Esta estrutura basica de personalidade e consti- 
tuida de caracteristicos que sao determinados pela amplitude 
total de instituicoes no interior de uma dada cultura. For 
exemplo, a tendencia nas ilhas Marquesas para diversos homens 
serem casados com uma mulher nao poderia existir lado a lado 
com o ciume entre os homens; em consequencia, o ciume e 
rigidamente reprimido, mas frequentemente aparece de modos 
indiretos. A tese de Kardiner e demasiado complexa para ser 
anresentada num sumario breve, mas a ideia geral que a funda- 
menta, isto e, explicar a personalidade de individuos de uma 
cultura por um cuidadoso exame das instituicoes que os rodeiam, 
parece ser uma valiosa maneira de abordar o problema. 

Ainda outro importante metodo e representado pela colecao 
de biografias de membros de diferentes comunidades. Entre 
estas, uma que atraiu consideravel atencao e a auto-biografia de 
Trovao-Estrondoso, um indio Winnebago. Esta auto-biografia e 
importante porque mostra que um individuo, ao ser influenciado 
por uma cultura, tambem exerce uma selecao, aceitando certos 
aspectos da cultma, rejeitando outros. Os Winnebago^ como 
muitos outros indios, acentuam a importancia de receber uma 
"visao" mais ou menos no tempo da adolescencia, que muitas 
vezes servia como uma especie de guia para o resto da vida 
do individuo, sua vocacao futura, etc.. Trovao-Estrondoso re- 
cebeu uma educacao semelhante a dos outros jovens de sua tribo; 
na maioria dos aspectos era muito semelhante a eles. Tambem Ihe 
foi ensinado que jejuar e rezar e processes rituais Ihe trariam 
a visao e a bencao que a acompanha. Outros rapazes receberam 
a visao. Ele tentou duas vezes e falbou, convertendo-se a uma 
outra religiao, associada com tomar a droga peyote, mediante a 
qual se conseguiam as visoes. Aqui temos o caso de um individuo 
que, por alguma razao ligada a suas primeiras experiencias ou 
possivelmente a sua hereditariedade, era resistente a sugestao 
que Ibe era dada por sua cultura. Isso significa que em qualquer 
tentativa de compreender as relacoes entre cultura e personali- 
dade precisamos prestar atencao a amplitude de variacdes indi- 

— 133 



viduais no interior da cultura. aasim como as semelhan^as entre 
individuos. 

Recentemente Linton tentou introduzii alguma ordeni ncste 
campo medinnte o conceito de "iti-rsonalidadr fstalutarin". Alem 
dos falores comuns epic opermn no interior de nma cultura. ha 
fatorcs especificos ligudos an estatuto social como os detcr- 
minados, por exemplo, pela idade, pelo scxo, pela riciue/.a, peln 
posi^ao hereditaria, etc.. A posi^ao na coniunidade, resullante 
<U) estatuto social, detennina as rea^oes e experiencias huhitu- 
ais do individuo e lem efcito direto sobre sua personalidade. 
Desle ponto de vista poderiamos tcr hoincns de clevada posi^ao 
com personalidade diferente de homens de baixa posi^ao; lio- 
mens mais idosos, diferentes de jovens; mocas, diferentes de rapa- 
zes; e homens. de mulheres, etc.. 

Esta analise e excelenle ate este ponto, ja (jue nao ha duvidu 
de que o estatuto e importante na delermina^ao da personalidade. 
Ao mesmo tempo permanece verdadeiro que dois homens da 
mesma posicao economica, mesma posi9ao hereditaria. portanlo 
0 mesmo estatuto, ainda assim nao serao exatamenle iguais. 1're- 
cisamos obter, cm varias culturas, nao somente os caraclerislicos 
comuns que afetam a personalidade, mas tambcm os modos pelos 
quais um individuo difere de cada um dos outros. 
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CAPITULO XVI 

Psicopatologia Social 

Embora haja muitas maneiras diferentes pelas quais a so- 
ciedade pode mostrar caracteristicas patologicas, pretendo apre- 
sentar apenas duas delas: primeiro, a maneira e a extensao 
em que as doencas mentals se relacionam com os fatores socials, 
e segundo, a relacao da sociedade com o crime e a delinquencia. 
Mesmo que restrinjamos nossa discussao a estes dois aspectos, o 
problema continua a ser vasto e complicado, e nao posso senao 
indicar aquilo que parece ser mais importante 

Apesar de que nossa atencao se concentra nos aspectos socials 
da anormalidade, isto nao significa absolutamente que fatores 
biologicos e fisiologicos sejam sem importancia, ou que possam 
ser desprezados. Nao ha a minima diivida de que um grande 
mimero de altera^oes mentals sejam determinadas por causas nao 
diretamente sociais. Ha por exemplo, consequencias psicologi- 
cas de lesoes cerebrais, do alcoolismo, da ingestao de drogas, da 
sifilis, e de outras alteracoes fisicas. Ao mesmo tempo, e preciso 
nao esquecer que em muitos casos mesmo estes fatores tern um 
aspecto social. O alcoolismo e as toximanias nao sao somente 
as causas, mas tambem os efeitos de dificuldades da personali- 
dade; representam em muitos casos uma fuga diante de um 
mundo de outra maneira insuportavel. 

De qualquer forma, nosso interesse esta nos fatores mai^ 
diretamente sociais. Em primeiro lugar, devemos ter em mente 
que o proprio conceito de normalidade e anormalidade pode em 
larga medida ser determinado socialmente. obvio que se um ci- 
dadao de S. Paulo ou de Nova-York tivesse de agir como membro 
de uma tribo Esquimo, seria encarado como definitivamente 
anormal. Mesmo em atividades psicologicas mais sutis, a mesma 
relatividade pode ser observada. Esta assinalado no livro de Ruth 
Benedict, ja anteriormente citado, que os indios Kwakiutl da 
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Colombia Brit&nica agem de uma forma que »c pode caracterizar 
como paranoide, — mostram megalomania ou delirio de grandeza 
em sua auto-glorifica^uo dnrante oa discursos feitos no "potlatch*', 
e tambem delirios de auto-referencia em suas intcrpreta^o^s de 
acidcntes como "insultos*' deliberados dirigidos contra cles pelo 
universo. Oulros exemplos desla relalividade do normal sao en- 
contrados na ocorrencia comum de transe e 6xtase cnlre «s re- 
ligiosos de muitos ciuimados povoa primitivos da Africa, do Si- 
beria e enlre os indios americanos, do mesma forma que nas 
praticas homossexuai.s que eram aparentementc comuns na Atenas 
antiga e tambem entre varias tribos siberianas. Material desle tipo 
mostra a interessante possibilidadc de que urn individuo cuja 
personalidade o determina a comportar-se de uma forma espcci- 
fica, pode ter o sen comporlamento aceito em uma sociedadc e 
rejeitado como anormal cm outra. Uma tendencia a sonhar 
acordado, por exemplo, pode ser encarada como repreenslvel 
numa classe de alunos norte-americanos, e como sinal de sontidadc 
na India, Exemplo* como este poderiam set mulUplicndos. 

As sociedades difcrem tambem no que diz respcilo aos pro- 
blemas que apresentam aos individuos, e quo podem ser os fatores 
precipitantcs da anormalidade. Entre os Bantus africanos, por 
exemplo. conta-se que quasi todo homem ou mulher ^ um flucnle 
discursador em pra^a puhlica. e Gordon Brown, um psiquiatra 
ingles que despendeu algum tempo com eles, observa cjuc "o 
disturbio menial prevalente encontra-se entre os jovens que se 
imaginnm incapazes de se tornnrem habeis discursadorcs". Karen 
Homey assinalou que em nossa propria cultura ha muitos conflilos 
socialmente determinados que podem ser a causa de desajus- 
tamentos. Estes conflilos ou conlradifoes sao inerentea ao fato 
de que nossa cultura apresenta duas ideias contraditorias ao 
mesmo tempo. Por exemplo, diz-se ao individuo que a competi?8o 
€ natural e ha a glorifica^ao <lo exito, mas ao mesmo tempo d 
elc impelido a amar o seu vizinbo c a nada fazer que possa 
prejudica-lo. Se um individuo leva a serio ambus estes preceilos 
i quasi inevitavel um conflito. Ilorney chama a aten^uo |)nra 
a importancia destas dificuldades culturalmentc delcrminadas 
como causas de anormalidadcs. 

Ha tambem difercn^as na frequencia de anormalidades em 
varias sociedades. Por exemplo, parecc haver muito mais cawis 
de dislurbios psicoldgicos no ambiente urbnno do que no rural. 
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Este fato e dificil de interpretar, entretanto, desde que pode 
ser devido a uma diferenga na facilidade de diagnostico e de 
hospitaliza^ao na cidade, mais do que a um aumento direto re- 
sultante das condicoes da vida urbana, Dificilmente se pode 
negar, entretanto, que o ambiente social seja importante. Healy 
relata certo numero de mudancas quasi miraculosas em criangas 
problema, como resultado de sua transferencia para lares ado- 
tivos. Paris e Dunham fizeram um estudo cuidadosissimo da dis- 
tribuicao geografica das anomalias mentais na cidade de Chicago; 
encontram eles nao somente maior taxa de anormalidade em 
certas areas do que em outras, mas tambem que diferentes doencas 
parecem relacionadas com diferentes condicoes de vida. Fran- 
kwood Wlliams, um bem conhecido psiquiatra norte-americano 
morto ha poucos anos, ficou impressionado pela marcada Iredu^ao 
dos coeficientes de perturbacoes mentals na Russia, por ele atri- 
buida a ausencia de embaracos economicos. Era dificil a obtencao 
de estatisticas cuidadosas, mas Williams assinala o fato de que na 
Russia havia um grande numero de leitos hospitalares para doentes 
psicoticos, desocupados, e de que era muito dificil descobrir casos 
de certos tipos de perturbacao mental. 

Finalmente, as sociedades podem diferir tambem na maneira 
pela qual a anormalidade se exprime. Podemos chegar ao ponto 
de falar em modas de anormalidade, Como exemplos, podemos 
mencionar a "histeria artica" das tribos siberianas, caracterizada 
pela sugestibilidade elevada e por um irresistivel impulse a imitar 
as palavras e os atos de outras pessoas da vizinhanca. Exemplo 
semelhante e aquele do amok, encontrado entre os povos malaios 
e caracterizado por atos de violencia aparentemente determina- 
dos pelo medo de um ataque. Entre os indios Ojibway, assina- 
la-se que a mais comum manifestacao psicotica e a psicose do 
"windigo", na qual o paciente se ere transformado num "win- 
digo", um monstro mitologico de tendencias canibais, e em sua 
psicose mostra um desejo de ingerir carne humana. Aqui 
tambem, muitos outros exemplos poderiam ser citados. 

No que diz respeito ao crime, podemos distinguir dois pontos 
de vista opostos, salientando, um, a importancia dos fatores bio- 
logicos, e, outro, dos fatores sociais. O ponto de vista que salien- 
ta a importancia dos fatores biologicos e geralmente associado 
ao nome de Cesare Lombroso, que no ultimo quartel do seculo 
dezenove desenvolveu sua doutrina da relagao enlre a crimina- 
lidade e certas caracteristicas analomicas. Sua teoria dava a 
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maxima impurlancia a natureza atavica do criminoso, e entre 
as caracteristicas indicativas deste atavismo, I»mbroso colocou 
o prognatisino, o cabelo lanoso. a barba tala. os ulhos ubliquos. 
as ma^as do rosto proominentes. a fronte fugidia, as caracteris- 
ticas do outro sexo, assimetrias, etc.. Ksles tra^os eram dilos 
"estigmas de degenera^ao". Anteriormente j6 me referi ao 
grande rival de Lombroso, Sir Charles Goring, durante toda a 
vida opositor das teorias de Lombroso, o qual realizou uma 
investiga^ao que demonstrou que os estigmas de degenera?ao eram 
tao frequentes em Oxford e Cambridge quanto nas institiiivdes 
penais de Londres. 

Atiialmente, o consenso entre os cientistas sociais americanoa 
e contrario ao ponto de visla de Lombroso e de sens seguidores. 
Gntretanto, suas teorias foram revividas recentcmcnle em vista 
de uma extensa invesliga^ao feila por E. A. Hooton. de Harvard, 
que examinou perto de 18.000 criminosos e 2.000 nao criminoaos. 
Seus resultados mostraram certo niimero de diferen^as entre os 
dois grupos, e ele mesmo concluiu que "a causa primaria do 
crime e a inferioridade biologica". Ha, entrelanlo, uma seria 
critica a fazer a sen trabalho. Sabemos que condi^oes socio- 
economicas desfavoraveis podem ser a causa de marcadas infcrio- 
ridades na estatura, no peso e em outras caracteristicas anato- 
micas. £, pois, absolutamentc necessario que os dois grupos com- 
parados sejam provenientes de ambientes economicos semclhuntcs. 
Nao era estc o caso no estudo de Hooton, desde que o grupo niio 
criminoso incluia muitos individuos de niveis fisico e edura- 
cional superiores. Por isso, os cientistas sociais norle-americanos 
criticaram muito o estudo de Hooton e suas conscquencias. 
Serii muito bom repelir sen estudo, tomando cuidado que os 
dois grupos sejam mais direlamcnte comparaveis, Talvez a me- 
Ihor muneira de fazer isso seria comparar os criminosos com os 
nao criminosos de suas proprias familias. 

Do ponlo de vista social, foi ha muito tempo observado que 
ha estrcita rela^ao entre o niimero de crimes e as caracteristicas 
do ambiente em que viveram os criminosos. Em Londres, Burl 
obteve a correla^uo de +.77 entre dclin((uenciu c densidadc de 
popula^uo, e de +.o7 entre delinquencia e pobreza. Num im- 
porlantc estudo realizado cm Chicago, Shaw c Mackay mostra- 
ram que, (|uundo a cidade era divididu em ureas concentricns 
irradiando do centro da cidade. hovia um decrescimo evidenle 
na propor^uo da delinquencia quundo se in dos distrilos cenlruis 
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para os mais distantes. Pode-se, pois, falar de areas de delin- 
quencia. Os investigadores chamam sobretudo a atencao para 
o fato de que a area central da cidade mostrou uma alta pro- 
porcao de delinquencia durante um periodo de muitos anos, ape- 
sar do fato de a populacao desta area ter mudado sen carater, Por 
exemplo, a area tinha sido sucessivamente habitada por popula- 
coes de origem irlandesa, italiana, russa e negra, sem uma mar- 
cada influencia seja sobre a delinquencia, seja sobre o nivel rela- 
tivo das rendas. 

Isto nao quer dizer que fatores relacionados com a psico- 
logia individual sejam sem importancia, Mesmo nas areas de 
maior concentracao de crime e delinquencia, sempre ha alguns 
individuos que continuam a obedecer as leis. Mesmo nas areas 
economicamente superiores, ha alguns individuos que entram em 
atrito com a lei. Aqui como em tudo no campo da Psicologia 
social, e necessario tanto um conhecimento dos fatores sociais, 
culturais e economicos, quanto das influencias especificas que 
ajudam a determinar a originalidade de cada individuo. 
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