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PREFACIO 

0 estudo que constitue o presente Boletim foi apre- 
sentado a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo como trabalho de disser- 
tagao ao doutoramento em Filosofia; ao proceder ago- 
ra d sua publicagdo ndo podemos deixar de exprimir 
nosso reconhecimento a todos os que nos conOederam 
sua cooperafdo nas variadas etapas desse doutora- 
mento. 

Ao professor Jean Maugiie, da Universidade de 
Sdo Paulo, de quern ouvimos cursos notaveis de Filo- 
sofia e Psicologia, cabe-nos agradecer de maneira es- 
pecial as sugestoes contidas em seus cursos sobre a 
Psicologia da Memoria e sobre a Gestalttheorie, bem 
como o descortinamento de tantos problemas gerais hu- 
manos sob as questdes da Psicologia cientifica. A ele 
devemos tambem agradecer por ter, inicialmente, orien- 
tado nosso doutoramento em Sdo Paulo. 

Nossos agradecimentos sdo, em seguida, dirigidos 
ao professor J. J. Gibson, de Smith College, nos Esta- 
dos Unidos, autor de um dos prtmeiros trabalhos so- 
bre a memoria de for mas, que e objeto de nosso Capi- 
tulo IV, e quern primeiro chamou nossa atengdo para 
esta desafiante questdo; ao professor Fritz Heider, 
tambem de Smith College, a quern devemos, alem de 
amistoso estimulo, algumas excelentes ligoes sobre a 
Gestaltpsychologie, no curso que nos deu em continua- 
gdo ao iniciado por Kurt Koffka, o autor da principal 
teoria do trago mnemico examinada neste trabalho, im- 
pressionante figura de "scholar" que nos e grato, neste 
momenta, rememorar. 

Aos professores Albert Salomon e Rudolf Arnheim, 
da New School for Social Research de New York, de- 
vemos agradecer: ao ultimo, pelas muitas vezes que 
se dignou discutir conosco o problema aqui examinado 
e cujo discernimento e competencia especializada no 
campo da Psicologia da Arte bondosamente colocou d 
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nossa disposifdo, ajudando-nos a compor um back- 
ground para as observagdes aqui confides; ao primei- 
ro, ndo somente por sea constante e benevolo estimulo 
ao nosso trabalho, como tambem pelas sugestoes para 
a caracterizagdo das duas principals orientagoes psico- 
logicas aqui focalizadas, que encontrdmos em seu se- 
mi nario sobre William James. 

A figura culminante de Max Wertheimer, que su- 
geriu o tema e orientou a elaboragdo deste trabalho em 
sua apresentagdo inicial sob a forma de ensaio para o 
grau de Master of Social Science, que despendeu tan- 
tas horas de seu prechoso labor na leitura e nas cor- 
regoes de nosso manuscrito, devotamos um reconheci- 
mento que nossas palavras seriam incapazes de expn- 
mir. Ao publicar aqui a expansdo daquele ensaio sob 
a presente forma, e d memoria desse mestre incom- 
paravel que dirigimos nossa mais profunda gratiddo. 

Finalmente, ao professor Roger Bastide, da Mls- 
sdo Universitaria Francesa, que, apos a partida do pro- 
fessor Jean Maugiie, tdo bondosamente aceitou orien- 
tar, em nossa Faculdade, esta dissertagdo e os demais 
estudos de nosso movimentado doutoramento, devemos 
muito especial agradecimento por sua constante coope- 
ragdo. Sendo este trabalho, como foi dito, expansdo 
de outro anterior, devemos-lhe, entretanto, por sua 
orientagdo particularmente na elaboragdo do Capitulo 
II, todo escrito sob sua diregdo e que representa subs- 
tancial acrescimo ao ensaio inicial, e na ampliagdo do 
Capitulo V. 

Ao professor Otto Klineberg, tambem agradecc- 
mos a permissdo de publicar este trabalho como Bo- 
letim da cadeira que ele com tanta proficiencia dirige 
atualmente em nossa Faculdade. 

* * » 

O apagado deste trabalho e desproporcional ao 
brilho dos names que sdo credores de nosso reconhe- 
cimento. Nossas insuficiencias, que reconhecemos, jun- 
ta me nte com o fato de ndo haver ainda em nossa terra 
as condigoes favoraveis ao desenvolvimento da ciencia 
psicologica, explicardo o escasso rendimento das ligoes 
de tdo eminentes mestres. 

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL 

Sao Paulo, Dezembro de 1946. 



INTRODUgAO 

0 problema da memoria de formas e apenas um exemplo da 
situa^ao dramatica que a Psicologia enfrenta atualmente; mas 
toda a "mise-en-scene" e aqui particularmente adequada para sa- 
lientar suas dificuldades, por se defrontarem, em conflito, resul- 
tados obtidos mediante a aplica^ao de processes de pesquisa se- 
melhantes e o emprego de material aparentemente identico. 

Parece, porem, que esta nao e uma situa?ao completamente 
desanimadora para a ciencia psicologica; e ate saudavel e esti- 
mulante. Em definitive, significa que e necessario um exame mais 
proximo, e mais ao vivo, dos metodos usados e dos resultados 
obtidos, afim de esclarecer a verdadeira origem do conflito. En- 
tretanto, neste trabalho de esclarecer pressuposigoes e pontos de 
vista implicados nos varies experimentos^ versantes sobre me- 
moria de formas, pode a gente encontrar-se a meio-caminho en- 
tre os campos convencionais da ciencia e da filosofia. Esta zona 
constitue, de si, um campo dificil, como soem ser as zonas fron- 
teirigas. Ainda que tais dificuldades me sejam patentes, creio que 
e daqui, justamente, que a discussao precisa come^ar, como aqui 
acabar, se e que algum acordo deva, afinal, ser tentado, com re- 
ferenda ao topico em discussao. 

Este trabalho nao podera, pois, evitar a discussao de fun- 
damentos, mas ao mesmo tempo tera trabalhos experimentais co- 
mo seu ponto central de referencia. Grosso modo, pode-se dizer 
que, neste caso, os experimentos procedem de dois grupos de psi- 
cologos: 1) daqueles que, tendo um novo, e de certo modo re- 

(1) — Para a necessaria clareza de compreensao, atraves de todo este tra- 
balho, por "experimento" se entendera "investigagao experimental", 
e se reservara "experiencia" para o sentido psicologico de experien- 
cia fenomenal. 
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volucionario, conceito de Psicologia, e usando certos conceitos de 
longo alcance, mantem proximas as questoes filosoficas, como um 
agente revitalizador; 2) daqueles que, sendo, de certa maneira, 
representantes de concep^oes mais conservadoras no tocante a 
significa^ao do metodo cienti'fico e ao que se entendera como obje- 
to e metodos proprios da Psicologia, tomam essas questoes como 
resolvidas e se mantem tao distantes quanto possivel dos proble- 
mas filosoficos. 

Esta ultima e a atitude de alguns psicblogos norte-anaerica- 
nos que trataram do assunto. E' caracten'stica, por exemplo, do 
trabalho de Hanawalt sobre memoria de formas. De um modo 
geral, a verdadeiramente monumental "EXPERIMENTAL PSY- 
CHOLOGY" de Woodworth representa a mesma ordem de ideias. 
Este livro, entretanto, empreende a apresenta^ao da Psicologia ex- 
perimental tao sistematicamente quanto ela permite, de acordo 
com sua defini^ao usual, e o proprio Woodworth se encontra, por 
vezes, a beira de afirma^oes mais definidas quanto a principios. 
Mas, no seu todo, esse livro representa aquela mais cautelosa e 
conservadora atitude que, por outro lado, pode, nao raro, mos- 
trar uma resistencia levemente afetiva ao outro grupo de ideias. 

A outra concep^ao e a da Psicologia "da Gestalt", que e, 
por sua vez, um aspecto de uma mais ampla teoria gestdltica. 
Apresenta todo um conjunto de hipoteses, bem articulado e posto 
a prova de modo sistematico. Ela entrou na luta moderna das 
teorias psicologicas com duas ideias basicas, indissoluvelmente 
ligadas; um principio de isomorfismo e uma "lei" de pregnancia 
das formas. Armados do postulado metodologico do isoformis- 
mo, os psicdlogos gestaltistas pensam ter encontrado um instru- 
mento para a descoberta de dependencias funcionais entre fatos; 
coerentemente, usam processes indiretos toda vez que a prova di- 
reta nao e possivel. Creem eles que os cientistas tern o direito 
de formular hipoteses sobre rela^oes ocultas entre fatos "feno- 
menais" e "comportamentais", de um lado, e fatos fisiologicos, 
de outro. 

Consequentemente, poem-nas a prova mediante experiencias 
e comportamentos cuja ocorrencia e predita por dedu9ao a par- 
tir das hipoteses formuladas. A lei da pregnancia estabelece que 
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estas "formas" que tem caracten'sticos comuns nas ocorrencias 
fenomenais e comportamentais, bem corno as formas fisiologicas 
de identica configura9ao de que dependem funcionalmente, ten- 
dem a ser "tao boas quanto possivel". Formas sao expressamen- 
te compreendidas como todos ou Gestalten, e o isomorfismo nao 
significa uma correspondencia ponto-por-ponto, como, explicita- 
mente ou nao, todo paralelismo psicologico tem significado, mas, 
ao contrario, significa uma correspondencia de estados dindmicos 
macroscopicos ou organiza^oes, na expressao de K6hler<2), ou 
processes molares, como exprimiu Koffka(3). O principio do 
isomorfismo e a lei da pregnancia sao contribuigoes de Werthei- 
mer, que abriram inesperadas possibilidades para a pesquisa em 
Psicologia. 

Esta batalha da ciencia e travada, agora, nos livres campos 
norte-americanos, e a autora deste trabalho ai foi, de certo modo, 
um modesto "correspondente extrangeiro". Felizmente, e ao con- 
trario das guerras sangrentas, esta e uma guerra em que so ha 
ganhos. Na verdade, se se pensar nas primeiras criticas que a 
teoria gestaltista recebeu nos Estados Unidos, como sendo uma 
especie de teoria teleologica e "mistica", a quasi-pacifica inclusao 
dos principios de formafao de unidades, de Wertheimer, no livro 
de Woodworth, pode parecer ou uma vitoria para a Psicologia 
gestaltista ou um enriquecimento para a Psicologia experimental. 

Semelhantemente, quando Hanawalt<4> afirma que "quanto 
mais completamente aceitamos a visao gestdltica da percep^ao, 
menos necessidade temos de estender a concep^ao gestdltica ate 
incluir o trago mnemico", pode parecer ja uma vitoria parcial para 
o lado gestaltista. 

Como quer que seja, entretanto, seria demasiado apressado 
proclamar um acordo basico. Um exame mais acurado mostra 
que as ideias fundamentais da Psicologia da Gestalt nao foram 

(2) — Wolfgang Kohler, The Place of Value in a World of Facts, Liveright 
Publishing Co., New York, 1938, pp. 194 e segs. 

(3) — Kurt Koffka, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt, Brace and 
Co., New York, 1935, pp. 24 e segs, 

(4) — Nelson G. Hanawalt, "Memory Trace for Figures in Recall and Re- 
cognition", Archives of Psychology, vol. 216, Junho, 1937, p. 80. 



14 

aceitas por muitos. O isomorfismo nem sequer foi levado em 
consideragao por esses psicologos experimentalistas, que o julgam 
urn conceito demasiadamente filosofico para achar um lugar nu- 
ma ciencia experimental. A lei da pregnancia, nao foi geral- 
mente aceita, caso Hanawalt esteja certo ao escrever que, "apa- 
rentemente, esta lei jamais foi compreendida por psicdlogos norte- 
americanos"(5). 

A psicologia dos psicologos, por mais fascinante campo de 
estudos que seja, e completamente alheia aos objetivos deste tra- 
balho. Mas, pelo menos em parte, a razao da ausencia de com- 
preensao reciproca pode ser encontrada no fato de muitos psico- 
logos experimentalistas preferirem nao questionar os fundamentos 
de sua ciencia. Enquanto os psicdlogos gestaltistas estao sem- 
pre conscios da necessidade de tornar explicitas quaisquer con- 
cepgoes metodoldgicas que usem, qualquer correspondencia fisica 
ou bioldgica que suponham, os experimentalistas as tomam como 
indiscutiveis nos seus termos tradicionais ou como desnecessarias 
para a compreensao dos experimentos que relatam. 

Num tempo de reorganiza^ao de conceitos, como o atual, es- 
sa atitude dificulta um debate clarificador em Psicologia. Hana- 
walt(6) queixa-se do vago da lei da pregnancia, e ela e, na ver- 
dade, em certos respeitos, vaga. Mas uma coisa e inegavel: os 
psicdlogos gestaltistas tentam o maximo para sugerir, explicar, ou 
definir objetivamente o que significam com essa primeira aproxi- 
ma^ao a uma nova verdade que pensam ter encontrado. Desde 
os trabalhos de menor vulto aos principals livros sobre as Gestal- 
ten, se encontra um caracteristico comum: a vontade de argu- 
mentar, a explicagao discursiva, a fidelidade a uma dire^ao expo- 
sitiva unificando todo o trabalho de pesquisa e relatorio. Os psi- 
cdlogos experimentalistas tendem a substituir a exposi^ao discur- 
siva pela apresenta9ao de tabelas e graficos estatisticos, havendo 
tambem entre eles a tendencia para i^na exposigao puramente 
enumerativa de suas ideias e conclusoes. A certos respeitos, um 
livro como "PRINCIPLES OF GESTALT PSYCHOLOGY", de 
Koffka, esta mais proximo aos modos de "THE PRINCIPLES 

(5) — Ibid., p. 14. 
(6) — Ibid. 
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OF PSYCHOLOGY", de William James, do que do tratado de 
Woodworth sobre Psicologia experimental. Pode-se nao concor- 
dar com J^mes ou Koffka, mas eles nao poupam esforgo algum 
de linguagem ou estilo para explicar o que pensam. O arido 
estilo dos psicologos experimentalistas nao e, pois, um carater na- 
cional dos norte-americanos: parece ser, antes, — para dize-Io 
de modo adequado — uma distinta fei^ao de um ramo contem- 
poraneo da psicologia tradicional. 

A dificuldade, quando se examina^ resultados experimentais 
dessas duas orienta^oes, reside principalmente em que as pressu- 
posi96es basicas nao sao as mesmas, dai algumas criticas e al- 
guns experimentos, cuja inten^ao e invalidar as conclusoes dos 
adversaries, correrem o risco de nao atingir o seu objetivo. Nes- 
tas circunstancias, para se passar em revista o problema da me- 
moria de for^as, e precise atentar para as bases da discussao e 
para a metodologia dos experimentos, tanto como para as con- 
clusoes experimentais propriamente ditas. 

Este trabalho nao pretende ser uma revista completa de to- 
dos os experimentos sobre a memoria de formas. Ha varios es- 
tudos que serao apenas incidentalmente tratados ou nem mesmo 
serao referidos, por serem anteriores a, ou nao direta ou relevan- 
temente relacionados com, a disputa que apresenta a dramatica 
fei^ao acima mencionada. Ele se centrara nos estudos que de- 
pois dos experimentos de Wulf se apresentam em tao agudo. con- 
flito. O trabalho de Wulf(7) e sua elabora9ao por Koffka(8) 

sao as fontes principals aqui usadas com referencia ^ teoria ges- 
taltista no tocante a memoria de foriinas. Estudos complementa- 
res, de Hubbell(9) e Goldmeier(,0> sao as contribui^des mais 
recentes sobre o assunto, do mesmo ponto de vista. No outro 

(7) — Friedrich Wulf, "Beitrage zur Psychologie der Gestalt; Uber die 
Veranderung von Vorstellungen", Psychologische Forschung, I, 1922, 
pp. 333-373. 

(8) — Kurt Koffka, o. c., passim. 
(9) — Marian Hubbell, "Configurational Properties Considered 'Good' by 

Naive Subjects", American Journal of Psychology, vol. 53, Janeiro 
1940, pp. 46-69. 

(10)—Erich Goldmeier, "Progressive Changes in Memory Traces", Ame- 
rican Journal of Psychology, vol. 54, Outubro, 1941, pp. 490-503. 
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lado, o trabalho mais importante e mais ferrenho opositor 6 cons- 
tituido pelo artigo de Hanawalt(,,). 

O trabalho de Gibson(l2> tern uma posi?ao especial no con- 
flito, porque parece mais prbximo a posi^ao de Hanawalt, mas 
ao mesmo tettnpo parece ter mais liberdade para se aproximar da 
maneira gestcltista. E alguns outros, de secundaria importancia 
do ponto de vista aqui adotado, serao examinados mais abrevia- 
damente. 

Entretanto, antes de empreender a analise e a discussao des- 
ses experimentos, parece ser necessario examinar a natureza do 
problema psicologico da meimoria em geral e o problema do tra^o 
mnemico, bem como tentar uma caracteriza?ao geral das duas cor- 
rentes em cheque, afim de situar o assunto deste trabalho nesses 
quadros mais amplos. Tal sera o objeto dos dois proximos ca- 
pitulos. 

(11) — Hanawalt, o. c. 
(12) — James J. Gibson, "The reproduction of Visually Perceived Forms", 

Journal of Experimental Psychology, vol. 12, Fevereiro 1929, pp. 



CAPITULO I 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA PSICOLOGIA GESTAL- 
TISTA EM CONTRAPOSigAO A PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL TRADICIONAL 

Co,mo se salientou na Introdugao, e uma tarefa dificil tentar 
estabelecer de maneira indiscutivel os fundamentos desta orien- 
ta?ao psicologica conhecida como "Psicologia experimental", ou, 
em outros termos, apresentar urn retrato dela que seja tao acei- 
tavel para os sens adeptos como para sens cn'ticos. Ha, porem, 
alguma esperan^a em que, examinando as afi^magoes contidas em 
livros que se contam entre as melhores autoridades entre os psi- 
cdlogos experimentais contemporaneos, notadamente na PSICO- 
LOGIA EXPERIMENTAL de Woodwortho e na HISTORIA 
DA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL de Boring^, se possam 
encontrar algumas declaragoes referentes a pontos basicos dessa 
ciencia. 

Em rela^ao ao escopo de seu livro, Woodworth apenas men- 
ciona o conteudo "usual" de Uiin curso de Psicologia experimen- 
tal(3). Por outro lado, declara ter tratado do material "incor- 
porando metodos e resultados de qualquer investigador, sem cui- 
dar de seus pendores teoricos", uma vez que os resultados deri- 
vados "so dos fatos" pudessem ser desembaragados de seus pres- 
supostos teoricos ("sysmematic bias")(4). Menciona tambem 
a "juventude e imaturidade" da Psicologia experimental, e ter- 
piina o prefacio — linica parte em que ele se permite aflorar essa 
especie de problema — exprimindo sua cren9a em que, apesar de 
terem sido esparsos num largo campo os esforgos dos que tra- 
balham em Psicologia experimental, e de nao terem sido coorde- 

(1) — Robert S. Woodworth, o. c. 
(2) — Edwin G. Boring, A History of Experimental Psychology, D. Apple- 

ton-Century, Co., New York, 1938. 
(3) — Robert S. Woodworth, o. c., p. IV. 
(4) — Ibid., p. V. 
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nados por nenhuma autoridade superior, "eles ainda revelam upia 
subjacente unidade de objetivo". Mas esta declara^ao nao pode 
levar muito alem de um reconhecimento da inegavel vontade de 
fazer avan^ar o conhecimento cientifico, porque os objetivos dos 
pesquizadores cujo material fora "desembara^ado" dos "pressu- 
postos sistematicos" sao as vezes muito diferentes uns dos ou- 
tros. "Conteudo usual e concreto, ecleticamente tratado", seria 
entao uma autorizada descri^ao da Psicologia experimental. O 
resto, Woodworth deixa a decisao de seu leitor. 

E este admirara a tremenda acumula^ao de resultados expe- 
rimentais, sem, entretanto, ao fim, poder construir em sua mente 
um todo significative com todos esses fatos observados. Falta- 
Ihes alguma coisa — e possivel que o que falta seja da natureza 
das teorias de que foram desembaragados. Isto nao e um pa- 
radoxo. Woodworth admite ser ele um representante da "escola 
funcional em Psicologia, no mais amplo sentido do termo. A Psi- 
cologia parece ser o estudo do organismo em funcionamento no 
meio"(5). Mas parece envergonhar-se de ter um principio de 
copipreensao e previne seu leitor contra seus provaveis "pendo- 
res sistematicos" em alguns capitulos. Parece, pois, ser uma re- 
gra de muitos psicdlogos experimentais o deixar fora do labora- 
torio quaisquer teorias gerais que adotem: separam a teoria da 
experimenta^ao e condenam sua intera^ao conciente. Parece, na 
verdade, que entendem "experimenta^ao" como progra,ma auto- 
suficiente para a Psicologia. 

Este e o programa proposto como uma conclusao da HIS- 
TORIA DA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL de Boring. Apa- 
rentemente, diz ele o contrario, quando lamenta que nao tenha 
havido nenhuma grande ideia ou descoberta, que revitalizasse essa 
ciencia durante seus setenta anos de vida, alem da inspira^ao ini- 
cial, no pensamento da mente experimentalista: 

"Ela [a Psicologia experimental] partiu com tao altas 
esperan^as, que nada mais era precise alem da dispo- 
si^ao a experimentar, pacientemente, honestamente, in- 
dustriosamente, e verificou-se que a mera cren^a no 
experimentalis,mo nao e suficiente para grandes e ra- 
pidos progresses, a menos que a fe seja acompanhada 
por alguma centelha de luz quanto ao metodo. Tern 
havido, talvez, muitas pequenas centelhas, alem da tre- 
menda quantidade de pesquisa cuidadosa e meticulosa, 
mas nunca houve, na historia da Psicologia experi- 
mental, uma luz deslumbrante." (6) 

(5) — Robert S. Woodworth, o. p. V. 
(6) — Edwin G. Boring, o. p. 659. 
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As duas razoes expHcitas para o fato causador de seu desa- 
pontamento sao, conforme Boring, as seguintes: 1. — Nao tem 
havido grandes psicologos, porque a Psicologia jamais teve para 
si um grande homem. Ate o maior psicologo americano, que fun- 
dou a experpnenta^ao psicologica nos Estados Unidos e na Ame- 
rica, nao era "somente" um psicologo. E Boring classifica mo- 
vimentos como a Psicologia funcional, a Psicologia da Gestalt e o 
behaviorismo como "povimentos filosoficos". Somente a Psico- 
logia animal e os testes mentais sao, para ele, isentos de filoso- 
fismo. 2. — Esta mistura de experimenta^ao e "filosofia" e de 
segunda mao. Pensa ele que e necessaria uma relagao entre a 
ciencia e a filosofia, e ainda que nao esclare^a suficientemente o 
assunto, observa que: 

"Frequentemente os que gritam mais alto contra a filo- 
sofia em Psicologia sao os que consideram a Psicolo- 
gia como um sistema e escrevem sobre assuntos episte- 
mologicos." (7) 

E' verdade que trabalhos incompetentes podem ser delibera- 
damente desprezados, "mas uma divisao espiritual no interior da 
Psicologia nao e saudavel". Conclue convidando os psicologos a 
renunciarem completamente a heran9a filosdfica, 

"porque ha demais, agora, em Psicologia, para os psi- 
cologos dominarem seu proprio material e filosofia tam- 
bem." (8) 

Entretanto, esta ascetica da Psicologia experimental nao e 
proposta por exatapente as mesmas razoes que as do ecletismo 
de Woodworth. E' somente por razoes praticas. Boring nao e 
contra a reciprocidade de influencia entre a filosofia e a Psico- 
logia, mas contra a "ma" e "inconciente" influencia filosofica em 
Psicologia. 

"O paradoxo da separa9ao dos inseparaveis se tem rea- 
lizado porque nem a totalidade da ciencia nem a tota- 
iidade da filosofia pode mais ser propriedade de um 
so homem, qualquer que seja ele. 

No terceiro seculo antes de Cristo, era possivel a um 
hopem educado dar conta de toda a extensao do co- 
nhecimento. Hoje, um filosofo competente e fonpdo a 
adquirir sua ciencia de segunda mao; nao pode ser 
um perito experimentalista. Um cientista competente e 

(7) — Boring, o. c., p. 660. 
(8) — Ibid., p. 661. 
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for^ado a tomar sua filosofia cientifica ingenuamente 
e de segunda mao." <9> 

A especializa^ao deveria ir ainda mais longe, dentro da pro- 
pria Psicologia, confor^ne o seguinte testemunho de WoocJworth; 

"Se for levantada a questao de como pode um homem 
esperar abranger e colocar juntos todos esses varios 
topicos [de Psicologia experimental], cada um dos 
quais requer um especialista para Ihe fazer justi^a, a 
resposta primeiro, de que isso nao pode ser feito, 
e, segundo, que o pode numa certa medida com o 
auxilio de estudantes pesquisando em diferentes dire- 
foes sob a orienta^ao do professor." (,0) 

A procura dos fundamentos explicitos da Psicologia experi- 
mental chegou a pelo menos um acordo expresso em metodologia: 
por diferentes razoes, ha uma delibera^ao de especialisar-se den- 
tro de uma estrita Psicologia, que, alem disso, nao deve ultrapas- 
sar a pura experimenta^ao. NADA AL£M DA EXPERIMENTA- 
QAO: isto e verdade, ao menos em rela^ao ao ideal estabelecido, 
se nao para o trabalho efetivamente realizado. Mas o ideal e 
bastante significativo para se copipreender sobre que bases os 
psicblogos experimentalistas aceitam ou recusam as propostas 
conclusoes. 

Que significa experimentar, — tomam-no como f6ra de ques- 
tao. O que interessa ao psicologo, nessa concep?ao, sao princi- 
palmente o mimero e a sensibilidade dos procedimentos inventa- 
dos para tratar as variedades especificas de material, sobretudo 
seu apuro em "medir", 

O que caracteriza, entao, esta corrente psicolbgica, e, nao 
a firme cren^a na experimenta?ao, que e igualmente partilhada 
pela corrente gestaltista, mas a cren^a na auto-suficiencia da ex- 
perimenta^ao, expressamente da experimenta^ao que leva a me- 
dida. 

* * * 

Esta vigorosa tendencia parece nao ter qualquer duvida quan- 
to a sua metodologia. Ao contrario, e simplesmente justo salien- 
tar que os psicologos experimentalistas tern uma tendencia a crer 
que se podem chamar "cientificos" como uma marca patenteada. 
Um compendio que tern Boring como seu co-autor e que se apre- 
senta como "concreto" ["factual"], traz cortantes decisoes quan- 

(9) — Boring, o. c., p. 653. 
(10) — Robert S. Woodworth, o. c., p. V. 
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to ao que sejam pressupostos "metafisicos" e seu valor para a 
ciencia. Nao ha vestigio de duvida, quando declara que, 

"estes fenqmenos [tais como a aprendizagem] e as con- 
di^oes que descrevemos sao fatos e assim pertnanecem, 
apesar de quaisquer argumentos teoricos acerca de sua 
interpreta?ao." (n> 

"O ponto de vista que se adote ira determinar a inter- 
pretagao que se tenha dos fatos de aprendizagem, mas 
nada pode alterar os proprios fatos." (l2) 

Nao somente esta ai implicada uma absoluta distin^ao entre 
fato e sua interpreta?ao, mas sugere-se ta)mbem que interpreta- 
?6es tais como a compreensao da aprendizagem em termos de 
reagoes condicionadas, ou de associagao no sentido tradicional, ou 
da teoria gestaltista, sao uma questao de conveniencia para o psi- 
cologo, em sua intimidade, fora do laboratorio. Entende-se ai 
tambem que a propria descri?ao dos fatos esta isenta de quais- 
quer jnterpreta^oes, o que constitue, frequentemente, antes u.m 
ideal que urn "fato". 

Se nao fosse pela honestidade dessa cren^a e pelo devota- 
mento aplicado em sua propagagao, seria inteiramente justa a 
acerba CRITICA DOS FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA, de 
Georges Politzer(,3), em relagao a filosofia "dogmatica" e de 
"segunda mao" de urn experimentalismo como esse. 

A critica dos psicologos gestaltistas e .mais respeitosa do que 
a de Politzer, mas nao menos incisiva. Metodologicamente, sao 
estes psicologos tao experimentais quanto os experimentalistas tra- 
dicionais, mas a experimenta^ao tern um lugar muito precise em 
seu sistema: e apenas qm passo no process© de fazer ciencia, 
embora um passo decisivo. 

Os gestaltistas sao, ao contrario dos experimentalistas, pr6- 
digos em passagens em que apresentam seu ponto de vista em 
contraposi^ao a Psicologia experimental tradicional. O livro DI- 
NAMICA EM PSICOLOGIA, de Kdhler, fornece numerosos exem- 
plos, alguns dos quais sao aqui selecionados, para caracterizar a 
metodologia gestaltista. Antes de jnais, os gestaltistas nao creem 
ser necessario ao psicologo restringir-se tanto, nem pelas razdes 
de Wood'worth nem pelas de Boring. 

(11) — Edwin G. Boring, Herbert S. Langfeld, e Harry P. Weld, Psycho- 
logy, a Factual Textbook, John Wiley and Sons, Inc., New York, 
1935, p. 328. 

(12) — Ibid., p. 331. 
(13) — Georges Politzer, Critique des Fondements de la Psychologie, Rie- 

der, Paris, 1928, passim. 
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Diz Kohler; 

"Nao e natural, para o ser humano, interessar-se uni- 
camente por uma fase da experiencia. Se a situacao 
presente da Psicologia nos oferece uma excelente ra- 
zao — ou deveria eu dizer um maravilhoso pretexto 
— para estender nossa curiosidade alem de nosso re- 
duzido campo, nao deveriamos ser antes ipipacientes 
de agarrar imediatamente esta oportunidade? E nao 
pensemos que, fazendo-o, iriamos, perigosamente, dis- 
sipar nossas energias. Falando francamente, requere- 
ra tanta energia conhecer o que vale a pena de ser 
conhecido na Psicologia atual que nao nos sobre algu- 
ma energia para uma informagao mais geral ejn cien- 
cia? Os matematicos e os fisicos, certamente, cujas 
disciplinas sao mais velhas e correspondentemente mais 
ricas em conhecimento, sao jnuito capazes de dar conta 
de muitissimo mais informa^ao do que a com que te- 
mos de nos haver em pura Psicologia." (l4) 

Alem disso, Kohler propoe um programa para a obten9ao 
de info^ma^ao exterior a Psicologia e que seja importante para 
os psicologos, — e o exemplo dos proprios gestultistas mostra 
que isso nao e uma tarefa sobrehumana. Na verdade, conforme 
este modo de ver, os psicdlogos nao deveriam permanecer dentro 
de seus proprios estreitos tdpicos, pois "ultrapassar limites e uma 
das tecnicas melhor sucedidas em ciencia" <15). 

Ao purispio de "fatos, so fatos", poder-se-ia replicar com as 
palavras de T. H. Huxley: "aqueles que recusam ir alem de fa- 
tos, raramente chegam ate os fatos" <l6). 

Quando defende a teoria biologica do isomorfismo, de que 
"as propriedades estruturais das experiencias sao ao mesmo tem- 
po as propriedades estruturais de seus correlatos bioldgicos" (,7), 
Kohler a propoe plenamente como uma teoria: 

"Se ujna tal teoria fosse bem sucedida, ela abrangeria 
eventualmente largos campos de conhecimento. Abran- 
ge-Ios-ia no sentido de que alguns fatos em um campo 
se tornariam dedutiveis de fatos em outros campos. 
Essa ideia parece ser olhada com muita suspeita por 
alguns psicologos." (,8> 

(14) — Wolfgang Kohler, Dynamics in Psychology, Liveright Publishing 
Corp., New York, 1940, pp. 113-114. 

(15) — Ibid., p. 116. 
(16) — Ibid., p. 110. 
(17) — Ibid., p. 109. 
(18) — Ibid., p. 117. 
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Aos que digam "querepios fatos, nao teorias", replica ele 
que, para observar e planejar experimentos, teorias sao o melhor 
ponto de partida cientifico. 

"Ainda que importantes descobertas possam as vezes 
se dar acidentalmente, na maioria dos casos um expe- 
rimento sobre questoes essenciais nao ocorrera a al- 
guem a menos que um bojn problema ai o conduza. 
E um problema surge num contexto teorico." <,9) 

Alem disso, observa Kohler, pronunciamentos contra teorias 
em geral, sao tao epistemologicos como pronunciamentos pro] e 
a dualidade essencial do procedimento cientifico — ou sejam a 
informa9ao quanto aos fatos e a rela^ao dedutiva — e uma pe- 
dra angular da metodologia gestaltista. 

"Um conjunto de dados observados pode ser compa- 
rado a uma curva no espaijo. 0 conteiido de uma teo- 
ria, por outro lado, e como uma ampla estrutura de 
outros fatos e principios funcionais, que assume a for- 
ma particular dos dados observados nupia regiao em 
que tais dados realmente ocorrem. Isto abre caminho 
para certas verificagoes de uma teoria. Pois, na me- 
dida em que a teoria e um esquema estensivo, deve 
implicar em consequencias alem da "regiao dos dados" 
que originaliinente ela pretendia explicar; e essas con- 
sequencias podem ser postas em prova." (20) 

Por outro lado, um segundo modo pelo qual uma teoria pode 
ir alem de sua aplicabilidade original e indagar se outros dados 
disponiveis nao devem ser interpretados em termos da mesma teo- 
ria. E a metodologia gestaltista e aplicada nao so.mente a uma 
Psicologia restrita, mas a muito mais larga estensao de fenome- 
nos. De fato, a teoria gestdltica vai expressamente alem de uma 
estrita Psicologia. 

Quanto ao seu conteudo, a teoria gestaltista e dominada 
pelo conceito de "todos organizados" ou estruturas, nos quais as 
partes tern seu sentido e fun^ao, nao independentemente, mas de- 
terpinados pelo proprio todo, — e, consequentemente, as "mes- 
mas" partes podem ter rela^oes funcionais diferentes em todos di- 
ferentes, nao sendo, entao, realmente, as "mesmas". 

Na velha contenda filosdfica que tantas formas tern tornado 
na historia das ideias, a teoria gestaltista salienta claramente a 

(19) — Kohler, ibid. 
(20) — Ibid., p. 125. 
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explicagao "do superior para o inferior", ao contrario dos varios 
elementarismos que explicam os fatos "do inferior para o supe- 
rior" (2'). 

Em Psicologia, o conceito de totalidades auto-determinantes, 
ou Gestalten, salienta — como uma consequencia da organiza^ao 
dessas Gestalten — o aspecto de "ordem" e de "sentido" que ca- 
racterisa o comportamento. Com o conceito de Gestalt, a Psico- 
logia indue* como urn ite.m essencial a considera?ao do resultado 
final do comportamento(22); de outro modo, toda a historia Hu- 
mana, ai inclusas as ciencias e a Psicologia tambem, nao seriam 
compreensiveis. Entretanto, este aspecto aparentemente teleold- 
gico da Psicologia gestaltista nao significa apelar para qualquer 
principio "mistico", tendo seus correlates e^ fenomenos fisicos 
que sao compreendidos e estudados sem nenhum "misticismo". 

Efetivamente, e possivel, por exemplo, compreender e prever 
a forma de equilibrio de uma gota de oleo em u^ liquido com 
ele nao misturavel, sem necessitar entregar-se a tarefa infinita de 
calcular o trajeto e o destine de cada molecula. Nesse caso, a 
"melhor forma nessas condi^oes dadas" e a esferica; em outras 
conditoes, seria outra a melhor organizagao, mas, semelhante,men- 
te, uma forma resultante da situa^o total e nao mera adi^ao de 
fatos elementares 0 mesmo e verdade para o comportamento, 
que os psicologos elementaristas tenta^ explicar mediante mul- 
tiplica?ao ao infinite dos fatos elementares que, de partida, su- 
poem. Alem disso, tal redu^ao ao infinite so e possivel, muitas 
vezes, mediante uma outra teoria, nunca suficientemcnte provada, 
de utilizaijao da experiencia passada, — teoria que e tomada co- 
mo inquestionavel pelos mais positives experimentalistas. 

A organiza^ao das Gestalten e concebida de acordo com a 
"lei" da pregnancia, segundo a qual a estrutura se organiza na 
dire^ao da melhor forma possivel nas condigoes dadas; — e prin- 
cipios sao formulados para dar conta dessa organizagao. Esses 
principios foram propostos, de inicio, para a percep^ao visual, de- 
pois estendidos a outros campos sensoriais, tanto como para a 
memoria e a aprendizagem, e para a a^ao e pensamento. A lei 
da pregnancia nao tern a aparencia comup das leis psicologicas, 
embora nada de estranho apresente para os versados em dina- 
mica. Ela apenas contraria a tradi^ao elementarista e analista 
da ciencia. Nao conduz ao abandono de toda especie de analise, 
mas proscreve a analise que nao parte dos caracteres totais dos 
fatos em estudo, — quando se trate, efetivamente, de fatos "es- 
truturais" ou Gestalten. 

(21) — Max Wertheimer, "The General Theoretical Situation", in A Source- 
Book of Gestalt Psychology, preparado por Willis D. Ellis; Har- 
court, Brace and Co., New York, 1939, p. 15. 

(22) — Kurt Koffka, o. c., p. 305 e segs. 
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"£ com a tendencia analista da ciencia moderna 
que a existencia de realidades macroscopicas especifi- 
cas [Gestalten] parece chocar-se. E, no entanto, nao 
ha obje^oes a i^ma analise de estados macroscopicos, 
desde que entendamos o que uma tal analise pode alcan- 
?ar. Pode dizer-nos como acontecimentos locais se 
comportam dentro de um determinado contexto ma- 
croscopico, o que acontece localmente, como uma parte 
dependente deste contexto, ou — esta parece ser a 
pelhor expressao — como o contexto se comporta em 
seus varies pontos. 
Mais frequentemente, e verdade, espera-se que a 
analise de fatos elementares independentes, cuja mera 
sintese resultaria nas entidades mais complexas encon- 
tradas na observagao primaria. Admito que, neste sen- 
tido radical, a analise nao e, realmente, aplicavel a es- 
tados macroscopicos; ela e incompativel com sua na- 
tureza." (23) 

Esta declaraqiao poderia ser resumida dizendo-se que ha u,ma 
"logica de cada Gestalt" que determina a diregao e a qualidade 
da analise. Isto significa que uma corajosa fidelidade "aos fa- 
tos" e necessaria, mas nao suficiente — porque fatos ocorrem 
em isolamento, como tais, ou como unidades em uma soma, pias 
tambem ocorrem como partes de um todo, deter^inados por sua 
fun^ao no todo(24>. A fatos atomicos, os modos da Psicologia 
experimental tradicional sao adequados, mas a cegueira ao ca- 
rater organico de outros fatos leva a tambem cegas conclusoes e 
a nenhuma coimpreensao. A distincao entre as duas especies de 
fatos leva a duas especies de logica. 

"Todo o piano da logica tradicional, em todas as suas 
regras e leis gerais, e estabelecido para lidar com um 
conteudo fragmentario em relagao aditiva. E para 
isso ela e adequada." (25) 

Que nos ensina, realmente, a logica tradicional, pergunta 
Wertheimer? 

"Conceitos, que, quando estritamente considerados, sao 
somas de caracteristicos; classes, que, quando estrita- 
mente consideradas, a luz dos resultados da logica 
tradicional, podem ser representadas copo sacos con- 

(23) — Wolfgang Kohler, The Place of Value in a World of Facts, p. 201. 
(24) — Max Wertheimer, "On Truth", Social Research, Vol. I, Maio, 1934, 

P. 140. 
(25) — Ibid., p. 138. 
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tendo os membros; silogismos, consistindo de quais- 
quer duas proposi^des atiradas juntas ao acaso, desde 
que tenham certos caracteristicos necessaries. . . . 

Se se considera cuidadosamente o que e um con- 
ceito no pensamento vivo, ou a experiencia vivida de 
compreender realmente uma conclusao, ou o que e de- 
cisive no decurso de uma prova pratematica, entao se 
tornara claro que, nesta esfera, as categorias da 16- 
gica tradicional de nada valem." (26) 

O espirito aditivo da logica tradicional construiu um gran- 
diose monumento, e nada se Ihe pode comparar, ate agora, em 
exatidao. E o desenvolvimento de muitas ciencias culminou na 
brilhante perfei^ao dos "metodos fragmentarios" ("piecemeal me- 
thods"), em que, quando emergem dificuldades, elas sao, por sua 
vez, aparentemente resolvidas por pressupostos adicionais(27). 

Reconhecer a grandeza da realiza^ao da logica tradicional, 
nao impediu Wertheimer, que era tambem um artista, de obser- 
var que ela faz violencia a muitas (iriaravilhas e que ha coisas que 
resistem a serem cortadas "em peda^os". 

"A maravilha da melodia perfeita propunha um pro- 
blema a Wertheimer-logico. A melodia nao pode 
ser explicada a partir de elementos e construindo-se 
a forma co^o uma soma de rela^oes entre esses ele- 
mentos. A nota singular e o que e no todo — como 
parte, nao como peda^o; e o todo respira em cada 
parte. A melodia e lembrada, reconhecida; podemos 
transpor uma melodia, mudar todos os seus elemen- 
tos, ate algumas das rela^oes entre eles, mas ainda a 
reconhecemos. E' a forma intrinseca que dirige nosso 
reconhecimento. Como logico, Wertheimer viu o desa- 
fio deste problema logico alcancar o cerne da logica 
tradicional de classes. ..." (28) 

Em conclusao, clamam os gestaltistas, a existencia de todos 
estruturais ou Gestalten apela para uma logica adequada a dar 
conta do carater gestdltico dos fatos. E no seu trabalho efetivo 
de cientistas e essa nova logica que vao tentar, tanto formular, 
como aplicar. 

(26) — Max Wertheimer, "Gestalt Theory", Social Research, vol. 11, Fe- 
vereiro, 1944, (Trad, da conferencia pronunciada em 1924, em Ber- 
lin, na Kantgesellschaft); Trad, de N. Nairn-Allison, com prefa- 
cio de Kurt Riezler, p. 96-97. 

(27) — Ibid., p. 97. 
(28) — Ibid. (Kurt Riezler, prefacio), p. 78-79. 



CAP1TUL0 II 

A HIP6TESE DO TRAgO MNeMICO E O 
TRAgO GESTALTICO 

Nos estudos filosoficos e psicologicos, afirmou Janet(l), 
nada mais complicado do que a memoria, — fungao que inter- 
vem em tudo e nao se sabe bem o que seja. Nao sera, talvez, 
mais complicada do que outros problemas; mas, por serem, em 
regra, tanto a maneira de aborda-la, como as conclusoes que de 
seu estudo se tiram, importantes para o encaminhamento da dis- 
cussao de questoes nucleares da filosofia e das ciencias do ho- 
melm, acesos ai se tornaram os debates, adquirindo o problema 
urn aspecto de tradicional complicado. E, embora se possa admi- 
tir com Janet que nao se sabe bem o que seja a memoria, po- 
demos aceitar, para o fim de situar a questao do tra^o mnqmico, 
que, de um modo amplo e geral, seja o condicionar-se ou deter- 
minar-se o estado ou reacao presente de um organismo, pelo 
passado desse mesmo organismo. 

Nos co^pendios de Psicologia, os fatos considerados como 
de memoria sao variados e, desde logo, reveladores de quao am- 
plo pode ser o sentido de "ser condicionado ou determinado". 
Realmente, os efeitos das experiencias passadas nao sao sempre 
uma especie de alucinagao em que nao sao levadas em conta, ou 
o sao muito pouco, as condigbes do presente; a influencia e, a 
bem dizer, sobre rea?5es as situates presentes e muitas vezes 
e dificii, na vida diaria, fazer qma distin^ao precisa entre as duas 
especies de condigoes. N6,s nem sempre sabemos o que, na rea- 
cao, e materia de repeti^ao, nem se ha alguma novidade que pos- 
sa ser reagao a condi^oes especificas do momento. 

Os seres humanos e a vida humana sao demasiado comple- 
xes, sendo praticajinente impossivel ter um registro continue e 
completo de sua historia. Generaliza^ao e multiplicagao "ad in- 

(1) — Pierre Janet, Levolution de la memoire et de la notion du temps, 
A. Chahine, Paris, 1928, p. 183. 
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finitum" de fatos experimentalmente provocados, de dados clini- 
cos ou de fatos apenas acidentalmente observados sao os proce- 
dimentos usuais de que os psicologos tem lan^ado mao para es- 
tudar e delimitar a fun^ao mnemica na sua cqmplexidade real. 
Acresce que neste campo o estudo das rea^oes animals, sempre 
tao fecundo, tem sido de limitado auxilio, servindo para se cstu- 
dar sobretudo a "memoria organica". 

Experimentalmente, se telm estudado a memoria, seja median- 
te repeti^oes de uma certa situa^ao ou estimulo, nos experimen- 
tos sobre "habito" e "aprendizagem", seja mediante apresenta^oes 
singulares ou muito pouco repetidas de uma dada situa^o ou es- 
timulo para verificar como se dao a "evoca9ao" ou o "reconheci- 
mento". ^m qualquer dos casos se observa o resultado apos um 
certo lapso de tempo decorrido, isto e, apos um "pen'odo de la- 
tencia". Esse pen'odo de latencia pode ser mais, ou menos, lon- 
go; no caso de experimentos em que ha muitas repetigoes as 
condigoes parecem complicar-se correspondentemente. 

Ora, como observa Stern, "desde que o que pertence ao pe- 
n'odo de latencia e inaccessivel a experiencia direta de qualquer 
natureza, alguma hipdtese se torna, desde logo, necessaria" (2). 
Os psicdlogos de orienta9ao cientifica concordam, de uma manei- 
ra geral, em que o trabalho realizado pelo organismo num dado 
momento, seja ele trabalho muscular, glandular ou intelectual, 
deixa certos efeitos que podem ser chamados "tra90s". Confor- 
me a expressao autorizada de Woodworth, pode-se dizer que " j 
tra90 e u,ma modifica9ao do organismo que nao e diretamente 
observavel mas e inferida dos fatos de evoca9ao e reconheci- 
mento" (3). O tra90 e, entao, uma inferencia indispensavel, mas 
o termo nada diz acerca da natureza da modifica9ao. A linica 
coisa que obviamente significa e que, por essa modifica9ao fisio- 
16gica, o passado, de alguma maneira, se incorporou ao organis- 
mo, sendo, portanto, incluido na totalidade de condi96es presentes 
para as subsequentes rea96es. Assim, co^o escreveu Koffka, "o 
conceito de tra90 mnemico e uma tentativa de explicar a influen- 
cia do passado pela condi9ao do presente" <4). 

Ate aqui, parece haver um consideravel acordo entre os psi- 
cologos, ainda que o tra90 ou "engrama" nao desempenhe um 
papel essencial em todas as teorias. O tra90 pode ser uma pres- 
suposi9ao comum a todas, ,0135 esta pode permanecer implicita e 
sem rela9ao evidente com os fatos relatados, ou pode ser um elo 
imprescindivel, com seus caracten'sticos plenamente focalizados na 
causalidade dos fatos. 

(2) — William Stern, General Psychology from the Personalistic Stand- 
point, Macmillan, New York, 1938, p. 193. 

(3) — Robert S. Woodworth, Experimental Psychology, Henry Holt and 
Co., New York, 1938, p. 6. 

(4) — Koffka, Principles of Gestalt Psychology, p. 429. 
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Tao generalizado tern sido o recurso a hipotese do tra^o, que 
essa no^ao chega a ser referida como o "dogma" dos tra?os mne- 
micos por alguns psicologos, — como, por exemplo, Bartlett(5), 
que sente dificuldade em aceita-la, pelo menos em sua fei^ao tra- 
dicional, a unica por ele encarada. 

O tra?o e, pois, uma hipotese fisiologica correspondente ao 
aspecto "conservagao", na terminologia tradicional da descri^ao 
dos fatos de memoria. E, para alcan^ar o problema na sua fei- 
?ao moderna, que e um ponto de interesse capital para a nossa 
discussao, convem referir que no decurso de sua historia a no^ao 
se viu identificada com uma concep?ao de "trago" condizente com 
certas teorias fisiologicas, por sua vez derivadas de recentes co- 
nhecimentos no dominio da fisiologia e principalmente da anato- 
mia do sistema nervoso, — isto e, se viu identificada com aque- 
le "dogma" de tra^o "individual, inerte, imutavel", contra o qual, 
entre outros, se insurgiu Bartlett. 

Nao e facil estabelecer a exata ordem de influencias entre 
as hipdteses fisiologicas e psicologicas: em todo caso, nao pa- 
rece ser numa unica diregao a influencia. Rea^mente, ha indicios 
de que tambem a fisiologia seja portadora, em termos diferentes, 
de doutrinas filosoficas e ate mesmo de previas teorias psicologi- 
cas. Georges Dumas(6) salienta que se pode observar que a fi- 
siologia cerebral tendeu sempre a traduzir em linguagem fisiolb- 
gica as ideias psicologicas do dia, mostrando que as teses ato- 
piistica, racionalista, sintesista e bergsoniana tern suas correspon- 
dentes fisiologias cerebrais. Para nossa discussao o que inte- 
ressa principalmente e a verifica^ao de uma conveniencia ou ade- 
quagao reciproca de certas teorias de fisiologia cerebral e de cer- 
tas teorias psicologicas, sobretudo a verificagao de que, por se- 
rem os processes cerebrais "terra incognita", como salientou 
Koffka(7), e precise tomar todas as hipoteses existentes como 
hipoteses, nao se tomando umas como mais positivas do que real- 
mente sao e em seu no^e recusando como "especula^oes" outras 
hipoteses psicologicas que reivindiquem tanta base na fisiologia 
experimental e tanta capacidade de promover o adiantamento do 
pensamento cientifico como as teorias de que partem os psico- 
logos tradicionais. 

Estas varias hipoteses fisiologicas — que nao sao, em si 
um fato cientificamente indesejavel, co^o nao o e taopouco a 
possibiiidade de serem essas hipoteses influenciadas pela Psico- 

(5) — F. C. Bartlett, o. c., p. 291. 
(6) — Georges Dumas, o. c., p. 349. 
(7) — Koffka, o. c., p. 63. 
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logia — surgem como uma consequencia da dificuldade do estudo 
direto do cerebro vivo. Que nao e suficiente o mero estudo do 
tecido morto, destacado do organismo em funcionamento, indi- 
ca-o a propria fisiologia. Por exemplo, como salienta Lapicque<8), 
quando a estrutura discontinua do sistema nervoso foi des- 
coberta pelos metodos de Golgi e Erlich, e quando Sherrington 
introduziu o conceito de sinapse, estas descobertas pareceram 
uma confirma^ao das concep^oes atomisticas em Psicologia, ai 
incluso o "dogma" do tra^o, — e os psicologos, desde entao, in- 
corporaram a conexao sinaptica como uma base para a explica- 
930 do comportamento em termos atomisticos e mecanicistas. 

Durante certo tempo os compendios de Psicologia costuma- 
ram apresentar uma longa introdu9ao sobre a teoria do neuronio. 
Entretanto, os fisiologistas foram capazes de distinguir os neuro- 
nios porque os fizeram aparecer separadamente: para reconsti- 
tuir o centro nervoso, propriamente, foi necessario superpo-los e 
arranja-los mental^ente, e estes arranjos de neuronios, como foi 
sugerido, eram com frequencia influenciados por teorias psicolo- 
gicas. 

Hoje, parece que os psicologos de acentuadas tendencias 
behavioristos ainda se sentem a vontade para utilizar uma lin- 
guagem fisiologica nos termos atomisticos. Embora, como obser- 
va Bartlett, sejam eles fidelissimos ao ponto de vista fun- 
cional(9), a sua fidelidade aos esquemas neurologicos fundados 
na hipotese da constancia das vias nervosas especificas parece 
custar-lhes a liberdade para descrever adequadamente os cha- 
mados processes mentais superiores, cujos caracteristicos sacri- 
ficam a seu esquematismo simplista. Os chamados funcionalis- 
tas, diferentemente dos behavioristas, embora partam tambepi da 
concepgao biologica das rea96es psiquicas como um dos modos 
de ajustamento do organismo ao meio, na verdade se mantem 
distantes de ^inucias fisiologicas, nao tentando mais, sequer, tra- 
duzir exatamente o psicoldgico em fisiologico ou comprometer-se 
com esquemas ou teorias fisiologicas. Assim Bartlett, atento e 
paciente experimentador, recusa, como nao correspondendo aos 
fatos, a 00930 de memoria como a re-excita9ao de "inumeros tra- 
90s fixos, sem vida e fragmentarios" (l0), — mas, ao trocar 
"tra90s" por "esquemas" parece ao mesmo tempo renunciar a tra- 
du9ao fisiologica dos fatos tao bem observados. Outro funcio- 
nalista, Woodworth, cuidadosamente refere que usa o teriino "tra- 
90" como "nao-comprometedor" ("noncommittal") (l,>, e Ha- 
nawalt, por seu lado, previne que 

(8) — Louis Lapicque, "Physiologie Generale du Systeme Nerveux", Nou- 
veau Traite de Psychologle, ed. por Georges Dumas; Vol. I, p. 117. 

(9) — Bartlett, o. c., p. 215. 
(10) — Ibid., p. 213. 
(11) —Woodworth, o. c., p. 6. 
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"ao usar o conceito de tra^o mnemico, nao supomos 
tcoria fisiologica alguma. Uma mudan^a na estrutura 
fisiologica do organispo e suposta, sobre a base de 
comportamento subsequente. Usamos esse conceito, de 
preferencia ao conceito mais antigo de imagem mne- 
mica, porque ele sup5e menos e permite a inclusao 
de dados que o conceito de imagem, estritamente in- 
terpretado, excluiria." (l2> 

O que se verifica e que a concepgao tradicional de "tra^o" 
acabou por cair em descredito e tende a ser evitada. Mas, com 
afasta-la, parece a Psicologia privar-se tambem daquela intimi- 
dade com a fisiologia que Ihe parecera tao benefica quando de 
sua promo^ao a ciencia experimental. Alem disso, parece conde- 
nar-se a Psicologia a muitas obscuridades, e a graves apibigui- 
dades e confusoes toda vez que de algum modo tern que fazer 
inferencias_ relativas a fase puramente fisiologica da memoria, 
isto e, ao periodo de latencia, ou, para dizer mais claramente, 
sobre o destino do "tra^o". 

* * * 

Nao deixa, nestas condi^oes, de ser pelo menos curiosa a 
circunstancia de, entre os psicologos modernos, serem os gestal- 
tistas — que sao feno^enologistas e que de inicio deram a im- 
pressao de releger a propria fun^ao mnemica a segundo piano 
na descrigao da vida mental — os que, abordando-a frontalmen- 
te, vao tentar rehabilitar a no^ao de trago fisiologico, depuran- 
do-a dos caracteristicos que Ihe haviam sido tradicionalmente atri- 
buidos e que sao modernamente repudiados pelos "funcionalistas". 
Sao, na verdade, os gestaltistas que vao formular a hipotese fi- 
siologica do tra^o dinamico, como um elo indispensavel, corres- 
pondente as "organizagoes silenciosas", entre os processes mne- 
micos acompanhados de conciencia, isto e, a evocagao e o re- 
conhecimento, e aqueles processes que deram lugar a formacao 
do tra?o. 

A teoria gestaltista do tra^o nao e "especulativa" no sentido 
de ser divorciada da realidade experimentavel: e, ao contrario, 
uma hipotese que, sugerida pelos dados de observa^ao e por 
conhecimentos disponiveis nas ciencias fisicas e biologicas, tern 
provado ser de valor heuristico no estudo da memoria em geral. 
Nao e possivel, a nosso ver, expo-la adequadamente em poucas 
paginas, mas tentaremos focalizar alguns aspectos relevantes para 
o encaminhamento de nossa discussao no campo particular da 
memoria de formas, esperando nao deformar a significa^ao que 
esses aspectos tern no contexto da teoria. 

nosotiA ■ • "^UTRAS 
6 ' o L i o r P r- recA 

(12) — Hanawalt, o. c„ p. 5. 



32 

E' um fato comufnente verificado que a evocatao "literal" 
ou acurada e rara. Os gestaltistas nao deixam de ter um ponto 
de vista funcional ample, e do simples ponto de vista funcional 
se admite, como Bartlett, que na enorme maioria dos casos uma 
evoca?ao literal seria prejudicial ao organismo. 

Para o psicologo fa^iliarizado com os dados de observa^ao, 
o lembrar e tao inseparavel do esquecer como insusceptivel de ser 
abstraido da situagao presente em que se efetua. 

Entretanto os "funcionalistas-apenas-funcionalistas", por fo- 
calizarem um aspect© de legitima significa^ao, qual seja o "inte- 
resse", tendem muito frequentemente a ser cegos as "for^as exter- 
nas de organiza^ao" — na terminologia dos gestaltistas — 
for^as externas que, em certos casos, chegam a, por assijn dizer, 
impor certos interesses ao individuo. 

Uma teoria adequada, que satisfa^a ao mesmo tempo os 
requisites de inteligibilidade e fa?a justifa aos fatos observados, 
devera, segundo os gestaltistas, ser capaz de explicar ou de dar 
lugar a uma hipdtese em que caibam adequadamente, e em sua 
concreticidade, aquilo que, da experiencia anterior, e efetiva^en- 
te preservado, modificado, esquecido. Sua hipdtese fundamental 
— de organiza^ao das Gestalten — leva estes psicdlogos a con- 
siderar a natureza estrutural das modifica^oes do conteudo da 
experiencia. 

As descri?6es fenomenologicas de experiencias, quer percepti- 
vas, quer de reconhecimento e evocagao, sao prodigas em exem- 
plos de organiza^ao estrutural e de tendencia para "melhores" 
Gestalten — e se vera mesmo, no decorrer deste trabalho, como, 
de um modo ou de outro, mesmo os adversaries do tra?o gestdl- 
tico vao se referir as figuras desenhadas de memoria ou reconhe- 
cidas, como sendo aquelas "mais razoaveis", "melhores", "mais 
significativas" produzidas pelo individuo com o que Ihe resta da 
experiencia anterior. 

As principals preocupa96es dos gestaltistas tern sido, a este 
respeito: primeiro, de mostrar como as ^lodifica^oes que se obser- 
vam na experiencia mnemica sao modifica?6es mais adequada- 
mente descritiveis quando se dispoe de conceitos introduzidos 
pela "Gestalttheorie", e, segundo, de transportar esses mesmos 
conceitos para o tra?o, que e, para esta Psicologia, um tra^o iso- 
morfico da experiencia fenomenal de que e o correlate fisiologico. 
Sao tarefas dificeis, dados, de um lado, a tradigao elementarista 
da Psicologia, e, de outro, o estado de "terra incognita" em que 
se encontram os conhecimentos sobre processes cerebrals, — ta- 
refas dificeis, mas que, conforme estes psicologos, uma vez le- 
vadas a cabo, sao de molde a eliminar muitas dificuldades de 
compreensao dos fatos de pemoria e a abrir novos campos de 
pesquisa. 
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* * * 

No corpo da Psicologia moderna, parece ja ser geralmente 
aceita a contribui^ao gestaltista relativa a existencia de Gestalten 
na experiencia perceptiva. Considerando-se mais atentamente, en- 
tretanto, essa impressao em parte se desfaz. Kohler ainda recen- 
temente chamava a aten^ao para o fato de que Max Wertheimer, 
o fundador da "Qestalttheorie", via co^ri desapontamento, nos 
Estados Unidos, seu nome ser ligado a minucias da teoria da 
percep^ao, ao passo que sua contribuifao maxima ao pensamento 
humano era considerada com desconfian5a(l3). Essa contribui- 
gao foi, essencialmente, a descoberta do principio de que certo 
tipo de situa^oes so pode ser adequadamente abordado "de cima 
para baixo", isto e, do todo para as partes. 

A interpretagao de cima para baixo e a duplicata da determi- 
nagao de cima para baixo no interior dos fatos dados<l4). 

A causalidade psicologica que determina o papel das partes 
dentro de qma estrutura maior tende a ser sentida como "seguin- 
do-se de" ("following from") e nao somente "seguindo", como 
pretendia a interpreta^ao de Hume. Ora, a determinagao de cima 
para baixo, ou o principio dos "requisitos do todo", ou o "se- 
guir-se de" na experiencia fenomenal, implicam, nem mais nem 
menos, na inclusao de "valor" na propria percep^ao. 

Wertheimer sustentava que aqueles que tentam excluir o va- 
lor ou a "requisicionalidade" (numa ma tradu?ao, em falta de me- 
Ihor, para "requiredness") do campo da percep^ao, simplesmente 
recusam enfrentar os fatos(,5). 

Lutam os gestaltistas com a dificuldade de uma adequada 
descrigao fenomenologica desse "carater de requisicionalidade", 
de vez que ate na linguagem corrente, como na terminologia tra- 
dicional da Psicologia, as pre-nofoes de seus adversaries se acham, 
de longa data, incorporadas. Mas e possivel indicar, co^ certa 
facilidade, alguns caracten'sticos essenciais da "situa^ao-de-requi- 
sicionalidade". Segundo Kohler, sao estes, a um so e mesmo 
tempo, os seguintes: 1. — Um dado, ou entidade, ou um ato, e 
"requerido" dentro de um contexto de outros dados, entidades ou 
atos. Isto e valido tanto para a "requisicionalidade" negativa co- 
mo para a positiva; 2. — Dentro do contexto em questao, a re- 
quisicionalidade e um carater dependente que nao tern existencia 
propria, aparte das entidades "adequadas" ou "inadequadas" umas 
as outras nesses contextos; 3. — Toda requisicionalidade trans- 
cende de certas partes de um contexto a outras do mesmo con- 

(13) — Wolfgang Kohler, "Max Wertheimer — 1880-1943", Psychological 
Review, Vol. 51, n.0 3, Maio, 1944, p. 143. 

(14) — Ibid., p. 144. 
(15) — Ibid., p. 145. 
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texto. 0 "transcender" significa essencialmente que a referencia 
transcendental, o "seguir-se de", nao e uma "coisa", mas antes 
urn "passar" de uma coisa para outra. Podera ser, mas nao o e 
necessariamente, uma referencia transfenomenal, isto e, do domi- 
nio fenomenal para outro; 4. — A requisicionalidade difere de 
outras formas de referencia pelo seu proprio carater requisitivo 
("demanding character"). "Requisicionalidade significa que urn 
dado contexto, ou aceita sua propria constitui^ao e a natureza 
de suas partes, ou que rejeita alguma fase de seu estado pre- 
sente" (l6>. "Este carater requisitivo tern graus de intensidade. 
Quanto menor a intensidade, mais sera realizada a condi?ao de 
mera rela^ao existencial ("factual"), juxtaposigao e sequen- 
cia" (,7). Muito frequentemente, alem disso, mera aceitagao ou re- 
jei^ao nao exgotam as possibilidades de requisicionalidade. Quan- 
do seu contexto e completado de maneira a aproximar, jnas nao 
alcan^ar realmente, uma condi9ao perfeitamente correta, a requi- 
sicionalidade tende a assumir urn carater perfeicionista ou cor- 
recionista: a requisicionalidade tende a aperfei^oar dadas situa- 
foes, apontando para mudamjas que rcsultariam nesse aperfei^oa- 
mento ou melhoria(l8). 

Existe qma especie de fatos fisicos que pode ser considerada 
isomorfica das situates de requisicionalidade: sao os campos de 
for9a. A descri9ao formal dos dois conceitos — for9a e requi- 
sicionalidade — e semelhante em seus caracteristicos essenciais. 
A hipotese gestaltista e de que os processes nervosos correlates 
da experiencia perceptiva sao campos de for9as. Tanto esses 
processes psicofisicos como a experiencia fenomenal sao, as- 
sim, encarados do ponto de vista macroscopico. Realmente, diz 
Kdhler, 

"as propriedades do tecido cerebral como um meio fi- 
sico e quimico sao tais que, nessa parte do organismo, 
contextos macroscopicos nao sao apenas possiveis: e 
dificil, mesmo, ynaginar como sua existencia poderia 
ser evitada." (,9) 

"Assim, de acordo com o estado presente dos conhe- 
cimentos sobre a condu9ao nervosa, o efeito primario 
que o impulso nervoso produz nas camadas ganglio- 
nares e atividade quimica. Tal atividade altera o es- 
tado das camadas em que ocorre, e, pelo menos du- 
rante alguns ^omentos, este efeito sobrevivera suas 

(16) — Kohler, The Place of Value in a World of Facts., p. 346. 
(17) — Ibid., p. 337. 
(18) — Ibid., p. 338. 
(19) — Ibid., p. 208. 
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causas. Se houver qualquer precipitate de produtos 
quimicos, qualquer adsorpgao desses produtos em su- 
perficies histologicas, o restabelecimento das condigoes 
anteriores sera adiado e o retorno complete ao estado 
original pode, em muitos casos, nunca chegar a efe- 
tuar-se. 

"De um outre ponto de vista, somos levados a con- 
clusoes semelhantes. Considerado como um meio con- 
dutor, o tecido nervoso e um eletrolito, o que signi- 
fica que qualquer corrente que passe atraves do tecido 
envolve o deslocamento de ions. E' uma peculiaridade 
da condu^ao eletrolitica que as superficies dentro do 
meio atraves do qual os ions nao podem passar livre- 
mente sao, em regra, imediatamente polarizadas: ions 
sao acumulados em camadas minusculas e adsorvidos 
nessas inter-faces; e1m consequencia disso, originam-se 
novas forgas contrarias as da corrente; e, devido a 
mudan^a na concentracao ionica, podem ocorrer rea- 
tes quimicas nesses limites. A acumula^ao de ions 
em cada ponto de uma superficie e proporcional a den- 
sidade da corrente nesse ponto. Assim a corrente de- 
posita nas interfaces no seu percurso um retrato ade- 
quado do modelo ou distribui^ao que passa atraves 
dessas superficies. A medida que o tempo passa, este 
curioso processo de auto-registro contimia. Se a cor- 
rente perjmanecer inalterada, o mesmo retrato sera de- 
positado continuadamente; logo que a corrente mude 
seu modelo, um novo desenho, correspondente, se de- 
senvolvera nas superficies. Assim a corrente escreve 
sua propria historia. Ha muitos anos atras, quando 
o interesse na fisica macroscopica era mais vivo e a 
condu^ao eletrolitica um assunto ainda relativamente 
novo, os fisicos achariam grande prazer em estudar os, 
frequentelmente belos, registros que as correntes as ve- 
zes deixam onde passam de um eletrolito em um elc- 
trodo." (20) 

"Na medida em que tal auto-registro nao e apa- 
gado por acontecimentos subsequentes, as correntes cor- 
ticais deixarao, portanto, seu diario todo aberto so- 
bre as interfaces do tecido. Como uma hipotese de 
trabalho, eu suponho que, mediante tais registros de 
fungao, e preenchida a lacuna entre o passado e o pre- 
sente. Em outros ter^os, estou supondo que eles sao 
permanentes em um grau que iguala a relativa per- 
manencia da memoria. 

(20) — Kohler, The Place of Value in a World of Facts, pp. 239-240. 
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Pode-se achar dificuldade no fato de que nos ultimos 
paragrafos foi defendida a existencia de duas diferen- 
tes especies de traces; primeiro, a dos restos que sao 
os representantes da atividade quimica primaria na cor- 
tice, e, segundo, a dos tra^os que as correntes produ- 
zem por polariza^ao. Respondendo a esta obje^ao, eu 
gostaria de piostrar que, de fato, ambas as suposi^oes 
me parecem inevitaveis; nessa medida, a forma^ao de 
tra^os nao e assunto de especula?ao arbitraria, mas 
urn efeito necessario da atividade nervosa. Fermanece, 
e claro, uma questao aberta, se ambas as especies de 
restos da atividade nervosa tern o mesmo grau de per- 
manencia. Por outro lado, a dificuldade que urn tal 
dualismo, a principio, parece acarretar, desaparecera 
logo, se considerarmos como a origem e a distribui?ao 
das correntes polarizantes e relacionada com a ativi- 
dade quimica." (2,) 

Considerando o exemplo de uma figura branca, simples, so- 
bre urn fundo cinzento, Kohler contimia: 

"Resta dar so mais um passo. Nao soinente os tra- 
ces da atividade quimica primaria, mas tambem, em 
regra, os produtos da polariza?ao, serao diferentes den- 
tro da regiao da figura e f6ra, no meio em que ocorre. 
Parece, portanto, uma suposigao natural que, no domi- 
nio dos tra^os, subsistirao efeitos eletrostaticos sepie- 
Ihantes aos que foram atribuidos ao modelo da fungao 
efetiva. No caso de um campo homogeneo, um con- 
tinuo-de-tra?o sera deixado pelo continuo-de-fun?ao. 
Mas onde uma regiao circunscrita especial tiver sido 
destacada na funfao, a mesma regiao permanecera se- 
gregada no continuo-de-tra^o. Nao e precise supor di- 
feren^a entre os processos e seus traces quanto a na- 
tureza das for?as em que se baseiam a continuidade 
e a relativa segregafao." (22) 

Assini, a cada momento os processos psicofisicos escrevem 
seu registro em cima dos que seus antecedentes escreveram, mas 
isso, segundo a hipotese gestaltista, nao precisa levar a uma con- 
fusao dos registros. Da mesma maneira que, fenomenologica- 
mente, ha relativa continuidade e segrega^ao da figura sobre o 
fundo, havera tambem, no processo psicofisico iso.mbrfico e no 

(21) — Kohler, The Place of Value, p. 241. 
(22) — Ibid., p. 242. 
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respective trace, uma regiao segregada do correspondente con- 
tinuo-de-fun9ao e de tra90. 

Nestas condi95es, no "livro da memoria" a historia dos pro- 
cesses se escreve por si, mas sem paginas separadas. 

"Na dimensao do tempo passado, o registro e conti- 
nue, tal como e em sua representa9ao do espa90. E, 
em lugar de paginas, que sao indiferentes ao sen con- 
teudo, o registro exibe palavras, senten9as e capitulos 
que sao destacados uns dos outros precisajmente con- 
forme este conteudo. Nao negarei que muito devera 
acontecer, gradualmente, neste curioso livro, a medida 
que o tempo passa. Os tra9os nao sao, de modo al- 
gum, objetos inertes. Penetrados por for9as, e possi- 
velmente, as vezes, por correntes, o registro tendera 
a revisar seu proprio texto espontaneamente. Se con- 
siderarmos que ele esta tambem sob a per^anente acao 
dissolvente do metabolismo, somente poderemos espe- 
rar que a edi9ao final seja urn esbo9ado resumo de 
uma deformada historia." (23) 

Os principios de organiza9ao e segrega9ao de unidades na 
experiencia fenomenal — as "leis" de organiza9ao das Gestalten, 
de Werthei|mer — deverao ter sua correspondente aplica9ao, de 
acordo com o espirito geral da teoria, no processo psicofisico e 
no tra90 isomorficos. Assim as "colunas de tra90s" se organiza- 
riam, e assim se poderia compreender como, por exemplo, se 
possa "reconhecer" urn objeto mesmo quando os processes pre- 
sentes tenham i^na localiza9ao e os tra90s, outra. 

Em outros termos, muito longe se esta do "dogma" do "tra90 
localizado, individual e inerte" que seria reatualizado na repro- 
du9ao ou reconhecimento. No reconhecimento, o fator seletivo 
sera, muito mais provavelmente, semelhanga entre processo e tra- 
90s, do que identidade de localizagdo. E Kbhler sugere Uma ana- 
logia para tornar evidente a plausibilidade da hipotese: entre 
muitos diapasoes, so ressoarao com uma determinada onda sonora 
aqueles que tiverem aproximadamente a mesma frequencia, sendo 
este efeito seletivo praticamente independente da loca9ao dos dia- 
pasoes ressonantes(24). 

Koffka, por sua vez, supoe que a comunica9§o entre pro- 
cesses e tra90s, ou mesmo entre tra90s e outros tra90s, seja urn 
processo de organiza9ao gestdltka. A "semelhan9a" e uma das 
leis de organiza9ao, entre as que Werthejmer formulou. De acor- 

(23) — Kohler, The Place of Value, p. 244. 
(24) — Ibid., p. 248. 
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do com a orientagao geral da Gestalttheorie, lanto a semelhan^a 
como a proximidade, o destino comum, a "boa continua^ao", co- 
mo os demais principios de Wertheimer —• entre os quais se in- 
due, como um dos principios de organiza^ao, o habito — pode- 
rao, em combina^ao, em isolaiinento relativo, ou em oposi^ao, re- 
ger a comunica^ao responsavel pelos fatos de evoca^ao e reconhe- 
cimento. 

* ♦ * 

Podera parecer estranho que, sendo a Psicologia gestaltista 
uma fenomenologia, tenha sido ela que se encarregasse, no mo- 
mento atual, de defender e aprofundar a hipotese do tra^o fisio- 
logico. Para melhor situar o problema, parece conveniente, an- 
tes de finalizar este capitulo, considerar dois pontos. 

O primeiro e que, sendo uma fenomenologia, a Psicologia 
gestaltista nao e so uma fenomenologia. Sua exigencia funda- 
mental e que uma descri^ao fenomenologica seja dada antes que 
se pretendam buscar as "causas" ou as dependencias funcionais 
dos fatos psiquicos em outros dominios. Mas ela vai, expressa- 
mente, "alem da fenomenologia". Nao ha nisso duas atitudes 
"somadas", sem rela^ao intrinseca. Ao contrario, K6hler(25), 
por exemplo, procura uma passagem legitima da descri^ao feno- 
menologica para a explica^ao funcional. E e na describe da ex- 
periencia fenomenal de natureza mnemica que Kohler encontra 
essa passagem, que e, em linhas gerais, a seguinte: A experien- 
cia e, muito frequentemente, gestdltica, isto e, organizada de tal 
pianeira que as partes sejam "requeridas" pelo contexto; em ex- 
periencias de evoca?ao encontramos casos em que a parte "re- 
querida" tarda, por exemplo, a ser evocada, mas, embora nao 
esteja assim fenomenalmente presente, nao e inerte, amorfa, in- 
diferente. Ao contrario, aponta para alguma coisa cujos caracte- 
res as vezes sao tao precisos — como no exeiinplo famoso de Wil- 
liam James, em seu classico capitulo sobre a Corrente do Pensa- 
mento, quando queremos lembrar um nome esquecido, experimen- 
tamos uma lacuna peculiar, 6,01 que "the wrong names do not fit 
into its mould. And the gap of one word does not feel like the 
gap of another" (26) — tao precisos, que podemos recusar quan- 
tos nomes nos sejam propostos que nao sejam aquele capaz de 
preencher os requisites do contexto. 

Esses sao exemplos de "referencia transfenomenal", em que 
a requisicionalidade aponta para alguma coisa que nao e dada na 
experiencia, — e em principio justifica)m a hipotese do tra^o fi 

(25) — Kohler, The Place of Value, Cap. IV, "Beyond Phenomenology", 
p. 102 e segs. 

(26) — William James, Principles of Psychology, Henry Holt and Co., New 
York, 1890, 2 vols.; Vol. I, p. 251. 
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siologico, e com isto a atribui^ao de existencia transfenomenal aos 
objetos fisicos. 

"O carater distintivo de transcendencia, como observa- 
mos, era coerencia direta de fun^ao, de referencia, en- 
tre um contexto fenomenal e uma entidade transfeno- 
menal. Ha uma unica parte da natureza que, confor- 
me nossos presentes conhecimentos, poderia, neste ca- 
so, estar em contacto tao Intimo com os dados feno- 
menais. Esta parte da natureza e o mundo circuns- 
crito dos fatos cerebrals. Nossa conclusao sera, por- 
tanto, que, ao tentar lembrar alguma coisa e sabendo 
que a sabemos, nossa referencia e, do ponto de vista 
da ciencia, referencia a uma entidade neurologica defi- 
nida, ou melhor, neural: uma entidade que seria co- 
mumente, e talvez grosseiramente, chamada u^m traco 
mnemico." <27> 

Naturalmente, a experiencia desta "transcendencia" nao in- 
dica em que especie de mundo transfenomenal se localiza o "se- 
gundo-termo-alem". 

"0 que desejo dizer e apenas isto: U^a demonstra- 
^ao de transcendencia, como tal, tende a justificar em 
principio o que os fisicos e outros cientistas estao fa- 
zendo quando atribuem existencia transfenomenal aque- 
les objetos com que se ocupam." (28) 

O segundo ponto que convem considerar e o seguinte: se e 
mediante a requisicionalidade inerente a organiza^ao gestdltica 
que os psicologos gestaltistas se sentem autorizados a apelar para 
a no^ao de trago e a ir alem de uma estrita fenomenologia, e ta^i- 
bem mediante a organiza^ao gestdltica que vao estabelecer o grau 
de importancia da memoria no conjunto da vida mental. A teo- 
ria gestaltista pareceu a muitos, e revolucionariamente, na opiniao 
de Guillaume(29), restringir o papel da memoria na vida men- 
tal. Nao seria, talvez, considerada tao revolucionaria se se levas- 
sem mais em conta os postulados da Psicologia funcional; com 
efeito, se os fatos psiquicos sao uma parte e uma maneira de 
adapta^ao do individuo ao seu meio, este meio, evidentemente, 
e o de cada mo^ento presente e nessas condi^oes, como observou 
Bartlett, uma fiel rememoragao do passado seria ate nociva ao 
ajustamento do presente. Os gestaltistas poem profundas quali- 

(27) — Kohler, The Place of Value, p. 123. 
(28) — Ibid. 
(29) — Paul Guillaume, Fsychologie de la Forme, Ernest Flammarion, Pa- 

ris, 1937, p. 149. 
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fica^oes a esta 110930 de "ajustamento", mas sua enfase nos "re- 
quisitos da situa9ao presente" e semelhante a de um funciona- 
lismo coerente. O que constitue a novidade da teoria gestaltista 
e ir procurar na concreticidade das situa96es e rea96es os seus 
caracten'sticos estruturais, a sua organizagao particular, em fun- 
930 da qual a contribui9ao da memoria, e da experiencia passada 
de um modo geral, sera determinada, podendo chegar a ser mi- 
nima ou maxima, conforme os casos. 

♦ ♦ * 

E' esta teoria — sem diivida altamente especulativa num 
certo sentido, mas conciente de sua condi9ao — que se vai lan- 
9ar no caimpo dos estudos da memoria de formas. Aqui, como 
na caracteriza9ao dos metodos respectivos — dos gestaltistas e 
dos experimentalistas tradicionais — vamos encontrar, de um la- 
do, a liberdade de movimentos em rela9ao as teorias, bem como 
uma elevada conciencia do carater hipotetico de muitas explica- 
96es psicolbgicas, e do outro lado, uma consideravel inhibi9ao 
no tocante ao jogo do pensa^nento teorico conjugada a um certo 
apego a expl!ca96es tradicionais e a maneiras tradicionais de con- 
siderar os proprios fatos. 



CAPITULO III 

O EXPEREMENTO DE WULF E A TEORIA GESTALTICA 
DA MEMORIA 

Como os capitulos anteriores procuraram mostrar, tanto a 
Psicologia experimental tradicional como a gestaltista proclamam 
fidelidade aos fatos, mas esta fidelidade e por elas diferentemente 
concebida. Tentando resumir, pode-se dizer que, com referenda 
as nogoes antiteticas e co^plementares de questao-de-fato e de 
importancia(,), enquanto ambas as Psicologias desejam partir de 
pura questao-de-fato, diferem na coloca^ao da importancia. 

Quaisquer fatos ou segmentos de fatos sao igualmente im- 
portantes para os psicologos experimentais tradicionais: a unica 
coisa que consideram realmente importante para a ciencia sao a 
objetividade e rigidez do procedimento aplicado ao segmento de 
experiencia ou de comportamento que estudam. Para os psico- 
logos gestaltistas, ha importancia a ser encontrada e ditada pelo 
proprio fato em estudo: e uma importancia objetiva, antes que 
o subjetivismo da sele^ao arbitraria conforme o puro interesse do 
psicologo. O ideal igualitario dos experimentalistas seria o de 
atribuir igual importancia a todos os fatos ou segmentos de fa- 
tos — a unica discriiminagao feita sendo a da curiosidade do 
experimentador acerca deles. Os gestaltistas objetariam que este 
tratamento e "injusto" porque nao considera a ordem e a hierar- 
quia naturais dos fatos em sua relagao de todo-parte, relagao que 
e incompativel com o corte arbitrario de segmentos, ditado unica- 
mente pelo interesse do experimentador. 

Esta parece ser uma diferen^a basica entre as duas corren- 
tes da Psicologia. 

0 emprego de forpias visuais como material experimental e 
particularmente apto a mostrar o trabalho destes dois diferentes 

(1) — Alfred North Whitehead, Modes of Thought, Macmillan Co., New 
York, 1939, p. 5 e segs. 
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modos de pensar e a dar um exemplo das conclusoes a que che- 
gam. A restri^ao anteriormente feita deste trabalho a um pcquc- 
no grupo de experimentos deve ser recordada neste ponto; do 
contrario seria ele por demais incompleto. A Psicologia gestdl- 
tica e ela propria u^a "teoria das formas" e, mesmo uma limi- 
ta?ao as formas visuais, constituiria um campo demasiadamente 
amplo. A discussao sera centralizada nos trabalhos de Wulf e 
Hanawalt, que sao aqui tornados como representatives das duas 
aproxima^oes aos fatos de memoria. 

Esta restri^ao e sugerida pelos proprios objetivos dos expe- 
rimentos e^ discussao. Constituem eles, por assim dizer, duaa 
familias vinculadas por uma duradoura contenda. Os experimen- 
tos de Wulf(2), visavam refutar a teoria mnemica de G. E. 
Muller e comprovar as hipoteses gestaltistas. Trabalhou Wuif 
sob a dire^ao de Koffka. Veiu, apos, Gibson(3), grandemente 
influenciado pelo lado oponente, mas relativamente aberto a qual- 
quer verdade que seus experimentos pudesselm desvendar. 

Outros experimentadores trataram do mesmo ou de seme- 
Ihantes problemas, mas o climax dramatico foi aicangado quan- 
ao Hanawalt<4) e,mpreendeu seus experimentos com o material 
usado por Wulf e chegou a resultados com os quais pensou po- 
der contestar a propria teoria de Wulf. 

Hubbell<5) tambem trabalhou com formas visuais. Ainda 
que seu experimento nao seja propriamente de memoria, contem 
referencias piuito diretas tanto a Wulf como a Hanawalt para 
ser deixado de lado. Os experimentos de Goldmeier(6) desa- 
fiaram os de Hanawalt como estes haviam desafiado os de Wulf: 
empregou ele o metodo de Hanawalt como este usara as figuras 
de Wulf. 

Ha tres pontos principals a serem considerados atraves des- 
te trabalho, alem das conclusoes experimentais dos autores: 1) as 
inten^oes, ou "background" teorico, ou hipoteses de trabalho, ou 
qualquer outro termo que designe a maneira de cada psicologo 
abordar o fenomeno; 2) o material usado e 3) seu processo 
particular de colher e manipular os desenhos dos sujeitos da 
observatao. 

EXPERIMENTOS DE WULF; — O fundo historico em 
que o trabalho de Wulf tern seu lugar e marcado, no dominio dos 
estudos psicologicos, de um lado, pela controversia, que ainda 
se desenrolava, acerca do papel das imagens no pensamento, e, 

(2) — Friedrich Wulf, o. c. 
(3) — James J. Gibson, o. c. 
(4) — Nelson G, Hanawalt, o. c. 
(5) — Marian B. Hubbell, o. c. 
(6) — Erich Goldmeier, o. c. 
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de outro lado, pela rea9ao, ja em sua prijineira decada, da es- 
cola da Gestalt contra todas as teorias associacionistas. 

Como nota I. Meyerson(7), "I'image a ete tour a tour reine 
et cendrillon de la pensee". As grandezas e miserias da teoria 
das imagens sao uma velha historia, tao velha como as teorias 
de Democrito e de Epicure. Entretanto, se partirmos da idade 
moderna, com o empiris^o de Locke e de Hume, veremos que 
esse associacionismo atomistico conheceu seus mais brilhantes 
dias na segunda metade do seculo XIX. A teoria de Taine, em 
1870, colocou a questao em termos radicais, com sua concep^ao 
da mente colmo urn "polipeiro de imagens". For volta de 1880, 
parece, o associacionismo era absoluto. Mas logo depois, nos 
ultimos anos do seculo, a reagao contra ele ja era poderosa. Ja- 
mes e Bergson atacaram sem piedade a postulada discontinuidade 
da vida mental. 

A Psicologia gestaltista havia incorporado em urn sistema 
vigoroso e pregnante, abrangendo a totalidade da vida psiquica, 
todas as didoes de critica ao conceito de associa^ao de "ele- 
mentos" da vida mental. Nestas condigoes, era natural que a 
explicagao do esqueciiinento como o mero "apagar-se" de elemen- 
tos de conteudos mnemicos fosse atacada. — Eoi o que fez Wulf 
em seu trabalho, publicado em 1922. 

O quadro especifico para seu estudo consiste na prova expe- 
rimental, que pretendia fazer, do "principio de convergencia" dc 
G. E. Miiller. Miiller, principalmente sobre a base de seus pro- 
prios experimentos, havia concluido, como e referido por Wulf, 
que as imagens de diferentes objetos pertencentes ao mesmo 
campo sensorial convergBim para uma ideia, por assim dizer, ex- 
tremamente vaga. 

Alem deste principio da convergencia, considerado de vali- 
dade geral, e sem qualquer relagao expressa com ele, Miiller pro- 
punha um principio menor de "transformagao afetiva" que dava 
conta de casos especiais em que, em consequencia de aten^ao, 
alguns dados permaneciafn sem alteragao. 

Wulf pergunta, entao; "Sofrerao os conteudos mnemicos, 
com a passagem do tempo, aquelas, e SOMENTE aquelas, mo- 
difica^oes necessarias a teoria de Miiller?" Para responder a 
essa pergunta ele organiza seu experimento. 

Ideou varias figuras. Em lugar de trabalhar com apenas al- 
gumas figuras formadas de aglOitnerados de linhas entrecruzadas 
e em maior ou menor niimero, co^o as que Pieron(8) usara 

(7) — I. Meyerson, "Les images", in Nouveau Traite de Psychologie, vol. II, 
edit, por George Dumas; Alcan, Paris, 1932; p. 545. 

(8) — Henri Pieron, "Recherches Comparatives sur la Memoire des For- 
mes et celle des Chiffres", Annee Psychologique, vol. 21, 1920, pp. 
119-148. 
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pouco antes dele, Wulf experimentou com figuras variavelmente 
"simples" ou "boas", que suas Ideias gestaltistas, na ocasiao, Ihe 
perrnitira.m idear. Todos os desenhos eram extremamente sim- 
ples, e — reponhece-o o proprio Wulf — nao determinavam de 
maneira inteiramente inequivoca sua apreensao pelo sujeito. Em 
outros termos, diriamos, eram de formatos "ambiguos", e os re- 
sultados obtidos dao exemplo da a,mplitude de possibilidades e 
de figuras comportamentais a que as 26 figuras objetivas podem 
dar lugar. 

Seu procedimento pode ser descrito do modo seguinte: 

Material: Cada uma das 26 figuras foi desenhada com tinta 
da India, em cartoes brancos de 8x10 cms. de tamanho. Em 
sua jnaioria, eram decididamente assimetricas, e compostas de li- 
nhas retas ou curvas, ou de pontos. 

Sujeitos: (que deste ponto em diante designaremos por 5): 
Seis adultos, incluindo o proprio Koffka, foram experimentados 
individualmente. Todos, exceto Koffka, se encontravam pela pri- 
meira vez em "situa^ao experimental". 

Apresenta(ao do material: Cada figura era exposta sobre 
uma mesa, descobrindo-se o respective cartao. A exposi?ao va- 
riou de 5 a 10 segundos para cada desenho: os pri^eiros e mais 
simples desenhos receberam as exposi^oes mais curtas. Foram 
expostos a uma distancia de 30-40 cms. do S. Durante as 6 pri- 
meiras sessoes, apenas dois desenhos diferentes foram mostrados 
a cada 5; depois 4 figuras eram apresentadas em cada sessao, 
mas ate isso era feito se1m uma apresenta^ao estritamente "seria- 
da", em que cada desenho seguisse imediatamente a outro. 

Instrufdes: Foram de olhar o desenho com aten^ao igual- 
mente distribuida e com a intengao de reproduzi-lo mais tarde tao 
acuradamente quanto possivel. Os 5s eram solicitados a nao 
pensar nas figuras durante o intervalo entre apresenta^ao e evo- 
ca^ao. Ao desenharem, era^ convidados a visualizar o original 
tao claramente quanto possivel, e a relatar suas experiencias du- 
rante a reprodu^ao, incluso imagens que aparecessem, sua esti- 
mativa da correspondencia da reprodu9ao com a figura-estimulo, 
e qualquer palavra ou sentido que se tivesse ligado a figura. Co- 
mo nao e de se estranhar, entretanto, os Ss nao eram sempre ca- 
pazes de dar informa^ao a respeito de todos esses itens. 

Reprodufdes: Eram pedidas: 1) 30 segundos depois da 
apresenta^ao, — isto com o fim de surpreender quaisquer peculia- 
ridades da apreensao das figuras durante a apresenta^ao efetiva; 
2) uma segunda evocacao era solicitada 24 horas depois; 3) uma 
terceira, uma semana apos. Nesta ocasiao, eram mostrados ao 5 
cartoes especialmente preparados para uma re-apresenta^ao par- 



45 

cial do modelo que entao deveria reproduzir. Nao Ihe era dito 
se essa parte era certa, sendo isso deixado a sua propria decisao. 
Sua tarefa era de completar o desenho original, usando essa 
parte se a considerasse correta; 4) em alguns casos foram os Ss 
experi,mentados mais uma vez ap6s um longo intervalo, que va- 
riou de duas semanas a dois meses. 

Resultados obtidos por Wulf: Ao comparar as reprodu^oes 
de modelos, Wulf considerou cuidadosamente se caracteristicos 
especiais da figura haviam sido conservados, enfraquecidos ou 
fortalecidos na reprodu^ao. Examinou as series de reprodu^oes 
que cada um de seus Ss desenhara para cada figura, e concluiu 
que havia nelas, com o tempo, uma diregdo de mudangas. Esta 
dire^ao de ^udan^a anunciava-se claramente desde a primeira 
reprodugao. 

Se uma explicagao devesse ser dada de todas as mudangas 
observadas, a unica que poderia dar conta de todos os casos era 
a lei das Gestalten. As varias Gestalten fenomenais, ainda que 
todas derivadas do mesmo desenho, seriam — cada uma a seu 
modo — incompletas ou "mas" e, dai, cada uma dever mudar 
6,01 sua diregao particular de maneira a superar esse defeito. 

Parece, da leitura do trabalho de Wulf, e de acOrdo com o 
carater geral da teoria gestaltista, que a amplitude de varia?ao 
fenomenal para qualquer figura objetiva e determinada pela pro 
pria natureza do modelo em questao: haveria diferentes amplitu- 
des de ambiguidade, e certas figuras dariam lugar a Gestalten 
muito boas que nao admitiriam ambiguidade alguma, sendo as- 
sim apreendidas de um unico modo. Os experimentos recente- 
mente empreendidos por K6hler<9), com as figuras reversiveis de 
Rubin, mostram ja que a diferenca em apreensao nao e questao 
de acaso ou prazer. Entretanto, Wulf nao entrou profundamen- 
te neste ponto, mencionando, brevemente, "condigoes internas do S 
e que contribuem para determinar o objeto fenomenal". 

Uma certa apreensao sendo dada, entao, as mudangas se- 
guem a dire^ao da "melhor forma", e o mais notavel e que em 
alguns casos a forma estrutural tern tal for?a propria, que ela 
muda na diregao de uma determinada forma apesar das diferen- 
tes coisas que os varies 5s haviam "visto" na figura objetiva, 
ou dos diferentes significados a ela atribuidos. Wulf encontrou' 
que, para certos modelos, o experimentador pode ate prever as 
mudangas que as reproducoes sofrerao: por exemplo, a Fig. 2, 
que foi chamada "tres triangulos equilateros", ou "tres picos", ou 
"zig-zag", cuja planeza chegou mesmo a ser salientada verbal- 
mente por um 5, foi reproduzida progressivamente acentuada, 
com angulos mais agudos, incluso pelo que havia salientado sua 

(9) — Wolfgang Kohler, Dynamics in Psychology, p. 68 e segs. 
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QUADRO I — EXEMPLOS DE ACENTUAgAO E NIVELAMENTO (WULF) 
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chateza. O S remanescente a havia apreendido como uma "K- 
nha quebrada", isto e, 00,010 uma modificagao da linha reta, e 
mostrou progressive achatamento. Wulf conclue que "evidente- 
mente, tornar-se mais ponteaguda deve ser uma propriedade na- 
tural do objeto mostrado" (|0). 

Wulf encontrou duas diregoes ("Richtungen") opostas e con- 
sistentes de mudan^a, as quais denominou ACENTUA^AO (em 
alernao Prdzisierung, traduzido pelos norte-americanos para Shar- 
pening) e NIVELAMENTO (Nivellierung ou Levelling). Dos 
seus cerca de 400 casos, apenas 8 nao puderam ser ass^m clas- 
sificados. For nivelamento significa ele um enfraquecer-se r>u 
atenuar-se de uma peculiaridade do modelo. Em muitos casos, 
0 nivelamento coincidia com uma tendencia para simetria, o que 
significa uma dipiinui^ao da assimetria caracteristica do modelo: 
por exemplo, a atenua^ao de diferengas entre os "degraus de es- 
cada" e a "plataforma" de sua Fig. 9. Por acentuagdo significa 
ele a dire^ao oposta, um aumento ou acentuafao de alguma pe- 
culiaridade, como por exemplo o ja mencionado caso da Fig. 2. 

Tanto nivelamento como acentua?ao, ainda que a principio 
isso pare^a estranho, sao mudangas para uma estrutura "me- 
Ihor". O que Wulf significa sera esclarecido por sua compa- 
ragao: 

Suponha-se que 3 pancadas de um martelo A, B e C, 
devam ser reproduzidas. O intervalo entre A e B, si- 
de 10 unidades, 0 entre B e C, de 10,5 unidades. Ago- 
ra, ha duas possibilidades: ou os dois intervalos po- 
dem se tornar iguais, ou o segundo pode ser aumen- 
tado em relagao ao primeiro. (ll) 

No segundo caso, resultara um grupo em que a diferen^a 
e clara e precisamente aparente. Em qualquer caso, o fim apro- 
ximado e o de uma Gestalt pronunciada. O mesmo se da, nota 
ele, em cada situagao de limiar diferencial: ou uma estrutura-de- 
semelhan^a ou uma estrutura-de-diferen?a tern lugar em oposi?ao 
aos estimulos apresentados para compara9ao. 

Nao encontrou Wulf quaisquer diferengas individuals, — no 
maximo um dos Ss podia ser considerado como tendo apresentado, 
nesses experimentos particulares, uma tendencia relativamente for- 
te para nivelamento. Relativamente as proprias figuras, verificou 
que as Figs. 1, 2, 5, 10 e 23 eram ^nais frequentemente acen- 
tuadas do que niveladas, o contrario sendo verdade para as Figs. 7, 
8, 16, 17, 21, 22, 24 e 25, enquanto que para as restantes nenhu- 
ma tendencia clara foi encontrada. 

(10) — Friedrich Wulf, selegao in Willis D. Ellis, Source Book of Gestalt 
Psychology, p. 143. 

(11) — Ibid., p. 147. 
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Quanto ao papel da imagem visual, cedo se tornou claro 
que nao era o fator decisive. Nao so era frequente, ate na pri- 
meira evoca^ao, o caso de ausencia de imagem, e ainda mais 
frequente em evoca^oes posteriores, mas, em qualquer caso, os 
resultados eram os mesmos para os Ss que usaram como para os 
que nao usaram imagina^ao visual. Acontecia que tambem a ima- 
gem mudava na mesma dire?ao, mesmo quando o sujeito podia 
fazer um desenho conforme sua "imagem" visual, e outro con- 
forme seu "conhecimento". 

Dissemos que Wulf achou que o unico modo de explicar to- 
dos os fatos por ele observados era de acordo com as leis gestdl- 
ticas. Mas, antes, tinha que mostrar a que respeitos a teoria da 
associa^ao era insuficiente, i.e, tinha que mostrar que as mudan- 
9as encontradas nao eram SOMENTE aquelas que um principio 
de convergencia juntamente com um principio de transforma9ao 
afetiva poderiam explicar. Isto ele fez da maneira seguinte: 

Acentua^ao e nivelamento, as duas dire?6es gerais, podiam 
ser atingidas de alguns modos diferentes, que Wulf analizou. 
Frimeiro, a percep^ao da figura podia ser classificada conforme 
dois tipos. No primeiro tipo, o S via o desenho "como uma coisa", 
isto e, como a imagem de alguma outra coisa. No outro, via o 
desenho "somente como desenho". A apreensao da Fig. 2 como 
"tres colinas" e um caso do primeiro tipo (apreensao compreen- 
sivci)\ como "tres triangulos", e caso do segundo tipo (apreen- 
sao isolativa). 

Em ambos os tipos, a acentuagao e o nivelamento podiam 
ser atingidos por (1) Normalizafao, (2) Exagerafdo, (3) Mu- 
dan^as Autonomas. 

NORMALIZAQAO (em alemao Normalizierung, traduzido po- 
los norte-americanos para Normalizing) significa mudan?a para 
estruturas comuns, familiares, conforme sua aparencia "normal", 
media, — por exemplo, quando a Fig. 16 e apreendida como um 
envelope e se torna mais e mais como um envelope. Entretan- 
to, nota Wulf, a normaliza^ao nao precisa necessariamente esten- 
der-se a todas as partes da figura. Por exemplo, a Fig. 9 pode 
ser vista como "degrau de escada": a verticalizagao das obli- 
quas e uma mudan9a no sentido da estrutura usual de escada, 
mas coexiste com uma acentua^ao da diferen?a no tamanho dos 
dois elementos do "degrau". 

As reprodugoes ulteriores sucumbem cada vez mais a estru- 
tura que estava ativa na primeira percepgao, sem, contudo, che- 
gar a atingir completamente o carater real de uma escada. 0 fato 
e evidente no caso do S que viu ambas as figuras 1 e 16 como 
um "envelope": nenhuma se torna um retrato fiel de um enve- 
lope, mas ambas retem os caracteristicos das duas inconfundiveis 
figuras vistas. 
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EXAGERAQAO (em alemao Pointierung, traduzido pelos 
norte-americanos para Pointing ou Emphasizing). A apreensao 
na forma de objetos ou formatos familiares nao precisa proceder 
unicamente no sentido de normaliza9ao. Pode ser caso de exa- 
geragao, em que urn feitio particular, que diverge do normal, im- 
pressiona o 5 quando este o percebe, e se torna cada vez maio 
exagerado. Em outros termos, o S acentua o carater peculiar 
dessa coisa particular, no tocante a sua diferenga da media "nor- 
mal" . 

Por exemplo, o modelo 19 foi apreendido por urn S como 
uma chave sinotica ("bracket"), "pequena em cima, grande em 
baixo", e mostrou uma acentuagao das diferen9as na reprodu9ao. 
O mesmo modelo foi tambem apreendido como "uma chave" por 
outro S e suas reprodu96es revelam crescente nivelamento das di- 
feren9as do comprimento das duas partes — urn efeito normali- 
zante, no sentido de uma "chave sinotica normal". 

Normaliza9ao e exageramento sao dois modos de usar o 
objeto ou feitio de formas muito conhecidas: um, mudando no 
sentido do normal, o outro, salientando a diferen9a percebida em 
reIa9ao ao normal. 

MUDANQAS AUT6N0MAS: Pode acontecer, porem, que, 
mesmo sem especial aten9ao as particularidades do modelo, a mo- 
difica9ao ocorra contrariamente a normaliza9ao. Este tipo do 
mudan9as "autonomas" pode ser tao poderoso que particularida- 
des especialmente mencionadas, do modelo, sao esquecidas e de- 
saparecem. Pode ate acontecer que tal men9ao seja retida na 
memoria do S juntamente com a tendencia a exagera9ao, mas o 
efeito autonomo e em sentido oposto e mais forte. Exemplos 
desta especie sao quando o 5 salientou a planeza da figura em 
zig-zag e, apesar disso, desenhou os angulos mais agudos do que 
no original, ou quando a Fig. 18, apreendida como uma "garra- 
fa", mudou no sentido de simetria das duas partes, em lugar de 
mudar para uma forma de "garrafa". 

ASSIMILAQAO E ATENQAO NAO EXPLICAM TODAS ES- 
TAS MUDANQAS — esta e a conclusao de Wulf. E' verdade 
que a teoria de Wundt, de percep9ao assimilativa, poderia pare- 
cer uma explica9ao das modifica9oes ocorridas, especialmente dos 
efeitos de normaliza9ao. Mas a ideia de que a simples existencia 
de tra90s mais velhos e mais frequentes ocasionaria sua fusao, na 
percep9ao, com a excita9ao criada diretamente pelo original; e, 
alem disso, a ideia de que na reprodu9ao retardada essas partes 
assimiladas se salientariam, por serem os tra90S mais antigos (2.* 
lei de Jost), nao encontram apoio nos fatos bem observados. 

De fato, a normaliza9ao nao afeta necessariamente todas as 
partes da figura, pois outras partes podem ser sujeitas a outras 
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mudanfas; e a teoria dos efeitos da mistura associativa reque? 
uma decqmposi^ao da figura em peda^os separaveis. Os fatos, 
porem, negam fortemente essa hipotese. A re-apresenta^ao par- 
cial de um modelo, por exemplo, deu resultados notaveis a esse 
respeito. Nao ha fragmentos independentes, da figura, e ate mes- 
mo aquelas partes "estruturais" ideadas por Wulf tinham de ser 
reconhecidas e vistas "como partes" das figuras a serem comple- 
tadas. Quando o modelo parcial aparece inicialmente como um 
todo independente, o completamento se torna impossivel. 

Os fatos observados de "acentua?ao" nao foram explicados 
pelo principio de converggncia de Miiller. Nem o nivelamento e 
o suposto "apagamento", pois nas ultimas reprodu96es ocorreu 
ate que entre as figuras evocadas houve mais casos de nivela- 
mento do que de acentua^ao. Nem e a atengao uma solu^ao: en- 
cobre, antes, o problema real. Primeiro, Miiller nao pode mos- 
trar como a aten^ao causou as modifica^oes, e ele nao mostrou 
como se pode passar de uma "intensificaipao" da sensibilidade a 
certos caracteristicos da figura, para as mudan9as de figura- ktj. 
como-um-todo. As "mudan9as autonomas", especialmente, nao 
podem ser explicadas por toda a teoria associacionista. c'u 

Aqui, nem juizos, que nao foram feitos, nem residues 
de efeitos de assimila9ao, que teriam de agir em sen- 
tido contrario, podem ser apresentados como explica- 
930, pois nos casos mais notaveis, a tendencia estru- 
tural supercompensou uma outra, atuante simultanea- 
mente, no sentido de exagera9ao, o que depoe muito 
diretamente contra a teoria da aten9ao (l2). 

A conclusao e que parece mais inteligivel explicar pelas leis 
gestdlticws, nao somente a exagera9ao e as :mudan9as autonomas 
(que sao os pontos fracos de uma teoria de mera associa9ao), 
mas tambem a propria normaliza9ao. Em qualquer dos casos, as 
mudan9as verificadas sao interpretadas como as mudan9as ca- 
racteristicas manifestadas por uma redistribui9ao de equilibrio num 
fenomeno gestdltico, isto e, de acordo com a lei de pregnancia. 

A mudan9a da figura objetiva varia de acordo com a apre- 
ensao: cada figura fenomenal e "ma" a seu modo, e muda no 
sentido da melhor forma possivel nas condi96es dadas. Na "exa- 
gera9ao" as figuras fenomenais sao organizadas de modo a ter 
seu ponto de equilibrio em um aspecto especialmente notado do 
todo; em outro caso a distribui9ao do equilibrio nao dependeria 
desse aspecto. Em consequencia, os mesmos aspectos objetivos 
de uma figura nao permanecerao identicos nos dois casos, desde 

cr.J 
crrn 

rr-a 

(12) — Friedrich Wulf, o. c., in Psychologische Forschung; I, 1922, p. 369. 
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que as propriedades de cada parte sao derivadas do todo de quo 
e membro. A atengao pode preceder e acarretar uma certa estru- 
tura^ao, ou ela propria pode originar-se da Gestalt, mas e a na- 
tureza da estrutura, como e percebida, que determina as leis da 
mudanfa, nao a aten^ao em si mesma. Nos casos de "normaliza- 
9ao", em que a figura e apreendida conforme uma estrutura co- 
nhecida, a apreensao nao consiste em simplesmente "reviver" uma 
percepgao anterior ou a media de muitas percepgoes anteriores. 

"Formas (estruturas) familiares sao, elas proprias, ja 
estaveis. Se a estrutura dada na percepgao for tal que 
inicie processes procedentes pelas mesmas linhas de 
formas ja estaveis, eles darao lugar as mesmas for- 
mas que seus predecessores. O fator significativo nao 
e quao frequentemente uma forma foi objeto de expe- 
riencia, mas se a sua estrutura se estabilizou conforme 
leis gestdlticas." (l3) 

(13) — Wulf, o. c., p. 373. 





CAPITULO IV 

O EXPERIMENTO DE GIBSON 

0 EXPERIMENTO: 0 trabalho de Gibson sobre reprodu- 
qa.o das formas visualmente percebidas e o segundo aqui esco- 
Ihido para caracteriza^ao. Inspirado pelo trabalho de Wulf, Gib- 
son empreendeu tambem, poucos anos depois, o estudo da me- 
moria de formas(,). Seu metodo diferiu do de Wulf e do de 
outros experimentadores em varios pontos importantes. Escolheu 
ele o metodo de apresentagdo seriada que, a seu ver, se aproxima 
melhor das situagoes da vida diaria do que a apresenta?ao sin- 
gular, isolada. Houve algumas varia96es de procedimento, que 
sao descritas a seguir. 

Procedimento adotado para o Grupo I e para o Grupo II: 

Material: A ambos os grupos foram mostradas duas series 
de figuras, cada uma consistente de 14 formas de contorno sim- 
ples: a serie A, consistente de figuras formadas por linhas re- 
tas, e a serie B, de linhas curvas, ou de curvas e retas. Em 
cada serie, metade das figuras tinha de 2 a 4 lacunas no con- 
torno; figuras fechadas e lacunosas alternavam no interior de 
cada serie. 

Apresentagdo do material: Cada uma destas series foi apre- 
sentada na maneira usual de urn experimento de memoria: fo- 
ram expostas num aparelho de Ranschburg, modificado, onde ca- 
da figura aparecia durante 1 1/2 segundos, para ser imediata- 
mente seguida por outra. 0 tempo de exposi9ao para o Gru- 
po II foi de 2 segundos. Aos 5s do Grupo I foram as figuras 
mostradas pelo menos 12 vezes (6 a 8 sessoes, com 2 ou 3 expo- 
si96es de cada serie); o Grupo II teve apenas uma sessao, com 
duas exposi96es de cada serie. 

(1) — Gibson, o. c. 
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Numero de sujeitos: 6 para Grupo I, e 20 para Grupo II, 
sendo todos individualmente experimentados. 

As Instrufdes dadas foram de olhar cuidadosamente cada fi- 
gura e ao fim de cada serie desenhar tantas figuras quantas fos- 
sem lembradas, em qualquer ordem que o 5 desejasse. O S era 
encorajado a comentar suas reprodufoes e a discutir o metodo 
usado. As instru?oes Ihe pediam que procurasse lembrar as foi- 
mas-estimulo tao estritamente quanto possivel em termos de ima- 
gens visuais. 

As Reprodufdes foram pedidas ao Grupo I no comedo de 
cada sessao, exceto, naturalmente, para a primeira, e a ambos 
os Grupos depois da exposi^ao de cada serie. Nao ha mengao 
do intervalo entre as sessoes. Cinco semanas e urn ano depois 
os Ss foram solicitados a desenhar as figuras de memoria e a 
relatar o processo de reprodu^ao de cada uma. 

O Procedimento para Grupo II/, pretendendo estudar a ten- 
dencia para retilinearidade, diferiu em alguns pontos do prece- 
dente. 

Material: Usou aqui duas novas series de 25 figuras cada; 
uma serie de "figuras retas" e uma de figuras feitas exclusiva- 
mente de linhas curvas. O trabalho s6 apresenta alguns exem- 
plos dessas figuras. Gibson informa que as figuras de linhas 
retas tinham em media 4,6 lados, ao passo que as de curvas 
tinham em media 4,3 lados. 

Apresentagdo: Os desenhos foram desenhados na face de 
cartoes do tamanho dos de baralho, e expostas colocando-se urn 
cartao depois de outro na mesa em frente ao S, cada cartao co- 
brindo o que acabara de ser apresentado. Dois segundos de 
exposifao para cada cartao. 
i 

Numero de sujeitos e ordem das figuras: 4 grupos de 5 Ss 
cada, reproduziram uma vez as figuras depois de urn dos seguin- 
tes modos de apresentafao seriada: a) a sequencia reta-curva 
de series foi invertida para cada S. Dentro de cada serie as fi- 
guras ficaram distribuidas ao acaso; b) uma tinica serie com 
os 50 cartoes em ordem casual; c) 5 series de 10 figuras cada, 
compostas de 5 figuras retas e 5 curvas; d) finalmente, apenas 
a serie de 25 figuras curvas foi mostrada ao ultimo sub-grupo 
do Grupo III. 

Resultados obtidos por Gibson: O experimento com o Gru- 
po I pretendia ser de aprendizagem e esquecimento, mas, em vis- 
ta de nao conseguir obter, com o material usado, "qualquer pa- 
drao arbitrario de corre^ao na reprodu^ao" (2) como desejava, 

(2) — Gibson, o. c., p. 7. 
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Gibson desistiu de sen intento inicial. Algum padrao seria, na- 
turalmente, necessario, pois que reprodu^oes absolutamente iden- 
ticas ao modelo nao se davam, — e Gibson parece ter pretendido 
um padrao realmente "arbitrario", o que ja e significative de sua 
posi^ao diferente da posi^ao dos gestaltistas. Ele chega a men- 
cionar, no decorrer de seu trabalho, "os caracteristicos essenciair, 
das figuras" (3) e "a forma que ,mantem as linhas no lugar" (4), 
expressoes que ja tern um ressaibo de gestaltismo, mas de pouca 
relevancia no conjunto de seu trabalho. Decidiu, finalmente, usar 
os resultados do Grupo I juntamente com os do Grupo II, e, por 
vezes, tambem com os do Grupo III, para tirar as conclusoes que 
relata. Este modo de tratar os dados torna bastante dificil re- 
sumir seus resultados. E' necessario segui-Io quasi passo a pas- 
so, para nao deturpar esses resultados. As reprodu?6es dos Gru- 
pos 1 e II somam cerca de 4.000 para todo o conjunto de 28 
figuras. Uma coisa notavel, provavelmente devida a mistura dos 
resultados de dois procedimentos, como a falta de um criterio 
para julgar as modificagoes, e que ele achou extremamente difi- 
cil tratar conjuntamente a massa de 4.000 reprodugoes. Apesar 
de notar que "as reprodu^oes de cada 5 diferiam do original por 
certas modifica^oes caraceristicas" (5), prefere estudar a massa 
total, em vez de seguir as series de reprodugoes de cada S e es- 
tudar suas "mudan^as caracteristicas" em comparagao com os "ca- 
racteristicos essenciais" das figuras, o que seria aproximadamen- 
te o metodo de Wulf. Entretanto, devido as dificuldades da ma- 
nipula^ao massi^a dos resultados, Gibson apresenta um estudo 
das frequencias de apenas 294 das 689 reprodu?6es feitas por 
seus 20 5s do Grupo II. E' possivel resumir o aspecto quanti- 
tative de seu tratamento dos dados do seguinte modo: 

TABELA I 

Sumarxo dos resultados de Gibson 

Numero de reprodugoes possiveis, 
do Grupo II   1.120 

Numero de reprodugoes feitas pe- 
lo Grupo 11   689 61% de 1.120 

Numero de reprodugoes classifica- 
das sob os 5 tipos de mu- 
dangas   294 43% de 689 

Numero de reprodugoes omitidas 
na classificagao   395 57% de 689 

(3) — Gibson, o. c., p. 26. 
(4) — Ibid., p. 30. 
(5) — Ibid., p. 7. 
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Estes algarismos mostram que uma percentagem relativamen- 
te grande de reprodu?6es possiveis nao foi efetivamente desenha- 
da e que, das reprodu^oes efetuadas, mais de metade nao pode 
ser classificada de acordo com as categorias de modifica95es de 
Gibson, sendo, entao, omitidas essas reprodu^oes. Seu estudo da 
distribui^ao de frequencias de mudangas pode ser resumido do 
seguinte modo: 

T ABE LA II 

Frequenda dos tipos de mudan^as estudadas por Gibson 

N.° % de 689 
Assimilagao de Objetos   95 14% 
Assimila^ao de Figuras   108 16% 
Completamento   48 7% 
Desintegragao   26 4% 
Analise Verbal   17 2% 

As figuras aparecem so uma vez na tabela, pois foram ca- 
talogadas sob a rubrica do tipo de mudanga predominante, quan- 
do apresentavam mais de urn tipo, o que era frequente. 

Depois desta apresenta^ao quantitativa, o trabalho de Gib- 
son passa a descrever os tipos de mudan^as, tomando entao 
exemplos de todos os tres grupos. 

Os tipos de mudan9a acima mencionados foram observados 
da maneira seguinte: 1) tomando cada reprodu9ao e comparan- 
do-a com o correspondente comportamento verbal do S, isto e, 
com o nome ou sentido por ele dado a figura, ou sua referencia 
a semelhan9a com algum objeto, ou descri9ao da figura, — tendo 
Gibson tirado dai suas conclusoes referentes a Assimilagdo de 
Objetos e a Analise Verbal] 2) tomando as reprodu96es das fi- 
guras "quebradas" ou lacunosas em compara9ao com os modelos, 
— o que o habilita a classificar as mudan9as como Completamen- 
to e DesintegragdO] 3) estudando a influencia de uma figura so- 
bre a reprodu9ao de outras, — o que o habilita a formular sua 
conclusao relativa a Assimilafdo de Figuras. 

A Assimilagdo de Objetos e definida como o "fenpmeno em 
que a percep9ao da figura envolve imagem visual ou verbal de 
algum objeto ou formato familiar e onde a reprodu9ao que se 
segue e claramente modificada de modo a que se assemelhe mais 
a coisa familiar do que a figura-estimulo" (6). Os objetos con- 
comitantes ou significados surgem espontaneamente ou em um 
esfor9o para pensar em objetos semelhantes a figura. Gibson re- 

(6) — Gibson, o. c., p. 12-14. 
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QIMDRO II - ASSIMILA^O DE OBJETOS (cjibwn) 

On^i naii: Reproducoes e reldtos verbdis 
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lata que significados e nomes estiveram presentes durante a per- 
cep^ao de, pelo menos, diversas figuras, mas nao foram solicita- 
dos relates minuciosos de qualquer S. Alguns de seus exemplos 
sao reproduzidos aqui, no Quadro II. 

Andlise Verbal: ocorre "quando a forma-estimulo, em vez 
de ser associada com um unico objeto ou formato familiar, e ana- 
lizada verbalmente de modos variados, e quando a reprodu^ao e 
tao mudada que e total ou parcialmente um produto da analise 
verbal, antes que uma representa<;ao da propria forma" <7). Al- 
guns exemplos sao aqui apresentados no Quadrc MI. 

A Assimilafao de Figuras na sua forma mais simples 6 o fe- 
nomeno em que "uma das figuras-estimulo e apreendida pelo 
observador como sendo a algum respeito semelhante a uma se- 
gunda figura-estimulo, e quando a reprodu?ao resultante 6 cla- 
ramente mudada de modo a assemelhar-se a segunda figura- 
estimulo, mais do que ao original" (8), — ou, como Gibson diz 
no sumario, "a reprodu^ao de uma figura e frequentemente mu- 
dada na diregao de outra figura se as duas tiverem sido associa- 
das previamente na conciencia" <9). A enfase na "associa^ao 
na conciencia" nao concorda inteiramente com a declara^ao an- 
terior de Gibson segundo a qual uma mudanga era colocada sob 
a rubrica de Assimila^ao de Figuras somente quando, ou as ano- 
ta^oes, ou a ordem de reprodu^ao, explicavam a modificagao, ou 
quando a modifica^ao era tao obviamente na dire?ao de uma ou- 
tra figura que qualquer outra explica^ao era impossivel(,0). 
Esta declara^ao significa que em certos casos nao houve relato 
do S de ter associado as figuras na conciencia. Selecionamos 
no Quadro IV alguns exemplos dos tres tipos de assimila^ao de 
figuras: I) — quando uma figura muda na dire?ao de outra, 
que permanece sem modifica^ao; II) — quando cada figura to- 
ma algum dos caracterlsticos da outra, e III) — quando da assi- 
mila?ao das duas resulta uma unica reprodugao. 

A assimila?ao de figuras foi o tipo de mudanfas mais fre- 
quentemente encontrado por Gibson nas 294 reprodu95es selecio- 
nadas e e por ele explicada como devida ao metodo usado, isto 
e, a apresenta9ao e reprodu^ao seriadas. Nota ele que os Ss 
muitas vezes se queixavam de que cada figura, quando aparecia, 
"apagava" a precedente, e que as vezes os 5s sustentavam nao 
poder lembrar figura alguma, mas, depois de desenhar uma ou 
duas, eles lembravam outra e por vezes varias outras. 

(7) — Gibson, o. c., p. 19. 
(8) — Ibid., p. 22. 
(9) — Ibid., p. 39. 

(10) — Ibid., p. 11. 
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Completamento e Desintegrafdo: As figuras lacunosas das 
series A e B mostraram forte tendencia para serem percebidas ou 
lembradas como figuras inteiras. Se um fechamento parcial de 
lacunas for contado em acrescimo ao completamento integral, en- 
tao, com a excegao de 8%, que exibiram desintegra?ao, todas as 
reprodugoes das figuras lacunosas revelaram completamento. A 
desintegra^ao envolve um tipo de apreensao muito diferente do 
completamento, pois o S cuja "reprodu^ao, mostra esta especie 
de mudanga percebeu, nao uma forma linica, mas um certo mi- 
mero de linhas ou angulos que, em regra, sao apenas vagamente 
relacionados um com o outro em posi^ao" (,l). 

Desintegra^ao e Analise Verbal, do mesmo modo que Com- 
pletamento e Assimila^ao de Objetos, sao frequentemente encon- 
tradas na mesma reprodu^ao. E convem lembrar que a Desinte- 
gra^ao e a Analise Verbal sao as que apresentam iinais baixa 
percentagem na tabela, o que, de certo modo, indica quao forte 
era a tendencia para perceber as figuras como todos. 

Uma conclusao interessante a que Gibson chega e que: 

"quando ocorre Desintegratao e uma figura e reprodu- 
zida simplesmente como um grupo de linhas ou de 
angulos, ha uma tendencia a desenhar as linhas ou os 
angulos de tal modo que fiquem em uma posi?ao si- 
metrica. A forma que mantem as linhas no lugar ten- 
do desaparecido, o melhor determinante de posigao fica 
sendo a simetria." (,2) 

0 Quadro V apresenta alguns exemplos de Completamento 
e Desintegragao, alem das 14 figuras lacunosas usadas por Gib- 
son. 0 Quadro VI apresenta as series completas A e B que fo- 
ram usadas para os Grupos I e II. 

Grupo /// e Retilinearidade: Este grupo de experimentos vi- 
sava comprovar o fato anteriormente "observado em algumas re- 
produ^oes da serie B, as figuras curvas, que, ocasionalmente, em 
parte ou no todo, o desenho era feito em linhas retas" <l3). Das 
875 reproduces que seria possivel obter deste grupo de Ss, Gib- 
son obteve 277 ou 32%. Estudando estas 277 reproduces, ve- 
rificou que; 1) para cada uma das tres diferentes maneiras do 
apresentar ambas as series usadas, foram lembradas mais figuras 
retas do que curvas; 2) 20% das reproduces das figuras cur- 
vas exibiram retilinearidade, mesmo quando somente figuras cur- 
vas foram expostas, nas condiCes "d"'> 3) apenas 3% das re- 
produces das figuras de linhas retas apresentaram linhas curvas, 

(11) — Gibson, o. c., p. 27-29. 
(12) — Ibid., p. 30. 
(13) — Ibid., p. 31. 
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acontecendo isto exclusivamente nas condigoes "b" e "c", em que 
os cartoes haviam sido mostrados em series mistas, isto e, con- 
tendo figuras retas e curvas. — Alguns exemplos sao dados no 
Quadro VII. 

DISCUSSAO GERAL DAS CONCLUSOES E DAS CRITI- 
CAS DE GIBSON: 

E' precise, ao discutir o trabalho de Gibson, data-Io cuida- 
dosamente na historia do problema. Publicado em Fevereiro de 
1929, nao se beneficiou, na ocasiao, de numerosos trabalhos dos 
psicologos gestaltistas, entre os quais se salientam o livro de 
Kohler GESTALT PSYCHOLOGY e principalmente a grande 
sistematiza?ao de Koffka em PRINCIPLES OF GESTALT PSY- 
CHOLOGY, que esclareceram e apresentaram o gestaltismo ja 
numa fase adulta e visaram sobretudo o entendimento da questac 
nos meios norte-americanos. Assim, colocando-nos no ponto de 
vista de hoje para considerar tanto o escrito de Wulf como o de 
Gibson, poderiamos compreender melhor as inten9oes de Wulf 
e ser mais sensiveis aos pontos em que Gibson parece nao o ter 
compreendido do que aos pontos em que este trabalhou mais pro- 
ximo dos modos gestaltistas. A verdade e, entretanto, que, le- 
vando-se em conta as teorias entao correntes nos Estados Uni- 
dos, Gibson representa urn espirito consideravelmente aberto a 
orienta^ao gestaltista, na medida em que o trabalho de Wulf c 
outros, na ocasiao, a esclareciam. 

Urn ponto, no entanto, parece ter sido bem esclarecido por 
Wulf: que o "nomear" ou ligar urn "significado", ou "descrever" 
as figuras, eram apenas indicagaes da apreensao fenomenal; que 
a figura particular apreendida mostra seus caracteristicos ate nas 
reproduces que mais mudam na diregao de objetos e esquemas. 
Wulf salientara que a natureza da figura apreendida podia ate 
ultrapassar a influencia de pensar em objetos semelhantes e, en- 
tao, sofrer "mudan^as autonomas"; observara que a semeihan^a 
com objetos ou a comunicagao com tragos mais antigos nao po- 
dia ser compreendida sem o proprio fato da apreensao estrutu- 
ral; notara que a "percepgao de relaCes" (em que consistem 
muitos dos casos de "analise verbal" de Gibson) nao e qualquer 
coisa exterior e anterior a apreensao figural, mas antes uma mc- 
dificaCo particular desta. 

Gibson salientou, como Wulf, o papel da apreensao da fi- 
gura para se compreenderem certas mudamjas caracteristicas ocor- 
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OUADRO VI - SERIES A £ B DE GIBSON 
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ridas na reprodu?ao, e mostrou que a Assimila^ao de Objetos 
(semelhante a Normaliza^ao de Wulf) tendia a ocorrer, mas pa- 
rece nao ter compreendido o que significavam os conceitos fun- 
damentals de Wulf, tais como "mudan9as autonomas" e "forma". 
Assim, escreve Gibson que: 

"Evidentemente, este tipo de mudan^as [mudan^as au- 
tonomas] e independente da maneira por que a figura 
e apreendida", (l4> 

(14) — Gibson, o. c., p. 35. 
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e que: 

"a 'forma' dos gestaltistas e evidentemente alguma 
coisa que, no seu proprio direito, e independentemen- 
te da experiencia do observador, possue a capacidade 
de mudar." (l5) 

Isso sugere que a importancia da apreensao estrutural nao 
fora bem percebida por Gibson, visto que, para os gestaltistas o 
desenho "fisico" nao e, em si mesmo, uma "Gestalt", mas sim a 
experiencia do S e seu correlato fisiologico. Por outro lado, a 
"alguma coisa" a que Gibson se refere faz lembrar as cnticas de 
"alguma coisa mistica" durante certo tempo dirigidas aos gestal- 
tistas nos Estados Unidos. 

Grande parte da dificuldade de Gibson, parece residir, a este 
respeito, em sua aparente identi{ica9ao de "nomear a figura" ou 
do "comportamento verbal" do S com a "experiencia fenomenal", 
tomando o fato de ser dado ou associado um nome a um deter- 
minado desenho como exata tradugao da experiencia direta do S. 
Se, para fins ordinaries de intercomunica^ao, isso e ordinariamen- 
te satisfatorio, nos estudos aqui examinados tal assimila^ao pode 
levar a confundir gravemente o problema. E Wulf, de certo mo- 
do, ja premunira contra tal confusao, com seu exemplo tao fla- 
grante das duas figuras vistas pelo mesmo 5 como "envelope", 
que, nao obstante, mudaram na dire^ao, cada uma, por assim di- 
zer, de um envelope diferente, sugerido este pela figura apreen- 
dida, ao enves de simplesmente determinar a apreensao. 

Assim, se se exarninam os proprios exemplos de Gibson, e 
possivel achar muitos casos em que as reprodugdes nao podem ser 
explicadas somente pelo nome ou significado ligado a figura. 
Quando ele proprio menciona que em muitos casos os Ss faziam 
esfor^o para pensar em objetos que fossem semelhantes as figu- 
ras, torna-se ainda mais claro que a apreensao figural estava na 
base das reproduces por ele classificadas como tendo mudado de 
maneira nao determinada pela natureza dinamica da estrutura, mas 
"por crescente grau de assimilacao" (l6). Nao considera o fato 
que, de acordo com Wulf, os objetos ou formatos familiares sao 
ja formas estaveis. Como Hanawalt observa, "Gibson usou figu- 
tas-sem-sentido ainda menos significativas que as de Wulf" <,7). 

(15) — Gibson, ibid. 
(16) — Ibid., p. 37. 
(17) — Hanawalt, o. c., p. 10. 
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Sao, realmentc, tanto umas como outras formas ambiguas e "mas", 
e podem, assim, dar lugar a numerosas apreensoes, cada uma sen- 
do uma "solu^ao" para sen defeito particular. Nestas condi^oes, 
dentro da propria teoria gestaltista, o processo ou o tra^o da 
apreensao figural podem entrar em comunica^ao com urn traco 
mais velho e estavel, estabilizando-se nessa diregao. Na verdade, 
Wulf nao visara refutar essa comunica^ao e nem a estabilizagao 
por tragos antigos, mas mostrar que era possivel interpretar sob 
uma nova luz os proprios fatos chamados de "assimila^ao", e sa- 
lientar outros fatos que as teorias de assimilaijao nao podiam 
explicar. 

A natureza da figura apreendida e aparente nos exemplos 
de Gibson, aqui apresentados em nosso Quadro II. Por exemplo, 
ha uma figura triangular que tern uma pequena saliencia de urn 
lado, podendo assim, ser apreendida como uma figura com qua- 
tro pontas, ou como uma figura triangular com uma "irregulari- 
dade" ou parte instavel de urn lado. Urn S resolveu-a ou esta- 
bilizou-a como uma "estrela", isto e, atenuando as diferen^as na 
dire^ao de uma estrela de quatro pontas. Mas quatro outros Ss 
viram-na como urn "passaro" ou "seta": nao obstante todos eles 
mantiveram estavel a maior area triangular e deram quatro dife- 
rentes solu^oes a parte irregular, "perturbadora". 

Outro caso caracteristico e encontrado nas reprodu96es da 
figura vista como "perfil de cabeqa" ou "rosto", por uns, e como 
uma "figura medieval irregular", por outros. "Perfil de cabe^a", 
ou "face", entretanto, nao mudam a figura exceto naquilo que, 
de acordo com a apreensao deveria ser o pesco^o, na parte da 
figura que era "perturba^ao" para aqueles Ss, os quais mantive- 
ram intactos os angulos retos e a area triangular protuberante, 
no alto, tanto como a orienta^ao do perfil para a esquerda. Es- 
ses casos mostram a influencia estabilizadora da comunica^ao com 
a forma do perfil da cabe^a humana, forma estavel, nomeada e 
semelhante, sem contudo desaparecerem certos caracteristicos da 
figura original, inexplicaveis pelos caracteristicos do "objeto" a 
que fora "assimilada". 

Os exemplos acima se tornam mais notaveis quando com- 
parados com outra apreensao da mesma figura. Aqui, — um dos 
raros casos em que Gibson apresenta duas reprodu^oes pelo mes- 
mo S, — o S viu no modelo "uma figura medieval, irregular", ou 
outras expressoes ligeiramente diferentes que repete com o mes- 
mo significado. Alguns fatores gestdlticos sao, desde logo, apa- 
rentes; a parte "irregular" ou instavel emerge de uma area qua- 
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drada muito estavel que permanece constante, nas tres reprodu- 
coes, enquanto que a parte irregular muda de um modo realmen- 
te dramatico na dire^ao de uma figura mais estavel, na qual ain- 
da se pode suspeitar a importancia que os angulos retos e a obli- 
qua superior tiveram na apreensao dessa figura pelo S. 

Tais exemplos podem ser multiplicados para todos os tipos 
de mudangas observadas por Gibson, sendo assim de se notar 
quanto ele deixou de tirar partido da nogao de "forma" intro- 
duzida neste campo especifico de pesquisas por Wulf. E isto 
prejudica em muito as criticas feitas por Gibson a classifica^ao 
das mudan^as em "acentua^ao" e "nivelamento", de Wulf. Esta 
classifica^ao pode ser de menor valor, ou dificil de ser aplicada, 
mas nao pelas razoes de Gibson. Sua critica de que a classifi- 
caqao e estritamente logica porque "o caracteristico que e inten- 
sificado ou diminuido depende inteiramente do ponto de vista do 
cxperimentador" (l8) nao faz justi^a ao fato de Wulf ter, tanto 
quanto Gibson, interpretado as figuras a luz do "nome" ou "signi- 
ficado", quando haviam sido ligados a figura pelo S. 

A mesma causa fundamental impediu Gibson de aprofundar 
sua conclusao realmente valiosa, nomeadamente, seu mais frequen- 
te tipo de fnudan^as ou Assimila^ao de Figuras. Muito acerta- 
damente, salienta ele a influencia da apresentagao e reprodugao 
seriadas. Encontra-se, neste ponto, maior aproximagao entre os 
modos de Gibson e Wulf, por exemplo, quando Gibson declara 
ter assim classificado as reprodu96es, mesmo na ausencia da in- 
forma^ao do S, "quando a mudanga era tao obviamente na di- 
recao de outra figura que qualquer outra explicagao seria impos- 
sivel". Parece que, se ele tivesse uma hipbtese de trabalho clara 
e consistente de "forma", teria antecipado as descobertas de Res- 
torff. Embora, como notou Koffka, a apresentagao renovada ne- 
cessariamente interferisse com o process© de mudanga nos tra- 
gos, ainda assim, um exame mais detido do material de Gibson 
e de seus exemplos de reprodugoes leva a crer que ele acharia, 
muito provavelmente, significativas diferengas na frequencia das 
modificagoes das diferentes figuras. Na verdade, suas series apre- 
sentam grupos de figuras semelhantes que sao mais tendentes a 
"assimilar-se": tivesse ele "curiosidade gestdltica", e teria estu- 
dado as maneiras em que a assimilagao se deu, bem como a 
fungao das partes que mudaram ou permaneceram sem modifi- 
cagao em cada figura. 

(18) — Gibson, o. p. 33. 
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Infelizmente, ele nao considera a natureza das figuras usa- 
das, e parece interpretar a assimilagao de figuras completamente 
em te^mos de "contiguidade no tempo" (l9>. Assim, nao pensa 
em estudar a frequencia de reprodu^oes para cada figura e a 
frequencia de cada tipo de mudanga para as varias figuras. Co- 
mo urn grande numero das reprodu^oes possiveis nao foi efeti- 
vamente desenhado pelos Grupos II e 111, este estudo quantita- 
tivo poderia langar alguma luz no problema de quais as figu- 
ras que tern mais probabilidade de escapar a situagao assimila- 
tiva. 

A conclusao de Gibson referente a Retilinearidade pode ser 
aceita para as formas que usou, mas, a luz da teoria gestdltica 
uma general iza^ao mais ampla deve ser tomada com reservas. 
Ele nao estudou todos os tipos possiveis de figuras, e nao dis- 
tinguiu quais as linhas que em cada figura sofreram mudan^as 
no sentido de retilinearidade. E' muito dificil de compreender, 
sem a nogao de "boa forma" o fato de, em cada figura, algumas 
linhas permanecerem curvas, ou terem tido sua curvatura acen- 
tuada, enquanto outras se tornaram retas. Parece tao claro, a 
quern olhe os seus exemplos por este prisma, que as linhas "quasi- 
retas" se tenham em geral mudado, realmente, para retas, enquan- 
to que com as "curvas pregnantes" isso nao tenha acontecido — 
tendo estas, na verdade, em alguns casos, vencido algumas pe- 
quenas irregularidades e mudado para urn circulo quasi com- 
pleto. Assim considerando, a generaliza^ao de retilinearidade 
para indiscriminadamente quaisquer formates ou quaisquer linhas 
nao encontra base no proprio material publicado por Gibson. — 
Observagoes do mesmo genero poderiam ser aqui feitas em re- 
lagao a Completamento e Desintegra^ao. 

Como seu experimento se ressentisse da ausencia do con- 
ceito unificador de Gestalt, e seu procedimento, pela apresentagao 
renovada e seriada, introduzisse condi^oes que interferiram com 
o processo de mudanga do tra^o, a conclusao de Gibson de que 
"as mudan9as observadas nestes experimentos nao foram inter- 
pretadas como prova de uma unica lei determinando as mudan- 
cas das configura^oes" (20) deixa inalteradas as conclusoes de 
Wulf. 

O trabalho de Gibson e dividido, logicamente e de fato, em 
tres partes. Primeiro, ha algumas afirmagoes teoricas, sob a ru- 

(19) — Gibson, o. c., p. 38. 
(20) — Ibid., p. 39. 
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brica de metodologia, nao especialmente importantes neste con- 
texto. Salta ele, depois, para a descrigao dos resultados, e de- 
pois para conclusoes teoricas. Aqui, aparece, subitamente, que 
o "habito", ou a influencia da experiencia passada, explica os 
resultados. Ao declarar sua dificuldade em compreender "mu- 
dan^as autonomas" e "Gestalt", afirma que nenhuma tentativa 
fez em seu estudo para resolver a seguinte alternativa; 

"Sera a mudanga na reprodu^ao de uma forma perce- 
bida causada pela influencia de percepgoes passadas 
sobre a percep^ao e memoria desta forma, ou sera a 
mudan^a causada pela propria natureza da figura?".,. 
"Os tipos de mudan^a aqui observados, podem ser ex- 
plicados, cre-se, pela suposi^ao de que a experiencia 
individual levou a forma^ao de certos modos habituais 
de percepgao, e que estes habitos perceptivos, antes 
que as leis das "estruturas" condicionam as mudan- 
gas observadas." (2,) 

A mesma explicagao reaparece quando tenta dar conta das 
mudanqias progressivas por ele observadas, quando diz que "pa- 
rece mais plausivel crer que a mudanga progressiva seja devida, 
nao a natureza dinamica da Gestalt, mas a um crecente grau de 
assimila^ao" (22) aos formatos habituais. 

Como Koffka(23) salientou, isto e neutro em relagao ao 
verdadeiro litigio. Se nao nos apegarmos a uma semi-confes- 
sada teoria dos efeitos de mistura associativa, ambos os fatos 
(mudan^as autonomas e comunica^ao com tragos mais antigos) 
podem ser explicados dentro dos quadros do gestaltismo. Mas, 
de acordo com Gibson, 

"se qma explica^ao devesse ser avan^ada para os fa- 
tos que foram observados ["mudangas na diregao de 
objetos, na dire^ao das descri^oes verbais feitas e na 
dire^ao de outras formas percebidas contiguamente no 
tempo"] a tendencia presente da Psicologia indicaria 
que pode ser melhor posta em termos funcionais"  

"Assimilagao na percep^ao seria, entao, causada 
nao por uma fusao de imagens, nem ainda pela in- 

(21) — Gibson, o. c., p. 35. 
(22) — Ibid., p. 37. 
(23) — Koffka, o. c., p. 504. 
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fluencia de uma configura^ao [gestalt] sobre outra, 
mas por um volver-se dos processes perceptivos para 
os antigos canais da atividade perceptiva." (24) 

Ainda mais caracten'stica e a conclusao de seu trabalho, 
de que 

"as mudangas observadas nestes experimentos nao fo- 
ram interpretadas como prova de uma unica lei de- 
terminante das mudan^as das configurators, mas antes 
como prova da existencia de habitos perceptivos que 
surgiram no individuo durante a cxperiencia," (25) 

explicando, assim, retilinearidade, completamento e desintegratao, 
tanto como as mudangas acima mencionadas, por habito, pura e 
simplesmente. Entretanto, como a essencia do problema envolvia 
aar conta do proprio "volver-se para" esses habitos ou para essas 
mudantas persistentes ou caracteristicas, acontece, em ultima ins- 
tancia, ter ele tornado o problema por sua solugao. 

(24) — Gibson, o. c., p. >38. 
(25) — Ibid., p. 39. 
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CAPITULO V 

A MAIS EXTENSA TENT ATI V A DE REFUTA^AO EXPERI- 
MENTAL DA TEORIA GESTALTISTA DA MEMORIA: 

OS EXPERIMENTOS DE HANAWALT E SUA 
SIGNIFICA^AO — I 

Os experimentos de Hanawalt devem ser compreendidos em 
urn contexto diferente do de Gibson. Ao retomar o problema, 
este ja havia sido estudado por varies psicologos, entre outros 
por Gibson, Allport, Perkins e Brown. Por outro lado, a formu- 
laqiao da teoria gestaltista era entao accessivel em sistematiza^oes 
como a de Kohler em GESTALT PSYCHOLOGY e a de Koffka 
em PRINCIPLES OF GESTALT PSYCHOLOGY, tendo este ul- 
timo elaborado a teoria dos tragos. 

Wulf se limitara a urn estudo descritivo dos fatos psicolo- 
gicos, e sua unica referencia aos processos fisiologicos isomorfi- 
cos, embora inequivoca, nao fora elaborada. Dissera ele: 

"As leis gestdlticas governam tambem a memoria. As- 
sim como nem toda figura pode ser percebida, assim 
tambem nem tudo que e percebido e preservado na 
memoria. Portanto o que permanece na memoria — o 
"engralma" fisiologico — nao pode ser considerado 
como uma impressao inalteravel — como um desenho 
cavado num tijolo — cuja unica modifica^ao com a 
passagem do tempo seja a de obliterar-se e apagar-se. 
Em vez disso, o engrama sofre modifica^oes de acordo 
com leis gestdlticas. A estrutura originalmente perce- 
bida se transforma e estas modificaijoes concernem a 
figura-como-um-todo." (l) 

Nos seus PRINCIPLES Koffka devotara quasi um ter^o do 
livro a discussao de problemas da memoria. Ele integrara a 

(1) — Wulf, o. c., p. 370. 
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memoria no esquema gestdltico. Sens principals argumentos fo- 
ram cxperimentais e, ainda que tenha incluido argumentos conje- 
turais, estes levantavam problemas importantes que sugeria fos- 
sem solvidos por uiteriores experimentos. Algumas de suas su- 
gestoes sao seguidas por Hanawalt. 

Entretanto, certos pontos importantes que Koffka havia dis- 
cutido cuidadosamente, como, por exemplo. a questao da signi- 
fica^ao e das causas do "esquecimento" conforme a interpreta^ao 
gestaltista dos fatos, nao sao levados em conta por Hanaiwalt. 
Este sugere nao ter compreendido perfeitamente a lei da pregnan- 
cia(2), mas, depois, em seu trabalho da a entender que con- 
corda plenamente com a interpreta^ao gestaltista da percep9ao, 
que parece ter no seu nucleo a mesma lei da pregnancia. 0 re- 
sultado geral desta situa^ao e que muitas vezes sua meticulosa 
exatidao na apresenta^ao dos resultados estatisticos nao trata de 
tipos de mudan^as adequados ao problema em discussao. Sua 
principal conclusao e: 

"CONCLUSAO: Desde que temos de admitir a reaii- 
dade de: 1) que o tra^o se torna progressivamente in- 
distinto e indefinido, com extin^ao final; e 2) a reali- 
dade de fatores formativos na reprodu^ao, que e real- 
mente uma nova constru^ao, controlada apenas parcial- 
mente pelo trago mnemico; podemos concluir que a hi- 
potese de "mudan?as autonomas" no tra^o (outras que 
o apagamento) e desnecessaria. Cremos que as "piu- 
dan^as autonomas" ocorrem, nao na reten^ao, mas so- 
mente no processo ativo de evoca^ao e talvez de re- 
conhecimento. Quanto mais plenamente aceitamos a 
compreensao gestdltica da percep?ao, menos necessi- 
dade temos de estender a concep^ao gestaltista da per- 
cep^ao ate abranger o tra^o mnemico." <3) 

Para dar uma perspectiva mais exata para a apreciagao des- 
te trabalho e desta conclusao de Hanawalt, parece ser, agora, a 
ocasiao para fazer algumas referencias a alguns estudos caracte- 
risticos sobre o mesmo topico, tanto anteriores como posteriores 
a Wulf, ja que, diferentemente de Gibson, Hanawalt os toma 
tambern em considera^ao, fazendo deles urn historico que serve 
de introdugao ao seu longo trabalho. 

* * * 

(2) — Hanawalt, o. c., pg. 14. 
(3) — Ibid., p. 80. 



71 

RAPIDA REV I ST A DE ESTUDOS CARACTERISTICOS 
SOBRE O T6PIC0 : 

ESTUDOS ANTERIORES AO DE WULF: Nos estudos 
anteriores a Wulf, tais como os de Philippe e de Kuhlmann, fal- 
tavam as classificagoes das mudangas a consistencia e a preo- 
cupagao com "a logica dos proprios fatos", que caracterizam o 
piano de experimentagao gestaltista. Mas se um dos estudos de 
PHILIPPE (1897) for lido hoje a luz da teoria gestaltista, ter-se-a 
a impressao de utna concepgao ainda obscura para a qual a teo- 
ria de Wulf pode representar um melhoramento, no proprio sen- 
tido gestaltista do termo. 

Hanawalt nao o leu assim, e seu sumario do artigo de Phi- 
lippe e capaz de levar seu leitor a confusao. Philippe havia feito 
seus Ss manusearem, com os olhos fechados, cinco objetos: um 
botao de alfaiate, para calga, um pequeno alfinete de gravata, 
uma verruma de cabega chata, uma flor-de-liz feita de cobre pren- 
sado, e uma pequena mascara japoneza de gesso envernizado. 
Imediatamente apos a manipulagao, os 5s foram solicitados a de- 
senhar esses objetos, e a reproduzir o desenho em sucessivas oca- 
sioes. Sumariando, Philippe diz que; 

"As transformagoes de imagens que assim observamos 
encontram-se em todos os Ss e para todos os grupos 
de (magens, mas em graus e caracteres diferentes: elas 
parecem, alias, tanto mais aparentes quanto mais com- 
plexa ou mais complicada e a imagem, e parecem ocor- 
rer em tres diferentes diregoes: ora a imagem tende 
a desaparecer; ora, ao contrario, ela se precisa, pias 
tomando uma outra forma e passando para um outro 
grupo de imagens; ora, enfim, ela se aproxima pouco 
a pouco do tipo geral que representa o grupo de que 
faz parte. 

No primeiro caso, a imagem desaparece por confusao 
ou por abstragao, tornando-se tao vaga e indecisa ao 
ponto de nao poder ser desenhada, ou, entao, esva- 
ziando-se de todas as suas minucias a ponto de nao 
ser mais do que um esquema do objeto a represen- 
tar." (4) 

Por exemplo, o botao pode perder tudo que o caracterizava 
individualmente, e ser lembrado somente como "um botao", sendo 

(4) — Jean Philippe, "Sur les transformations de nos images mentales", 
Revue Phiiosophique, vol. 43, Maio, 1897, p. 486. 
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desenhado como um simples circulo: abstragao, para Philippe. 
Mas, quando da manipula^ao, o S havia obtido uma imagem vaga 
e obscura, esta tendia a, realmente, desaparecer. 

O exemplo dado por Philippe da segunda dire^ao de mu- 
dan^a merece destaque. Nao e simplesmente que "a figura pode 
ser alterada inteiramente devido a substitui^ao do dctalhe original 
por novo detalhe" (5), como Hanawalt a resume, mas, nos pro- 
prios terpios de Philippe: 

"Certos detalhes sao perdidos, como no caso de abstra- 
96es; mas ao mesmo tempo outros se acentuam cada 
vez mais e se tornam as grandes linhas que dominam 
todo o desenho: eles se transformam ass^m em uma 
representagao muito nitida e muito particular." (6) 

A ilustragao dada e inequivoca e de tal natureza que acha- 
ria facilmente seu lugar na galeria gestdltica. O desenho da 
flor-de-liz mostra uma impressionante evolu^ao para uma forma 
mais clara, mais regular e mais precisa. 0 "passando para um 
outro grupo de imagens" mencionado por Philippe, significa que 
no primeiro desenho e AQUELA determinada flor-de-liz de co- 
bre, que o 5 havia tocado e simbolizado, enquanto que no ultimo 
desenho e alguma coisa que se poderia chamar a MESMA flor 
"estilizada". O carater-total das modificagoes e a dependencia 
das mudangas locais em relagao ao todo, sao evidentes: podem 
mesmo ser consideradas como as "mudangas caracteristicas ma- 
nifestadas por uma redistribuigao de equilibrio em fenomenos- 
totais" descritas por Wulf. 

Os estudos de KUHLMANN(7), nos anos pre-gestdlticos do 
seculo XX, sao de natureza semelhante: observagoes que em si 
mesmas nao contradizem a teoria de Wulf mas, conforme sejam 
interpretadas, podem dar apoio e base para a sistematizagao des- 
te. Falando em geral, poder-se-ia dizer que os psicologos que 
precederam Wulf neste campo nao estavam ainda tao completa- 
mente dominados pelo medo as teorias e ao discurso, tanto quan- 
to pelo amor a estatistica, como os experimentalistas contempo- 

(5) — Hanawalt, o. c., p. 6. 
(6) — Philippe, o. c., p. 488. 
(7i — F. Kuhlmann, "On the Analysis of Memory Consciousness: a Study 

in Mental Imagery and Memory of Meaningless Visual Forms", Psy- 
chological Review, Vol. 13, Setembro, 1906, p. 316-348. 
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raneos. E e, assim, agradavel e faci! segui-los desde os resulta- 
dos concretos ate a fortnula^ao de teorias. 

* * * 

ESTUDOS POST-WULF: Ja os experimentalistas contem- 
poraneos, como BROWN, nao sao tao claros. Brown ernpregou 
as figuras de Wulf, tendo feito sens grupos de Ss reproduzi-las 
duas vezes. Estuda as frequencias de seis classes de mudangas. 
Primeiro, faz uma discrimina?ao entre reprodugoes "corretas" e 
"erros": 

"Se depois de um intervalo o desenho e aproximada- 
mente o que teria sido se o S o tivesse copiado enquan- 
to ainda o pudesse ver, o teste das reagoes retardadas 
tera sido bem sucedido, e a evoca^ao sera "corre- 
ta"." (8) 

Entretanto, como nao houve copia dos desenhos, e dificil 
compreender como a correfao poderia ser julgada por Brown a 
base de um desenho "que-teria-sido-se". Brown, a seguir, apre- 
senta seis tipos de "erros". Sao eles: 1) Erros Regularizados, 
o que significa desenhar as figuras mais simetricas, uniformes ou 
melhor equilibradas; 2) Irregulares, com distorsao, menor sime- 
tria, isto e, desenhos menos regulares em progressao serial ou 
em propor^ao, do que a figura original; 3) Erros Tipicos ou 
Normalizados, que sao "aquelas (reprodu^oes irregulares) em 
que a figura desenhada e claramente representativa de algum 
objeto que a figura original tambem poderia representar", tais 
como um papagaio infantil, uma ponte, etc., devendo-se notar que 
esta classe de erros "tipicos" e a classe de erros "regulariza- 
dos" sao reciprocamente exclusivas na classifica^ao de Brown; 
4) Erros Acentuados, semclhantes a "exagera?ao" de Wulf, se- 
gundo Brown; 5) Erros Reduzidos, definidos como os casos "em 
que a reprodu^ao mostrava uma falta de distingao, um apaga- 
mento, esvaecimento, ou quando apenas uma parte do original 
aparecia"; e, finalmente, 6) Erros Acrescidos que mostram "au- 
mento no numero de partes da figura enquanto que a estrutura 
essenciai da propria figura e preservada" (9). 

A frequencia destas classes de mudangas e apresentada para 
cada uma das 24 figuras usadas. Infelizmente, nao sao dados 
exemplos para ilustragao. E' aqui transcrita a tabela de suma- 
rio dos resultados obtidos por Brown<,0). (Tabela 111 deste 
trabalho). 

(8) — W. Brown, "Growth of 'Memory Images'", American Journal of Psy- 
chology, vol. 47, Janeiro, 1935, p. 96. 

(9) — Ibid., p. 101. 
(10) — Ibid., p. 99. 
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TABELA m 

Frequencia de Reagoes dos Ss de Brown 
(TOTAL 2.000) 

Com Sem 
Associag&o Associagao Total 

Erros Regularizados   282 139 421 
Erros Irregulares, torcidos   129 99 228 
Erros Tipicos ou normalizados .... 186 5 191 
Erros Reduzidos, apagados, parte da 

figura   100 71 171 
Erros Acrescidos   117 23 140 
Erros Acentuados   40 19 59 

TOTAL de erros   854 356 1210 
TOTAL de "corretas" .... 582 208 790 
TOTAL de evocadas   1436 564 2000 

E' interessante lembrar, neste ponto, a conclusao que Wood- 
worth tira destes resultados: 

"Os regularizados, normalizados e acentuados corres- 
pondem as tres classes reconhecidas por Wulf. Mas 
as reprodugoes irregularizadas, reduzidas e acrescidas, 
tanto como a larga percentage^ de reprodugoes cor- 
retas, parecem inconsistentes com qualquer versao da 
teoria gestaltista." (ll> 

Nosso problema, nesta altura, parece ter-se obscurecido e 
confundido, em vez de se esclarecer e progredir. E que isto te- 
nha acontecido na mente do grande mestre experimentalista 6 
tanto mais notavel como sintoma, ou da dificuldade da questao, 
em si mesma ou em particular para a mente experimentalista, ou 
de quao longe se parece estar de ter chegado a experimentos 
adequados e cruciais. Com efeito, Woodworth parece ter con- 
fundido em uma so as duas distingoes estabelecidas por Wulf, 
isto e, 1) a distingao maior entre Acentuagao e Nivelamento, e 
2) a classificagao, no interior destas duas classes, em Normali- 
zagao, Exagera^ao e Mudangas Autonomas. Do exame dos ca- 
ses citados em nosso Capitulo III ve-se que a Normalizagao de 
Wulf (como, por exemplo, a normalizagao de sua figura 19 ou 
"chave sinotica" na diregao de uma chave normal, ou da figura 16 
na dire^ao de urn "envelope", com redugao da assimetria ou irre- 
gularidade das figuras originais) nao pode ser sempre identifi- 

(11) — Woodworth, Experimental Psychology, p. 86. 
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cada com os "erros normalizados" de Brown, pois estes corres- 
pondCim a reprodugoes expressamente "irregulares" na classifi- 
caqao de Brown. Nem, tambem, e possivel identificar os "erros 
regularizados" de Brown com as "mudan^as autonomas" de Wulf, 
pois estas significavam uma modifica^ao determinada pela natu- 
reza estrutural da figura percebida, independentemente do que 
se esperaria da simples influencia de possiveis "associa^oes" cOiin 
objetos ou formatos "familiares", — podendo ser tanto na dire- 
qao de "nivelamento" como na de "acentuagao", segundo Wulf. 

Mais importante de se notar e que uma tal formulagao, urn 
tal agrupamento, como o feito por Brown, parecem cegos ao signi- 
ficado da tese gestaltista. Seria possivel considerar os casos 
"Irregulares" (11% das reprodugoes) como contradizendo a tese 
gestaltica, — se e que nao devem ser contados como "acentua- 
qao", nos termos de Wulf. Mas, considerar os "Reduzidos" ou 
"Acrescidos" como contraries a tese gestaltista nao tern justifi- 
ca^ao, pois tudo depende de serem ou nao serem as reduces ou 
adi^oes concretas urn "melhoramento" da figura nos termos ges- 
taltistas. Na medida e1m que isto nao foi levado em conta, estes 
grupos podem estar ou nao estar de acordo com a tese de Wulf. 
Semelhantemente, em relagao as reprodugoes "corretas", na me- 
dida em que nao se sabe se em termos da Oestalt percebida havia 
uma estrutura ou forma estavel, ou se havia qualquer necessidade 
de "aperfeigoamento". E nao ha coisa alguma na tese gestal- 
tista que possa contradizer o fato que, em alguns 5s, as mudan- 
gas ocorram mais cedo, em alguns, mais tarde. 

Assim, todos os resultados podem estar em conformidade 
com a tese gestaltica, tal como e for^nulada por Wulf. Natural- 
mente, alguns outros grupos, como "Tipicos", "Reduzidos" e 
"Acrescidos" podem tambem ser tornados como prova da teoria 
de associa^ao, mas sem nada decidir contra a teoria gestaltica 
destes fenomenos, como e proposta por Wulf. 

Se se pensar somente em termos de regulariza^ao, ou au- 
mento de simetria ou de uniformidade, ha consideravel prova des- 
ta tendencia, pois tais casos representam 21% do total evocado 
e 34% do total dos "erros", a mais elevada percentagem entre 
as classes de "erros" de Brown. 

Outro ponto a ser notado e de que ha indicios no trabalho 
de Brown de nao ter este bem compreendido a teoria de Wulf, 
i^m fato que enfraquece suas criticas dessa teoria. Por exemplo, 
Brown faz o seguinte comentario acerca das figuras mais frequen- 
temente "irregularizadas": 

"Duas destas (figuras 14 e 24) sao figuras em que ha 
uma progressao regular de membros semelhantes em 
uma serie. O nao reproduzir esta rela^ao serial parece 
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dificil de se explicar em termos de upia "Struktur" ine- 
rente a figura original." <12) 

Este comentario revela nao ter ele plenamente compreendido 
a teoria de Wulf; o modelo no papel nao e uma estrutura no sen- 
lido gestaltista; e se se considerar a forma percebida como a Qes- 
talt, poder-se-a imaginar facilmente que, ao enves da apreensao 
de uma progressao serial, cO|mo afirma Brown, o S possa ter 
apreendido a figura de outro modo, — como, por exemplo, "uma 
figura em que o fim e muito maior que o comedo", o que pode- 
ria te-lo levado a urn efeito de "acentua^ao", ou "estrutura-dfr- 
diferen?a", nos termos de Wulf. 

Em relagao ao acrescimo de partes, especialmente nas figu- 
ras 9, 13 e 23, Brown observa: 

"Nao vejo razao para crer que os 5s tenham analizado 
estes desenhos em partes discretas, contado as partes 
e, mais tarde, esquecido os numeros." (l3) 

Wulf certamente teria concordado com esta declaragao, mas 
nao com a inferencia que faz Brown. Realmente, Brown, afir- 
mando que o acrescimo deve ser compreendido cqmo a opera^ao 
de alguma coisa que nao foi efetivamente vista, infere que nao 
fora uma modificagao causada pela propria natureza da figura. 

"Do meu ponto de vista uma modifica9ao causada pela 
propria natureza da forma deveria surgir daquilo que 
fosse efetivamente visto e pudesse ser reproduzido itne- 
diatamente depois, isto e, uma figura de linhas pretas 
sobre urn cartao branco." (l4) 

Assim raciocinando, Brown concliie que estes casos sao prova 
de "associaijao". Entretanto, o "efetivamente visto" significava 
para Wulf a "figura fenomenal" e ele havia discutido inequivo- 
camente essa questao do "mimero de partes" na figura percebida. 
Wulf observara que ha maneiras diferentes de "efetivamente ver" 
o mesmo desenho: Uma COM, outra SEM numera^ao: como, 
por exemplo, ver a figura 2 como "tres angulos" ou como "zig- 
zag". E' mais da natureza da ultima mudar o mimero de partes 
na reprodu^ao. Ha uma diferenga qualitativa entre as duas apre- 
ensoes e, conforme a natureza do que foi efetivamente visto em 
cada caso, ufna reprodu9ao tendera mais a ser correta no mimero, 
enquanto que na outra o mimero exato tera menos importancia 

(12) — Brown, o. c., p. 98-99. 
(13) — Ibid., p. 101. 
(14) — Ibid. 
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e aquela tendencia sera menos sensivel. Assim, a enfase de 
Brown na mera presen^a ou ausencia de associa^oes, aqui, como 
no caso de Gibson, significa perder de vista o verdadeiro litigio 
e discutir uma questao neutra em relagao a tese gestaltista, pois 
ele nao entra no exame da natureza mesma da "associagao" 
ocorrente, cOiino seria necessario para o problema em apre^o. 

O trabalho de PERKINS tern outra fei^ao: e simples e con- 
sistente em sua concep^ao. Usou ele duas series de cinco de- 
senhos cada, uma para cada grupo de Ss "ingenues", — isto e, 
como nos casos anteriores, desconhecedores do problema em es- 
tudo. Expoz as cinco figuras em sucessao e pediu ao grupo 
de Ss que as reproduzissem apos os seguintes intervalos: de 20 
segundos, e de 1, 6, 7, 14-19 dias. Sua conclusao foi que os da- 
dos obtidos pareciam 

"apresentar prova conducente na dire^ao da interpre- 
ta^ao dada por Wulf, nao na dada por Gibson." (,5) 

Obteve 3.559 reprodu?6es das suas 10 figuras-estimulo. Em 
todas, com exce^ao de muito poucas, houve alguma modificagao 
do original que poderia ser classificada como maior do que urn 
erro devido a inhabilidade no desenho a mao-livre(,6). 

Tabulou, entao, suas figuras sobre a base de mudangas fei- 
tas no sentido de simetria. Apresenta uma analise de nove ti- 
pos, ou antes, como diz, exemplos de mudangas para simetria, 
que apareceram nas reprodu^oes de suas figuras. Estas piudan- 
cas sao: 1) por Igualiza^ao, 2) em Orienta^ao, 3) na dire^ao 
de simetria de Figuras-Padrao, 4) por Simplifica^ao, 5) por 
Complicagao, 6) por Completamento, 7) na dire^ao de Relates 
Proporcionais, 8) para Simetria Bilateral e 9) para Simetria 
Integral. 

Quanto as modificagoes que mostraram simetria de figuras- 
padrao, observou que essas figuras estandardizadas foram; 1) 
obejtos simetricos como oculos, cifrao etc., e "nestes casos a 
mudanga e determinada pela natureza da figura, nao por habi- 
to", ou 2) formatos simetricos, especialmente circulos ou partes 
de circulos, ovais ou partes de ovais, ou formas quadradas. 

Seus resultados quantitativos sao apresentados em graficos 
que mostram que a mudan^a no sentido de simetria e progres- 
siva em reproduces sucessivas. Perkins resume suas conclusoes 
dizendo que a reprodu^ao voluntaria, de memoria, de formas vi- 
sualmente percebidas sofre uma mudan^a na diregao de sime- 

(15) — F. T. Perkins, "Symmetry in Visual Recall", American Journal of 
Psychology, Vol. 44, julho 1932, p. 483. 

(16) — Perkins, o. c., p. 475. 



78 

tria e simplicidade, e que a mudanga na dire^ao de simetria e 
progressiva em reprodu?6es sucessivas, variando proporcionalmen- 
te ao intervalo de tempo entre uma e outra reprodu^ao. 

Nao aplicou ele as categorias de Nivelamento e Acentua?ao, 
de Wulf, nem as de No^maliza^ao, Exagera^ao e Mudan^as Au- 
tonomas. Nao obstante, suas conclusoes se enquadram perfeita- 
mente nas linhas gerais da teoria gestaltista, ainda que simetria 
e simplicidade possam nao ser as classes finais de mudanga a 
que todos os tipos de figuras devam ser conformes. 

Parece que devido ao tantas vezes alegado "carater vago" 
da nogao de "boa figura", Perkins evitou-a, procurando usar ter- 
mos menos discutidos tais como "simetria" e "simplicidade". 
Sua conclusao parece inteiramente valida para o material empre- 
gado, e os fatos de simplicidade e simetria parecem realmente 
representar claros e importantes casos da "lei da pregnancia", 
que tanto necessita ainda de uma clara e precisa defini^ao. 

Entretanto, por mais vaga e obscura que seja, e, dentro da 
teoria gestaltista, a lei geral, de que "siimplicidade" e "simetria" 
podem ser aproxima?6es validas para muitos, mas nao 
para todos os casos possiveis. Por exemplo, a figura / 
de Perkins (uma elitica a^m uma cruz em cima dela) e ja ^ 
uma figura simetrica: muda na diregao do circulo que 
e, sem duvida, mais simples, e de uma simetria mais perfeita. 
Mas as categorias de simetria e simplicidade parecem nao poder 
ser aplicadas a casos como a "acentua^ao" da Fig. 2 de Wulf, 
pois esta nao melhora nem em rela^ao a simetria nem a simpli- 
cidade, embora se afigure ainda mudar no sentido de uma forma 
mais "pregnante". 

ALLPORT, investigando pouco antes de Perkins, tambem 
concluira que "talvez o mais notavel de todos os resultados seja 
a tendencia para manter ou alcan^ar simetria", e que, "em geral, 
simplicidade, tanto quanto simetria, era a regra" <,7). 

Empregou urn par de desenhos (a piramide truncada e a 
grega dos testes Binet-Simon) que foram reproduzidos por 350 
criancas escolares: 1) imediatamente apos a exposi^ao, 2) de- 
pois de duas semanas, e 3) depois de quatro meses. Ainda 
que o titulo de seu trabalho se refira a "mudanga e deteriora^ao 
de Imagens", e, como em regra os trabalhos da epoca, um es- 
tudo das reproducoes efetuadas, sem referencia direta a imagens 
propriamente ditas. 

(17) — Gordon W. Allport, "Change and Decay in the Visual Memory 
Image", "British Journal of Psychology", vol. 21, outubro 1930, 
P. 145. 
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Apresenta um minucioso estudo da frequencia das varias mu- 
dan^as ocorridas com as suas duas figuras. Encontrou algumas 
"inequivocas tendencias nas reprodugoes" e salienta que toda 
teoria adequada sobre reten^ao tem de dar conta delas. 

Alem da tendencia para simetria e simplicidade, outra ten- 
dencia por ele encontrada, foi para redugao em tamanho. 

Allport resume seus resultados dizendo que as reprodu^oes 
sucessivas 

"indicam que certas altera^oes tipicas ocorrem duran- 
te o periodo de retengao. As imagens tendem, em ge- 
ral, a se tornar menores, mais simetricas e mais sim- 
ples. O numero de desenhos e retido corretamente, 
bem como seu formato essencial; ha muitas variagoos 
em rela^ao a detalhes, algumas das quais podem ser 
classificadas como "acentua^ao" ou "nivelapiento" de 
certos aspectos da figura. Em geral, pode-se dizer 
que embora muito poucas sejam perfeitamente retidas, 
as figuras nao se desintegram nem perdem sua identi- 
ficabilidade." (I8) 

Em rela^ao a "acentuagao", nota ele que; 

"E possivel considerar nUiinerosas mudan^as na grega 
como exemplos de "acentua^ao", ou mais exatamente, 
nos termos de Wulf, de "exageragao". Entre estas, 
se salienta a enfase no carater de zig-zag do dese- 
nho. A natureza do material provavelmente impediu 
"exageragao" em maior escala; linhas quebradas, an- 
gulos agudos e marcada assimetria parecem ser as con- 
digoes mais favoraveis para esta forma de deteriora- 
9ao." (|9) 

Em relagao ao "nivelamento", observa que: 

"Em geral, pode ser dito que, no curso da deteriora- 
9ao, o nivelamento e evidenciado mais frequentemente 
do que a acentuagao, e este fenomeno concorre para 
a impressao de crescente simplicidade nas reprodu9oes 
sucessivas." (20) 

Ao discutir seus resultados, Allport nota que "oferecem grave 
dificuldade para qualquer teoria associacionista". Conclue que, 
a luz desses resultados, o principio das propriedades dinamicas 

(18) — Allport, o. c., p. 148. 
(19) — Ibid., p. 145. 
(20) — Ibid. 
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dos traces e sugerido como a mais fecunda das hipoteses para 
tratar das mudangas e deteriora^ao das "imagens". 

Considera, entretanto, a lei da pregnancia, no seu estado 
atual, como de nenhuma ajuda, e salienta a necessidade de conht- 
cer precisamente as propriedades especificas e as condi^oes espe- 
cificas sob as quais as propriedades dinamicas dos tra^os operam. 

"Somente enumerando as tendcncias especificas e as 
condi^oes para sua ocorrencia, como no presente re- 
latorio, podem o conceito de Prdgnanz obter defini^ao 
e as leis da fenomenologia da imagem mnemica ser 
formuladas." (2,) 

* * * 

OS EXPERIMENTOS DE BARTLETT; (pre- e post-Wulf): 
Os experimentos de Bartlett se desenvolveram durante urn longo 
pen'odo: de 1913 a 1929, aproximadamente. Cronologicamente, 
sao pre- e post-Wulf. Nao contepi eles qualquer referencia aos 
pesquisadores aqui mencionados, exceto a Philippe, mas a lucida 
curiosidade do professor de Cambridge focalizou durante anos o 
problema da memoria, usando processes e material frequente- 
mente afins aos aqui examinados. O resumo que Hanawalt faz 
de suas conclusoes parece, no seu esquematismo, ser particular- 
mente inadequado para representar os resultados de pesquisas tao 
numerosas e pacientes, em que o autor estuda os casos concre- 
tos de urn ponto de vista qualitative, sem qualquer representa?ao 
estatistica. Nestas condi^oes, e realmente dificil resumir a con- 
tribui^ao de Bartlett, sem anular o que tern de melhor, que sao 
aquela convivencia e intimidade com os fatos que a caracteri- 
zam. De todo piodo, a cita^ao bastante truncada das conclu- 
soes de um capitulo, como fez Hanawalt, nao parece o metodo 
mais adequado neste caso. 

Bartlett conduziu mais ou menos paralelamente varies expe- 
rimentos sobre o "lembrar", e alguns sobre o "perceber" e o 
"imaginar", estes como prepara^ao do estudo da piemoria. 

Seus Ss sao, em geral, duas ou tres dezenas de adultos nor- 
mais, educados, ingleses, tendo tambem utilizado, para um dos 
experimentos, um grupo de 5s Hindus. O livro contem uma parte 
sobre Psicologia social da melmoria, nao relacionada diretamente 
com o problema da memoria de formas. Os experimentos sobre 
percep^ao sao de percep^ao de formas visuais e ao mesmo tempo 
de reprodugao imediata. 

(21) — Allport, o. c., p. 148. 
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Material: Usou u,ma serie de formatos geometricos retos e 
curvos simples, outras series com desenhos contendo mais deta- 
Ihes; em seguida, uma serie de desenhos progressives (exposi- 
?ao repetida, com acrescimo ou decrescimo gradual de detalhes, 
dentro de urn piano constante); depois, representa96es concretas 
simples; finalmente, uma serie de representagoes de cenas con- 
cretas, mais complexas. 

Bartlett e funcionalista, e nas suas conclusoes salienta, coe- 
rentemente, os fatores de interesse e atitude. Pelo menos, no 
tempo em que seus experimntos foram por ele pensados, a teo- 
ria gestaltista em nada parecia penetrar seu esquema de observa- 
gao e explicagao; por isso, e sobremodo interessante verificar co- 
mo, embora nao os valorize copio os gestaltistas, ele e sensivel 
aos "caracteristicos do material". A percepgao, diz ele, 

"e dirigida por interesse e por sentimento ("feeling"), 
e pode ser dominada por certos aspectos cruciais dos 
objetos e cenas de que trata." <22) (Grifos nossos). 

Nota que os Ss reagem aos modelos como a "unidades", mas 
salienta que, embora o perceber seja raramente analitico, no sen- 
tido de analise fragmentista, ainda assipi ha, normalmente, alguns 
"detalhes dominantes", especie de nucleo que domina os outros 
detalhes e estabelece a "montagem" para o lembrar. Salienta, 
igualmente, a importancia do "fundo" sobre o qual se discrimina 
a "figura" (para usarmos os termos de Rubin). Na descrigao 
dos casos concretes ha, frequentemente, passagens de profunda 
afinidade 00,01 as descrigoes gestaltistas. Por exemplo, nota ele, 
a propdsito dos "desenhos progressivos": 

"Muitas e muitas vezes, a figura completa final era 
tratada como mais "simples" em construgao do que a 
mesma figura num estagio anterior. Alguma coisa que 
deve ser chamada "uma (mpressao de completamento 
("completeness")" — ou mesmo de "corregao" ("right- 
ness") — parecia estender-se sobre toda a situagao 
perceptiva, estabelecendo a atitude do S em uma de 
alivio e acabamento ("ease" e "finality"). Penso que 
isto pode ter consequencias importantes para muito 
process© de aprender e em muitos casos, taimbem, de 
lembrar." (23) 

Observa que "desenhos de consideravel complexidade de es- 
trutura eram muitas vezes julgados muito "mais simples" do que 

(22) — Bartlett, Remembering:, p. 31. 
(23) — Ibid., p. 25. 
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desenhos contendo somente poucos detalhes" (24). E' verdade 
que continua: 

"De fato, "simplicidade" nos dados de percep^ao ou 
de memoria e, psicologicamente falando, quasi intei- 
ramente uma fungao do interesse; o que parece de 
uma enorme complexidade a uma pessoa pode parecer 
simples a outra. Quanto mais simples parece o ma- 
terial, menos tende a haver u,ma rea^ao definida a de- 
talhes como tais." (25) 

Neste "quasi inteiramente" se encontra urn residuo que o 
metodo experimental, nas maos dos gestaltistas, procurou eluci- 
dar: levando a conclusao de que, para elucida-lo, seria necessa- 
rio recolocar os outros problemas ja tidos como resolvidos. 

Nao dispondo dos conceitos descritivos dos gestaltistas, Bart- 
lett nao valorizou suficientemente o fato de que nas suas series 
de desenhos geometricos simples e complexes havia, para certas 
figuras, em vez da variabilidade individual ditada pelo interesse, 
uma consideravel identidade de atitude ditada pela natureza do 
desenho apresentado. Nos desenhos mais si.mples, e, de si mes- 
mos, unitarios, a atitude normal era de apreende-los como "todos 
ou unidades", mas naqueles que eram mais complexos, sendo 
muitos deles meros agregados de partes sem rela^ao intrinseca 
(como, por exe,mplo, urn retangulo dividido em seis quadradi- 
nhos, dos quais os tres superiores continham figuras, semelhan- 
tes as de domino, de 5, 4 e 6 pontos, e os tres inferiores conti- 
nham as palavras "quatro", "cinco" e "seis", respectivamente), a 
atitude era outra. 

"Agora, o piano de reagir aos objetos apresentados 
como urn todo falhava, e em todos os casos um me- 
todo fragmentario de observa^ao ("a piece-meal pie- 
thod") come^ou a aparecer. Os quadradinhos eram 
tornados de um ou dois de cada vez, ate que toda a 
figura fosse observada, sendo solicitadas repetidas ex- 
posi?6es. Em regra, quando um quadradinho estava 
sendo estudado, o resto quasi nem era visto. . (26) 

Os experimentos sobre a memoria, que aqui nos interessam 
diretamente, foram varies. Procedeu Bartlett de diversos modos: 
1 — Metodo da descrigdo, em que usou uma serie de cartoes, 
cada um representando a face de um militar ou marinheiro, para 
serem descritos depois de um intervalo de 30 minutos apos o exa- 

(24) — Bartlett, o. c., p. 27. 
(25) — Ibid. 
(26) — Ibid., p. 23. 
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me da serie; 2 — Metodo da reprodugdo repetida, nos moldes 
do de Philippe, usando principalmente historias como material de 
pesquisa; 3 — Metodo de escrita por desenhos, e 4 — Metodo 
da reprodugdo serial, em que os originais de historias eram lidos 
por certos Ss e reproduzidos por escrito; depois, a reprodu^ao 
de urn era lida e reproduzida por urn outro, a deste, por outro, 
e assim por diante; o mesmo metodo foi tambem usado para a 
reprodu?ao grafica. 

Aqui, novamente, o acento geral da teoria se enquadra na 
orientagao funcionalista. Ha predominancia quasi absoluta dos 
fatores "interesse e atitude": e reconhecida uma organiza^ao dos 
dados da percepfao e da memoria, mas estes sao organizados 
pela tendencia organizadora derivada da afetividade. Ha, sem 
duvida, tambem, u^a enfase nos fatores convencianalizagdo e fa- 
miliaridade. Mas, ao mesmo tempo, permeando todas as expli- 
ca^oes, ha o caracteristico geral de que todas as fungoes psiqui- 
cas sao dirigidas por urn "esfor^o para alcan^ar o maximo pos- 
sivel de sentido" ("effort after meaning") <27), — ou seguem 
a dire?ao de "racionalizagao". 

"A fun^ao da racionaliza^ao, e, em todos os casos, a 
mesma. Consiste em tornar o material aceitavel, com- 
preensivel, agradavel ("comfortable"), correto ("strai- 
ght-forward"); em tirar-lhe todos os elementos de con- 
fusao ("puzzling")." (28) 

A propria racionaliza^ao — embora seja descrita com adje- 
tivos que sugerem os conceitos da Gestalt, e embora pudesseiin 
eles ser interpretados por um gestoltista como descritivos de "re- 
quisicionalidade" positiva, os primeiros, e de negativa,, o ultimo 
— tende certamente a ser ligada, por Bartlett, somente a afeti- 
vidade. Mas nao deixam de preocupa-lo certos problemas de 
"adequa^ao" ("fitness") de certos tipos de material a certas fun- 
does, e nao deixa ele de sugerir teses que se enquadram facilmen- 
te na Gestalttheorie. 

"Este e o lugar para uma breve men^ao de um prin- 
cipio que tern sido insuficientemente investigado: o da 
"adequagao" ("fitness") de certo material psicologico 
para certas fungbes psicologicas. Os experimentos re- 
latados na primeira parte deste livro, por diversas ve- 
zes, deram indicagao deste principio, e um estudo com- 
parativo geral da evocagao socialmente influenciada pa- 
rece frequentemente sugerir esta especie de conexao. 
Suponha-se que ha uma especie de fun^ao, individual 

(27) — Bartlett, o. c., pp. 44, 84. 
(28) — Ibid., p. 89. 
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ou social, em que a ordem de rea^ao seja importante. 
Sera, evidentemente, tanto mais eficiente, quanto mais 
o material tratado possa ser arraniado ritmicamen- 
te..-"<29) 

"Uma pergunta que os psicologos bem poderiam fa- 
zer mais frequentemente e mais seriamente: "Que 
podem certos tipos de material psicologico fazer mais 
eficientemente?" Nao nos devemos surpreender ae 
que, toda vez que certas propensoes sao dominantes, 
e quasi certo encontrar certas qualidades de material 
psicologico..." "O material e encontrado porque e 
precisaimente a especie "adequada" ("fit") para ser 
utilizada pelas tendencias persistentes, e porque pode 
ser descoberto em praticamente qualquer meio ("en- 
vironment"). Se esta sugestao pudesse ser substan- 
ciada, ela em nada serviria, e claro, para provar a 
transmissao biologica efetiva de material psicoldgico 
por meio de urn inconciente coletivo, ou por qualquer 
outro modo. Antes, tornaria isto menos plausivel, des- 
de que tudo que esta hipdtese pretende explicar pode- 
ria ser explicado sem esta ultima no^ao." (30) 

Bartlett salienta, principalmente em rela^ao ao metodo de 
escrita por desenhos, a autentica impressao de "adequa?ao" ("fitt- 
ingness"), ou o seu contrario, produzida por certos simbolos. AI- 
guns deles eram, decididamente, "calorosamente bem recebidos" 
pelos Ss, porque Ihes "pareciam peculiarmente adequados". Es- 
tes sinais agradava,m, 

"daquela maneira peculiar e inconfundivel que sempre 
ocorre quando algum material apresentado parece es- 
tar singularmente em seu lugar certo, mas nao sabe- 
mos porque ele parece estar assim." <3,) 

Por exemplo, o simbolo usado para "filosofia" re- 
petidamente produzia tal efeito: 

E' possivel, assijn, situando os experimentos de Bartlett na 
epoca em que parecem ter sido efetivamente planejados e executa- 
dos, dizer que, apesar de ser muito diferente a teoria que desen- 
volve baseado neles, nao se pode dizer que contradigam a teoria 
gestaltista. Ao contrario, muitas das observances a que dao lu- 
gar parecem exigir moldes mais amplos de explicanao do que os 
permitidos por uma teoria simplesmente "funcionalista". 

(29) — Bartlett, o. c., p. 290. 
(30) — Ibid., p. 291. 
(31) — Ibid., p. 113. 
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CAPITULO VI 

A MAIS EXTENSA TENTATIVA DE REFUTA^AO EXPERI- 
MENTAL DA TEORIA GESTALTISTA DA MEMORIA: 

OS EXPERIMENTOS DE HANAWALT E SUA 
SIGNIHCA^AO — 11 

Estava a situagao nesse ponto, quando Hanawalt empreen- 
deu seus experimentos sobre memoria de formas. Dos estudos 
que concluem em oposigao a teoria de Wulf, o seu e o mais ex- 
tenso e importante. 

PROCEDIMENTO DE HANAWALT: Usou 24 das 26 fi- 
guras de Wulf e, levando em conta as cnticas feitas por Wood- 
worth ao ^etodo de reprodugdes sucessivas, aplicou tambem o 
metodo de reprodugoes singulares por diferentes grupos de Ss 
em diferentes intervalos de tempo. Suplementou tambem seu es- 
tudo de evocagao com urn estudo de reconhecimento, feito nos 
moldes sugeridos por Koffka. 

0 procedimento diferiu do de Wulf em diversos pontos: 
1) os Ss foraiin examinados coletivamente, tendo ele tornado para 
isso classes de estudantes de Psicologia; 2) as 24 figuras fo- 
ram divididas em tres series de oito figuras cada — series A, B e C 
— sendo B e C expostas na tela, e A em cartoes individuais pre- 
parados para cada S do grupo. Diferentes grupos de Ss foram 
usados para cada serie de figuras; 3) tan to no metodo de re- 
produ?ao sucessiva como no de singular, a reprodugao foi pre- 
cedida de urn "periodo de aprendizagem", consistente de duas 
copias; 4) o experimento foi apresentado aos Ss como tendo o 
objetivo de comparar a segunda copia com a pripieira por eles 
feita. Ao copiarem, os Ss eram aconselhados a, primeiro, olhar 
muito cuidadosamente a figura, e, entao comegar a desenhar, ve- 
rificando o desenho de vez em quando, mediante um olhar a 
tela ou ao cartao; as figuras eram expostas durante 15-20 se- 
gundos cada qma; 5) as instrugoes para cada periodo de evo- 
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ca9ao solicitavam informagoes escritas, ao lado de cada desenho, 
sobre a aparencia de tudo que o S pensasse ser responsavel por 
ter lembrado o desenho; 6) finalmente, deu-se aos Ss uma folha 
de reconhecimento, sendo eles solicitados a ordenar todas as fi- 
guras de cada grupo de acordo com sua semelhanga com a fi- 
gura original. Havia de 8 a 10 desenhos para cada figura na 
folha de reconhecimento. 

Nas Reprodugdes Sucessivas {COND1QAO I), os mesmos 
grupos de 5s foralm solicitados a reproduzir todas as figuras que 
haviam copiado: 1) imediatamente apos a segunda copia, 2) 
ap6s uma semana, 3) ap6s quatro c 4) apos oito semanas. 
Nesta Com/. I, a folha de reconhecimento foi marcada depois da 
reprodugao da oitava semana. 

Nas Reprodufdes Singulares Retardodas {CONDIQAO II), 
grupos diferentes, mas equiparados, de Ss reproduziram o mate- 
rial ta1mbem previamente copiado duas vezes, apos os seguintes 
intervalos, respectivamente: 1) imediatamente apos o "pen'odo 
de aprendizagem", 2) apos urn dia, 3) uma semana, 4) qua- 
tro semanas, 5) oito semanas. Cada grupo marcou a folha 
de reconhecimento imediatajmente apos a unica reprodugao feita. 

RESULT ADOS OBTIDOS POR HAN AW ALT: 

A introdugao das copias em seu metodo resultou em "sur- 
preendente soma de variagao das figuras originais". Verificou 
que "muito da mudanga que antes fora atribuida ao trago estava 
presente na figura copiada" (,). 

Comparando os resultados das reprodugoes sucessivas (C. I) 
com os das reprodugoes singulares (C. II), observou que o nu- 
mero de figuras evocadas diminuia progressiva^ente na ultima, 
mas permanecia aproximadamente o mesmo na C. I, ap6s a se- 
gunda evocagao. 

Achou dificuldade em aplicar as categorias de nivelamento 
e acentuagao, de Wulf, e, finalmente, desistiu desse intento: 

"Na verdade, casos extremes sao encontrados que 
constitue|m esplendidos exemplos, mas muitos casos 
desafiam tal classificagao." (2) 

Recorreu, entao, a urn estudo de "mudangas em detalhes ou 
caracteristicos", sob as duas Condigoes. Construiu, para cada 
figura, urn padrao para comparagao das reprodugoes, semelhante 
aos padroes organizados para os testes Binet-Simon. Os padroes 

(1) — Hanawalt, o. c., p. 17-18. 
(2) — Ibid., p. 26. 
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foram construidos tomando as copias como "figuras aprendidas". 
Hanawalt apresenta as medias obtidas das mudan^as, que des- 
creve como: 1) perda de propor^ao das partes; 2) perda ou 
acrescimo de unidades ou caracten'sticos; 3) perda das linhas 
gerais, do formato ou de relagao; 4) perda de diregao da fi- 
gura; 5) perda do ntmo do desenho; 6) mudamja de linha 
curva para reta; 7) mudanga de linha reta para curva; 8) inver- 
sao da figura; 9) finalmente, o caso em que o trago se parte 
em duas figuras. Observa que as percentagens de mudangas sao 
mais elevadas para cada qm dos periodos de reprodu^oes singu- 
lares retardadas, concluindo que: 

"O metodo de reprodugao sucessiva usado por Wulf 
e outros e urn fator importante para a manutentao da 
unidade da figura e para a preserva?ao do detalhe e 
dos caracten'sticos peculiares, como tambem habilita o 
S a evocar mais figuras. Objetar-se-a que estas mu- 
dangas sao fragmentarias ["piecemeal"] e sem impor- 
tancia no tocante as qualidades-totais. 
"Certamente, algumas delas realmente tratam de deta- 
Ihes, mas outras sao claramente qualidades totals. 
Uma das mais notaveis mudan^as e a perda de pro- 
por^oes das partes. Uma teoria de piemoria, parece, 
deveria tratar tanto de detalhes quanto de qualidades- 
totais." <3) 

Formula, entao, o litigio, tal como o ve, — e que e o prin- 
cipal objeto de seu trabalho: 

"A omissao e transformagao de detalhes e caracten's- 
ticos foram agora demonstradas. Estes fatos podem 
ser interpretados de dois modos: ou que o esqueci- 
mento e devido as for^as internas determinadas pela 
figura assimetrica, ou que a constru?ao, no ^omento 
da evoca?ao, e transformada por causa do esquecimen- 
to de detalhes e caracten'sticos. Esta questao serA 
considerada na discussao geral que se segue." (4) 

TIPOS DE MUDAN^AS, segundo HANAWALT: Apos es- 
te estudo preliminar, empreende ele uma analise, numa tentativa 
de encontrar alguns fatores causais que operem na produ^ao das 
mudan^as observadas. Novamente, observa que a C. II e mais 
favoravel ao esquecimento das varias classes de |mudan9as. Nao 
tenta, porem, uma classificagao quantitativa dessas mudan^as, a 
maneira de Brown. Refere ter visto nas reprodugoes: 

(3) — Hanawalt, o. c., p. 29. 
(4) — Ibid., p. 31. 
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"muitos tipos de mudan^as — elabora^ao, simplifica- 
930, assimila9ao, figuras parciais, esquematizagao, in- 
versao, detalhe mal colocado, completamento, efeitos 
de analise verbal, etc. Ha exemplos de reprodu9oes 
que mostram mais simetria que a figura original, e 
exemplos que mostram menos simetria." (5) 

As mudan9as que discute sao; 

a) — "Assimilagao de Objetos, Normaliza9ao ou Conven- 
cionaliza9ao". Esta mudan9a parece ser o tipo mais geral, sendo 
especialmente notavel nas reprodu96es da quarta e da oitava se- 
manas da Condi9ao II. Num capitulo posterior, menciona que: 

"Nas figuras especialmente propensas a Assimila9ao 
de Objetos, como se revelam pelas reprodugoes e in- 
terpreta96es, ha jnenos variabilidade na ultima repro- 
du9ao, quando comparada com a reprodugao imedia- 
ta, do que nas figuras menos tendentes a assimilar-se 
a objetos. (Ver figuras 2, 3, 4, 5, 18 e 23.)" (6) 

Hanawalt observou que a assimilagao de objetos opera tanto 
no processo de reprodugao como na percepgao original(7). 

b) — Assimilagao de Figuras: — Esta foi tambem especial- 
mente aparente nas reprodugoes da 4.a e 8.a semanas, na C. II. 

Hanawalt nota que o fato de terem as figuras sido estuda- 
das como desenhos individuais, e de ainda assim se assimilarem, 
indica que esta mudanga nao e somente resultado do metodo de 
Gibson. Sua interpretagao e que: 

"A confusao e a assimilagao mutua das figuras apa- 
recem ainda com a crescente obscuridade ["unclear- 
ness") do trago mnemico." (8) 

c) — Analise Verbal: Observou ser esta mudanga, em re- 
gra, ligada a Assimilagao de Objetos, — urn resultado, aparen- 
temente, oposto ao de Gibson. Entretanto a conceituagao ce 
"analise" nao e a mesma de Gibson, pois, do contexto, se de- 
preende que significa "verbalizagao" em geral, seja ela analitica 
ou nao. Os exemplos que Hanawalt da referentes a figura 10 
levelam esta confusao(9). Urn exemplo e mais analitico no 
sentido de Gibson: o S relatara que "a ideia de dois triangulos 

(5) — Hanawalt, o. c., p. 32. 
(6) — Ibid., pp. 54-55. 
(7) — Ibid., p. 34. 
(8) — Ibid., p. 36. 
(9) — Ibid. 
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de tamanho e estrutura ligeiramente diferentes me ajudou a evo- 
car esta figura", — e desenhou dois triangulos separados numa 
rela?ao de certo modo semelhante ao original. Mas outro 5 rela- 
tou "triangulos alongados numa especie de paralelograma" e de- 
senhou UMA figura, aparentemente uma figura poligonal-trid^men- 
sional, da qual sao mostrados tres lados triangulares. Tal caso 
nao caberia na categoria de igual titulo, de Gibson. 

d) — Duas figuras construidas d base de um trago: "A 
constru^ao de duas figuras sobre a base de um unico tra^o e 
um estranho fenomeno", revelado especialmente nas reprodu^oes 
singulares, mas aparecendo tambem em reprodugoes sucessivas. 

"O S desenha duas figuras separadas, nao perceben- 
do, aparentemente, que sao baseadas no mesmo tra- 
90.... ."6 como se o S tivesse pensado em dois 
objetos diferentes durante o periodo de aprendizagem, 
ou em ocasiao posterior, e desenhado duas figuras, 
uma conforme cada ideia"... 

"Muitas vezes os dois desenhos sao tao semelhantes 
que dificilmente parece ser possivel que o S nao ti- 
vesse percebido serem ambos baseados no mesmo tra- 
90, e, entretanto, a prova parece ser clara de que ele 
pensou estar desenhando duas figuras separadas. Fre- 
quente1mente sao fornecidos relates verbais separada- 
mente para cada figura." (l0) 

Este e, na verdade, um resultado novo, nao relatado per 
investigadores que precederam Hanawalt neste campo. Hana- 
walt afirma tratar-se de caso de "um tra9o". 

Se os casos por ele fornecidos forem estudados, verificai- 
se-a que assim se distribuem: 

SEBIE A * 
N.0 de 

Fig. oasos 
N." 12   1 
N." 14   2 
N.0 16   3 
N.» 20   3 
N." 23   2 

SEKJLU B * 
N." de 

Fig. oasos 
N ° 10   2 
N.° 21   1 
N ° 22   1 

SERIE C: 
N." de 

Fig. oasos 
N.0 18   2 

Pode ter acontecido que as condi96es peculiares a seus expe- 
rimentos tivessem levado a mais de qm tra9o: 1) as figuras ha- 
viam sido copiadas duas vezes, sob instru96es de acentuada exa- 
tidao, e numa ordem inversa — por exemplo, os cartoes para a 

(10) — Hanawalt, o. c., p. 37. 
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Serie A foram primeiro, copiados na ordem 2, 6, 7, 12, 14, 16, 20, 
23, e, depois, 23, 20, 16, 14, 12, 7, 6, 2; 2) as figuras eram 
"ambiguas". 

Katona nota eyn seu livro ORGANIZING AND MEMORIZ- 
ING que a questao do numero de tra90s e um problema de orga- 
nizagao conforme principios gestalticos; 

"A organiza^ao dos processes e tra^os determina o 
numero de tra^os separados formados, sua rela^ao 
mutua, e suas qualidades." (,l> 

Nas condi^oes do experimento de Hanawalt, pode ter acon- 
tecido que alguns 5s, ao copiarem as figuras pela segunda vez, 
tenham notado alguns aspectos da figura que Ihes tenham pas- 
sado despercebidos na pripieira copia. Pode ter sido, tambem 
que — por estarem mais frescas na memoria, pois estavam ge- 
ralmente entre as ultimas na primeira exposi^ao e entre as pri- 
meiras na segunda, e devido a possibilidade de as proprias fi- 
guras permitirem apreensoes diferentes —, ao copiii-las pela se- 
gunda vez o 5 se concentrasse, por assim dizer, no aspecto de 
que menos tivesse cuidado na primeira copia. As copias efetiva- 
mente produzidas, desacompanhadas de introspec^ao, podem nao 
ter mostrado isso muito acentuadamente, pois em ambas o 5 es- 
tava empenhado em fazer uma copia acurada, mas as tensoes 
dete^minadas no tra90 podem ter sido diferentes nos dois casos, 
dai dois tra90s diferentes, correspondentes a dois mementos per- 
ceptivos, nao um unico tra90 como Hanawalt presume. 

Como no periodo de reprodu9ao Ihes era pedida UMA re- 
produ9ao, a reprodu9ao destes Ss pode levantar dificuldades na 
interpreta9ao dos resultados. Hanawalt, entretanto, descuidoso 
destas dificuldades, toma a unicidade do tra90 como inquestio- 
navel. 

O exemplo dado para a C. I (reprodu96es sucessivas) e 
muito sugestivo a este respeito, como nosso QUADRO IX pode 
revelar: 1) A primeira copia da figura 12 mostra a linha verti- 
cal muito menor que o original, relativamente a Jinha curva, que 
por sua vez exibe uma curva mais acentuada que a do modelo. 
2) A vertical e corrigida para as propor96es do original na se- 
gunda copia, enquanto a linha curva e, por assim dizer, corri- 
gida no sentido de achatamento. 3) A evoca9ao imediata mos- 
tra maior acentua9ao da parte curva, enquanto que a vertical e 
desenhada piais longa que na primeira copia, porem mais curta 
que na segunda; relato, nessa ocasiao, sendo de "uma parte 
incompleta". 4) Na evoca9ao apos uma semana, a linha curva 

(11) — George Katona, Organizing and Memorizing, Columbia University 
Press, New York, 1940, p. 295. 
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QUADRO Vllf - DUAS FIQURAS A BASE IS UM TRACO 
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e desenhada como um melhor arco de circulo do que a curva 
precedente e, em vez da vertical, aparece um ponto; relato ver- 
bal correspondente sendo de "um circulo com um ponto no cen- 
tro". 5) Na evoca^ao apos quatro se^anas aparecem DUAS re- 
produ^oes: uma, como a anterior, "circulo e ponto", outra mais 
semelhante a segunda copia; para esta segunda reprodugao o 
relato verbal 6 "como uma fechadura numa porta". 6) Finai- 
mente, na evocagao apos oito semanas, ha novamente duas re- 
produgoes, uma em que o ponto desaparece, ficando presente so 
o "circulo", outra ^uito semelhante ao modelo, ainda melhor, 
nesse sentido, do que a segunda copia ou a figura da quarta 
semana que fora semelhante ao modelo. 

Vem lanQar alguma luz sobre as conclusoes posteriores de 
Hanawalt com referencia a "consistencia nas mudangas", o veri- 
ficar-se que ele classifica o caso acima mencionado como "mu- 
danga assistematica". Assim seria se a organiza^ao de seus ex- 
perimentos nao estivesse tao longe dos "casos puros" necessa- 
rios para que pudesse justificar seu pressuposto, Mas, complexa 
como e aqui a situa^ao experimental, estes casos de "duas fi- 
guras em um tra^o" sao resultados novos e interessantes, que 
constituem antes um problema que uma questao resolvida. 

e) — Outras mudangas sao mencionadas em rapida revista. 
Estas mudangas sao: 1) elabora?ao e decrescente simetria, que 
Hanawalt nota nao concordarem com as conclusoes de Perkins 
referentes a generalidade de mudanfa no sentido de simetria e 
simplicidade; 2) reprodugao da figura em forma simplificada; 
3) reprodu^ao apenas de uma parte de u^a figura de duas par- 
tes; 4) evoca^ao separada de um detalhe, e 5) fechamento de 
figuras abertas. 

f) — Transformagdes da figura-como-um-todo: Neste pa- 
ragrafo, Hanawalt, a luz de seus resultados, objeta a afirma^ao 
de Wulf de que, com a passagem do tempo as estruturas origi- 
nalmente percebidas se transformam "como todos". 

Argumenta Hanawalt: 

"Certamente, se houver quaisquer mudangas muito sig- 
nificativas na figura, a figura como um todo nao sera 
a mesma figura". 
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"Naturalmente uma figura de tres pontos e diferente 
como um todo de uma figura de quatro pontos. Nao 
e de se esperar que se de uma transforma^ao gradual 
de qma figura de quatro para uma figura de tres ou 
de cinco pontos." (l2) 

O terem as outras figuras constituidas de pontos sofrido mu- 
dan9as na posigao e no mimero dos pontos, ao passo que a fi- 
gura 26 nao muda nesse respeito, e explicado por Hanawalt por 
assimila^ao de objetos, como tal. 

"Poder-se-ia concluir que a razao e por causa de uma 
"melhor figura", mas, pelas introspec^oes, a razao e 
bem evidente: eles a lembraram como um losango ou 
um papagaio." (l3) 

E' sobretudo contra a ideia de mudangas "graduais" que 
Hanawalt se lan^a. Salienta que, principalmente na C. II (rc- 
produgoes singulares) as reprodugoes das figuras 12 e 17 sao 
feitas, na oitava semana, por cerca de 50% dos Ss, de modo a 
ser a vertical substituida por um ponto ou copipletamente elimi- 
nada, enquanto que a linha curva mantem o seu carater original. 

DISCUSSAO: Nenhum destes argumentos de Hanawalt, 
pode-se notar, e conclusivo. A explica^ao por "assimila^ao", nos 
termos tradicionais, ja fora atacada por Wulf, e o fato de ser 
o losango, assim como o papagaio comum, com que brincam as 
criangas, uma figura simetrica, harmonica, etc., tanto quanto uma 
figura familiar, revela, no maximo, sere1m ambas as interpreta^oes 
validas neste caso especifico, e que este, portanto, nao e decisive 
para a questao em debate. 

Nem e mais conclusivo o argumento da desapari^ao subita, 
nao gradual, da linha reta das figuras 12 e 17. Hanawalt pa- 
rece esquecer que, ambiguas como sao, tais figuras podem ser 
vistas, ou como uma unidade, ou copio um duo. E, que seja 
uma figura apreendida como um duo, em que uma das duas fi- 
guras seja esquecida, isso nao constitue um contra-argumento, em- 
bora possa nao ter havido mudan^a "gradual". A ausencia ou 
nao de mudangas "graduais" e, alias, uma questao dificil de 
ser verificada, justamente naqueles casos tornados como base de 
seu argumento, neste ponto, isto e, na reprodugao singular, por 

(12) — Hanawalt, o. c., p. 40. 
(13) — Ibid. 
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varies grupos de Ss, em intervales varies, maxime levando-se em 
conta a possibilidade de apreensao de uma dupla, ao mesmo 
te,mpo que a possibilidade de duas apreensoes diferentes, nas duas 
ocasioes de copia, possibilidades essas cuja efetiva^ao os dados 
fornecidos per Hanawalt, em geral, nao permitem afirmar, nem 
negar. 

* * * 

ESTUDO DA "DIRE^AO PERS1STENTE" NAS REPRO- 
DU^OES SUCESSIVAS: Tomando as copias come o padrao, 
diz Hanawalt, estudou ele as percentagens de diferentes classes 
de mudan^as. Aqui sao reproduzidas essas percentagens, colo- 
cadas, neste trabalho, junto as respectivas defini^oes de classes: 

"Mudan^as progressivas, [16%] sao desvios das co- 
pias, que aumentam em grau em cada reprodu?ao 
subsequente. 
"Das series nao-progressivas [84%], as piudangas es- 
tereotipadas [22%] indicam que, ainda que tenha ha- 
vido uma mudanga, as reprodugoes subsequentes nao 
mostram ulteriores desvios desta mudanga original. 
Mudanfa introduzida mas nao continuada [12%] in- 
dica que uma mudanga foi introduzida na serie mas 
nao incorporada as reprodugoes subsequentes. Algu- 
mas das series de reprodugoes mostram demasiada va- 
riagao nos desvios de uma reprodugao para outra, pa- 
ra que se possa classifica-las [ Assistematicas: 26%], 
e am menor mimero de 5s realizam toda a serie 
sem qualquer mudanga mensuravel das copias origi- 
nais [18%)." <l4) 

Urn ultimo tipo de suas mudangas "nao progressivas" e mu- 
danga introduzida na oitava semana, com uma frequencia de 6%. 

Conclue Hanawalt que o fato de encontrar apenas 16% do 
que considerou mudangas progressivas 

"fornece pouca consolagao para alguem que tente es- 
tabelecer uma teoria do trago mnemico sobre a base 
de diregao consistente de mudangas, especialmente per 
ser esta percentagem baseada no questionavel metodo 
de reprodugdes sucessivas." (l5) 

(14) — Hanawalt, o. c., p. 44-45. 
(15) — Ibid., p. 45. 



95 

"Assim pode-se conduir que ate na C. I, um metodo 
favoravel a mostrar progressao, uma mensura9ao cui- 
dadosa dos resultados deixa de substanciar o prin- 
cipio de dire^ao consistente." (l6) 

DISCUSSAO; Parece que, para esclarecimento do proble- 
ma em discussao, algumas observa^oes devem ser feitas neste 
ponto. Pripeiro o proprio HanaWalt afirma terem 16% dos ca- 
ses sofrido mudan^as nao somente persistentes, mas "progressi- 
vas". Atribue esta progressao, entretanto, a repetigao das re- 
produfoes. 

"Cada reprodu^ao for^ara o iraqo no sentido de con- 
formidade consigo mesmo e havera assim uma soma 
de fatores figurais de percep9ao, e nao precisamcs 
mais pressupor fatores figurais afetando o proprio 
tra^o." (,7) 

Sua concep^ao de necessaria progressividade nao e de todo 
bem fundada, pois, de acordo co^ Wulf, as figuras mudam no 
sentido de uma estabiliza^ao. E Zangwill, num experimento se- 
melhante(,8), colocara "mudanqas estereotipadas" na classe de 
desvios persistentes, compreendendo-as, assim, em conformidade 
com a teoria de Wulf, ao contrario do que faz Hanawalt. Tam- 
be;m os grupos "mudanqa apos oito semanas" (6%) e "nenhuma 
mudanqa no periodo de experimentaqdo" (18%): ainda que nao 
constituam mudan^as progressivas ou "graduais", estes grupos 
nao contem contradigao a expectativa da tese gestaltista, pois, 
por exemplo, o processo de mudanca pode ser mais lento. Es- 
ic-s grupos nao fornecem prova para a tese de Koffka de mu- 
dangas progressivas, mas tambe,m nao podem ser usados con- 
tra a teoria. 

Alem disso, o grupo "nao continuadas" (12%) pode, com 
muita probabilidade, ser constituido de casos de duas diregoes 
de apreensao. Assim, todos esses casos (58%), alem dos ca- 
sos de mudangas progressivas (16%), poderiam estar de con- 
formidade com a tese gestaltista, e os remanescentes de "assiste- 
piaticas" (26%) estao sob suspeita, pois e possivel que revelem 
duas diregoes, em lugar de uma, como o exemplo de pagina 91 
sugere. E convem lembrar, o que nao e de pouca importancia 

(16) — Hanawalt, o. c., p. 47. 
(17) — Ibid., p. 81. 
(18) — O. L, Zangwill, "An Investigation of the Relationship between the 

Process of Reproducing and Recognizing Simple Figures, with 
Special Reference to Koffka's Trace Theory", British Journal of 
Psychology, vol. 27, 1937, p. 270 e passim. 
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no caso, que estas coinpara?6es foram feitas com as copias, nao 
com o modela, copias que, segundo Hanawalt, ja haviapi reve- 
lado surpreendentes mudan^as em rela^ao ao modelo, — sem con- 
tar que o experimentador nao esclarece como de duas copias nao 
necessariamente identicas, obteve um padrao. 

ESTUDO DA "DIRE^AO PERSISTENTE" NAS REPRO- 
DUCOES SINGULARES: 

Neste capitulo Hana'walt estuda o mesmo problema para a 
sua C. 11. 

Os Ss aqui, nao sao os mesmos nos varios periodos de re- 
produ^ao, de modo que para poder fazer comparagoes de um 
perlodo para outro ele tenta uma avalia^ao quantitativa para 
cada periodo. Tenta, embora com dificuldade, aplicar os concei- 
tos de acentua?ao e nivelamento, de Wulf. 

Estabelece uma escala de graus de mudan^as na dire^ao de 
acentua^ao e nivelcpnento, tomando, desta vez, os desvios a par- 
tir dos modelos. Por exemplo, para a Fig. 2 

"uma escala de cinco diferentes graus de acentua?ao e 
nivelamento foi construida baseada no tamanho dos 
angulos das linhas em zig-zag. O primeiro grau da 
escala indica que a figura foi nivelada — os angulos 
se tornaram maiores. O segundo grau e o modelo, 
ou figura-estimulo. Os graus 3, 4 e 5 indicam graus 
crescentes de acentua^ao." (l9) 

Escaias seiinelhantes foram ensaiadas para as figuras 3 e 5, 
que Wulf verificara serem particularmente propensas a acentua- 
?ao. Para ilustrar, e aqui transcrita como Tabela IV deste tra- 
halho uma tabela de Hanawalt. Como se verificara pela inspeajao 
dessa tabela, ja era frequente nas copias a acentua^ao, e Hana- 
walt observa; 

"E dificil explicar a mudan?a da Copia I para Co- 
pia II a este respeito. Na Copia II [para Fig. 2] se 
notara que aproximadamente metade dos Ss acentuam 
o angulo um grau. A explicafao poderia ser dada, 
evidentemente, ou nos termos da teoria de Koffka ou 
em termos de Convencionaliza^ao. 

"As figuras 3 e 5 revelam ainda mais acentuayao nas 
copias das figuras no periodo de aprendizagem. Se- 
guindo-se as percentagens atraves da pagina, e eviden- 

(19) — Hanawalt, o. c., p. 49. 
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TABELA IV 

Tendenda da Fig. 2 de Wulf, em Reprodu^oes Singulares: 
Resultados de Hanawalt 

Escala para Copias no 
Acentuacao e periodo de 
Nivelamento aprendlzagem 

PERIODOS DE REPRODUCAO 

C. I C. II Imed. 1 da. 1 sa. 4 sas. 8 sas. 
% % % % % % % 

1  3 4 0 0 13 0 7 
2 [Modelo] .. 69 47 42 27 13 18 13 
3   29 49 58 60 50 55 40 
4   0 0 0 13 13 18 33 
5   0 0 0 0 13 9 7 

N  68 68 12 15 8 11 15 
Escala Md. Pos. 2,28 2,45 2,58 2,86 3,00 3,18 3,20 
D. P  0,51 0,58 0,49 0,62 1,15 0,83 0,99 

NOTA: O segundo grau nesta escala e igual a figura original; o grau 
acima indica nivelamento; os graus abaixo [ de 3 a 5 ], indicam 
crescente acentuagao. 

te que muito da acentua^ao que tern sido atribuida ao 
tra?o mnemico esta presente na copia do estimulo, e 
dai nao precisar uma teoria do tra?o dar conta desta 
mudan^a..(20> 

Hana'walt prefere a explica^ao em termos de Convenciona- 
liza?ao: 

"Ha abundante prova nas introspec^oes para atribuir 
a acentua^ao observada nos exelmplos acima a Assimi- 
la^ao de Objetos e Analise Verbal. Os exemplos que 
mostram mais acentuagao da figura 2 foram lembrados 
como "parecido com piramides", "colinas", ou "pare- 
cido com tetos de casas". Houve tres exemplos de 
acentuagao em que os Ss notaratin que a figura tinha 
linhas paralelas que ficavam no mesmo nivel em cima 
e em baixo. Aqui, evidentemente, os Ss nao tinham 
notado especialmente o grau dos angulos, ja que esti- 
veram ocupados com as outras observagbes, pois suas 
copias no periodo de aprendizagem tambem mostram 

(20) — Hanawalt, o. c., p. 49-50. 
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acentua^ao. Em nenhuma introspec^ao no experimen- 
to principal houve uma estimativa do tamanho do an- 
gulo." (2,> 

Hanawalt, entao, precede a uma varia^ao do metodo ante- 
rior. Toma as figuras 15, 16, 18, 22, 23, e 26, por ser possivel 
"medi-las do ponto de vista de acentua^ao e nivelamento". Para 
a Fig. 16, por exemplo, mediu a altura do triangulo pequeno ex- 
pressa como uma percentagem da altura do triangulo grande, 
representando o modelo 36%. As medias para os periodos "Co- 
pia", "Imediata", "urn dia", "uma semana", "quatro semanas", 
e "oito semanas" fora1m, respectivamente: 44,4%; 44%; 39,3%; 
40%; 56,9%; e 70,3%. Isto parece mostrar, em conjunto, ape- 
sar de pequenos retrocessos, forte progressao (de nivelamento). 
Hanawalt, em sua classifica^ao, conta tais series como nao-pro- 
gressivas, pois nao leva em consideragao a mudan^a em conjun- 
to, nem a intensidade da mudanga. Esta mes1ma figura, e de 
se lembrar, ja se mostrara mais propensa ao nivelamento do que 
k acentua^ao, nos experimentos de Wulf. 

Para este grupo de figuras Hanawalt estuda tambem a ocor- 
rencia de "Outras Mudan^as" alem da acentua?ao, porque, co- 
mo diz, "upa modifica^ao caracteristica numa figura revela so- 
mente uma parte de uma modifica^ao total..." (22) 

Ha diferentes classes de outras mudan^as para as diferentes 
figuras, tais como "Perda do carater especifico da figura", "Pas- 
tes perdidas", "Parte acrescentada", "Perda da dire?ao da fi- 
gura", "Inversao de caracteristicos", etc.. Mas dai nao tira con- 
clusao alguma, a nao ser que elas completam a descri^ao da "mu- 
dan^a total". 

A conclusao deste capitulo de Hanawalt e: 

"Revendo os resultados deste capitulo como u)m todo, 
a observagao mais notavel a ser feita e de que com o 
lapso do tempo ha crescente esquecimento. A ten- 
dencia progressiva para uma figura mais equilibrada e 
observada em alguns casos, em outros parece haver 
pouco dessa tendencia, ou, no maximo, uma tendenca 
desigual. Junta^ente com essa mudanga observam-se 
outras mudangas tao importantes quanto esta, do pon- 
to de vista do autor. 

A medida que o S esquece os caracteristicos da 
figura, eles sao supridos para fazer uma construgao ra- 
zoavel. Como se revelou no Capitulo III, ha mais mu- 

(21) — Hanawalt, o. c., p. 50. 
(22) — Ibid., p. 52. 
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dan^a na Cond. II do que na Cond. I, porque houve 
mais esquecimento. 

Assim, e evidente que uma analise das reprodu- 
goes baseada em acentua^ao e nivelamento, na Cond. 
II, da, no maximo, uma descrigao incompleta das mu- 
dangas. 

Em primeiro lugar, nem todas as reprodugoes pre- 
servaram bastante do carater original da figura para 
serem incluidas; e em segundo lugar, a acentua^ao 
ou o nivelamento de uma figura sao apenas uma das 
varias mudan9as observadas." (23) 

DISCUSSAO: Os argumentos e conclusoes de Hanawalt 
neste capitulo tambem nao sao convincentes e parece haver um 
grande desnivel entre suas cuidadosas, minuciosas, penosas men- 
suragoes sumariadas nas tabelas e suas conclusoes teoricas. 

Sua conclusao de que uma teoria da memoria nao precisa dar 
conta de acentua^ao e nivelamento "porque estes tambem ocor- 
rem nas copias", esta longe de ser indiscutivel. Nem sao essas 
mudangas nas copias tao surpreendentes a luz da teoria gestaU 
tista. Segundo Wulf, as mesmas leis governam a percepgao e a 
memoria; apenas, na memoria essas leis operam pmis Hvremente 
— uma tese que os proprios resultados de HanaWalt vem, em 
grande medida, confirmar, apesar de assim nao o entender este 
experimentador. 

Se se examinar, por exemplo, a Tabela IV, referente a Fig. 2, 
verificar-se-a que na primeira copia 69% dos casos sao equipa- 
rados ao modelo, enquanto que na evoca^ao da oitava semana 
somente 13% estao nestas condigoes e 80% dos casos revelam 
um ou mais graus de acentuagao; se se considerarem os graus 
3, 4 e 5, os crescentes graus de acentua^ao durante o periodo 
experimentado, ver-se-a que, por exemplo, tomando suas somas 
verticals, elas apmentam de 58%, na evocacao imediata, para 
80% na oitava semana. Semelhantemente com os graus 4 e 5, 
de zero, na evocagao imediata, a 40%, na oitava semana. 

Em tais condigoes, parece que se deve, ao contrario de Ha- 
nawalt, admitir que uma teoria da memoria sera de valor par- 
cial ou nulo se nao puder dar conta desta crescente acentua^ao. 
E nem piesmo a hipotese de "soma de fatores figurais puramen- 
te perceptivos" que Hanawalt aventou para os casos de repro- 
dugoes repetidas poderia servir no caso presente em que sao 
diferentes os 5s que reproduzem as figuras nos varios periodos, 
dai nao haver oportunidade para a "soma" sugerida, tratan- 
do-se, como acontece aqui, de reprodugoes singulares. 

(23) — Hanawalt, o. p. 56. 
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Atribuir as mudan^as observadas a Assimila^ao de Objetos 
e a Analise Verbal, significa um desprezo complete aos argu- 
mentos de que tanto o objeto lembrado, em sua forpa mnemica 
estavel, quanto o proprio fato de assimila^ao, deveriam ser com- 
preendidos em termos de Gestalten. O fato de terem os Ss lem- 
brado a Fig. 2 como sendo semelhante a piramides, colinas, etc., 
nao e, em si mesmo, uma explica^ao. Basta pensar que pirami- 
des podem ser variavelmente agudas, sendo, pois, necessano ex- 
plicar porque a forma piramidal influente no caso e uma forma 
mais aguda que a da figura-estimulo. 

E quando se encontra o dicionario de Webster definindo 
"colina" ["hill"] como "uma eleva^ao natural de terreno mais 
baixa que uma montanha e geralmente arredondada", fica-se sem 
poder co^preender como esta associafio explicaria o efeito obser- 
vado de "acentuagao". Nem parece ser necessario segundo Wulf 
ter uma "estimativa do tamanho do angulo", como Hanawalt pa- 
rece sugerir, para que ocorra acentua^ao ou nivelamento da fi- 
gura. 

A ocorrencia de "esquecimento" e inquestionavel, se se es- 
tender o termo como Koffka propos, isto e, tomando-o como re- 
ferente a um resultado ("achievement" ou "accomplishment"), 
embora negative, nao a um processo. Serve o termo para des- 
crever, nao para explicar. 

Hanawalt, porem, parece, ora topar o termo como resultado, 
ora como causa e, mesmo, a inferir do primeiro caso o segundo, 
— donde obscuridade e confusao do problema. E acontece que 
o termo, causalmente tornado, outra coisa nao significa para ele 
que o tradicional apagamento ou desgaste do tra^o "nas tabuas 
da memoria" e,m consequencia dos "estragos do tempo". Ate 
mesmo a formula^ao do problema central de seus experimentos, 
citada na pagina 87 deste trabalho, coloca a alternativa nesta 
maneira obscura; "ou o esquecimento e devido..., ou a cons- 
tru^ao e transformada por causa do esquecimento..." 

E a obje^ao de Hanawalt de que as "mudan^as da figura- 
co^o-um-todo" nao sao todas as mudan^as que interessam ao 
psicologo, para quern sao tao importantes as fragmentarias ("piece- 
meal") como as estruturais, vem coloca-lo nitidamente no grupo 

c-o 

C/O CTJa 

croi 

"Falamos de esquecimento toda vez que uma expe- 
riencia anterior nao esta disponivel numa ocasiao pre- 
sente, embora sua coopera^ao viesse auxiliar nossa 
reaijao presente. Esta nao-disponibilidade pode ter 
varias causas e, portanto, psicologicamente, esqueci- 
mento pode envolver varies processos diferentes." <24) 

e-xa 
tar 
©5 

(24) — Koffka, Principles of Gestalt Psychology, p. 523 e segs. 
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daqueles experimentalistas ja mencionados, cuja posigao funda- 
mental parece ser irredutivel a dos gestaltistas. 

* * * 

O RECONHECIMENTO EM RELA^AO A REPRODU^AO: 

A TEORIA DE KOFFKA: O trabalho de Wulf, como se 
viu, abordara tambe1m o problema do reconhecimento quando, na 
reproduce da terceira semana, dera aos 5s cartoes especialmen- 
te preparados, em que somente uma parte da figura original era 
apresentada. 

Wulf observara que muitas vezes os 5s nao reconheciam o 
modelo parcial como certo, corrigiam-no, desenhando a figura 
com as imodifica^oes de "acentua^ao" ou "nivelamento" que c 
experimentador atribuira as modificagoes do trago durante o pe- 
riodo de latencia. E Koffka, que dirigira os experimentos de 
Wulf, mais tarde, nos seus PRINCIPLES, elaborando e integran- 
do essas ideias num conjunto em que procura levar em conla 
tanto a teoria gestaltista basica, quanto a literatura psicologica 
relativa ao reconhecimento, e os fatos da experiencia diaria, pro- 
duz uma teoria complexa, que e por ele varias vezes retomada 
epi capitulos diferentes do livro, — teoria que nao so e dificil 
de resumir em algumas paginas, como e tambem suscetivel de 
ser deformada por urn leitor que se tenha limitado a consultar 
urn ponto particular de seu desenvolvimento no livro. O proprio 
Koffka declara que se vira confrontado com duas possibilidades 
de abordagepi do assunto: 

"ou passar em revista todos os fatos conhecidos e ten- 
tar derivar destes tantas leis especiais quantas seja 
possivel, ou poderiamos analisar a comunicagao [en- 
tre "processos e tragos", que resultaria, ou nao, em 
reconhecimento] e seus efeitos como tais, tentar deri- 
var de cada analise uma lei geral, e entao preenche-la 
com tantos casos especiais quantos possamos encon- 
trar." (25) 

Koffka escolhe o segundo modo de abordar e, coerente com 
a atitude gestaltista, como talmbem ao que parece, com os fatos 
observados, deriva uma lei geral, isto e, de que essa comunicagao 
e um processo de organizagdo entre processos ie tragos: os tra- 
gos que comunicam com o processo sao os que darao a este a 
estabilidade particular de que necessita<26). E, aceitando neste 
ponto, o essencial de uma teoria de Claparede, torna explicilo 

(25) — Koffka, o. c., p. 597. 
(26) — Ibid., p. 598. 
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que o reconhecimento implica, necessariamente, nao so a comu- 
nicagao de uni processo com urn tra?o, mas que alem disso deve 
o tra^o do objeto reconhecido se ter associado "au sentiment lui- 
meme de not re mo/"; ou, nos termos de Koffka, o tra?o do obje- 
to e parte de um sub-sistema, enquanto que a parte do Ego ^ 
outro sub-sistema, — havendo reconhecimento somente quando o 
sistema total for envolvido e nao somente o sub-sistema do objeto. 
Essa seria a lei geral do reconhecimento: um processo de orga- 
niza^ao gestaltica, em que a rela^ao Ego-objeto seja envolvida. 
Nesse processo de organiza^ao, nao somente os fatores de semc- 
Ihan^a-proximidade seriam influentes, como tambem jnuito pos- 
sivelmente, os demais fatores gestdlticos de organiza^ao ja conhe- 
cidos: boa continuafao, fechamento, etc. 

No sen estudo de reconhecimento comparado com a evoca- 
^ao, Koffka reconhece a existencia de casos especiais em que o 
reconhecimento e seguido de evocagao, outros em que nenhum 
dos dois ocorre, outros em que nao ha reconhecimento embora 
certos efeitos da comunicagao tenham sido manifestos (sindrome 
de Korsakoff), outros casos em que o reconhecimento nao e se- 
guido de evoca^ao, e outros em que, parecendo inicialmente im- 
possivel a evoca^ao, esta se realiza depois. 

Segundo Koffka, todos estes sao casos em que as condi^ocs 
do tra(;o e do processo sao reciprocamente influentes no process- 
total de organiza<;ao e comunica(;ao, em virtude da qual se da o 
reconhecimento. 

Entretanto, em capitulo anterior, Koffka estudara as mudan- 
cas internas do proprio tra^o'27', {"chcnges within the indi- 
vidual trace") e ai encarecera a necessidade de suplementar os 
estudos de evoca<;ao (reproduijoes) com estudos de reconhecimen- 
to segundo os moldes iniciados por Claparede. Este observara 
que objetos lembrados com erros, incorretamente descritos, eram, 
no entanto, corretamente reconhecidos. Koffka notou, porem, que 
os experimentos de Wulf sugerem, com o emprego dos modelos 
parciais, que nem sempre o reconhecimento e correto e especifice 
quando a reprodu^ao e incorreta; em muitos casos esses mode'ns 
eram inodificados, em outros nem sequer eram reconhecidos, o que 
Wulf interpretara como resultado de mudangas no traco. 

A evoca^ao e o reconhecimento sao ai tornados como base 
para inferencia quando ao estado "do tra^o'. Entre as causas 
destas mudan^as no tra^o haveria a comunica^ao com tra^os maN 

(27) — Koffka, o. c., p. 494-505. 
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antigos e estaveis (normaliza^ao e exagera^ao), ou causas irx- 
rentes ao tra^o (mudangas autonomas). 

Koffka salienta, por outro lado, que nem sempre tambem as 
reprodu^oes revelam as mudangas no tra^o: em certos casos e 
evidente ter havido influencia dos tra^os ^ais antigos no ato da 
reprodugao e nao por meio do Uaqo especifico. Nesse caso, 
Koffka preve urn reconhecimento da figura original, nao da fi- 
gura igual a reprodu^ao; e admite a possibilidade de um meio- 
termo entre o original e a reprodu?ao. 

Assim, e preciso reconhecer, como acentiia Koffka, que a 
situa^ao e complexa e que os experimentos ate essa epoca reah- 
zados nao sao os "casos puros" necessaries para decidir as alter- 
nativas sobre qual fator e mais influente elm cada caso concrete 
De qualquer modo, parece necessario distinguir casos especiais da 
comunica^ao, sem erigir um caso especifico em lei geral, e, poi 
outro lado, sem derivar de cada caso uma lei especial indepen- 
dente. 

Ora, Hanawalt, em seu Capitulo VIII, parece fazer tabua 
rasa de todas as possibilidades enumeradas por Koffka. Cbega 
mesmo, no trecho que cita, a ler o contrario do que diz Koffka, 
justa,mente em referencia a um dos casos especiais, como se po- 
dera ver pelas cita?6es que se seguem; 

"Bons exemplos de reprodu^oes em que evidentemente 
sistemas de tra^os antigos influenciaram o ato de re- 
produfao, diretamente, e nao por meio dos tragos es- 
pecificos, sao contidos no artigo de Gibson, particular- 
mente sob seu titulo "Analise Verbal". 

A figura 106 e uma boa ilustra?ao: a) o original 
foi caracterizado pelo S como "pilares com curva" e 
reproduzido cOiino b). A reprodu?ao e o original sao 
geometricamente tao diferentes, que e seguro supor 
que b) deva sua existencia nao a uma mudan^a no 
tra^o original mas ao fato de terem antigos sistemas 

Fig:. 106 (de Koffka) 

de tra^os, "pilares com curvas", exercido a principal 
influencia na reprodu^ao. A prova seria: se o S res- 
ponsavel por este desenho, quando confrontado com 
a) e b) e possivelmente mais outros desenhos seme- 
Ihantes, escolheria a) ou b) ou algup outro desenho, 
como o que Ihe fora anteriormente apresentado. Pa- 
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rece-me muito improvavel que escolhesse b) ["// seems 
to me very unlikely that he would choose b)"], uma 
opiniao que e fortalecida pelos resultados de Clapa- 
rede previamente mencionados." (28) 

O ESTUDO E A TEORIA DE HAN AW ALT: Mas Hana- 
walt parece ter lido diferentemente e planejado sua pesquisa para 
refutar o que leu. 

"Koffka (PRINCIPLES, p. 494) sugere que e possi- 
vel verificar o estado do trago na ocasiao da evoca9ao 
pelo uso do metodo do reconhecimento. Adiante, pre- 
diz que se os Ss de Gibson fossem confrontados com 
a figura reproduzida, juntamente com figuras seme- 
Ihantes, eles escolheriam a figura reproduzida como o 
estimulo original (p. 503). De acordo com Koffka, 
entao, o engrama fisioldgico mudou, e1m corresponden- 
cia com a estrutura reproduzida. Havendo mudado, o 
S sera incapaz de reconhecer o estimulo original. As 
folhas de reconhecimento foram construidas, em par- 
te, com essa prova em vista." <29) 

Essas "folhas de reconhecimento" foram organizadas para 
cada u^na das tres series A, B, C, havendo de oito a dez figuras 
para cada um dos modelos da serie. As instru96es dadas a tur- 
mas de 5s foram, nessa ocasiao: 

"Marque com o n.0 1 em cada grupo de figuras aque- 
la que se parece mais com a figura que voce copiou 
no periodo de aprendizagem; marque com o n.0 2 a 
figura que, depois dessa, e a que mais se parece com 
ela; n.0 3 a figura que, a seguir, mais se parece com 
ela, etc., ate que voce tenha ordenado todas elas na 
ordem em que se parecem com a figura original." (}0) 

A folha de reconhecimento foi explicada a um juiz "ingenuo 
em relagao a teoria". Este juiz, tendo h vista as copias, as re- 
produ^oes e os reconhecimentos de cada 5, classificava os reco- 
nhecimentos elm relagao ao modelo e a reprodugao. 

Os resultados obtidos sao aqui sumariados, dando-se para 
cada titulo de Hanawalt a respectiva frequencia obtida (para as 
reprodugoes singulares da C. 11), no periodo da reprodmjao ime- 
diata e no da oitava semana, respectivamente: 

(28) — Koffka, o. c., p. 503. 
(29) — Hanawalt, o. c., p. 57. 
(30) — Ibid., p. 21. 
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"Reconhecimento baseado na reprodu- 
(do, nao na figura certa"   8% — 23% 
"Reconhecimento baseado na figura 
certa, nao na reprodu^ao"   22% — 27% 
"Meio-caminho", isto e, casos de meio 
termo entre a figura reproduzida e o 
original: a diregao de um caracteris- 
tico e continuada, a de outro inver- 
tida no reconhecimento   4% — 10% 
"Reprodufdo certa, reconhecimento 
nao"   9% — 2% 
"Casos em que a folha de reconhe- 
cimento nao continha material de re- 
produ9ao"   15% — 26% 
"Reconhecimento e reprodugdo apro- 
ximadamente certos"   40% — 10% 
"Reconhecimento diferente tanto da re- 
produQdo quanta da figura certa" ... 2% — 3% 

Hanawalt verificou o que, antes dele, Claparede ja havii 
observado: em muitos casos, mesmo dois ^eses depois de ter 
visto o modelo, as reprodu^oes singulares "ja se tendo desinte- 
grado a um ponto em que sao dificilmente reconheciveis", ainda 
assim o reconhecimento do original se da corretamente. 

Mas, embora o total de reconhecynentos do original exceda 
os totais de reconhecimentos conforme a reprodu^ao, esta ultima 
classe aumenta com a passagem do tempo, ao passo que a an- 
terior decresce, sendo que a tendencia ao "meio-termo" tambem 
aumenta. Essas tendencias sao mais perceptiveis quando se eli- 
mina do calculo a classe "reconhecimento e reprodugao aproxima- 
damente certos", obtendo entao, nos periodos extremes de repro- 
dugao imediata e oitava semana: 

"Reconhecimento baseado na figura 
certa, nao na reprodu^ao"   37% — 33% 
"Reconhecimento baseado na repro- 
du^ao"   13% — 24% 
"Meio-ter^no"  •  6% — 11% 

Assim calculando, diz Hanawalt, a tendencia e precisamento 
co,mo se esperava, isto e: 

"o peso do tra^o original no reconhecimento diminue 
com a passagem do tempo e o peso do tra^o da re- 
produ^ao aumenta." (3I) 

(31) — Hanawalt, o. c., p. 59. 
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Nas reprodu^oes sucessivas, a repeti^ao de reproduQoes in- 
flue para que, na oitava semana, o trago da reprodu?ao alcancs 
um "peso" aparentemente igual ao "peso do original". 

Os casos de "reprodu^ao certa, reconhecimento nao" (que 
variam de 16% a 2%, no segundo calculo), sao dificeis de ex- 
plicar, observa Hanawalt; a reprodugao levaria a cier que o 
tra^o nao mudou, pias, imediatamente depois, pareceria que mu- 
dou, segundo o reconhecimento. 

Conclue o capitulo dizendo que: 

"£ desnecessario supor que o engrama mudou corno 
resultado de "tensoes internas" na figura percebida, 
para explicar a minoria de reconhecimentos semelhan- 
tes a figura reproduzida. O S reconstruiu a figura 
baseado em dados inadequados. Esta construcao e de 
certo modo semelhante a figura original e, tendo a 
vantagem da recencia e da intensidade, e piuito pro- 
vavel que o tra^o desta construcao muitas vezes venha 
a inhibir o contacto com o tra^o original no teste de 
reconhecimento." (32) 

A seguir, reitera que: 

"O reconhecimento da um indice muito melhor do es- 
tado do tra^o do que a reproducao". . . "Aparente- 
mente, muito do esquecimento na reproduqao e devl- 
do a nao-disponibilidade do tra^o ou de alguma parte 
dele." 

DISCUSSAO: A principal observacao a ser feita a este la- 
borioso experi,mento e de que falha o seu alvo, provavelmente 
por ter dado pouca atencao ao que visara refutar. Por um lado, 
o que Koffka, tentativamente, concluira, a partir dos experimento 
de Wulf com o "modelo parcial", e aqui plenamente corroborado 
por Hanawalt: isto e, que nem sempre o reconhecimento e co-- 
reto quando a reproducao e falha, e que, num apreciavel numero 
de casos, o reconhecimento e igual a figura reproduzida, nao ac 
original. Por outro lado, os exper^mentos de Hanawalt, feitos 
coletivamente, empregando folhas de reconhecimento identicas para 
todo os 5s, expondo as figuras na tela na maioria dos casos, e 
com figuras minusculas numa folha de reconhecimento, levam a 
situates muito complexas em que a influencia relativa dos va- 
ries fatores nao esta deterifninada, — muito longe, portanto, da- 

(32) — Hanawalt, o. c., p. 63. 
(33) — Ibid., p. 65. 
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queles "casos puros" que Koffka julgava necessaries para fazcr 
avan?ar o conhecimento da questao. E, finalmente, uma teoria de 
apagamento do trago com a passagem do tempo, que responsabi- 
liza "indistingao e apagamento do tra^o" pela incorrecao da re- 
produ^ao feita, deveria fornecer algum meio de se compreender 
como se da o reconhecimento correto nesse caso. Koffka e, pelo 
menos, conciente dessas dificuldades para a sua propria teoria, 
mas no seu esquema de comunicagao de tragos e processes se pode 
enquadrar a possibilidade de que, elmbora mudado, o tra9o tenha 
guardado bastante de sua estrutura geral para entrar em comuni- 
cagao com urn processo, e na estabiliza^ao dessa organiza^ao, scr 
ele, por sua vez melhorado pela comunicagao com o processo. Ha, 
sem diivida, muita especulagao na teoria de Koffka, mas nesta os- 
peculagao ha introdugao conciente de conceitos novos que abrem 
linhas de pesquisa, quando o que Hanawalt faz e recusar o pro- 
blema, ao piesmo tempo que emprega uma linguagem sugestiva 
de uma teoria de "pesos" e "contactos" de tragos, que nao torna 
explicita, nem esclarece, com evidente prejuizo para a clareza dc 
pensamento, clareza ja prejudicada por seu indiscriminado uso da 
palavra "esquecimento" como significando urn resultado ("accom- 
plishment") ou urn processo. 

O ESQUECIMENTO NO RECONHECIMENTO: Hanawalt 
a seguir, procura estabelecer u^a curva de esquecimento, com os 
dados de reconhecimento obtidos na sua Condigao II. Para isso, 
necessitava de uma avaliagao das varias figuras de cada grupc 
na folha de reconhecimento organizada. Procurou uma avaliagao 
quantitativa, baseada na frequencia de julgamentos de urn novo 
grupo de estudntes: 90 Ss ao todo, que foram solicitados a orde- 
nar cuidadosamente cada uma das 8 ou 10 figuras da folha de 
reconhecimento, conforme sua semelhanga com o correspondente 
modelo presente na tela. Isto Ihe permitiu obter uma Posigdo Me- 
dia para cada figura da folha de reconhecimento. Assim, foi de- 
terminada uma melhor figura em cada grupo, e a esta foi dado 
o valor de zero erro. Subtraiu, entao, o valor da Posigao Media 
destes pielhores especimes, do valor da Posigao Media de cada 
uma das outras no respective grupo de figuras: a diferenga en- 
contrada mede o erro correspondente a escolha dessas outras fi- 
guras. 

Tendo, entao, uma "medida" do erro de cada figura com- 
ponente da folha de reconhecimento, foi-lhe possivel obter as me- 
dias de erro cometidos pelos Ss da Cond. II do experimento prin- 
cipal em cada periodo de reprodugao singular. As medias des- 
ses periodos dao uma "Curva do Esquecipiento", representada pe- 
los numeros 0, 51, 124, 147, 201, respectivamente, nos periodos 
de Comparagao Real (dados dos 90 Ss) e Reprodugoes Singula- 
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res (Cond. II, reprodugoes: imediata, ap6s uma, quatro e oito 
semanas^ 

Esta "curva" e interpretada por Hanawalt como prova da 
teoria do "apagamento" ou desaparecimento do tra?©, ou "esque- 
cimento real" <34>. 

DISCUSSAO: Este tipo de experftnenta^ao e co^npletameu- 
te cego exigencias formuladas pela teoria gestaltista, isto £, de 
que um exame qualitativo da natureza da figura deve ser anterior 
a qualquer tentativa de quantifica?ao. Esta curva indica, no ma- 
ximo, que, com a passagem do tempo, sao mais irequentemente 
reconhecidas figuras diferentes do original, — o que e observa- 
?ao corrente, tambqm feita pelos gestaltistas. Este experiment© 
nada prova, porem, quanto a natureza dessas diferen^as, pois isto 
nao foi levado em considera^ao pelo psicdlogo. E era precisa- 
mente este o ponto a verificar: se sao diferen^as classificaveis 
como orientadas num sentido de maior pregnancia, ou se seriam 
classificaveis como apagamento independente da natureza gestdl- 
tica da figura. 

ESTUDO DA TENDENCIA PARA "BOA FIGURA" NO 
RECONHECIMENTO: Hanawalt empreendeu um outro experi- 
mento, cuja t^cnica e resultados sao por ele relatados em meia 
pagina. Procurou obter "alguma medida de uma boa figura", e 
fez o seguinte: 110 5s foram solicitados a escolher e marcar en- 
tre as figuras constantes da folha de reconhccimento usadas no 
experiment© principal a melhor figura de cada grupo. As instru- 
fdes a esses Ss foram: 

"Faga um circulo em tomo da figura de cada grupo 
que voce julgue a melhor figura nesse grupo. Uma 
boa figura poderia ser pensada como sendo uma fi- 
gura equilibrada, uma figura simetrica, uma figura 
simples, ou uma figura com boa continua?ao. Voce 
nao sera capaz de aplicar todos estes criterios a cada 
figura, mas, em cada caso, marque a figura que piais 
de perto realiza estas condi?5es." (35) 

Verificou que: 

"Dos 24 grupos de figuras, o maior acordo encontrado 
em qualquer grupo foi de apenas 66%. A amplitude de 
varia^ao foi de 19 a 66%, com uma media de 38%"... 
"Nao houve correspondencia entre a figura escolhida 
como "melhor" pelo maior numero de Ss e a figura 

(34) — Hanawalt, o. o., pp. 76-78. 
(35) — Ibid., p. 66. 
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escolhida pelo maior numero de Ss no experimento de 
reconhecimento. (Dos 110 5s que selecionaram a mi;- 
Ihor figura, 90 foram os mesmos do teste de reconhe- 
cimento). Se o teste acima for valido, nao ha ten- 
dencia para uma "boa" figura no reconhecimento." (36) 

DISCUSSAO: Estes resultados parecem negatives. Nao 
encontrou ele urn acordo consideravel, consistente, nesses julga- 
mentos. A primeira vista isto pareceria uma decisao crucial con- 
tra a tese gestaltista, e mais importante do que todos os argu- 
mentos. Pois, se os Ss nao forem capazes de julgar qual das fi- 
guras e estruturalmente pelhor, parecera impossivel que a tese 
de melhoramento possa se manter. Mas todo este experimento 
pouco significa. Primeiro, ha, novamente, no uso destas figuras 
ambiguas, falta de consideragao pelo modo por que o 5 possa 
ter concebido a figura; o que ja foi observado em rela^ao as 
apreensoes destas figuras faria esperar consideraveis diferengas, 
nao simples acordo. Em segundo lugar, o conjunto destas va- 
rias figuras de cada grupo, todas elas simultaneamente dadas, to- 
das com pequenas diferen^as — com diferentes diferen9as — 
em rela^ao umas ^s outras, e de confundir: o resultado sera in- 
fluenciado por qual (quasi por acaso) das diferen^as for foca- 
lizada. Em terceiro lugar, urn tal procedimento (julgar a partir 
de uma dada diversidade de figuras leve e diferentemente dife- 
rentes) nao se adapta diretamente ao problma dos experimentos 
sobre a ^emoria, pois nestes nao ha uma variedade de varia- 
96es dada, mas o processo e de um original para a copia ou re- 
produ9ao. (As instru96es dadas aos 5s por Hanawalt nao con- 
tern qualquer referencia ao original). Em quarto lugar, depois 
de Hanawalt, foram feitos experimentos que tambem indagam di- 
retamente a questao de "goodness" ou da "boa" figura, mas sem 
estas deficiencias do experimento de Hanawalt. Os resultados 
obtidos por Hubbell foram positives, revelando elevado acordo 
nos termos da tese gestaltista. 

ESTUDO DA DIREgAO PERSISTENTE NO RECONHE- 
CIMENTO: Aqui, contornando as dificuldades do metodo de re- 
produ9ao, Hanawalt toma suas medidas unicamente de reconheci- 
mento. Os mesmos 90 5s que ordenaram as figuras da folha 
de reconhecimento, com o original a vista na tela e cujos resul- 
tados servira^ para obter as "posi96es medias" para o calculo 

(36) — Hanawalt, o. c., p. 67. 
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da "curva de esquecimento no reconhecimento", foram solicitados 
a ordenar novamente as mesmas folhas doze semanas depois, mas, 
desta vez, de memoria. (Estes Ss se incluem nos 110 do teste 
da boa figura, declara Hanawalt, que, entretanto, nao esclarecc 
qual destas provas foi feita em pritmeiro lugar). 

Estes 90 Ss fizeram 624 "erros" na primeira ordenagao. Es- 
ses casos em que houve erros na percepgao foram comparados 
com a marca^ao feita de memoria pelos mesmos Ss. Os resulta- 
dos gerais fora,m; 1) — Relagao Positiva (16%), significando 
ter havido uma mudan^a progressiva no reconhecimento na mes- 
ma dire^ao do erro na percep^ao; 2) — Relagao Negative 
(46%), indicando uma inversao na dire?ao do erro; 3) — Mes- 
ma figura marcada (24%) nas duas ocasioes, isto 6, mesmo "er- 
ro"; 4) — Nenhuma medida possivel (14%). 

"6 claramente evidente que uma mudanija progressiva 
na mesma dire^ao 6 a exce?ao. A regra parece ser 
uma inversao corretiva da dire^ao de erro. Se o erro 
da percep^ao fora na dire^ao de uma "melhor" figura, 
e dificil ver como uma inversao desta dire^ao, na me- 
moria, pudesse ser cha,mada uma mudan^a na dire- 
qao de uma "boa" figura...." (37) 

A conclusao do capitulo sobre dire^ao consistente no reco- 
nhecimento e de que: 

"Pareceria desnecessario supor qualquer coisa mais do 
que esquecimento, do que crescente indistingao ["inde- 
finiteness"] do trato para explicar os resultados aci- 
ma." (38) 

DISCUSSAO: Apos a discussao dos capitulos anteriores, 
referente as folhas de reconhecimento e a diregao de mudan9as 
nas reprodu^oes, parece claro que estas conclusoes de Hanawalt 
tern pouco valor. 

E aqui, ainda uma vez, parece que a natureza do material 
dado ao exame dos Ss e importante para co^preender tanto a 
situa^o que confrontavam na prova, quanto para julgar as con- 
clusoes de Hanawalt. E' possivel fazer urn esforgo — que Ha- 

(37) — Hanawalt, o. c., p. 69. 
(38) — Ibid., p. 70. 
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nawalt nao parece ter feito — de compreensao da situacao expe- 
rimentada pelos 5s. E' verdade que a parte grafica do relatorio 
publicado por Hanawalt e provavelmente imperfeita: basta com- 
parar uma reprodugao fotografica dos modelos contidos no tra- 
balho de Wulf e os "mes,mos" modelos apresentados por Hana- 
walt, certamente copiados a mao por alguem. Em rela^ao a re- 
produ^ao fotografica estes modelos ja apresentam modificagoes 
compreensiveis dentro da teoria de Wulf. Entretanto, Hanawalt 
refere ter exposto na tela as figuras fotograficamente reproduzi- 
das: podemos, portanto, julgar da situagao real a partir de re- 
produ^oes fotograficas, como as obtive1mos tambem. Caso as "fo- 
Ihas de reconhecimento" publicadas sejam copia fiel das efetiva- 
mente usadas, teremos material para nos imaginarmos como 5 de 
Hanawalt. Suponhamos ter de marcar a folha, da maneira des- 
crita anterio^mente, junto com os 90 5s. Se ambos, o original e 
a folha de reconhecimento, estiverem a vista, e se nos pedirem 
que os comparemos com muito cuidado, logo nos encontraremos 
em dificuldade. Por exemplo, no caso da figura 23, tanto quanto 
somos capazes de julgar, verificamos que nenhuma figura na fo- 
lha e identica ao modelo; mas precisamos marcar uma delas. Su- 
ponhamos que, a falta de melhor, entao, favorecemos a figura 
por nos assinalada como "h" no Quadro X. Como sera esta 
piarca^ao julgada pelo experimentador, e como nos comportare- 
mos, passados cerca de tres meses, quando solicitados a marcar 
a folha de memoria? Se nossa escolha for contada como "certa", 
sera posta de lado, porque o experimentador esta preocupado so- 
mente com "erros" neste caso. Mas entao a escolha de por 
uma de nossas colegas sera considerada "erro" — assim, segui- 
remos este. 

Nossa decisao fora baseada numa leve superioridade de "h' 
no tocante a articulagao dos "pilares" com os "arcos", articula- 
^ao que e muito clara no original e ligeiramente mais clara em 
"h" do que nas outras, que mostram uma curva sem a m'tida que- 
bra de dire^ao do original de Wulf. Nossa amiga pode ter sen- 
tido que "h" tinha "pilares" muito mais profundos que o original, 
e ass^m se decidiu por "f que e mais semelhante ao original a 
esse respeito. Entretanto, ela poderia ter sentido que sua esco- 
lha era falha com rela^ao ao aspecto que orientou nossa decisac, 
— como haviamos sentido que estes "pilares" de "h" nao eram, 
realmente, satisfatorios, numa cuidadosa compara^ao com o ori- 
ginal. Se formos solicitadas a marcar de memoria, doze sepa- 
nas mais tarde, a figura que julgarmos mais semelhante ao origi- 
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nal que haviamos visto, poderemos nos encontrar, se a experien- 
cia tiver sido aqui corretajinente imaginada, na possibilidade de 
trocar mutuamente nossas escolhas anteriores. Isto seria talvez 
contado como uma "dire^ao corretiva do erro", ou a "Rela?ao 
Negativa", que e considerada por Hanawalt como refutando a 
teoria do tra^o dinamico. Mas parece que ele realmente nao pro- 
vou a inexistencia de mudampas resultantes de possiveis tensoes 
determinadas durantc a primeira experiencia: apenas ignorou a 
possibilidade de sua existencia, — Alem do mais, sua categoria 
de "^esmo erro", como ja foi discutido a proposito das mudau- 
9as "estereotipadas" nos experimentos com reprodugoes, nao fala 
necessariamente contra a expectativa gestaltista. 

* * * 

CONCLUSOES GERMS DO TRABALHO DE HANAWALT. 
— DISCUSSAO: A hipotese que Hanawalt propoe para o con- 
junto dos resultados por ele obtidos, 

"envolve tres principios: 1) ha esquecimento real com 
o lapso do tempo; 2) a reprodu^ao e essencialmente 
uma constru?ao ou uma reconstrugao de uma experien- 
cia anterior que, com a passagem do te^po, vai per- 
dendo gradualmente seus caracteristicos especificos: 
consequentemente, mais e mais material externo ^ in- 
cluido na reconstru?ao para fazer uma figura concreta 
completa; 3) somente e lembrado o que foi notado no 
pen'odo de aprendizagem — "nao expeiiencias passa- 
das em sua totalidade, mas reagoes dcfinidas que ocor- 
reram naquelas experiencias" [cita^ao de WocdworthJ. 
Estas rea^oes consistem de detalhes e amplos efeitos 
gerais." (39) 

"Esquecimento real" significa aqui "apagamenlo", como na 
teoria de Miiller. Parece significar que, da reagao, fica um traQO, 
mas nao um tra^o dinamico. Esse esquecimento e demonstrado, 
segundo Hanawalt, por; a) haver um decrescente numero de fi- 
guras lembradas, b) mostrarem as lembradas uma perda de pro- 
priedades de detalhe e de propriedades "totais", e c) ser experi- 
mentada pelos Ss uma "impressao de perda". 

(39) — Hanawalt, o. c., p. 77. 
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Alem disso, segundo Hanawalt, por ter sido encontrada para 
o reconhecimento uma curva de esquecimento usual. 

Entretanto, temo-nos esforgado por mostrar que os mesmos 
fatos descritos em a), b) e c) sao igualmente levados em consi- 
dera^ao pela teoria gestaltista. O que Wulf empreendera fora 
mostrar que por simples "apagamento" as figuras concretas e os 
caracteristicos concretos lembrados ou esquecidos nao eram ex 
plicados. 

Semelhantemente, uma teoria de rea^ao nao e, necessariapen- 
te, uma contradi^ao a teoria gestaltista. Essencialmente os mes- 
mos argumentos que Wulf opusera k "atengao" de Miiller podem 
ser levantados contra a tradu9ao objetiva de aten^ao, de Hana- 
walt. A teoria de Wulf era que este reagir a "partes notadas" 
e uma realiza^ao {"accomplishment') segundo as linhas de ar- 
ticula^ao da situa^ao estiimuladora. E' certo que, as vezes, e pos- 
sivel interferir ativamente e quebrar as Gestalten, mas ainda aqui, 
como observa Kohler em sua resposta a Miiller sobre o papel da 
aten^ao, 

"qualquer que seja a natureza da interferencia ativa, 
ela nao cria Gestalten; em vez disso, onde esta inter- 
ferencia e realmente eficaz, ela meramente estabelece 
para o processo gestaltico original urn novo conjunto 
de condi96es ao qual ele responde em termos de sua 
propria natureza." (40) 

E' verdade que a teoria de rea9ao nao e expressamente apre- 
sentada por Hanawalt co^o oposta a teoria gestaltista da per- 
cep9ao. Ao contrario, ele sugere em sua conclusao<4,) que 
concorda plenamente com esta ultima, — assim podemos presu- 
mir que aceitou a "^3930 perceptiva" como uma resolu9ao de ten- 
soes no interior da figura comportamental. Entretanto, segundo 
ele, parece que esta percep9ao, fenomeno din^mico, dcixa urn tra9o 
inteiramente inerte; quando este permanece "imperturbado" por 
reprodu96es sucessivas, muda unicamente por "apagamento" das 
diferen9as e caracteristicos. Os desvios que aparecem na repro- 
du9ao nao sao uma transcri9ao do estado do tra90, pois estes 

(40) — Wolfgang Kohler, "Reply to G. E. Miiller", selegao, in A Source- 
Book of Gestalt Psychology, preparado por Willis D. Ellis; p. 384. 

(41) — Hanawalt, o. c^ p. 80; vide Nota (3) do capitulo anterior, p. 70, e ci- 
tagao correspondente, no texto. 
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desvios "ocorrem somente durante a reconstru^ao" (42), quan- 
do, em resultado do apaga^nento, 

' V. ^ ^ C'X "permanece apenas um fragmento ou ideia geral da ft- 
gura original, sobre cuja base o S reconstroe a figura 
— a melhor figura possivel nas circunstancias da- 
das." (43) 

Hanawalt se refere a "fatores formativos" na reprodu^ao, o 
que, juntamente com suas expressoes de "melhor" e "razoave1" 
figura, poderia sugerir, de certo modo, uma teoria gestaltista do 
ato de reconstru^ao. No entanto, sua men9ao de "preenchi,mento 
com material externo, oriundo da experiencia" para substituir os 
"caracteristicos particulares" esquecidos, juntamente com sua ex- 
plica^ao da simetria observada na reprodu9ao pelo "habito de es- 
timar em mimeros redondos", sugerem, antes, uma teoria em ter- 
^os meramente de habito, repeti9ao, o que significana, entao, 
uma teoria nao-gestdltica da reconstru9ao. 

O fato mesmo de lembrar uma "ideia geral" da figura nao 
e coerente com mero apagamento. Se "apagamento" significa al- 
guma coisa, deve significar alguma coisa, por exemplo como os 
estragos de fotografias, nas quais nao ha uma "ideia geral" ou 
esquema do retrato salvos dos multiformes danos do tempo. Wulf 
ja havia notado, 00,01 rela9ao a "incerteza" experimentada pelos 
seus Ss nos periodos mais tardios de reprodu9ao e ao fato de ser 
a figura determinada "somente quanto ao seu tipo", que: 

"Enquanto que Miiller acentiia apenas o "somente", 
enquanto que Miiller ve no fato apenas deteriora9ao, 
apenas a incapacidade para reproduzir o especime par- 
ticular do tipo — e relacionava tudo isso com indis- 
tin9ao — ainda deve ser salientado que a determina- 
930 do tipo e preservada, isto e, as qualidades mais 
importantes nao sao perdidas". 

Na verdade, parece que Hanawalt nada mais fez do que re- 
petir os argumentos de Miiller, nao considerando as obje9oes de 
Wulf. E o fato importante para Wulf de que o desaparecimento 
de alguns caracteristicos nao impede outros de aumentar, e sub- 
merse pela considera9ao geral de reconstru9ao. 

(42) — Hanawalt, o. c., p. 80. 
(43) — Ibid., p. 79. 
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Essencialmente, o desprezar a natureza do jragmento ou da 
figura e a maior semelhan^a entre a atitude de Hanawalt e a de 
Muller. (E esta e a nova contribuiijao dos gestaltistas: procurar 
ir mais profundamente e buscar a explica9ao, nao sobre a base 
de repeti^ao mecanica ou de aten^ao e associa^ao arbitrarias, mas 
na organizacao estrutural da experiencia, de que depende o valor 
da aten^ao e das repeti^oes, — isto e, eles procurapi expiicar por- 
que tais e tais mudan^as concretas ocorrem em tais e tais casos). 

Em suma, poder-se-ia formular o esquema geral da teoria 
de Hanawalt, do seguintc modo: na percepgao do modelo e no 
processo de reprodu^ao, fatores gestdlticos sao provavelmente, ou 
possivelmente, validos; mas a sorte do tra^o piesmo deveria ser 
considerada meramente em termos das teorias tradicionais de 
"apagamento" e associa^ao. 



CAP1TUL0 VII 

OS EXPERIMENTOS DE GOLDMEIER 

Goldmeier empreendeu recentemente a pi ova do metodo de 
reprodugao e reconhecimento de Hanawalt, usando diferente jna- 
terial de exposigao. Os grupos de reprodu^ao toram diferentes 
para cada pen'odo, conforme o procedimento de Hanawalt em sua 
Condi(do II. As reprodu^oes foram feitas: imediatamente, tres 
dias, duas, e seis semanas apos terem os grupos copiado duas ve- 
zes as figuras. A prova de reconhecimento foi teita alguns mi- 
nutes apos a prova de evocagao. 

Os desenhos forapi cuidadosamente ideados, pois Goldmeier 
queria por em prova o destine dos tragos, segundo as diferenvas 
estruturais. Empregou duas series de seis desenhos cada uma, 
sendo que dois desenhos eram comuns as duas series. Os quatro 
restantes tinham variacoes que sao muito ligeiras em termos frag- 
mentarios, embora estrutural ou gestalticamente ipiportantes. 

"Nem tudo que aparece junto no papel e, entretanto. 
um todo "forte". A compara^ao dos desenhos I-a com 
1-b mostra que 1-b e percebido mais fortemente como 
uma unidade do que 1-a. A relagao das curvas em 
1-b e, portanto, muito melhor preservada na memoria 
do que 1-a. Uma teoria de apagamento, que despreza 
as diferengas estruturais entre os dois desenhos, nao 
pode explicar esta diferenga na sorte dos dois tragos. 
(Uma teoria de apagamento que considere diferen9as 
estruturais conduz necessariamente a presungao de ten- 
soes autoctonas.)" (,) 

Ele observa que o material de Wulf consiste principalmente 
de desenhos de fracas unidades perceptuais 03,01 pouca integragao, 
e, portanto, nao era adequado a experimentos coietivos como no 

(1) — Goldmeier, o. p. 496. 
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procedimento de Hanawalt, pois experimentos colelivos podem por 
a prova somente tendencias fortes comuns a diversos Ss. Assim, 
Goldmeier usou outros desenhos. 

Nestas condi^oes, as mudangas autonomas apaiecem clara- 
mente no experipiento coletivo. Goldmeier nota com justeza que, 
ainda que a Psicologia gestaltista nao negue o esquecimento co- 
mo desaparecimento do trago (ao contrario, ela esluda as condi- 
goes nas quais os tra^os tendem a desaparecer ou a ser conser- 
vados, e, em sendo conservados, quando tendem a estar dispo- 
niveis, ou nao), e nao negue a ocorrencia de mfluencias ex'ernas 
sobre urn trago (mas subordina esta influencia a iatores estrutu- 
rais e a uma maior estabilidade de tra^os e novos piocessos, me- 
diante sua co^unica^ao), — ainda assim continua a ser uma 
questao tecnica a de que, para se produzirem mudangas auto- 
nomas, 

"um experimento precisa ser planejado de maneira a 
reduzir o esquecimento e as influencias externas, pois 
ambos interferem com as mudan?as autonomas." (2) 

A disponibilidade do tra^o no experimento de evocagao vo- 
luntaria foi reduzida, nas condi?oes experimentais de Hanawalt, 
e ainda mais nas de Gibson, por terem incluido em um alto grau 
os fatores salientados por Kohler e Von Restorff, especificamen- 
te 1) longas series de desenhos, 2) uniformidade ou semelhanga 
de desenhos, e 3) uso de desenhos que nao tern uma estrutura 
firme. Aperfeigoando o material a este respeito, Gold,meier con- 
seguiu aumentar de cerca de 10% o mimero de desenhos lembra- 
dos apos diferentes intervalos de tempo, em compara^ao com os 
resultados obtidos por Hanawalt. Semelhantemente, os resultados 
de Allport haviam sido m3'8 elevados, pois tinha usado apenas 
dois desenhos, e melhor articulados, que os de Wulf e Hanawalt. 

"Tais compara?6es tornam evidente que as mesmas 
condi?6es que aumentam a indisponibilidade tambem 
aumentam as influencias exteriores." (3) 

As longas series de figuras a serem lembradas apos a expo- 
si^ao da serie inteira, nos experimentos de Gibson, mostram as 
condi9oes que apelavam fortemente para influencias externas, pois 
ele proprio relatara que 

(2) — Goldmeier, o. c., p. 501. 
(3) — Ibid, p. 501. 
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"nos casos de muitos Ss no Grupo II, era preciso fa- 
zer um esfor^o para pensar em objetos que fossem se- 
melhantes as figuras .... por meio dos quais a fi- 
gura pudesse ser compreendida." (4) 

Que suas propriedades estruturais — e nao sua lamiliaridade, 
resultante de mera repeti^ao dos objetos na experiencia passada 
— eram a causa de surgirem expontanea ou voluntariamente em 
conexao com as figuras, sera evidente, se considcrarmos certos 
conceitos nao-familiares que ajudaram os Ss de Gibson a evocar 
ou a reconstruir as figuras, tais como "torso de mulher", "pega- 
das nos areiais do tempo", "piachado de batalha", "par de chi- 
fres", "figura medieval muito protuberante", etc.. "Porque ha- 
veriam de predominar em tais casos, tais conceitos tao pouco fa- 
miliares?" pergunta Goldmeier. 

Alem disso, o proprio fato de predominancia por familiari- 
dade nao foi estabelecido independentemente das propriedades es- 
truturais. De fato, experi(mentos como os de Carmichael e seus 
colaboradores, ou de Hanawalt e Demarest, ou de Zangwill(5), 
mostram apenas que a percepgao de desenhos ambiguos pode ser 
dirigida, — o que nao implica, como notou Goldmeier, 

"que a organiza9ao espontanea de modelos menos am- 
biguos seja dirigida por afiliagao espontanea, nem 
prova que essas afiliagdes sejam mais fortes que as 
tendencias autonomas." <6) 

Realmente, cremos ser util salientar, aqueles autores nao per- 
ceberam que, por exemplo, uma mudan^a de 45%, no grupo de 
controle, para 74 e 73% nos grupos experimentais (aos quais os 
desenhos foram anunciados como "a proxima figura sendo pare- 
cida cojn um "sete", ou "a proxima figura sendo parecida com 
um quatro"), nao e independente do fato de ambos os simbolos 
"sete" e "quatro" serem soluQoes para a figura atnbigua que Car- 
michael e seus colaboradores mostraram a seus 5s<7). Nao e 
simplesmente o "nomear uma figura" que influe, pois nos parece 
claro que os resultados seri^m diferentes se os investigadoies ti- 
vessem tentado sugerir a outros grupos de 5s a representagao vi- 
sual de, por exemplo, um "oito" ou um "zero", paia a mesma fi- 
gura ambigua por eles usada. 

(4) — Gibson, o. c., p. 14. 
(5) — O. L. Zangwill, "A Study of the Significance o Attitude in Recog- 

nition", British Journal of Psychology, vol. 28, Julho, 1937, pp. 12-17. 
(6) — Goldmeier, o. c., p. 500. 
(7) — L. Carmichael, H. P. Hogan e A. A. Walter, "An Experimental Study 

of the Effect of Language on the Reproduction of Visually Perceived 
Forms", J. of Exp. Psych., Vol. 15, Fev. 1932, p. 73-86. 
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Em rela^ao aos modelos que usou, Goldmeie'- diz que esta 
questao de predominancia 

"pode ser respondida pelas estatisticas de distribuigao 
do material externo. Se a associa^ao fosse a for^a ope- 
rante, haveria upia distribui^ao estavel dc cada tipo de 
material externo, em todos os relatos verbais nos dife- 
rentes periodos. Se o material externo for afiliado 
conforme a semelhanga estrutural, entac o tendencia no 
traQo corresponderd a tendencia no material afiliado. 
"Do Desenho 4 ha numerosos relatos comparando o 
desenho a um cruzamento de ruas. Anos tres dias, 
21% dos relatos mencionam "cruzamento de ruas", 
mas ap6s duas e seis semanas, isto cae para apenas 
5% em cada grupo de relatos. For outro lado, ha um 
tipo de mudanga que destroe a semelhan^a com um 
cruzamento dc ruas, o fechamento nas pontas ou a 
continua^ao atraves do centro. Esta rnudan^a e en- 
contrada em 3% das reprodu^oes apos trcs dias, em 
11% apos duas semanas e em 37% apos seis se- 
manas. 

"Este resultado se mantem, quando quer que seja que 
o material externo tenha sido afiliado ao trago. Os 
relatos foram fornecidos apos terem sido feitas as re- 
produeoes. Se se originaram na ocasi.'o da aprendi- 
zagem, entao a associagao com cruzamento de ruas 
deve ter desaparecido quando o modelo mudou para 
formas mais estaveis; se originados mais tarde, ela 
fora acrescentada somente enquanto era adequada a 
esse estagio do tra^o em mudanea." <8) 

O estudo de Goldmeier e curto, mas claramente construido. 
Elm seu tratamento dos resultados ele nao tenta ser fragmenta- 
riamente complete e estudar todas as mudaneas de detalhe ocor- 
ridas na reprodueao. Investiga apenas uma dimensao de mu- 
danga em cada desenho, conforme suas propriedadts estruturais. 
que o conhecimento dos principios de formaeao de unidades, de 
Wertheimer, Ihe permitia discernir. A linica excegao foi para o 
Desenho 1, elm que tanto as curvas como as lacunas foram ta- 
buladas; ele concluiu que a mudan^a orientada depende da estru- 
tura do desenho, — o Desenho l-a mudando apenas nas curvas, 
e o Desenho 1-b mudando principalmente nas lacunas. 

Nos Desenhos 2-a e 2-b pesquisou "acentuacao" e "nivela- 
mento". Dividiu o comprimento pela altura, em cada desenho. 

(8) — Goldmeier, o. c., pp. 500-501. 



121 

e subtraiu o quociente da reprodu^ao do quociente aa segunda 
copia (que foi sempre tomada como referenda para a pesquisa 
da existencia das mudan^as progressivas e dirigidas), de piodo 
que uma diferen^a positiva indicava "acentuacao". Encontrou 
essa tendencia para ambos os desenhos. 

Os Desenhos 3 e 5 nao foram medidos, mas julgados por 
um "juiz ingenuo-em-rela^ao-a-teoria", o qual deu seu julgamen- 
to pelo menos duas vezes em dias diferentes. O cnterio foi, res- 
pectiyamente, a "redondeza" {"roundness") ou a "agudeza" 
("pointedness"), no caso de 3-a e 3-b, e "afastapiento da trian- 
gularidade" ou "ser calmo, ser repleto" {"being collected"), 
respectivamente, para 5-a e 5-b. A diferen^a encontrada nas re- 
produ?6es, comparada com a correspondente segunda copia, foi 
colocada numa escala de sete graus, em que o quarto grau signi- 
ficava igualdade. Em cada pen'odo, a figura era, em media, 
"melhorada" a esses respeitos; ^as para o Desenho 5-b houve 
uma distribui^ao nitidamente bi-modal na evocacao da sexta se- 
mana, com um maximo no grau 3 da escala (sigmficandc, como 
o interpretamos, melhoria de triangularidade) e um mais elevado 
maximo no grau 6 (significando um forte afastamento da trian- 
gularidade, e crescente arredondamento). 

Em seu Desenho 4, foi notada a posigao dos pequenos V s 
nas barras. As evoca^oes imediata e do terceiio oia mostram 
100% das reprodu^oes com os V-s corretamente coiocados (nas 
barras superior e direita), ao passo que as de dnas e seis sema- 
nas mostram, respectivamente, 86% e 27%; correspondentemen- 
te, na evocafao da segunda semana, 10,5% dos casos tern os 
V-s em todas as quatro barras, resultado esse que aumenta para 
40% na sexta semana. Nesta ocasiao, outras mudan^as notaveis 
aparecqm: a eliminagao de quaisquer V-s (16%) ou sua colo- 
caqao somente nas barras superior e inferior (11%). E' notavel 
que, das 16 combinagoes possiveis, os resultados sejam concen- 
trados nestas quatro — resultado que e muito conforme os fa- 
tores gestdlticos. 

No Desenho 6, foi medida a inclinagao da barra vertical es- 
querda contra a linha de base. Os resultados sao, essencialmen- 
te, que muitos Ss desenham a barra esquerda perpendicular no 
period© de aprendizagem (ela tern uma inclinagao de 88 graus 
no original); a pedida que o tempo passa, um nnmero crescente 
de Ss mudam-na de inclinada para perpendicular cu alem; pou- 
cos mudam de copias perpendiculares para inclinaclas na repro- 
dugao, e a fragao dos que o fazem nao mostram tendencia a au- 
mentar com a passagem do tempo. 

Assitm, Goldmeier conclue que, em conjuntc, os resultados 
mostram que, a medida que o tempo passa, "uma mudan?a au- 
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ClUAPRO XI - MATERIAL DE EXPOSl^AO DE QOIDMEIEK 

:rrzC- AA/W 1/1/[4/| 
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aa/lDRO XII - FOLM DE RECONHEC1MBNTO: Fig. 4 

menta em uma certa dire^ao" (9). Experimenta, entao, sobre o 
reconhecimento, tambelm segundo o procedimento de Hanawalt. 
Observa, aqui, que a natureza do material de reconhecimento pre- 
parado para provar, mediante o reconhecimento, a rnudanca orien 
tada, e da maior importancia. 

(9) — Goldmeier, o. c., p. 492. 
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"Se as mudan^as progressivas estiverem tendo lugar, 
elas aparecerao somente se o piaterial prtparado para 
a prova contiver um exemplar mais semelhante ao 
tra^o mudado do que ao original. Alem disso, em ex- 
perimentos coletivos, tal material precisa ser fornecido 
a diferentes 5s. Finalmente, h3 problemas na avalia- 
?ao e interpreta?ao dos resultados. O presente pia- 
terial poderia fornecer alguns exemplos instrutivos de 
semelhantes insucessos, mas parece mais proveitoso 
restringir a discussao aos Desenhos 4 e 6, cujos re- 
sultados sao inequivocamente positives e onde os gru- 
pos sao maiores, pois estes dois desenhos eram co- 
muns a ambas as series de desenhos." (l0) 

E, para verificar se a reprodu^ao que precede o reconheci- 
mento e o principal fator, ele separa, do total de reconhecimen- 
to, os casos em que a figura havia sido evocada, dividindo assim 
a tabela para os periodos de duas e seis semanas, em que nem 
todas as figuras sao evocadas. Sua tabela para o Desenho 4 
vale a pena de ser transcrita(n>. 

TABELA V 

Reconhecimento do Desenho 4 de Goldmeier 

3 DIAS 2 SEMANAS 6 SEMANAS 

Posisao dos V-s Total N.0 reprod. Total N." reprod. 

30 casos 42 13 casos 47 10 casos 

1234 — 12% 23% 36% 50% 
0204 — 7% 15% 21% 20% 
1204 — 2% 8% 2% — 
1200 100% 79% 54% 30% 30% 
1004 — — —• 11% — 

(Os numeros 1, 2, 3 e 4 significam, respectivamente, V presente nas barras 
superior, direita, inferior, esquerda, ao passo que 0 significa ausencia 
de V na barra, — sendo, assim, o original representado como 1200). 

(10) — Goldemeier, o. c., p. 494. 
(11) — Ibid., p. 496. 
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A principal tendencia encontrada (ver resultados para 1200 
e 1234) e notavelmente semelhante a tendencia encontrada na 
evocagao. E Goldmeier nota: 

"A maioria dos poucos casos em que a evoca^ao e c 
reconhecimento diferem entre si, parecem devidos a 
falta de piaterial adequado nas series para reco"lieci- 
mento... Exceto para a demonstra^ao da tendencia 
no reconhecimento, tais resultados nao sao novos. 
Eles demonstram, porem, que ate mesmo com o me- 
todo de Hanawalt a tendencia pode ser observa- 
da." <l2> 

Os resultados de Goldmeier aqui relatados signiticarn princi- 
palimente seu esclarecimento de uma situa^ao de certo modo obs- 
curecida pelas interpretagoes de Gibson e Hanawalt. Nao me- 
nos interessantes sao seus resultados construtivos, que sao con- 
tribui^ao positiva para a caracterologia das mudan^as gestdlticas. 

Ele analisa a questao de unidades fracas, cujas mudan?as 
ocorrem em rela^ao ao arranjo, ou em rela^ao as partes. No 
primeiro caso, a parte pode mudar muito pjuco e ainda assim 
assumir urn arranjo piais estavel, como, por cxemplo, quando a 
barra esquerda muda para perpendicular no Desenho 6. Mas, 
observa Goldmeier, 

"urn desenho pode ter uma estrutura que domine for- 
temente o arranjo das partes, enquanlo que as partes 
permanecem indiferentes ao todo; a lei Co todo nao 
alcanna o interior das partes. Por excmplo, no dese- 
nho 2-b a obliquidade do desenho pode ser preservada 
ou realgada, enquanto que os volteados ("loops") as- 
sume,m posi^oes paralelas ou sao substituidos por ma- 
terial tornado de uma figura diferente..." <,3) 

Num ou noutro caso, as 

"mudangas autonomas sao dirigidas para valores mais 
importantes ("outstanding') ou pregnantes e para uma 
estrutura coerente do todo. Ambas estas tendencias ex- 
primem apenas a continuidade de agao, sobre o tra^o, 
daquelas for^as que produzelm a organiza^ao vi- 
sual." <14) 

(12) — Goldemeier, o. c., p. 495. 
(13) — Ibid., p. 497. 
(14) — Ibid., p. 503. 
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Assim as varias "tendencias" encontradas pelos diversos au- 
tores, tais como a diregao de fechamento ou simetria, sao elas 
proprias condicionadas pela natureza estrutural do desenho. Por 
exemplo, no Desenho 1-b ha uma tendencia para fechamento das 
lacunas, porque o principio de boa continuagdo, de Wertheimer, 
leva a um fechamento pro-estrutural, ao passo que as con didoes 
estruturais no Desenho 1-a sao diferentes e nao levam do mespio 
modo a fechamento. Igualmente com respeito a simetria, que 
fora uma dire^ao tao notavel nos resultados de Perkins: ela 
opera, nota Goldmeier, condicionada pelo principio de integra?ao 
crescente. Por exemplo, ela opera em 70% das reprodu^oes do 
Desenho 4, ao passo que os Desenhos 2-a, 2-b e 6 nao exibem 
tal tendencia. 

Se|melhantemente, o grau das mudangas "independentes", dos 
"detalhes", e condicionado pelo grau de integragao da figura es- 
trutural. De fato, 

"um desenho pode ser bastante bem integrado como 
um todo, e ainda assim nao ser bastante forte para 
ter o seu ultimo detalhe determinado pela organiza- 
qao do todo. Em tais casos, mudan^as de detalhes 
ocorrem independentemente e em varias diregoes, des- 
de que ha, usua^mente, diversas orientagoes ("sets") 
abertas para o S e diversas estabiliza?oes possiveis de 
detalhes. E' perfeitamente praticavel a predigao das 
direfoes efetivas e suas frequencias relativas, mas este 
grau de certeza requer desenhos cujas propriedades 
tenham sido extensivamente estudadas por outros me- 
todos. Uma realiza^ao mais modesta e a predi?ao 
das frequencias relativas de tais mudampas em dois 
desenhos relacionados." (,5) 

Relacionados a esse grau de independencia sao os casos em 
que ha assimila^ao da forma de uma figura com o material de 
outra. Isto parece representar um caso, cujas condi^oes ainda 
nao foram especificamente definidas, de uma "quebra pro-estru- 
tural" dos tragos. E e possivel que alguns dos casos que en- 
contramos em Hanawalt, de "duas reprodu?6es sobre um trago" 
sejam tambem explicaveis por esta divisao "pro-estrutural" do 
tra^o. E, na verdade, o proprio Wulf apresentara um caso, e 
entre os ^ais notaveis, desse genero: quando sua Fig. 6 reve- 
lou nivelamento na reprodu9ao que o S considerou "certa", ao 
passo que o desenho feito de acordo com a "imagem visual" exi- 
bia acentuagdo dos mesmos caracteres, pelo mesmo S e nos mes- 
mos periodos de reprodu^ao. — Estes varies exemplos, esparsos 

(15) — Goldmeier, o. c., p. 498. 
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nos resultados dos varies autores parecem-nos indicar que este 
tato curioso, qmbora relativamente pouco frequente, esta a espera 
de um exame mais aprofundado de suas condi^oes e caracteris- 
ticos. 

Sumariando, podemos dizer que Goldmeier abandonou "ni- 
velamento" e "acentua9ao" como categorias principais de mudan- 
9as estruturais ocorridas na memoria. Considera seus resultados 
como confiriinando as tendencias para "valores salientes ("out- 
standing") ou pregnantes" e para "estrutura coerente, do todo". 



CAPlTULO VIII 

DISCUSSAO FINAL 

0 longo escrutinio dos experimentos preparou o caminho 
para nossas conclusoes. Primeiro que tudo, veiu confirmar as 
observa^oes gerais dos primeiros capitulos: podemos discernir 
dois pontos de vista segundo os quais os experimentos sao pla- 
nejados, os resultados sao tratados, e atribuida importancia aos 
fatos, os relatorios sao elaborados, e segundo os quais, finalmen- 
te, as conclusoes sao tiradas e as interpretagoes propostas. 

Ha ai um conflito que nao pode ser encoberto nem pienos- 
prezado. A questao se apresenta, do lado gestaltista, no saber 
se as diferen^as concretas entre mudan^as sofridas por uma deter- 
minada figura devem ser, ou nao, referidas a natureza estrutural 
da figura. Goldmeier sustenta que uma teoria de "apagamento" 
que nao considere as diferen9as entre seus Desenhos 1-a e 1-b nao 
pode explicar as mudan^as que eles sofrem. E como ele havia 
tornado para sua analise os casos em que estas mudan^as nao ti- 
nham aparecido durante a copia, e havia usado o metodo de re- 
produgao singular, a explicagao de Hanawalt — de que o que acon- 
tece e devido a serem as modificagoes iniciadas no copiar, bem 
como a uma "soma" de fatores figurais — nao e suficiente. 

Por outro lado, a questao se apresenta, do lado oponente, 
no saber se todas as mudan^as de detalhe podem ser explica- 
das pela teoria da Gestalt. "Objetar-se-a que estas mudangas 
sao fragmentarias e se1m importancia no que concerne as quali- 
dades-totais", mas "parece que uma teoria da memoria deveria 
cuidar tanto de detalhes quanto de qualidades-totais", clama Ha- 
nawalt. 

Para se ser honesto em rela^ao a ambas as Psicologias, e 
pfeciso declarar que ambas generalizam a partir de um determi- 
nado ponto. Hanawalt generaliza Cjin um certo ponto do estudo 
concreto "dos detalhes fragmentarios para cima" — explicando, 
aparentemente, os todos pela adi^ao dos fatos de detalhe. 
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Os psicologos gestaltistas sabem muito bem, pela historia da 
Psicologia experimental, que mudan9as de detalhe ocorrem. Mas 
eles pensam que as explicagoes ate aqui oferecidas nao fazem 
justiga a todos os fatos. Parece-lhes que as explicates dos psi- 
cologos experimentalistas tradicionais — ^ediante hdbito, assimi- 
lagdo ou atenfdo, — por nao se referirem aos fatos concretos, en- 
cobrem o problema real subjacente, isto e, as qualidades estrutu- 
rais. O gestaltista pode encontrar-se em dificuldades para expli- 
car em termos da determinagao "de cima para baixo" alguns dos 
detalhes concretos, — aparentemente tanto quanto o experimen- 
talista tradicional fica perdido se Ihe e pedido que explique tota- 
lidades estruturais concretas por meio de seus detalhes. 

Ha, entretanto, u,ma importante diferen^a. O menosprezo 
dos caracteristicos estruturais, pelos experimentalistas, parece ine- 
rente as suas pressuposigoes, ao passo que os gestaltistas, por 
sua admissao de diferentes especies de formas, isto e, de estru- 
turas fortes e fracas, pelo menos deixam lugar em suas explica- 
tes para a existencia de mudan^as de detalhe independentes: 
"quando o todo nao e bastante forte para determinar seu ultimo 
detalhe". Ha Gestalten muito fortes, em que os detaihes nao tern 
independencia; ha forpias fracas, ambiguas, em que o carater- 
total, ainda que preservado e realgado, nao e bastante forte e 
articulado para evitar mudan9as de detalhe independentes, isto e, 
independentes na medida em que sao determinadas pelas varias 
atitudes {"sets") geralmente abertas ao sujeito. O material usado 
por Wulf e por Hanawalt pertence a categoria das estruturas 
"fracas". 

E' certo que, pelo menos ate o presente, os psicologos gestal- 
tistas tern, em geral, preferido trabalhar mais perto do extreme 
"com sentido" da escala com sentido-sem sentido {"sensible- 
senseless"), tambem porque o extremo "sem sentido" fora por 
muito tempo o unico campo de experimenta9ao sobre as figuras 
visuais. Em nosso campo especifico, entao, surgiram confusoes e 
dra^matico conflito, porque as figuras ideadas por Wulf eram 
ambiguas, formas mal integradas, geralmente assimetricas, estru- 
turas fracas, e porque ele se restringiu ao estudo de certas mu- 
dan9as, que estudou nas series individuais. — Alem de sua difi- 
culdade confessada, com o conceito de pregnancia, que perturba 
suas pressuposi96es fundamentais, os experimentalistas tradicio- 
nais se dedicaram ao estudo de mudan9as de detalhe, sendo, por 
toda a sua orienta9ao piental, impedidos de ver e de dar pleno 
valor aos fatos estruturais. 

Usando estas figuras ambiguas, pode-se imaginar facilmen- 
te que, considerando as mesmas reprodu96es concretas, um ges- 
taltista tenha um sistema de categorias e um experimentalista, ou- 
tro. "Uma reconsidera9ao de seus resultados [de Hanawalt] se- 
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gundo as categorias aqui usadas admitiria interpreta^oes diferen- 
tes", sugere Hubbelio). 

Muito estudante de Psicologia receberia com agrado urn tal 
estudo dos mesmos casos concretos feito dos dois pontos de vista. 
Uma situa^ao de certo modo aproximada disso se encontra no 
caso da Fig. 2 de Wulf, estudada por este e por Hanawalt. Exa- 
tamente o mesmo fato e verificado: tanto na prova individual 
como na prova coletiva, com cppia previa ou somente mediante 
percepgao visual, ha, nqma esmagadora maioria dos casos, uma 
tendencia para que com a passagem do tempo a figura seja re- 
produzida com os angulos mais agudos. Mas as interpretagoes 
variam. Esse fato e sepultado sob expljca^oes tais como "por 
ter o efeito se iniciado nas copias", por causa de "assimila^ao 
com colinas, picos, angulos", na interpretagao de Hanawalt. O ex- 
perimentalista tradicional nao se perturba com o fato e nao ve 
nele qualquer problema novo. Mas o gestaltista pergunta: por- 
que precisa1mente esta direcao de se tornar cada vez mais aguda 
a figura, com o decorrer do tempo? 

Prosseguindo o debate, chegar-se-ia ao ponto de precisar 
admitir urn tipo "normal" destes objetos ou formatos. Entao se- 
ria proposta a ultima pergunta: "Que faz de uma figura uma 
forma normal?" E ainda se haveria de encontrar duas explica- 
qoes distintas. 0 normal seria a ^edia dessas coisas vistas (uma 
hipotese efetivamente nao comprovada) conforme os experimen- 
talistas tradicionais, ao passo que conforme os gestaltistas o nor- 
mal e considerado a organiza^ao estavel resultante no sistema 
nervoso da dinamica dos processes ou tragos correspondentes da 
figura comportamental, muito independentemente de meras repe- 
tigoes de ocasioes. 

Por isso e que Wulf e em geral todos os gestaltistas pre- 
ferem iniciar a discussao por casos em que as figuras nao pos- 
sam ser consideradas familiares, ou em que o fator de "assimi- 
lagao" seja contrario a mudanga observada. 

Concluindo do que precede, pensamos que as piudangas au- 
tonomas ocorrem realmente, ainda que sua ocorrencia inequivoca 
se de somente em certas condigdes. Entendemos que se as teo- 
rias de associagao e de apagamento abandonassem suas premis- 
sas implicitas de associagao arbitraria e esquecimento fragmenta- 
rio, e principiassem a considerar verdadeiramente as diferengas es- 
truturais, cessaria o conflito — elas se tornariam teorias gestal- 
tistas e teriam de admitir a existencia de tragos estruturais, com 
tensoes internas. Mas, na medida em que essas teorias mantem 
seus postulados (mplicitos, elas sao incapazes de explicar todos 
os fatos revelados pela experimentagao. Portanto, como hipdtese 

(1) — Hubbell, o. c., p. 52. 
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cientifica a teoria gestaltista parecc convir melhor tanto aos fa- 
tos observados quanto aos requisites de inteligibilidade. 

Entretanto, como foi dito na Introdu?ao deste trabalho, po- 
de-se considerar este litigio teorico como sinal de uma salutar di- 
nUmica cientifica operand© atraves de varios resultados experi- 
mentais ainda imperfeitamente estruturados, numa situa^ao de 
certo modo, ela ta^bem, ainda ambigua — dando, assim, lugar 
a influencia de diferentes "didoes" de interpretagao. Se neces- 
sario neste momento, poder-se-ia decidir a situa^ao teorica liti- 
giosa considerando o que cada alternativa pode significar no to- 
cante a verdade e a fecundidade em relagao aos meios de experi- 
menta^ao: nossa decisao favorece a hipdtese estrutural, pela sua 
superioridade quanto a esses dois importantes pontos. Ao mes- 
mo tempo, entretanto, nao podemos deixar de reconhecer a pos- 
sibilidade do ponto de vista adversario e que ele continua de certo 
modo sustentavel; pessoafmente, o prefeririamos ainda mais ra- 
dical, desde que fosse sempre conciente das alternativas, pois 
nesse caso enfrentaria mais frontalmente o problema, ideando ex- 
perimentos mais cruciais e evitando tomar como decisivos certos 
experimentos tangenciais e irrelevantes. Isso, pensamos, apres- 
saria o completo esclarecynento da situa^ao, reduzindo, assim, e 
possivelmente eliminando as bases para urn conflito de interpre- 
ta^ao dos fatos. 

* * * 

No entanto, a descrigao de estado presente do problema fi- 
caria incompleta se reduzida a exposi^ao das alternativas teoricas. 
A mais saliente impressao que fica a quern leia as concliisoes da 
serie de experimentos dedicados ao assunto — dos quais anali- 
zamos aqui os mais tipicos e i^nportantes — e a de acentuado 
conflito. O trabalho de desembaragar os fundamentos teoricos 
que as vezes se misturam a declara?5es expressamente referen- 
tes a "resultados" e a "conclusoes experimentais" ja permite uma 
visao mais inteligivel da situacao aparentemente caotica. E ap6s 
esta pr^meira clarificagao e possivel ver o conflito progredir, tanto 
no tocante a sua formula^ao como aos novos fatos observados: 
isto constitue urn decisive ganho cientifico, que e precise tomar 
na devida considera^ao. O problema da memoria de formas tern, 
realmente, progredido, e o estudo de Wulf e um importante piarco 
desse progresso. O progresso quanto aos fatos pode ser aferido 
por uma compara^ao entre o conhecimento anterior a Wulf, e 
ap6s a serie de estudos por ele iniciada. 

Antes, os fatos conhecidos eram — na descrigao da epoca 
— "decadencia" de imagens, ou, em termos objetivos, decaden- 
cia na evocagao. A imagem (ou tra^o) que ficava na jmemoria, 
na expectativa do psicologo, haveria de deteriorar, perder gra- 
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dualmente seu carater especlfico, com a passagem do tempo. Di- 
zia-se ser ela, muitas vezes, "pobre" em comparagao com a ex- 
periencia original, com a percepgao; frequentemente, representa- 
?ao muito pobre do original. A imagem "enfraquece" ou "desco- 
ra", "apaga-se", ou "se desintegra"; a evoca^ao revela "esque- 
cimento real" ou desaparecimento da imagem, ou tra^o. Com o 
conhecimento disponivel na epoca, o psicologo esperava, com o 
decorrer do tempo, menos evocagao, menos reprodu^oes, perda de 
caracteristicos distintivos do original. Uma figura, por exemplo, 
perderia partes e detalhes, tornar-se-ia incO|mpleta e defeituosa, 
exibindo lacunas, embora algumas partes, muitas vezes caracte- 
risticos incomuns pudessem persistir e ser exagerados, enquanto 
outros aspectos desaparecessem. Tudo que permanece e alguma 
coisa cada vez mais "vaga", confusa, indistinta, obscura, indefi- 
nida. Da vivida impressao de uma figura, com o decorrer do 
tqmpo, sendo perdidos os caracteristicos especificos, somente uma 
"ideia geral" permaneceria. Neste processo de decadencia ate ex- 
tin9ao final, haveria influencia de "associagoes" com a experien- 
cia passada; as imagens ou as reprodugoes mudariam, porque 
algumas partes de outras experiencias aparecem como detalhes- 
substitutos. Formas "convencionais", "familiares", influenciam 
frequentemente a reprodu^ao, (muitas vezes mediante associa^oes 
verbais. — Em conjunto, as modifica^des das formas, na memo- 
ria, eram consideradas quanto ao se tornarem mais pobres e a 
perderem itens, partes, detalhes, que eram medidos, se possivel, 
e|m termos de numero de lacunas e erros ocorridos. Se alguma 
diregao positiva devesse ser atribuida a esse processo de mudan- 
qa, entao os psicologos diriam que era no sentido de familiaridade. 

Quando a Psicologia come^ou a prestar uma atengao espe- 
cial a natureza das formas, isto e, ^s suas qualidades "de todo", 
uma nova apresenta^ao do problema da memoria de formas se 
iniciou tambe1m. Novos fatos foram estabelecidos experimental- 
mente. As formas revelam muitas vezes uma tendencia para mu- 
dar no sentido de simplicidade e equilibrio; formatos assimetricos 
mostraram-se tendentes para s^metria, ao passo que formas sime- 
tricas raramente mostraram tendencia a se tornar assimetricas. 
Formatos irregulares mostraram tendencia para regularidade de 
formas geometricas. Linhas, na figura, tenderam a ser desenha- 
das vertical(mente ou horizontalmente; tambem, a se tornar per- 
pendiculares umas as outras, formando angulos retos, ou entao, 
a se tornar paralelas. Partes, diferentes em comprimento, tende- 
ram a igualar-se. Figuras abertas mostraram uma tendencia a 
fechamento, figuras com lacunas tenderam a coppletamento, en- 
quanto que figuras fechadas raramente mostraram tendencia a de- 
sintegrar-se tornando-se abertas. Estas varias "tendencias" po- 
dem revelar diferengas no tocante a quao frequente ou quao for- 
temente elas ocorrem, mas constituiram novos fatos descobertos, 
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em co,mpara?ao com o conhecimento anterior e com a expecta- 
tiva teorica referente a memoria de formas. 

Em sua maioria estes fatos foram descobertos por observa- 
dores gestaltistas, mas foram muitas vezes igualmente observa- 
dos por outros psicologos. Assim, Gibson estabeleceu clara1men- 
te a tendencia a completamento, observando uma diminui^ao das 
lacunas em todas as suas figuras lacunosas. Hanawalt nao so- 
mente apresenta casos que podem ser tornados como exemplos das 
mes,mas tendencias, como, especialmente com afirmar que estas 
mudangas ja se iniciam na percep^ao, da uma forte confirma^ao 
da existencia dessas tendencias. Se se tomarem tambem "histo- 
rias" como exemplos de "formas", verifica-se que, conferee os re- 
sultados de Bartlett, salientados por Woodworth, ao reproduzir 
uma historia que leu, urn 5 modifica ou acrescenta detalhes, e 
assim "aperfei^oa" a coerencia da historia(2). E o proprio 
Woodworth admite que completamento, regulariza9ao, simetria, 
sao as vezes progressives, ainda que esta progressividade nao 
seja uma regra universal(3). 

Assip, de urn modo ou de outro, as mudangas mnemicas sao 
nao apenas as descritas como "decadencia" e desintegra^ao: — 
ha tambem mudan^as que se podem descrever como "aperfeigoa- 
mento" a algum respeito. A primeira descri^ao do problema era, 
no minimo, inco^pleta. 

Os psicologos gestaltistas interpretam tais aperfei^oamentos 
como uma melhoria da estrutura original, o que nao significa ne- 
garem "esquecimento real" ou que a familiaridade desempenhe 
qualquer papel. Reconhecem que a experiencia passada e as 
formas familiares desempenham um papel importante, mas e uma 
hipotese desses psicologos que a familiaridade dos formatos pode 
ser tambem explicada, ela propria, em termos gestdlticos. — (E' 
claro que ha o problema mais profundo das origens distantes da 
"tendencia ao melhoramento", especificamente; e que se pode 
perguntar se a origem desta tendencia pode ser, ou nao, buscada 
na experiencia passada. Mas este problema nao foi, ate agora, 
experimentalmente abordavel.) 

Interpretando as mudan^as como "melhoramento da estrutu- 
ra", entretanto, os psicologos gestaltistas nao pretendem que to- 
das as mudan9as devam ocorrer, necessariamente, nas didoes 
acima mencionadas: na verdade, a generalidade das "tenden- 
cias" particulares permanece uma questao aberta, nao somente 
em referencia aos formatos estruturais, mas tambem em rela9ao 
aos diferentes grupos raciais ou culturais. 

(2) — Woodworth, o. c., p. 70. 
(3) — Ibid., p. 89. 
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Em sua teoria dos tragos Koffka vai um passo mais adiante; 
nao somente assinala estas tendencias concretas, mas considera 
estas mudan^as cqmo sendo consistentes, ate mesmo progressivas, 
com a passagem do tempo, significando com isso nao uma con- 
sistencia de mudangas de detalhes, mas uma dire^ao particular 
determinada pela natureza total da figura em aprego. Vimos que 
apesar de nao a considerar i^ma regra universal, a progressividade 
e por Woodworth admitida como provada, pelo menos para al- 
guns casos. 

O fato de serem esta progressividade, bem como as catego- 
rias gerais de mudan^as, de Wulf, isto e, "acentua9ao" e "nive- 
lamento", submetidas a discussao e a conflito, nao encobre o 
progress© metodologico que as descobertas destas tendencias re- 
presenta: que as "qualidades totais" das formas precisam ser to- 
(inadas em considerate. De uma maneira radical, ou parcial, os 
fatos acima mencionados parecem ser geralmente admitidos na 
Psicologia atual. 

* * * 

Entretanto, se as mudangas determinadas autonomamente 
pela natureza da figura parecem estar definitivamente provadas 
e aceitas pelos investigadores que levam elm conta a organiza?ao 
estrutural, as outras categorias de Wulf nao parecem ter encon- 
trado a mesma aceitagao geral. Suas categorias de "acentuafao" 
e "nivelamento" tern sido criticadas e suas limitagoes sugeridas ate 
mesmo por psicologos gestaltistas. 

Segundo Wulf, como vimos, haveria duas diretes opostas 
de mudanga: u^a de "nivelamento", ou estrutura-de-semelhan$a, 
outra, de "acentua^ao" ou estrutura-de-diferenfa. Ambos os tipos 
de mudan^a poderiam resultar de normaliza^ao, exagera?ao e 
mudancas autonomas no trago. Por exemplo, ele considera haver 
ACENTUA^AO por: 1) normalizagdo, quando a Fig. 23 e vista 
como "pilares com arcos", e os "pilares" aprofundados; ou quan- 
do a Fig. 1 e vista como u,m "envelope" e o angulo e desenhado 
mais agudo; ou quando a Fig. 2 e vista como "tres triangulos iso- 
celes" e os angulos sao tambem desenhados mais agudos; por 
2) exageragdo quando a Fig. 2 e vista como "tres picos" e os 
angulos se tornam mais agudos, ou quando a Fig. 19 e vista como 
uma "chave sinotica, pequena em cima, grande em baixo" e a di- 
ferenga e acentuada na reprodu^ao; por 3) mudanga autdhoma 
quando a "chateza" da Fig. 2 e salientada verbalmente mas os 
angulos sao desenhados mais agudos. Haveria NIVELAMENTO 
por: 1) normalizagdo, quando a Fig. 16 e vista como um "en- 
velope" e a diferen^a de tamanho dos dois triangulos e diminuida; 
por 2) exageragdo quando a "planeza" da Fig. 3 e notada e a 
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figura reproduzida copi menor curvatura; por 3) mudanga auto- 
noma quando a Fig. 18 e chamada uma "garrafa", mas mudada 
para urn desenho mais simetrico. 

Aparcntemente, a acentua^ao e o nivelamento mesmos po- 
de^ ser julgados pelas mudan^as que o conhecimento dos fatores 
gestdlticos de organiza^ao permita ao experimentador determinar, 
dentro da amplitude de possibilidades de cada desenho objetivo. 

O desenho no papel nao e, cm si mesmo, uma Gestalt, mas 
no caso de estruturas "fortes" o investigador e capaz de predi- 
zer ate urn certo limite quais as mudan^as que pode^ ter lugar; 
e, tanto no caso das estruturas "fracas" como "fortes", as repro- 
du^oes concretas podem ser classificaveis como mudando para 
uma ou outra dire^ao. A compreensao da lei da pregnancia e 
dos fatores de organizagao, de Wertheimer, parecem fornecer para 
isso uma orienta^ao. — Parece que u^i dos pontos que mais es- 
tao a reclamar trabalho e o de um estudo estrutural mais atento 
das figuras usadas nos experimentos sobre memoria de formas. 
A questao e, nao somente a de idear um conjunto de figuras, 
mas tambem de determinar as qualidades estruturais destas figu- 
ras, dando-lhes uma formula9ao verbal. Goldmeier atentou mais 
neste ponto, assim como Hubbell em seu estudo da boa figura 
na percep^ao visual. 

Quanto a classificagao de Wulf, suas categorias de "acen- 
tuafao" e "nivelamento" nao foram repetidas pelos pesquisadores 
gestaltistas, que as tern considerado secundarias. Ngma larga 
medida, o proprio artigo de Wulf e obscuro num ponto impor- 
tante. Antes que tudo, nao e claro, numa primeira leitura de 
seu trabalho, se, por exemplo, "acentuagao" e o mesmo que "exa- 
gera^ao", e se "nivelamento" e o mesmo que "norpializa^ao". 
Mas se o leitor e bem atento e anota todos os exemplos mencio- 
nados pelo autor, verifica que normaliza^ao, exageramento e mu- 
dangas autonomas podem resultar tanto em acentuagao co^o em 
nivelamento. Alem disso, aquelas tres categorias parecem ser im- 
portantes na discussao em conexao com o problema da "familia- 
ridade", isto e, em conexao copi o objeto ou formato "familiar" 
iembrado, ou nao, — e, em sendo este lembrado, em conexao com 
o saber-se se as reprodugoes tendem a sua aparencia "normal", 
ou a algum aspecto que destoa do normal, ou se tendem a mu- 
dar independentemente de seu formato normaj evocado em asso- 
ciagao com elas. Esta classificagao tri-partite dos fatores que 
dao lugar a acentuagao ou nivelamento fora um passo para mos- 
trar que a "familiaridade" da forma nao da necessariamente a lei 
da mudanga. "Acentuagao" e "nivelamento" foram apresentados 
como sendo as duas diregoes opostas para uma melhor gestalt, 
ambas sendo aspectos da mesma "lei da pregnancia". 

* * * 
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Mas se se tomar a lei da pregnancia como significando que 
a forma tende a se tornar tao boa quanto possivel nas condigoes 
dadas, ela nao leva necessariamente a sua compreensao em ter- 
mos de nivelamento e acentuagdo. Outros pesquisadores apresen- 
tam outros tipos de mudan^as e os tern formulado em termos 
diferentes dos de Wulf. HUBBELL em seu estudo das proprie- 
dades estruturais consideradas "boas" por 5s ingenuos, faz algu- 
mas observagoes que sao interessantes neste contexto. Ela es- 
tudou a maneira pela qual seus Ss modificaram ou deixara^ de 
modificar diferentes desenhos com o fim de obter uma figura 
agradavel. Havia 40 desenhos diferentes conforme o seguinte 
esquema: 

"Metade do mimero das figuras eram simetricas epi 
urn ou mais eixos, a outra metade, assimetrica. Fo- 
ram usadas oito figuras consistentes de pontos e 32, 
de linhas. Metade destas ultimas, tinham uma linha 
fechada ou continua, a outra consistia de linhas se- 
paradas, ou de uma linha co^ uma ou mais mudan- 
(jas de dire^ao." (4) 

Os resultados foram de acordo com as pressuposi^oes gestcl- 
tistas. Ela concluiu que os conhecidos fatores de fechamento e 
simetria parecem operar na maioria dos Ss, embora em graus 
variaveis. Conforme os resultados por ela obtidos, a simetria e 
os outros fatores operam dentro do quadro de referenda da fi- 
gura dada, e nao sao fins e,m si mesmos. 

"Dentro do quadro de referencia da figura dada, o 
fechamento representa um grau de melhoramento de 
uma figura originalmente aberta, e ulterior melhora- 
mento sob a forma de simetria nao parece ser reque- 
rido. Mas com uma figura fechada assimetrica a pos- 
sibilidade para maior fechamento nao esta presente, e 
uma mudan^a para maior simetria e, portanto, mais 
frequentemente feita. Cada melhoramento e realizado 
com rela^ao ao quadro de referencia da figura origi- 
nal, antes que com relagao ao do produto acabado. 
Que o grupo de figuras fechadas simetricas mostre a 
mais alta porcentagem de real^amento de simetria, cor- 
robora o resultado que se encontrou de ter este grupo 
a mais alta percentagem de diferencia^oes, pois o de- 

(4) — Marian Hubbell, "Configurational Properties Considered 'Good' by 
Naive Subjects", American Journal of Psychology, Vol. 53, Janeiro, 
1940, pp. 46-69. 
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senhar linhas para salientar a simetria constituiu uma 
das formas de diferenciagao." 

Observou que ocorreu fechamento em 61% do total das mu- 
dan^as, ao passo que a tendencia oposta, no sentido de abertura, 
ocorreu apenas em 2%. A simetria foi aumentada em 47% das 
figuras assimetricas e diminuida em 27% das figuras simetricas, 
e, em rela^ao ao total das piudan^as, 38% foram para maior si- 
metria. 

"Que a simetria tenha ocorrido menos frequentemente 
do que em outros estudos, se explica em parte pela 
tendencia dos Ss a produzir urn efeito de movimento, 
incompativel com uma simetria exata." (6) 

De fato, Hubbell observa, 

"quando sao possiveis outros modos de realizar a uni- 
dade, como nas artes pictoricas, onde uma simetria 
exata e rara, a simetria pode ser abandonada em fa- 
vor de propriedades mais dinamicas." (7) 

0 conhecido fator de boa continua$ao atua frequentemente, 
entre essas tendencias dinamicas: 

"Boa continuagao e^ uma configura^ao significa que 
uma parte do desenho contimia a diregao de uma ou- 
tra parte, realizando as implica^oes inerentes a ul- 
tima." (8) 

"Desde que as formas assimetricas ja falte equilibrio 
{"balance"), nao e surpreendente que as linhas acres- 
centadas as vezes acentuem esta falha, muitas vezes 
dando uma impressao de movimento a figura..." 
"Desde que figuras originalpente simetricas nao su- 
gerem movimento, a boa continua^ao nao e procurada 
tao fortemente." (9) 

Outra das conclusoes de Hubbell que ajudam neste ponto de 
nossos reparos e referente a tendencia para simplicidade e dife- 
rencia^ao. 

(5) — Hubbell, o. c., p. 61. 
(6) — Ibid., p. 68. 
(7) — Ibid., p. 61. 
(8) — Ibid., p. 68. 
(9) — Ibid., p. 63. 
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"Nossos resultados agora tornam possivel uma nova 
interpreta?ao das duas tendencias no sentido de sim- 
plificagao e complicagao. Por um lado, observa-se 
que a maior diferencia^ao, ou articula^ao, governa 
68% do total das ^udangas. Por outro lado, ocorre 
simplificagao em 37% do total de mudangas, nao se 
incluindo muitas figuras deixadas sem modificagoes 
(tais como o quadrado, o circulo e o triangulo), que 
podem ser consideradas simples. Estas tendencias apa- 
rentemente opostas foram tambem relatadas por ou- 
tros investigadores, que acharam a simplifica^ao e a 
complicagao operando em nossos processes percepti- 
vos e mnemicos." <l0) 

"Mas sera precise supor que estas duas tendencias se- 
jam diretamente opostas? Sem duvida, copplicagao, 
no sentido de maior confusao, e o oposto de simpli- 
fica^ao. Mas nossos resultados mostram como a com- 
plica^ao pode realgar, antes que destruir, as proprie- 
dades totais da figura. Se as partes acrescentadas 
acentuam e elaboram as propriedades da figura, co- 
mo o fazelm em tantos, se nao em todos os nossos 
casos de diferenciagao, entao a complicagao pode au- 
mentar a unidade e a coerencia da figura, e, assim, 
pode agir na diregao dos mesmos fins que a simpli- 
ficagao. Desde que ambas as tendencias podem ser 
na diregao de melhores unidades perceptivas, elas nao 
sao diretamente opostas uma a outra 00,010 poderia 
parecer a principio. Ao mesmo tempo, o ate aqui nao- 
salientado fator de diferenciagao deveria receber um 
lugar de maior importancia como um determinante da 
"bondade" {"goodness") de forma. As figuras piais 
diferenciadas tern a vantagem de maior articulagao ou 
estruturagao; demasiada simplicidade de estrutura, re- 
sultando numa falta de partes discerniveis, e o equi- 
valente de nenhuma estrutura, e e demasiado desinte- 
ressante para ser considerada boa." (ll) 

Se, em conclusao, desejamos nos certificar do destino da clas- 
sificagao em "nivela^ento" e "acentuagao", de Wulf, precisamos 
levar em conta que, embora os experimentadores gestaltistas que 
o sucederam a tenham aplicado apenas parcialmente, restringindo 
assim o seu valor como diregao geral das modificagoes, eles con- 
tinuaram visando outras classificagoes dicotomicas, que de certo 
modo contemn as diregoes do pensamento de Wulf. 

(10) — Hubbell, o. c., p. 55. 
(11) — Ibid., p. 56. 
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Em ultima instancia, parece que todos estao tratando da lei 
geral de organiza^ao, a lei da pregnancia. E as varias classifi- 
cagoes de mudan^as em duas dire0es principais parecem cor- 
responder a dualidade de aspectos da simplicidade gestdltica. 

Koffka, em seus PRINCIPLES, procura distinguir as orga- 
niza^oes psicoldgicas sob dois titulos: 

"Aproximadapiente, uma simplicidade de qualidade mi- 
nima sera a simplicidade da uniformidade, uma sim- 
plicidade de qualidade maxima, e a de uma articula- 
^ao perfeita." <l2) 

Examina varios exemplos, que Ihe sugerem a seguinte con- 
clusao: 

"... quando o organismo estiver ativo, em um alto 
grau de vigilancia, para usar os te^mos de 'Sir' Henry 
Head, ele produzira boa articula^ao; quando estiver 
passive, num estado de baixa vigilancia, produzira uni- 
formidade." (,3) 

Ele interpreta "vigilancia" como significando que o organis- 
mo tern muita energia a sua disposi?ao. Entao, simplicidade de 
qualidade maxima ocorrera quando a energia for muita, simpli- 
cidade-mimjna, quando for pouca. Em outros termos, "maior 
articulagao implica que mais energia e consumida no processo". 
Assim, nesta hipotese, que liga energia e articulagao, ha cabi- 
mento para a influencia tanto do sistema-do-Ego (uma "atitude 
de procura", por exemplo, significara libera?ao de mais energia 
do reservatorio de energia do Ego), como das forgas externas de 
organizaQdo (a que, quasi por completo, se telm limitado a dis- 
cussao no caso dos desenhos empregados nos experimentos aqui 
mencionados, em que a figura mesmo, pelas for^as estimulado- 
ras, provoca maior ou menor liberagao de energia). Maximos e 
miniimos sao, naturalmente, relatives as condi?6es que prevale- 
cem na ocasiao. 

Teoricamente, esta liga^ao entre energia e articula^ao nao 
contradiz a proposigao geral sobre as distribui?6es estacionarias, 
isto e, nos termos de Kdhler, de que "em todos os processes que 
terminam em estados independentes do tempo, a distribuigao se 
orienta para um minimo de energia". Para incluir os casos ern 
que um pequeno sistema consome energia retirada do reservato- 
rio do Ego, propoe Koffka, e necessario somente considerar que o 

(12) — Koffka, Principles of Gestalt Psychology, p. 171. 
(13) — Ibid., pp. 173-174. 
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sistema cuja energia final se torna minima e o sistema total, que 
mclue tambem o reservatorio(,4). 

As principais classifica^oes ate aqui usadas parecem ter to- 
das o carater de tentativas, — e, antes que o valor da classifi- 
ca^ao de Wulf seja finalmente verificado por experimentos mais 
extensos, tanto quanto por melhor definigao de condi^oes expe- 
rimentais, ela permanece importante como tendo dado, desde sua 
interpretagao pioneira, a diregao das pesquisas no capitulo da 
memoria de fo^mas. Nao e necessario dizer, entretanto, que, com 
referencia a concretiza^ao, o problema das mudangas dos tra?os 
mnemicos na dire^ao de uma simplicidade maxima ou minima 
tqm urn longo caminho a percorrer. Em ultima instancia, isto nao 
representa, porem, uma inferioridade dessa teoria, mas, ao contra- 
rio, indica abertura de novos caminhos para a pesquisa, muito 
alem dos limites em que se tern confinado, ate o presente, o expe- 
rimentalismo em Psicologia. 

* * * 

situa^ao mais ou menos semelhante permanece o proble- 
ma do reconhecimento em relagao a teoria do tra^o dinamico. 

Repetimos que e dificil, senao praticamente impossivel, resu- 
mir em poucas paginas a teoria dos tragos, de Koffka. De um 
modo muito esque,matico, porem, e possivel mencionar os pontos 
mais diretamente abordados pelos experimentos em discussao nes- 
te trabalho. Koffka entende serem as formas estruturais — que 
na percepgao eram fortemente determinadas pelas for?as externas 
de organiza?ao representadas pelos estimulos — pais livres para 
mudar conforme suas tensoes intrinsecas quando os estimulos 
nao mais estao presentes, isto e, na memoria. Mas, tanto na 
percep^ao como na memoria, a comunicagao com outros traces 
serve para estabilizar a estrutura. A co^unica^ao ocorre, nao 
arbitrariamente, mas, ao contrario, conforme os fatores de orga- 
niza?ao, pois, no caso de comunica^ao, o campo engloba o pro- 
cesso, ou o traco, da figura em questao, e outros tragos. A lin- 
guagem, ou "verbaliza^ao" pode desempenhar um papel impor- 
tante, especialmente quando a tarefa e dificultada por numerosas 
forpias fracas a serem apreendidas e evocadas. Sendo ambiguas 
as figuras, e estando o S na atitude de obter ajudas para a me- 
moriza^ao, certos casos podem acontecer durante a reten9ao e 
quando o S e chamado a evocar as figuras. 

Uma possibilidade — entre muitas outras — e que o tra?o 
individual da figura, ou a verbalizagao, ou ambos, nao estejam 
disponiveis para a evoca^ao. Isto pode ser devido ao fato de o 
trago individual ter desaparecido, por sua organiza^ao ter sido 

(14) — Koffka, o. c., p. 174. 
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muito fraca para sobreviver, ou porque tenha perdido sua indi- 
vidualidade e se tornado uma parte de um agregado maior; ou 
pode acontecer que o cappo psicoldgico (no qual o "sistema do 
Ego" e as atitudes do sujeito podem ser importantes determinan- 
tes), durante o processo de evoca^o, nao seja adequado para 
selecionar o tra^o individual que em outras condi^oes poderia ter 
estado disponivel. Pode acontecer que a verbalizaqao seja evo- 
cada e o 5 reconstriia a figura de acordo com ela; mas pode 
acontecer tambem que o tra90, modificado durante o intervalo, 
seja evocado e entao veidjalizado de um modo conforme a sua 
presente estrutura, e(m vez de repetir a verbaliza?ao ocorrida num 
momento anterior de sua existencia ou durante a percep^ao. 

Quando a verbaliza^ao e evocada e o tra?o individual, nao; 
ou quando, de qualquer maneira, a reprodu^ao e feita mais se- 
melhante a primeira do que ao segundo, isso nao significa neces- 
sariamente que o tra^o original tenha mudado conforme o novo 
formato reconstruido. Para esses casos, tao comuns nos resulta- 
dos de Gibson, Koffka propuzera a prova de reconhecimento que, 
nesses casos, predisse haveria de favorecer a figura original ou 
algi^ma figura mais semelhante a ela, em vez de uma figura iden- 
tica a reprodugao feita. Na sua maioria, porem, os casos nao 
sao casos extremes, e a reconstru^ao pode ser conforme ambos 
— trogo e verbalizagao, se verbaliza^ao ocorrer — e para este 
efeito, evidentemente, uma maior semelhanga entre o tra^o e a 
verbaliza^ao e um ponto importante a considerar. 

Ao referir, no entanto, casos em que a verbalizagao parece 
ser ^ais infiuente, nao se podem esquecer casos em que a ver- 
balizagao foi abandonada num certo momento, quando nao era 
mais compativel com o traco mudado, conforme o qual se da 
a evoca^ao, como o experimento de Goldmeier indica. E, natu- 
ralmente, nao se podelm esquecer os casos em que nao tenha ha- 
vido verbaliza^ao alguma e ocorram mudan9as gestdlticas. 

Como nota Koffka: 

"O processo que ocorre no momento da reprodu^ao 
depende, portanto, de um conjunto de condigoes mui- 
to complexo, que e impossivel de deslindar em cada 
caso particular. A experynenta^o tera que estabele- 
cer condi^oes tao simples quanto possivel, de modo 
que possam aparecer os casos "puros", isto e, casos 
em que uma entre muitas condi^oes tenha a influencia 
dominante. Esses casos puros revelariam o fator que 
efetivamente opera." <l5) 

(15) — Koffka, o. c., pp. 503-504. 
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Nao se negam mudangas autonomas dos tragos, si^mplesmente 
submergindo-as sob uma massa de casos produzidos sob condi- 
qoes complexas cuja influencia relativa nao se define na situa^ao 
experimental. O procedimento gestaltista e, ao contrario disso, 
de procurar condi9oes em que, se as mudamjas estruturais se dao, 
elas devem ocorrer. Foi cO|mprovada a existencia destes casos 
claros, concretos, ainda que se tenham evidenciado somente sob 
certas condi^oes. Alem disso, se o mais amplo esquema da teo- 
ria gestdltica prove a possibilidade de explicagao para os casos 
em que se da na reprodu^ao a influencia de sistema de tragos 
exterior ao traijo em consideragao, ou em que essa influencia e 
ate maior que a do trago original, — estes casos nao podelm, em 
si mesmos, ser tornados como negando os primeiros. Ha, aqui, 
novamente, um desafio a pesquisa e a determina9ao da influencia 
relativa de diferentes condi96es; mas, aqui tambem, todas as 
pacientes e penosas lmensura9oes dos resultados serao inuteis se 
forem cegas ao problema e se nao forem precedidas de igual ri- 
gor de analise e critica das condi9oes incluidas na situa9ao expe- 
rimental. 

Assim, se se quizer julgar do estado do tra90 no reconhe- 
cimento, muita confusao advira de uma ultra-simplifica9ao da 
teoria gestaltista e de uma inaten9ao as condi96es envolvidas na 
experimenta9ao, especialmente durante a evoca9ao. For terelm 
falhado em ambos os respeitos, os experimentos de Hanawalt 
contribuiram mais para confundir a questao do que para escla- 
rece-la. Goldmeier parece ter recolocado o problema em termos 
mais justos. 

Para C0|me9ar, o estado do tra90 nao pode sempre ser cor- 
retamente inferido a partir das reprodu9oes efetuadas, pois as 
condi96es do campo psicofisiologico prevalecentes no momento 
da prova de evoca9ao podem, por exemplo, ser tais que o tra90 
nao seja disponivel para a evoca9ao, embora possa ser, mais 
tarde, bem sucedida a prova de reconhecimento. Mas, como se 
referiu, a reprodu9ao pode ter resultado de um tra90 modificado 
ou de uma coopera9ao do tra90 original com outros tra90s, dire- 
tamente no ato de evoca9ao — e se o proprio tra90 ficou modi- 
ficado por sua comunica9ao com sistemas mais antigos e, natu- 
ralmente, impossivel de verificar a partir dos desenhos, observa 
Koffka(l6). Mas, ainda uma vez, se encontram casos que fa- 
lam tao claramente em favor das mudan9as dinamicas ocorren- 
tes durante a reten9ao, progredindo de evoca9ao para evoca9ao, 
e tambem para reconhecimento, que sua existencia precisa ser 
admitida e explicada. 

Para algumas de suas figuras Goldmeier achou clara ten- 
dencia para reconhecimento de acordo com as mudan9as verifi- 

(16) — Koffka, o. c., p. 503. 
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cadas na evoca^ao; alem disso, essa tendencia foi a mesma para 
os casos em que essas figuras nao estiveram disponiveis para 
evocafao. O fato de serem assim os resultados para algumas 
de suas figuras, juntamente com sua critica do material de re- 
conhecimento quando eles assi^i nao foram, significa que o psi- 
cdlogo tera que descobrir quando e em que condi9oes o reconhe- 
cimento e, ou nao, conforme a evoca9ao. Aqui, como sempre, o 
engenho do experimentador deve ir mais profundamente, alem 
das tecnicalidades estatisticas, ate a critica das condi96es. 

Este estudo das condi96es, por exemplo, deve reconhecer o 
fato de que na maioria das situa96es exper^mentais os 5s espe- 
rarao ter que reproduzir ou reconhecer no futuro o material de 
experimenta9ao: ha uma "atitude" implicada que podera solici- 
tar varias opera96es intelectuais, que nao foram levadas em conta 
nos experimentos feitos, como Kohler assinala(,7). 

Devera tambem ser reconhecido que a situa9ao efetiva dos 
experimentos sobre reconhecynento empreendidos tern sido de es- 
colha voluntaria e de reconhecimento individual — o que nao 
exgota as condi96es possiveis para o reconhecimento. Por exem- 
plo, a experiencia de Philippe(l8), que o levou a seu experi- 
mento pioneiro no campo da memoria de formas (isto e, a deco- 
ra9ao da igrejinha, que evolvera em sua memoria tao epibelezada 
na sua forma e purificada na sua beleza a urn tao alto grau 
que, quando Ihe aconteceu visitar a igrejinha novamente, nao 
teve senao desapontamento na presen9a da realidade da decora- 
930), mostra tan to a mudanga do tra90, quanto o reconhecimento 
da forma original. Podemos supor que Philippe nao teria reco- 
nhecido a decora9ao se nao tivesse sabido que ela estava la, na- 
quele lugar, naquela igreja particular; podemos mesmo dizer que, 
em vez de Ihe parecer "familiar" ela realmente pareceu "estra- 
nha" relativamente a sua lembran9a, — nao obstante, em face 
dela, suas lembran9as foram consideradas inexatas em compara- 
930 a coisa real vista. Esta e muito semelhante a situa9ao do 
aiinante quixotesco quando Ihe acontece ver sua Dulcineia em sua 
natural vulgaridade. Em tais fatos o fator atitude e a influencia 
do sistema do Ego podem desempenhar urn papel importante. 

Em que medida e o sistema do Ego influente no reconheci- 
mento, e uma questao nao respondida pelos experimentos discuti- 
dos neste trabalho, ainda que fatores atitudinais pare9a,m estar 
sempre presentes nestas situa96es experimentais. A teoria de 
Koffka (em concordancia com a tese anteriormente defendida por 
Claparede) de que nao ha reconhecimento sem que o objeto re- 
conhecido se tenha associado "au sentiment lui-meme de notre 
moi", nao significa que Koffka e os gestaltistas estejam ai a in- 

(17) — Kohler, The Place of Value, p. 265. 
(18) — Philippe, o. c. 
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cidir no que eles proprios tqm criticado, isto e, em atribuir sem- 
pre aos fatores originados no campo do Ego a primazia na orga- 
nizagao da vida mental. A teoria do homo sapiens que e a teoria 
de Wertheimer, Koffka e Kdhler, sustenta que no campo psico- 
fisiologico tanto podem ser as for?as originadas no campo do 
Ego as organizadoras da situa^ao (em certos casos extremes de 
situagao externa meramente so^ativa ou caotica), como serem 
as forces externas de organizaQdo, representadas pela situa^ao es- 
timuladora, as dominantes, inclusive sobre a organiza^ao da parte 
do campo psicofisiologico que corresponde aos sentimentos e ati- 
tudes do Ego. Embora essa teoria do homo sapiens seja incom- 
pativel com urn egocentrismo inerente ao funcionalismo de Clapa- 
rede, por exemplo, no caso do reconhecimento a participa^ao do 
campo do Ego e expressamente reconhecida como necessaria pela 
teoria de Koffka. E' certo que a maior parte do problema ainda 
esta aberta a experimentagao, mas os resultados obtidos co^ o 
uso de estruturas fortes e inequivocas, comparados com os obti- 
dos do uso de figuras fracas e ambiguas, sugerem a importancia 
relativa da dinamica no interior do campo-do-ambiente ("environ- 
mental field") e dos fatores originados no capipo do Ego, — a 
ambiguidade da figura favorecendo uma maior influencia das ati- 
tudes do Ego, tanto na determina9ao do que e percebido como 
do que e evocado ou reconhecido. 

* * * 

Tem-se verificado que em muitos casos o conhecimento da 
figura coipo e fenomenalimente apreendida pelo S parece ser ne- 
cessario para bem compreender sua produgao objetiva. Isso e 
necessario, por exemplo, quando a classifica9ao e em termos 
de normalizaQdo, pois neste caso o quadro de referencia e a apre- 
ensao de urn "objeto". Esta necessidade e obvia quando as fi- 
guras usadas sao do tipo ambiguo, pois o experimentador pode 
muito be,m ter tido uma apreensao diferente da do S. 

De acordo com a teoria gestaltista, e na terminologia de 
Koffka nos PRINCIPLES(I9), e precise distinguir meio geogrd- 
fico de meio-de-comportamento, de um lado, e realizagdo ("accom- 
plishment"), de comportamento molar ou comportamento, de ou- 
tro lado. Comportamento, significa o comportamento feito com 
referencia ao seu meio-de-comportamento, isto e, comportamento 
com um sentido. Uma distingao ulterior e introduzida quando o 
comportamento significa o conhecimento que o proprio sujeito tern 
de seu comportamento em relagao ao meio-de-comportamento (isto 
e, seu comportamento fenomenal), ou o conhecimento que outra 
pessoa tern desse comportamento (isto 6, o comportamento apa- 

(19) — Koffka, o. c., pp. 24-69. 
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rente). O conhecimento do meio geogrifico pode nao dar upia 
chave do meio-de-comportamento de uma outra pessoa e, seme- 
Ihantemente, seu comportamento fenomenal pode ser muito dife- 
rente de seu comportamento aparente. Mas em muitos casos o 
comportamento aparente e urn indice verdadeiro do comportamen- 
to fenomenal e de um mais amplo, embora nao muito claramente 
definido, "comportamento real", conforme Koffka'20). 

Ha casos inequivocos de comportamento e os ha ambiguos. 
Tambem ha casos em que a rela?ao entre comportamento e rea- 
lizagdo e do tipo das de Alice-no-pais-das-maravilhas, como no 
caso de Aladino que esfregou a lampada e com isso realizou o 
apareci'mento do genio; mas nao e precise tomar estes casos co- 
me a regra. Realmente, como observa Koffka: 

"Se a conexao entre comportamento e realizagao fosse 
sempre deste tipo, este mundo seria um estranho lu- 
gar, na verdade, e nao seria, com certeza, um mundo 
em que o conceito de sentido ("meaning") pudesse se 
desenvolver." <2,) 

O problema e de determinar as condifoes em que e possivel 
falar de um caso ou outro, sem prejulgar um tipo de conexao. 

Entre os experimentos discutidos neste trabalho ha geral- 
mente alguma preocupa^ao com a figura tal como se apresenta na 
experiencia dos Ss, e alguns experipientadores indagaram dos Ss 
quais os aspectos da figura julgavam te-los ajudado a lembra-las, 
e se pensavam ter sido correta sua reprodu^ao ou embara^ada por 
alguma dificuldade externa. Em outras palavras, deu-se alguma 
aten^ao a figura comportamental ou a figura na experiencia feno- 
menal do S. 

Entretanto, mcsmo nestes casos, a influencia do ponto de 
vista do investigador, ou, ^nelhor, talvez, de seu estilo de traba- 
lho, e sentida nos resultados. Wulf trata mais cuidadosamente 
da questao, e tenta obter, dos relates introspectivos de seus Ss, 
uma descri^ao da situa^ao fenomenal, e da figura mnemica ou 
da "imagem", se alguma houvesse. Ele experimentou individual- 
mente com os Ss e Ihcs fez as perguntas que julgava convenien- 
tes. Mas estudos co^o os de Brown e Hanawalt tomam os de- 
poimentos dos Ss como verbalizagdes. Poder-se-ia dizer, sem in- 
justiga, que tratam com as palavras ou senten^as, pronunciadas ou 
escritas por seus Ss, como blocos solidos e opacos; nao ha qual- 
quer intengao de ulterior entrevista individual, para esclarecimen- 
to; eles parecem tomar suas verbalizagoes de modo tao fragmen- 
tario como sao suas teorias explicativas. 

(20) — Koffka, o. c., pp. 40-41. 
(21) — Ibid., p. 38. 
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Ha aqui, qm profundidade, um grande problema, qual seja 
o da expressao verbal do pensamento. Tem sido um vasto-campo 
de discussao em filosofia. Aqui nao e lugar para discutir seus 
aspectos filosoficos, mas ate no simples problema tecnico de obter 
dados e de interpreta-los, defrontamos continuamente o modo 
fragmentario {"piecemeal") e o modo estrutural. 

Entretanto, mesmo no caso dos psicologos gestaltistas, que 
sao mais livres e aptos para tratar dos aspectos da experiencia 
direta, pois eles, na maioria dos casos, nao tiveram uma forma- 
?ao behaviorista com suas consequentes inibigoes no tocante a "in- 
trospec^oes", mesmo entre os psicologos gestaltistas os instru- 
mentos ainda nao estao suficienteimente desenvolvidos. Nestas 
condi^oes, o uso de estruturas fracas e ambiguas, juntamente com 
experimenta?ao coletiva, por parte dos experimentalistas, tendeu 
a obscurecer a situa^ao, como, por exemplo, por parte de Hana- 
walt e Brown. 

De todos, Wulf foi o mais minucioso observador, e um dos 
que devotaram ^naior atengao a figura fenomenal. Estudou, por 
exemplo, todos os casos em termos de Apreensao Isolativa, ou 
Compreensiva. Um de seus Ss era o proprio Koffka e, assim, 
em scu trabalho se encontram mais finas e sagazes observagdes 
introspectivas do que no caso de jovens estudantes de Psicologia 
experimental. 

Entretanto, a fenomenologia destes exper^mentos ainda esta 
para ser elaborada, na sua maior parte. Ela apresenta, sem du- 
vida, grandes dificuldades, pois requer dotes excepcionais de lin- 
guagem, grande treino psicologico e uma ingenuidade de expe- 
riencia dificilmente encontrada a par desse treino, juntamente com 
aquele "humor" {"mood") tao raro em nossos dias apressados, 
qual seja o daqueles pacientes trabalhadores, lentos e profundos 
observadores do "lado de dentro" da vida, tais como revelam al- 
gumas analises de Bergson ou James. 

A fenomenologia da evocagao, tal como a podemos encon- 
trar esbogada na velha conferencia de Bergson sobre o Esforgo 
lnte!ectual(22), ou como nos estudos sobre esquematizagao da 
escola de Wurzburgo, Binet, Revault d'Allonnes e outros, nao en- 
contra investigadores no momento atual, exceto, talvez, Bartlett. 

Naquela conferencia, Bergson, no seu melhor ponto como 
psicdlogo antes que 00,010 metafisico, da uma descrigao do es- 
forgo de recordar, do vai-e-vem do "esquema" para as "imagens", 
que e tao vivido quanto verdadeiro. Representa um modelo de 
"relatorios introspectivos" como um psicologo desejaria obter de 

(22) — Henri Bergson, L'Energie Spirituelle, Alcan, Paris, 1938, pp. 163- 
203. 
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seus Ss afim de explorar melhor a dinamica da evoca^ao e da 
reprodu^ao. Lendo-a ainda hoje, ela parece tantas vezes tao pro- 
xima ao que se pode pensar presentemente serqm as formas psi- 
coldgicas ou Gestalten, que, se nao fosse por suas ultimas pagi- 
nas, em que o tema do "elan vital" aparece, poder-se-ia com- 
preende-Ia em termos de uma descri^ao gestdltica da qual a pa- 
lavra Gestalt estivesse ausente, embora as implica^oes do conceito 
estivessem presentes. Mes1mo o proprio tratamento da dinamica 
da evocaQao, de Bergson, porem, era muito geral; desejar-se-ia 
ve-lo exemplificado, enriquecido e possivelmente corrigido num 
grande niimero de casos concretos, no pensamento abstrato como 
tambem no campo particular da imemoria de formas visuais. 

Mas, e bem verdade, este tipo de estudo permanece sem co- 
nexoes com a atual dire^ao de pesquisas, tanto dos experimen- 
talistas tradicionais como dos gestaltistas. Os experimentalistas 
behavioristas so com grande dificuldade poderiam ser interessa- 
dos no prob^ma. Pode-se mais facilmente esperar ver esse in- 
teresse surgir na mente gestaltista. A hipotese gestaltista das es- 
truturas dinamicas e suas "leis" de organiza^ao estrutural pare- 
cem ser os conceitos mais adequados para tratar, em estudos fu- 
turos, dos aspectos fenomenais da memoria de formas. 

Entretanto, agora e ainda por algum tempo, parece mais 
provavel e piais urgente alargar e aperfei^oar o conhecimento so- 
bre os aspectos objetivos do problema: pode acontecer que este 
conhecimento venha a facilitar estudos ulteriores sobre os aspectos 
subjetivos. Estudos como os de Allport, Perkins, Hubbell e Gold- 
meier sao uma prova de que quando o material e as condi^oes 
empregados sao adequados, conclusoes validas podem ser tiradas 
do so estudo das reproducocs objetivas. O outro lado do pro- 
blema da memoria de formas, isto e, o estudo das condi^oes es- 
pecificas nas quais a realizagdo {"accomplishment") e, ou nao, 
uma chave para a experiencia fenomenal em sua plenitude — es- 
perara provavelmente o seu tempo apropriado. 



RESUMO E CONCLUSAO 

Procuramos passar em revista um drama do pensamento ci8n- 
tifico da historia recente da Psicologia: o das conclusoes confli- 
tantes derivadas dos experimentos sobre a me|moria de formas. 
Buscamos as origens do conflito, procuramos por ordem nas ideias, 
apurar os ganhos obtidos, descrevendo a situa^ao atual do pro- 
blema bem como indicando as suas tendencias de desenvolvi- 
mento. 

I — Nossa impressao primeira se confirmou imediante o lon- 
go escrutinio desses experimentos: ha duas "familias" de espi- 
ritos que se evidenciam na contenda, sendo as conclusdes gran- 
demente influenciadas pelos pressupostos teoricos dos varies ex- 
perimentadores. 

Metodologicamente, estes pressupostos sao mais claramente 
discerniveis. Extremaimente parcos em defini^oes de sua orien- 
ta^ao metodologica — por tomarem-na como indiscutivel — os 
psicologos aqui classificados como "experimentalistas tradicionais" 
parecem resumir seu programa em NADA AL£M DE EXPERI- 
MENTA^AO. Ha uma profunda desconfianea do pensamento 
teorico, que se processa, entre eles, por especies de surtos pas- 
sageiros, no final dos trabalhos, que permanecem quasi constan- 
temente num piano de elaboragoes estatisticas. No exame dos re- 
sultados experimentais quaisquer caracteristicos totals ou de deta- 
Ihe das figuras tern a mesma importancia para estes psicdlogos. 
Eles pretendem ser cqmpletos na sua analise, embora somativa- 
mente completes. Muito frequentemente, quando se referem aos 
caracteristicos totais da figura, fazem-no de maneira imprecisa, 
aparentemente, tambem aditiva. O ideal igualitario dos experi- 
mentalistas seria o de atribuir igual importancia a todos os fatos 
ou segmentos de fatos, — a unica discrimina9ao sendo a do inte- 
resse do experimentador em referencia a eles. 

Sob o programa metodologico, podemos perceber certa con- 
cepgao do objeto da Psicologia e, consequentemente, da natureza 
humana. Ha sempre, nos trabalhos desse grupo de cientistas, mas 
muito "en passant", referencias a um "ponto de vista funcional" e 
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isso parece coerente com seu comportamento cientifico, se funcio- 
nalismo puder ser corretamente interpretado como um auto-cen- 
trismo fundamental. — Nao vao, realmente, muito alem da expe- 
r^menta^ao, mas partem de uma teoria, mais frequentemente sem 
o perceber. Isto Ihes dificulta a compreensao de outros progra- 
mas metodologicos que tragam em seu bojo outras concep^oes de 
objeto da Psicologia e, consequentemente, da natureza humana: 
por exemplo, parece-lhes peculiarmente dificil compreender a lei 
da "pregnancia", de Wertheimer. 

No campo da piemoria de formas, como nos demais, encon- 
tramos o gestaltismo fundamentalmente contrario a essas concep- 
goes. Metodologicamente vao os gestaltistas expressamente alem 
da experimenta^ao: sao tao concientes do valor, como da insu- 
ficiencia, de uma pura experimentagao (compreendida como ex- 
cluindo o levantamento de hipoteses gerais). Teorias e experi- 
mentagao se completam indissoluvelmente na metodologia gestat- 
tista, como a indu^ao e a deduijao integram o pensamento cien- 
tifico, no seu entender. 

A hipotese geral que pretendem verificar e a da organiza^ao 
das Gestalten, isto e, siste^as estruturados em que a determina- 
9ao e "de cima para baixo". A essa determinafdo deve corres- 
ponder uma interpretafdo tambem de cima para baixo. Assim, 
ha para eles, nas figuras visuais usadas nos experimentos, uma 
hierarquia natural entre as partes, havendo detalhes irrelevantes 
e aspectos dominantes, derivados das proprias formas externas de 
organiza^ao. Cortar arbitrariamente segmentos de formas, na 
aialise dos resultados experimentais, sem aten^ao aos caracteris- 
ticos essenciais das figuras, quer percebidas, quer evocadas, e cego 
a um objetivo fundamental da ciencia, que e o de compreender os 
falos da natureza e do homem. Seu comportamento cientifico 
tambe1m, por sua vez, parece coerente com sua concep^ao da na- 
tureza humana, diferente de um utilitarismo egocentrico — a da 
velha teoria do homo sapiens, que implica que algumas capacida- 
des sao importantes para o homem, entre as quais a capacidade 
e a tendencia para compreender, para penetrar.a natureza dos fa- 
tos ("to gain insighf). Seu ponto de partida fenomenologico e, 
essencia^mente, a nosso ver, uma manifesta^ao dessas crengas: 
compreender, no sentido gestaltista, nao significa enumerar as se- 
quencias meramente existenciais, como no esquema elementarista 
de causalidade de Hume, mas e, realmente, perceber as relates 
intrinsecas de um dado sistema ou configura^ao, e para isso e 
indispensavel um exame dos fatos fiel as qualidades estruturais 
que porventura revelem. Sua necessidade de compreensao implica 
um mundo, pelo menos em certa medida, compreensivel, isto e, 
em que haja Gestalten fisicas e fisiologicas. O postulado do iso- 
morfismo e o instrumento que Ihes permite pensar em pesquisar 
os correlates fisiologicos das formas fenomenais. 
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II — No campo da memoria, os caracteres distintivos dessas 
duas familias de psicologos, levaram-n'os a adotar dois pontos 
de vista conflitantes sobre o problema do "tra^o mnemico". O pe- 
riodo de latencia que (inedeia entre a experiencia perceptiva e a 
experiencia de evocagao ou de reconhecimento leva, necessaria- 
mente, a inferir a existencia de um "traQo" da experiencia an- 
terior. 

0 mesmo carater proprio do experimentalismo restrito se 
manifesta no tratamento do problema do tra^o; o trago e um 
vestigio fisiologico inerte, fixo, que muda so^ente por deteriora- 
gao ou apagamento, com a passagem do tempo. O interesse e a 
atengao podem tornar, por assim dizer, mais "profundo" o tra^o 
de uma parte da experiencia, e, novamente, segundo o interesse 
se dara a reconstrugao da figura com o que restou do trago, mas 
durante o intervalo mesmo, nao ha outras mudan^as, exceto "apa- 
gamento". 

Segundo os gestaltistas, a existencia de for^as no interior 
do trago e a possibilidade de um tra?© se comunicar com outros, 
no sentido de uma organizagao mais estavel dos campos de for- 
^as isomorficos da experiencia fenomenal, implicam na possibili- 
dade de mudanga dos tra^os durante o intervalo de latencia, e 
estas ^udanfas podem levar a um "melhommento" da figura, me- 
Ihoramento que nao pode caber no esquema de mero "apagamen- 
to" do tra?o. 

As pesquisas de Wulf lan^aram o problema; o tra^o gestdl- 
tico muda em duas dire^oes principals: "nivelamento" e "acen- 
tuaQdo", ambas no sentido de uma melhor Gestalt. Varies psico- 
logos o sucederalm na explora^ao desse campo de pesquisa e as 
conclusoes variaram, — e o problema pareceu obscurecer-se irre- 
mediavelmente. O conflito chegou ao seu climax quando Hana- 
walt, que empregou o mesmo material de Wulf, chegou a con- 
clusoes opostas. Goldmeier, a seguir, repetiu o procedimento de 
Hanawalt, com outro tipo de figuras, e concluiu na mesma dire- 
9ao de Wulf, contra Hanawalt. Por todo o decorrer dos vinte 
anos que medeiam entre o trabalho de Wulf e o de Goldmeier 
houve varies outros trabalhos experimentais, com conclusoes que 
pareciam ora concordar com um, ora com outro dos grupos: na 
medida em que uns eram sensiveis a qualidades totais das figu- 
ras, os procedimentos interpretativos eram coerentes e as conclu- 
soes se enquadravam na expectativa gestaltista. 

III — Esta propria situa9ao cientifica poderia ser tomada 
como uma confirmagao das concep96es "funcionalistas" egocen- 
tricas: o interesse e a atitude do cientista e que organizariam os 
fatos, de si, amorfos. O relativismo fundamental a um funcio- 
nalismo coerente pareceria confirmar-se. Nao seria exata esta 
conchisao, mas os proprios gestaltistas teriam dado razao aparen- 
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te para que se concluisse dessa maneira, — e, nesse sentido, a 
resistencia dos experimentalistas foi um forte motivo de progres- 
so do problema. Os gestaltistas se engenharam ejn melhorar as 
condifdes experimentais, sobretudo no tocante as figuras usadas 
como material de experimenta^ao. 

Uma considera^ao mais atenta dos problemas da familiari- 
dade e da ombiguidade levou-os a procurar formas visuais que 
fosselm ao mesmo tempo "boas" e nao-familiares, para poder afas- 
tar o argument© de que as figuras experimentais mudam na di- 
re?ao de objetos familiares, familiaridade entendida como "mera 
repeti?ao frequente na experiencia anterior do sujeito". 0 mate- 
rial experimental de Goldmeier e, nesse sentido, muito superior 
ao de Wulf: e, ate piesmo no procedimento de experimenta^ao 
coletiva que tomou de Hanawalt, os resultados confirmaram a ex- 
pectativa gestaltista. Por exemplo, tomou duas figuras, (1-a, e 
1-b), que em termos fragmentarios, sao muito semelhantes, mas ^7" 
em que U|ma 6, gestdlticamente falando, muito "melhor" unidade £2 
que a outra. Apresentadas a dois grupos de Ss, as mudan^as 
foram na diregao das diferengas de suas qualidades estruturais: «~3- 
a rela?ao das curvas e muito melhor preservada na figura que e 
a "melhor" unidade gestaltica do que a rela^ao das curvas da es- ^ 
trutura "fraca", sem que se possa, com justiga, apelar para uma sSS 
diferen^a de familiaridade entre as duas figuras. o-a 

O problema da ambiguidade se tomou tapbem melhor foca- 
lizado. Certamente, a dificuldade de encontrar formas bastante 
simples para que estivessem ao nivel de reprodu^ao por 5s sem 
aptidao especial para o desenho, e alem de simples, nao familia- ^ 
res, levara os primeiros experimentadores a usar forpas simples 
(no sentido de nao complicadas) para reproduzir, mas pouco ar- ^ 
ticuladas e, afinal, "mas", no sentido gestaltista, alem de ambi- 
guas. Estas formas ambiguas se mostram muito suscetiveis de £2. 
sofrer a influencia variavel da atitude tanto dos Ss como dos ex- 
perimentadores, — dai a aparente confirma^ao para a "filosofia 
funcionalista". 

Talvez por suas tendencias artisticas, ou simplesmente por 
ser esse um campo de estudo abandonado e negado, os continua- 
dores do gestaltismo tenderam a se concentrar no estudo dos fa- 
tos gestdliicos, dando a impressao, inexata mas motivada, de que- 
rerem afirpar que todos os fatos sao Gestalten e de que, afinal, 
a logica tradicional nao tern objeto adequado de aplica^ao. A re- 
sistencia dos experimentalistas tradicionais tern levado os gestal- 
tistas a trabalhar na diferencia^ao concreta das duas qualidades 
de fatos — aditivos e gestdlticos — segundo a orientagao inicial 
de Wertheimer. 

As duas qualidades de fatos apelam para duas logicas dife- 
rentes, ja reclamava Wertheimer. Kohler propos, por sua vez, a 
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hipotese de que ha graus de requisicionalidade e que quanto me- 
nor esse grau, mais a condigao se aproximara de uma |mera juxta- 
posigdo, e esta hipotese restabelece, de certo modo, a concep^ao 
de uma continuidade no piano de estrutura da natureza. 

Mas a determina?ao concreta desses varies graus, em si mes- 
ma, ainda esta na maior parte por fazer-se. Muitos progresses 
tern que ser feitos no conhecimento de proveniencia gestaltista para 
que se tenha u,ma serie completa, — e, por outro lado, o estabe- 
lecimento dessas series crescentes ou decrescentes de intensidade 
tie requisicionalidade nao contradiz, mas tambem nao serve dire- 
tamente aquele interesse primordial, que existe na mente gestal- 
tista, de "compreender" ou perceber as relagoes intrinsecas de ca- 
da estrutura concreta. 

IV — O problema da memoria de formas, durante os vinte 
anos que te^ durado o conflito experimental, progrediu, assim, 
na sua formula^ao. E nao somente no agugamento das alterna- 
tivas progrediu ele. Um ganho cientifico decisive se pode compu- 
tar: do ponto de vista do conhecimento de novos fatos, a Psico- 
logia ja se distanciou do tempo em que a descri^ao se reduzia a 
mudan^as genericas, tais como decadencia, apagamento, desinte- 
gragdo, perda de detalhes especificos, etc.. Muitos psicologos 
abandonaram essa te^minologia imprecisa e, com o auxilio de con- 
ceitos novos, que mais firmemente se ajustam a concreticidade 
dos fatos em estudo, focalizaram novos fatos e melhoraram o 
conhecimento de outros ja noticiados. 

Dentro do quadro de referenda da estrutura total das figu- 
ras empregadas, pesquisadores, principalmente a partir de Wulf, 
comprovaram experimentalmente varias tendencias ou dire goes de 
mudan^a, interpretadas pelos gestaltistos como aspectos de uma 
mesma lei geral de pregnancia ou de melhoramento da forma 
dada. 

Assim, verificou-se que as formas, na memoria, revelapi mui- 
tas vezes uma tendencia para mudar no sentido de simplicidade e 
equilibrio; formates assimetricos mostraram-se tendentes para si- 
metria, ao passo que formas simetricas raramente mostraram ten- 
dencia a se tornar assimetricas. A assimetria nao parece consti- 
tuir uma tendencia como tal, mas mais frequentemente uma ma- 
neiar de exprimir movi^ento. Formatos irregulares mostraram 
tendencia para regularidade de formas geometricas. Linhas, na 
figura, tenderam a ser desenhadas werticalmente ou horizontalmen- 
te; tambem, a se tornar perpendiculares umas as outras, forman- 
do dngulos retos, ou entao, a se tornar paratelas. Figuras aber- 
tas mostrara1m uma tendencia a fechamento, figuras com lacunas 
tenderam a completamento, enquanto que figuras fechadas rara- 
mente mostraram tendencia a desintegrar-se tornando-se abertas. 
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Estas varias tendencias das figuras mnemicas podem revelar di- 
feren^as quanto a sua frequencia e intensidade, mas constituiram 
novos fatos descobertos, gm compara^ao com o conhecimento an- 
terior e com a expectativa teorica dominante na epoca. 

Entre essas tendencias podem-se destacar as de simplicidade 
e de simetria que, de maneira ampla, podem ser aproximadas da 
"estrutura-de-semelhan9a" de Wulf, ou nivelamento; outras, apa- 
rentemente opostas, de diferenciagdo e de assimetria, poderiam 
ser aproximadas da inspira^ao inicial de Wulf, quando classifi- 
cou outras mudan?as como sendo no sentido de uma "estrutura- 
de-diferen^a", que ele chamara acentuagao. Embora a classifi- 
ca?ao de Wulf tenha, em geral, sido considerada secundaria, os 
pesquisadores gestaltistas tern tendido a distinguir, como ele, uma 
dualidade de didoes principals de mudan^as possiveis. 

Ha indica^oes de que, no caso de certas figuras, a diregao 
ijiuposta vem da propria figura; em outros casos, a mesma figura 
pode ser mudada_em uma das duas dire^oes, conforme o sujeito, 
e isto abre lugar a possibilidade de explica^ao baseda nas atitu- 
des do sujeito. Ha tambem indicates de que as formas mais 
fortemente articuladas e pregnantes se imponham mais ao sujeito 
do que as fracapente articuladas e ambiguas. 

Uma melhor determina^ao do grau e dos aspectos particula- 
res de requisicionalidade — ou de pregnancia — das varias for- 
mas concretas usadas na experimenta^ao parece necessaria para 
que, tanto o problema da influencia das atitudes, como o problema 
da generalidade das varias dire?6es de mudan^a encontradas, pos- 
sam ter ulteriores progressos. 

V — A "complica9ao" do problema da fnemoria, ja assina- 
lada por Pierre Janet, tera talvez seus fundamentos filosoficos a 
par de suas dificuldades propriamente psicologicas. Parte de sua 
complica^ao, pensamos, liga-se, ou pelo menos pode ligar-se, as 
consequencias derivaveis das proprias conclusoes experimentais. 
Cabe, neste contexto, finalizando este trabalho, estender, — de 
maneira certamente tentativa — as conclusoes do estudo das di- 
re^oes de mudan^as verificadas pelos varies pesquisadores gestal- 
tistas, estabelecendo uma liga^ao colm outros campos do conheci- 
mento. 

Tern sido feitas frequentes criticas ao gestaltismo, no sentido 
de restringir ele indevidamente o papel da experiencia passada, e 
da memoria em geral, na vida do homem. Frequentemente, liici- 
dos criticos tern levantado uma obje^ao que visaria um ponto es- 
sencial da teoria gestaltista: de, sendo uma fenomenologia, igno- 
rar a historia, tanto do individuo como da sociedade. 
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E' verdade que, fundamentalmente, segundo o gestaltismo, 
reage-se a situa^ao ptesente — e ja salientamos que assim deve- 
ria ser para todo funcionalismo coerente. O gestaltismo e uma 
psicologia do comportatinento, e ja vimos os conceitos com cujo 
uso Koffka procurou esclarecer o problema do meio ("geografi- 
co" e "comportamental") e da reagdo ("mera realiza?ao" e "com- 
portamento-com-sentido", fenomenal ou aparente). Vimos tam- 
bqm que, pela propria teoria do traqo mnemico Kohler vai "a/em 
da fenomenologia", bem como Koffka procura explicar a "in- 
fluencia do passado pela condigao do presente". 

Parece-nos que, realmente, os caractensticos dos dois proble- 
mas — experiencia passada individual e social, memoria e his- 
toria — sao semelhantes, como a propria aproximagao de ambos 
na critica referida sugere. Tudo, neles, a nosso ver, confluiria 
em, ou derivaria de, utm problema de organizagao estrutural e de 
tendencias estraturais. 

Embora a concepgao de Koffka, de incorpora^ao do passado 
nas condigoes do presente, possa de certo modo significar uma 
espacializa^ao ou eliminagao do tempo passado, a sua propria 
enfase na dinamica das organiza9oes poe em relevo fatores como 
boa continuagdo, jechamento, os quais tanto podem operar na di- 
mensao espa^o como na dimensao tempo. 0 tempo passado, por 
assim dizer espacializado no trago, se incorpora as condigoes do 
presente na experiencia individual, mas as for^as existentes no 
interior de tra^os e processes, levam a mudan^as e apontam para 
um estado alem do momento presente. 

Alem disso Koffka, em seus PRINCIPLES, penciona expres- 
samente unidades temporals. A melodia, por exemplo, diz ele, e 
um todo, organizado no tempo. Alias, a propria divisao da con- 
tinuidade do tempo em passado, presente e futuro se da, na ex- 
periencia, em virtude do principio da organizagao estrutural. As- 
sim, pela concepgao de estruturas ou unidades teimporais, que se 
desenvolvem ou se completam no tempo, nada no gestaltismo ex- 
clue, realmente, a considera^ao de uma dinamica nas estruturas 
temporais, quer envolvam, ou nao, a comunicagao de processes 
co,m tra^os, quer sejam no comportamento individual, quer seja 
no coletivo ou social. Pensamos que as instituigoes poderiam ser 
consideradas, na vida social, analogas aos tragos na vida indi- 
vidual, — mas, tanto umas como outros, organizados e dinami- 
cos, nao amorfos e inertes. Na verdade, a historiografia seria, 
para Wertheimer, segundo nosso entendimento de seus cursos, a 
descrigao e a compreensao dessas estruturas ou Gestalten sociais 
concretas, a pesquisa de suas relates e tendencias intrinsecas, nao 
o mero arrolar de sequencias mera,mente cronologicas. 

Assim, aliada a concepfao da historia a concepgao das Ges- 
talten, seria ate, pelo menos teoricamente, possivel a previsao no 
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dominio da historia, pela pesquisa das tendencias de completa- 
mento de estruturas sociais em desenvolvimento, — pelo menos, 
pensamos, daquelas que fossepi bastante claramente estruturadas 
e suficientemente articuladas para requetfr uma inequivoca forma 
de fechamento ou de continuagdo — o que vai alem das possibi- 
lidades, mesmo teoricas, de concep?6es nao-din^micas da hist6- 
ria"). 

6, porem, da inspira^ao essencial do gestaltismo, buscar a 
dire^ao particular de mudanga no exa^e de cada estrutura con- 
creta, sem prejulgar uma diregao unica para todas as estruturas, 
alem da diregao da boa forma. Sera uma questao para futuras 
cogitagoes, entretanto, a de buscar uma tradugao, especificamente 
para o dominio dos comportamentos grupais, do conceito de preg- 
nancia e da aplicagao ao social dos principios de estruturagao 
que Wertheimer formulou a partir dos fatos comportamentais indi- 
viduais. 

(1) — Annita de Castilho e Marcondes Cabral, "Max Wertheimer e as 
Ciencias Sociais", Soclologia, Vol. VI, n." 2, Maio, 1944, pp. 111-122. 



BIBUOGRAFIA 

(Somente obras citadas) 

1. ALLPORT, G. W., "Change and Decay in the Visual Memory Image", 
British Journal of Psychology, Vol. 21, Outubro, 1930, pp. 133-148. 

2. BARTLETT, F. C., Remembering — A Study in Experimental and So- 
cial Psychology, Cambridge University Press, Cambridge, 1932. 

3. BERGSON, Henri, L'Energie Spiritueile, Alcan, Paris, 1938. 
4. BORING, E. G., A History of Experimental Psychology, D. Appleton- 

Century Co., New York, 1929. 
5. BORING, E. G., LANGFELD, H. S. e WELD, H. P., Psychology, a 

Factual Textbook, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1935. 
6. BROWN, W„ "Growth of 'Memory Images'", American Journal of 

Psychology, Vol. 47, Janeiro, 1935, pp. 90-102. 
7. CABRAL, Annita de C. e M., Max Wertheimer e as Ciencias Sociais", 

Sociologia, Vol. VI, N.° 2, Maio, 1944, pp. 111-122. 
8. CARMICHAEL, L., HOGAN, H. P., e WALTER, A. A., "An Experimen- 

tal Study of the Effect of Language on the Reproduction of Vi- 
sually Perceived Forms", Journal of Experimental Psychology, 
Vol. 15, Fevereiro, 1932, pp. 73-86. 

9. DUMAS, Georges, "Introduction a la Psychologie", in Nouveau Traite 
de Psychologie, ed. por Georges Dumas; Vol. I, Paris, Alcan, 
1930; pp. 353-365. 

10. GIBSON, J. J., "The Reproduction of Visually Perceived Forms", Jour- 
nal of Experimental Psychology, Vol. 12, Fevereiro, 1929, pp. 1-39. 

11. GOLDMEIER, E., "Progressive Changes in Memory Traces", American 
Journal of Psychology, Vol. 54, Outubro, 1941, pp. 490-503. 

12. GUILLAUME, Paul, La Psychologie de la Forme, Flammarion, Pa- 
ris, 1937. 

13. HANAWALT, N. G., "Memory Trace for Figures in Recall and Re- 
cognition", Archives of Psychology, Vol. 216, Junho, 1937. 

14. HUBBELL, M. B., "Configurational Properties Considered 'Good' by 
Naive Subjects", American Journal of Psychology, Vol. 53, Ja- 
neiro, 1940, pp. 46-69. 

15. JAMES, William, Principles of Psychology, 2 vols., Henry Holt and 
Co., New York, 1890. 

16. JANET, Pierre, L'Evolution de la Memoire et la Notion du Temps, 
A. Chahine, Paris, 1928. 

17. KATONA, George, Organizing and Memorizing, Columbia University 
Press, New York, 1938. 

18. KOFFKA, Kurt, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt, Brace, 
and Co., New York, 1935. 

19. KOHLER, Wolfgang, "Reply to G. E. Miiller" (1925), in Source Book 
of Gestalt Psychology, Liveright Publishing Corporation, New 
York, 1940. 



156 

20. , Gestalt Psychology, Liveright Publishing Corporation, New 
York, 1929. 

21- , The Place of Value in a World of Facts, Liveright Publish- 
ing Corporation, New York, 1938. 

22.  , Dynamics in Psychology, Liveright Publishing Corporation, 
New York, 1940. 

23.  , "Max Wertheimer", Psychological Review, Vol. 51, N.° 3, 
1944, pp. 143-146. 

24. KUHLMANN, F., "On the Analysis of Memory Consciousness; a Study 
in Mental Imagery and Memory of Meaningless Visual Forms", 
Psychological Review, Vol. 13, Setembro, 1906, pp. 316-348. 

25. LAPICQUE, L., "Physiologic Generale du Systeme Nerveux", in Nou- 
veau Traite de Psychologic, ed. por Georges Dumas; Vol. I, Al- 
can, Paris, 1930, pp. 147-219. 

26. MEYERSON, I., "Les Images", in Nouveau Traite de Psychologie, ed. 
por Georges Dumas; Vol. Ill, Alcan, Paris, 1933, pp. 541-602. 

27. PERKINS, F. T., "Symmetry in Visual Recall", American Journal of 
Psychology, Vol. 44, Julho, 1932, pp. 473-490. 

28. PHILIPPE. Jean, "Sur les Transformations de nos Images Men tales", 
Revue Philosophique, Vol. 43, Maio, 1897, pp. 486-492. 

29. PIERON, H., "L'Habitude et la Memoire", in Nouveau Traite de Psy- 
chologie, ed. por Georges Dumas; Vol. IV, Alcan, Paris, 1934; 
pp. 67-130. 

30.  , "Recherches Comparatives sur la Memoire des Formes et 
celles des Chiffres", Annee Psychologique, Vol. 21, (1914-1919), 
1920, pp. 119-148. 

31. POLITZER, G., Critique des Fondements de la Psychologie, Rieder, 
Paris, 1928. 

32. RIEZLER, K., "Gestalt Theory", prefacio a conferencia de Max Wer- 
theimer. Social Research, Vol. 11, Fevereiro, 1944, pp. 78-80. 

33. STERN, W., General Psychology from the Personalistic Standpoint, 
Macmillan, New York, 1938. 

34. WERTHEIMER, Max, "The General Theoretical Situation" (1922), se- 
legao, in A Source Book of Gestalt Psychology, preparado por 
Willis D. Ellis; Harcourt, Brace, and Co., New York, 1939. 

35.  , "Gestalt Theory" (1924), Social Research, Vol. 11, Feve- 
reiro, 1944, pp. 81-99. 

36.  , "On Truth", Social Research, Vol. 1, Maio, 1934, pp. 135- 
146. 

37. WHITEHEAD, A. N., Modes of Thought, Macmillan, New York, 1939. 
38. WOOD WORTH, R. S., Experimental Psychology, Henry Holt, New 

York, 1938. 
39. WULF, Friedrich, "Beitrage zur Psychologie der Gestalt; Vber die 

Veranderung von Vorstellungen", Psychologische Forschung, Voi. 
I. 1922, pp. 333-373. 

40. ZANGWILL, O. L., "An Investigation of the Relationship between the 
Process of Reproducing and Recognizing Simple Figures, with 
Special Reference to Koffka's trace theory", British Journal of 
Psychology, Vol. 27, Janeiro, 1937, pp. 250-276. 

41.  , "The problem of retroactive inhibition in relation to re- 
cognition", British Journal of Psychology, Vol. 28, Janeiro, 1938, 
pp. 229-247. 

42.  , "A Study of the Significance of Attitude in Recognition", 
British Journal of Psychology, Vol. 28, July, 1937, pp. 12-17, 




