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P R E F A C I 0 

Ao apresentar o terceiro Boletim de Psicologia, temos em 

mente nossa propria observagdo final do prefacio do segundo 

da mesma sirie. Afirmdvamos entdo "ndo haver ainda em 

nossa terra as condigoes favoraveis ao desenvolvimento da 

ciencia psicol6gica,\ 

Apos ocupar durante dois anos o ponto privilegiado de 

observagdo que e a cdtedra que em nossa Universidade deve dar 

conta da Psicologia, em todos os sens ramos e aspectos, verifi- 

camos que aquela afirmagdo ndo se justifica mats, e chegamos 

mesmo a suspeitar que nem em 1946 se justificava plenamente. 

t possivel que a situagdo atuaZ seja em parte resultado dos 

esforgos entdo iniciados, quer no sentido de dar uma orienta- 

gdo cientifica ao ensino, ndo obstante sua aparente destinagdo 

como materia incluida numa Secgdo de Filosofia, quer no sen- 

tido de romper o relativo isolamento em que a cadeira se man- 

tinha do ambiente cientifico e tecnico da cidade e do pals, 

A tomada de consciencia do papel que cabe d Universidade 

na orientagdo e no aperfeigoamento dos campos profissionais 

que se apoiam na pesquisa e no conhecimento cientlficos — 

entre os quais se inclui o campo psicologico — veio revelar a 

distancia que faltava percorrer a esta cadeira para se colocar 

em condigdes de desempenhar sua fungdo precipua, em sett 

duplo aspecto, de propulsora do desenvolvimento tanto do 

ensino da ciencia feita como da pesquisa, 

Relativamente a este ultimo aspecto era que tudo ainda 

esiava por se fazer. Os trabalhos ora apresentados constituem 

os primeiros resultados dos esforgos dos que trabalharam 

durante o ultimo ano na cadeira que vimos orientando. 

Que estes esforgos possam frutificar na melhor colocagdo 

de outros problemas de investigagdo, e nossa presente expec- 



tativa. Parece-nos que a pesquisa de Carolina MartusceUi 

sobre Distancia Social, alem de apresentar alguns dados fide- 

dignos sobre as atitudes dos universitarios paulistas, dados 

esses qne jd em si mesmos representam uma contributgdo 

apreciavel, vem colocar novas questoes de especial interesse, 

como sejam as relativas d forma e d intensidade que os precon- 

ceitos agora estudados na camada universitaria adquirem em 

outras camadas de Tiossa populagdo, como por exemplo na 

classe operaria, ou em outros Estados do Brasil. Cremos que 

a resposta a essas novas questoes representard um ganho post- 

tivo, tanto do ponto de vista prdtico de nosso auto~conheci~ 

mento nacional, como do ponto de vista tedrico. 

A pesquisa de Maria da Penha Pdjnpeu Toledo, por sen 

lado, representa a nosso ver uma promissora tentativa, tanta 

mais interessante quanto, dadas as dificuldades prdticas ore- 

undas da ausencia de recursos para investigagdo — jd que 

nossa Faculdade ndo dispde de lahoratorio de Psicologia nem 

de escola de aplicagdo — os metodos de andlise de conteudo 

de livros e documentos pessoais abrem um dos campos mats 

ferteis e menos dispendiosos para pesquisa em Psicologia So- 

cial. A tecnica aqui descrita, alem de seu interesse tedrico n&o 

pequeno — pois que enfrenta um dos campos mais necessitOr 

dos de dbordagem mediante os metodos consagrados na Psi- 

cologia academica, qual seja o dos conceitos e criterios que a 

prdtica psicanalitica ofereceu d ciincia — representa um ins- 

trumento tutoo, mediante o qual sera interessante trabalhar 

farto material a nosso factl alcance. 

Finalmente, os dois estudos de Dante Moreira Leite ana- 

lisam o eonteudo de algumas obras represeTUativas da litera- 

tura diddtica brasUeira. Poucos livros tim tido tdo largo pw- 

hlico no Brasil como os "livros de leitura" das escola^ primes 

rias, livros qne foram e sdo lidos de norte a sul do pais, alguns 

duranie qua$e todo o meio-seculo que ora se finda. Os valores 

e atitudes que revelam ou consagram, hem como a forma 

pela qual se apresentam em nosso meio, tSm, consequente- 

mente, invulgar interesse. Alem disso, seu trabalho sobre 

preconceito racial representa uma confirmacdo e oferece 



alguns aspectos do eontexto para os resultados numericos da 

pesquisa de Carolina Martuscelli. Estes dois esUidos de Mo~ 

reira Leite constituem, a nosso ver, uma hela tentativa, pio~ 

neira em sen genero no Brasil, e indicam o que jd se pode es~ 

perar da nova geragdo de estudiosos da Psicologia. 

* * * 

Sendo estes os primeiros trabalhos de pesquisa empreen- 

didos pela cadeira de Psicologia desde sua criagdo, pensamos, 

nessa base, poder contar a benevolencia dos leitores, de quem 

esperamos, como sinal dessa mesma benevolencia, a ajuda de 

suas criticas e sugestoes. 

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAJL 

Sao Paulo, Maio de 1950, 
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Antes de falar da Psicologia no Brasil, parece necessario 

dar algumas indicaQoes sobre o proprio Brasil. ele mesmo 

muito pouco conhecido (*). 

Pals de grande extensao territorial, seu oito e meio mi- 

Ihoes de quilometros quadrados excedem a propria superficie 

dos Estados Unldos, sem o Alaska. Tem uma populagao de 

45 mllhoes de habitantes, que e tambem a maior da America 

do Sul. Algumas outras peculiaridades o distiguem das demais 

republicas sul-americanas: assim, sua coloniza^ao foi feita 

por Portugueses, sendo, consequentemente, portuguesa a lin- 

gua que ai se fala, nao a espanhola, e, diferentemente das 

outras nagoes sul-americanas, que ao se libertarem da metro- 

pole adotaram o regime republicano, o Brasil so adotou esta 

forma de governo em 1889, apos mais de setenta anos de 

Imperio. 

Situado quase todo na zona tropical (de latitude 5° 16' 

N ate 33° 45' S, e entre as longitudes 28° 45' e 73° 60' W); tem 

< l) — O presente trabalho f uma traduQfio da capitulo "I'sycholoay in Crazil" 
do livro WORLD PSYCHOLOGY, a «air dentro em breve nos Estados 
Dnidos da America do Norte. edltado pelo prof- Ceorpe Kiaker. Esta 
iuiciativa do cniinente professor da UnWeraidade de Cincinnuti tem o 
objctivo de fazer um balango das rcalizagoes e tendcncias da cienco* 
imicoldgiea durante a primeira metade dcste s6oiilo, apresentando eapl- 
tuJos aobre o desenvolvimento paicoldfirico em cerca de ."JO pafsca d<i 
gfobo. 

Para apreeentar o desenvolvinnento do Psicologia no Rraail a um 
piiblleo cxtrangeiro, julg&naos uidlspensavel apresentar tamb6m o proprii» 

eie mesmo pouco conhecido fora de auas fmnteiras. Agora, m 
vigor, tal apresentaQao deveria ser superflua, mas so considerar n possib^ 
lidade de uma amputac&o dessa parto introdutoria do traV>alho, che- 
gAmos a conclusdo de que o rltmo e as tendencias de desenvolvimento 
troa esiud(»s brasiiciros de Psicologia serfto tnelhor compreendidos quan<v» 
coJoeados em seu contexto !dst6rico. 

Testemunhando aqui uossos agradecimentos ao editor de World Pay- 
e.Tiology pela autorizuqao de public-ar esta traduyao de nasHo capftu"l'» 
»ie seu livro, queremos tambem agradecer a todos os que contribuirain 
vou» informaqoes sobre o esta do atual dos estudos de Pslcologri# no Bras'd, 
^speclalmcnte aos senhores professores Nilton Campos, da Universidade 
do Brasil, Decio Soares de Souza, da Universidade do Rio Grande do 
,Suh Isaias Alvca, da L'niversidade da BaiaJ bem como it Dr*. AnlC'H 
Meyer-Glnsberff e ^ profa. Malvtna i.oaal Cordelro. ^tuc mutio cont^.- 
buimrn para esciarecer aiguns pontoa obscuto^ sobre organizaqoea pKl- 
votogieas. rcspcctivatnente, da Capital Federal e Gala, e da iiio Grando 
do siji. 
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mais de 9.000 Kms. de costa sobre o oceano Atlimtico, e se li- 

mita com todos os paises sul-americanos, excetuando-se Chile 

e Equador. A maioria dessas fronteiras, no entanto, se loca- 

liza nas regides menos povoadas e exploradas, no coragao do 

continente. 

Alem de estar situado todo abaixo do equador tdnnico, 

varios outros fatores concorrem para amenizar sua tempera- 

tura. O clima brasileiro, contrariamente aos preconceitos 

ainda correntes no hemisferio norte, nao 6 particularmente 

Inconfortavel nem insaiubre. Os descobridores e viajantes do 

seculo XVI salientaram a salubridade do clima e o vigor da 

gente nativa, e as chamadas "doengas tropicais", trazidas pa- 

ra o pals com a civilizagao ocidental, estao hoje quase todas 

dominadas por profilaxla e prevengao, ou circunscritajs as 

regides menos adiantadas, c assim mesmo em franco declinio. 

O solo brasileiro e muito rico, mas ainda pouco explorado. 

De suas riquezas minerals, no seculo XVUI foram intensa- 

mente explorados o ouro, a prata e os diamantes. Suas reser- 

vas minerals incluem 22% das reservas totals conhecidas de 

ferro do mundo, aldm de muitos minerals met&licos e nao- 

metalicos. O pais d, porem, pobre em carvao de pedra, e o que 

possue se encontra distante da zona do ferro. O petrdleo do 

Brasil, ainda para ser explorado, ja comegou a ser uma fonte 

de esperangas e preocupagdes para seu povo. 

Exceto em certas zonas do nordeste que, embora ferteis, 

sao periodicamente assoladas pela seca, o solo brasileiro 6 

favoravel k agricultura. E, de fato, ate recentemente, confor- 

me um slogan corrente atd a revolugao de 1930, o Braail era 

"um pais essencialmente ag^^cola'^ 

A histdria economica do Brasil se caracteriza por um certo 

numero de perlodos ou ciclos. Examinaremos aqui os mab 

importantes. O primeiro, no comego do seculo XVI, foi o da 

extragao de madeiras, principalxnente do "pau-hrasil", uma 

madeira avermelhada, utilizada para tinturas, que por algum 

tempo foi a principal utilidade da nova terra, a qual teve seu 

piedoso nome inicial de Terra de Santa Cruz mudado para o 

do seu produto bdsico, com grande escandalo para os jesuitas 

da dpoca. Em seguida inicia-se o chamado ciclo da cana de 

a^ucar (sees. XVI e XVII), que constituiu a base econdmica 

da implantagao definitiva do europeu no pais. O agucar, prin- 
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cipal artigo do comercio internacional no seculo XVII, era, 

desde o fim do seculo XVI, principalmente produzido no Bra- 

sil (48, II, p. 22). Pernambuco e as provincias adjacentes, ao 

norte, forara seus principals produtores; ai se creou uxna ri- 

queza-padrao e uma aristocracia colonial. Sempre com, base 

no agucar, ainda hoje a capital do Estado de Pernambuco, 

Recife, e um dos mais populosos e adiantados centres cultu- 

rais do Brasil. 

O seculo XV' it e o do ciclo da mineragao: a descoberta 

do ouro e dos diamantes na regiao que se chamou das Minas 

Gerais, trouxe a civilizagao mais para o interior e centro do 

pais, para ai se deslocando populagoes do norte e do sul, e ai 

se inaugurando uma nova vida colonial, de cujo fausto ainda 

hoje se pode ter id&a pela riqueza artistica representada pelas 

igrejas do Estado de Minas. O s6culo XIX ve a independencia 

do Brasil e tambem o ciclo do cafe, que fez a fortuna do Im- 

perio e da Repiiblica; de 1870 em diante, a principal forga 

economica do pais esta no sul, tendo a provincia de Sao Paulo 

& frente. A aristocracia dos fazendeiros de cafe fomece a elite 

politica da 6poca, ao mesmo tempo que com a imigragao co- 

mega a mudar a fisionomia das classes trabalhadoras. 

At6 o fim do Imperio, a mao-de-obra brasileira foi escrava. 

no ciclo do agucar, como os indios do Brasil nao se prestasi- 

sem nem se submetessem ao trabalho sedentario, afeitos que 

eram k vida nomade — e protegidos al&n disso pelos Jesuitas 

que se opunham k sua escravizagao — estabeleceu-se intense 
trafico de escravos africanos. A miscegenagao das tres cor- 

rentes principais de populagao, India, africana e europeia, re- 

sultou numa populagao que, embora predominantemente 

branca, apresenta todas as gamas de pigmentagao, desde um 

branco albino ate o preto retinto, que ainda hoje se nota em 

certas regioes do Brasil, no centre (Bahia) e norte, princi- 

palmente. 

O panorama economico contemporaneo brasileiro se ca- 

racteriza por uma crescente industrializagao, sob regime 

tarifario protecionista. As duas guerras mundiais, cortando 

drasticamente as importagdes, favoreceram a industria nacio- 

nal, cuja produgao hoje supera de muito a agricola. S. Paulo, 

o Estado maior produtor de cafe, 6 tambem o maior centro 

Industrial da America do Sul, concorrendo com mais de 40% 

da produgao brasileira. Depois de S. Paulo, o Distrito Federal 

(cidade do Rio de Janeiro), o Estado adjacente de Rio de Ja- 



neiro, os Estados de Rio Grande do Sul (no extremo sul, capi- 

tal: Porto Alegre), Minas Gerais (no centro, capital: Bek) 

Horizonte) e Pernambuco (no norte, capital: Recife), sao as 

outras principais fontes da produgao industrial brasileira. 

Nas ultimas decadas, a propria agricultura mudou de 

feigao, deixando suas tendencias tradicionais de monocultura 

para se orientar decididamente para a policultura. 

Para estas modificagoes do panorama economico contri- 

buiram bastante as correntes imigratbrias que, iniciadas des- 

de antes da Independencia, se intensificaram cada vez mais 

com a proibigao da entrada de novos escravos (1850) e com 

a aboligao da escravatura (1888). A imigragao se encaminhou 

sobretudo para os Estados do sul, especialmente para S, Paulo, 

aonde vieram ter italianos, esponhoes, Portugueses, joponeses 

poloneses, letoes e outros. Os alemaes. se fixaram em nu- 

mero consideravel nos Estados do sul de S. Paulo, do Parana 

ao Rio grande do Sul. 

Entretanto, ambos os ramos de produgao nao chegam ao 

nivel da dos chamados paises adiantados. Varios industrias 

ja atigiram bons niveis quantitativos e qualitativos, mas pre- 

domina ainda a industria de tipo artesanal. A metalurgia e 

incipiente, embora tenha feito progresses rapidos nos anos 

recentes. O Brasil depende ainda quase completamente do 

exterior para aquisigao de maquinas para a propria industria, 

e paxa a mecanizagao da lavoura. As tecnicas da agricultura, 

por outro lado, continuam antiquadas e mesmo primitivas, 

baseando-se em grande parte ainda no sistema de queimadas 

que prejudicam o solo em pouco tempo, e no uso manual da 

enxada. escassa a mao de obra para a industria e para a 

lavoura, principalmente para esta ultima, devido a atragao 

das cidades. E, acima de tudo, hk geral carencia de tecnicos 

c trabalhadores qualificados. 

Um ponto cabe ressaltar neste esbogo da historia econ6- 

mica brasileira: embora no seculo XVII o esforgo de penetra- 

gao dos brasileiros tenha conquistado um territorio imenso 

a oeste, empresa em que tanto se distiguiram os "bandeiran- 

tes" (ou pioneiros que partiam da vila de S. Paulo, no planal- 

to sulino), a maioria da populagao, como dizia um monje do 

mesmo sSculo, ficou "carangueijando pelo litoral". Ainda hoje, 

no litoral ou na faixa de territorio paralela ao literal se loca- 

lizam as maiores concentragoes urbanas ( a capital, Rio de 
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Janeiro, com mais de dois milhdes de habitantes, a cidade de 

S. Paulo, com mais de um milhao e meio), e as principals fon- 

tes produtoras. 

Na retaguarda, no "sertao", quase so a pecuaria existe co- 

mo suporte constante de todos os mencionados ciclos, fome- 

cendo produtos basicos para a alimentagao, assim como os 

agentes motores e de transporte indispensaveis antes da era 

da maquina, e tambem o couro. Ao contrario da economia do 

literal, que requeria maior densidade demogrdfica e se baseava 

no trabalho servil, a pecuaria, requerendo maiores estensoes 

de terra (suficientemente distantes da zona das lavouras para 

nao prejudica-las, numa epoca em que as cercas eram dificeis 

e dispendiosas), atraiu mais os trabalhadores livres, brasilei- 

ros brancos ou caboclos, pobres. 

Constituiu-se, assim, uma certa dicotomia na paisagem 

humana e economica brasileira, representada pela zona do 

literal e pelo sertao. A Psicologia, como veremos, por enquan- 

to tambem pouco mais fez do que arranhar a costa do Atlan- 

tico, chegar ao planalto adjacente de S. Paulo, e alcangar 

Minas Gerais. Quase nem mesmo saiu das capitais, das cinco 

ou seis maiores cidades que foram ou ainda sao os principals 

micleos caracteristicos dos varies ciclos aqui descritos, seu 

progresso parecendo estar em relagao com o desenvolvimento 

industrial da regiao. 

A historia politica brasileira teve um desenvolvimento 

bastante simples. Na frase do fildsofo Cruz Costa, "ela nao 

& longa, nem carregada de brilhantes feitos heroicos. JS toda 

feita de trabalho" {15, p. 21). 

O Brasil foi descoberto no ano de 1.500 pelo almirante 

portugues Pedro Alvares Cabral, o qual, desviando, casual- 

mente ou nao, sua esquadra da rota para as Indias, aportou 

oude 6 hoje o Estado da Bahia, mais ou menos no meio da 

atnal linha litoreana brasileira. A nova terra era pouco po- 

voada, e os indios que a habitavam nao haviam desenvolvido 

civilizagoes espetaculares como as do Peru e do Mdxico, nem 

possuiam tesouros ou minas imediatamente tentadores. Por- 

tugal, que fora senhor dos mares no seculo anterior, ja era 

uma potencia em relative declinio, e nao deu, a principio, mui- 

ta importancia sua colonia da America. Tratou, no entanto, 

de defende-la contra intrusbs holandeses, franceses e ingle- 

ses que, em sucessivas ocasioes, desde o seculo XVI ate os pri- 

ineiros anos do seculo XIX tentaram apoderar-se do Brasil, 
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conseguindo-o por algum tempo, mas sendo sempre expulsos, 
no inicio pelos agentes da metropole, e por fim pelos proprios 

colonos brasileiros. 

Ate 1808 o Brasil foi uma colonia portuguesa, tendo desde 

1549 um governo geral, e sendo a Bahia a capital colonial 

durante mais de dois seculos. Cedo comeQaram as divergen1" 

cias dos brasileiros com a metropole. JA nos s6culos XVI e 

XVIX, os paulistas" (habitantes de S. Paulo), que realiza- 

ram a maor parte da penetragao do pals, em busca de indios 

para escravisar e k procura de minas, entraram em conflito 

com os jesuitas, cuja polltica dominava Portugal e que que- 

riam proteger os indios. De um modo geral, a administra^ao 

da metropole era extorsiva e falha. Assim, durante os trfts 

seculos de regime colonial o sentimento nativista foi crescen- 

da No fim do seculo XVIII, apos a expulsao dos jesuitas, as 

ideias politicas e os sucessos das revoluQoes americana e fran- 

cesa tamb6m infiuiram sobre os patriotas brasileiros, princi- 

palmente sobre a mais seria tentativa de eznancipacao, que 
visou a implantagao da republica, em 1789, na zona das Mi- 

nas Gerais. 

A partir de 1808 o Brasil entra numa nova fase, que de 

certo modo representa sua independencia de Portugal, redu- 

zido a metrdpole polltica, enquanto a Inglaterra se torna a 

verdadeira metropole econdmica. De fato, aliado tradicional 
da Inglaterra, o rei de Portugal se instala com sua corte no Rio 

de Janeiro, desde 1763 a capital do Brasil. A vinda de D Joao 

VI acarretou a abertura dos portos brasileiros nagoes ami- 

gas e a concessao de privilegios tarifarios k industria inglesa, 
os quais resultaram em verdadeiro monopollo ingles do co- 

mercio brasileiro. 

~ a em 1817 e pressentindo a emancipa- 
^f0T - a;^:0 ®ras^» ^ue Iriu^ progredira durante sua estadla, 
u. joao VI deixou seu filho D. Pedro como regente do Brasil, 

que promovera a Reino Unido, e aconselhou-o a, se fosse ne- 

cessano, colocar a coroa sobre sua cabega. Efetivamente, em 

e setembro de 1822, D. Pedro achando-se em S. Paulo e 

ananao-se aos brasileiros, revolta-se contra a metrdpole e 

declara a independencia do Brasil, sendo coroado imperador. 

i u}*' foI^acio Pelos acontecimentos do Brasil e de Portu- 
a~, a ^ Pessoa de seu filho de cinco anos de idade e 

RonS?na Po^Uga1' eHtregue aos cuidados de Jos6 Bonifacio, o s6bio e politico que fora o patriarca da indepen- 
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dencia e depois se tornara adversario de Pedro I. Em 1840, 

apos tormentoso periodo de regencia, D. Pedro II assume o 

governo com apenas quinze anos de idade, governando ate 

1889, quando e proclamada a republica e a familia Imperial 

e expulsa do Brasil, 

Educado para o governo, ao contrario do pai, Pedro II 

dedicava & administragao civil, ks ciencias e letras o cui- 

dado que em outras monarquias os reis dispensam aos sens 

exercitos {12, p. 253). Sob um regime parlamentar ao estilo 

ingles, exercendo o monarca o poder moderador, o Brasil do 

segundo imperio representou o mais continuado periodo de 

tranquilidade em pais da America do Sul. Este "milagre 

do BrasiF, como foi chamado, significou, por um lado, me- 

nor progresso politico, comparado A precocidade republicana 

dos demais paises do continente, mas por outro lado, retar- 

dando sua "americanizagao", tornou possivel u'a maior e 

mais profunda europeizagao do pais (15, p. 47). 

No longo governo do segundo imperador, o pais foi paci- 

ficado interiormente e muito progrediu. A politica exterior 

brasileira, pouco propensa a violencias, preferiu geralmente 

o arbitramento como solugao de confiitos, — e at6 as revo- 

lu^oes no Brasil se caracterizaram at6 o presente por pouco 

ou nemhum derramamento de sangue. Um exemplo, entre 

muitos, dessa politica, foi a solugao arbitral da questao com 
o embaixador ingles e a Inglaterra, em 1862, resolvida a favor 

do Brasil pelo laudo arbitral belga, questao que, interrom- 

pendo as relagoes com a Inglaterra, teve a vantagem de 11- 

bertar o pais dos privil^gios tarlfarios concedidos & Ingla- 

terra por D. Joao VI. Apesar de tudo, nos anos medios do 

reinado de Pedro II o Brasil se envolveu militarmente nos 

problemas do Rio da Prata, aliando-se a Argentina e no terri- 

torio desta ultima, para derrubar o ditador Rosas, da Argen- 

tina e do Uruguai. Mais tarde, ainda em conexao com os 

problemas do Rio da Prata, sendo o Brasil invadido pelas 

forgas do ditador Solano Lopez, do Paraguai, aliou-se h 

Argentina e ao Uruguai, derrotando Lopez, apos longa e cru- 

enta guerra (1864-1870). 

Da guerra do Paraguai resultou a formagao de uma 

classe e de uma mentalidade militares, tornando-se o ex6r- • « ) 
cito, animado entao da filosofia positivista, progressivamente 

indisposto com o imperador civilista. Alem dessa "questao 

militar',> que precipitou a Republica, contribuiram para o 
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mesmo fim a "questao religiosa', e a aboliQao. De 1868 a 

1875, a "luta dos bispos'' contra a magonaria, cujo grao- 

mestre em 1872 era o presidente do conselho de ministros, re- 

solvida embora em 1875 sem quebra do principio da autori- 

dade civil, desgostou o clero, que desde entao se desinteres- 

sou da monarquia, sob cujo regime a Igreja Catolica era uni- 

da ao Estado. For outro lado, a aboligao da escravidao. feita 

com a complacencia e auxilio da coroa, subvertendo sis bases 

da antiga economia, desgostou a maioria dos grandes pro- 

prietarios, 

A ideia republicana, desde que surgira, no seculo XVIII, 

nunca morrera no Brasil. Desde 1870 houve um Partido Re- 

publicano em S. Paulo, elegendo deputados ao paxlamento 

imperial. O segundo impeiio fora, na verdade, segundo ob- 

servadores estrangeiros, a "unica republica sul-americana" 

(12, p. 208). Mas a proclamagao formal da republica foi obra 

de militares. Proclamada em 1889 pelo marechal Deodoro 

da Fonseca, so em 1894, apos um tumultuoso periodo em 

que Floriano Peixoto, o "marechal de jerro", consolida o novo 

regime, o pais volta para o governo de civis, que caracterisou 

a maior parte dos quarenta anos do primeiro periodo repu- 

blicano. Entretanto, sob a corrente dos acontecimentos poli- 

ticos, o exercito e o clero, nan deixaram de representar, como 

forgas poderosamente organizadas que sao, fatores importan- 

tes na histoxia brasileira, readquirindo relevo apos a revolu- 

gao de 1930. 

A republica federativa, nos moldes norte-americanos, re- 

presentou uma ''volta ao americanismo" (12, p. 246), e foi 

marcada por esforgos bem sucedidos de equilibrar as finan- 

gas do pais, medidas de saneamento, desenvolvimentoi de 

estradas de ferro e de rodagem, e de solugao pacifica das 

questoes de limites, entao pendentes, com os outros paises. 
As inquietagoes que se seguiram no mundo a l.a Grande 

Guerra, na qual o Brasil tomou partido ao lado dos Aliades, 

contribuiram, porem, para diversas tentativas de revolucao. 

Com a depresao mundial e a queda dos pregos do cafe, 

profundas transformagoes se acusam nos fundamentos eco- 

nomico-politicos do Brasil, e uma revolugao preparada por 

uma "alianga liberar* de politicos, mas contendo confusas 

e contraditorias correntes ideologicas, em outubro de 1930 

coloca no poder um politico do Rio Grande do Sul, Getull© 

Vargas, Este governa ditatorialmente ate 1934, quando e 
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eleito presidente pelo Congresso, o qual dissolve em 1937, 

quando entao inaugura, apoiado no exercito, um novo regime 

ditatorial, de tendencias fascistas. Ao fim II.a Grande Guer- 

*a, na qual, pela pressao da opiniao publica o Brasil particl- 

pa ao lado das democracias, Vargas e deposto pelo exercito 

em outubro de 1945, sendo depois eleito presidente o ex-mi- 

nistro da guerra, general Eurico Dutra, e reintegrando-se o 

pais no regime legal e democratico. 

Os vinte anos a partir da Revolucao de 1930 sao os mais 

significativos na historia da Psicologia e de suas aplicagoes 
no Brasil. A historia serena desse periodo ainda esta, na 

maior parte, por se fazer. E' for a de duvida, porem, que esses 

anos marcam, ao lado de uma industrializagao progressiva, a 

transigao de uma cultura de superficie em que uma elite eco- 

nomica e cultural governava massas incultas, para uma epoca 

de maior extensao das responsabilidades e beneficios da ci- 

vilizagao. 

As universidades brasileiras sao tambem fruto deste in- 

quieto periodo. Nascidas neste epoca perturbada e instavel, 

sua fungao, as vezes tida como "revolucionaria", principal- 

mente no periodo da ditadura, ainda nao se definiu claramen- 

te. E, no atormentado panorama da cultura brasileira, parece 

que a Psicologia tambem ainda nao definiu no panorama mais 

restrito da vida universitaria, seu lugar e fungao. 

No contexto descrito, nao e de espantar que os progresses 

da educaqdo fossem lentos e dificeis. Durante os tres seculos 

de regime colonial, a politica da metropole foi sistematica- 

mente obscurantista: um indice disso e o cuidado em nao per- 

mitir ate 1808 o funcionamento de qualquer tipografia no 

Brasil, mandando quebrar as que conseguissem se introduzir 

no pais. Por seu lado, os primeiros povoadores tinham vindo 

para ca movidos unicamente pela ambigao de riquezas. 

Acresce que a propria metropole portuguesa caira sob o domi- 

nio politico e cultural das padres jesuitas. Estes, visando ex- 

clusivamente a catequese, cedo abrirami no Brasil escolas de 

prlmeiro grau para fiihos de colonos e indios, "colegios" para 

brancos, e seminarios para formagao eclesiastica. So eles tin- 

bam '^classes,^ onde os "classicos,, eram ensinados; conse- 

quentemente onde nao se estabeleceram nao havia escolas^ 
como em Minas Gerais, onde ate 1776 nao havia uma unica 

eecola (12, p. 172). 
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Estabelecidos os jesuitas em 1549, um seculo depois os 

seus colegios (cerca de meia duzia em todo o pais), conferiam 

diplomas de <^bachare^, e de "mestre em artes". A unifornu- 

dade dos obreiros da contra-reforma se credita grande parte 

da homogeneidade da fisionomia cultural brasileira, homo- 

genidade que a colonizagao fragmentaria, em nucleos dis- 

tantes e praticair).ente isolados uns dos outros, nao favorecia. 

Ao debito dos jesuitas, por outro iado, se leva o isolamenlo 

de Portugal e de seu herdeiro, o Brasii, do movimento cienti- 

fico europeu numa epoca de tanta significagao como o seculo 

de Galileu e de Descartes. 

Muito se tem falado do eruditismo ornamental (15, p. 

38), que caracterizava os "letrados" saidos das escolas colo- 

niais, desligados ao mesmo tempo das correntes cientificas 

europ^ias e das duras realidades da conquista e do amanlio 

da propria terra. Nao e possivel negar este carater decorativo, 

"para-ingles-ver", para-mostrar-maisr-do-que-para-tirar-pro- 

veito, que maxcou a cultura colonial e que, nao raro, ainda 

hoje reponta em certas manifestagoes culturais brasileiras. 

Esta especie de "genteel tradition" (47), este desligamento das 

atividades vitais do pais, era talvez uma contingencia das 

condigoes do desbravamento e, na falta de mellior, estes letra- 

dos serviram para europeizar em parte o Brasii; em parte, pois 

nem os proprios jesuitas deixaram de sofrer a influencia das 

condigoes da nova terra e dos costumes dos indios e? depois, 

dos negros. 

Os colegios de artes liberals — onde, no mais compleLo, 

o da capital colonial, a Bahia, se ensinava portugues, latmi, 

retorica, matematica, filosofia e teologia moral — foram du- 

rante tr^s inteiros seculos a linica fonte de instrugao acima do 

nivel elemental. Faculdades profissionais (medicina, direito 

e outras), nao as houve no Brasii antes do seculo XIX, mais 

de meio seculo depois da expulsao dos jesuitas. Mas entao se 

desorganizara o ensino basico da universidade classica (44). 

Besde o inicio do seculo XIX, as faculdades puramente pro- 

fissionais e completamente independentes umas das outras di> 

irdnam o quadro cultural do pais, ate 1934, quando e criada 

em Sao PsTalo a primeira verdadeira universidade no Brasii, 

e nesta uma Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, que 

imciou o atual periodo de educagao superior, em que tipo 

de organizagao universitaria tende a predorainar. 
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A profissionalizagao do ensino superior que caracterizou 
o Imperio e o primeiro periodo repubiicano, como tanta coisa 

mais, na 6poca, no Brasil, foi de inspiragao francesa, neste 

caso, mais particularmente, das id^ias napoleonicas. Ap6s a 

expulsao dos jesuitas (1759), as ideias enciclopedistas e a ma- 

?onaria francesa acharam caminho para o Brasil atraves de 

jovens brasileiros ricos que iam estudar direito em Coimbra, 

Portugal, onde, a despeito da policia, os livros que propaga- 

vam as ideias novas corriam de mao em mao. Posteriormente, 

finda a era napoleonica e vencedora a reagao, contimia pela 

maior parte do seculo XIX dominante no pais, nos raros Co- 

legios e "Cursos Anexos", a influencia francesa, entao repre- 

sentada pela filosofia sensualista de Condillac e o ecletismo 

espiritualista de Victor Cousin. Ainda de importagao da mes- 
nia origem, o positivismo de Comte, que teve sua mais s6ria 

aceitagao, f6ra da Franga, no Brasil dos anos imediatamente 

anteriores e posteriores a proclamagao da republica. 

Tambem a influencia indireta francesa o Brasil deve a 

vinda em 1808 do rei de Portugal D. Joao VT, de tao impor- 

tantes consequencias. D. Joao VI levantou a proibigao de 

funcionamento de tipografias no Brasil, criou academias de 

medicina e cirurgia (no Rio de Janeiro e na Bahia), academias 

militar e de marinha (no Rio), "cadeiras'' de ensino indepen- 

dente de economia (Bahia), de matematica elementar (Rio), 

de matematica superior (Pernambuco), cursos de agricultura 

(Rio e Bahia), de quimica (Bahia), alem de outras iniciativas, 

tais como a criagao, no Rio, da Biblioteca Nacional, museus, 

jardim botanico, e outras. "Ao findar o fecundissimo reinado 

de D. Joao VI, o Brasil jd possuia os nucleos de todos os graus 

de ensino, so nao tendo faculdades de Direito nem de teolo- 

gia. O e preciso salientar em tudo is to, por ser de maxima 

significagao, 6 que esse ensino, embora relativamente abim- 

dante para a epoca e o meio, era fragmentado. Nada de ensi- 

no secundario basico, nada de ensino universitario geral: ape- 

nas, de um lado, ensino de materias consideradas 'pvcpcLTQ,- 

torias: de outro lado, escolas puramente profissionais, se bem 

que de nivel superior" (44, p. 254). 

Com a Independencia comegam a aparecer sinais de maior 

preocupagao com a educagao popular, sendo desde logo aboli- 
dos os privUegios do Estado em materia de educagao. Em 1837 
e criado no Rio o "Colegio Pedro II", a primeira instituicao sis- 

tematica de ensino secundario, dez anos apos estax complete 
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o numero das escolas superiores, com a criagao em Pernam- 

buco e em S. Paulo, dos Cursos Juridicos. Durante muitos e 

muitos anos foi esse o unico ginasio do Brasil {44, p. 258) - 

O Imperio cuidou tambem de criar escolas normais para 

preparar professores primarios: as primeiras sao a de Niteroi, 

no Estado do Rio de Janeiro (1830) e S. Paulo (1846). 

Ha avangos e recuos na historia dos varios tipos de esco- 

las; por vezes, sao elas extintas, para serem recriadas apos. 

Sucedem-se as leis que reformam o ensino, mas apesar de tudo 

o progresso da educagao no Brasil e, desde a republica, cada 

vez mais acelerado. O seculo XX assiste a um extraordinario 

desenvolvimento do Estado de S. Paulo, quanto ao numero de 

escolas, em todos os seus graus, primario, secundario, normal, 

profissional e superior, tanto oficiais como particulares. Mas 

e sobretudo depois da revolugao de 1930 que se modifica es- 

sencialmente a situagao para a Psicologia, promovida a dis- 

ciplina de ensino universitario e cientifico, nao mais apenas 

de nivel secundario ou propedeutico. Como indice do pro- 

gresso, basta mencionar que atualmente existem no Brasil 

cerca de 500 escolas normais e vinte faculdades de filosofia, 

sendo que em todas elas e obrigatoriamente ensinada a Psi- 

cologia (33). 

* 

As condigdes da vida brasileira, em sua relativa homoge- 

neidade, parecem ter dado lugar a uma certa fisionomia na- 

cional que estrangeiros observadores julgam perceber e 05 

proprios brasileiros pensam conhecer. Eis as principals condi- 

goes que podem ser responsabilizadas pela lormagao de um 

carater brasileiro: I) o povo colonizador, filho da cultura oci- 

dental, iberico e catolico, misturando-se livremente com indi- 

genas autoctones e outros povos de importagao africana tra- 

zidos como escravos, assimilando em parte os costumes de 

ambos, mas principalmente impondo-Ihes os seus proprios, 

tanto por sua predominancia numerica como por sua forga 

polxtica e economica, bem como pela educagao; II) com um 

sistema educacional que, apesar de seu ensino livresco e de 

atingir apenas as camadas mais abastadas e urbanizadas da 

populagao^representou durante largo periodo uma unica di- 
regao de influencia, por ser monopolio de uma unica ordem 

veligiosa, a dos jesuitas; III) numa paisagem muito diferente 

da europeia, quer por seu carater tropical, quer por sua vas- 
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tidao ainda virgem do trabalho humano, e que, muito embora 

apresentasse variedades, era relativamente pouco diversificada 

e toda caracterizada por um solo, aparentemente facil de tra- 

balhar, mas realmente dificil de explorar por uma populagao 

desajudada de educaQao tecnica, de capitals e de maquinario 

adequado em numero e qualidade; IV) desenvolvendo uma 

economia agrlcola e extrativa de tipo colonial durante a maior 

parte de sua historia, so recentemente comegando sen desen- 

volvimento industrial; V) localizando-se predominantemente 

na faixa litoreana, onde desde os primordios do seculo XVI ate 

o presente se encontram a maior densidade demografica, a 

educaQao mais ampla e diversificada e as primeiras manifesta- 

Qoes da economa industrial, finalmente; VI) tendo realizado 

sua independencia politica apos tres seculos de existencia colcn 

nial em que o rigoroso controle da metropole era apenas ate- 

nuado pela imensidao do oceano Atlantico e pela crescente 

decadencia do poderio da propria metropole, mas ainda hoje 

sem ter realizado completamente sua independencia economi- 

ca dentro dos quadros da civilizaQao industrial. 

Este conjunto de condiQoes nao poderia resultar, como de 

fato nao resultou, no mesmo tipo social e psicologico, diga- 

mos do frances, produto de longos seculos de experiencia his- 

torica e intelectual numa paisagem ao mesmo tempo tao va- 

riada e pouco extensa, nem poderia ser igual ao do "yankeen 

resultante da influencla das ideias e das atividades de coloni- 

zadores cuja propria religiao era baseada no livre-exame e 

cuja propria etica era congruente com o espirito do capitalis- 

mo que eles, filhos de uma potencia em ascengao no mundo 

da epoca, tanto desenvolveram no novo mundo. 

Se, entretanto, se sente no Brasil uma "atmosfera social" 

que se traduz em reaQoes aparentemente homogeneas e susce- 

tiveis de serem resumidas sob a rubrica de "carater brasileiro", 

sao ambos muitissimo mais faceis de sentir do que de cienti- 

ficamente descrever. 

Historiadores, sociologos e jornalistas tern procurado, 

desde o seculo passado, definir os tragos do carater brasileiro. 

Os esforgos no sentido de realizar uma Psicologia etnica, no 

Brasil e nos outros paises sul-americanos, como observou Ro- 

ger Bastide (5, p. 27), precederam a Sociologia e representa- 

ram a tomada de consciencia do contraste entre o sul e o nor- 

te do continente americano. O carater brasileiro tern sido 

descrito por comparaQao com o carater norte-americano, prin- 
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cipalmente com a variedade "yankee'^ Nos Estados Unidos, 

como ja salientara Tocqueville (52), no seculo XIX, tamb6m 

havia consideraveis diferengas de um lado e outro do rio 

Ohio, em cujas mar gens se defrontavam o regime de trabalho 

servil e o do trabalho livre. Mas, do Brasll, so se via o lado 

brilhante da grande republica do norte, e o contraste era, na 

verdade, de entristecer. 

A Psicologia etnica realizada sob a influencia desse con- 

traste foi mais explicativa que objetivamente descritiva, e, nes- 

se humor pessimlsta, responsabilizou primeiro os fatores 

geogrdficos, depois os fatores biologicos ou raciais, pelo retrato 

do brasileiro, que traqava. Ainda recentemente, eram vistos 

como derivados da heranga afro-indigena os cinco tragos 

apontados como caracteristicos da "mentalidade brasi]eira,,: 

imprevidencia e dissipagao — desaprego da terra —• salvagao 
pelo acaso — amor a ostentagao, e desrespeito a ordem legal 

(5, p. 35). Oliveira Viana, influenciado por teorias raciais, 

via na mestigagem — da raga ariana com a negra, definida 

por ele pela constituigao cilotimica, e com a indlgena, definida 

pelo autismo de Bleuler — a origem dos males do Brasil, dos 

quais a melhorla apenas se estarla esbogando pela "arianiza- 

gao" progressiva consequente da imigragao europeia (5, p. 

35). Sem se filiar as correntes de determinismo geografico ou 

racial, vendo o problema antes como sociologo e salientando 

embora que "a medida que a civilizagao se desenvolve as for- 

gas naturais pesam mais sobre o carater das nagoes que as for- 

gas naturais5' (4, p. 121), Fernando de Azevedo ve no "predo- 

minio da sensibilidade sobre a inteligencia" o trago-chave do 

carater brasileiro, trago que chega a traduzir fisiologicamente 

como "predominio do simpatico neuro-glandular" (4, p. 113). 

Sensibilidade, sentimentalismo, sao salientados por qua- 
se todos os que se ocupam do assunto; mais especificamente, 

6 uma sentimentalidade triste, o que se nota. Esta famosa 

tristeza, para uns derivaria do indio e do negro como ragas; 

para outros ainda, traduziria a fadiga genesica do portugues 

e do indio "exgotados pela luxuria que os caracteriza", a qual 

o negro acresceria a sua tristeza de exilado e escravo. 

Na mesma linha da <<sentimentalidade,^ vemos salientado 

o carater (}xe "cordialidade" — que representaria mesmo a 

contribuigao brasileira para a civilizagao (27, p. 101) — de 

"horror distancias socials e emocionais", de "bondade igua- 

litaria" derivada da religiao e da mestigagem, e uma ''indul- 
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gencia" que chegaria a significar uma "capitulagao resigna- 

da" deante das "fatalidades fisicas e morais". Ao lado, porem, 

da tao falada "cordialidade", vemos frequentemente observa- 

da a "desconfianga" (que para uns seria reagao de defesa), 

chegando quase a "hostilidade", no homem de S. Paulo, e h 

"dissimulagao", no homem de Minas Gerais, 

Oriundas da intuigao de brasileiros sem duvida lucidos 

e patriotas, essas afirmagoes nao tiveram ainda determinado 

por tecnicas objetivas o seu "grao de verdade". Constituem 

geralmente estereotipos, dos quais aluguns encontram fla- 

grante contradigao nos estereotipos correntes relatives aos 

tipos regionais. Para contrastar com a "indolencia triste e 

submissa" do brasileiro gen6rlco, se encontra o estereotipo do 

"paulista dinamico, empreendedor e tenaz", do "carioca ale- 

gre e Irreverente", do "gaucho rebelde e fanfarrao", ou do 

"sertanejo-antes-de-tudo-um-forte"... 

F. Azevedo ainda em 1934 assim resumia os tragos funda- 

mentals da psicologia do brasileiro, a seu ver subjacente &s 

diversificagdes regionais: "o brasileiro e altruista, sentimen- 

tal e generoso, capaz de paixoes impulsivas, violentas mas 

pouco tenazes, amando mais a vida do que a ordem, pacifico, 

hospitaleiro, mas desconfiado, tolerante por temperameneto 
e por despreocupagao... Trabalhador resistente, dotado des- 

se individualismo vigoroso que caracteriza os povos pioneiros, 

mas sem espirito de cooperagao, e guardando, sob uma atitu- 

de displicente de indolencia e de abandono, reservas extraor- 

dinarias de energia... Quanto & vontade, que, agindo por im- 

pulsoes e, portanto, sem continuidade, parece tender cons- 

tantemente a concentrar-se, economizando forgas, para as 

grandes reagoes periodicas, individuals ou coletivas. De uma 

sensibilidade aguda, de rara vivacidade intelectual e de uma 

imaginagao rica em ficgoes que o predispoem mais ^s letras e 

is artes do que is ciencias, nao 6 o brasileiro menos interes- 

sante quanto a inteligencia, quase primitiva pela faculdade 

de "apanhar no ar" e pela sua intuigao, alimentada na sensi- 

bilidade e pelos seus instintos de diregao" (4, p. 119). 

Certo que este retrato 6 menos pessimista e reflete a posi- 

g5o da Sociologia, a qual, principalmente com a obra de Gil- 

berto Freyre (23) vem salientando as causas sociais, portanto 

removiveis, de muitos tragos mencionados, e que, segundo 

Roger Bastide, eliminou ao mesmo tempo a Psicologia dtnica 

e seu pessimismo (5, p. 35). Certo que, como fmprcssdo, p6d^ 
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este retrato mais favoravei ser confirjnado pela impressao de 

outros observadores. Mas se o proprio problema de "carater 

nacional" e discutido na Psicologia social atual {10, p. 125), 

se as tecnicas propriamente psicologicas de estudo desse as- 

sunto ainda nao sao suficientemente agugadas, e se, acima de 

tudo, nao foram ensaiadas no Brasil, e de justificar-se plena- 

mente a reagao de Otto Klineberg em face do retrato acima 

apresentado, clamado, como psicologo, pelas provas dessas 

afirmagoes. 'Todemos ter a maior confianga em sua honesti- 

dade e competencia (do sociologo), mas, como cientistas, so- 

mos forgados a tomar uma posigao cetica, enquanto nenhuma 

prova objetiva nos for apresentada" (29, p. 18). 

Na verdade, todas estas "interpretagoes" do brasileiro 

parecem valer antes como depoimentos ou como hipoteses so- 

bre uma realidade para cuja descrigao e compreensao ainda 

nao parecem ter sido utilizados os conceitos e tecnicas apro- 

priados. 
* * * 

A hist67'ia da Psicologia, propriamente, no Brasil, ainda 

esta por se fazer. Quase o mesmo se pode dizer da Filosofia, 

de que tradicionalmente a Psicologia foi uma parte, ora mais, 

ora menos relevante. Entretanto, desde 1878, com Silvio Ro- 

mero (22, p. 9), comegou a haver certo interesse pelas raizes 

da Filosofia: todos eles fazendo comegar a historia da Filo- 

sofia brasileira com o "Compendio" do frade fransciscano 

Mont'Alverme, professor da materia no Seminario Sao Jose, 

do Rio de Janeiro, e cuja obra foi composta em 1833 mas pu- 

blicada postumamente apenas em 1859, tanto S. Romero, co- 

mo o jesuita Leonel Franga, como G. Francovich, Cruz Costa, 

sao acordes em notar a falta de originalidade do pensamento 

filosofico no Brasil, — o que vale dizer, tambem da Psicologia. 

Mais recentemente se procura demonstrar a anterioridade 

de outros autores da epoca colonial, mas num caso como nou- 

tro, a unica originalidade apontada nesses primeiros filoso- 

fantes brasileiros e a de se haverem sobreposto as opinioes do 

ambiente da epoca e de haverem assimilado bem ou mal obras 

novas e fecundas (22, p. 28), ou entao, a possivel originalida- 

de das vicissitudes mesmo da importagao das correntes filo- 

soficas europeias no Brasil (15, p. 53). 
( / 

Na verdade, e preciso notar, como Francovich, que "cada 

pensador latino-americano, para seu povo e para sua epoca 

e um descobridor" (22, p. 15). Esta descoberta dos novos 
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xnundos intelectuais europeus e, mais recentemente, norte- 

americanos, depende muitas vezes do acaso: — como quando 

B. Constant descobre casualmente numa livraria do Rio uma 

das obras de Comte e se torna um dos arautos do positivismo 

na Escola Politecnica e na Escola Militar (22, p. 39); quando o 

pedagogo Roldao L. Barros, por acaso, mediante emprestimo 

de um amigo chegado da Franga, conhece, por volta de 1910, 

a versao francesa do "Briefer Course,, de William James, 

iniciando a tradigao Jamesiana em S. Paulo; quando, mais 

tarde, Lourengo Filho, lecionando numa escola mantida por 

uma fundagao norte-americana em S. Paulo, tambem, "des- 

cobre" na biblioteca dessa instituigao livros americanos de 

psicologia educacional (54, p. 11); acaso, ainda, quando, pas- 

sada ja a era do autodidatismo, um estudante de Psicologia 

recebe, atraves do Instituto Internacional de Educagao, uma 

bolsa de estudos de uma universidade americana, cuja exis- 

tencia ate entao desconhecia... 

Devido a ausencia de universidades, onde se pudesse fazer 

o estudo sistematico de Filosofia e de Psicologia, quase todos 

estes "descobridores" sao autodidatas. E sendo propria do 

autodidatismo essa dependencia de leituras ou contactos for- 

tuitos, nao e rare encontrar-se resumida em espiritos brasi- 

leiros dos mais ilustres e representatives toda a sucessao das 

teorias da epoca. Assim, no seculo passado, o caso tipico de 

Silvio Romero, que, nao querendo estar com a velha "nem 

com a nova geragao... mas com a novissima", foi sucessiva- 

mente ecletico, positivista, adepto do monismo evolucionista 

de Haeckel e Noire, tornando-se afinal spenceriano, ou antes, 

darwinista (15, p. 65). 

Antes da era normalista, que precedeu a era universitaria 

no ensino da Psicologia, so encontramos esta disciplina lecio- 

nada nas cadeiras de Filosofia das escolas secundarias (Semi- 

narios e Colegios ou Ginasios, religiosos ou leigos) e nos Cur- 

sos Anexos preparatorios as Faculdades de Direito. Essas ca- 

deiras muitas vezes se chamam de "Psicologia e Logica", Mas 

ja cerca de 1910 as Faculdades de Direito exigem nos exames 

vestibulares um programa de Psicologia experimental (24, p. 

263). Alguns anos depois, o mesmo se da com as de Medicina. 

Parte da produgao filosofica (e psicologica) proveio dos 

teologos professores dos Seminaries, de professores de esco- 

las secundarias leigas, mas acentuada maioria proveio de me- 
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dicos, alguns dos quais foram tambem professores de filoso- 

fia em ginasios. 

Se os teologos e advogados sao mais afins com o forma- 

lismo da logica, os medicos, mesmo sem os apressados exa- 

mes vestibulares de filosofia, sao responsaveis pela maior 

parte da produgao filosofica do seculo XIX e por quase toda 

aquela que da maior relevo a Psicologia. Sejam adeptos do 

sensualismo ecletico semelhante ao de Mont'Alverne, como 

Morais Vale, autor de urn Compendio de Filosofia, 1851 ;par- 

tindo do sensualismo de Condillac, influenciado pelo motfem- 

lismo de Cabanis, repousando finalmente no espiritualismo 

ecletico de Maine de Biran, como Ferreira Franga (Investi- 

gagoes de Psicologia, 1854); compondo um coquetel obscuro 

e palavroso com os ingredientes do Berkeleyismo, do ecletis- 

mo de Cousin e o ontologismo de Malebranche, como Gon- 

galves Magalhaes (Fatos do Espirito Humano, 1858, e A Al- 

ma e o Cerebro, 1876); de tendencias escoldsticas, como So- 

riano de Souza (Compendio de Filosofia, 1876) e o Visconde 

de Saboia (A Vida Psiquica do Homem, 1903); positivistas, 

como L. Pereira Barreto (Filosofia Teologica, 1874, Filosofia 

Metafisica, 1876); materialistas como Guedes Cabral (Fun- 

goes do Cerebro, 1876) e Vicente de Souza (Curso de Logi- 

ca, 1903), os autores influentes no seculo XIX sao princi- 

palmente medicos. 

Se e verdade que o <tge^manismo,, filosofico, que me- 

drou na segunda metade do seculo passado em Recife, 6 

fruto por assim dizer da Faculdade de Direito, nao e menos 

verdade que Tobias Barreto, o chefe dessa chamada "esco- 

la germanista", o representante orgulhoso do evolucionismo 

monista de Haeckel e Noire, px^oscrevia a Psicologia do do- 

minio cientifico {21, p. 332). Entre os filosofos de formagao 

juridica e tambem provindo do germanismo de Recife, Fa- 

rias Brito — o unico filosofo "profissionar' do Brasil, con- 

forme as ref erencias admirativas da epoca — e o que da maior 

atengao a Psicologia. Em sua obra de 1912 (A Base Fisica do 

Espirito), expoe com bastante seguranga o desenvolvimento 

da Psicologia experimental do seculo XIX, que a seu ver 

fracassou, por haver desconhecido a "irredutibilidade fun- 

damental entre o flsico e o espirito". Mas, se e certo que esse 

filosofo resolve seus problemas metaflsicos pela Psicologia e, 

tomando a inteligencia ou espirito como a coisa-envsi, che- 

ga a um panpsiquismo panteista, que, por ser espiritualista 
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e inicialmente do agrado dos catolicos que fizeram grande 

parte da reputa^ao de Farias Brito, e tambem certo que a 

Psicologia a que ele recorre nao teve consequencias signi- 

ficantes na historia desta ciencia no Brasil. A contribuigao 

dos medicos e dos pedagogos e incomparavelmente mais ri- 

ca de consequencias e, dentro da relatividade das coisas bra- 

sileiras, ate de uma certa continuidade de desenvolvimento. 

A obra dos medicos, em Psicologia, e ate certo ponto e 

ate recentemente, mais prestigiosa do que a <tos pedagogos. 

Na ausencia de ensino universitario de Psicologia, e nas 

escolas medicas que, ate pouco mais de uma d^cada, se po- 

de encontrar pelo menos a base biologica e neurologica para o 

conhecimento psicologico. Com a criagao da cadeira de cli- 

nica psiquiatrica, aumenta a aproxixnagao dos dois campos: 

medico e psicologico. Nessas condigoes, ate recentemente, 

houve uma presungao quase privativa de conhecimento psi- 

coldgico dos diplomados em medicina. Entretanto, nao ^ sc- 

mente a referida aproximagao de campos de estudo que ex- 

plica tal atribuigao: nela entra tambem bastante o prestigio 

dos "doutores", tao marcado num pais em que metade da po- 

pnlagao e analfabeta. No Brasil, as tres profissoes civis pres- 

tigiosas sao indiscutivelmente a advocacia, primeiro, segui- 

da de perto e ciumentamente, pela medicina e a engenharia. 

Elas constituem entre as profissoes liberals uma especie de 

elite do ponto de vista social, politico e econdmico. 

Entretanto, e apesar da inegavel importancia da con- 

tribuigao medico-psiquiatrica ao desenvolvimento dos estu- 

dos psicologicos no Brasil, e tambem inegavel, no campo pro- 

priamente dito da Psicologia, o seu carater die autodidatis- 

mo. Ate hoje nao existem cadeiras desta materia nas Facul- 

dades de Medicina, e num ano apenas de estudo de psiquia- 

tria nao e possivei ensinar ou aprender esta disciplina e a 

Psicologia tambem, Por outro lado, como entre os profis- 

sionais liberals sao os medicos que mais teem a tradiqao de 

aperfeigoar seus estudos no exterior, sempre houve aqueles 

que, mais interessados pela Psicologia, tiveram a oportunida- 

de de na Alemanha, na Franca, nos Estados Unidos, trans- 

cender o autodidatismo psicologico. E' assim que, com o ad- 

vento das universidades brasileiras nos ultimos. anos deste 

meio-s6culo, muitos dos professores de Psicologia nas Fa- 

culdades de Filosofia sao recrutados entre esses medicos-psi- 

cologos: entre eles, com especial relevo, Nilton Campos, 
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Brasil, que havia estudado, entre outros, com Kohler, na 

Alemanha, e Decio de Sousa, da Universidade do Rio Gran- 

de do Sul, que, nos Estados Unidos, estudou com Werthei- 

mer e Kohler, com Kris, Salomon e Murphy, na New School 

for Social Research, com Powers e Hartmann em Columbia 

University, com Klopfer no Rorschach Institute. Medico 

tambem, Raul Briquet (9) que ministrou o primeiro curso 

sohre Psicologia social no Brasil, em Sao Paulo (1933-1934). 

Medico ainda, Artur Ramos, autor do melhor compendio de 

Psicologia social escrito em portugues, agora professor de 

antropologia na Universidade do Brasil, psicanalista e higie- 

nista mental (43). A medicos-psicologos como Decio de Sou- 

sa se deve, finalmente, a proposta aprovada no ultimo con- 

gresso medico de criacao de uma cadeira de Psicologia nas 

Faculdades de Medicina. Tudo indica que a segunda metade 

deste seculo vera, com proveito, a Psicologia instalada nas 

escolas medicas brasileiras, seguindo o exemplo de tantas 

outras escolas do pais, como, alem das Faculdades de Filo- 

sofia e das Escolas Normals, das escolas de Servigo Social, 

de Enfermagem, de Educagao Fisica, e ate de escolas de edu- 

cagao fisica de forgas policiais. 

Fdra dos cursos universitarios, em hospitais psiquiatri- 

cos ou em suas clinicas e consultorios particulares, alguns 

medicos, interessados em Psicologia, mas nem sempre os 

professores de psiquiatria, tern reunido em torno de si jovens 

estudantes e colaboradores: o mais notavel desses grupos foi 

o de Ulisses Pernambucano, professor de neurologia na Fa- 

culdade de Medicina de Recife, que formou pesquisadores 

treinados na aplicagao das tecnicas de diagnostico intelec- 

tual e da personalidade. Alguns de seus discipulos, indo para 

a Baia, como Nelson Pires, e para o Rio, como M. Cerqueira, 

contribuiram e contribuem para incrementar o movimento 
dos testes nesses lugares. Em S. Paulo, atualmente, o grupo 

reunido em torno do psiquiatra Anibal Silveira e dos mais 

ativos, realizando para numeroso grupo de psiquiatras e psi- 

cologistas um seminario regular de teoria e pratica do tests 

de Rorschach. Tambem a pratica do Rorschach foi introdu- 

zida no Brasil por medicos: Jose Leme Lopes, no Rio, e o 

europeu Roberto Veit, em S. Paulo, cerca do ano de 1932 (30), 

Nucleos de estudo e formagao psicanalitica tambem sao 

naturalmente de iniciativa e diregao medica: assim os pio- 
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neiros de Sao Paulo, como, primeiro, Franco da Rocha, e de- 

pois Durval Marcondes, afrontaram a incompreensao e a 

hostilidade do meio acanhado anterior a 1930, para ver, fi- 

nalmente, o ultimo, as ideias de Freud disseminadas e acei- 

tas, a par de intense interesse publico por suas conquistas, 

e instalada uma cadeira de Psicanalise na Escola Livre de 

Sociologia e Politica. A importancia da psicanalise se revel a 

agora tambem nas criagdes dos romancistas e no ensino dos 

sociologos (6). A procura de psicanalistas treinados aumenta 

em todos os maiores centros brasileiros. Alem do grupo or- 

todoxo de S. Paulo, ja antigo, liderado agora por Durval Mar- 

condes e Adelheid Koch, funda-se um Institute de Psicana- 

lise no Rio, que importa analistas estrangeiros para treinar 

analistas naclonais. No Rio Grande do Sul a psicanalise, pra- 

ticada por Mario Martins, tern o apoio universitario, na pes- 

soa dos professores Brito Velho, atual professor de Psicolo- 

gia na Faculdade de Filosofia, e Decio de Souza, anterior- 

mente na Faculdade de Filosofia, agora na de Medicina (51). 

Ainda testemunho do mesmo interesse, sob forma algo 

diferente, e o movimento neo-psicanalista liderado pelo jo- 

vem psiquiatra catolico de S. Paulo, Paulo Lentino. 

A contribuigao dos medicos a Psicologia no Brasil e lar- 

ga e valiosa, mas se concentra, como e natural, nas campos 

ligados a prdtica medica e a psicopatologia: nas tecnicas de 

psicodiagnostico e psicoterapicas, na pratica analitica e na 
higiene mental, Nem mesmo Decio de Sousa, com tao exten- 

sos estudos academicos de Psicologia, deixa muito tempo 

por esta a Psiquiatria. Entre os medicos-psicologos do Bra- 

sil, talvez somente Nilton Campos se tenha decidido defini- 

tiva e completamente pela Psicologa pura, cientifico-filo- 

sofica. 

No recesso mais modesto das escolas normals da era re- 

publicana e que a Psicologia, no sentido estrito, foi mais sis- 

tematicamente estudada. Quando apos a revolucao de 1930 

comegaram a surgir as faculdades de Filosofia, Ciencias e 

Letras, as escolas normals passaram a ter menor projegao 

social; porem antes algumas dessas escolas desempenhavam, 

do ponto de vista da formagao do professorado e do inter- 

•ambk) cultural, funcao semelhante a das atuais secgoes de 

Filosofia e de Pedagogia daquelas faculdades, — assim as 

normals do Distrito Federal, da Baia, de Recife e de Sao Pau- 
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lo, Foi nestas que se formaraim os primeiro^ nucleos de estu- 

diosos das teorias psicoldgicas gerais e aplicadas, que os pri- 

meiros "laboratorlos" de psicologia se fundaram e que pro- 

fessores nacionais receberam de Th. Simon, Ed. Claparede, 

Helene Antlpoff, H. Pieron, Fauconnet, L. Walther, Kdhler e 

outros estrangeiros, curtos mas estimulantes cursos de con- 

ferencias. A formagao dos mais destacados psicologos educa- 

cionais brasileiros da atualidade tern suas raizes naquelas es- 

colas normais. 

At6 1930, o ensino de Psicologia nas normais era feito em 

um ano, no penultimo do curso. O ultimo era dedicado a 

Pedagogia. Com exce^ao dessas duas materias, o curriculo 

era geralmente semelhante ao dos ginasios. 

Apos algumas tentativas de melhorar o curriculo e 

aumentar o mimero de anos de curso de algumas das esco- 

las normais, diferenciando-as da maioria, hoje a organizagao 

dessas escolas e mais ou menos padronizada em, todo o pais: 

o curso normal e feito em tres anos especificamente peda- 

gogicos apos o ginasio, o qual tern a duragao de quatro anos. 

Hoje os chamados "Institutes de Educagao" se distinguem 

das normais ordinarias por oferecerem al6m do curso b&si- 

co comum, um ou mais cursos especializados: para adminis- 

tradores escolares, professores de jar dim de infancia, de sur- 

dos-mudos, cegos, debeis mentais. Nenhum destes cursos 

especializados esta ainda completamente estrutrado nem es- 

tabilizado em seu curriculo, mas em todos eles a Psicologia 

da crlanga, da aprendizagem e a respectiva psicologia espe- 

cializada tern lugar proeminente. No curso normal bdsico a 

Psicologia e ensinada nos tres anos, na seguinte sequencia: 

Psicologia geral; Psicologia infantil; testes e medidas, Psico- 

logia da aprendizagem e das materias de ensino. 

A evolugao das ideias psicoldgicas no ensino normal se- 

gue a mesma diregao geral de passagem da influencia fran- 

cesa quase exclusiva para uma maior diversificagao de in- 

fluencias e para tentativas de utilizar a contribuigao de to- 
das as procedencias, realizando uma especie de ainda insta- 

vel composto nacional, no qual agora apenas a proporgao 

dos ingredientes estrangeiros varia conforme a regiao e o 

professor. 

Ate cefca de 1915, a influencia francesa era incontrasta- 

vel e ate 1930 os cursos nas escolas normais eram de Psico- 

logia geral, entrando neles muito pouco a Psicologia infan- 
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aprendizagem, era tratada a formaQao de conceitos, de um 

ponto de vista mais 16gico que psicologico. 

At6 1915 os compendios nacionais se modelam sobre os 

dos autores Compayre e Rayot. As obras de Ribot sao igual- 

mente influentes. Representativa dessa fase e a obra de Ma- 

nuel Bomfim (8), professor da Escola Normal do Rio de Ja- 

neiro e Diretor do "Laboratorio de Psicologia ExperimentaF 

da mesma, que expressamente declara em tudo seguir a 

tradigao francesa. Seus capitulos tratam das condigoes 

gerais da vida pslquica, sensagao, conhecimento, afetividade, 

vontade. Para a 6poca e para o nivel a que se destina, nao € 

obra desprezivel. O sistema nervcso, a teoria do neuronio, jd 

tern ai uma apresentagao razoavel, como tambem a senso- 

percepgao. A atengao, a memoria e a associagao, a percepgao 

do tempo e do espago, a imaginagao, a abstragao, sao bas- 

tante desenvolvidas. Os capitulos do habito e da vontade jd 

revelam influencia de James. Dois pequenos apendices tratam 

ligeiramente de assuntos em voga na Psicologia da epoca: 

os anormais escolares e a fadiga, e neles o autor fala vaga- 

mente em "testes", mas Binet e citado com referencia d fa- 

diga, ndo aos testes nem d inteligencia, Interessante e notar 

o relevo que o autor atribue ao viver Social na formagao da 

personalidade, para o que dd grande importancia d imitagao. 

Todos os assuntos sao por Bomfim tratados em abstra- 

to: hd alguns exemplos, muitas opinides, mas quase nenhu- 

ma referencia expressa d pesquisa, ao metodo de chegar ds 

afirmagoes. Algumas dessas afirmagoes sao expressivas do 

autor e da epoca: assim, diz ele que a organizagao heredita- 

ria da crianga jd traz as "grandes sistematizagoes correspon- 

dentes ds tendencies essenciais do individuo: tendencies ge- 

rais, egolsticas e simpdticas, tendencies caracteristicas da 

raga, da nacionalidade, da familia" (8, p. 301). Igualmente 

representativa da epoca e dessa Psicologia que pairava nas 

alturas do conhecimento e dos sentimentos intelectualizados, 

d o tabii do sexo: ao falar das tendencies organicas, o sexo 

d substituido por tres discretos pontinhos (8, p. 32), e a re- 

ferenda ao sentimento correspondente se resume nas parcas 

palavras "amor propriamente dito" que aparecem, uma lini- 
ca vez, num largo capitulo sobre afetividade. 
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Ja na segunda decada deste seculo comegou a influen- 

cia norte-americana a se fazer sentir, mas, ainda, assim, 

via-Franqa. Roldao de Barros e Sampaio Doria, de S. Pau- 

lo, sao os principais representantes desse momento. O pe- 
queno compendio deste ultimo {17) e praticamente todo Ja- 

mesiano; os "Talks to Teachers", hoje completamente es- 

quecidos, sao traduzidos, a partir, naturalmente, de sua ver- 

sao francesa. Mas os cursos sao ainda de Psicologia geral. 

Posteriormente, as obras de Claparede {16) y tratando do de- 

senvolvimento infantil do ponto de vista da necessidade e 

interesse, consolidam no Brasil as ideias da psicologia fun- 

cional, tornam tambem Dewey familiar e se afirmam na "re- 

volugao educacional" que se iniciou em 1931. 

A segunda metade deste meio-seculo ve irromper o mo- 

vimento a favor dos testes, tipicamente norte-americano. 

Inicia-o Medeiros e Albuquerque com uma conferencia no 

Bio de Janeiro, seguida de um excelente pequeno livro: Tests 
(J5). Na Baia, Isaias Alves imediatamente encomenda nos 

Estados Unidos e na Inglaterra as obras recomendadas por 

Medeiros (2, p. 221), e alguns anos mais tarde vai conhecer 

diretamente nas fontes a nova Psicologia norte-a/mericana, 

no famoso Teachers College, da Universidade de Columbia. 

Pouco antes, Lourengo Filho descobrira em S. Paulo a pe- 

quena biblioteca pedagogica de uma instituigao americana 

e tambem comegara a trabalhar com os testes. Pouco apos 

a primeira conferencia de Medeiros, vem dar cursos no Bra- 

sil o psicologo H. Pieron e sua influencia favoravel as medi- 

das objetivas empresta o tradicional prestigio franees ao 

movimento iniciado. O livro de Claparede sobre o mesmo as- 

sunto {14) vem trazer a um publico ainda nao afeito ii lin- 

gua inglesa as bases tecnicas e um variado repertorio de 

provas de inteligencia e de aptidao. 

A mudanga da Psicologia da consciencia para uma Psi- 

cologia do comportamento mais consistente com os testes, se 

faz mediante compendios de dupla-face, como o de Warren 

(53), que comega estudando a vida mental em termos de es- 

timulo-resposta para depois apresentar o ramo da Psicolo- 

gia que trata dos fatos de consciencia. O "Precis" de Warren 

e usado ao l^do do de James ate 1930 nos cursos de Lourenh 

go Filho, em S. Paulo. Lourengo inicia um piano de tradu- 

goes de obras de Pi6ron, Claparede, Wallon, de Binet e Si- 

mon, ao mesmo tempo que prepara seu proprio teste para 
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naedir a maturidade para aprender a leitura e a escrita (52). 

Na Bala, na mesma epoca, I. Alves precede a aferigao da 

escala Binet-Simon, segundo a versao de Cyril Burt (I). No 

Recife, o neurologista U. Pernambucano e seu grupo co- 

megam a trabalhar com os testes de Binet, Ballard e outros. 

Assim, em 1930, a revolugao encontra alguns pedagogos 

jovens preparados para proceder a uma revolugao educacio- 

nal. Lourengo, em 1931, reorganiza o ensino em S. Paulo e 

faz o primeiro largo ensaio de homogeneizagao de classes 

escolares por meio de testes. Cria no mesmo ano um Curso 

de Aperfeigoamento para professores, no qual a Psicologia — 

ao lado da Sociologia, que tendo sido ensinada pela primei- 

ra vez no Brasil nesse mesmo ano vai ter um rapido desenvol- 

vimento — passa a ser estudada intensamente nos dois anos 

de que se compunha esse curso. Entao, porem, Lourengo 

behavioriza quase completamente seu curso, desenvolvendo 

as ideias de Pavlov e Watson sobre aprendizagem, sem es- 

quecer seu tema basico da necessidade e do interesse, de 

que, segundo ele, o condicionamento e a tradugao objetiva 

(31, p. 56). 

De 1932 em diante reunem-se no Rio os dois lideres 

educacionais da Bala (o educador-sociologo Anisio Teixeira, 

e o educador-psicdlogo Isaias Alves) e Lourengo Filho. Afas- 

tando-se as vezes da catedra, mas geralmente dividindo seu 

tempo entre o ensino da Psicologia educacianal (primeiro no 

Instituto de Educagao, depois na Faculdade de Filosofia) e 

varies altos cargos na administragao educacional do pais, a 

influencia de Lourengo Filho, que pode ser considerado o Cla- 

parede-brasileiro, como Claparede foi chamado o Dewey-eu- 

ropeu, tern sido continua e profunda. Uma de suas principals 

atividades foi na diregao do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagdgicos (INEP), do Ministerio da Educagao, no qual 

suas varias capacidades de psicdlogo, pesquisador, educador 

e administrador se combinam. Inicia ai, tambera, a Revista 

Brasileira de Estudos Pedagogicos. 

Apos a revolugao, e talvez como uma de suas consequen- 
eias, as mulheres comegam a ter papel ativo no ensino da 

Psicologia e em suas aplicagoes. Em 1932, mudapflo-se Lou- 

rengo para a Capital Federal, 6 substituido em S. Paulo por 

Noemi Silveira Rudolfer, na epoca uma destacada professora 

normalista e sua assistente, que pouco antes estivera nos 
Estados Unidos com uma bolsa de estudos em Teachers Col- 
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lege, Columbia University. A influencia desta professora e, 

desde entao, consideravel no campo da Psicologia educacional, 

materia que ensina agora na Universidade de S. Paulo. O 

estudo comparativo das teorias da aprendizagem, com en- 

fase no conexionismo de Thorndike e Gates, a psicologia da 

crianga, na qual salienta a contribuicao de Gesell e Ch. Blihler, 

a psicologia da adolescencia de Hoiingworth e Cole, a psico- 

logia das diferengas individuais, sao assuntos por ela divul- 

gados em S. Paulo durante varies anos de ensino (46). Tam- 

bem contribuiu bastante para o inicio da Psicologia aplicada. 

Criado em 1931, existiu em S. Paulo, sob sua diregao, um Ser- 

vigo de Psicologia Aplicada, depois chamado Laboratorio de 

Psicologia Educacional, que durante alguns anos foi uma or- 

ganizagao muito ativa, chegando a ter dezessete funcionarios 

de tempo integral distribuidos em quatro secgdes principals: 

Medidas Mentals, Medida do Trabalho Escolar, Orientagao, 

Estatistica. Apesar de extinto cerca de dez anos apos sua 

fundagao, significou uma experiencia pioneira nos varios 

campos a que se dedicou. Nele, tambem, centenas de alunos 

de educagao fizeram estagio, aprendendo as tecnicas da mo- 

derna Psicologia educacional. Mais recentemente, apos haver 

como c proprio Thorndike, de quem foi discipula, considera- 

velmente atenuado o mecanismo inicial e se aproximado das 

teorias gestaltistas, o ensino de N. Rudolfer da talvez mais 

atengao ao desenvolvimento da personalidade infantil e as 

tecnicas projetivas do que propriamente ao tema da aprendi- 

zagem e aos testes de inteligencia, encaminhando-se decidida- 

mente para a psicologia clinica e a psican&lise. 

Helene Antipoff, discipula de Clapar^de, representou em 

Minas Gerais o papel que N. Rudolfer representou em S. Pau- 

lo. Em Belo Horizonte, capital de Minas, dirigiu durante anos 

uma organizagao para formagao de professores de debeis 

mentais, a qual deixou temporariamente para realizar o mes- 

mo trabalho no Rio de Janeiro (Sociedade Pestalozzi). Pro- 

pagando as ideias da Psicologia funcional, mediante ensino e 

tradugoes, Madame Antipoff se dedicou a varias pesquisas de 

psicologia infantil, sendo uma de suas mais recentes contri- 

buigoes a tecnica projetiva que usa a descrigao escrita das 

proprias maos, pelo sujeito (3). 

Destacam-se no Rio: Heloisa Marinho, que estudou na 

Alemanha e nos Estados Unidos, professora de Psicologia edu- 

cacional no Istituto de Educagao e no Bennett College, au- 
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tora de pesquisas do psicologia infantil, principalmente sa- 

bre vocabulario {34) y e Ofelio Boisson Cardoso, que estudou 

na Franga, especializando-se no campo da personalidade e da 

linguagem, dirlgiu o Servigo de Psicologia e Ortofrenia da 

Municipalidade do Rio de Janeiro, foi professor-assistente 

na Faculdade Nacional de Filosofia e ensina atualmente na 

Universidade Catdlica do Rio e na Faculdade de Filosofia do 

vizinho Estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul des- 

tacam-se: Graciema Pacheco, professora de Psicologia educa- 

cional na Faculdade de Filosofia, auxiliada por Ida Silveira, 

que tambem dirige a Sec<jao de Medidas do Centro de Pesqui- 

sas e Orienta^ao Educacional desse Estado, centro cuja dire- 

tora 6 Eloah Brodt Ribeiro. Na Bahia, disingue-se Simone 

Araujo Bensabath, que e assistente de Isaias Alves na Facul- 

dade de Filosofia. Anita Paes Barreto, discipula de U. Per- 

nambucano, e um dos principals psicologos de Recife. 

Em S. Paulo, que, conforme Margaret Hall "has probably 

the most extensive facilities for psychological study of any 

South American city,; {26, p. 446), alem da mencionada pro- 

fessora Rudolfer, varias psicdlogas mais j ovens, de formagao 

universitaria, ocupam os principals cargos de ensino de Psi- 

cologia. Lourdes Campos Viegas foi durante anos professora 

de Psicologia diferencial e psicotecnica na Escola Livre de 

Sociologia e Politica, interessando-se recentemente pela Psi- 
cologia social, campo em que prepara seu doutorado na 

Inglaterra, em Cambridge, sob a orientagao de Bartlett. Na 

mesma escola, Virginia L. Bicudo, mestre em ciencias socials 
e psicanalista, ensina higiena mental, e Cecilia C. Silva, gra- 

duada pela Faculdade de Filosofia e M. A. por Radcliffe 

College, 6 professora de Psicologia social, 

Betti Katzenstein, que se doutorou em Hamburgo, onde 

foi assistente de W, Stern, e a Dra, Aniela Ginsberg, psicdloga 

polonesa, ha mais de dez anos tgm sido profissionalmente 

muito ativas em S. Paulo, havendo a segunda trabalhado al- 

gum tempo tambem na Bahia, e no Rio de Janeiro, no Ins- 

tituto de Selegao e Orientagao Profissional (ISOP). Alem 

de trabalharem ambas juntamente durante varios anos no 

campo da selegao profissional no Servigo Nacional de Apren- 

dizagem Industrial (SENAI), e em uma pequena clinica man- 

tida pelo Institute de Organizagao Racional do Trabalho 

(IDORT), colaboraram no Institute de Educagaofa primeira, 
em pesquisas de psicologia infantil, e na Escola Livre de So- 
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ciologia e Polltica, a segunda, em pesquisas de psicoiogia so- 

cial, especialmente do anuncio. A Dra. Katzenstein e, alem 

disso, chefe da secgao de Psicoiogia da Cruzada Pro-Infancia, 

organizagao que mantem jardins da infancia para filhos de 

trabalhadores, e professora de psicoiogia infantil na Escola 

de Enfermagem do Hospital das Clinicas da Universidade de 

S. Paulo. A Dra. Maria Jose Peters, psicologa belga, e a pro- 

fessora de Psicoiogia na Faculdade de Filosofia da Universi- 

dade Catdlica, localizada em Campinas, cidade do interior de 

Sao Paulo. 

Apesar do grande numero de psicologas no Brasil, mui- 

tas delas atingindo elevado padrao profissional e algumas co- 

laborando ativamente em re vistas e jornais, e interessante 

notar que os compendios de Psicoiogia correntes no pals e es- 

critos por brasileiros sao de autoria masculina. 

Alguns autores sao representatives do genero. Silvio Ra- 

belo, da Escola Normal de Recife, e autor de um excelente 

compendio de Psicoiogia da Infancia e de duas obras especla- 

lizadas sobre desenho e representagao do tempo infantls 

{40, 41 e 42), Joao de Souza Ferraz, da Escola Normal da ci- 

dade de Limeira, no interior de S. Paulo, alem de dois comr 

pendios, um sobre Psicoiogia da infancia, outro de Psicoiogia 

geral, escreveu um livro sobre os Fundamentos da Psicoiogia, 

todos com grande aceitagao, sendo ja traduzidos para o espa- 

nhol, publicados no Chile e na Argentina {18, 19 e 20). 

A obra destes dois autores, embora provenha de regioes 

tao distantes (norte e sul do Brasil), revela influencias biblio- 

graficas semelhantes, refletindo a tradicional influencia euro- 

peia, nao mais, entretanto, exclusivamente francesa — e tal 

como a Psicoiogia europeia, geralmente, seu esplrito e antes 

empirico-filosofico que experimental. Os temas da psicoio- 

gia alema de Dilthey, Spranger e dos gestaltistas, da psica- 
nalise, da psicoiogia infantil de K. Biihler e de J. Piaget sao 

correntes, ao lado das referencias mais tradicionais de Ribot 

e Claparede, de James, Dewey e Watson. A maioria das obras 

alemas ou americanas sao conhecidas atraves de versdes fran- 

cesas ou principalmente de versoes espanholas provenientes 

do Mexico e da Argentina, que assim colaboram na manu- 

tengao da tradigao europeia na cultura brasileira. 

Teobaldo Miranda Santos, professor nas Faculdades Ca- 

tolicas e no Instituto de Educagao do Rio de Janeiro, tern sido 
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recentemente muito ativo publicitariamente e representa um 

aspecto do esforgo do pensamento catolico para contrabalan- 

gar o surto das escolas normais e universidades leigas no Brar 

sil. Seu compendio de Psicologia educacional (36) se carac- 

teriza por ricas e modernas referencias, citadas nos titulos 

originais, americanas, alemas, francesas e espanholas. Cada 

um de sens 26 capltulos traz uma pequena bio-bibliografia 

critica de um dos grandes psicologos europeus e americanos. 

Entretanto, unem-se no mesmo livro dados cientlficos e preo- 

cupagoes normativas, explicavels do ponto de vista religioso 

do autor. 

Recentemente, a apresentagao por Mira y Lopez das ver- 

soes portuguesas de suas obras, tern vulgarizado suas ideias, 

em que parecem salientes as influencias da escola de Pavlov, 

da de W. Stern e outros representantes das correntes germa- 

nicas da psicologia da totalidade e, no setor da psicologia in- 

fantil, alem de Stern e os Buhler, Gesell e Amatruda. — in- 

fluencias que Mira y Lopez consegue de certo modo organi- 

zar em brilhantes slnteses (57). 

* * * 

O ensino da Psicologia nas escolas normais, nas secgoes 

de Pedagogia das Faculdades de Filosofia, em instituigoes 

especializadas como as Sociedades Pestalozzi, o Instituto de 

Selegao e Orientagao Profissional, e a propria Escola de Socio- 

logia e Politica de S. Paulo, e sempre primariamente orientado 

para fins prdticos, nao de pesquisa. 

Os tecnicos nos varios campos da educagao, os psicome- 

tristas, os psicologos clinicos e higienistas mentals, os tecni- 

cos em selegao, pessoal e orientagao profissional, que traba- 

Iham nos diferentes servigos estatais e para-estatais, sao re- 

crutados entre os diplomados por aquelas escolas, que, se nao 

Ihes dao treino propriamente profissional, dao-lhes boa base 

para facilmente adquirir essa experiencia no emprego. Os 

que trabalham em fungoes psicologicas nas empresas de pro- 

paganda e anuncio, bem como os que trabalham em algumas 

ffrandes empresas particulares, sao ainda treinados empirica- 

mente mediante aprendizagem no proprio emprego — o que 

6 posslvel por nao existir qualquer regulamentagao da profis- 
sao de psicologista no Brasil. 
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O pequeno niimero, relativamente a procura, de pessoal 

liabilitado, de par com a propria recencia da profissao, 6 res- 

ponsavel em grande parte pela inexistencia daquela regula- 

mentagao. Entxetanto, a Sociedade de Psicologia de S. Paulo e 

a Associagao Brasileira de Psicotecnicos, que esta neste mo- 

mento sendo f undada no Rio sob a orientagao de Mira y Lopez, 

jd colocaram essa regulamentagao em seus programas de agao. 

Embora novos, os campos de aplicagao da Psicologia se 

alargam dia a dia, crescendo paralelamente o niimero de em- 

pregados nesses campos. Sao mais numerosos nas duas gran- 

des cidades mais industrializadas, mas comegam a surgir em 

outros Estados, como Minas, Rio Grande do Sul, Baia e 

Pernambuco. 

Al&n dos Centros de Pesquisa educacionais interessados 

em testes e medidas, que sao varios no pais, tambem comegam 

a ser fundadas clinicas psicologicas infantis, sob o modelo das 

instituigoes similares dos departamentos de educagao da ci- 

dade do Rio e do Estado de S. Paulo. A do Rio foi iniciada e 

dirigida pelo psiquiatra e antropologo Artur Ramos; a de S. 

Paulo, foi fundada e dirigida pelo psicanalista Durval Mar- 

condes. 

No campo da psicologia industrial, o mais antigo e im- 

portante grupo e o orientado pelo engenheiro suigo Roberto 

Mange, que, em 1926, realizou estudos pioneiros sobre selegao 

profissional, sistematizados desde 1930 nos servigos de selegao 

e orientagao de ferrovias de S. Paulo, e, desde 1942, no Ser- 

vigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), cujo 

ramo paulista e o mais desenvolvido do Brasil. Quase todos 

os principals psicotecnicos de S. Paulo foram treinados por 

Mange ou por disclpulos seus. Seus primeiros associados fo- 

ram o engenheiro Italo Bologna e o psiquiatra europeu Ro- 

berto Veit, introdutor do teste de Rorschach em S. Paulo. 

Presentemente, alem de Bologna, trabalha com ele no SENAI 

uma equipe em que se salientam a dra. Betti Katzenstein, 

Oswaldo de Barros, Nelson de Campos Pires, que tambem 

estudou psicotecnica na Franga, recentemente, e Marcos Pon- 

tual. Do grupo antigo de Mange, do centro ferroviario, dea- 

tacam-se o engenheiro Joaquim Machado de Melo Jr. e Jason 

Hibeiro da'Silva, que dirigem o Centro Psicot6cnico da nova 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos de S. Paulo. 
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O Institute) de Selegao e Orientagao Profissional (ISOP) 

da Fundagao Getulio Vargas, fundado em 1947 no Rio e ori- 

entado pelo psiquiatra e psicotecnico espanhol Mira y Lopez, 

6 a mais ambiciosa tentativa jk feita no Brasil para formar 

psicotecnicos para a industria e o comercio. Conta atualmen- 

te com cerca de vinte funcionarios entre medicos e psicolo- 

gistas. Destacam-se nessa organizagao os seguintes psicolo- 

gistas especializados cada um num campo: Ines Besouchet 

(orientagao profissional); Carmen Alonso (testes de inteli- 

gencia); Gloria Quintela (Rorschach, o qual interpreta segun- 

do B. Klopfer); Ester Franga (T. A. T.); CiniraMenezes (psi- 

codiagnostico miocinetico de Mira); Leonilda Braga (testes 

de capacidade artistica) e Edwiges Florence (orientagao 

escolar). 

Todos esse varios servigos produzem, ocasionalmente, tra- 

balho de pesquisa. Somente na Universidade de S. Paulo, 

em sua novissima Faculdade de Ciencias Economicas e Admi- 

nistrativas, hk, subordinado a cadeira de Ciencia da Adminis- 

tragao regida pelo sociologo Mario Wagner Vieira da Cunha, 

um Institute de Administragao em cuja divisao de psicologia 

aplicada dirigida pelo psicologista Raul de Morais, existe um 

pequeno grupo fazendo exclusivamente pesquisa, ao qual se 

devem ja alguns trabalhos sobre o questionario de Bernreu- 

ter, o teste de inteligencia para adultos de Wechsler-Bellevue, 

e sobre profissiografia. 

Resumindo om si todo o trabalho realizado por esses va- 

rios micleos, encontramos hoje no Brasil um grande interesse 

pela psicologia da personalidade, no que diz respeito ao seu 

ajustamento na familia, na escola e no trabalho. As tecnicas 

de estudo da personalidade, consequentemente, despertam ge- 

ral interesse e sao mais ou menos correntemente empregadas, 

Os criterios tipologicos de Kretschmer, ou de Sheldon-Stevens; 

o psicodiagnostico de Rorschach e o questionario de Bern- 

reuter sao talvez os mais largamente ensaiados; seguem-se- 

Ihes, em uso, o psicodiagnostico miocinetico de Mira y Lopez 

e o teste de Rosenzweig, de Szekely e de Szondi. Tanto a preo- 

cupagao mais recente com o diagnostico da personalidade, 

como a mais antiga com a medida de inteligencia, segundo o 

teste Binet-Simon, ou de Terman, Ballard, Dearborn (45) 

e Kuhlmann-Anderson, como tambem com a medida das apti- 

does especiais, se mantem vinculadas aos interesses pragma 
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ticos imediatos, — havendo pouco tempo e interesse pelos pro- 

blemas propriamente teoricos da Psicologia, inclusive nesses 

campos citados. 

* ♦ * 

Os prdblemas teoricos san tratados predominantemente 

nas secQoes de Filosofia das Faculdades de Filosofia, Ciencias 

e Letras. Sendo, porem, a Psicologia a unica materia cienti- 

fica de uma sec^ao primariamente devotada aos estudos filo- 

soficos, resulta que, por for^a do contexto, se nao da orienta- 

^ao pessoal do professor, a Psicologia ai ensinada e tedrica, 

— mas e antes teorica no sentido de exposigao critica das gran- 

des teorias e dos principios basicos das escolas psicologicas 

e concepgoes gerais acerca da natureza humana, do que te6- 

rica no sentido das teorias particulares capazes de colocar 

problemas significativos para pesquisa e experimentagao pro- 

priamente dita. 

O conhecimento e a intimidade com os problemas filo^o- 

ficos nao deixam de ser uteis e ate indispensaveis a formagao 

de psicologo que se dedique ao ensino ou k pesquisa, prevenin- 

do contra certo primarismo metodologico cientifista de que 

a Psicologia e as vezes acusada. 

Mas a base filosofica exclusiva para os psicologos parece 

tao inadequada quanto a base psicologica exclusiva para os 

filosofos. Com exce^ao de um curso de Sociologia que Ihes 

e ministrado na segunda serie, e esta a situagao que prevalece 

atualmente no Brasil para os que queiram dedicar-se a Filo- 

sofia ou a Psicologia. Criadas segundo o modelo francos, as 

Faculdades de Filosofia brasileiras repetem no Brasil a situa- 

cao que Paul Guillaume descreveu como o caminho para a 

Psicologia pelo "detour" de uma educagao filosofica, — e 

"ce detour est long et difficile; on s'y attarde, et sou vent on 

s'y perd, si bien que beaucoup ne vont pas jusqu'au bout; ils 

en restent aux preliminaires philosophiques, qu'ils prennent 

pour la science elle-meme. Bien plus, il y a des chances pour 

que cette formation cree, a regard de la psychologie, des pre- 

ventions plutot qu'une ouverture d'esprit" {25, p. 7). 

Nas universidades brasileiras os curriculos sao rigidos: as 

materias ensinadas e o numero de anos em que aparecem sao 

determinadps por lei. Em 1934 fundou-se a primeira univer- 

sidade, em S. Paulo; durante a ditadura de Vargas foi criada 

a Universidade do Brasil, cuja Faculdade de Filosofia estate- 
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leceu o padrao minimo para as escolas congeneres. Entao, tor- 

nou-se a Psicologia materia obrigatoria nos tres anos funda- 

mentais do curso da Secgao de Filosofia, que compreende qua- 

tro anos, dos quais so o ultimo permite ao aluno uma certa 

escolha de materias. Os quatro anos formam "bachareis", em 

filosofia, em ciencias ou em pedagogia, conforme a secgao 

cursada. Em algumas faculdades ja esta regulamentado o 

doutoramento, que exige dois anos de estudos post-graduados 
e defesa de tese. Mas os candidates a esse grau sao raros, e 

especiatoente raros em Psicologia: na mais antiga faculdade 

at6 o presente so houve dois Ph. D, com tese no campo da 

Psicologia {11 e 50). 

O recrutamento de professores universitarios no Brasil. 

por dispositive constitucional, e feito mediante concurso pii- 

blico de titulos e provas. Apos o concurso, o professor que o 

vence torna-se "catedratico" e vitalicio em seu lugar. Antes 

dessas provas, as cadeiras sao ocupadas durante periodos mais 

ou menos longos por professores contratados ou interinos, os 

quais, ao contrario dos catedraticos, nao tern a minima ga- 

rantia de estabilidade no trabalho. Dai resultam, antes do 

concurso, completa instabilidade e dependencia absoluta de 

um juri organizado segundo o criterio dos detentores ocasio- 

nais do poder universitario. Por outro lado, apos oconcurso, 

o vencedor torna-se verdadeiro proprietario da catedra. Estas 

condigoes nao costumam constituir clima favoravel a efici- 

encia, do ponto de vista de uma ativa produgao cientifica, e, 

no caso da Psicologia, se somam as dificuldades resultantes 

do isolamento academico de um professor de ciencia numa 

Secgao de espirito filosofico. (Existe, na Secgao completamen- 

te separada de Pedagogia, um professor de Psicologia educa- 

cional, mas a diferenga de formagao e de interesses nao os le- 

va naturalmente a uma associagao.) 

Nas condigoes descritas, na Secgao de Filosofia o professor 

de Psicologia dificilmente pode fazer outra coisa que concen- 

trar seu esforgos no sentido de dar uma boa formagao de Psi- 

cologia teorica aos alunos. 

Quanto aos programas, desde que sejam respeitadas as 

exigencias legais quanto aos anos de ensino, dependem intei- 

ramente do professor, que pode muda-los anualmente, decidir- 
se por cursos monograficos ou gerais, teoricos ou nao. Na 

Faculdade Nacional de Filosofia, Nilton Campos orienta seu 

ensino logicamente, dos problemas gerais, para os especiais 
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e os de aplicagdo. No primelro ano, t§m relevo as relaQoes da 

Psicologla com a Filosofia, sua evolugao para autonomia e 

suas relagoes com as demais ciencias da natureza e da socle- 

dade e, finalmente, as bases metodologicas de estudo e inves- 

tigagao psicologica. No segundo ano, sao estudadas as contri- 

buigoes dos grandes vultos da psicologla moderna e contem- 

poranea, apreciadas as diversas posigoes doutrinarias, inves- 

tigadas as fungoes e processos mentals, discutidas as questoes 

relativas a Psicologla do inconsciente, expostos os fundamen- 

tos da psicologla da personalidade, estudadas as tendencias a- 

tuais da Psicologla cientlfica. No terceiro ano sao tratadasi as 

indicagoes e contra-indicagoes metodologias no ampo de apli- 

cagao; os criterios para a interpretagao dos resultados de pes- 

quisa, as limitagoes do emprego dos metodos de experimental 

gao psicologica, a tecnica e a aparelhagem utilizaveis. Junto 

a sua cadeira ha atualmente um Institute de Psicologla, que 

tern uma historia mais longa que a da propria Faculdade, 

tendo sido dirigido nos seus inicios (1925-1932) pelo psicolo- 

go polones W. Radecki, de quern o atual diretor foi assistente. 

Agora, Nilton Campos e ai auxiliado por assistentes pesqui- 

sadores, sem fungoes docentes, tendo iniciado a publicagao 

de uma serie de Monografias Psicologcas. Uma delas teste- 

munha o clima cientificamente liberal do Institute, cujo di- 

retor tern tendencias gestaltistas acentuadas (13): e de auto- 

ria do assistente E, Schneider (48), entusiasta do neo-beha- 

viorismo de Hull e Spence, que assim completa o quadro de 

influencias sobre a moderna geragao de psicologos brasileims. 

No Rio Grande do Sul, apos uma introdugao geral a Psi- 

cologla, ja o segundo ano e dedicado ao estudo da personalida- 

de, e no terceiro e estudada, principalmente, a psicanalise. 

Em S. Paulo, o ensino da Psicologla, na Secgao de Filo- 

sofia ja tern uma pequena e significativa historia. Criada a 

Universidade em 1934, a Psicologla foi lecionada de 1935 a 1944 

cumulativamente com a Historia da Filosofia pelo professor 
vindo de Franga para esse fim, Jean Maugiie. Na melhor tra- 

digao francesa, eram suas aulas obras-primas na arte da dis- 

sertagao, e deu cursos anuais monograficos sobre Vida Afetiva, 

sobre Percepgao, Personalidade, Memoria, nos quais foram 

expostas e criticadas as ideias da psicanalise, da fenomenolo- 

gla alema, da Gestalttheorie, da psicopatologia de Janet e 

Dumas sabre aqueles temas. Maugiie, que fora aluno do 

filosofo L. Brunschvicg e do psicdlogo social Charles Blondel, 
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abordava os temas psicologicos k luz dos problemas filosoficos 

e de sua determina^ao social. Era partidario de uma "psico- 

logia concreta", mas, como seu compatriota Politzer (38, 39), 

era crltico impiedoso da Psicologia experimental. 

Em 1945, o ensino sofreu uma sensacional mudanga de 

diregao, com o contrato do psicologo-social norte-americano 

Otto Kineberg, que trabalhou em S, Paulo ate 1947 (28). 

A pedagogia americana — talvez deliberadamente desprovida 

de encantos outros que a fria atragao dos fatos nus e experi- 

mentalmente manipulaveis — parece ser a propria antitese 

da pedagogia universitaria francesa. Seu instrumento nao 6 

o monologo professoral artisticamente conduzido no sentido 

de profundidade, mas o dialogo nos seus democraticos semina- 

ries. Seu objetivo e a informagao, nao a formagao. Assim, 

em vez de, como antes, um so curso anual para todos os alu- 

nos da Secgao, Klineberg estabeleceu o atual esquema, que 

sua sucessora, que fora sua assistente, como tambem antes, 

de Maugu6, mantem em suas linhas gerais: no primeiro ano, 

dois cursos anuais, Psicologia geral experimental e Escolas e 

Sistemas de Psicologia; no segundo ano, Psicologia Social e 

Psicologia Diferencial; no terceiro, Psicologia da Personalida- 

de e Psicologia Patologica. 

Para a atual professora, a historia antitetica da cadeira 

— que resume as diferentes influencias atuantes sobre a pro- 

pria Psicologia no Brasil — coloca o problema de uma escolha 

ou de uma tentativa de conciliagdo on sintese. Sua propria 

formagao e um retrato da multiplicidade de influencias que 

operam sobre os psicologos brasileiros mais recentes: estudou 

com Lourengo Filho, trabalhou no Servigo de Psicologia Apli- 

cada com Noemi Rudolfer, graduou-se a seguir pela Universi- 

dade de S. Paulo, onde estudou Psicologia com o filosofo-psico- 

logo Maugiie, e Psicologia Social com os sociologos P. Arbous- 

se-Bastide e Claude Levi-Strauss, franceses; estudou Psico- 

logia nos Estados Unidos com os gestaltistas de Smith Colle- 

ge, K. Koffka e F. Heider, e com o exeprimentalista J. J. Gib- 

son; na New School for Social Research com psicologos de tao 

diversas procedencias e orientagoes como Max Wertheimer, 

Horace Kallen, Albert Salomon e Ernst Kris. Nestas condi- 

<?oes, sua orientagao no ensino e no sentido de procurar uma 

resultante brasileira da Psicologia europeia e norte^mericana. 

Parecedhe que, dada a ausencia de unidade na Psicologia 

contemporanea, o Brasil tern pelo menos uma vantagem de- 

corrente do fato de ser um pais consumidor, e nao produtor, 
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de Psicologia: e a vantagem de poder considerar com relativa 

imparcialidade todas as teorias importadas e seus resultados. 

Como o progresso da Psicologia est^ tambem na diregao dessa 

unidade que Ihe falta, a busca de uma posigao sintetica bra- 

sileira se situa na linha das necessidades da propria ciencia. 

Finalmente, parece ser posslvel buscar numa interpretagao 

ampla das teorias gestaltistas, que sofreram elas proprias 

a influeucia de sua transplantagao para a America, a desejada 

integragao (11). Consequentemente, mantendo o esquema in- 

troduzido na catedra de S. Paulo por Klineberg, e visando a 

habilitagao profissional dos alunos, acrescentou-se ao curri- 

culo um treino obrigatorio de testes mentals e de tecnicas 

projetivas, especialmente o Rorschach. O treino de tecnicas 

projetivas e o curso sobre personalidade estao a cargo de uma 

assistente, Carolina Martuscelli. E' tambem dado um curso 

anual de Psicologia gestdltica e topologica ao terceiro ano. 

No segundo ano, foi acrescentado um curso sobre a obra do 

suigo J. Piaget, a cargo da assistente Natalia Voinoff. Por 

fim, numa tentativa de formar habitos de investigagao no 

campo da Psicologia social — que, por ora, parece ter clima 

mais favoravel no Brasil que a Psicologia experimental — 

sao requeridos dos estudantes adiantados pesquisas mediante 

o emprego de metodos de analise de conteudo, de questiona- 

rios e testes, tendentes a conhecer atitudes e valores da po- 

pulagao local. 

* * * 

E* provavel que a solugao do problema de uma formagao 

cientifica de psicologos, no Brasil, dependa, antes que de es- 

forgos pessoais isolados, da criagao de suh-secgoes autonomas, 

de Psicologia, nas Secgoes de Ciencias das Faculdades de Filo- 

sofia. As dificuldades para isso sao varias, entre elas a de se 

obter, pelo processo democratico, longo e complicado, uma lei 

a respeito, e, outra, talvez maior, a forga daquela veneravel 

tradigao contra a qual, na propria Franga, de onde essa tra- 

digao foi importada, tanto clamou, entre outros, P. Guil- 

laume (25). 

Uma /ase intermediaria podera ser o desdobramento da 

unica cadeira de Psicologia da Secgao de Filosofia, em duas 

ou mais cadeiras, que permitam aos seus professores, tanto a 

cooperagao, como a especializagao e maior tempo para pes- 

quisa. Este passo tem relagao com a da criagao de uma car- 

reira de professor universitario, em vez do atual sistema em 
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que hd um professor e asslstentes de sua exclusiva confianga 

e dele absolutamente dependentes, tanto didatica, quanto ad- 

ministrativamente. 

Facilitarao certamente a obtengao da lei referida, a dis- 

cussao e o entendimento previos sobre o assimto pelos pro- 

fessores da materia neste vasto Brasil, os quais frequentemente 

t&n noticia da existencia uns dos outros mediante publica- 

^oes estrangeiras, tals como os trabalhos de Beebe-Center e 

Mc-Farland (7) e de Margaret Hall (26). Isto, por sua vez, 
se relaciona com a organizagao- de uma associagdo nacional 

de psicologos e com a fundagao de revistas, de existencia per- 

manente, em que se concentrem os trabalhos que costumam 

ser publicados em revistas de ciencias afins. Algumas tenta- 

tivas de associagao e de revistas psicologicas se realizaram nos 

dltimos vinte anos, mas em regra de vida efemera. Talvez 

seja prenuncio de organizagao a estender-se no piano nacional, 

a fundagao, ha cinco anos, da Sociedade de Psicologia de S. 

Paulo — em que teve papel saliente o norte-americano Kli- 

neberg — a qual, demonstrando certa vitalidade, conta agora 

com cerca de 150 associados psicologistas e inicia a publicagao 

de um Boletim de Psicologia. 
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1NTR0DU Q AO 

A presente pesquisa sobre distancia social tem por fina- 

lidade procurar situar alguns aspectos do problema de aceita- 

gao de nacionalidades, grupos nacionais, "raciais" e regionais 

ao nosso meio. 

O termo distancia social e usado para designar a posigao 

social (aproximaQao, afastamento) de uma pessoa ou grupo, 

em suas relagoes, de superioridade e inferioridade, com outros 

individuos ou grupos de individuos. 

Um dos meios de estudo da distancia social sao as escalas 

de atitudes, cujo melhor exemplo e a Escala de Distancia So- 

cial de Emory S. Borgardus que representa, sem duvida, uma 

das primeiras tentativas para medir atitudes "raciais". Con- 

siste a Escala de sete itens relacionados com nacionalidades 

e grupos "raciais". Os itens variam entre dois extremes re- 

presentando um, a atitude de maior aceitagao suposta e o 

outro, a atitude contraria, isto e, a de menor aceitagao tam- 

b&n suposta. Os outros cinco itens exprimem atitudes menos 

extremas que as mencionadas. Em ordem crescente de dis- 

tancia social os itens da Escala tem a seguinte graduagao: 

1. Aceitagao como parente pelo casamento. 

2. Aceitagao como membro do clube no circulo de amigos. 

3. Aceitagao como vizinho de rua. 

4. Aceitagao como membro da classe profissional no pais. 

5. Aceitagao como cidadao no pais. 

6. Aceitagao somente como turista no pals. 

7. Exclusao do pais. 

Precedendo o relato da investigagao realizada e ainda 

nesta introdugao, queremos apresentar um resumo da pes- 

quisa original de Bogardus, nao somente para divulgar era 

nosso meio este interessante trabalho, como tambem para 

facilitar a exposigao das comparagoes que tentarei fazer entre 

os resultados dos dois estudos. 

Emory S. Bogardus aplicou sua Escala de Distancia So- 

cial a 1.721 norte-americanos, abrangendo com esse numero 

uma populagao composta de sujeitos de varias partes dos 
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Estados Unidos, de ambos os sexos; de idades difererxtes; de 

religiao diferente; de nivel educacional diferente e de dife- 

rente ascendencia "racial", fisses sujeitos revelaram sua ati- 

tude relativamente a 40 diferentes grupos "raciais", incluin- 

do o norte-americano. A Tabela I apresenta o comportamen- 

to dos 1.725 norte-americanos diante da escala que Ihes fol 

apresentada. 
TABELA I 

Beacoes dos 1.725 norte americanos a 40 "ra^as^ diferentes (em %). 

Haga 

Ingleses 
Americanos 
Canadenses 
Escoceses 
Escoceses-Trlan. 
Irlandeses 
Franceses 
Galeses 
Alemaes 
Canadenses-Fran. 
Succos 
Holandeses 
Noruegueses 
Dinamarqueses 
Espanhois 
Flnlandeses 
Bussos 
Italian os 
Portugueses 
Poloneses 
Hiingaros 
Bumenos 
Armenios 
Tchecos 
Indies 
Judeus-alemaes 
Bulgaros 
Judeus-russos 
Gregos 
Sirios 
Scrvo-croatas 
Mexicanos 
Japoneses 
Filipinos 
Negros 
Turcos 
Chine&es 
Mulatos 
Coreanos 
Hindiis 

Aceitaria 
parent© 

casamcnto 

93,3 
90,1 
86,9 
78,1 
72.6 
70 
67,8 
60,8 
54.1 
49.7 
45.3 
44.2 
41 
35 
27,6 
16,1 
15.8 
15.4 
11 
11 
10,1 
8,8 
8.5 
8.2 
8,1 
7.8 
6.9 
6,1 
5,9 
4.3 
4,3 
2,8 
2.3 
1.6 
1.4 
1,4 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 

Aceitaria 
membro 

club© c/ 
amigro 

96,7 
92,4 
93,4 
89,1 
81,7 
83,4 
85,4 
72.3 
67 
66.4 
62.1 
54.7 
56 
52.2 
49.8 
27.4 
27,7 
25.7 
22 
11.6 
17.5 
19.3 
14.8 
16.4 
27.7 
22,1 
14.6 
18 
17.7 
13.8 
10.4 
11.5 
12.1 
15.2 
9.1 

10 . 
11.8 
9,6 

10,8 
6,8 

Aceitaria 
vlzinho 
de rua 

97,3 
92.6 

l 96,1 
91.3 
88 
86,1 
88.1 
80 
78.7 
76.4 
75.6 
73.2 
65,1 
65.5 
55,1 
36,1 
31 
34.7 
28.3 
28.3 
25.8 
23,8 
27,8 
21,1 
33.4 
25.5 
16.4 
15.7 
18 
18 
12 
12,3 
13 
19.5 
11.8 
11.7 
15.9 
10.6 
11.8 
13 

Aceitaria 
clas. pio- 
flsslonal 
no pals 

95,4 
92,4 
95,6 
92,8 
89,4 
89,8 
90,4 
81,4 
82.6 
79.3 
78 
76.7 
72 
71.4 
58 
50.5 
45,3 
54.7 
47.8 
44,3 
43 
38,3 
46.2 
36 
54.3 
39,8 
19,7 
30.1 
35.2 
31 
10.3 
77,1 
27.3 
36,7 
38,7 
19 
27 
32 
20,1 
21.4 

Aceitaria 
cldad&o 

no 
pals 

95,9 
90.5 
96.1 
93.3 
92 
91.4 
92,7 
86 
87.2 
87 
86.3 
86,1 
80,3 
80.1 
81.6 
61.2 
56,1 
71.3 
57.7 
58.3 
70,7 
51.6 
58,1 
47.4 
83 
53.5 
43.1 
45.3 
53.2 
41.1 
30.4 
46,1 
29.3 
52,1 
57,3 
25,3 
27.3 
47.4 
27.5 
23.7 

6 
Aceitaria 
somente 

c/ turlata 
no pals 

1,7 
1,2 
1.7 
1.7 

16.7 
4 
3.8 
5,4 
6,7 
4,4 
5,4 
2.4 
8 
4.5 
8,4 

12.8 
22.1 
14.5 
19 
19,7 
20,3 
22 
17,7 
26 
7.7 

25,3 
21.9 
22.7 
25.3 
21.4 
18.6 
30.8 
38,8 
28.5 
17.6 
41,8 
45.2 
22.7 
34.3 
47,1 

Kxcluirla 
do 

pals 

0 
0 
0,3 
0 
0.4 
0,7 
0,8 
0,5 
3,1 
0,8 
1 
0,3 
0,3 
0,9 
2 
2,8 
8 
4.8 
3.5 
4,7 
7 
4.6 
5 
9.5 

1.6 
13,8 

7 
13,4 
11.3 
9 
8 

15,1 
2,5 
5,5 

12.7 
23.4 
22,4 
16.8 
13,8 
19,1 
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Generalizando os resultados, como o fez Bogardus, pode- 

mos afirmar que tod as as "ragas" do norte da Europa sao 

alvo de uma atitude de simpatia por porte dos norte-ameri- 

canos, enquanto que os asiaticos, negros e mulatos, ao con- 

trdrio, sao muito pouco aceitos. 

* * * 

METODO — A escala de atitudes usada na presente pesqui- 

sa 6 uma adaptagao da Escala de Bogardus como pode ser 

visto pelo modelo que segue, 

Modelo de folha usada na obtengao dos dados: 

Scxo  Data do nasciraento  Profissao do 
pai    Nacionalidade pai  Nacio- 
nalidade  Lugar do nascimento  

Instmgoes: Examine bera as classificacoes abaixo, corresponden- 
tes a cada nacionalidade ou grupo. Escolha para cada nacionali- 
dade ou grupo uma ou.mais delas (fazendo um circulo ao redor do 
niimero respectivo), levando em conta seus sentimentos em rela^ao 
aos membros de cada nacionalidade ou grupo, em geral, e nao aos 

bons ou maus individuos que voc^ conhece de cada um. 

Nadonolidades 
e Grupos 

Accit. c. 
parente 
casam. 

Aceit. 
membro 

clube em 
men cir. 

atnigofl 

Aceit. c. 
vizinho 
de rua 

Aceit, c. 
membro 

clasae pro- 
fit). no pat s 

Aceit. 
cidadao em 
meu paia 

Aceit. c. 
turista em 
meu pais 

Excluiria 
do 

meu paii 

Alemao 1 2 3 4 5 6 7 
Argentine) 1 V 3 4 5 6 7 
Armenio 1 2 3 4 5 6 7 
Baiano I 2 3 4 5 6 7 
Canadense 1 2 3 4 5 6 7 
Carioca 1 c 3 4 5 6 7 
Chinas I 2 3 4 5 6 7 
^spanhol 1 2 3 4 5 6 7 
Frances 1 2 3 4 5 6 7 
Gaucho 1 2 3 4 5 6 7 
Indti 1 2 3 4 5 6 7 
fnorl^s 1 2 3 4 5 6 7 
Italian o I 2 3 4 5 6 7 
Japon^s I 2 3 4 5 6 7 
Judeu I 2 3 4 5 0 7 
Mexicano I 2 3 4 5 6 7 
Mulato I 2 3 4 5 0 7 
Negro 1 2 3 4 5 6 7 
Norte Americ. 1 2 3 4 5 0 7 
Nortista I 2 3 4 5 0 7 
Jkraguaio I 2 3 4 5 6 7 
Fanlisto 1 2 3 4 5 6 7 

I 2 3 4 5 0 7 
Peruano I 2 3 4 5 0 7 
Husso 1 2 3 4 5 6 7 
Sirio 1 2 3 4 5 0 7 
Uruguaio I 2 3 4 5 6 T 
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As xnodificagoes introduzidas na escala se referem: (1) 

& inclusao de outros grupos e nacionalidades com o fim de 

atender melhbr ao meio a que se destinava a escala. Deve-se 

notar aqui, de maneira especial, a inclusao de grupos re- 

gionais brasileiros; (2) a exclusao de certos grupos e nacio- 

nalidades, cuja consideragao, de acordo com meu ponto de 

vista, nao era de interesse — como por exemplo, a distin- 

gao dos varios grupos de nacionalidade britanica; (3) a li- 

geira alteragao do sentido do 6.0 item que compoe a escala, 

que nesta pesquisa ficou: Aceitaria como turista em meu 

pals. Na redagao original le-se: "I would permit members 

of this group as visitors only to my country"; (4) por fim, 

nao propriamente uma modificagao, mas a inclusao de uma 

pergunta que aparece ao lado direito da folha, apos o 7.0 

item: — Por que excluiu essas nacionalidades? 

OS SUJEITOS — Os sujeitos da presente investigagao 

sao 2.076 universitarios das faculdades e escolas superiores 

do Estado de Sao Paulo. Procurando garantir a generaliza- 

gao das conclusoes obtidas, tomamos de cada faculdade e 

escola superior 30% do numero total de alunos matriculados, 

no ano letivo de 1949, deixando ao acaso a selegao dos sujei- 

tos em cada serie escolar. 

Essa populagao, que constitue a amostra representati- 

va dos universitarios paulistas, compoe-se de indivlduos de 
ambos os sexos (509 do sexo feminino e 1.457 do sexo mascu- 

lino), de nacionalidade brasileira, de idade variando entre 

17 e 40 anos. A ascendencia "racial" da populagao esta dis- 

criminada na Tabela II. 

TABELA II 

Ascendencia "raciaB' dos 2.076 universitarios 

Brasileiro   1422 
Italiano   
Portugues     
Sirio   
Japones   
Espanhol   
Husso   
Polones  :  
Alemao   
Lituano   
Frances     
Hungaro    
Rumeno    
Argentino     
Judeu   

1422 Tcheco  -  
208 Ingles   
107 Boliviano   3 

94 Austriaco   3 
54 Yugoslavo   3 
45 Dinamarquez   3 
30 Armenio    2 
26 Panamenho   2 
19 Suigo     
11 Austriaco   1 
8 Egipcio   .1 
7 Norte-americano   1 
6 Belga   1 
5 Bulgaro     1 
3 Grego   1 
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A APLICAQAO: — Numa folha mimeografada foi a Es- 

cala distribuida aos sujeitos quando se encontravam reuni- 

dos nas salas de aula. De maneira a conseguir maior sin- 

ceridade nas respostas, nao se pediu o nome aos sujeitos. Al- 

gumas explicagoes orais relativas a finalidade da pesquisa 

precederam a distribuigao das folhas, visando com isso des- 

pertar o interesse e obter uma cooperagao que coadunasse 

com os objetivos da pesquisa. 

OS RESULT ADOS: 

A Tabela III mostra a distribuigao das porcentagens 

em cada item e para cada um dos grupos nacionais, "ra- 

ciais" e regionais considerados. 

TABELA III 

Resultados cm porcentagem da E. I). S. aplicada em 2,070 
unlversitarios 

Kacionalidades 
e 

Grupoa 

Italiano 
^ortugues 
Norte-Am eri c a n o 
•^rgentino 
Prances 
pruguaio 
Jngles 
J^Panhol 
Jfexicano 
Canadense 
Pfniano 
Alemao 
J^raguaio 
Sirio 

Qsso 
Armenio 
Ind6 
'iideu 
Chinfta 

/•pon^B 
JJulato 
Negro 

Aceltaria 
parente 

casamento 

74,7 
72.7 
71,2 
69.8 
68,4 
66.9 
65,8 
65,6 
63,6 
62.1 
60.4 
60.2 
59.1 
40.3 
38.3 
34.5 
29,8 
26.2 
25,2 
23.4 
14 

9.9 

Aceltaria 
oomo 
amlffo 

89.5 
86.6 
87.4 
89,1 
88.5 
89.7 
87.6 
84,1 
90,1 
87,1 
81.1 
81,9 
83,4 
75.4 
67,9 
69.5 
71.6 
59.9 
75.4 
69.2 
59.7 
55.5 

Aceitaria 
como 

vlzinho 

91,6 
94 
91,3 
89.8 
91,2 
89.5 
91.1 
87.2 
79.6 
90.7 
87,2 
89.9 
87.6 
84.7 
79.8 
79.7 
81,1 
51.9 
81,1 
80 
75.8 
71.9 

Aceltaria 
membro 
profis. 

88,7 
87.6 
84,9 
84,9 
87.2 
84.7 
81,7 
82.5 
83 
85,4 
82,7 
85,4 
82.6 
73.7 
73.4 
74 
75,9 
64.5 
76.3 
75.4 
74,9 
73,3 

Aceltaria 
como 

cidadSLo 

90,8 
92,8 
85.4 
85.3 
89.5 
87.4 
82.4 
87,1 
83,1 
87.5 
85.6 
85.4 
84,1 
77.7 
70.5 
72.1 
79 
64.2 
78,4 
73 
77,4 
74,4 

Aceltaria 
como 

turista 

94,2 
94.1 
98.8 
94.2 
94.8 
93,7 
95 
92.3 
93.1 
94.4 
92.4 
90,7 
91.6 
92.5 
83,5 
88.9 
94.2 
84.2 
90,4 
87.7 
87.3 
85,9 

Exclulria 
do 

pafa 

0,3 
0 

2,5 
1,5 
0.2 
0.2 
1,3 
1 
0,1 
0,3 
0 
4,5 
0,4 
7,5 

15 
6,2 
2.7 

24 
4,2 

5,2 
7 
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A partir dessas porcentagens, podemos afirmar que pra^ 

ticamente todos os americanos e europeus, com a excegao 

dos russos, sao aceitos pelos paulistas. Tal aceita^ao se evi- 

dencia ao comparar as porcentagens do 1? item, que se re- 

fere k atitude de aceitagao como parente pelo casamentor 

dessas nacionalidades aceitas, com as porcentgens dos rus- 

sos asiaticos, negros e mulatos. 

Por que essa distancia tao grande dos brasileiros com 

respeito a russos, asiaticos, negros e mulatos? 

Ao comparar os resultados nesse item com os obtidos 

por Bogardus na sua pesquisa acima resumida, pudemos ve- 

rificar que se os norte-americanos nao aceitam tantas na- 

cionalidades como os sujeitos da presente investiga<jao (pois 

suas simpatias se restringem aos europeus do norte), no to- 

cante a atitude de ndo-aceitagdo a coincidencia, quanto ^.s 

nacionalidades e aos grupos nacionais apontados, e signifi- 

cativa. Como pouco aceitos figuram em ambos os palses os 

russos, os asiaticos, os negros e os mulatos, embora o sejam 

entre outras nacionalidades. 

Resulta, portanto, desta comparagao, o fato que o pau- 

lista simpatiza com um numero maior de nacionalidades e 

grupos nacionais do que o norte-americano e que, apesar de 

haver a coincidencia ja assinalada quanto a nao-aceitagao, 

as porcentagens atribuidas as nacionalidades e grupos na- 

cionais em nosso caso nunca chegam a atingir os extremos 

encontrados por Bogardus, como por exemplo, apenas 1,1% 

de aceitaQao do chines, indu, mulato, como parentes pelo ca- 

samento; 1,4% do negro; 2,3% do japones, etc.. 

Voltando a analise dos dados obtidos, verificamos ainda 

que uma distancia bem menor separa as nacionalidades nos 

itens seguintes da escala. Tal fato demonstra uma maneira 

de se colocar o problema de distancia social, em nosso meio, 

diferente da que as investigagoes levadas a efeito nos E. U. 

revelaram. Ao comparar as porcentagens do 2?, 3?, 4? e 

5? itens, pode-se ver que na populagao estudada por Bogar- 

dus permanece relativamente a mesma diferenga entre as 

nacionalidades mais aceitas e as pouco aceitas, enquanto 

que na populagao paulista, embora se note permanencia de 

uma certa diferenga entre os dois grupos aceitos e pouco 
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aceitos O) quanto ao 2? item, essa diferenga tende a desa- 

parecer e tornar-se pouco significativa, como por exemplo 

no item 4?. 

A julgar por esses dados, a atitude do universitario pau- 

lista e mais igualitaria e menos discriminativa que a dos 

norte-americanos, nao so quanto ao numero de nacionalida- 

des e grupos nacionais aceitos, como tambem quanto a dis- 

tAncia social a que se coloca desses grupos. 

Sera talvez possivel generalizar essa afirmagao para os 

brasileiros em geral, se lembrarmos aqui uma pesquisa se- 

melhante, embora com numero bem menor de sujeitos, rea- 

lizada pela Dra. Aniela Ginsberg, em 1946, entre os estudan- 

tes da Faculdade de Dlreito e de Filosofia e componentes do 

C. P. O, R. (Centro de Preparagao de Oficiais de Reserva), 

de Salvador — Baia. Submetendo 400 sujeitos a Escala de 

Distdncia Social de Bogardus, usando porem uma tecnica 

dlferente, chegou a Dra. Ginsberg as seguintes conclusoes (2): 

"1. As nacionaiidades preferidas para membro. de fami- 

lia eram em ordem decrescente as seguintes: Ameri- 

canos do norte, Franceses, Portugueses, Ingleses, 

Italianos, Mexicanos, Alemaes, Argentinos, Espa- 

nhois e Uruguaios. 

2. Como amigos eram escolhidos: Americanos do Nor- 

te, Franceses, Ingleses, Portugueses, Alemaesr Italia- 

nos, Canadenses e Chineses. 

3. Como vizinhos eram preferidos: Americanos do Nor- 

te, Portugueses, Ingleses, Franceses, Alemaes e Italia- 

nos com a mesma frequencia. 

4. Como colegas eram escolhidos de preferencia: Ale- 

maes, Americanos do Norte, Franceses, Ingleses, Por- 

tugueses, Sirios, Italianos e Russos. 

(1) — Chamaremoa de grupoa aceitos ao conjunto de nacionaiidades ou grupos 
nacionais que no Item obtiveram uma porcentagem superior a 50%, 
e grupo de pouco aceitos os que alcangaram uma porcentagem inferior 
a 00%, ^ 

(2) — AgradeQO & Dra. Aniela Ginsberg e diregllo do Boletim da Sociedade 
de Psicologia de Sfto Paulo a permissao que me fol concedlda de usar 
os dados desta pesquisa a ser publicada brevemente. 
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5. Como cidaddos eram preferidos os Portugueses, Ame- 

ricanos do Norte, Franceses, Italianos, Ingleses, Pa- 

raguaios. 

6. Como turistas eram escolhidos: Americanos do Nor- 

te, Franceses, Ingleses, Chineses e Uruguaios. 

7. Expulsos do Brasil deviam ser os Japoneses, Russos, 

Alemaes, Judeus, Espanhois e Sirios." 

A semelhanga que de maneira geral se verifica entre 

essas conclusoes e as inferidas das porcentagens desta pes- 

quisa e uma base para a hipotese que a atitude mais iguali- 

taria e menos discriminativa — em comparagao com a dos 

norte-americanos — revelada pelos universitarios paulistas 

seja uma atitude comum aos brasileiros em geral. 

Ao lado dessa semelhanga, certas peculiaridades cha- 

mam a atengao e levam a crer na existencia de atitudes que 

poderiamos chamar de atitudes regionais brasileiras quanto 

k aceitagao de nacionalidades e grupos nacionais. E', por 

exemplo, a atitude diferente que se depreende das porcenta- 

gens obtidas nessas pesquisas entre paulistas e baianos, em 

relagao aos japoneses e espanhois. 

Na investigagao entre baianos 50,5% dos sujeitos eram 

de opiniao que os japoneses deveriam ser excluidos do pais. 

e 31,2% manifestaram ess a mesma opiniao em relagao aos 

espanhois. Na setima coluna da Tabela III pode-se ler que 

os japoneses deveriam ser excluidos do pais de acordo com 

9,9% dos sujeitos paulistas, enquanto que os espanhdis so- 

monte de acordo com 1% dos mesmos sujeitos. A diferenga 

entre as porcentagens d significativa e o tempo que decorreu 

entre as duas pesquisas nao parece ter agido de maneira di- 

versa no caso dessas duas nacionalidades. Em S. Paulo a 

porcentagem relativa aos japoneses d cinco vezes menor, en- 

quanto que a relativa aos espanhdis d 30 vezes menor do 

que na Bala. Ora, esta claro que o tempo, sd, nao explica por 

que uma tal atitude negativa em relagao aos espanhdis na 

Baxa. (Deve-se lembrar que na Baia a pesquisa se realizou 

logo apds o tdrmino da segunda guerra mundial, o que nao 

deixarA de ter importancia, principalmente em relagao aos 

japoneses, contra os quais o Brasil ha via declarado guerra.) 
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Consultada sobre esse fato, disse a Dra. Ginsberg que 

a atitude de nao-aceitagao que os jovens baianos revelaram 

era relagao aos espanhois esta talvez relacionada com a ati- 

vidade que os elementos dessa nacionalidade exercem na- 

quele estado. Todo o mercado de generos alimenticios esta 

nas maos de grande numero de espanhois estabelecidos na 

Baia, os quais gozam da fama de "exploradores do povoM. — 

E* esta raais uma hipotese que, como as dernais, deveria ser 

submetida a investigagao por outros meios. 

Retornando ainda uma vez a Tabela III, quero focali- 

zara agora o item que diz respeito k atitude negativa em re- 

la^ao aos varios grupos. As porcentagens da setima coluna 

(exclusao), revelam um forte antisemitismo representado 

por 24% de exclusao do pais, o que de certa maneira € cor- 

roborado pela pouca aceitagao dos judeus no outro extre- 

mo (primeira coluna). Em ordem decrescente, quanto k ex- 

clusao do pais, sao os judeus seguidos pelos russos (15%), ja- 

poneses (9,9%), sirios (7,5%), negros (7%), armenios 

(6,2%), mulatos (5,2%), alemaes (4,5%), chineses (4,2%), 

mdds(2,7%) e norte-americanos (2,5%). Portanto, os menos 

regeitados sao os latinos e os latino-americanos. 

Quanto a pergunta que introduzimos solicitando dos 

sujeitos o porque da exclusao das nacionalidades e grupos na- 

cionais, os resultados sao ainda uma vez ilustrativos. Para 

explicar o que os levara a adotar atitude tao extrema de 

nao aceitagao, os sujeitos responderam a pergunta proposta 

com certas frases que passaremos a enumerar: 

— Por serem nocivos e perigosos ao pais (exploradores, 

parasitas, desordeiros, etc.). 

— Por se constituirem em grupo nao assirailavel (for- 

mam quistos, um estado dentro de outro estado, etc.). 

— Por seus tragos de carater nacional negatives (cruel- 

dade, falsidade, sentimento de superioridade, etc.). 

— Por diferenga de raga. 

— Por diferenga de credo religioso. 

— Devido k sua ideologia politica. 

— Por serem inferiores. 

— Devido ao fator cfir. 

— Por serem antipaticos. 
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Mais especilicamente: a exclusao dos judeus, japoneses, 

chineses, russos, sirios e armenios foi mais frequentemente 

atribuida aos cinco primeiros porques, embora estes apare- 

gam, nao muito raramente, associados aos dexnais. De ma- 

neira toda especial aos russos foi referido como causa da 

exclusao o fato de possuirem uma ideologia politica que 

nao esta de acordo com a formagao do povo brasileiro; aos 

alemaes, foram atribuidos os adjetivos que aparecem na ter- 

ceira frase; e, por fim, a pecha de inferiores continua para 

os negros e mulatos. A esses porques devo acrescentar que 

30% dos sujeitos responderam de maneira vaga a pergunta 

(como por exemplo: "Porque nao gosto", "Por razoes ob- 

vias,'), que outros 8%, apesar de excluirem varias nacio- 

nalidades e grupos nacionais do pais, deixaram de dar quai- 

quer resposta a questao. 

Se os porques apontados nao bastassem, somente esse 

grande numero de respostas vagas e em branco nos levaria 

a acrescentar mais esta comprovagao a teoria que procura 

explicar o preconceito como sendo "um composto de ester- 

reotipos, mitos e lendas no qual o rotulo ou simbolo e usado 

para classificar, caracterizar e definir um individuo ou gru- 

po considerado como uma totalidade". "Como todo o este- 

reotipo, tal preconceito "racial", conforme a estrita logica, 

e um falso conceito; uma palavra ou uma frase e usada pa- 

ra dar a uma pessoa ou um grupo caracteristicas gerais e 

abstratas que nao sao apoiadas por razoes ou fatos cienti- 

ficos. Alem disso, tais estereotipos sao baseados numa varie- 

dade de mitos, lendas e ideologias". "De acordo com a eti- 

mologia da palavra, "preconceito" significa tomar uma deci- 

sao ou adotar uma atitude ou crenga antes. E' uma perver- 

sao do julgamento racional por interesses proprios ou do 

grupo, e como quase todos os estereotipos e mitos, o precon- 

ceito e especialmente eficaz porque e geralmente acompanha.- 

do de forte tonalidade afetivo-emocional O". 

OS RESULTADOS PARA OS GRUPOS REGIONAIS: 

Quando me referi as modificagoes introduzidas na escala 

original, fiz alusao aos grupos regionais. Acrescentei tais gru- 

pos levada pela curiosidade de saber que atitude assume o 

(1) Ktmball Young — Handbook ot Social psychology, pp. 257-258. 
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paulista frente a outros grupos regionais do proprlo Brasil, ha- 

vendo escolhido, para pesquizar, os gauchos, cariocas, baianos 

e nortistas. 

Os resultados em porcentagens de aceitacao aparecem 

na Tabela IV. 

TABELA IV 

Aceitacao (!os grupos regionais brasileiros. Bcsultado em %. 

Grupos 
regionais 

Aceitaria 
pareute p. 
casamento 

Aceitaria 
c. membro 

clube, como 
amig-o 

Aceitaria 
como vizi- 

nho de 
rua 

Aceitaria 
c. membro 
claaso pro- 

fissional 

Paulista 92,1 96,7 95,6 95,3 
Gauclio 76,5 89,2 88,5 90,1 
Carioca 75,9 91,1 92,2 90,4 
Baiano 64,4 87,4 90,1 89,8 
Nortista 64 85,9 90,1 89,3 

Nota-se claramente que existe uma ''escolha" por par- 

te do paulista. Depols do proprio paulista, aceita mais o 

gaucho e o carioca que o baiano e o nortista. Tal atitude se 

acentua ao colocarmos os regionais na Tabela III. Assim, 

8 nacionalidades sao mais aceitas como parentes pelo ca- 

samento que os grupos de baiano e nortista. 

A distribuigao da populagao segundo o lugar de nasci- 

tmento dos sujeitos brasileiros nesta pesquisa obedece a Ta- 

bela V. 

TABELA V 

Distribui?ao da popula^ao segundo o lugar de nascimento. 

Paulistas   1845 
Mineiros   70 
Nortistas   47 
Cariocas    32 
Gauchos   21 

Catarinenses   16 
Paranaenses   14 
Baianos   11 
Mato-grossenses   II 
Goianos   9 

A diferenga de atitudes e sugestiva e as hipoteses que 

posso levantar para explica-las sao as seguintes: (1)) se nao 

e verdade, parece ser uma opiniao corrente que os diploma- 

dos pelas escolas superiores das regides do norte, onde M 

escolas superiores seculares, vem para o sul, para Sao Paulo, 
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entrando entao em concorrencia com os profissionais libe- 

rais locais. Essa explicagao encontra um paralelo na expllca- 

^ao de scciologos ameiicanos que afirmam que o maior pre- 

conceito contra o negro, verificado no sul dos E. U,, e moti- 

vado pela concorrencia economica. Para comprovar tal hi- 

pdtese necessario se faz um estudo comparativo da imigragao 

de gauchos, cariocas, baianos e norllstas para Sao Paulo; (2) 

uma outra explicagao estaria possivelmente no fato dos nor- 

tistas serem identificados mais facilmente pelo tipo fisioo 

(o estereotipo da cabega chata, por exemplo) ou mais facil- 

mente reconheciveis por sua fala caracteristica. 

Frizamos que sao hipoteses e como tais devem ser verifi- 

cadas atraves de outras pesquisas. 

# t- * 

ALGUNS COMENTARIOS SOBRE A GRADUAgAO DA 

"ESCALA" 

Ao lado dos resultados obtidos neste inquerito de opl- 

niao publica, nao podemos nos furtar de acrescentar alguns 

comentarios sobre a Escaia de Dist^ncia Social sugeridos pe- 

la experiencia desta pesquisa. 

Nao nos referimos a validade da Escaia de Eogardus, 

fato que ja foi estabelecido por varios metodos estatlsticos. 

Se nao fora isso, as inumeras pesquisas realizadas com es- 

calas semelhantes por um niimero apreciavel de psicologos, 

bem como os varios trabalhos e discussoes que esse metodo 

suscitou, ja seriam fatos suficientes a seu favor. Mas, um 

ponto chamcu a atencao ja numa pesquisa preliminar reali- 

zada entre alunos de escola normal f1). Pelos resultados 

entao obtidos, verificamos que a graduagao emprestada par 

Bogardus a sua escaia nao estava de acordo com o sentide 

de distdncia social do grupo investigado. Assim era que no 

item 4?, isto e, no item em que se questiona o individuo so- 

bre a atitude de aceitagao das varias nacionalidades e gru- 

pos nacionais como memhro de sua classe profissional, as 

porcentagens baixam sensivelmente. Naquele grupo uma 

explicagao plausivel logo se apresentou. Estavamos trataodo 
com futuros professores primarios e a profissao que iriatui 

■U) A pesquisa refcrida foi reallzada em 1947 cm colaboraQ5.o com Marta 

m * rcia'T-.e - consV^u^u um trabalho ejacolar para o Curso de Bapecta- 
nav. £ ^ ^ducacloual, cadeira de Psicologia Social, diriRidia pe.o Prof. Otto Klinebcrg. 
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exercer e pela propria lei do pais privativa de elementos na- 

cionais. 

Ora, esta hipotese deixa de ser aplicavel na populagao 

objeto deste inquerito, pois tratamos com individuos que 

irao exercer as mais variadas profissoes liberals e, no entan- 

to, salvo rarissimas excegoes, as porcentagens tendem tam- 

bem a diminuir ao atingixem o 4? item. 

fisses nossos comentarios nao encontram eco no estu- 

do de avaliagao da Escala de Distancia Social de Bogardus 

pelo m^todo de intervalos equidistribuidos desenvolvido por 

A. Q. Sartain e H. V. Bell Jr. que se referem nesses termos 

ao problema aqui ventilado: "E' evidente que a escala nao 6 

composta de itens igualmente espacados,,. Entretanto, na 

apresentagao dos indices por esses mesmos autores temos o 

seguinte — item mais favoravel (N? 1) foi bastante fa- 

voravel (10, 56) e o menos favoravel (n? 7) i)Ouco favora- 

vel (1,29), mas a distancia entre os outros itens nao segue 

nenhum padrao. Em um caso ha mesmo uma aparente inver- 

sao (N? 5 parece ser mais favoravel que o n? 4) contudo 

os N?8 3, 4 e 5 nao sao significativamente diferentes na atl- 

tude que Ihes foi atribuida". 

Nao verificamos essa mesma graduagao irregular dos 

itens da escala no comportamento dos nossos sujeitos tradu- 

zkio pelas porcentagens. Um simples exame da Tabela III 

mostrara: (1) maior distancia entre o 1? item quando colo- 

cado frente aos outros; (2) porcentagens elevadas no 3? 

item falando com certeza de uma colocagao diferente da 

questao da visinhanga no nosso meio. O problema de visi- 

nhanga se coloca em outros termos nos Estados Unidos, onde 

existem discriminagoes nacionais e "raciais" seja no bairro, 

na rua ou no predio de apartamento — la, por exemplo, pre- 

tos nao habitam predio de apartamento de brancos; (3) a jA 

mencionada diminuigao das porcentagens do 4? item, reve- 

lando uma provavel atitude de auto-defesa dos paulistas no 

campo da concorrencia profissional com estrangeiros. 

ALGUMAS VARIAVEIS COMPARADAS COM O GRAU DE 
PRECONCEITO 

PRECONCEITO E IDADE — Tabulando as Jrequencias 

dos universitarios que compoem a populagao investigada, le- 

vando em consideragao o fator idade, pudemos verificar que 
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nao hd diferenga quanto a dlstancia social conforme a ida- 

de. Esta verificagao, por am lado, nao confirma o achado de 

Bogardus, que diz ter verificado que quanto mais jovem e 

o indivlduo, mais inclinado se mostra a diminuir a dist§ii- 

cia pessoal que o separa dos grupos colocados no fim da es- 

cala, mantendo contudo, grande dist^ncia nas relagoes im- 

pessoais com aqueles mesmos grupos. Por outro lado, con- 

firma os resultados obtidos por Launor Carter e Symoncte. 

Carter afirma numa investigagao sobre "The identification 

of "racial" membership", que — "Os resultados de precon- 

ceito nao estao relacionados com a idade". Symonds, usando 

o m^todo de questionario, testou grupos de varias idades, 

da escola primaria a universidade em Hawai e nao encon- 

trou diferengas. 

PRECONCEITO E SERIE ESCOLAR — Nossos resulta- 

dos nada revelam sobre um ponto que geralmente 6 verifi- 

cado pelos investigadores do assunto, que se referem a maior 

"liberalidade" entre os indivlduos pertencentes as series 

mais adiantadas do "college". Um estudo dos dados nao re- 

vela nenhuma diferenga significativa que levasse a relacio- 

nar adiantamento universitario e menor grau de preconceito. 

Poder-se-ia ccnsignar uma hipotese que devo a Profa. 

Annita Cabral para explicar esta diferenga entre os presen- 

tes resultados e os norte-americanos: os alunos de "college" 

nos E. U. parece que participam menos, realmente, dos pro- 

blemas agudos da vlda social e politica do que no Brasil. 

Restaria saber se essa "liberalizagao" se mantem, ou nao, 

nos E. U., quando o individuo deixa aquela vida universi- 

taria que se desenrola num meio relativaraente segregado 

das competigoes economicas e profissionais do ambiente geraL 

PRECONCEITO E SEXO — Tomando as atitudes ex- 

tremas que sao sem diivida as mais significativas da escala, 

podemos estabelecer uma nova relagao agora entre sexo e 

preconceito. (Tabela VI). 

Ao compararmos as porcentagens da atitude de aceita- 

gao como parente pelo casamento dois fatos sobresaem: (1) 

no grupo de aceitos ha uma diferenga na escolha das naciona- 

lidades. Or sujeitos do sexo feminino aceitam mais franceses. 

norte-americanos, ingleses e canadenses, enquanto que os do 
sexo mascuhno acusam, por porcentagens mais elevadas, 
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uma preferencia pelos latinos, latino-americanos e alemaes; 

(2) no grupo de pouco aceitos e curioso notar a constancia de 

porcentagens inferiores na coluna do sexo feminino. 

TABELA VI 

Relagao entre as atitudes extremas da escala, e sexo. 

AceltagSo como parente Exclusao 
NacIonaHdades casamento do pafs 

M F M F 

Italiano 75,8 
Portugues 74,1 
Argentine 70,1 
Uruguaio 68,3 
Frances 67,2 
Espanhoi 66,7 
Mexicano 65 
Norte-Americano 65 
Ingles 64,4 
Alemao 62,1 
Peruano 61,8 
Paraguaio 59,9 
Canadense 59,2 
Sirio 43 
Russo 41,6 
Armenio 38,2 
Indu 38,1 
Chines. 29,6 
Juden 29,6 
Japones 27,6 
Mulato 17 
Negro 11,5 

71,2 
68,4 
68,8 1,3 2,1 
62,5 
71,8 
61,9 
59,4 
70,4 2,6 2,3 
70 
54,2 
56,2 
56,8 
71 
32 8,2 5,3 
28,2 15,3 14,3 
23 7 3,9 
19,3 2,9 2,1 
11,6 4,4 3,9 
17 26,1 17,1 
10,7 7,7 

6,1 5,8 2,9 
4,7 7,5 5,1 

Da consideragao das porcentagens de atitude de exclu- 

sao do pais e das da atitude extrema oposta, resultam hipo- 

teses diferentes e contraditorias: (1) por um lado, quanto 

k exclusdo do pais, com excegao das porcentagens relativas 

ks nacionalidades argentina e japonesa, todas as outras por- 

centagens de sujeitos do sexo feminino sao inferiores ks do 

outro sexo, o que levaria a pensar em menor grau de pre- 

conceito entre as universitarias paulistas do que entre os 

homens do mesmo nivel; (2) por outro lado, ha u2na restrigao 

niaior entre as universitarias quanto d aceitagao pelo casar 

mento, que se manifesta em porcentagens geralmente mais 
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baixas na coluna F (feminino) nesse item, conforme a Ta- 

bela VI, o que levaria a pensar em maior grau de precon- 

ceito. 

Como hipoteses para explicar essas diferengas entre os 

sexos no tocante a atitude mais discriminativa com respei- 

to a aceitagao pelo casamento, poderiam ser lembrados: (1) 

a diferenga de significado que o casamento tem para a mu- 

Iher e para o homem; (2) o fato de, no Brasil, o casamento 

significar maior limitagao pessoal para a mulher do que nos 

Estados Unidos. 

Com referencia a atitude de exclusao do pais, o que se ve- 

rifica e uma identidade com os resultados de Allport e Kramer 

confirmados por Carter, segundo os quais as mulheres tem 

menos preconceito que os homens, generalizagao esta que, 

por&n, e contrariada, nesta pesquisa, no caso da aceitagao 

como parente pelo casamento. 

Quero acrescentar que me limitei a citar fatos da pesquisa 

sem me preocupar com a causa final, com o porque de tais 

resultados. As perguntas, nesse sentido, existem, e em gran- 

de numero, a exigir novas e diferentes investigagoes neste 

campo tao interessante das relagoes sociais. 

SVMARIO E CONCLUS6ES: 

Universitarios das faculdades e escolas superiores do Es- 

tado de San Paulo, num total de 2.076, foram usados como 

sujeitos numa investigagao cuja finalidade era conhecer que 

nacionalidades, grupos nacionais, "raciais" e regionais eram 

aceitos, e como se verifica a maior e a menor aceitagao 

nessa populagao. 

Usando-se uma escala de atitudes, adaptagao da Escala 
de Dist^ncia Social de Bogardus, como meio de coleta de da- 

dos, foram as seguintes as conclusdes obtidas: 

1. As nacionalidades e grupos nacionais aceitos como 
parente pelo casamento foram de maneira geral todos os 

americanos e os europeus com excegao dos russos; enquanto 
que, como pouco aceitos, figuram os russos, asiaticos, mula- 

tos e negros. 

No tocante ac>s outros itens da escala, os resultados e uma menor discriminagao, e a distingao que no pri- 
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meiro item se podia fazer entre grupo de aceitos e grupo de 

poucos aceitos e nos outros itens menos nitida. 

3. Da comparagao desses resultados com os de Bogardus 

resulta que a atitude do paulista e mais igualitaria e menos 

discriminativa do que a do norte-americano. 

4. As porcentagens referentes as nacionalidades e aos 

grupos nacionais revelam que excluidos do pais deviam ser os 

judeus, russos, japoneses, sirios, armenios, mulatos, alemaes, 

chineses, indus e norte-americanos. 

5. As respostas a pergunta: "For que excluiu essas na- 

cionalidades?" sao mais uma comprovacao a teoria de que o 

preconceito e um estereotipo. 

6. Na atitude em relagao aos grupos regionais ha uma 

maior aceitagao do gaucho e do carioca do que do baiano e 

nortista. 

7. Nao foi verificada qualquer relagao entre grau de pre- 

conceito e serie escolar, nem entre preconceito e idade. 

8. A relagao estabelecida entre grau de preconceito e 

sexo revela uma diferenga na selegao das nacionalidades e 

grupos nacionais aceitos como parentes pelo casamento (onde 

as mulheres revelam mais preconceito) e nas exclusdes (caso 

em que as mulheres revelam menos preconceito). 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. BOGARDUS, Emory S., "The Measurement of social distance". 
In Newcomb, Hartley e als. (ed.), Readings in Social Psy- 
chology, Henry Holt Co., New York, 1947, pp. 503-507. 

2. CARTER, L. F., "The identification of "racial" memberhipM, 
J. of Abnormal and Soc. Psych., 1948, 3, pp. 279-286. 

3. SARTAIN, A. Q. e BELL, Jr. H. V., "An evaluation of the Bo- 
gardus Scale of Social Distance by the method of equal- 
appearing intervals", J. of Soc. Psych., 1949, 29, pp. 85-91. 

4. YOUNG, Kimball, Handbook of Social Psychology, Kegan Pan), 
Trench, Trubner Co., 1946. 





MARIA DA PENHA POMPEU DE TOLEDO 

ENSAIO DE ELABORACaO DE UMA 

TfiCNICA PARA 0 ESTUDO PSICA- 

NALITICO QUANTIFICADO DE D0- 

CUMENTOS PESSOAIS E PROTOCO- 

LOS DE TESTES PROJETIVOS 

★ 

S. PAULO-BRASIL 

195 0 





I N D I C E 

Introducao       79 

1. As tecnicas projetivas   80 

2. Origem da pesquisa   82 

3. Tentativa de sistematizagao do material   83 

4. O problcma da tecnica de analise  87 

5. O simbolismo     88 

8. O problema da interpretagao dos simbolos   88 

7. A possibilidade da elabora^ao de uma tecnica ob- 
jetiva para exploracao dos documentos pessoais .. 89 

8. A elaboragao do instrumento de analise   92 

a. A escolha dos itens para tabulagcm   92 

b. Definicao dos itens escolhidos   95 

c. Base teorica adotada para selepao dos itens: 
identidade psicologica essencial entre so- 
nho, fantasia, fic^ao, etc  95 

d. Possibilidade de distinguir nos textos estu- 
dados os niveis manifesto e latcnte do psi- 
quismo    97 

e. Sujeitos e objetos manifestos e latentes .... 99 

f. Defini^ao dos itens    100 

g. O problema da analise quantitativa   101 

h. Criterio quantitative adotado c conclusoes 
que oferece   101 

i. Bea^oes positivaa e negativas; ca- 
racteriza^ao  101 

ii. Relatividade do criterio de caracte- 
rizafao das rea^oes   102 

iii. Alguns exemplos das conclusoes ofe- 
recidas pelos dados quantitativos . 103 

9. O estabeleciraento do conteudo latente   109 

- Descrigao da tecnica de analise   118 

1. Elabora^ao das folhas de analise   118 

2. O problema da nomenclatura dos sujeitos e objetos 120 

3. Nomenclatura dos sujeitos e objetos cuja paracteri- 
ra^ao varia no desenrolar-se da fantasia   122 

4. Registro das influencias que operaram modifica^oes 
no carater dos pcrsonagens    123 



— 78 — 

5. Classificagao dasj rea^oes   124 

6. As tabelas de frequencia: organizacao e explora^ao 125 

7. Exemplos dos processes adotados para registro e 
tabidagem dos itens    129 

a. Reprodu^ao de uma andlise completa 129 

b. Reprodugao de um fragmento da lista geral 
de tabulagem    135 

8. Tabelas  '  139 

a. Tabela resumida da frequencia de rea^oes: 
sujeitos manifestos  139 

sujeitos latentes  143 

b. Tabela sumario da frequencia das rea^des: 
ordem decrescente de frequencia: 

sujeitos manifestos  148 

sujeitos latentes  150 

9. Listas  Idl 

a. Lista de personagena tipicos: 
forma manifesta  151 

forma latente   155 

b. Lista de rea<?6es: 
positivas  159 

negativas  162 

neutras    165 

c. Lista de abrevia?6es    166 

B1BLIOGRAFIA   169 



INTKODUgAO 

I — Propomo-nos expor, no presente trabalho, uma tecnl- 

ca original, que sirva como instrumento para o estudo psi- 

canalitico quantificado dos document's pessoais, tais como: 

protocolos de testes projetivos, registros de sessoes psicanali- 

ticas, fantasias, "day dreams", ficgao em geral, etc. 

A finalidade desta pesquisa e elaborar um instrumento 

objetivo, que permita a exploragao sistematica e quantitativa 

do conteudo psiquico das fantasias, obviando, tanto quanto 

possivel o perigo do criterio seletivo do pesquisador ou ana* 

lista, pois este, ao empregar os processos "impressionistas" 

ou intuitivos mais comuns — a nao ser que tenha sido ana- 

lisado — dificilmente escapa a ditadura subjetiva dos seus 

proprios complexos ou das suas convicgoes em materia de 

psicologia i1). 

A tecnica aqui apresentada se destina, primordialmente, 

a pesquisa de carater psicanalitico; entretanto, adapta-se 

tamb&n a exploragao do conteudo manifesto das fantasias, 

pois segue simultaneamente os dois niveis do psiquismo: o 

manifesto, objetivo, e o latente, prof undo, inconsciente. As- 

sim, poderd ser util tambem nos casos em que nao se possa ou 

nao se deseje penetrar no campo do inconsciente, permitindo 

chegar a conclusoes relativas a estrutura da personalidade 

no nlvel do ego. 

Vamos apresentar aqui a primeira parte do trabalho, a 

qual constara de uma introdugao teorica, da descrigao da tec- 

nica, da exposigao de uma parte dos resultados quantitativos 

e de algumas conclusdes gerais. Posteriormente serd apre- 

sentada a segunda parte, na qual serao explorados, com maio- 
res detalhes, aspectos mais profundos do material estudado. 

1. Cf. White, R. K., Black boy: a value analysis. Journal of abnormal and 
oocial psychol.. 42, outubro de 1947, n. 4, Pp. 440-4C1. 



— so- 

il — Este trabalho se baseia na teoria projetiva, isto e, no 

principio de que todos os comportamentos do ser humano, 

dos mais complexos aos mais insignijicantes, revelam sempre 

aspectos da estrutura profunda da sua personalidade. 

Essa foi a concep^ao que deu origem as chamadas "Tec- 

nicas Projetivas". 

1. AS TRONIC AS PROJETIVAS 

As tecnicas projetivas constam de provas nas quais se 

apresenta ao examinando um contexto nao estruturado (mas 

previamente estandartizado, e claro), como borrooes de tinta 

(Psicodiagndstico de Rorschach), figuras pouco nltidas (The- 

matic Apperception Test), discos em que foram gravadas 

frases confusas, etc. E' exatamente o trabalho de estruturagao 

desse material que revela as caracteristicas pessoais do indi- 

vlduo, isto e, constel^goas bdsicas da sua personalidade, o 

tipo de dinamismos que rege os seus ajustamentos, hem como 

os conflitos que Ihe sdo peculiares e a natureza dos seus pro- 

cesses intelectuais. 

O paciente, ao defrontar-se com um teste projetivo, foca- 

liza a atengao na tarefa que dele exige o examinador, isto e, 

dizer o que "ve" nos borroes de tinta, inventar uma histdria 

a respeito de uma gravura, etc., ou seja, na estruturagdo do 

material, e assim se esquece de defender o santudrio intimo 

da sua personalidade, expondo ingenuamente, atraves da ela- 

boragao do material objetivo, as tendencias profundas e os 

dinamismos tipicos da sua personalidade (1). 

Absorto no assunto sobre o qual fala, deixa o paciente es- 

capar, inadvertidamente, as ideias e afetos mais recdnditos, 

que teria o cuidado de ocultar se o examinador os focalizasse 

diretamente, em um interrogatdrio. 

^ Murray, H, A., Explorations In personality. New York, Oxford unlvecaity 
preea, 1938. p, 531. 
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Embora esteja sempre o paciente submetido, em maior 

ou menor grau, 4s exigdncias da logica — da qual s6 se tor- 

nam independentes os portadores de molestias mentais muito 

graves — e aos padroes culturais predominantes no seu meio 

e na sua epoca, a liberdade propositalmente concedida pelas 

caondl^oes da prova a fantasia do examinando, neutraliza, ate 

certo ponto — que depende da maior ou menor rigidez da per- 

aonalidade em questao — os imperativos dessa servidao men- 

tal e afetiva, permitindo que venham 4 luz as linhas mestraa 

da personalidade. 

Nas provas que visam obter do examinando uma produgao 

fantasista, explorando-se as atitudes do personagem ou per- 

sonagens com que se identifica, para com os objetos 0) e 

coisas que sua fantasia p5e em cena, e possivel determinar 

com relativa exatidao qual a sua propria atitude para com 

a vida e o mundo em geral, e quais as influencias responsd- 

veis pela estrutura da sua personalidade. 

Com efeito, a extensiva experimentagao em materia de 

tecnicas projetivas, ja tornou evidente que as atitudes dos 

personagens entre si e para com a figura que representa o 

autor da fantasia, podem ser consideradas como atitudes real- 

mente experimentadas por este em relagao 4s pessoas que ti- 

veram influ&icia significativa na sua vida; al&n disso, a tec- 

nica projetiva ja demonstrou que as relagoes e atitudes do 

autor para com essas pessoas determinam a sua atitude para 

com o mundo em geral (2). 

Essas verificagoes permitem concluir que as fantasias 

sac sempre elaboradas sob a influincia de um certo grau de 

repetiqdo compulsdria (que nao se confunde, naturalmente, 

com o sintoma do mesmo nome, tlpico da neurose obses- 

siva (3). 

1. Essa erpresafio € usada. aqui no scntldo psicanalftico. 

2. Rapaport, D., psychological testing, Chicago, The y5ar book ptib- 
llahers, (c. 1946). 2 vola. Vol. II, p. 419. 

Cf. Murray, H, A. Kxploratiosjs, in personality. New York, Oxford unlvemlty 
PrpfJ.s, 193S. P. 44. 
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Em conclusao, verificou-se que todo e qualquer produto 

de licgao e uma fantasia optativa, que serve de tela sobre a 

qual se projetam os desejos, temores, aspirates, conflitos e 

experiencias mais intimas do individuo, atraves de uma ela- 

boragao secund^ria mais ou menos intensa, conforme o grau 

de repressao a que fci submetido o conteudo pslquico. 

2. ORIGEM DA PESQUIS/i 

Inicialmente? era nossa intengao fazer um estudo sobre 

a constelagao edipeana. tal como e apresentada nos livros de 

leltura para a escola primaria no Brasil. 

Com essa finalidade, examinamos as series mais frequen- 

temente usadas nas escolas primarias de S. Paulo, do 1? ao 

4: grau, e fixamos a nossa escolha nos livros do 3? grdu, pela 

seguinte razao: os textos para os 1? e 2? graus apresentavam- 

se por demais simples, despidos de elaboragao e so raramente 

apresentavam uma sequencia dramatica completa. Por ou- 

tro iado, os do 4? grau eram ja bastante coxnplexos e com 

muita Irequencia versavam sobre temas exclusivamente inte- 

lectuais, tipo ''ligdes de coisas5': extracao de minerios, iabrica- 

gao de papel e outros, escasseando as xelagoes interpessoais ou 

aparecendo estas sob iormas excess!vamente elaboradas: vi- 

das de grandes bomens, episodios historicos, etc. Quanto aos 

do 3 V gxau, demonstraram corresponder exatamente aos nos- 

sos objetivos: olereciam quase exclusivamente historietas 

cheias de agao, embora curtas, em que abundavam as relagoes 

interpessoais — e justamente entre as personalidades que 

mais nos interessavam: os membros da lamllia, isto e, exa- 

tamente os personagens do drama edipeano. 

Essas caracteristicas, presentes em todos os livros do 

3? grau que examinamos, mostravam-se mais marcadas no 

livro de Joao Kdpke: Terceiro livro de leituras morais e ins- 

trutivas. Alem disso, este autor nao ha via procurado ocultar, 

sob uma capa de harmonioso disfarce, os conflitos peculiares 

as relagoes entre progenitores e filhos, nem idealizara as per- 
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sonalidades de uns e outros, pintando-as somente com tragos 

positivos e socialmente valorizados. Os meninos e meninaa 

de Joao Kopke, embora estudem, auxlliem os pais, arrepen- 

dam-se das mas agdes e cooperem com as criangas pobres, 

tambem brigam, mentem, agridem os mais velhos, ridiculari- 

zam os superiores e atiram pedras na vidraga da escola. Os, 

progenitores, por seu lado, a par do carinho e protegao que 

Ihes dispensam, revidam a agressao e a indisciplina com so- 

vas de bengala, castigos e suspeitas injustas. Alias, e muito 

interessante notar, de passagem, que esse trago de realismo 

6 frequente nos livros mais antlgos, ao passo que brilha pela 

ausencia nos modernos. Em estudo que ja temos projetado, 

pretendemos pesquisar os caracteristicos e razdes dessa di- 

vergencia na apresentagao de individuos e relagoes que, se- 

gimdo todas as probabilidades, permanecem inalterados no 

seu asp6cto fundamental. 

Tomamos, pois, como material de estudo, o livro: Joao 

Kopke, Terceiro livro de leituras morals e instrutivas. Rio de 

Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1945, 61a. ed., 222 pags. (1). 

Esse livro consta de 64 ligoes, em prosa e verso. Estas ultimas 

foram excluidas da pesquisa logo de inicio. No decorrer da 

pesquisa, fomos excluindo tambem outras historias, cuja in- 

terpretagao se tornava extremamente incerta, devido k im- 

possibilidade de obter elementos elucidativos do sentido pro- 

fundo desses textos. Assim, analisamos 29 historias. 

3. TENTATIVA DE SISTEMATIZACAO DO MATERIAL 

Uma vez escolhido o material, demos inicio a pesquisa, 

procurando destacar da massa de dados aqueles que nos inte- 

ressavam como tipicos da constelagao edipeana. Assim, pro- 

curamos uma maneira de registrar as "atitudes" (2) suces- 

sivas de cada personagem, tomando como base um criterio 

impressionista: cada vez que <<parecj.a', haver uma relagao 

comportamental entre um sujeito e um objeto, tabulavamos 

o fato, usando de uma lista de atitudes empiricamente orga- 

nizada, isto e, confeccionada no decorrer da pesquisa e de 

acordo com os dados por esta fornecidos. Essa tecnica mos- 

    3 
1. A Livraria Francisco Alves, muito gcntilmente, nos conccdeu permlssao para 

reproduzir trechos desse livro, pelo que deixamos aqui consignado o nosso 
agradecimento. 
Maia adiante vcromoa por que razao preferinios ueaignar os itens comporta- 
mentais como "reaeOes" cm lugar "atitudes". 
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trou-se falha, porque registrava somente os comportamentos 

mais explicitos; ficavam na sombra inumeras reagoes que, 

bSo parecendo ter importancia para o desenvlovimento da 

agao, escapavam ao registro. Alem disso, o metodo de fazer 

ixm inventario separado das atitudes sucessivas de cada per- 

aonagem nao langava luz alguma sdbre o desenrolar-se do 

drama, obscurecendo o desenvolvimento das relagoes inter- 

pessoais e, o que e importante, o continuo agir e reagir entre 

sujeito e objeto, processo de que resultava frequentemente 

uma modificagao do comportamento do personagem e, mul- 

tas vezes, um passo na formagao do carater deste ultimo. A 

interpretagao tambem, por sua vez, pouco ou nada ganhaya 

com essa analise, pois continuava a basear-se na ^impressao" 

geral causada pelo texto, impressao essa vaga e nao passirel 

de redugao a termos quantitativos. Podemos dar como exem- 

plo dessa fase da pesquisa a analise da seguinte historia: 

"O EXAME" (Kopke, J., op. cit., p. 54). 

O Snr. Barcelos estava no seu escritorio quando entrou 

o Snr, Aprigio, seu secretario, e Ihe entregou uma carta, dizen- 

do: — Chegou agora mesmo um menino e trouxe isto. 

Lida a carta, disse o Snr. Barcelos: — Boa peca nos man- 

daram! Um rapaz, que nao tern jeito para coisa nenhuma, 

Mas quem sabe se o meu amigo Furquim nao pensa que o fi- 

Iho deve re velar jeito para tudo sem Ihe ter ensinado nada, 

como acontece a muitos? Veremos, enfim, o que se podera fa- 

zer de tal cidadao. 

O Snr. Aprigo, abrindo a porta, fez entrar o menino. 

— Anda ca, meu filho, — disse o Snr. Barcelos, puxando 

para perto de si o recem-chegado. Porque 6 que abaixas assim 

a cabega e te mostras tao assustado? Tens medo de que te 

castiguem? 

— Nao, senhor, — respondeu-lhe o menino, 

— Nesta carta teu pai me diz que tu nao tens feito nos 

teus estudos o progresso, que era de esperar de um rapaz da 

tua idade. Eu queria saber porque isso e. Quantos anos tens? 

— Fiz onze em Maio, sim, senhor. 

— Realmente estas crescido para a tua idade. Gostas de 

brincar, aposto. 
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— Gosto, sim, senhor. 

— Ora dize-me ca: jogas bem o pinhao? 

— Assita, assim; sim, senhor. 

— Sabes soltar piao e empinar papagaio? 

— Sei, sim, senhor. 

— Entao tens as maos bem ageis e habilidosas? 

— Tenho, sim senhor. 

— Sabes escrever? 

— Aprendi um pouco, mas depois deixei. 

— E porque? 

— Forque nao podia fazer as letras sairem bem feitas, 

sim, senhor. 

— Nao? E como e que os outros meninos podem? Off 

dedos deles sao diferentes dos teus? 

— Nao, senhor. 

— Nao serais tu capaz de pegar numa pena tao bem co- 

mo pegas num pinhao? 

— Eu acho que nao, senhor. 

— Mostra-me a mao. Bem. Nao vejo nada que te tolha 

de escrever tao bem como os teus camaradas. Sabes ler? 

— Sim, senhor. 

— Le aquilo, que esta escrito por cima daquela porta. 

— Tu... tu... do... tudo que um homem faz, outro 

homem pode fazer. 

— Custou-te aprender a ler. 

— Custou, sim, senhor. 

 Pois bem; com um pouco mais de trabalho, ficar&ff 

lendo melhor. Sabes alguma coisa de gramatica? 

— Muito pouco, sim, senhor. 

— Nunca a aprendeste? 

 Aprendi, sim, senhor; mas nao podia decorar. 

— Mas tu sabes tanta coisa de c6r! Ora dize-me m 

dias da semana. 

— Sim, senhor. Domingo, segunda-feira, ^terga-felra, 

quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabado. 
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— Tambem sabes os nomes dos meses? 

— Tambem, sim, senlior. 

— E os de teus irmaos e irmas, e os dos criados da casa, 

e os de muitos conhecidos? 

— Sim, senhor; sei, sim, senhor. 

— E, entao, achas nome, adjetivo, verbo, mais dificeis de 

lembrar do que os outros nomes? 

— Nao sei nao, senhor. 

— estudaste aritmetica? 

— Aprendi a somar, sim, senhor; mas nao passei para 

diante. 

— E porque? 

— Porque nao podia, sim, senhor. 

— Quantos pinhdes podes comprar com quatro vintens? 

— Doze dos graudos, sim, senhor. 

— E se ganhasses quatro vintdns por dia, quanto terias 

no lim da semana? 

— Vinte e quatro, sem contar o domingo. 

— E se, com esses vinte e quatro, pagasses quatorze por 

alguma coisa, que comprasses, com quantos ficavas? 

— Com dez, sim, senhor, — respondeu depois de pensar 

um pouco. 

— Est& bom. Estas vendo que sabes aritmetica e eu sei 

o que posso fazer de ti. Somente te ocuparei naquilo que pos- 

sas fazer. Mas olha: tens de faze-lo. Aqui nao ha nao posso. 

Vai para onde estao os teus camaradas." 

AN ALI S E: 

2, O chefe do escritorio, cheio de benevolencia, compre- 

ensao, simpatia, tern, para com o menino, uma atitude bondo- 

sa de encorajamento, que redunda para este em neutralizagao 

da inlbigao e dominio do mundo exterior. 

2. O menino, modesto e sincero, desprovido de confianga 

si mesmo, inibldo e inferior, tern: 

a) para com cheje do escritdrio: atitude de submissao 

e cooperagao, com a qual obtem apoio e protegao; 
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que o tornam capaz e habil em relagao ao mundo ex- 

terior; 

b) para com o pai: atitude de temor (inferida da per- 

gunta do chefe: "Porque abaixas assim a cabega e 

te mostras tao assustado? Tens medo de que te cas- 

tiguem?) que resulta em inferioridade, inibigao e 

impotencia; 

3. o pai, ameagador e frustrador, tern, para com o menino 

uma atitude de agressao verbal (os dizeres da carta) e amea- 

ga (inferida da frase do chefe citada acima), que resulta para 

o menino em inferioridade, inibigao, medo e impotencia f1). 

4. O PROBLEMA DA TECNICA DE ANALISE 

As deficiencias observadas na tecnica de analise que vf- 

nhamos empregando nos fizeram sentir a necessidade de dis- 

pdr de um instrumento objetivo que: 

a) anulasse tanto quanto possivel a projegao da perso- 

nalidade do pesquisador, impedindo que este se dei- 

xasse insensivelmente levar por um criterio seletivo, 

reflexo dos seus complexos e da sua orientagao em 

materia de psicologia; 

b) tomasse em consideragao todos os itens integrantes 

do aspecto focalizado pela pesquisa; 

c) permitisse chegar a resultados quantificados, passi- 

veis de tratamento estatistico. 

Passando em revista a literatura relativa a estudos de 

t&micas projetivas, fantasias e documentos pessoals (2), con- 

cluimos que a grande maioria era feita segundo uma orienta- 

gao "impressionista"; dependia, portanto, da impressao mais 

ou menos intuitiva do pesquisador, que se colocava em posigao 

quase identica a do psicanalista; nao se prestava, portanto, 

A quantificagao. 

1. Cf. a an&lilae desta mesma Wstdrla, tal como aparece, em sua fdrma defl- 
oitlva. k pk.gr. 128. 

obras acham-se conslgrnadii/i na Blbllografia, k pg. 164. 
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Entretanto, no decorrer dessas tentativas, saltou-nos aos 

olhos um fenomeno extremamente interessante: o extensive 

uso feito no texto do simbolismo freudiano classico, que se 

impunha, por assim dizer, a nossa atengao, tao flagrante era 

a semelhanga do sen emprego com o que se observa nos mitos, 

no folclore, nos contos infantis tradicionais, na literatura, nas 

artes, nos sonhos, nos delirios, etc. 

Seguindo essa pista, e tendo em mente a teoria da proje- 

gao obervamos que o estudo do conteudo manifesto das his- 

torias ou fantasias, tal como de inicio pretendiamos fazer, 

levar-nos-ia nao so a negligenciar, mas ainda a falsear o ver- 

dadeiro significado do smaterial. De fato, se nos limitassemos 

a expiorar as relagoes inter-pessoais dos personagens do dra- 

ma edipeano, tal como apareciam manifestamente nas histo- 

rias, deixariamos de lado todos os casos em que esses elementos 

aparecessem camuflados sob a figura de outra pessoa, insti- 

tuigao, objeto material ou animal. E os resultados definitivos 

vieram provar que, realmente, assim era: verificamos, por 

exemplo, que os representantes da s6rie paterna (o professor, 

o tio, o nobre, o patrao, o doutor, o negociante, etc.) aparecem 

com muito maior frequencia que o proprio pai, e desempe- 

nham papel mais significativo que ele na grande maioria 

das historias. Negligenciariamos, alem disso, os casos em 

que determinados detalhes da personalidade aparecem sim- 

bolizados por animais ou objetos materiais: jamais inclu- 

iriamos, por exemplo, na constelagao edipeana manifesta, um 

cavalo ou uma carroga velha; entretanto, como simbolos dos 

orgaos sexuais ou da sexualidade paterna, sao ambos de re- 

levante importancia na compreensao do sentido criptico de 

uma das fantasias edipeanas mais tipicas: uDois modos de 

contar uma historia". (Kdpke, J., op. cit,, p. 175). 

6. O PROBLEMA DA INTERPRETAQAO DOS SIMBOLOS 

A constatagao dessa rica simbologia, por&n, se por um 

lado veio abrir perspectivas sedutoras — em razao do profun- 

do "insigb.t" que prometia para a compreensao crlptica das 

fantasias — criava, por outro lado, um serio problema: justi- 

ficar-se-ia, cientificamente, a tradugao desses simbolos se- 
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gundo o esquema da psicanalise ortodoxa, e o emprego dos 

dados assim obtidos na interpretaQao das historias, era. busca 

do seu significado edipeano? Parece evidente que nao. 

Embora venham as analises continua e permanentemente 

confirmando a interpretagao da simbologia freudiana clas- 

adca, nao e licito ao analista aplicar sumariamente essa espe- 

cie de codigo cifrado aos casos individuais, nele baseando a in- 

terpretagao dos conteudos psiquicos. 

E' verdade que esse tem sido o caminho seguido na inter- 

pretagao dos mitos, dos rituais, do folclore e das lendas^ Mas 

nesses casos, em que a fonte primeira e inaccessivel, nao se- 

ria possivel aplicar outro metodo. Nao obstante, frequente- 

mente procuram os pesquisadores obter confirmaQao da^ 

suas conclusoes, quer obtendo associaQoes livres dos poi tado- 

res das tradigoes, quer analisando-lhes os sonhos apos a pra- 

tica de um ritual, por exemplo i1), ou ainda procurando, tan- 

to na cultura em questao, como no contexto da propria tradi- 

gao, detalhes comprobatorios das interpretagoes propostas. 

Todavia, nos casos individuais, a obtengao de associagoes 

livres do analisando, o estudo da sua autobiografia, as entre- 

vistas, o exame clinico e, nos casos de produgao de fantasias 

ou desenhos, um inquerito a respeito, sao normas indispen- 

saveis para qualquer interpretagao ou diagnostico da per- 

sonalidade, 

Assim, vimo-nos em um impasse aparentemente insoluvel: 

a exporagao do material independentemente da sua rica sim- 
bologia, afigurava-se superficial e falsa; por outro lado, a 

exploragao em profundidade nos parecia interdita, dada a 

impossibilidade de obter dados comprobotorios da interpre- 

tagao: associagoes livres, inqu&itos, autobiografia, etc. 

7 A POSSIBILIDADE DA CRIAgAO DE UMA TtiCNICA 

OBJETIVA PARA EXPLORAQAO DOS DOCUMENTOS 
PESSOAIS 

Uma vez constatada a futilidade de um estudo superficial 

e a impossibilidade de uma exploragao em profundidade, bem 

funclamentada, so nos restava abandonar o material. 

I. I ' lieim, G., The eternal ones of the dream — a psychoanalytic Interpre- 
tation of Australian myth and ritual. New York, International unlversltle* 
pn'.:s (c 1915),Pp. 12, 118-122, 192. 
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Entretanto, a essa altura da pesquisa, ja haviamos entre- 

Tisto a possibilidade de elaborar, com base no material fome- 

cido pelos livros de leitura, uma t6cnica objetiva para o estudo 

de documentos pessoais, que seria imuito mais fecunda e si- 

gnificativa que o proprio objetivo original da pesquisa. 

Com efelto, o 3.° livro da serie Joao Kopke, oferecia uma 

serie de textos tao tipicos, tao ricos de significagao profunda, 

que dificilmente se poderia encontrar material mais adequado 

para a elaboragao de uma tecnica de analise de tipo psicana- 

lltico, dotada, ao mesmo tempo, de cardter objetivo e quantita- 

tivo. Talvez traduza esse intento uma ambigao excessiva. Es- 

tamos perfeitamente cientes dos serios problemas que oferece 

a quantificagao de conclusoes profundamente subjetivas e 

Intuitivas, que, caracteristicamente, sao chamadas interpre- 

taqoes. Achamos, entretanto, que valia a pena tentar. Somen- 

te os resultados definitivos dirao se esse esforgo foi ou nao 

coroado de exito. 

Ao alterar, porem, o foco do nosso interesse, desviando- 

o da busca de conclusoes relativas a um problema especifico 

— a constelagao edipeana — para a elaboragao de uma t6cnica 

apta a esclarecer muitas questoes correlatas, sentimos des- 

fazer-se, pelas razoes que passaremos a expor, o escnipulo 

que nos interditava a interpretagao dos simbolos na ausencia 

de associagoes livres elucidativas. 

Realmente, desde o momento em que renunciavamos k 

busca de conclusoes, para nos limitarmos a procura de um 

instrumento de pesquisa, era-nos licito invocar as hipoteses 

de trahalho que nos parecessem necessarias e justificadas, isto 

e, tomar como certo ("for granted", como se diz em ingles) 

um determinado numero de fatos, que seriam usados na fa- 

bricagao do instrumento em questao, "como se" houvessem 

sido objetivamente comprovados, ficando adiada a verificagao 

da sua exatidao ate que os resultados fornecessem dados para 

isso, e ressalvada a necessidade de estabelecer esses fatos ob- 

jetivamente sempre que se pretendesse aplicar o instrumento 

na exploragao real de uma dada personalidade. 

Assim, demos aos elementos do texto uma interpretagao 

baseada amplamente no simbolismo psicanalitico clissico, 

embora pefleitamente cientes das deficiencias e perigos de taj 

metodo, quando usado sem as devidas cautelas. 
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Se estivessemos empenhados em estudar uma serie de 

protocolos ou de documentos pessoais, com a finalidade de 

fazer o diagnostico ou levantar o psicograima de uma dada 

personalidade, nao hesitariamos em classifica-lo como inade- 

quado e imprudente. No caso em aprego, porem, estamos con- 

victos de que o seu emprego se justifica, porque nao preten- 

demos tirar conclusao alguma a respeito da personalidade do 

indivtduo Joao Kopke, mas elaborar uma tecnica para analise 

de protocolos e documentos pessoais, tecnica cuja validade ne- 

cessita de comprovagao atraves de aplicagao extensiva, e que, 

se provar valida, somente sera usada, para jins de diagnostico, 

em conjunto com todos os outros elementos de elucidagao 

clinica que ja citamos, como se faz com todas as tecnicas pro- 

jetivas. 

Quando nos referirmos a "personlidade do autor", fica 

bem esclarecido que o fazemos apenas a titulo de exemplo, 

para ilustrar os tipos de conclusoes a que se podera chegar 

empregando a tecnica que propomos. 

E' manifesta a possibilidade de erro que acarreta a subs- 

tituigao crua e simplista dos elementos do texto pelos simbo- 

los que a psicanallse Ihes atribue. Em primeiro lugar, e sem- 

pre possivel que, ainda no caso dos simbolos mais comprova- 

damente universais, como os "arquetipos" de Jung, haja varia- 

coes individuals. Alem disso, existe ainda o fenomeno da pro- 

jegao da personalidade do investigador, o que pode falsear a 

interpretagao. 

For todos esses motivos, desejamos tornar explicito que 

a interpretagao ''no escuro'' que aqui apresentamos, deve ser 

considerada apenas como uma hipotese de trabalho, isto e: 

suponhamos que o simbolismo foi estabelecido com base em 

inquerito, associacoes, etc., e, partindo dessa hipotese, prossb 

gamos na analise. 

Apos essas ressalvas, todavia, fazemos questao de deixar 

aqui consignada a nossa convicgao de que — embora jamais 

se devam desprezar, quando accessiveis, os recursos cllnicos 

na interpretagao dos documentos pessoais — a analise basea- 

da exclusivamente em simbolos nao fica longe da verdade, da- 

do que no material os simbolos sejam usados com frequencia 

e que a elaboragao secundaria da fantasia nao seja muito 

complexa, tal como sucede com o material que esthdamos e, 
em geral, com os mitos, contos folcloricos e infantis tradicio- 
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nais, etc. Esse metodo, alias tem sido freqeuntemente empre- 

gado na psicandlise, com resultados plenamente satisfatorios. 

Mas nao pretendemos, naturalmente, tentar impdr a nos- 

sa convicgao pessoal aos estudiosos que nao sigam tao de perto 

as conclusoes da psicanalise ortodoxa. Assim, para fins de 

elaboragao de mna tecnica para exploragao de protocolos de 

testes projetivos, consideremos a interpretagao dos simbolos 

apenas como uma hipotese de trabalho, perfeitamente ade- 

quada para o fim em vista. 

Sem duvida, para atingir o objetivo que nos propuse- 

mos e para demonstrar as possibilidades da tecnica que ela- 

boramos, faremos, ao concluir este estudo e atraves dele, uma 

anaiise da personalidade do autor. Mas e facil de compreen- 

der que tal anaiise nao passa de um exemplo hipotetico, de 

uma demonstragao da maneira pela qual se faria o estudo 

de uma personalidade num caso em que se dispusesse, alem 

da tecnica que propomos, dos elementos elucidativos indis- 

pensaveis. O que pretendemos expor 6 um mitodo e nao re- 

sultados definitivos da anaiise de uma determinada persona- 

lidade. 

8. A ELABORAQAO DO INSTRUMENTO DE ANALISE 

Prosseguindo na consecugao desse objetivo, procuramos 

precisar e refinar a tecnica que vinhamos usando. 

a) A escolha dos itens a serem tdbulados 

O primeiro desideratum era obviar o insidioso perigo do 

criterio seletivo pessoal do investigador. Procurdmos veneer 

esse obstdclo estabelecendo, da maneira mais clara que nos 

foi possivel, a natureza e extensao dos itens a serem conside- 

rados unidades para tabulagao. 

Resolvemos abandonar a designagao atitude e substitui- 
la pelo termo: reaqdo, 

A expressao "atitude" tem uma conotagao demasiadamen- 

te larga e, ate certo ponto, mal deltmitada. Conforme a defi- 

nigao adotada por Murray O) e um estado de "prontidao^ 

l. Murray, H. A., Explorations In personality. New York, Oxford imlTersitj; 
press, 1038. P. 113. 



— 93 — 

para agir de determinada forma, e sitiia-se na regiao limi- 

trofe entre a tendencia latente e a sua realizagao manifesta. 

Ora, um estado de prontidao para reagir de determinada 

foma, mobiliza, forgosaimente, um numero consideravel de 

potencialidades de reagao do organismo, incluindo afetos, 

impulses, experiencias, etc. Uma atitude e, portanto, um com- 

pdsito de conteudos psiquicos, com um historico e uma evolu- 

gao, vlnculados a experiencia individual. Constitue antes um 

"dinamismo,, complexo do que um elemento psiquico; seria, 

portanto, inexato caracterizar como atitudes comportamen- 

tos simples e diretos, que evidentemente sao resultados de 

atitudes e, por isso mesmo, partes desse conteudo psiquico 

mais largo. Essas consideragoes nos levaram a conclusao de 

que o elemento comportamental, por nos buscado como unida- 

de de tabulagao, nao era uma atitude, mas sim a resultante da 

objetivagao de um "estado" intrapslquico, que se cristaliza 

em um comportamento ao defrontar-se, quer com o mundo ex- 

terior (incluindo nessa expressao tudo que e externo a perso- 

nalidade), quer com outros componentes da propria estru- 

tura psiquica individual. 

A unidade de comportamento que deveria constituir cad a 

item a ser tabulado seria, portanto, a reagdo. Entretanto, pa- 

ra tornar bem clara a razao dessa escolha, e indispensavel 

observar mais de perto os principios diretores da abordagem 

que adotamos em relagao ao texto. 

Esses principios se baseiam na intengao de explorar em 

profundidade nao o carater de cada personagem, como se fa- 

ria em uma pesquisa de carater literario, mas sim a do autor 

da fantasia (a tltulo de exemplo, como ja explicamos). Os 

segmentos de comportamento apresentados sucessivamente 

pelos personagens no desenrolar-se da ficagao, de acordo com 

a teoria projetiva e com a teoria da personalidade em que nos 

baseamos (isto e, a teoria psicanalitica), sao reflexos das ati- 

tudes do autor para com os proprios personagens, objetos ma- 

terials, instituigoes. etc., que ele apresenta, ou para com a- 

quilo que simbolizam. Sao portanto, cristalizagoes das ati- 

tudes do autor. 

Ao explorar os dados fornecidos por uma prova projetiva, 
o analista procura juntar e concatenar esses varios fragmen- 

tos, ou antes, fatores dinamicos esparsos, para conseguir fi- 

nalmente levantar uma especie de "carta" da personalidade 

analisada. Da mesma forma, nao nos interessa pesquisar a 
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estrutuia da personalidade de cada personageni, mas sim to- 

mar os comportamentos que Ihe sao atribuidos pelo autor 

e, concatenando-os a luz de uma teoria da personalidade, 
chegar a conclusoes relativas a estrutura da personalidade 

do autor. 

Tomemos ccmo exemplo uma das inumeraveis frases que 

analisamos: ^ (Jaime tinha de ir para a escola na segunda- 

feira). Quando foi pela manhd, comegou a sentir dentrc em 

si uma coisa, que udo sabia o que era: uma especie de medo.f, 

(Kdpke, J., op. cit., p. 114). Analisamos esse segmento de com- 

portamento da seguinte forma: o menino, defrontando-se com 

o elemento do mundo exterior "escola", apresenta a reagao: 

angustia. Ou, segundo a formula esquematica de transcrigao 

adotada para tabulagem das reagoes e que sera exposta na 

descrigao da tecnica: 

menino:: escola: angustia. 

Evidentemente, "angustia" e uma atitude: urn "estado" 

endopslquico que vai influenciar a maneira de reagir do indi- 

viduo em relagao aos estimulos com que se defrontar. O me- 

nino que vai angustiado para a escola, reagira de maneira 

especifica a todos os componentes da situagao ^escola". Nao 

resta duvida possivel de que a angustia e a atitude deste do- 

terminado menino para comi a escola. 

Mas sera tambem a do autor para com a mesma situagao? 

Ou antes, tera sido na sua infancia? E ainda: sera essa mani- 

festagao uma simples ficgao de cobertura, que aparece coma 

substituta de idenlica atitude para com um determinado ele- 

mento, simbolizado, na fantasia, pela instituigao "escola"? 
A resposta a essas pcrguntas exige, entre outrcs, os seguintes 

esclarecimentos: 

1?) encarna esse menino o personagem com que 

se identifica o autor? 

2?) no caso afirmativo, apresenta esse personagem, atra- 

ves das varias fantasias, uniformidade de comporta- 

mento em relagao a escola? 

Essas duas questdes so poderao ser respondidas no fim 
da analise, depois de tabulados e explorados todos os dados. 

Aid que se atinja essa fase do trabalho, ate que consideragoes 

de ordem estatistica e psicologica permitam chegar a conclu- 

soes, o item isolado "angustia perante a escola" e apenas uma 
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incognita, que aguarda uma localizagao no quadro geral, p£ira 

adquirir signlficado proprio. 

Acreditamos ter, com estas consideragdes, tornado clara 

a razao pela qual designamos conteudos psxquicos que nitida- 

mente se cnquadrariam na categoria de atitudes, se tornados 

isoladamente, como simples reaqdes, isto e, segmentos de com- 

portamento que, tal como os pedagos esparsos de um quebra- 

cabegas, pouco ou nada significam individualmente, mas que, 

ao formar-se o mosaico definitive, adquirem significado ao se 

definirem as suas relagoes com o todo. Ao deparar com um 

comportamento, podemos afirmar que temos ali uma reagdo 

do personagem; agora, se esta reagao veprescnta ou nao uma 

atitude do autor, somente o conjunto dos dados pode escla- 

recer. 

b) Definigdo dos itens escolhidos como unidades para 

tabulagem 

Os segmentos de comportamento que foram escolhidos 

como itens, ou unidades para a tabulagem dos conteudos psi- 

quicos manisfestados pelo autor nesta s^rie de fantasias, e 

que designamos como reagoes, constituem, a nosso ver: 

comportamentos atrihuidos pelo autor aos diversos 

personagens que poe em cena, achando-se ele 

em situagao de identificagdo com as criangas as quais 

se dirige, e de repetigdo com,puls6ria dos proprios 

comportamentos, atitudes, impulsos. reagoes, moti- 

vos, que constituem a base dinamica inconsciente do 

tipo de ajustamento do seu organismo (considerado 

como um conjunto psico-fisico), a vida em geral, ou 

seja, da sua personalidade. 

c) Base teorica adotada para selegdo dos itens: a identidade 

psicologica essencial entre sonho, fantasia, ficgdo, etc, (1) 

A base teorica que adotamos para a selegao dos itens de 

comportamento foi o principio da identidade psicologica es- 

sencial entre a fantasia, o sonho, a obra artistica e de ficgao, 

X- V. Stekel, W., The meaniner of the dream symbolism, in Teslaar, S. J. van, 
editor — An outline of psychoanalysis. New York, Modern libiAxy (c. 1924). 
Pp. 174„178. Schiller, cit. por Freud, S., The interpretation of dreams, In 
Basic writings. New York, Modern library (c 1038). P. 103. Baudouin, 
C., Psicoanaligis del artc. Buenos Aires, Ediciones sigio veinte (1946). Pp. 
42 a 46. 
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os mitos, as lendas, o folclore, os devaneios, os atos obsessivos, 

os delirios, etc. (l). 

Partindo desse principio, o texto de cada historia foi tra- 

tado, ate certo ponto, como se fosse o conteudo manifesto de 

um soniio. 

A analise dos sonhos se processa tomando cada elemento 

independentemente e buscando as associagoes livres que des- 

perta no analisando. A concatenagao dos resultados desse 

processo associativo, vista a luz dos conhecimentos teoricos e 

do "insight,, de que ja dispoe o analista relativamente a per- 

sonalidade e a experiencia do analisando, e que constitue a 

interpretacao. 

Foi aqui adotado, em analogia com o metodo de inter- 

pretagao dos sonhos, o processo de tomar em consideragao to- 

dos os elementos do texto, sem excegao, mas com a diferenga 

de que nos limitamos a explorar o campo dos comportamentos 

isto e, das relaqoes entre sujeitos e objetos. Procuramos re- 

gistrar meticulosamente a totalidade desses segmentos da vi- 

da psiquica, mesmo nos casos em que pareciam inteiraraente 

desprovidos de significagao como elementos elucidativos da 

estrutura da personalidade, A razao que ditou esse procedi- 

mento ja foi explanada acima: so no fim da elaboragao dos 

dados se pode verificar o que e ou nao significativo, 

Tal como se faz na analise dos sonhos, classificamos o ma- 

terial em dois niveis diversos de profundidade: o piano mani- 

festo e o piano latente. Este ultimo foi estabelecido, como ja 

explicamos, apenas como tentativa, com base no simbolismo 

psicanalltico classico e nos esclarecimentos fornecidos pela 

frequencia com que aparecia um determinado elemento em 

uma dada constelagao. Essa uniformidade de associagao per- 

mitiu muitas vezes estabelecer o significado profundo de cer- 

tos personagens ou cbjetos materials. Como exemplo flagran- 

te, temos o caso de ouro, dinheiro e presente, elementos que 

surgem sempre no texto acompanhados de angustia ou puni- 

cdo; esse caracteristico, todavia, desaparece, quando e anu- 

i. Na realidade, estamos convictos de que essa identidade psicoldgica essenclal 
Isto 6, o fato de constituirem uma projeQ&o das estruturas, dos confllto* 

e dos dinamismos profundos da personalidade — 6 caracteristico comum 
de todos fs comportamentos humanos, sem exccc*to. Entretanto, como &t6 
agora somente em relac&o aos tlpos de comportamento cltados 6 que se teem 
feito pesquisas sistemdtlcas e concludentes, sob ease ponto de vista, apre- 
sentamo-los como uma claese especial de produtos pstquicos, o que falsela, 
a nosso ver, y, verdado psicoldglca. 
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lado o pai, e a historia relata episodios que se passanj entre o 

filho e a mae viuva. Esse estereotipo pcrmitiu concluir que 

ouro, dinheiro e presente significavam, para o autor, um ob- 

jeto fortemente catetizado i1), mas ligado a pesada carga de 

angustia, originada na rivalidade edipeana (2). 

d) Possibilidade de distinguir nos textos estudados os niveis 

manifesto e latente do psiquismo 

Surge aqui, porem, uma duvida: sera realmente possivel 

distiguir, no texto de um Hvro de leitura, esses dois niveis psi- 

quicos? 

A diferenciagao dessas duas camadas e facilmente admis- 

sivel em relagao aos sonhos, produtos mais on menos descon- 

trolados do organismo em repouso. Mas em um texto escrito 

com uma determinada finalidade educativa — de formagao 

"moral e instrutiva" — e que, alem das exigencias rigorosas 

da 16gica, tem que atender k accessibilidade da forma, a con- 

formidade com os padroes eticos caracteristicos do meio e da 

epoca, bem como ao grau de instrucao das criangas a que se 

destina e k necessidade de tornar o assunto suficientemente 

atraente para prender-lhes a atengao, sera possivel encontrar 

ainda resquicios do que se passou nas pronfundezas da perso- 

nalidade de quern o escreveu? Coarctada por tantas barreiras, 

restart ainda alguma coisa da manifestagao genuina da estru- 

tura profunda da personalidade atraves da fantasia? Por 

dificil que parega, a verdade § que, dentro dos limites do cam- 

po psiquico coberto por uma determinada fantasia, os dina- 

mismos piofundos ali estao intactos, para quern souber des- 

cobri-los. 

1. Esse adjetivo se deriva da palavra "catexia". que vem do Erregro: "cathexo" 
(eu ocupo), e sipnirica uma quantidade de energria pslqulca que Dcupa cm 
earrega um abjeto. (Freud, Wit and Its relation to the unconscious, inclufdo 
em: FYeud, S., Basic wrltlninb New York, Modern library (c 1938), p. 784 n, 
Em' outro'ponto. Freud define catoxls como "carga de energia" (Oenerml 
introduction to pByohonnalyais. New York, Llvcrlght publislilng corp. (c 1920), 
P, 814. 

2. A uniformidade do sentido profundo que o incons^iente empresta aos con- 
coltos de ouro, dinheiro, prescnte, fazes, crianga o penis (Freud, S., Sobre 
las trasnmtacioncs de los Instinctos y especialmei^o del erotls/no anal. In: 
rsicologla do la vlda er6tlc». Buenos Aires, Editorial amerlcana (c 1943, p. 
ifll), permltlrla, com certeza, Interpretagao mais precisa. A falta de as- 
-socIag6cs llvres, porom, nos obrlga a flcar nessc piano mais superficial a 
geral, de um objeto valorizado t proibldo. 
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Antes do advento da psicanalise, a concepgao corrente 

era de que a obra de ficgao era um produto intelectual su- 

bordinado, antes de tudo, a um ideal estetico ou de propa- 

ganda (as "mensagens"...)» refletia apenas secunaa- 

riamente os anseios ou experiencias do autor. Essa crenga 

obsoleta infelizmente ainda perdura em circulos que pro- 

curam fazer psicologia "cientifica", permitindo que ainda 

se admita a possibilidade de que as historias obtidas na apli- 

cagao do T. A. T., possam ser apenas ''um produto estetico 

e fantasista, inteiramente estranho as camadas profundas da 

personalidade"I (O grifo e nosso) i1). 

Toda produgao artistica, inclusive a literaria, e primor 

dialmente, uma manifestagao dos dinamismos que regem 

os ajustamentos do individuo a vida em geral. Ainda quando 

destinada a servir a um ideal estetico, politico ou etico, so- 

mente o faz em fungdo dos imperativos inconscientes, que do- 

minam, nao apenas esse campo do psiquismo, mas todo o 

"viver" humano, toda a ininterrupta serie de ajustaimentos 

organicos, do nascimento a morte. 

Mesmo a "simples reprodugao,, de material lido ou absor- 

vido em cinema, radio, conversas, etc, nao e alheia a estru- 

tura da personalidade (2): grava-se na memoria o que des- 

perta vibragoes simpaticas no interior do psiquismo, e a se- 

legao ou alteragao do material absorvido oferece sempre uma 

serie de pistas para averiguagao da maneira de ser mais pro- 

funda do individuo. Se a pessoa reproduz um determina- 

do material, e porque teve para ela uma significagao espe- 

cial: a seletividade da memoria e fato corriqueiro. A inter- 

pretagao dessa seletividade, bem como das deformagoes e 

acrescimos (fato que a sabedoria popular reconbece no clas- 

sico "quern conta um conto..e que ainda nao foi feita 

de maneira ampla e satisfatoria, 

A diferenga entre as manifestagoes mais genuinas da 

estrutura profunda da personalidade (como nos sonhos, nos 

delirios, na hipnose, etc), e as produgoes altamente sofisti- 

cadas que constituem a maior parte do que cbamamos arte 

ou produgao intelectual, nao esta na essencia do material 

produzido, mas apenas no grau de elaboragdo secunddria a 

que foi submetido. Esta expressao, usada originalmente na 

X. Allport, G. W., The use of personal documents in psychological scionce. iN€W 
York, Social science research council (1924), p. 118. 

2. Murray, H. A., op. cit., p. 533. 
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interpretagao dos sonhos, denota o trabalho de acomodagao 

das ideias ou afetos oriundos das profundezas do inconscien- 

te, quer as farmas do pensamento logico e as formulas da lin- 

guagem que estamos habituados a empregar na organizagao 

dos conteudos pslquicos conscientes (e, ate certo ponto, pre- 

conscientes), quer aos padroes eticos e esteticos peculiares 

ao melo e a epoca. 

Os dinamismos imperantes na personalidade estao sem- 

pre presentes em todo e qualquer comportamento individuaL 

O que dissemos a respeito da produgao artistica e intelectual, 

aplica-se a toda a vida do ser humano, em todos os seus mo- 

mentos e em todos os seus aspectos. Ha somente variaQdes 

no grau de espontaneidade, de uvirgindade", por assim dizer, 

com que surgem ao nivel do comportamento manifesto, 

explicito. Essa maneira de considerar o comportamento e 

que constitue a "teoria projetiva": todos os comportamento 

do ser humano trazem qualquer coisa da sua personalidade 

— "do principio individual de que e portador" t1). Em ou- 

tias palavras, todo comportamento e uma projegao (2) dos 

dinamismos que regem a personalidade e representa uma ela- 

boragao dos estimulos do ambiente em fungdo desses dina- 

mismos. 

Nessa concepgao se baseiam as tecnicas projetivas de 

exploragao e diagnostico da personalidade (Associagoes ver- 

bais, Psicodiagnostico de Rorschach, Thematic Apperception 

Test (T. A. T.), Teste Szondi, Psicodiagnostico miocinetico 

de Mira, "Finger painting", Psicodrama, etc.) (3). 

e) Sujeitos e objetos manifestos e latentes 

Afim de determinar o nivel manifesto e o nivel latente 

da fantasia, procuramos descobrir, em relagao a cada com- 

portamento registrado, o correspondente latente, simbolico, 

do sujeito e do objeto respectivos. Como dissemos, para isso 

1. Rcparport, D., op. cit., p. 0. 
2. A "projeQao" a que aqui nos referimos nao tern o sentido psicanalltico do 

ruecanismo de defesa que 6 sintoma tipico da paranoia. 
3. lJara estudo dctalhado dessas tecnicas ver, entre outros: 

Bell, J, E., Projectivo techniques, New York, Longmans, Green & Co. ,1948; 
Rapaport, D., op. eit.; Murray, H. A., op. cit.; Tomkins, S. S., The the- 
matic apperception test. New York, Grume & Stratton, 1947; Stein, M. I., 
Thematic Apperception test. Cambridge, Addison-Wesley press inc. (c 1948); 
Beck, Th© Uorechacb's test. New York, Grune & Stratton, 1944. 2 vols. 
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recorremos k simbologia psicanalitica ciassica, pois nao dis- 

punliamos de outro recurso elucidativo. 

Nas folhas de analise, anotamos em colunas correspon- 

dentes o sujeito manifesto e latente, seguido do objeto ma- 

nifesto e latente, de maneira que e facil verificar, com um 5 

s6 olhar, qual foi o conteudo latente atribuldo a cada elemen- ^ 

to manifesto do texto (V. exemplo de analise a p. 128). g 
m 

Entretanto, procuramos sempre encontrar, no proprio a 

texto, elementos comprobatorios das interpretagdes. Assim, ^ 

no caso dos elementos repetidos com frequencia em varias S 

historias do livro, examinamos os contextos respectivos, ve- § 

rificando a frequencia com que apareciam unidos os mesmos ^ 

elementos, que funcionavam assim, mutuamente, como asso- fh. 

ciagoes. Esse metodo permitiu esclarecer, ate certo ponto, a g 

interpretagaoi de varies elementos manifestos, como, por ex. ^ 

ouro dinheiro e present©, ja exposta ^ p. 99. r- 

5 cr 
j) Definigdo dos itens 

Como ja dissemos, as principais finalidades da tdcnica 

aqui exposta sao: 1? neutralizar tanto quanto possivel o 

criterio seletivo do pesquisador; 2? incluir todos os itens 

significativos e 3? permitir a obtengao de resultados quanr 

titativos. 

Para atender a esses objetivos, fazia-se necessArio, esn. 

primeiro lugar, delimitar a fragao de material que constitui- 

ria um item. 

Deliberamente pusemos de lado os processes formats 

(contagem baseada em segmentos convencionais do texto, 

como, por ex., determinado mimero de linhas) il), e procu- 

rAmos empregar um criterio essencialmente psicoldgico, es- 

tabelccendo que: 

constituiria um iievi cada manifestagdo de com- 

'portamento em que fosse possivel distinguir um 

sujeito, um objeto e uma reagdo do primeiro em 

face do segundo. 

1. Kris, B, & Speier, H. Germain radio propa-ijaunda. London, Oxford univ. precw, 
IUH. 
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g) O prohlema da andlise quantitativa 

O fenomeno b&sico da projegao da personalidade atrav&s 

do comportamento nao € objeto de controversxa em psico- 

logia. O que ainda constitue questao magna na exploragao 

da personalidade e a elaboragao de tecnicas para verificaQao 

objetiva, sistematlca e quantitativa d£ts leis que regem essa 

projegao. 

Dentre as tecnicas projetivas atualmente existentes, va- 

rias se aproximam desse ideal de precisao, pois avangaram 

consideravelmente no terreno quer da quantificagao, quer da 

sistematizagao dos resultados, dispondo ja de normas de 

classificagao. Estao nesse caso o Psicodiagnostico de Rors- 

chach, o T. A. T., o Teste de associagao de palavras e outros. 

Contudo, o problema da quantificacao dos resultados con- 

tinua de pe, principalmente nos casos em que se procura 

uma interpretagao psicanalitica do material obtido. 

Foi essa a razao que nos levou a desviar atengao do e&- 

tudo da constelagao edipeana nos livros de leitura, para foca- 

liza-Ia, com maior interesse, na possibilidade da criagao de 

uma t^cnica capaz de explorar psicanaliticamente o mate- 

rial, nao so do ponto de vista impressionista e intuitivo, mas 

tambem sob o aspecto quantitative. 

h) Criterio quantitativo adotado e conclusdes que oferece 

O criterio quantitativo adotado no presente estudo foi 

a comp&ragdo entre as percentagens de reagoes positivas c 

de reagdes negativas de coda sujeito para com um objeto ou 

grupo de ohjetos similares. 

i. Reagdes positivas e negativas: caracterizagdo 

Consideramos como reagdes positivas aquelas que signi- 

ficam uma relagao harmoniosa com o objeto, quer este per- 

tenga ao mundo exterior, quer represente um aspecto da 

propria personalidade do sujeito. As reagdes positivas, se- 

grmdo o criterio aqui adotado, nunca resultam em conflito, 

mas sempre em ajustamento, isto e acomodaga^ isenta de 

conflito entre o sujeito e o objeto. Incluem tanto comporta- 
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mentos de atragdo e dominio, como de submissdo — sempre 

que resultem em ajustamento. 

Ao contraiio das positivas, as reagoes negativas provocam 

sempre relagao desharmoniosa de conflito ou repulsa. In- 

cluem nao so a agressdo e o dominio coercitivo, como tam- 

bem a fuga, ou recuo do sujeito diante do objeto. Tanto po- 

dem resultar em conflito como em "restricao do ego1', expres- 

sao adotada por Ana Freud para denotar a fuga do ego para 

dentro da propria personalidade, como uma maneira de pro- 

teger-se contra 05 estimulos que nao se sente com forgas para 

enfrentar (^. 

Existe ainda urn reduzido grupo de reacoes neutras, 

isto e, que denotam um comportamento praticamente isen- 

to de conotagao afetiva {praticamente apenas, pels, segundo 

a rigorosa verdade psicologica, nao existe comportamento 

totalmente isento de vibragao afetiva) (-). A frequencia des- 

sas reagoes, porem, e tao exigua no material cstudado, que 

nao merece so: tomada em consideragao. 

ii. Relaiividadc do criterio de classificacao das reagoes 

Contudo, a y-ossibiiidade de uma reacao gera/ relacoes 

harmoniosas ou desharmoniosas depende, de manoir^ consi- 

deravel, do7, oodroes do meio em que se verifica. Uma reacao 

que pode degenernr em relagao de desharmcnia em um 

dado meic, cm cutro node produzlr ajustamento. Por exem- 

plo, a comherro:di; para com cs fracos, que em grande nume- 

ro de cultuiT'S e co:-iSideracla como um traco positive, social- 

mente valorizaclo. em Esparta serla iccebida com desprezo 

e reprovacao, constituindo uma reacao negativa, pois pro- 

duziria dssajustamenlo para quem a apvesentasse. No mes- 

mo caso e-.ta o orrependimentG, que na modern a cultura 

branca ccidenlai mism e uma reacao pociiivamenlc valori- 

zada, mas que eausaria espanto e repulsa a um Dobu (:J), 

1. Freud, A., The :uu! the jneeliauisnis «»f clefenre. New ^ ork, fulej-nntionul 
Univ. press ((^ Ihao, p. 10L i-Lst;i nutora reserve, o termo "imhierio" para o 
Kintorua nenrdt'eo. .ksifrnr.ndo pur "restriefio <lo •> <!u»! eo.stunKiRKKS 
chamur "no eoniportamento "nonnal" 

2. "Afetivo", nesto trahalho. siKnifica. aproximadanierUe, ejnoeional. Nao tetn 
relagao eoio o Feutido couiuin, lig^ado a ideia de aCoujao, 

2. Fortune, 7^. Tin* vorerrers of i>o!>u. New York, 10H2. 
Fenodicl, U., rattems of culture. New York", reu^uin hooks MTU) Co. 
120-ir;D. 
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Por essa razao, e necessario sempre tomar em considera- 

gao as caracteristicas do meio em que se verifica a reagao, 

antes de classifica-la como positiva ou negativa i1). 

Hi. Alguns exemplos das conclusoes oferecidas pelos dados 

quantitativos 

Para formar uma ideia das conclusoes que a compara- 

gao das percentagens de reagoes positivas e negativas (2) 

permite tirar, tomemos como exemplo a figura do filho, que 

se apresenta, em 69,8% dos casos, como um menino, mas 

surge tambem simbolizado pelo bobo, pelo caozinho, etc., 

em 30,1% dos casos. O filho e os seus representantes foram 

unificados sob a designagao geral de ego filial masculino 

(ego f. m.), que engloba tanto os casos em que aparece sem 

disfarce, como aqueles em que se oculta sob um simbolo ou 

representante. 

Encontramos para esse personagem — que alcangou a 

frequencia maxima, calculada pelo numero de reagoes que 

apresentou — o total de 478 reagoes, das quais 273 foram 

classificadas como positivas e 205 como negativas. Esses da- 

dos nos permitem tirar duas conclusoes principals: 

la.) pelo fato de ser a mais frequente e, segundo todas 

as probalidades, a figura com que se identifica o autor (essa 

conclusao dependeria de comprovagao, atraves do inquerito); 

2a.) a percentagem de rgs, +, igual a 57%, indica equi- 

librio entre a frequencia de rgs. + e rgs. —; isso demonstra 

que o autor pinta essa figura com bastante realismo. Se, 

na reaiidade, com ela se identifica, essa percentagem permite 

concluir que a ideia que faz a seu proprio respeito nao traduz 

quer tragos megalomaniacos, quer complexo de inferioridade. 

X. CJuanto ii relatividade do valorizaQao social das reaQoes, ver: 
Horney, K., TUo neurotic personality of our time. Benedict, It., op., cit. 
Anastasl, A., Differential psychology. New York, Macmlllan, (c 1937) 
Maslow, A. H. & Mittelmnnn, B,, Principles of abnormal psychology. 

New York, Harper & Brothers (c 1941), 
Fortune, R. F.. op. eit. 
Scudder, M., Clinic and culture, in Jr. of abn. ft social psychol., vol. JO 

(1935). 
Opler, M. E., An interpretation of ambivalence of two american Indian 

tribes. Jr. of social psychol., vol. 7, 1936. 
2. Daqui por diante usaremos as seguintea abrevia^Cea: 

reagoes positivas = rqs. -f- 
reaqoes negativas = rqs. — 
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Faz-se necessaria aqui uma expianagao do significado 

psicologico que atribuimos h frequencia relativa das rgs. + 

e rgs-. Quando um personagem apresenta, como o ego f. m., 

equilibrio entre as reaQdes positivas e negativas, concluimos 

que o autor o considera de maneira realista, porque ibe atri- 

bue frequencia aproximadarnente xgual de ajustamentos em 

hUTTJionia com o meio objetivo e subjetivo e de ajustamentos 
pjry deshcLTTnouia, com o mesmo. Essa e, na realidade, a si- 

tuagao da maioi'ia dos seres iiumanos, os chamados noi- 

mais". Se o autor tivesse tendencias megaiomaniacas, apre- 

sentaria o seu representante exclusivamente com ajustamen- 

tos favoraveis, como uma personalidade que domina sempre 

o ambiente (o que indicaria tendencia ao tipo de pensamento 

magico). Se, ao contrario, fosse um tipo inferiorizado e ini- 

bido, projetaria, nas relagoes do seu personagem principal 

com o meio, a especcativa da frustraQao, quinhao das perso- 

nalidades mal ajustadas. Tal como fez, representou-se a si 

mesmo como uma personalidade que, cam frequencia quasi 

igual, per um lado agride o ambiente ou dele foge (iqs. -) 

e, por outro, domina-o ou a ele se submete (rgs. +). 

Continuando a explorar a figura do ego f. m., observa- 

mos que se apresenta sob inumeros aspectos, como p. ex.: 

ego f. m. bem reprimido, ego f. m. frustrado, ego /. m. infe- 

riorizado y ego /. m. eminente, ego f. m. mal reprinudo, etc. 

Tomando isoladamente os grupos de reagoes apresenta- 

das por cada uma dessas sub-divisoes, podemos observar a 

predominancia de um ou outro tipo de reagao, o Que mostra 

a atitude atribuida pelo autor a cada um desses sub-tipos, 

nas suas relagoes com o mundo; e como esses sub-tipos nada 

mais sao que os diversos aspectos da personalidade do pro- 

prio autor, por ai podemos descobrir alguma coisa a respeito 

da gama de ajustamentos, variados e muitas vezes contradi- 

torios, que constituem a sua pesonalidade, como alids, a de 

todos os seres humanos. 

Observemos alguns dos sub-tipos do ego f.m.. Tomennos 

o ego /. m. inibido, que apresenta um total de 7 reagoes: 2 

positivas e 5 negativas: rgs.+ = 28% e rgs. - = 71%. O nu- 

mero exiguo de reagoes registradas para esse sujeito se de- 

ve ao fato de que os sub-tipos tambem foram divididos em 

novos grupos assim, temos: o ego f. m. inibido, simplesmente; 

o ego f. m. que, al6m de inibido, apresenta-se bem reprimido; 
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o ego /. m. que conta com o apoio {l) dos representantes dos 

progenitores, o ego f. m. desprovido do apoio desses adultos. 

significativos, etc.. 

A baixa percentagem de reagoes positivas do ego f. m. 

inibido demonstra que o autor Ihe atribue dificuldades de 

ajustamento. Entretanto, se cotejarmos essa percentagem 

com a obtida pelo ego f. m. inibido que conta com o apoio 

dos representantes dos progenitores, vemos a situagao passfcr 

para o polo oposto. Com efeito, para esse sub-tipo do ego 

f. m., encontramos: 54 reagoes: 37 pos. = 68% e 17 neg. = 

31%. 

Esses algarismos sao extremamente significativos, por- 

que esclarecem um trago Importante da personalidade, 

oriundo da situagao edipeana e de largas repercussoes sobre 

o justamento a vida em geral; 

1.°) a percentagem de reagoes atribuidas ao sub-tipo 

ego f. m. inibido (incluindo o que tem 0 o que nao tern apoio 

por parte dos representantes dos progenitores) em relagao 

ao grupo total do ego f. m., e 18,4%. Isso indica uma consi- 

deravel preocupagao com Oi problema do menino inibido, pois 

essa foi a percentagem mais alta alcangada por um sub-tipo 

do ego /. m.; os outros sub-tipos sucedem-no na seguinte 

ordem decrescente de frequencia: 

ego f.ra. frustrado  16.1% 
ego f.m. bem reprimido   13,3% 
ego f.m. inferiorizado (repres.)   8.3% 
ego f.m. livre de inibi^So   7,5% 
ego f.m. (repres.)    7,3% 
ego f.m. mal reprimido   6,6% 
ego f.m. que deseja apossar-se do penis potente 

para dar fclicidade a mae viuva    ^.8% 
ego f.m. simbolicamente castrado   4.8% 
ego f.m. eminente (repres.)   1.6% 
ego f.m. predileto   0.4% 

2.°) O fato de apresentar o ego f. m. inibido e apoiado 

pelos representantes paternos uma alta percentagem de rea- 

goes pos., traz ^ luz uma convicgao intima do autor: se o 

1. A palavra apdio, neste estudo, desig-na uma atitudc de cooperacSo com o 
Indlvlduo, tenapr© uue e»t© ■© ©ncontra ©m dlflcttldades. 

Deixamos de Incluir nessa expressao aspectos mais largos e difusos da 
"atitude apoio", aapectos esses constituldos pela protecilo, agio educativa, 
oatlBfagfto das oecessldadea bdalcaa e rauitos outros elemeJtos aue conrtl- 
tuem o conjunto da atuagSo do» progenitores para com os filhos. 
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menino tivesse tido sempre o apoio dos adultos significati- 

vos, nao teria ficado inibido (pois a obtengao desse apoio im- 

porta em supressao da inibigao) e, consequentemente, o seu 

ajustamento seria mais satisfatorio; 

3.o) a constatagao de que o ego f. m, inibido so recebe 

apoio dos representantes dos progenitores, tais como: tio, 

tia, chefe do escritorio, professor, etc. (essa informagao e for- 

necida pela lista geral de tabulagem), e nunca dos proprios 

progenitores, acrescido ainda da circunstancia de que ap^-- 

rece um caso de ego /. m. inibido em que a ausencia do apoio 

paterno e manifesta e, mais do que isso, em que o proprio 

pai diminue e inferioriza o filho perante um amigo, e sinto- 

ma de que o autor nao ere na possibilidade de receber, es- 

pontaneamente, quaiquer apoio por parte dos proprios pro- 

genitores, vendo-se na contingencia de procura-lo em indivi- 

duos que possam tomar o lugar destes. A suposigao e de que 

isso seja um reflexo da sua experiencia passada. 

Esses aspectos da atuagao atribuida pelo autor ao pai, 

em relagao ao ego f. m., ressaltarao mais nitidamente se os 

compararmos com a maneira de agir da mde, em relagao aos 

filhos de ambos os sexos. 

Verificamos, de inicio, que as reagoes do pai sao exclusi- 

vamente dirigidas ao ego f. m. (100%) e que 78% das reagoes 

dos representantes paternos tambem o sao. Portanto, a 

baixa percentagem de reagoes plpsitivas atribuida ao pai 

(40%), bem como elevada percentagem de reagoes pos. 

atribuida aos representantes do pai (71%), referem-se ks 

respectivas relagoes com o ego f. m. 

Nao existe, na tabela de frequencia, nenhuma reagao 

do pai ou dos sens representantes, para com a filha. Na rea- 

lidade, duas das historias do livro incluem relagoes entre 

pai e filha, mas ambas foram excluidas por motivos ja expli- 

cados (p. 4). As nossas conclusoes, porem, se referem exclu- 

sivamente ao material selecionado para estudo; e como as 

conclusdes relativas a personalidade dOi autor sao apenas hi- 

poteticas, o que ja foi largamente explanada, a excusao dos 

dados relativos as historias nao analisadas em nada altera a 

exposigao do metodo de andlise. Mesmo assim, e interessante 

notar que essas duas historias, se incluidas, teriam trazido 

um pequeno contingente de reagoes positivas entre pai e fi- 

lha, o querviria confirmar o trago de personalidade abaixo 

apontado. 
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Vejamos agora como se apresenta a atuagao da mde e 

dos representantes maternos em relagao aos filhos. As rea- 

goes apresentadas por esses dois sujeitos assim se distribuem 

pelos varios objetos: 

para com o ego f.m. = 16% 
mae   para com o ego f.f. = 54% 

para com diversos = 29% 

para com o ego f.m. = 87% 
mae (repres.)   para com o ego f.f. — 5,2% 

para com diversos = 7,8% 

Examinando esses dados vemos que, a semelhanga do 

pai e seus representantes, a atuagao da mde e representantes 

se dirlge primordialmente ao ego f. m. (e somente em segun- 

do lugar ao ego f. f.). Assim, ainda como no caso do pai, a 

alta percentagem de reagoes pos. da mae (80%), e dos re- 

presentantes da mae (74%), tambem se refere, na maior 

parte dos casos, as relagoes com o filho. 

Notamos tambem que no caso da mae nao existe discre- 

pancia entre a mae propriamente dita e seus representan- 
tes, no que diz respeito as percentagens de reagoes pos. (res- 

pectivamente 80% e 74% ). A mae, sob qualquer aspecto, 

e positivamente catetizada pelo autor, ao passo que o pai e 

negativamente catetizado, sendo necessario que os represen- 

tantes deste ultimo venham encarnar o pai ideal, abom 

objeto". 

Esses dados permitem inferir a existencia de um com- 

plexo de edipo direto, conforme ao padrao classico. 

Vejamos agora como e possivel explorar de maneira 

ainda mais minuciosa os dados oferecidos pelas tabelas de 

frequencia de reagoes, partindo agora, nao mais do sujei- 

tos, mas do objeto (% . 

Tomemos as reagoes do ego f. m. inibido, que nao pos- 

sue apoio dos progenitores (incluindo nesse sub-grupo o 

ego f. m. inferiorizado pelo pai) para com o mundo exterior, 

isto e, para com a manipulagao dos elementos do ambiente, 

quer para fins de trabalho ou estudo, quer para recreagao. 

De acordo com o ponto de vista psicanalitico, toda ma- 

nipulagao do mundo exterior, quer sistematizada e incluida 

1. A tabela a que nos refm'imos ne.sto passo, nao constn dosta prirneira apro- 
sentayao; fi^urard na 2.* parte do trabalho. 
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na cultura — como as tecnicas de trabalho, a aquisigao das 

disciplinas intelectuais, a arte e outras, quer as que sao 

parcialmente sistematizadas e toleradas a tltulo de diverti- 

mento — como o jogo infantil e as atividades de recreagao 

— sdo sublim^qdes de impul^os profundos, que se expressam 

assim de forma simdolica, atraves de uma elaboragdo secun- 

ddria mais on menos iniensa C1), 

Seguindo esse criterio, classificdmos toda e qualquer 

manipulagao do mundo exterior como suhlimagdo; distin- 

guimos, entretanto, levados pelas tendencias do proprio ma- 

terial, um grupo de sublimagoes sujeitas ao controle dos 

adultos significativos (professores, progenitores, institui- 

coes, etc., no nivel manifesto; imago materna e imago pater- 

na no nivel latente), como sejam: o trabalho e o estudo; e 

outro, de sublimacoes livres do coMrole dos adultos, e consti- 

tuido pelas atividades ludicas. 

Vamos examinar as reagoes do ego }. m. inibido e despro- 

vido de apoio dos adultos significativos para com esses dois 

tipos de sublimagao. 

Para com a manipulagao do mundo exterior sujeita ao 

controle dos adultos, encontramos as seguintes frequencias: 

rca^ocs pos. zr: 0 — 0% 
reaves neg. — 17 — 100% 

For outro lado, para com identico objeto, quando livre 

do controle dos adultos, as frequencias sao: 

rcagdes pos. ™ 7 100% 
rea^Ses neg. = 0 — 0% 

Estes novos dados veem corroborar e ampliar as conclu- 

soes apresentadas acima: nao e so a falta do apoio patemo 

e materno que cria a inibigao; esta provem tambem do te- 

mor oriundo do conflito edipeano — pois basta o fato de estar 

uma atividade sob o controle paterno, para produzir uma 

restrigao do ego. E esse aspecto e bem evidenciado na histo- 

ria: "O exame" (Kopke, J., op. cit., p. 54), cuja analise com- 

pleta foi reproduzida a pg. 128) na qual o menino, que se 

mostra inibido e inepto para com o estudo, demonstra do- 

V. Klein, Melanic: El [iMcoumlliHiH do niilos. Iluenos Aires, Asoclacion psi- 
coanalltlci- argentlna, 1948. Pp. 29 e 198. Segundo esaa autora. o Jogo • 
as atividades didrias sao sublimaQOea do fantasias de masturbaQao. 
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minar tecnicas identicas £is exigidas pelos trabalhos escola- 

res quando estas estao ligadas k atividade ludica C1). Alem 

disso, a frequencia ccm que o autor se ocupa com o estado e 

a eficiencia dos dedos do menino, bem como com a proficien- 

cia na aquisigao das tecnicas basicas de ler, escrever e contar 

apontam para um complexo de culpa ligado a masturba^ao 

e k agressividade em relagao aos pals. 

Acreditamos que estes exemplos tenham sido suficientes 

para ilustrar o tipo de exploragao a que se presta o material, 

depois de tabulado e reduzido ao seu significado criptico, bem 

como para dar uma id6ia da riqueza e profundidade das 

conclusoes que a tecnica ora exposta permite tirar. 

A aplicagao extensiva desta tecnica sobre material nu- 

meroso e variado, tornard possivel, elaborar os resultados nu- 

m^ricos, de forma a estabelecer normas que permitam clas- 

sificar um individuo, atribuindo-lhe uma localizagao no 

quadro geral representativo dos varios tragos de personalida- 

de apresentados pela populagao a que pertenga. 

9. O ESTABELECIMENTO DO CONTEVDO LATENTE 

A analise e o registro da totalidade das reagoes contidas 

em cada histdria. alem dos resultados quantitativos que ofe- 

rece, torna possivel estabelecer, em situagao privilegiada, o 

conteudo latente da fantasia. 

A vantagem de ter sob os olhos todas a reagoes inter-pes- 

soais e outras, registradas segundo o "suceder" psiquico, per- 

mxite sentir ao vivo o desenrolar-se da projegao dos conteudos 

psiquicos sobre a tela da fantasia optativa. Possibilita tam- 

bem apreciar em todo o seu dinamismo o jogo das instan- 

cias psiquicas, agindc e reagindo umas sobre as outras e o 

impacto das correntes de afetos contraditorios que repre- 

sentam. 

I. Vejam-se, a prop^slto, os estudos de Melanle Klein, sobre a relaQdo exls- 
tente entre & IntblgSo e a loepcla relativamente ao trabalho escolar e a 
repressdo das fantasias de masturbaQdo e de agressividade, de origem edi- 
peana, in: 

Klein, M., op., cit., pp. 103, 104. 197. 
Idem, El papel de la escuela en el desarrollo llbidinoso del nlno. Bevls- 

ta d© pglcoandlisls, T. Vr., n' 2, 1947. 
Ibid., A contribution to the theory of Intellectual Inhibition, International 

Journal of Psychoan., vol. XII, 1931. 
Cf. tambem a andllse do conteddo latente da hlstdrla: "A composlQ&o do 

Iracema", reproduzlda & pgr. 115. 
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A busca dos motivos profundos da, fantasia, exigida pela 

analise, o esforgo de bem compreender e interpretar em pro 

fundidade o sentido de cada um dos sujeitos e objetos, tanto 

no seu signiflcado manifesto como no latente, e ainda 

a determinagao tao exata quanto possivel das reagdes suces- 

sivas, obrigam o pesquisador a elaborar intensamente o ma- 

terial. Esse trabalho interpretativo meticuloso resulta em 

profundo ''insight" no conteudo latente da fantasia, nao 

so porque o pesquisador se vai deixando penetrar por essa 

significagao criptica, como tambem porque pode seguir de 

maneira sistematica a inter-reagao das instancias psiquicas e 

dos impulsos correlatos ou contraditorios. 

Damos a seguir dois exemplos de analise do conteudo la- 

tente da fantasia, resultantes desse trabalho interpretativo. 

"A gemea abadonada" (P. 10) 

Meus queridos amiguinhos. 

Escrevo-lhes esta carta, confiada em que atendam ao que 

Ihes exponho e diligenciem por valer-me. 

Antes de tudo, devo informa-los de que tenho uma irma 

gemea. 

Ora, quando dois irmaos sao gemeos, parece que ambos 

se devem tratar no mesmo pe de igualdade, em vez de acari- 

nhar um e fazer gato e sapato do outro. O mesmo amor deve 

cria-los. 

E e, por ventura, isso o que se da comigo? 

Nunca! 

Desde o dia em que nascemos, minha irma tern sido ob- 

jeto de desvelos especiais, que nunca me dispensaram. Apren- 

deu a escrever, a desenhar e a pintar; a jogar a bola; a dar 

corda no relogio; a empunhar a bengala ou o guarda-sol; a 

servir-se da faca a mesa; a comer com a colher; a cagar com a 

espingaxda; a estalar o chicote; a tanger um arco, a puxar o 

cordao da campainha, e mil outras coisas mais. 

Quanto a mim, se pego numa pena, gritam logo: "Nao 

faga isso!" arrebatam-me a pena e a dao a minha irana. Te- 

nho mais de oito anos e nao me consentem que pegue numa 

faca, numa colher ou numa bengala. 



— Ill — 

Quando tomo um lapis e me ponho a desenhar, exaspe- 

ram-se logo e ralham-me sem compaixao ou arrancam-mo bru- 

tatmente, chegando-me, as vezes, umas regradas ainda por 

cima. Nao e mesmo uma barbaridade? 

E' verdade que me ensinaram a jogar o soco e a remar; 

mas minha irma e, ainda assim, que toma a si o papel princi- 

pal, mantendo-me na posigao de seu simples auxiliar. 

O que me intriga, contudo, e que se admirem de que eu 

nao tenha nem a robustez, nem a dextreza de que da provas 

minha irma. 

Mas se me poem sempre para tras, como e que hei de 

aprender? 

Se acontece adoecer minha irma, entao obrigam-me a 

trabalhar por ela; entretanto, mesmo quando estou prestando 

esse servigo, zombam de mim e chamam-me desajeitada! 

Ao receberem a minha carta, os meus amiguinhos talvez 

se ponham a zombar da minha letra. Considerem, porem, que 

foi a primeira vez, que peguei numa pena. Que poderia fazer 

senao isto — estas garatujas? 

Espero que fagam alguma coisa em meu favor, compade- 

cendo-se de mim, e assino-me, sua infeliz amiga, 

A Mao Esquerda". 

Conteudo latente: 

Uso simbolico da diferenga da capacidaade e valorizagao 

das duas maos para desabafar a revolta da crianga que se julga 

(com ou sem razao) preterida em favor de um irmao pelos 

adultos significativos. Confirmando o princlpio de que os pa- 

droes das relagoes afetivas infantis constituem o prototipo das 

relagoes com o mundo exterior (quer social, quer material), 

vemos aqui a crianga afetivamente frustrada adotar, para com 

as outras criangas, a mesma atitude que teve em relagao aos 

progenitores: apelo, busca ativa da afeigao, ao mesmo tempo 

que delas so espera receber o que aqueles Ihe deram (ou o 

que ela supos que Ihe deram): desprezo e zombaria. 

E' caracteristica tambem a falta de confianga em si, a 

auto-depreciagao e a auto-comiseragao ("A sua infeliz ami- 

ga"). A queda da auto-estima que essas reagoes denotam 
prov&n da incapacidade de dominar o mundo exterior, de 

realizar as atividades intermediarias (neste caso: escrever. 



— 112 — 

brincar, desenhar, pintar, atirar com o arco e com a espingar- 

da, etc.) que, como sabemos, sao sublimagoes bem sucedidas 

dos impulses profundos. 

Encontramos aqui, pela prknieira vez, um dos estereotipos 

frequentes no livro: a relagao entre a quantidade de apoio 

afetivo e de agao educativa que a crianga recebe dos adultos 

significativos, e o grau de capacidade que demonstra no doml- 

nio do mundo exterior. Identico padrao de relagoes iremos 

encontrar em varias outras ligoes. 

Como demonstra Melanie Klein, as criangas tomam-se 

incapazes de tolerar a realidade em consequencia da sua inca- 

pacidade para suportar a frustragao, e procuram proteger-se 

contra ela, negando-a (l). 

Ora, a crianga real ou imaginariamente negligenciada 

em favor de um irmao, sente-se permanentemente frustrada; 

passa a temer a realidade — por intermedio da qual se tornam 

patentes essas frustragoes — sente-se tensa quando tem de 

enfrenta-la e o resultado e a inibigao e a impossibilidade de 

manipular e dominar o mundo exterior (2). 

Embora aparega aqui camuflado sob a aparencia da "mao 

esquerda", o verdadeiro heroe dessa historia deve ser o ego 

filial masculino, pois as atividades citadas sao caracteristica- 

mente masculinas. Se se verificar a exatidao da hipotese de 

que o autor se identifica com o menino, ou ego f. m., teremos 

aqui importantes subsidies para o seu psicograma, poisnes- 

ta ligao se revela um dos tragos mais frequentes na s6rie de 

fantasias: a preocupagao com a eficiencia, e a correlagao es- 

tabelecida entre esta e a quantidade de apoio oferecido pelos 

adultos significativos. 

Parece transparecer tambem aqui uma relagao entre a 

angustia despertada pelos impulsos masturbatdrios, dos quais 

o jogo, a manipulagao de objetos e as atividades diarias sao 

sublimagoes (3). 

J. Klein, M., op. cit., p. 31. 
'2. Freud, A., I'iiicoanallslH para edueadores, pp. 70-71. 

Klein, M.f op. cit., pp. 29, 103, 101. 197. 
Ramos, Arthur — A crianga problema. S. Paulo, Cla. edltora nacional, 1&39. 

Pp. 350 c 33S. 
3. Klein. M.. op. cit., pp. 29, 197n. 19S. 

fi mui'o slntomatico que o simile do ego fm. inibldo adotado como stm- 
bolo pelo autor, seja justamente a mdo — slmbolo fdlico (Freud, S., The 
Interpretation of dreams, in BuhIc writings of Slgmund Froud, p. 375 e A 

general introduction to pHychoanalyBls, p. 139). 
Cf. tambem a preocupagao do autor com a eficiencia e integridado doa 

dedos do menino inibido, na historia "O exame". anallsada pg, 128. 
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"A composigdo de Iracema" (p. 191) 

"Iracema, ao voltar, uma vez, da escola, mal entrou na 

sala, rompeu em lagrimas. 

— O que tens? perguntou-lhe sua mae. 

— Nao sabes o que me aconteceu, mamae — repondeu 

eia, solugando. Toda a nossa classe tem de apresentar com- 

posiQoes amanha e eu nao sou capaz de fazer esse trabalho. 

E' preciso escrever doze linhas ao menos, e eu nao passei de 

algumas palavras. Ve o que fiz. 

D. Josefina pegou no papel amarrotado e manchado de 

lagrimas, que Iracema tinha na mao, e passou os ojhos pelo 

que estava escrito. A menina tentara escrever sobre tres te- 

mas: o Tempo, a Temperanga e a Aplicagao. 

"O tempo voa. Devemos aproveitar o nosso tempo. A 

temperanga e uma coisa muito util. Devemos ser aplicados, 

se queremos conseguir alguma coisa neste imundo." — Eis 

o que tinha escrito. 

— Agora nao sei mais nada para dizer — continuou Ira- 

cema. E tenho de ir para a escola sem composigao, porque 

eu nao sou capaz de copiar de qualquer livro, ou pedir a 

ti ou a papai que fagam uma para eu apresentar como minha. 

— Tens razao, minha filha — observou a mae. E* prefe- 

rivel ires para a escola com uma composigao ruim, mas feita 

por ti. Porem, consola-te. Nao comegaste bem: escolheste 

assunto sobre os quais (sic) pouco pode uma crianga dizer. 

Vai brincar. Daqui a meia hora eu te chamarei. 

— Mas a minha composigao... — observou a menina. 

— Nao penses na tua composigao por enquanto — tor- 

nou a mae; brinca e diverte-te no jardim quanto puderes. 

Pareceu a Iracema que haviam apenas decorrido alguns 

minutos, quando ouviu a voz de sua mae. Entrou imedlata- 

mente com as maos cheias de flores e o rosto corado pelo 

exerclcio. 

— Agora, minha filha — disse-lhe a mae — assenta-te 

junto aquela janela com esta folha de papel limpo e este la- 

pis, e escreve alguma coisa sdbre o que dali pudergs ver. 

— Mas a minha composigao, mamae? — disse a menina; 

quando e que hei-de comegd-la? 
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— Nao te importes com a tua composiQao, minha cara; 

faze-me a vontade e depois falaremos. 

— Iracema achou esquisito o pedido de sua mae; mas, 

como sempre ela tinha um motivo justo para pedir qualquer 

coisa, pegou no papel e no lapis e fox assentar-se junto a 

janela. 

— Nao me perguntes nada, disse a mae. OIha la para 

f6ra e escreve o que pensares sdbre o que vires. 

— Iracema nao pode deixar de rir-se; afigurava-se aquilo 

uma coisa tao extravagante! 

— Quando langou os olhos pela janela, o sol ia deitar-se, 

em nuvens brilhantes. 

— Oh, mamae! — exclamou ela — que bonito por de sol! 

— Nao fales — disse-ihe a mae. Escreve. 

— Vou escrever sobre o por do sol — disse, entao a meni- 

na, e o lapis entrou a correr sobre o papel. 

— Dai a pouco perguntou: — Queres que leia o que es- 

crevi, mamae? 

— Ainda nao — respondeu D. Josefina. Vou para a sala 

de jantar. Fica ai escrevendo. 

A imedida que Iracema foi escrevendo, tomou tal interes- 

se pelo seu trabalho, que esqueceu de todo a horrivel compo- 

sigao. Escreveu sobre as nuvens, os montes que apareciam ao 

longe, as axvores, o rio, o jardim com as suas flores, e os pas- 

sarinhos que voavam rentes a janela. 

Justamente quando chegava a ultima linha da folha, D. 

Josefina entrou. 

— Ora bem, Iracema — disse ela — como vai essa com- 

poslgao? 

— Que composigao?! inquiriu admirada a menina. Pols 

tu nao me disseste que nao pensasse em composigao? Eu obe- 

deci-te. Estive tao entretida, escrevendo sobre o que vejo des- 

ta janela! 

D. Josefina pegou no papel e leu em voz alta o que Irace- 

ma escrevera: 

"Estou assentada em um diva, perto da janela. Metade 

da janelacesta aberta e assim eu sinto o cheiro das flores do 

jardim. O ceu esta todo iluminado pelo sol, que se vai dei- 

tando: vejo nuvens vermelhas, roxas e doiradas. Nao creio 
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que ninguem tenha uma caixa de tintas com cores tao iindas. 

For cima de todas as outras, esta uma nuvem, que parece um 

navio boiando num mar azulado. Eu gostaria bem de vlajar 

numa nuvem, se a gente nao ficasse tonta. Enquanto estive 

cscrevendo, as nuvens mudaram de forma e cor. Paivcem 

criangas que nao brlncam o mesmo brinquedo por muito U m- 

po. Mas ainda estao bem bonitas. Os montes verdejantes teem 

o cume iiuminado e parecem estar com grlnaldas de ouro. 

Vejo um rio la muito longe, esse rio me parece muito vagarosa 

embora eu saiba que esta correndo bem depressa para alcan- 

gar o oceano. Os passarinhos passam voando, rentes pela ja- 

nela e vao para o ninho tratar dos seus filhotes, Alegra-me 

muito que eles morem no nosso jardim e fagam seu ninhos 

nas nossas arvores. O nosso jardim tern um bando de flores: 

cravos, lirios, rosas. Mamae diz que este mes e o mes das ro- 

sas. Daqui a uma semana eu faco anos e nos todos poderemos 

tirar as flores que quisermos, para fazer grlnaldas e rami- 

Ihetes." 

— Ora ai esta, Iracema — disse D. Josefina. Ai tens 

uma composigao muito bonitinha. 

— Composigao! exclamou a menina. Entao isso e uma 

composigao? 

— Sim, minha cara, e muito boa ate — continuou a mae. 

— Assim sem nome mesmo! 

— O nome acha-se, e estou certa de que ha de agradar 

a teu mestre como me agradou a mim. Estas vendo que e mui- 

to facil escrever quando se tern para assunto alguma coisa 

interessante. 

— No dia seguinte pela manha, Iracema passou a limpo 

com muito boa letra esta composigao, e partiu muito satisfeita 

para a escola, dizendo, ao beijar sua mae: — Nao e esquisito, 

mamae, que eu escrevesse uma composigao tao comprida, co- 

mo esta, sem saber que a estava escrevendo?" 

Conteudo latente: 

A menina, obcecada pelas proibigoes e repressoes que o 

seu superego Ihe impoe, ve-se inibida diante do miprdo exte- 

rior e incapaz de manipula-lo, dominando-o e reaiizando as 

tarefas que a vida exige: nao pode escrever uma composigao, 

porque so Ihe ocorrem temas carregados de inseguranga e 
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angustia — imposigoes oriundas do superego e destinadas a 

abafar os impulsos instintivos. Com efeito, os unicos temas que 

Ihe ocorrem sao os seguintes: "O Tempo voa; devemos apro- 

veitar o tempo. A Temperanga e uma coisa muito util. De- 

vemos scr aplicados se quizermos conseguir a]guma coisa nes- 

te mundoM — exclusivamente fragmentos de um severo codi- 

go moral. Por que razao surgem justamente esses preceitos 

determinados, nao e possivel saber sem explorar as associa- 

tes livres do an tor. 

Angustiada, insegura e inibida (chorando e incapaz de 

escrever a ligao), a menina procura apoio junto a um adulto, 

que, caracteristicamente, e a mae. Esta levanta as proibigoes 

(e s6 ela poderia faze-lo, pols foi a sua imago que as impos).: 

em primeiro lugar, desfaz a angustia, dando iiberdade h meni- 

na de brincar, isto e, autoriza a liberar simbolicamente os im- 

pulsos, o que redunda em um afrouxamento da tensao nervo- 

sa (^. Depois, coloca-a, livre de qualquer repressao, diante 

do mundo exterior, com todas as suas sugestoes: "Nao me per- 

guntes nada (isto e, nao te coloques sob a minha orientagao, 

esquece as minhas proibigoes) e escreve o que quizeres sobre 

o que vires (da livre vasao a tua fantasia). E' tipico 

o riso da menina: Freud ensincu que o riso e uma descarga 

da energia que foi economizada pelo levantamento de uma 

inibigao (-): assim, Iracema, ao ver-se iibertada dos preceitos 

que a inibiam e angustiavam, descarrega no riso a energia 

que vinha empregando na repressao. Aliviada, pode olhar 

com outros olhos a natureza: os simbolos que esta Ihe sugere 

nao Ihe provocam angustia, porque se sabe autorizada a exer- 

cer sobre eles livremente a fantasia, o que Ihe permite subli- 

m&-los. — Torna-se entao capaz de manipular o mundo exte- 

rior, reduzindo-o a representagoes verbais. A menina que nao 

podia escrever sobre o que quer que fosse, torna-se capaz de 

elaborar o que a cerca, embora sejam simbolos sexuais: flo- 

res, sol, montes, rio, passarinhos, paisagem. Sentindo-se apoi- 

ada pela imago materna, esquece as proibigoes, sublima os 

impulsos e ve beleza onde antes via perigo, provocador de 

angustia. 

1. Ativldafle ICidicn como Instrumento de doiuinla dn, an/,ru«lia: Klein, M., »». 
fit.. r>. 194. 

S., Wit nnd its relation to the unconscious, in Utasu- Kcv/ 
York, Modern library (1938). Pp. 7:53. 731 o 733. 

Kris, p.. Approach* to art. in I.orand. iN.voiioaaulyhi.H iu.hiv, p. :;3U. 



— 117 — 

Assim, escreve a composigao, isto e, sublima, gragas ao 

apoio e a seguranga oferecidos pelo progenitor que o seu su- 

perego apresentava como especialmente perigoso, os impulsos 

que transformavam o mundo exterior em fonte de angu/ia. 

Esse tema, alids, e frequentemente tratado no livro. 

Finalmente, o ego, aliviado da angustia objetal, procura 

garantir-se ainda contra o superego: mas a mae a sossega, 

dizendo: . .estou certa de que ha de agradar a teu mestre 

(superego — imago paterna), como me agradou a mim". 

E a licao termina com a manifestagao de surpreza, al&s 

muito justificada, do ego, diante da exiguidade do gasto emo- 

cional que a vida realmente exige quando nos encontramos 

em estado de encard-la objetivamente, isto e, com saude men- 

tal, livres de conflitos endopsfquicos, que nos inibem e que le- 

vam o ego a sentir-se impotente. Aparentemente, essa impo- 

tericia se relaciona com os problemas reais da vida, mas, na 

realidade, reproduz apenas a impotencia do ego, desnorteado 

entre as exigencias do id e as imposigoes do superego. "Nao 

e esquisito, mamae, que eu escrevesse uma composigao tao 

comprida como esta, sem saber que a estava escrevendo?" 

o que equivale a dizer: "Nao 6 extraordinaria a facilidade com 

que se domina o mundo exterior quando existe harmonia na 

personalidade?,, 

Temos aqui um exemplo do fenomeno tao frequente de 

uma injustificada severidade do suprego, em descordo com 

a personalidade benevolente dos progenitores. Para esse feno- 

meno temos a explicagao de Melanie Klein, baseada na pro- 

jegao da agressividade inherente aos instintos de morte P) 

e no fato de que os genitores benevolentes, nao justificando a 

agressividade contra eles dirigida pela crianga, provocam nes- 

ta intense sentimento de culpa, que torna o superego extre- 

mamente skdico. 

E' extraordin^riamente interessante notar a semelhanga 

existente entre as circunstancias descritas nesta historinha, 

e o caso de Use, a pequena paciente de Melanie Klein (2), 

pbls Iracema, no inicio da historia, reproduz, com pasmosa 

exatidao, o quadro neurdtico dessa menina, para quem: "ter 

J.: Klein, M., The early, development of conscience in the child. In Lorand 
cboanalyeis today. 

Idem, Pslcoanallsls de nilloc. Buenos Aires, Asociacidn psicoanalltlca argen- 
tina, 1948. P. 211. 

2. Idem, pp. 108-100. . 
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que escrever uma composlcao significava, entre outras coisas, 

ter que fazer uma confissdo, e isto tocava muito de perto a sua 

ansiedade e sentimentos de culpa" C1). 

II — DESCRigAO DA TfiCNICA DE ANALISE 

Ao proceder a analise do texto de uma fantasia, faz-se 

inicialmente uma leitura cuidadosa do texto. completo, pro- 

curando averiguar quais as caractedsticas ^ignJ^cati rxs mais 

nltidamente atnbuidas pelo autor aos vanos personagais, ko- 

tadamente ao heroe, afim de podex^ classifica-los em am dos 

tipos ou sub-tipos que constituem a lista de personagens 

tipicos. 

A lista de personagens tipicos que apresentamos a p, 146 e 

segs,, e somente um esbcco do que devera ser uma lista, com- 

pleta, pois foi confeccionada com base em material muito re- 

duzido e muito homogeneo, derivado na sua totalidade de 

uma so fonte. Partindo de uma serie de fantasias de um s6 

autor, a lista limitou-se a galeria de tipos que a esse autor 

interessarara. Somente apos haver sido aplicada extensiva- 

mente a material muito variado, podera essa lista tornar-se 

representativa da galeria de personagens que ocupam a fan- 

tasia da populacao abrangida pelo estudo. 

1. Elahoragdo das folhas de analise — forma completa 

e forma ahreviada 

Uma vez elaborada a primeira tentativa de classificaQao 

dos personagens constantes do texto, tanto do ponto de vista 

manifesto como do latente, inicia-se a analise propi'iamente 

dita, anotando, nas cclunas para isso destinadas nas folhas 

de analise e correspondentes as frase de que foram extvaidos, 

os sujeitos, os objetos e as reagoes sucessivas. 

(V. exemplo a p. 128). 

Apresentamos tambem a p. 155 uma lista de reaqoes 
a qual se apllcam as mesmas ressalvas ja citadas em rela^ao 

a lista de personagens. 

O fato de constituir este trabalho uma primeira aborda- 

gem do material, considerado de um determinado ponto de 

i. n.ia., ps. 104, 
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vista, tornou necessario empregar processes de exploragao os 

mais meticulosos e detalhados que foi posslvel estabelecer. 

Por essa razao, elaboramos folhas de analise extremamente 

minuciosas, em que o material foi copiado e analisado' frase 

por frase, sendo ainda os respectivos sujeitos e objetos trans- 

critos um a um, com todas as suas particularidades e segui- 

dos das respectivas reagoes. Essa minuciosidade se fazia ne- 

cessaria para que fosse possivel formar uma ideia clara, nao 

so das possibilidades oferecidas pela tecnica de analise, como 

tambem para indicar todos os angulos significativos como 

ponto de partida para a exploragao do material, Na pagina 

130 figura um exemplo desse genero de analise "microscopica", 

relativa a uma das historias mais significativas do livro, pois 

retrata um dos temas mais frequentemente expostos na serie 

de fantasias: o do menino inibido em resultado dos conflitos 

edipeanos, que, ao encontrar apoio por parte de um represen- 

tante paterno, consegue veneer a inibigao. 

Com base nessas analises exaustivas e que foi organizada 

a lista geral de reaqoes, da qual transcrevemos um fragmento, 

a titulo de exemplo, a p. 131 (A lista completa sera apresen- 

tada na 2.a parte deste trabalho). 

Explorando cs dados dessa lista, e possivel chegar a con- 

clusoes nao so quantitativas, mas tambem qualitativas no 

tocante a facetas extremamente sutis e profundas dos ajus- 

tamentos da personaalidade em estudo. 

Esse longo e minucioso trabalho, entretanto, nao e indis- 

pensavel para utilizacao da tecnica que propomos. Usando de 

um processo mais rdpido e abreviado, podemos. obter com 

relativa facilidade, informagoes que, embora de carater mais 

geral, permitem caracterizar muitos dos dinamismos e coafli- 

tos basicos da personalidade. 

Em lugar de anotar detalhadamente todos os mjeUos, 

objetos e reagoes, tanto latentes como manifestos, proceder- 

se-& da seguinte forma: em primeiro lugar, determinam-se 

os caracteristicos significativos dos personagens e objetos ma- 

terials constantes do texto, bem como os seus correspondentes 

latentes — o que sera conseguido atraves de uma leitura preli- 

minar e cuidadosa da historia. Hetoma-se, entao, a leitura do 

texto, anotando, abreviadamente os comportamentos observa- 

dos, quer sucessivamente (o que e mais longo), quer discri- 

minando-se em listas relativas a cada sujeito; piira imaior 

brevidade, pode-se omitir o nome das reagoes e registrar 
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apenas, por meio de sinais, o seu tipo (positivo, negativo ou 

neutro). 

A caracterizagao dos elementos do texto, que poderia 

apresentar algumas dificuldades e defeitos, oriundos da falta 

de sistematizagao dos criterios, tornar-se-A facll e segura 

quando a aplicagao extensiva desta tecnica tornar possivel a 

organlzagao de listas de sujeitos e objetos Upicos, que incluam 

os dados fornecidos por uma populagao larga e variada. En- 

tao, nos casos de dificil ou duvidosa caracterizagao, uma con- 

sulta k lista tlpica parmitira enquadrar o elemento em ques- 

tao na categoria que Ihe corresponder. 

2) O problema da nomenclatura dos sujeitos e objetos 

Quando os sujeitos e objetos podem ser indicados ape- 

nas por um substantivo, ou por um substantive seguido de 

um ou dois adjetivos e um adverbio O), a sua nomencla- 

tura nao apresenta dificuldade. Todavia, quando teem que 

ser expresses por meio de uma frase, e muitas vezes dificil 

faze-lo, atendendo ao mesmo tempo a clareza e ^ls neces- 

sidades inherentes a ordenagao do material. 

Tomemos como exemplo uma frase da histdria "Degraus" 

(p. 114): 

Jaime tinha de ir para a escola na segunda-feira. 

Quando foi pela manha, comegou a sentir dentro 

em si uma coisa, que nao sabia o que era: uma 

especie de medo. 

O medo, sem duvida, de mostrar aos camaradas a sud 

iguoranda", 

Analisando esta ultima frase temos, como sujeito, o me- 

nino que foi classificado como menino timido e bom (mani- 

festo) e ego fm. inibido e bem reprimido (latente) C1); como 

objeto: mostrar aos camaradas a propria ignorancia (mani- 

festo) e mostrar aos irmdos a sua impotencia diante da ma" 

uipulagdo do mundo exterior — sublimagdo sujeita ao cotv- 

trole paterno (latente) e finalmente, temos a reagaoranpttsfia. 

1 1 ^Iante C(>™eQaremog a empregar as abreviagSes que a Imperlosa 
• « <3e

x
pouPar «spaQo obrlgou a usar, e cuja lista alfab6t!ca expU- cativa flgura k pg. 162. 
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A nomenclatura do sujeito nao apresenta dificuldades: 

manifesto: menino timido e hom. 

latente: ego f. m. inib. br. 

A nomenclatura do objeto, entretanto, jd e mais comple- 

xa. Em casos como esse, em que uma frase precisa ser redu- 

sida a termos explicitos, a um s6 tempo claros, precisos e bre- 

ves, a primeira coisa a averiguar e a seguinte: qual dos ele- 

mentos provoca mais diretamente a rea^ao? Neste caso, o 

menino tem medo de mostrar a sua ignorancia, mas o que 

provoca angustia nao e a ignorancia em si mesma: e a situa- 

gao de revela-la aos colegas. Ate o momento de ir para a es- 

cola, a ignorancia nao Ihe causou incomodo — pelo menos 

de acordo com o que se pode inferir dos elementos objetivos 

oferecidos pelo texto. Passou a preocupa-lo somente no mo- 

mento em que se viu na contingencia de revela-la aos compa- 

nheiros de escola. Portanto, vemos que o elemento que dire- 

tamente provoca a angustia e: colegas. 

Segue-se, como elemento produtor de angustia, a exis- 

tencia da ignorancia, que passa a preocupar o menino desde 

que se defronta com a possibilidade de virem os colegas a co- 

nhece-la. 

Em terceiro lugar, surge o perigo de revelar aos colegas 

a ignorancia. A hierarquia destes ultimos termos: ignorancia 

e revelar poderia ser discutida; e dificil decidir com exatidao 

qual deles e mais importante na produgao de angustia e pro- 

vavelmente, se equivalem. Entretanto, para fins de ordenagao 

do material para tabulagem, esta sequencia d a mais prdtica 

e por essa razao foi adotada. 

Assim, a frase: 

"O medo de mostrar aos colegas a propria ignorancia" 

ser^ analisada da seguinte forma 

conteudo manifesto: 

menino timido e bom :: colegas : ignorancia pp.: revelar 

aos — — angustia. 

conteudo latente: 

ego f. m. inib. br. :: irmaos r. : mundo exterior; mam 

do — (sb. s.c.p.): impotencia : revelar aos — = angustia 
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Os termos assinx analisados sao anotados nas folhas de 

analise, nas colunas que Ihes correspondem (V. ex. p. 128). 

Como sugerimos acima, a ordenagao do material tambem 

tem que ser tomada em consideragao ao estabelecer-se a no- 

menclatura de sujeitos e objetos. Essa ordenagao e feita por 

ordem alfahetica, com a finalidade de reunir em grupos os 

elementos de identica denominagao e, portanto, de identic© 

signiflcado. Por essa razao se torna importante que as paia- 

vras chaves da ordem alfabetica figurem em primeiro lugar. 

Os sujeitos, depois de ordenados em ordem alfabetica, co- 

mo dissemos, formam grupos de denominagao e significado 

identicos. Por isso e indispensavel designa-los de forma que 

a palavra decisiva para o sentido aparega em primeiro lugar. 

Por exemplo; se encontrarmos no texto a frase: "O bom pa- 

ir do sabe recompensar os seus empregados", o sujeito — bom 

patrao — devera ser designado por "patrao — bom". Do con- 

trario, a palavra "bom" e que passaria a ser a chave da orde- 

nacao alfabetica, levando o item, que se refere a pairdo, a 

deanembrar-se do grupo respectivo. 

Os objetos, por sua vez, tambem sao ordenados em ordem 

alfabetica, dentro de cada grupo de sujeitos, formando sub- 

grupos de significado uniforme. Por isso, as mesmas razoes 

acima expostas em relagao ao sujeito, impdem que a nomencla- 

tura dos objetos seja feita com os mesmos cuidados. No 

exemplo que citamos atras, se nos limitassemos a copiar o 

objeto tal como aparece no texto, isto e: "mjostrar aos colegas 

a sua ignorancia", esse item, seria ordenado de acordo com 

a palavra "mostrar", o que nao teria nenhum sentido. Tal 

como foi transcrito, porem, ird figurar entre o grupo de com- 

portamento que se refere aos colegas do menino timido e bom, 

o que tornara possivel o confronto e a comparagao entre as 

reagdes do sujeito para com esse tipo de objeto. 

Vem a seguir o termo "ignorancia", ao qual se aplicam as 

mesmas condigoes. O exame das listas gerais poderia es- 

clarecer perfeitamente os detalhes e particularidades da no- 

menclatura e ordenagao dos itens. 

3) Nomenclatura dos sujeitos e objetos cuja caracteriza- 

cdo varia no desenrolar-se de uma mesma fantasia. 

Frequentemente, como ja tivemos ocasiao de assinalar, 
a sequencia das reagdes inter-pessoais desenvolvida nos tex- 
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tos produz quer modificagoes nos tragos apresentados pelos 

personagens, quer avangos na formagao do caracter dos mes- 

mos (de acdrdo com a valorizagao etica do autor, natural- 

men te), 

Assim, encontramos na historia: "Eu nao a merego", 

(pg. 136), a menina, caracterizada inicialmente como obedi- 

ente (ego f, f. br.), que se torna culpada de duplicidade para 

com a avo. Temos, assim, um personagem obediente "que 

passou a" mentiroso. Diante da necessidade de poupar es- 

pago, adotamos as iniciais dessa expressao para indicar a 

transformagao do carater inicialmente apresentado pela me- 

nina, designando-a: 

menina oh. qpa ment. ou ego f. f. br. qpa duplice 

Casos analogos encontramos com frequencia no livro: o 

menino pobre inconform^do (ego f. m. fr. inc.) que passa a 

conformado; o da menina inepta e obediente (ego f. f. inib. 

br.) que passa a livre de inibigdo, etc. 

Entretanto, ha casos ainda mais complexos, isto e, per- 

sonagens cujo carater se altera no sentido anti-social, mas 

que, por influencia de determinadas relagoes inter-pessoais, 

voltam ao que eram. Nesse caso esta tambem a menina obe- 

diente que passou a mentirosa: no fim da historia, atormen- 

tada pela consciencia, arrepende-se e volta a submeter-se ^s 

ordens da avo, contra quern se rebelara e para quem mentira. 

Temos entao, como ja vimos, a menina ob. qpa mentirosa, 

mas agora essa menina volta ser obediente. Para exprimir 

essa volta a um trago anterior do carater, usamos a abre- 

viacao: qva. Assim, esse personagem foi designado: 

manifesto: menina ob. qpa ment. qva. ob. 

latente: ego f. f. br. qpa dp. qva. br. 

4) Registro das influencias que operaram modificagdes 

no cardter dos personagens. 

As alteragoes de carater a que nos acabamos de referir 

sao sempre resultantes, no material estudado, da influencia 

de outro personagem, geralmente um adulto significativo. 

O estudo detalhado do desenvolver-se das relagoes inter- 

pessoais, tao importante para a exploragao da pesonalidade, 
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exigia aue se registrassem tambem essas influencias. Fiz€~ 

mo-lo, entao pela forma que passamos a expor. 

Voltemos ao exemplo anterior: a menina obediente que 

passou a mentirosa, fe-lo por influencia das amigas, que a 

convidaram para ir brincar no bosque, o que implicou em 

abandonar um trabalho imposto pela avo. Indicamos essa 

influencia pela forma que se segue: 

manifesto: menina ob.qpa ment. (I meninsis) 

latente:e^o //. br, qp dp. (lego //.: impulsos 

inst. do —) 

Imimeros sao os exemplos de casos analogos encontra- 

digos no texto; o menino inepto que passou a eficiente gragas 

ao apoio que recebeu do tio, e que e designado: 

manifesto: menino inept, qpa ef. ( I a. tio +) 

latente: ego fm. inib. qpa. I. inib. (la. pai b. obj. 

r- + ) 

€ mais um caso desse tipo. Nas tabelas de frequencia de pp. 

133 a 145, serao encontrados outros exemplos. 

5) Classificagdo das reagdes 

As reagdes dos sujeitos para com os objetos sao classifi- 

cadas em positivas e negativas, como ja explicamos. 

Na maioria dos casos, e facil estabelecer essa distingao. 

Entretanto, ha ocasides em que ela representa um problema. 

Tomemos como exemplo a reagao: arrependimento. Nao 

resta duvida de que, intrinsecamente, 6 uma reagao negativa 

relativamente ao ato do qual se arrepende o sujeito. Veja- 

mos, pordm, como seria classificada no seguinte contexto: 

uma menina obediente que mente para a avo e posteriormente 

se arrepende (Kdpke, J., op. cit., p. 136), expressa na frase: 

"Perdoa-me, vovo, estou muito arrependida". 

Essa frase foi assim analisada: 

menina ob. :: avo : duplicidade para com a — = arrependi- 

mento. 

Ao arrepender-se, a menina apresenta uma reagao nega- 

tiva em relagao h duplicidade, mas positiva em relagao & av6. 

Uma vez que tomdmos como uma das bases teoricas do traba- 
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Iho a hip6tese de que o autor atribue reagoes positivas aos 

personagens que deseja apresentar sob uma luz favordvel, es- 

tariamos falseando a projeQao da sua personalidade se clas- 

sificdssemos como negativa uma reagao que valoriza social- 

mente o sujeitxx Diante disso, classificamos a reagao como 

positiva. 

Mas existe ainda um argumento a favor dessa classifica- 

gao. Como explanamos atras, ao analisar cada frase procura- 

mos averiguar qual o principal agente provocador da reagao. 

Neste caso, a reagao e mais diretamente produzida pela avo, 

pois a menina se arrepende, nao de uma duplicidade qualquer, 

mas da duplicidade para com a avo. Nao e a duplicidade em 

si, mas principalmente o fato de ter sido dirigida contra a 

av6, que produz a reagao de arrependimento. Ora, essa reagao, 

do ponto de vista da avo e positiva, tanto que redunda em 

perdao e reatamento das relagoes afetuosas entre avo e neta. 

. Partindo dessas consideragoes, estabelecemos dois crite- 

rios para resolver os casos duvidosos: 

1.°) averiguar se a reagao e positiva ou negativa em rela- 

gao ao elemento mais importante do objeto, como produtor 

da reagao; 

2.°) considerar a reagao do ponto de vista do valor so- 

cial a ela atribuido (cf. p. 102). 

6) As tabelas de frequencia: organizaqdo e exploraqdo 

a) Depois de analisadas e registradas todas as reagoes 

constantes da serie de fantasias estudadas, foram elas orga- 

nizadas, por ordem alfab^tica dos sujeitos, em duas listas ge~ 

rais, uma referente a. analise do aspecto manifesto e outra a 

andlise do aspecto latente. Nessas listas figuram como cahe- 

calhos os sujeitos, seguindo-se a relagdo dos objetos para com 

os quais apresentar am reaqdes (tambem em ordem alfabeti- 

ca). Cada objeto, por sua vez, e seguido pela reagao ou rea- 

goes correspondentes, cuja frequencia e classificagao estao 

registradas nas colunas seguintes. (V. fragmento dessa lista 

apresentado, como exemplo a p. 131). 

b) Essas listas gerais, por ordem de sujeitos, forami em 

seguida resumidas em duas tabelas correspondentes, ondje 

deixaram de figurar os objetos, consignando-se apenas os 

sujeitos (sempre por ordem alfabetica), com seus sub-tipos, 
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bem como a frequencia e o tipo das reagdes positivas ou nega- 

tivas que apresentaram na serie de fantasias. 

c) Foi organizada ainda uma terceira tabela, na qual 

os sujeitos foram ordenados, nao mais em ordem alfabetica, 

mas na ordenii da frequencia de reagoes que apresentaram 

em toda a serie de fantasias (V. p. 143). 

As tabelas resumidas servem para obtengao de dados de 

ordem geral, relatives a estrutura da personalidade do autor^ 

como por ex.: 

1. A sua atitude geral para com a vida, expressa pela re- 

lagao entre a frequencia da totalidade das reagoes pos. e neg. 

(J). A percentagem positiva (56%) indica que considera a 

vida de maneira realista, tendendo um pouco ao otimismo: e 

possivel ao individuo conseguir na vida um grau de ajusta- 

mento mediano, mtais para satisfatorio que para insatisfatorio. 

2. Averiguagao da frequencia relativa dos personagens 

postos em cena pelo autor (e deduzida do no. de reagoes que 

apresentam) e consequente verificagao das influencias mais 

marcantes na sua vida. 

3. Determinagao da frequencia das reagoes positivas e ne- 

gativas atribuidas pelo autor a cada um desses personagens, 

o que indicara as caracteristicas gerais dessa influencia, e 

inumeras outras que serao apresentadas na 2.a parte deste 

trabalho. 

Quanto as listas gerais, deverao ser expioradas sistema- 

ticamente, atraves do estudo meticuloso das caracteristicas 

apresentadas pelas relagoes de cada sujeito para com os ob- 

jetos ou grupo de objetos aos quais reagiu. Como exemplo 

desse tipo de exploragao, podemos citar o estabelecimento do 

inventario dos objetos que provocaram reagdes por parte dos 

sujeitos e as frequencias respectivas, dados esses que permd- 

tirao estabelecer os tipos de objetos e atividaides que consti- 

tuem o ambito das preocupagoes do autor. Outros exem- 

plos desse tipo de exploragao ja foram dados anteriormente 

(pp. 103 a 109). 

1. Kssa inferencia se baseia no principio Ua piojegao Uos tra^os da personali- 
dade do autor nas atitudes e relaQoos dos personagens entre si e para com 
o mundo em geral. Se o autor, ao pOr em agSLo dentro da vida, uma ee- 
rie de persionagcns, esperasso que estes alcanQassem um ajustamento geral 
extremamente satlsfatdrio, atribuir-lhes-ia maior frequencia de reaQdes posi- 
tivas; caso contrario, se a sua cspectativa fosse de desajustamento diante da 
vida, os seus personagens se conformariam com esse padrao e apresenta- 
riani moior fre<iu(-iicia Oe reaves negativas. Cf. p. Orj). 
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A exploragao completa dessas listas sera exposta na 2.a 

parte deste trabalho. 

A aplicagao extensiva desta tecnica, que tornara possivel 

a organizagao de listas baseadas em material largo e variado, 

podera eventualmente vir a fornecer dados muito importantes 

para o estabelecimento da estrutura bdsica da personalida' 

de (no sentido atribuido a essa expressao por Kardiner, isto 

e, o conjunto de tragos que constitue o substratum comum 

a todas as personalidades de um dado meio ou de uma dada 

cultura, substratum esse sobre o qual se organizam os tragos 

originais ou pouco comuns que determinam a individuali- 

dade i1)), da populagao atingida pelo estudo. 

1. Kardiner, A., The Individual and his society. New York, Columbia univer- 
sity press, 1939. 
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TABELA RESUMIDA DA FREQUENCIA DAS REACHES POSITIVAS 
E NEGATIVAS DOS SUJE1TOS MANIFESTOS 

classificados conforme a ordem aUabetica dos tipos e sub-tipos de 
sujeitos. 

Frequencia Frequencia 
das rgs. de das r^s. de % da %d« 
cada tipo cada sub' r^s. 

+ 1 
^ 

1 SUJEITOS de S. tipo de S, 

+ - Total "1" -■ Total 

1. Acaso 1 0 1 e) 
2. Adultos significativos 4 8 12 33 67 
3. Aiiuncio 1 0 1 
4. Arvorc 0 1 1 
&. Arvores 1 0 1 
1). Autor 30 38 68 44 56 
7. Avcnturciro 

3. Aventureiro 
11 19 30 

1 0 1 
37 63 

2. Aventureiro quo oncontrou urn 
10 i-oe}io<!o de ouro 10 29 34 66 

S. A vu -1 0 10 40 60 

a. Hi.spo <ic Solainanoa 1 0 
i 

30. Hobo <) 12 21 43 57 
13. Camarmla.s untigos 0 1 1 
12. Cao fiel to 15 25 40 60 

3. Csw) fid 9 10 19 47 53 

2. ('ao J'h l injustamente acusa<3o 0 5 
0 

5 

3. Cao fid inj. ;\e. rctuib, o morto 1 1 

33. Ciiefo do •■seiitorio 32 5 37 86 14 
14. Col<'ga 1 0 1 
16, Colegas H 0 5 

K>. Colombo 2 6 8 

37. Conviva. invejoso 1 2 3 
50 50 18. Convivas invojo.sos 8 8 16 

39. Corteaao 4 0 4 

ao. Coruja 1 
3 i 

5 
o 

ai. Cozinheiro 
o 

o 2 r 
3. Co/iniioiro O 

3 
O 
o 

2, Oozinhdro s]»t. e.scullor 0 3 

22. Crlantjas ()| 1 .1 

23. lloaconforto fisico 0 1 1 

24. Dono <lo cao 23 11 34 68 32 

3. Dono do cao 11 5 16 69 31 

2. Dono do cao desconfiado i 5 4 9 56 44 

3. Dono do ciio dosconfiado (liar 
7 2 9 confiante 

25. Doutor 4 1 5 
26. Duque 4 1 5 
27. Escola ll 1 2 

(*) A pcrccntascni rclafiva aos Hons que apresentam uni total de 
reacdes inferior a 10 deixa de fi^nrar iupn jjorqnc, dada a exi- 
.quidade da frcqnencia, lal ])orcenla^ein nao tcria Jignifica^ao. 
()s dados desse gen or o, enfrctanlo, rorani regislrados porque sao 
nleis para a exploravao (pialitaliva do jiialerial. 
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28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
57. 
38. 
39. 
40. 

41. 
42. 

43. 

44. 
45. 

Familia pobre e honesta 
Flores 
Fome 
Gente pobre 
Grilo 
Grupo social 
Hervas 
Ho mem 

I. Homern 
2 Homen. espumando de raiva 

Interesse e maus companheiros 
Irma 
Lavrador 
Hfrioa 
Mae 

1. Mae (4 reagoes neutras) 
2. M§,e pobre 
3. Mae pobre (pai?) 
4. Mae viuva pobre 

Mao dlreita 
Mao esquerda 

1. Mao esquerda 
2. Mao esquerda inepta 

(^a.ad. sign. -) 

Menina 
1. Menina 
2. Menina desobedicnte 
3. Menina inepta e obedicnte 
4. Menina inepta e ob. (am. -f) 
5. Menina inepta e ob. (am. -}-) 

qpa eficiente (^am. +) 

C. Menina ob. 
7. Menina ob. qpa mentlrosa 
8. Menina ob. qpa mentirosa 

(^raeninas) qva. obediente 

Meninas 
Menino 
1. Menino 
2. Menino agressivo 
3. Menino bem amoldado ao c6- 

digo moral 
4. Menino bom 
5. Menino bom inj. ac. 
C. Menino bom inj. ac. e rehab. 

Frequencia Frequencia 
das r?s, dy das r?s. de % de % da 
cada tipo cada sub- r^s. r^s. 

de S. tipo de S. 
~r - 

+ - Tola! + - j Tola! 

5 0 5 
1 0 t i 
0 1 1 

i i 
0 1 1 i 
0 1 1 

i 

0 1 1 i 
1 0 1 ; 

r,) 10 23 ; 57 43 
13 9 22 59 41 
0 1 1 

0 1 1 
1 
1 

4 2 6 | 
2 0 o 1 
1 0 1 

41 17 :;'62 i 66 27 
29 15 1 48 60 31 

2 0 2 
10 1 11 91 9 
0 1 1 

1 1 2 i 
4 6 10 i 40 60 

4 4 8 
0 2 2 

67 52 119 56 44 
21 15 36 59 41 
11 7 18 61 39 
8 7 10 30 70 
7 3 10 70 30 

15 2 17 88 12 

1 1 9 

7 17 24 29 71 
9 0 9 

4 2 6 
182 152 m 54 46 

23 18 41 56 44 
0 9 9 

11 9 13 85 15 
17 6 23 74 26 
0 2 2 
2 0 2 

(*) Estc total indue as reagoes neulras niencionadas ahaixo. 
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Frequencia 
das res. de 
cada tipo 

de S. 

Frequencia 
das rgs. de 
cada sub- 
tipo de S. 

% da 

n;s. 

-h 

% de 

rgs. 

+ Tslal 

, 

— Total 

0 3 3 
0 12 12 0 100 
0 1 1 
2 0 2 

16 7 23 70 30 

6 0 6 

3 0 3 
2 7 9 

13 18 26 50 50 
5 9 14 36 64 

13 1 14 93 7 
3 3 6 

2 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
8 1 9 
2 35 37 5 95 

3 0 3 

17 6 23 74 26 

1 0 1 
1 0 1 

12 11 23 52 48 
4 2 6 

14 4 18 22 78 
7 17 24 29 71 
3 17 20 15 85 

4 0 4 
2 3 5 
1 0 1 

12 0 12 100 0 
0 4 4 

13 1 14 93 7 

4«. 

47. 
48. 
4d. 
so. 
61. 

7. Menino bom qpa a&vo 
no birguento e implicante) 

8. Menino briguento e Implicante 
9. Menino de Iniciativa 

10. Menino eficiente 

11. Menino eficiente (pal?) 
12. Menino escultor (amp. po- 

bres -f) 
13. Menino escultor (amp, po- 

bres +) (a.senador +) 
14. Menino inepto 
15. Menino inepto (ap. —) 
16. Menino inepto (a.tla -{-) 
17. Menino inepto (a.tia +) qpa 

ef. (Ja.tia +) 

18. Menino inepto (a.tlo 4-) 
19. Menino inepto (a.tlo +) qpa 

ef. (^a.tio -f) 

20. Mo. obedlente 
21. Mo. perseverante 
22. Mo. pobre 
23. Mo. pobre inconformado 
24. Mo. pobre inc. qpa. conf. 

(Jtlo) 

25. Mo. (pal -) que procura um 
grilo para dar felicldade it mS,e 
vldva pobre 

26. Mo. que reaiste k tentacSLo de 
brincar 

27. Mo. que resiste ^.s tentaQSes 
28. Mo. que se machucou 
29. Mo. timido e bom 
30. Mo, timido e bom (a.profes- 

sor 4-) qpa eficiente (^a.pro„ 

fessor 4-) 
Meninos agressivos 

1. Meninos agressivos 
2. Meninos agressivos qpa. rei- 

peitosos (Jprofessor) 

Musgo e grama 
Musgos 
Negociante 
Nobre 
N<5» 
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52. Oficial 
53. Padeira 
54. Pagador 
55. Pai 

1. Pai 
2. Pai 
3. Pai 

4. Pai 

(Jppessoa (uma)) 

(^pessoa (uma)) 

qva. conft. (^menino bom: cpto. 

do —) 
5G. Papagaio (brinquedo) 
57. Patrao 
58. Patroa 
59. PatrSes 
60. Pessoa 

1. Pessoa 
2. Pessoa a quem ofendemos 
3. Pessoa necessltada 

61. Pessoas 
62. Povo 
63. Presidente 
04. Professor 

1. Professor 
2. Professor agrcdldo 

65. Professora 
66. Ramos 
67. Sabid 
68. Senador 
69. Tempo cronoIOgico 
70. Tia 
71. Tio 
72. Trave (1 reaQao neutra) 
73. Velho respeitavel apt./ridlcuJo 

1. Velho respeitavel apt/ridlculo: 
2. Velho resp. apt./ ridiculo 

cavalo velho do — 
74. Velho ridiculo 

1. Velho ridiculo 
2. Velho rid.: carro velho do — 
3. Velho rid.. cavalo velho do — 

75. Vento 
1. Vento 
2. Vento: rajada forte de — 

76. Vidva 
1. Viuva 
2. Viuva pobre 

77. Vlzinhos 

Total: (5 reaQoe neutras) 

Frequencia Frequencia 
das rgs. de das r^s. de % de % de 
cad a tipo cada sub- r^s. r<;s. 

de S. tipo de S. 
+ 

+ — Total + — Total 

2 0 2 1 

11 3 14 79 21 
5 0 5 
8 14 22 36 64 

5 3 8 
0 2 2 
1 9 10 10 90 

2 0 2 
0 1 1 
4 2 6 
0 3 3 
1 0 1 

6 4 10 60 40 
4 4 8 
1 0 1 
1 0 1 

1 0 1 
1 0 1 
3 6 9 

21 6 27 78 22 
21 5 26 81 19 
0 1 1 

11 6 17 65 35 
1 0 1 
1 0 1 
7 0 7 
0 2 2 

13 5 18 72 28 
22 30 52 42 58 
0 1 *2 
7 9 16 44 56 

7 6 13 54 46 
0 3 3 

0 5 5 
0 2 2 
0 2 2 
0 1 1 

0 2 2 
0 1 1 
0 1 1 

18 7 25 72 28 
13 1 14 93 7 
5 6 11 45 55 

8 1 1 

667 526 1.198 56 44 

(*) Este total indue uma reagao neutra. 



TABELA RESUMIDA DA FREQUENGIA DAS REACoES P0SIT1VAS 
E NEGATIVAS DOS SUJEITOS LATENTES 

classificados conforme a ordem alfabelica dos iipos e sub-tipos de 
sujeitos. 

SUJEITOS 

Frequencia 
das rgs. de 
cad a tipo 

de S. 

Frequencia 
das rgs. de 
cada sub- 
tipo de S. 

% d« 

rgs. 

+ 

% de 

rgs. 

+ — Total + — Tolai 

1. Adultos jsigniflcativos 4 ID 14 20 71 

1. Adultos significativos 
2. Adultos significativos i. 

3 
1 

10 
0 

13 
1 

23 77 

C) 

2. Crianoas 0 1 1 

3. Dfsamparo 0 1 1 

4. Ego filial 4 (i 10 40 60 

3. Ego f. aft./ frustrado r. 
2. Ego f. aft.y fr. r inibido 

(^a. ad. sign. -) 

4 

0 

4 

2 

H 

2 

5. Ego filial feminino 52 45 07 54 46 

3. Ego ff. 
2. Ego ff. bem rcprimido 
3. Ego ff. br. qpa. duplice 

(^imp. inst.) 

4 Ego ff. br. qpa. duplice 

inst.) qva. br. 
T). Ego ff. (culpa: sent, de —) 
C. Ego ff. inib. br. 
7. Ego ff. inib. br. (am.bo. -j-) 
8. Ego ff. inib. br. (am.bo. +) 

qpa l.inib. (fam.bo. +) 

i). Ego ff. mal reprimido 

6 
1 

7 

') 
1 
4 
7 

13 

11 

10 
1 

16 

1) 
0 
6 
3 

o 

7 

16 
2 

23 

2 
1 

10 
10 

15 

18 

37 

30 

40 
70 

87 

61 

63 

70 

60 
30 

13 

39 

8. Ego ff.; clementos da pcrsonalidade 12 !) 21 57 43 

1. Impulses instintivos 
2. MSe m.obj.: hostilidade prj. 

contra a, — 
3. Narclslsmo 

4 

1 
7 

2 

4 
3 

(i 

5 
10 71) 30 

7. Ego filial masculino (representado 
pelo autor) 23 36 30 61 

(*) A percenlagom relativa aos itens que ai)rcsentani um total de 
rea^oes inferior a 10 deixa de figurar aqui porque, dada a 
exignidadc da frequcncia, tal pcrcenlagem nao tex>ia significa- 
gao. Os dados desse gencro, enlretanto, sao registrados porque 
sao uteis para a cxploragao qualitativa do material. 



s U J E I T 0 S 

Frequencia 
das r^s. de 
cada tipo 

de S. 

+ 

8 J5ko filial maHCulino 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 

SO. 

Ego f.m. 
Ego f.m. r. 
Ego f.m. toem rcprimido 
Ego f.m. br. injustamente ac. 
Ego f.m. br. inj. ac. e rehab. 
Ego f.m. br. qpa agvo. 
(|ag.r.) 

Ego f.m. br. r. 
Ego f.m. br. r. Inj. ac. 
Ego f.m. br. r. inj. ac. 
rehab, e morto 
Ego f.m. eminente r 
Ego f.m. fr. br. r que fanta- 
aiou troca de obj. val. prb. 
com a mS,e vidva r 
Ego f.m. fr. Inconformado 
Ego f.m. fr. inc. qpa conf. 
(^super. ip. ct. r) 

Ego f.m. fr. r 
Ego f.m. fr. r qpa l.fr. 
(tobj. val. prob: posse do ) 

Ego f.m. inferiorizado r 
Ego f.m. inf. i. simbolicamen- 
te castrado 
Ego f.m. inf. r suposto emin. 
Ego f.m. inibldo 
Ego f.m. inib. (am. bo. r +) 
Ego f.m. Inib. (am. bo. r +) 
qpa. I.Inib. (Jam. bo. r+) 

Ego f.m. inib. (ap. -) 
Ego f.m. inib. (ap. bo. r +) 
Ego f.m. inib. (ap. bo. r +) 
qpa l.lnib. OJ^ap. bo. r +) 

Ego f.m. inib. br. 
Ego f.m. inib. br. (ap.bo.r4-) 
qpa I.inib. (^ap.bo.r4-) 

Ego f.m. I.inib. 
Ego f.m. i.inlb. e emin. 
(amp. inf. 4-) 
Ego f.m. l.lnib. c emin. 
(amp. inf. 4-) (ap. pod. r 4-) 
Ego f.m. l.inib. (pai?) 

273 

Tola) 

205 478 

Frequencia 
das rqs. de 
cada sub- 
tipo de S. 

% da 

rQS. 

+ 

% We 

r^s. 

+ 

26 
30 
39 

0 
3 

0 
10 

0 

1 
2 

b 
2 

3 
3 

10 
18 

2 
2 
2 
4 

13 
10 

3 

2 

4 

15 

4 

14 
5 
5 
2 
0 

3 
7 
4 

0 
6 

0 
35 

0 
0 

19 
12 

11 

Total 

40 
85 
44 

2 
3 

3 
17 

4 

1 
8 

a 
37 

3 
3 

29 
30 

4 
6 
7 

14 

14 
21 

6 

2 

6 

18 

4 

3 
28 

57 

65 
86 
89 

43 

35 
14 
11 

59 41 

95 

34 
60 

66 
40 

29 

93 
48 

71 

7 
52 

83 17 

70 30 



S U J E I T 0 S 

Frequencia 
das rgs. de 
cada tipo 

de S. 

Frequencia 
daa rgs. de 
cada sub- 
tipo de S. 

% do 

rgs. 

+ 

% do 

njs. 

+   Total + 
  Total 

31. Ego f.m. mr. 
32. Eg f.m. mr. qpa. br. 

(Jeuper. ip. r.) 
33. Ego f.m. (pai -) que deseja 

apossar-se do penis potente 
para dar felicidade A mae viii- 
va fr. 

34. Eg f.m. predileto r 
35. Ego f.m. simbolicamente castr. 

3 

4 

17 
2 
9 

25 

0 

6 
0 

14 

28 

4 

23 
2 

23 

11 

74 

30 

89 

26 

61 

9. Kgo f.m.; elemcmtos da personali- 
dade 0 13 13 0 100 

1, agressividade r 
2. hostilidade projetada 

0 
0 

12 
1 

12 
1 

0 100 

10. Frustra<,'ao oral 0 1 I 

11. Genltaift 9 3 12 75 25 

1. Genitas b. obj. (restaurados, 
intactos ou delicados) 

2. Genitals fern. b. obj, (restau- 
rados, intactos) 

3. Gen. masc. b, obj. (delicados) 

7 

1 
1 

3 

0 
0 

10 

1 
1 

70 30 

12. Grupo social 0 1 1 

13. Impulsos proibidos r. 0 1 1 

14. Jrmft 4 2 <i 

15. Irmao r 15 14 29 52 48 

1. IrmSo invejoso r 
2. IrmSo r 
3. Irmao rival preferldo 
4. IrmSos invejosos r 
5. Irmfl-os r 
6. IrmSos rivals r 

1 
1 
1 
2 

10 
0 

2 
0 
1 
6 
3 
2 

3 
1 
2 
8 

13 
2 

77 23 

16. 3IiSe 65 19 84 77 23 

1. MSe 
2. MSe b. obj. 
3. Mfie b. obj. r 

3 
23 
10 

4 
1 

4 

7 
24 
14 

06 
71 

4 
29 



S U J E I T O S 

Frequencia 
das r^s. de 
cada tipo 

de S. 

4. Mae fi% (pai?) 
5. Mae inf. *• 
C. Mae in, obj. r 
7. Mae viuva fr. 
8. Mae viuva r. 

17. Pai 

1. Pai 
2. Pai m. obj. 
3. Pai qpa. descf. 

(t,super, ip. m. obj. r.) 

4. Pai qpa. descf. {^super. 

ip. m. obj. r) qva. conft. 
(^eg"0 f.m. br.. cpto. do —) 

18. Pai r. 

0. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Pai b.obj. i 
X^ai b.obj. i. qpa descf. 
X^i b.obj. r. qpa ving-. 
Pai b.obj. i. qpa ving. qva. 
b.obj. 
Pai b^obj. r. que protege con- 
tra a castragao 
Pai inf. r. 
Pai odiado r. 
Pai pod. r. 
Pai r. 
Pai r. agrcdido 
Pai val. r. apt./ inf. 
Pai ving. r. 

19. Pai: aspertos da jjcrsonalidado 

3. Autoridade x. 
2. Colera 

20. Penis 

1. Penis do ego f.m. inib. 
(am. b. obj. r. -b) 

2. Penis inf. do pai inf. r. 
3. Penis inf. do pai val. r. 
4. Penis paterno 

+ 

10 

122 

15 

50 

Tolal 

25 

172 

Frequencia 
das iqs. de 
cada sub- 
tipo de S. 

+ 

10 11 

9 
2 
1 
4 

13 

GO 

0 
1 

15 
13 

0 
7 
0 

11 

11 
2 
3 

0 
2 
0 

12 
12 

1 
5 
1 

Total 

% de 

rgs. 

11 
2 
5 
7 

14 

b 
4 

14 

80 
4 
8 

5 
2 
1 

27 
25 

1 
12 

1 

% do 

r^s. 

82 

93 

40 

21 

71 

84 

5G 
52 

58 

18 

7 

60 

29 

16 

44 
48 

42 



Frequencia Frequencia 
das rgs. de das r^s. de % de % de 
cada tipo cada sub- rr q 

S U J E I T O S de S. tipo de S. 
> y a • 

+ 

i yj. 

+ — Total + — Total 

5. Penis potente 0 1 1 

21. Progenitores Inf. x. 1 1 2 

22. Superego 8 6 14 57 43 

1. Superego 0 1 1 
2. Superego r. G 4 10 60 40 
3. Superego r. (autor) 2 1 3 

23. Superego ini. 27 30 *61 44 49 

3. Superego im. 1 4 5 
2. Superego im. b. obj, r. 15 4 19 79 21 
3. Superego im. r. (4 reaQSes neu- 

tras) 11 22 37 40 GO 

24. Superego Ip. 36 37 *74 50 50 

1, Superego ip. (autor) (1 rg. neu- 
tra) 3 0 3 

2. Superego ip. b. obj. r. 18 C 24 75 25 
3. Superego ip. ct. x. 4 25 29 10 84 
4. Superego ip. m. obj. r. 0 4 i 
5. Superego ip. r. 11 2 13 82 18 

25. Superego: aspectos do — 0 7 7 

1. Ameagas 0 3 3 
2. ImposigSes r. 0 2 2 
3. Superego r.: imposigoes do — 0 2 2 

TOTAL: 667 526 1.198 56 44 

(*) Este ^otal indue as reagoes neutras mencionadas abaixo. 



TABELA-SUMARIO DA FREQUENCIA DAS REACCES DE SUJEITOS 

MANIFESTOS 

classificadas conforme a ordem decrescente de frequencia. 

SUJEITOS 

Frequencia 
das t?s. de 
cada tipo 

de S. 

% d© 

+ 

%d© 

r^s. 

+ — Total 

i. Menlno 182 152 334 54 46 
2. Menina 67 52 119 57 43 
3. Autor 30 38 68 44 56 
4. MAe (4 reacoes neutras) 41 17 *62 66 27 
5. TIo 22 30 52 42 58 
a. Chefe de eacrltdrio 32 5 37 86 14 
7. Dono do cfio 23 11 34 68 32 
8. A venturei ro 11 19 30 37 63 
9. Professor 21 6 27 78 22 

10. CSo flel 10 15 25 40 60 
yidva 18 7 25 72 28 

11. Menlnos agresslvoa 7 17 24 29 71 
12. Ho mem 13 10 23 57 43 
13. Pal 8 14 22 36 64 
14. Bobo 9 12 21 43 57 

15. Tia 13 5 18 72 28 

16. Professora 11 6 17 65 35 

17. Convivas Invejosas 8 8 16 50 50 

Velho respeitavel apt./ ridlcuio 7 9 16 44 56 
18. N6s 13 1 14 93 7 

Padeira 11 3 14 79 21 

19. Adultos signiflcativos 4 8 12 33 67 
Negoclanto 12 0 12 100 0 

20, Av6 4 6 10 40 60 
MSlo esquerda 4 6 10 40 60 
Pessoa 6 4 10 60 40 

(**) 21. Presldente 3 6 9 
22. Colombo 2 6 8 

Cozinhelro 8 5 8 
23. Senador 7 0 7 
24. IrmS, 4 2 6 

Meninae 4 2 6 
Patr&o 4 2 6 

25. Colegas 5 0 5 
Coruja 1 4 5 
Doutor 4 1 5 
Duque 4 1 5 
Familla pobre e honesta 5 0 5 
Musgo e grama 2 3 5 
Pagador 5 0 5 

r ) Este total indue as reacoes neutras • 
('*) A percentagem relativa aos itens que apresentani um total 

de reacoes inferior a 10 deixa de figurar aqui porque, dada 
a exiguidade da frequencia, tal percentagem nao teria signi- 
fica^ao. Os dados desse g^nero, entretanto, sao interessantes 
para a explora^ao qualitativa. 



S U J E I T 0 S 

Frequencia % de % d© 
das r^a. de rgs. rgs. 
cada tipo 

de S. + 

+ — lotal 

0 5 5 
4 0 4 
0 4 4 
1 2 3 
0 3 3 
1 1 2 
2 0 2 
1 1 2 
2 0 2 
0 2 2 
0 1 *2 
0 2 2 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 1 1 

667 526 1.198 56 44 

Velho ridlculo 
96. CortesSlo 

Nobre 
27. Conviva invejoso 

PatrOa 
28. Escola 

Lavrador 
Mao dlrelta 
Oficial 
Tempo cronoldgico 
Trave (1 reagao neutra) 
Vento 

29. Acaso 
Anuncio 
Arvore 
Arvores 
Bispo de Salamanca 
Camaradas antlgoa 
Colega 
Criangas 
Besconforto fisico 
Flores 
Fome 
Gente pobre 
Grilo 
Grupo social 
Her-vas 
Interesse e maus companheiros 
Llrios 
Musgos 
Papagaio (briquedo) 
PatrOes 
Pessoas 
Povo 
Vlzinhoa 

Total: (5 reagoes neutras) 

(*) Este total indue uma reagao neutra. 



TABKLA-SUMAIUO DA FHKQUENCIA DAS REACOES DE SUJEITOS 

LATENTES 

dassificadns confonnc a ordem decrescente de frequencia. 

Frequencia % d© % de 
das t^s, de r^s. rts. 
cada tipo 

SUJEITOS de s. + 

+ — Total 

1. 
• > 

Ego filial masculine 
Pai i. 

273 
122 

205 
50 

478 
172 

57 
71 

43 
29 

Epo filial feminine 52 45 97 54 46 
4, Superego imago paterna (1 reaQao 

neutra) 36 37 *74 49 50 
5. Superego imago m:iterna (4 reapoes 

neutras) 27 30 **61 44 49 
(i. Ego filial masculine (autor) 23 36 59 39 61 
7. Mae 39 10 49 80 20 
a. Mao r. 26 9 35 74 26 
u. Innao r. 15 14 29 52 48 

JO. Pai 10 15 25 40 60 
u. Ecnitais 10 13 23 43 57 
12. Ego f. fem.: elementos da persona- 

lidade 12 9 21 57 43 
J.*s. Superego 8 6 14 57 43 

Adultos significativos 4 10 14 29 71 
34. ICgo. f. m.: elementos da persona- 

lidade 0 13 13 0 100 
15. lOgo filial 4 6 10 40 60 
.10. Superego: aspecto do — 0 7 7 r.) 

17. Irmu 4 2 6 
IS. Pai: aspecto da pcrsonalidade 1 3 4 
10. I'rogenltoics inferiorizados r. 1 1 2 
20. Crianeas 

Desamparo 
Erustrag5o oral 
Grupo social 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Impulso proibidos i 0 1 1 

Total: (5 reaQoes neutras) 667 526 U98 56 44 

(*) Este total indue uma reagao neutra. 

(**) Este total indue 4 rea^oes neutras. 

(*'*) A percentagem relativa aos itens que apresentam um total de 
reagoes inferior a 10 deixa de figurar aqui porque, dada a 
exiguidade da frequencia, tal percentagem nao teria signi- 
ficapao. Os dados desse genero, entrelanto, sao registrados 
porque sao uteis para a explorapao qualitativa do material. 



LISTA DE PERSONAGENS TIPICOS 

Forma manifesta 

(Tipos e sub-tipos) 

Acaso 

Adultos significativos 

Anuncio 

Arvore 

Arvores 

Autor 

Aventureiro 

Aventureiro que encontrou um rochedo de ouro. 

Av6 

Blspo de Salamanca 

Bobo 

Caimaxadas antlgos 

Cao fiel 

Cao fiel inj. ac. 

Cao fiel inj. ac. rehab, e morto 

Chefe do escritdrio 

Colega 

Colegas 

Colombo 

Conviva invejoso 

Convivas invejosos 

Cortesao 

Coruja 

Cozinheiro 

Cozinheiro suposto escultor 

Criangas 



— 152 — 

Desconforto fisico 

Dono do cao 

Dono do cao descf. 

Dono do cao descf. qpa conft. 

Doutor 

Duque 

Escola 

Familia pobre e honesta 

Mores 

Fome 

Gente pobre 

Grilo 

Grupo social 

Hervas 

Homem 

Homem espumando de raiva 

Interesse e maus companheiros 

Irma 

Lavrador 

Llrios 

Mae 

Mae pobre 

Mae pobre (pai?) 

Mae viuva pobre 

Mao direita 

Mao esquerda 

Mao esquerda inepta ( I a. ad. sign. -) 

Menina 

Menina desb. 

Menina inepta e ob. 

Menina inepta e ob. (am.+) 

Menina inepta e ob. (am.-f) qpa ef. (jam!.+) 

Menina ob. 

Menina ob. qpa ment. {|meninas) 

Menina ob. qpa ment. ( | meninas) qva. ob. 

Meninas 



— 153 — 

Menino 

Menino agvo. 

Menino bem amoldado ao codigo moral 

Menino bom 

Mo. bom inj. ac. 

Mo. bom inj. ac. e rehab. 

Mo. bom qpa agvo. (jmenino briguento e implicante) 

Mo. briguento e implicante 

Mo. deiniciativa 

Mo. eficiente 

Mo. eficiente (pai?) 

Mo. escultor (amp. pobres+) 

Mo. esc. (amp. pobres+) (a.senador+) 

Mo. inepto 

Mo. inepto (ap.-) 

Mo. inepto (a. tia + ) 

Mo. inepto (a.tia+) qpa ef. (J.a.tiaH-) 

Mo. inepto (a.tio+) 

Mo. inepto (a. tio-f) qpa ef. (la.tio+) 

Mo. ob. 

Mo. perseverante 

Mo. pobre 

Mo. pobre inc. 

Mo. pobre inc. qpa conf. (^tio) 

Mo. (pai -) que procura um grilo para dar felici- 

dade a mae viuva pobre 

Mo. que resiste a tentagao de brincar 

Mo. que resiste as tentagoes 

Mo, que se machucou 

Mo. tlmido e bom 

Mo. timido e bom (a.professor-f) qpa ef. (|a.prof.-f) 

Meninos agvos 

Mos. agvos qpa respeitosos (^professor) 



— 154 — 

Musgo e grama 

Musgos 

Negociante 

Nobre 

Nos 

Oficial 

Padeira 

Pagador 

Pai 

Pai agvo. 

Pal qpa descf. (jpessoa) 

Pai qpa descf. (ipessoa) qva conf. (imo. bom: cpto. 

do — ) 

Papagaio (brinquedo) 

Patrao 

Patroa 

Patroes 

Pessoa 

Pessoa a quem ofendemos 

Pessoa necessitada 

Pessoas 

Povo 

Presidente 

Professor 

Professor agredido 

Professora 

Hamos 

Sabia 

Senador 

Tempo cronologico 

Tia 

Tio 

Tt^ave 



— 155 — 

Velho respeitavel aparentemente ridiculo 

Velho resp. apt./ rid.: cavalo velho do — 

Velho ridiculo 

Velho rid.: carro velho do — 

Velho rid.: cavalo velho do — 

Vento 

Vento: rajada forte de — 

Viuva 

Viuva pobre 

Vizinhos 

+ * * 

LISTA DE PERSONAGENS T1PICOS 

Forma latente 

(Tipos e sub-tipos) 

Adultos significativos 

Adultos significativos r 

Criangas 

Desamparo 

Ego filial 

Ego f. aft./ fr. r. 

Ego f. aft./ fr. r. inib. ( 4 a' ad- ' ) 

Ego filial feminino 

Ego ff. br. 

Ego ff. qpa dp. (limp, inst.) 

Ego ff. br. qpa dp. ( 1 imp. inst.) qva. br. 

Ego ff. Uculpa; sentimento de —) 

Ego ff. inib. br. 

Ego ff. inib. br. (am.b.obj.+) 

Ego ff. inib. br. (am.b.obj.+) qpa 1. inib. (Jam. b. 

obj. +) 



— 156 — 

Ego ff. mr. 

Ego ff, : elementos da personalidade 

Impulsos instintivos 

Mae m, obj. r : hostilidade prj, contra a — 

Narcisismo 

Ego f. m. (representado pelo autor) 

Ego f. m. 

Ego fm. r 

Ego fm. br. 

Ego fm. br. inj. ac. 

Ego fm. br. inj. ac. e rehab. 

Ego fm. br. qpa agvo. (jagressividade r) 

Ego fm. br. r 

Ego fm. br. r inj. ac. 

Ego fm. br. r inj. ac. rehab, e morto 

Ego fm. eminente r 

Ego fm. fr. br. r que fantasiou troca de obj. val. 

prb. com a mae viuva r 

Ego fm. fr. inc. 

Ego fm. fr. inc. qpa conf. (|super. ip.ct.r) 

Ego fm. fr. r 

Ego fm. fr. r qpa l.fr. (|obj. val. prb.: posse do —) 

Ego fm, inf. r 

Ego fm. inf. r simbolicamente castrado 

Ego fm. inf. r suposto emin. 

Ego fm. inib. 

Ego fm. inib. (aimi.bo.r+) 

Ego fm. inib. (am.bo.r+) qpa 1. inib. (xtam.bo.r+) 

Ego fm. inib. (ap. -) 

Ego fm. inib. (ap.bo.r-h) 

Ego fm. inib. (ap.bo.r-f) qpa 1. inib. (|ap.bo.r-f) 

Ego fm. 1. inib. 

Ego fm. 1. inib. e emin. (amp. inf.+) 

Ego fm. 1. inib. e emin, (amp. inf.+) (ap.pod.r4-) 



— 157 — 

Ego fm. 1. inib. (pai?) 

Ego fm. mr. 

Ego fm. mr. qpa br. (jsuperego ip. r) 

Ego fm. (pai-) que deseja apossar-se do penis po- 

tente para dar felicidade a mae viiiva fr. 

Ego fm. predileto r 

Ego fm. simbolicamente castrado 

Ego fm. : elementos da personalidade 

Agressividade r 

Hostilidade proj. 

Frustragao oral 

Genitals 

Genitais b.obj. (restaurados, intactos ou delicados) 

Genitais fern. b. obj, (restaurados ou intactos) 

Genitais masc. b.obj. (delicados) 

Grupo social 

Impulsos proibidos r 

Irma 

Irmao r 

Irmao invejoso r 

Irmao r 

Irmao rival preferido 

Irmiaos invejosos r 

Irmaos r 

Irmaos rivals r 

Mae 

Mae b.obj. 

Mae b.obj. r 

Mae fr. (pai?) 

Mae inf. r 

Mae m.obj. r 

Mae viuva fr. 

Mae viiiva r 



— 158 — 

Pai 

Pai m. obj. 

Pai qpa descf. (jsuper.ip.m.obj. r) 

Pai qpa descf. ( I super, ip. m. obj. r ) qva conf. 

(|ego fm.br.: cpto. do—) 

Pai r 

Pai b.obj. r 

Pai b.obj. r qpa descf. 

Pai b.obj. r qpa ving. 

Pai b. obj. r qpa ving. qva b. obj. 

Pai b. obj. r que protege contra a castragao 

Pai inf. r 

Pai odiado r 

Pai poderoso r 

Pai r agredido 

Pai val. r apt.inf. 

Pai ving. r 

Pai: aspectos da personalidade 

autoridade r 

colera 

Penis 

Penis do ego fm. inib. (am.b.obj. r-f) 

Penis inf. do pai inf. r. 

Penis inf. do pai val. r apt.inf. 

Penis paterno 

Penis potente 

Progenitores inf. r 

Superego 

Superego r 

Superego r (autor) 

Superego im. 

Superego im.b.obj. r 

Superego im. r 
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Superego ip. 

Superego ip» (autor) 

Superego ip. b.obj. r 

Superego ip. ct. r 

Superego ip. m.obj. r 

Superego ip. r 

Superego: aspectos do — 

Ameagas 

Imposigoes r 

Superego r: imposigoes do — 

LISTA DE REAgOES 

Reaqoes positivas C1) 

Agao educativa = ensinar, aconselhar 

Aceitagao 

Acusagao (auto) — (indue apresentar desculpas) 

Adesao = acompanhar, adotar opiniao, seguir conselho, 

concordar 

Adulagao 

Alegria 

Alivio (correspondente latente = angustia: supr. 

da- ) (2) 

Amizade 

Amor 

Angustia: supr. da — (correspondete manifesto = ali- 

vio) 

Apelo = pedir auxilio 

Apoio moral = prestar auxilio do ponto de vista moral 

1. Quanto ii relatividade da classificagao das reacCes em posltivas, negativaa © 
neutras, ver explicaQ§.o k pgr. 102. 

X De um modo ceral, as reagdcs aqui citadas sao comuns £.l> nivel manifes- 
to e ao nivel latente do comportamento. H&, por6m, algnamas exceQdes, que 
serfio indicadas no decorrer da enumeracfto. 
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Aprovagao 

Axrependimento (tambem pode ser reagao negativa) 

Assistencia — prestar auxilio material 

Busca = procurar conseguir, agir para obter 

Capta^ao = quero...; apossar-se de alguma coisa 

Carinho 

Catexis positiva = valorizar positivamente pessoa, objeto 

material, animal, atitude, sentimento, etc. 

Comiseragao 

Comogao 

Companheirismo = procurar a companhia; convidar 

Comprovagao 

Confian^a 

Confiangardemostrangao de — 

Confirmagao 

Confissao 

Confusao = impossibilidade de discriminar 

Contrigao 

Controle — dar uma ordem; procurar dominar coisas ou 

pessoas; orientar o comportamento. 

Cooperagao 

Coparticipagao 

Copulagao 

Curiosidade 

Deferencia = referir-se em tempos repeitosos; visitar os 

mais velhos; prestax homenagem; pedir permissao 

para retirar-se da presenga de uma pessoa e outras 

formalidades de boa educagao; mostrax consideragao. 

Dependencia 

Descarga de tensao (correspondentes manifestos = riso 

e, em certcs casos, divertimento) 

Desejo 

Divertimento 

Dominiq = quando o sujeito consegue controlar ou mani- 

pular pessoas ou objetos materiais 
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Dominio: tentativa de — 

Elevagao = apontar qualidades positivas 

Emulagao 

Encorajamento 

Euforia 

Exaltagao = elogio enfatico 

Fantasia megalomamaca 

Fruigao = gozar alguma coisa 

Gratldao 

Gratificagao = satisfagao de desejo ou necessidade alheios 

Incorporagao 

Indagagao = fazer perguntas a respeito; objetivagao da 

curiosidade, em grau menos intenso que a investigagao 

Inibigao: supressao da — 

Inibigao: suspensao da — 

Interesse ~ mostrar-se interessado em pessoa ou objeto 

material. 

Interferencia: suspensao da — 

Lisonja 

Oblagao (ccjrrespondente manifesto — oferta) 

Oferta (correspondente iatente = oblagao) = significa 

dar e nao somente oferecer 

Orgulho — orgulhar-se de alguma pessoa, coisa, realiza- 

gao, etc. (Nao confundir com presungao, empafia) 

Percepgao = perceber a existencia, catetizar 

Permissao 

Prazer 

Preferencia 

Preferencia universal: attribuigao de — 

Proibigao: suspensao da— 

Protegao 

Recompensa 

Reconhectmento = registro, constatagao (nao confundir 

com gratidao) 

Recurso = pedir orientagao ou opiniao 
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Rehabilita^ao, 

Repressao: suspensao da — 

Restituigao 

Riso (correspondente latente = descarga de tensao) 

SatisfaQao = sentimento de prazer provocado pela grati- 

fica^ao de necessidade ou impulso proprio. 

Solicitude = preocupar-se com o bem-estar ou seguranga 

de pessoa, coisa ou animal 

Submissao 

Sublimagao 

Suprimento = satisfazer uma necessidade material de 

uma pessoa 

Surpreza agradavel 

Utilizagao 

Valorizagao = mostrar a utilidade, a eficiencia, etc. . 

Vigilancia 

Reaqoes negativas 

Acidente pessoal: atribuigao de — (reagao do autor para 

com o personagem que, na sua fantasia, machuca-se, 

cai, etc.) Correspondente latente = auto-mutila- 

?ao (l) 

Acusagao 

Agressao flsica 

Agressao verbal 

Agressividade: liberagao de — 

Ameaga fisica 

Ameaga verbal 

Amnesia = esquecer definitivamente (o esquecimento 

parcial ou temporario se indue na inibigao) 

Angustia 

Aprisionamento 

1. Para esclarecimento da relaQfio exlstente entre ferlr-se, machucar-se e outro* 
pe<juenos acidentes, e o sentimento de culpa, ver: 

Klein', M., Psicoanaliais de nlnos. Buenos Aires, Asociacidn psloOft- 
nalltlca argentlna, 1948. Pp. 25 e n., 114, 120, 169. 



— 163 — 

Arrependimento (tambem pode ser reagao positiva) 

Auto-mutilagao (correspondente manifesto — acidente 

pessoal) 

Bloqueio = impedir o avango, imobilizar (correspondente 

latente — frustragao) 

Canibalismo 

Castragao 

Castragao: ameaga de — 

Catexis negativa = valorizar negativamente pessoa, ob- 

jeto material, animal, atitude, sentimento, etc. 

Choque 

Coacgao 

Contradigao 

C?ritica 

Culpa: sentimento de = (pode ser tambem positiva) 

Depressao 

Derrota 

Desacato = faltar ao respeito 

Desafio 

Desagrado 

DesAnimo 

Desconfianga 

Descontrole emocional ~ corar, gaguejar, chorar, etc. 

Desinteresse 

Desistencia 

Destruigao 

Discordancia 

Dissimulagao = ocultar alguma coisa, no sentido ma- 

terial, mas nao no de hipocrisia 

Duplicidade — mentir 

Duvida 

Eliminagao — matar 

Escotomizagao ~ cegueira mental; ignorancia oriunda 

de motivos inconscientes. Em certos casbs corres- 

ponde a ignorancia no piano manifesto. 



— 16 i — 

Espanto = surpreza desagradavel, angustiada 

Espionagem 

Esquecimento (correspondente latente = inibigao) 

Estranheza = mais que surpreza, menos que espanto 

Frustragao (no nivel manifesto indue tambem bloqueio) 

Fuga 

Hostilidade 

Ignorancia (em certos casos, quando e oriunda de miotivos 

inconscientes, corresponde, no piano latente, a esco- 

tomizagao) 

Impotencia 

Impotencia: sentimento de — 

Impotencia eventual "... as vezes nao podia.. 

Inferiorizagao = diminuir, quer menosprezando as quali- 

dades ou apontando defeitos, como (no caso do autor) 

atribuindo pobreza, velhice, ridiculo, etc., aos perso- 

nagens 

Inibigao = esquecimento temporario ou ineficiencia ori- 

undos de motivos inconscientes. 

Interferencia 

Inveja 

Investigagao 

Irresponsabilidade 

Medo 

Menosprezo 

Morte: desejo de — (relativamente a outrem. Correspon- 

dente manifesto = Morte: ideia de — e Morte: pre- 

sagio de —) 

Morte: ideia de — (relativamente a outrem. Correspon- 

dente latente — Morte: desejo de —) 

Morte: presagio de — (idem) 

Mutilagao (correspondente latente = castragao) 

Negagao == negar a existencia 

Negligencia 

Odio 

Panico 
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Perplexidade 

Preocupagao 

PreteriQao 

Projegao 

Protesto 

Punigao 

Rebeldia (indue desobediencia) 

Hegressao 

Rejei^ao 

Repressao 

Reprovagao 

Repulsa 

Ressentimento 

Saciedade 

Sadismo 

Simulagao 

Supressao 

Suspeita 

Tristeza 

Vergonha 

VinganQa 

Vinganga: desejo de — 

Vinganga: tentativa de — 

Zombaria 

Reaqdes Neutras 

Esclarecimento — prestar uma informagao, sem conotagaa 

afetiva 

Impassibilidade 



L1STA ALFABfiTICA DAS ABREVIAQoRS USADAS NESTE 

TRABALHO 

a. — apoio exc. 

A. autor ext. 

ac. — acusado (a) fant. 

ad. — adulto (os) fantd. 

af. — afetivo (a) fr. 

aft. afetividade fr. o. 

aft/. __ afetivamente g. 
ag. = agressividade hist. 

agvo. (a) — agressivo (a) host. 

am. — ameaga de — i. 

am. — apoio materno prescnte im. 

am. - apoio matemo auscnte imdo. (a) 

amp. -f — apoio matemo e pater- imp. 

no presente inc. 

amp. " idem, ausente incap. 
ang. ~~ angustia inf. 

ap. + apoio paterno presente inib. 

ap. - — idem, ausente inpt. 

app. — apoio do pai poderoso inst. 

aptc. = aparente int. 

aptc/. — aparentemcnte intf. - 

at. — atribuigao de — 

atb. atribuido (a) ip. 

b.obj. — bom objeto 1. 

b.r. bem reprimido la. 

bx. — baixo lag. 

c. — controle Ib.o. 

cap. de — 7^" capacidade de — 1cm. 

cast. 7 ' castrado kp. 

eg. zr: a contra gosto Ifr. 

cond. — condicional lib. 

conf. conformado (a) linib. 
conft. confiante Irps, 

cpto. • comportamento Irps. ag. 
cr. — cronoldgico 
ct. castrador (a) ma. 

dd. desdobramento mSe - 

dem. demonstra^ao de — man. 

dcs. desejo de — raent. 
desb. — desobediente min. 

descf. desconfiado mo. 

dif. — dificuldade mobj. 
din. dinheiro mr. 
dp. duplice mt. 

econ. — economico (a) ob. 
ef. — eficiente obj. val. 
ego ff. ego filial fern. prb. 
ego fm. zzz ego filial masc. pai - 
em. cmocional pb. 
emin. — eminente p. del. 

excessivo (a) 
exterior 
fantasia 
fantaslado (a) 
frustrado (a) 
frustragSo oral 
gcral (ais) 
historia 
hostilidade 
imago 
imago materna 
imerecido (a) 
impulso 
inconformado 

incapacidade 
inferiorizado (a) 
inibido (a) 
inepto (a) 
instintivo (s) 
inten^So de — 
interferencia; suspensSo 

da — 
imago paterna 
livrc 
livre de angustia 
livre de agrcssivldade 
libido oral 
livre do controle matemo 
livre do controle patcrno 
livre de frustra^So 
liberagao 
livre de inibic^o (6es) 
livre de rcprcssSo 
livre de rcprcssSo dt 

agressividade 
raenina 
sem ra5e 
manipulaqSo 
mcntiroso (a) 
minima 
mcnino 
m6o objeto 
mal reprimido 
raeteorologico 
obedientc 
objeto valorizado e prol- 

bido 
sem pai 
pobre 
por delega<j5o 
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pod. ~ poderoso sbl. rr simbolo 

poss. — possibilidade de — sbt. ™ subentendido (a) 

pp. rr: proprio (a. os, as) scm. — sujeito ao controlc 

PPt. — por parte dc ■— materno 

prj. — projetado (a) scp. sujeito ao controlc 

prov. — provavel paterno 

qpa. =r que passou a sent. — sentiraento 

qva. — que voltou a sign. = significativo (a, os, as) 

quant. — quantidade spt. ~ suposto (a) 

r. — representante St. — satisfa^ao (6es) 

r«js. = reagdes stf. z= satisfeito (a) 

rehab. — rehabilitado st./fr. — indice de satisfa^So/ 

rid. = ridicule frustra?ao 

rp. rr reprimido sup. — superego 

rps. zr repressSo supr. supressao 

rps. ag. — repressao da agressivi- susp. — suspensao 

dade t. — tentativa de — 

s. — simulado (a) tpr. — temporario (a) 

S. = sujeito 
sb. ™ sublima<;ao 

SINAIS 

ausentc 

com o fim de — 

contra 

cm troca dc — 

hostil a — 

junto a — 

negative 

em relagao a — 

para com 

por influencia dc — 

positivo 

presentc 

X - 

<=> - 

X = 

i = 

+ — 
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I — CONCEITOS MORAIS 

EM SEIS LIVROS DIDATICOS PRIMARIOS 

BRASILEIROS {l) 

INTRODUQAO 

Um estudo dos conceitos morais — por conceitos morais 

entendemos o que e classificado como bom ou mau no que se 

refere a conduta humana — na literatura didatica de ensino 

primarlo, pode ser um estudo sociologico, se examinando esses 

conceitos no seu aspecto social e nas variagoes ou uniformida- 

des de tempo e lugar. 

Mas os conceitos morais tern tamibem um outro aspecto, 

psicologico, que e o da sua aceitagao ou regeigao pelos indivi- 

duos, o da sua pratica ou simples aceitagao verbal. 

O estudo psicologico supoe entretanto — se quizermos 

ter os dois aspectos em relagao — o sociologico, pois e aos va- 

) — Estes dois peQuenos ostudos foram apresentados k cadeira de Psicolo- 
gia da Secgao de Filosofia, no ano de 1949, como trabalhos de aprovei- 
tamento; sao publicados, agora, sem modificaQoes substanciais. 

Salientamos o fato de serem trabalhos escolares, porque em traba- 
lhos dessa natureza nao cabc ao aluno um cuidado muito grande na ci- 
taQao das fontes de sous estudos e problemas: os professores geralmente 
identificam essas fontes e saberao distinguir o que deriva de suas aulas 
e o que d avango pessoal do aluno. 

Ao serem publicados nossos estudos, queremos lembrar a significa- 
gao que tlveram para nds os cursos da ocupante da cadeira de Psicolo- 
gia, Dra. Annita de Castilho c Marcondes Cabral; lembrar tambdm as 
sugestdes que nos apresentou para estes estudos e a ajuda constantc 
quo dela rccebemos durante todo o nosso trabalho. 

Ainda neste sentido queremos recordar o prof. J. B. Damasco Penna, 
nosso professor de Filosofia no Coldgio Estadual de Sao Paulo, que foi 
quern primeiro orientou nosso interresse pela Psicologia; ainda em 1948, 
o prof. Penna fes uma conferencia, na Sociedade de Psicologia de Silo 
Paulo, sobre "Juizos de valor na Psicologia" e que devemos citar como 
uma das fontes de nossos estudos. 
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lores socials que reagimos, seja aceitando, seja regeitando. O 

que nao significa que admitindo que os valores individuals 

sejam produto da rea^ao do indivlduo ao seu ambiente social, 

aceitemos que os valores sejam criaQao da sociedade: antes, 

isto e para nos um problema, nao uma solu^ao (2). 

Estamos simplesmente admitindo que os livros didaticos, 

as vezes aprovados, as vezes adotados pelas repartigoes esta- 

tais, apresentam os valores morais que uma sociedade ou um 

grupo social pretendem transmitir atravez da educagao. 

Quais esses valores, se sao ccerentes, se variaveis segun^- 

do a epoca, se variaveis segundo o indivlduo que os expoe, sao 

os probiemas sociologicos que poderiam ser investigados. 

Claro esta que devemos admitir inclusive a possibilidade 

da inexistencia de um padrao, nao so geral — para determi- 

nada sociedade — como tambem para cada grupo. 

Admitir essa possibilidade, embora tudo esteja a indicar 

o contrario. 

O estudo psicologico e, entretanto, mais complexo: j[X)is 

o indivlduo nao pertence apenas a um grupo e pode ter-—se 

opondo ou se completando — valores de diferentes grupos 

a que pertenga: tal o caso de um politico, ao mesmo tempo 

que chefe de uma empreza comercial e chefe de familia. Bern 

pode acontecer que os conceitos de honestidade, sinceridade, 

sejam variaveis em cada um desses grupos a que o mesmo 

individuo pertence. 

Apezar dessa incoerencia que se pcde supor — que tudo 

indica existir — na atividade concreta do individuo, este pro- 

vavelmente responderia com nogoes abstratas que temos 

dos valores morais. Quando nos referirmos ao problema de 

metodo para tal pesquisa nos demoraremos mais sobre isto, 

mas deixemos desde ja assinalado o vacuo que nos parece 

existir entre o conceito aceito abstratamente e a concretiza- 

gao desse mesmo valor na agao. 

Dai um estudo psicologico geral dever se referir nao 

apenas iquilo que o individuo aceita abstratamente mas tam- 

bem ao que pratica. Voltaremos a este problema. 

f?) — Admitir que os valores *u.o cria^ao da sociedade 6, por exemplo. a too- 
ria dc Durkheim: v. S»clologie et FMlosephie, Alcan, 1924, priocipal- 
mente os capitulos "Representations individueiles et representatlon« ool- 
lectivea" e "Jugements de valeur et Jugements de reality". 
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Nossa pesquisa se refere ao problema psicologico dos con- 

ceitos morais, deixando de lado o aspecto sociologico que es- 

tes oferecem. Como se vera mais adiante, buscaremos mos- 

trar como se interrelacionam a concepgao psicologica do autor 

e os conceitos morais que procura ensinar. 

Convem assinalar, com talvez irritante insistencia, que 

nossa distingao entre problema sociologico e psicologico e 

simplesiruente separa^ao de campo de investigagao e nao dis- 

tingao entre duas naturezas separadas (3): esta mesma pes- 

quisa poderia servir para um estudo sociologico, como ja dei- 

xdmos assinalado no inicio. 

Entretanto, admitimos desde ja a possibilidade de estar- 

mos numa posigao falsa: pois e possivel que nem sempre os 

valores morais se expliquem por si mesmos numa personali- 

dade, isto e, e possivel que so tenham significagao diante 

de um outro valor que poderiamos chamar teleologlco — e 

que vai colorir todos os outros: que pode ser, tal valor teleold- 

gico, um valor politico, economico, estetico, religioso, etc. O 

que nos levaria a uma tipologia do tipo da de Spranger. Mas 

nos parece que apenas uma pesquisa nesse terreno nos pode- 

rd levar a desmentir ou a confirmar a teoria de Spranger. 

O estudo que nos propomos nos parece ter importancia 

nao apenas de um ponto de vista especulativo — psicologico e 

socioldgico — mas tambem etico-filosdfico. 

Do ponto de vista sociologico e psicologico, porque nao 

parece ser possivel compreender — ou simplesmente descre- 

ver o mundo — seja social, seja psiquico — se nao levarmos 

em conta os valores atravez dos quais e para os quais vlve- 

mos, grupos e individuos, seja consciente, seja inconsciente- 

mente. 

Esta conslderagao de naturezas distintaa — consldcrando-ae o ser IndM- 
dual e a sociedade — 6 um dos muitos supostos nao sabemos se meta- 
flsicos ou pollticos que t6m entrado, impllcitamente ou expllcitamente, em 
teorias psicoldgicas e socioldgricas. Em Durkhelm, esta expllcitado o 
prcssuposto: "En chacun de nous, peut-on dire, il existe deux fitres qul;! 
pour Stre Inseparables autrement quo par abstraction, ne lalsaent 
pas d'etre dlstincts. L'un esl fait de tous les 6tats mentaux qui ne ee 
rapportent qu'a nous-memes et aux 6v6nementa de notre vie personelle: 
e'est ce qu'on pourrait appeler I'fitre Individuel. L'autre est un synth^se, 
de sentiments et d'habitudes qul exprirneut en nous, non pas notre per-. 
sonnaHt6, mais le groupe ou les groupes dont nous falsons partie...* 
Education ©t Soclologie, 4me. 4d., p. 49-50. N&o vamos entrar aqui em 
consideragGes sobre as consequenclas dessa consideragao de naturezas di- 
fercntes, mas nos parece mais correto, ou polo menos^mais produtlvo 
para estudos psicoldgicos nao considerar cssas naturezas opostaa, como 
se nao fosse comum a todos os horaena o fato de vlverem em socie- 
dade. 
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Do ponto de vista etico — que e, afinal, o objetivo da So- 

ciologia como da Psicologia — porque este nao pode estar 

separado da realidade humana, e esta realidade nao e, de ma- 

neira alguma, uma realidade neutra, mas um realidade pene- 

trada de valores. Se a £tica pretende legislar sobre a conduta 

humana, nao pode desconhecer os valores que a regulam, as 

maneiras pelas quais penetram na vida social e individual. 

Seja para aceita-los ou regeita-los, seja para examinar quais 

as condigoes a que deve satisfazer uma imposigao de novos 

valores. 

1 — METODO DE PESQUISA 

Nao se trata aqui de discutir as posigoes teoricas que en- 

volve uma pesquisa como a que nos propuzemos: o que nos 

levaria muito mais a uma discussao dos metodos que a uma 
pesquisa. 

Nossa intengao apresentando referencias a metodo de 

pesquisa e muito mais uma tentativa de auto-crltica que de 

discutir os metodos, de forma mais ampla. Apresentamos 

as nossas varias tentativas de pesquisa e os erros a que nos 

conduziram, como tambem os erros a que o metodo escolhido 

nos levou e as limitagoes a que nos conduziu. Chegados ao 

fim da pesquisa, cremos ver melhor as falhas que nao pude- 

mos evitar. 

Nossa primeira intengao foi pesquisar os conceitos mo- 

rais nos livros didaticos, pesquisando paralelamente as lem- 

brangas que tivessem os adultos de suas leituras em escolas 

primarias. Pensavamos assimi encontrar a permanencia ou 

nao daqueles conceitos aprendidos em idade escolar. 

O inquerito entretanto foi infrutifero: aquelas pessoas a 

quern apresentamos o questionario, nao se lembravam sequer 

dos livros lidos, quanto mais das historias e dos conceitos 

morais. 

Certamente haveria uma pesquisa, e nao das menos inte- 

ressantes nem menos importantes, sobre as forauas desse es> 

quecimento, mas que nao era nqsso objetivo. 

Outra pesquisa seria, e foi o que tentemos inicialmente, 

examinar os conceitos dos sujeitos nao com referencia aos 

conceitos de livros, mas em si mesmos, isto e, o que 6 bom 

e o que e mau para eles, no que se refere a conduta humana. 
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Tambem esta forma de inquerito e um falseamento da 

nealidade pslquica se nao levar em conta, paralelamente, a 

agao concreta do indivlduo, verificando-se em que esta se afas- 

ta dos conceitos aceitos pelo sujeito. Pois nao lidamos — e 

talvez triste confessar — senao com palavras morals: justiga, 

sinceridade, honestidade, etc. Quer dizer: julgamos com as 

palavras encontradas no mundo social. 

O problema psicologico e que, usando os mesmos concei- 

tos, fazemos coisas muito diferentes. Para dar um exemplo 

mais ou menos prdximo de nds: a escravidao no Brasil. Nao 

sera significativo que os padres — sem falar nos praticantes 

— da Igreja Catolica admitam a existencia de escravos? Isto 

os mesmos conceitos morais, os mesmos principios, sao pos- 

tos na agao com um sentido completamente diverse. 

Note-se que nao se trata de deformagao intencional, da 

mentira consciente do individuo que prega a moral, mas defor- 

gao do principio moral que passa despercebida a ele. 

Note-se mais ainda: nao e o caso de conceitos diferentes, 

baseados em principios diferentes (que e o caso que tern apon- 

tado sociologos e antropologos estudando sociedades diferen- 

tes da nossa), mas dos mesmos conceitos, praticados diferen- 

temente por uns e outros. 

A maneira que entrevemos para fugir a essa invalidade 

de um questionario baseado apenas em palavras, seria um 

questionario baseado em situagoes, Nao oferecer ao sujeito 

umua pergimta de conceitos, mas uma de situagoes morais em 

que o individuo, se colocando dentro da situagao, deve esco- 

Iher uma resposta. 

Aparentemente, tal questionario daria a agao do indivi- 

duo. Na verdade, longe disso. 

Primeiramente, o teste mede o individuo em situagao de 

teste e e talvez valido como tal, nao como verificagao do indi- 

viduo na situagao que ele imagina e nao na situagao vivida, 

de teste. 

Alem disso, esse questionario nos daria a reagao do indi- 

viduo na situagao que ele imagina e nao na situagao vivida, 

o que e muito diferente. 

Porque uma coisa e a nossa reagao diante de ujna ofensa 

imaginada, por exemplo, e outra a nossa reagao diante de 

uma ofensa recebida na vida concreta. 
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For estas razoes reduzimos nosso estudo aos conceitos mo- 

rais como sao encontrados nos livros didaticos. E', bem o 

sabemos, apenas um dos pianos em que podemos examinar 

tais conceitos: mas esta e uma limitagao a que somos obrigar- 

dos pela impossibilidade em que estamos de investigar os 

campos limitrofes em que decorre a a^ao moral. 

Aparentemente, nao ha dificuldade alguma na penetra- 

gao dos conceitos morais em livros diddticos primarios. Nem 

novidade nos conceitos oferecidos ds criangas. E, de fato, se 

nos limitarmos a pesquisar quais os conceitos, veremos que, 

de modo geral, nao ha diferengas sensiveis entre os autores, 

nem entre os conceitos dos livros e aqueles a que, habitual- 

mente, em nossa sociedade, atribuimos um valor moral. De 

forma que poderiamos quase que antecipar quais os conceitos 

ensinados e nao haveria interesse algum em tal pesquisa para 

repetir que os livros ensinam aquilo que os programas pedem 

que ensinemi, nem que um livro ensinando outras coisas nao 

seria aceito e ate proibido. Mas o problema muda de aspecto 

se encararmos nao mals os conceitos em si mesmos, mas a 

forma atravez da qual tais conceitos sao ensinados, a que rea- 

lidade correspondem tais valores morais. 

Um metodo que parece ter sido empregado, embora para 

cutros textos e com diferente intengao, 6 o que se dirige as 

palavras, anotando a frequencia do seu aparecimento. 

Digamos desde logo porque nao empregamos tal mdtodo 

em nossa pesquisa. Em primeiro lugar, porque esse processo 

nos daria os conceitos em si mesmos, e jd dissemos que isso 

nao parece ter interesse no estudo que nos propuzemos, 

Em segundo lugar, porque nao atribuimos significagao 

a uma palavra isolada, ainda que seja numa simples frase, 

quanto mais se estamos diante de uma historia. E' bem ver- 

dade que nem esta e uma afirmagao absoluta: pois embora 

a historia tenha um sentido em si mesma, bem pode acontecer 

que uma palavra — e daremos um exemplo mais adiante — 

tenha uma significagao muito grande, significativa para a 

compreensao e analise da historia. Mas 6 significagao que so 

poderemos perceber depois de ter compreendido o contexto 

em que esta colocada tal palavra. Um exemplo do que esta- 

mos dizendo, encontramo-lo no livro de PuiggarirBarreto: nes- 

se livro, o trabalhador recebe, sempre, o adjetivo honrado. 

Este adjetivo, isoladamiente, pode parecer uma atitude de ad- 

miragao e respeito diante do trabalhador. Mas se penetraiv 
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mos nos adjetivos atribuidos as outras personagens do livro, 

como tamblm no conteudo das historias, veremos que se 

trata de coisa diversa. Honradez e a unica virtude que resta 

ao trabalhador, pois ele deve ser conformado com a sua situa- 

gao, e nao se considera perda de tal honradez o fato, explici- 

tado numa historia, de que o pobre seja "protegido" pelo rico, 

como tamb6m um ato de rebeldia (a greve numa historia) e 

classificado de estupido. Pensamos que se pode ter por al uma 

ideia da diferenga entre a palavra e sua significagao, confor- 

me aparece de uma ou outra forma, num ou noutro contexto. 

Donde concluirmos que o estudo ou a analise das palavras 

que aparentemente e o mais facil e o que deve ser feito preli- 

minarmente, na verdade e o mais complexo e deve ser reali- 

zado depois de outras analises. 

Procuramos porisso, a intengdo das historias, nao as pala- 

vras aparecidas nelas. 

Procuramos: o que nao quer dizer que o tenhamos conse- 

guido integralmente, Veremos mais adiante que diversos as- 

pectos importantes nos escaparam. 

MfiTODO DE ANALISE: — Usamos o seguinte metodo de 

analise para cada historia dos diversos livros que examindmos: 

a) Examinamos se a historia e neutra do ponto de vista 

moral, ou se tern uma intengao moralizadora; 

b) Para a historia de conteudo moral, examinamos se os 

conceitos estao diretamente no texto ou se podem ser dedu- 

zidos dele: mas deduzidos tao claramente que nao possa ha- 

ver duvidd alguma. Isto e, no momento em que podemos dar 

mais de uma interpretagao para a historia, nos a deixamos 

de lado, como se nao tivesse conteudo moral. E isto por uma 

razao bem simples. E' que nos parece que todas as agoes hu- 

manas tern um conteudo moral: porisso, desde que tenhamos 

um ser humano na historia, temos moralidade implicita ou 

explicita. Mas nossa pesquisa se refere ao que e ensinado e 

nao aquilo que o autor admite inconscientemente, o que se- 

ria objeto de outra pesquisa; 

c) Catalogamos os conceitos morais que o autor coloca 

na historia i1). 

<1) — -Nuuia licao podemos encontrar mais de um conceito moral. Por exempli 
em ""Meninice", p. Ill: WA memorla do padre Biogo Antonio FelJ6 6 muf- 
to venerada por ter sldo 6«se ilustre brasileiro mn grande exemplo de 
praMdade, ©nergla e ciTlsmo", Probidade, energia e civismo, sdo oa trfia 
conceitos morais dessa ligao. No nosso metodo de andllsc.i) diremos que 
o autor al expoe diretamente oa conceitos, isto 6, aparecem as pala- 
vras xaorals. 
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RELAgoES TIRADAS DA ANALISE:— Dessa analise, 

pensamos poder tirar as seguintes relaQoes: 

I) : 

a) Proporgdo do numero total de ligoes com o numero 

de ligoes que trazem conceitos morais: o que talvez injiique 

a relativa importancia atribuida pelo autor — voluntaria- 

mente ou nao, conscientemente ou nao — a essa parte do 11- 

vro. Veja-se, entretanto, o que dizemos nas nossas conclusoes 

sobre isto: ainda quando nao haja essa moralidade explicita- 

da, o mundo que aparece nos livros e o mundo ideal para o 

autor: de maneira que, ainda nao colocando conceitos mo- 

rals explicitos, as historias apresentam, por este seu carater 

de ideais, a moralidade que se deseja transmitir; 

b) O quadro das virtudes que aparecem nas historias, 

podendo-se ver quais as que aparecenn mais frequentemente: 

o que da uma ideia da avaliagao feita pelo autor, consciente- 

mente ou nao, e impossivel saber; 

c) O quadro do que e condenado; 

d) O quadro que se refere d forma pela qual os conceitos 

morais sdo apresentados: isto e, se o autor expoe abertamente 

os conceitos ou se estes podem ser deduzidos das historias; 

e) Um confronto dos conceitos, para se verificar se nao 

ha contradigao entre eles. 

II) — Comparagdo dos vdrios autores examinados. 

Pensamos agora, depois de realizado nosso estudo, que 

deviamos ter incluido outros itens em nossa analise, o que 

permitiria uma aproximagao maior do objeto que estavamos 

pesquisando. 

Deveriamos ter buscado, preliminarmente, as possiveis 

definigoes que o autor da de cada virtude (o que e bondade, 

o que e justiga, o que e trabalho), seja a definigao por pala- 

vras, seja a definigao por atos louvados ou condenados. Isto 

feito em cada historia, mostraria as verdadeiras diferengas 

entre os autores: isto e, o mesmo conceito, sendo empregado 

com significagao diferente. Por outro lado, a propria existen- 

cia ou nao de definigoes ja seria ponto importante a ser nota- 

do. Esta a primeira falha mais ou menos grave que consegui- 

mos notar na pesquisa realizada. 

Outra que nos apressamos a apontar e a que esta impli- 

cita em nosso metodo, e e uma certa margem de subjetivismo 
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na avaliagao feita, pois e fora de duvlda que outro pesquisador 

usando o mesmo metodo por nos empregado, talvez encontras- 

se relagoes diferentes, numericamente, das nossas. Pois e um 

criterio subjetivo o que estabelecemos como claro para um con- 

ceito moral: aquilo que para nos pode ser um indice de que 

a historia tern uma intengao moralizadora, para outro pesqui- 

sador poderia parecer como nao sendo indiscutivel. Isto e, 

podia acontecer que um outro pesquisador encontrasse um 

numero maior ou menor de ligoes com conceitos morais im- 

plicitos. Mas a nos pareceu que tambem nao podiamos deixar 

de lado essas historias, levando em conta apenas as de con- 

ceitos explicitados, porque entao deixariamos de interpretar 

uma parte importante dos nossos livros didaticos. Esta limi- 

tagao talvez fosse eliminada por um trabalho de equipe que se 

fizesse sobre o mesmo assunto. 

Ao lado dessa pesquisa tanto quanto possivel quantitati- 

va (sem que isto envolva, de nossa parte a afirmagao, perfei- 

tamente discutivel, da validade de metodo quantitativo para 

um estudo de valores, isto e, um aspecto qualitativo), por ra- 

zoes que se explicara no capitulo seguinte, se encontrara uma 

tentativa de caracterizar o mundo de realidade em que se 

instalam os valores morais ensinados pelos livros didaticos. 

Quanto a localizagao da pesquisa, nao temos as datas 

exatas da publicagao dos livros (alias, a verdadeira localiza- 

gao seria a das datas em que os livros forami escritos): estao 

entretanto compreendidos dentro de um periodo de aproxi- 

madamente 50 anos, dos fins do seculo passado a 1940. Sao 

livros escritos por brasileiros para escolas brasileiras. 

OS LIVROS EXAMINADOS: 

1) — Segundo Livro de Liqoes Morais e Instrutivas, 69.a 

edigao, revista pelo autor e adaptada ao Curso Sistematico 

da Lingua Materna; Colegao JOAO KOPKE, Livraria Franr 

cisco Alves, 1935. 

2) — Terceiro Livro de Ligdes Morais e Instrutivas, 18.a 

edigao revista pelo autor e adaptada ao Curso Sistematidb da 

Lingua Materna; Colegao JOAO KOPKE, Livraria Francisco 

Alves, 1910. 

Nota: Pelas datas em que sabemos que este linro e o anr 

terior foram adotados, concluimos que devem ter sido escri- 

tos nos fins do seculo passado ou principios deste. 
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3) — Terceiro Livro de Leitura — pelos professores AR- 

NALDO DE OLIVEIRA BARRETO e ROMAO PUIGGARI, 7.a 

edigao, modificacla e ampliada por Arnaldo de Oliveira Bar- 

reto, Livraria Francisco Alves, 1911. 

Nota: O prefacio traz a data: 1904. 

4) — Meninice (3.0 grau) por LUIZ GONZAGA FLEU- 

RY, IS.a edigao, C. E. N., 1939. 

5) — Alma do Men Paiz, IZABEL SERF A E PAIVA, Sal- 

les Oliveira e Cia Ltda., s/d. 

Nota: O livro foi aprovado pela Dire tor ia Geral do Ensi- 

no em 1932, e ha uma carta de felicitagoes a autora, de 1930. 

6) — Nosso Brasil, LUIZ AMARAL WAGNER, (para o 

4.0 grau primario), 19.a edigao, C. E. N., s/d. 

Alem desses livros cuja anaiise quantitativa foi por nos 

realizada de forma completa, lemos e analisamos ainda outros 

livros didaticos, que as vezes citamos no estudo, como se vera. 

Assim, por exemplo, Pequeno Escolar", da serie Moura 

Santos e ''Uma historia e depois... Outras'', de Rafael Grisi. 

II _ REALIDADE E VALORACAO 

A realidade e o valor parecem, se examdnados abstrata- 

xnente, duas categorias perfeitamente distintas: a realidade 

o que e, o valor o que deve ser, o ideal, 

Examinados concretamente, perdem essa fixidez logica: 

a realidade e o valor se confundem nos varios pianos em que 

os encontramos. Seja no piano filosofico, no cientifico ou no 

psiquico, se vera quase sempre uma realidade valorada. 

Talvez se devesse partir do psiquico para se fazer um cs- 

tudo do problema: pois e possivel que, do ponto de vista do su- 

jeito, a realidade e o valor estejam de tal forma confundidos, 

que a esta interpenetragao nao conseguiram — ou so excepcio- 

nalmente o fizeram — escapar filosofos e cientistas (note-se 

que nao apenas nas ciencias humanas, mas tambem nes 

ciencias naturals). 

Se poderia dizer que a Filosofia e as ciencias tern como 

postulado que a realidade e uma coisa que nos e dada, e o 

ideal seria o modelo a que deve tender a realidade para se 

aperfeigoar. 
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Principalmente nos pianos moral e politico e que se tem 

desemolado a historia do homiem que conhece — ou supoe 

conhecer — e procura melhorar o homem e a sociedade em 

que vive. 

Mas nem se imagine que essas atitudes — a da ciencia e 

a da filosofia — sejam formas completamente ineditas (des~ 

te ponto de vista) do psiquismo humano: preferimos encarar 

a ciencia e a filosofia corao duas formas mais logicas e mais 

completas — por isso mesmo mais capazes de responder aos 

desejos liumanos — de duas atitudes universais dos homens: 

conhecer e valorizar. Pols embora ainda hoje se discuta a te- 

se de Levy-Bruhl da mentalidade pre-iogica do primitivo, nao 

se discute que tamMm o primitivo procura conhecer o<u 

julga conhecer, e que tambem ele valoriza: o que se discute 

e a forma atravez da qual se processa esse conhecimento, 

num e noutro caso O). 

Por outro lado, e de nossa experiencia diaria que nao 6 

preciso ser cientista ou filosofo para julgar que se conhece, 

nem tao pouco para atribuir valor a atos, a instituigoes, a pes- 

soas, a formas de arte. O que se podera dizer e que essa for- 

ma de conhecimento — o acientifico ou afilosofico, do primi- 

tivo como do civilizado — e uma forma preferentemente (em- 

bora nem sempre) mitica, isto e, em que a crenga a priori, ou 

insuficientemente fundada, ou fundada em razoes extra-fe- 

nomenais e que justifica uma nogao de realidade ou de valor. 

Em qualquer dessas formas — seja na mitica, seja na 

cientifica ou filosdfica — tem havido uma interpenetragao 

de realidade e valor, as vezes percebida claramente, em ou- 

tras obscuramente, mas que nem a ciencia nem a filosofia 

conseguiram ultrapassar completamente (2). 

Aqui nos deteremos apenas no exame de dois dos pianos 

em que podemes notar tal interpenetragao: o pslquico e o 

moral. 

(1) — Para uma discussao da teoria de L^vy Bruhl, v. Casslrer, El Mito 
Estado, trad, espanhola, F. C. E.t 1947, pp. 11-22. 

^2) — Na Sociologia se tem Indicado tal interpretaQSo: v. Simon Deplofge, 
3L© Confiit de la Morale ct la Bociologie, 4^me 6d.; Georgres Gurvitch, 
Eas formas d© la Soclabilldad, trad, espanhola Losada, s/d, pp. 333 e 
eegts, Note-se como os dois autorea citados se referem Sociologia de 
Durkheim, que tentava exatamente separar os dois campos. Nem nas 
ciencias naturals oe notou sempre essa "neutralidade" que hoje as oa- 
racterlza: haeta Ter os profundos conflitos que provoc^ram no Rena»- 
cimento. 
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Do ponto de vista do sujeito, nao e real a realidade onto- 

logica, mas aquilo que o sujeito pensa; e sente como real. 

Donde nao podemos falar em coisas "falsas" psicologica- 

mente (falar em "dor falsa", ou dor imaginada), mas a- 

penas em coisas falsas ontologlcamente, isto e, nao exis- 

tentes objetivamente. 

Ainda assim, poderia parecer que somos capazes, psico- 

logicamente, de isolar a realidade e o valor que a ela atribui- 

mos. Mas tal nao acontece: nao apenas o valor influe na rea- 

lidade (por exemplo, no preconceito, em que julgamos fazer 

umi juizo de realidade e fazemos um de valor), como tambem 

o que e real influe no valor que atribuimos (um caso tipico e 

o das relagoes afetivas em que valorizamos a partir de uma 

verdade pessoal que pode ser falsa). 

O que significa, em ultima analise, que a realidade vista 

pelo sujeito nao e uma realidade neutra, mas uma realidade 

penetrada de valores, para os quais e atravez dos quais 

vivemos. 

E, provavelmente, nao se conseguira ccmpreender uma 

personalidade ou um grupo social se nao levarmos em conta 

os valores que os conduzem. O que dizemos sem a menor pre- 

tensao do estar a demonstrar uma nova verdade para psi- 

cologos ou sociologos. O que nos parece e que o estudo de 

valores na Sociologia e na Psicologia tern sido muitas vezes 

mal compreendido. Ao postular o seu estudo como positivo, is- 

to e, de realidade, entenderam-no como estudo que nao devia 

levar os valores em conta. 

Tamanha tern sido a confusao neste ponto que se chegou, 

como, por exemplo, Gilberto Freyre, a falar em "personalida- 

de" do sociologo, de que este nao se poderia despir ao fazer 

ciencia, como tambem na impossibilidade de neutralidade do 

sociologo ou de estudioso das ciencias humanas, quando o 

problema evidentemente nao esta ai (3). 

(3) — "Farte dessa projeQao da personalidade do aspirantc a sociolog-o cien- 
tifico sobre a ciencia em fornuiQao 6, por certo, inevitavol. Inevitavel 
em Sociologia como noutras ciencias que tratcm do homem; a neutrali- 
dade ou a impassibilidade absoluta 6 impossivel nessas ciencias". So- 
ciologia, I, p. 28. 10' bem verdade que o autor, mais adianto, condenard, 
intorfercncias estranhas a impassibilidade do sociologo (o. c., pp. 244-249): 
contradigao muito ao gosto de Gilberto Freyre, mas que nos leva, aim- 
plesmente, a nao saber o que quer dizer o autor. O exemplo nos pareoa 
t'risante dussa confusao que apontamos. 
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Porque uma coisa e o valor como ele aparece na realidade 

ou psiquica ou social que se estuda e outra o valor dOi cientisr 

ta que estuda esses valores encontrados. 

Apesar da simplicidade aparente destas proposigoes, a 

verdade e que nao se tenu visto, com a frequencia e a enfase 

que seria de se desejar, estudos yositivos de valores. 

Uxn dos obtaculos tem sido, parece, a falta de um metodo 

adequado para tal estudo, desde que o processo puramente 

quantitativo parece nao conseguir traduzir perfeitamente o 

dominio do qualitative. 

Outro motivo tera sido talvez a aceitagao do principio car- 

tesiano de que o mais simples explica o mais complexo, e que, 

portanto, se deve comegar pelo estudo daquele, e que era prin- 

cipio que tinha permanecido ate bem pouco dentro da Psico- 

logia, implicitamente que fosse, ou ainda por uma falsa imi- 

tagao das ciencias da natureza. 

Mas alem desses, outro motivo tera certamente influido 

para a atitude de cientistas que se ocuparam das ciencias hu- 

manas: a posigao preferentemente positivista tomada por 

esses cientistas: pretender apenas um conhecimento da rea- 

lidade para depois se agir valorizadamente sobre ela. 

Claro esta que esta posigao positivista, que encontra sua 

expressao mais clara nas filosofias de Augusto Comte e de 

J. Stuart Mill, nao era completamente nova no pensamen- 

to filosofico. De certo modo, esta suposta na filosofia de So- 

crates (o que nao significa, por outro lado, que Socrates fosse 

um como que precursor do positivismo). Se pensarmos na 

dupla fungao que tem a maxima socratica do "conhece-te a 

ti mesmo,^ de conteudo psicologico ao mesmo tempo que mo- 

ral, se vera que ja entao se podem assinalar alguns motivos 

dominantes das relagoes entre realidade e valor. 

A analise da maxima socratica nos mostra que traz no 

seu bojo a suposigao de que o homem e naturalmente bom, 

e so e capaz de pratlcar o mal involuntariamente e se baseia 

na experiencia de que sofrer o mal e melhor que faze-lo a 

outrem. 

Mas a histbria de Socrates, como a historia do pensamen- 

to legado aos discipulos nos mostra que se isso era verdade 

para um homem da altura moral de Socrates, nao o era pa- 

ra todos os homens. O que permaneceu como heranga ao 

pensamento ocidental, foi essa identificagao de Bern e Ver- 
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dade, e a colocagao do mais alto grau de moralidade no mais 

elevado grau do conhecimento do homem — ou, no pensa- 

mento socratico — na autognosis (4). 

Houve, e certo, desvios desse pensamento fundamental: 

enquanto que para Socrates o homem e fundamentalmen- 

te bom, para outros o homem e considerado como mau: to- 

dos eles partem no entanto, uns de que o conhecimento e 

capaz de revelar o homem a si mesmo, outros de que se co- 

nhecendo, sera capaz de se superar, atingir um outro mundo 

de valores. 

E mesmo a chamada <'Moral Sociologica" nao escapou 

a essa ideia basica, postulando Durkheim que a Sociologia 

caberia apenas realizar os valores que a sociedade cria sem 

que os possa desenvolver plenamente (r>) e Levy-Bruhl pre- 

tendendo realizar uma "arte moral raciona^, que, em ulti- 

ma analise, seria a aceitagao da moral social ((5). 

Ainda aqui, note-se, a mesma interpenetragao, o mesmo 

juizo de valor estabelecido a priori, contra ou a favor da rea- 

lidade. 

Nao vamos discutir as varias teorias possiveis diante 

dessas posigoes. Apontamos, esquematlcamente, o problema, 

para distinguir nosso estudo dessas varias teorias, e para in- 

dicar o mesmo problema nos livros didaticos por nos es- 

tudados. 

Com efeito, para nos, os valores concretos encontrados 

nos livros didaticos, sao apenas valores capazes de nos pos- 

sibilitar maior compreensao dos fenomenos humanos: nao 

sao, como tais, nem certos nem errados, nem piores ou me- 

Ihores que quaisquer outros. Mas isto nao quer dizer, note-se 

tambem, que estejamos admitindo que os valores morais sao 

(4) — Por dlferente niotlvo e com diversa intengfoi escrevia L6on Brunach- 
vicq: "La science morale a fondde par Socrate du jour oil 11 nous 
a invit6s & rentrer dans notre condition. La reflexion m^thodique sur 
les affaires proprement humaines suffit a. produire, par um d6veloppement 
nature!, la norme de Taction droite". Prefacio de Mamelet, I/ld6e poil- 
tive de la morality devant i» critique philot>ophique. 

(5) — Veja-se, cntre muitos trechos de Durkheim, bastante conhecidos, de res- 
to, a sua introduQao Dlvisao do Trubalho Social. 

(fl) — "L'art moral ratlonnel, m^me si nous le supposons d^jjt suffiaament avan- 
c6, ne pourra modifier la r6alit6 morale que dans certaines limltea; i) 
e'agirait surtout d'^laguer les devoirs archai'ques relevant des Institutions 
surann^es, hors d'usage et devenues des impedimenta pour la vie sociale". 
Citado^por Gurvltch, Morale Th^orlquo ot Science des Moeurs, Alcan. 
1037, p. 16. 
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esses e so podem ser esses: a possibilidade ou nao de outro® 

valores e outro problema, 

Por outro lado, a mesma interpenetragao de realidade 

e valor vamos encontrar em autores de livros didaticos. Pro- 

curaremos indicar como existe uma deformagao da realida- 

de para que o quadro de valores se adapte a ela. 

Ill — A INFANCIA NOS LIVROS DIDATICOS 

Ja procuramos indicar, sumariamente, a interpenetragao 

de realidade e valor, nao apenas no piano psiquico, mas ain- 

da no piano teorico da moral. 

Notaremos agora que nao apenas nesse piano teorico 

existe tal interpenetragao, mas tambem onde nao existe uma 

posigao teorica definida se verificara o mesmo fenomeno. 

Tambem aqui, encontraremos um contexto do real que se 

adapta ao mundo de valores que o autor expoe i1), 

Veremos que nao so os adultos — os que representam os 

pais, os professores, nas historias — sao apresentados de 

maneira peculiar, mas tambem as criangas o sao. 

Aqui caberla naturalmente pensar que nao existe a 

transformagao intencional ou nao, feita pelo autor em con- 

sequencia de suas idelas morals, mas que essa transforma- 

gao se processa sempre que passamos dos atos e pessoas con- 

.crefamente examinados, para uma apresenta^ao estetaca 

dos mesmos atos e mesmas pessoas. Certamente, o mundo 

concreto nao e apresentado na obra de arte, ou, pelo menos, 

nao e apresentado inteiramente nela: ha uma evidente 

selegao de aspectos esteticamente validos — variando a se- 

legao de acordo com as concepgoes esteticas, implicitas ou 

explicitas, conscientes ou inconscientes do autor — e esses 

aspectos e que aparecem como o real. 

De forma que seriamos levados a pensar que a infancia 

que encontramos nos livros didaticos seja a infancia vista 

(1)   Evidentemente, deixamos de lado o problema de se saber se d a rea- 
lidade que conforma um mundo de valores ou se, pelo contrarlo, 6 este 
que provoca uma modilicacao naquela. Como se ver4 mals adlante, 
pensamos que existe uma passagem constante de um campo a outro, 
embora nos parega que os valores fazem com que o autor modifique o 
real que ele conhece. Mas seja ou n5,o verdadeira eata hlpdtese nossa, 
isto nao modifica o fato de tal confusao, como buitearemos moatrar 
atrav^z deste capltulo e nas nossas conclusdes. 
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esteticamjente pelos autores, sem que essa maneira de ver 

envolva intengao moral ou moralizadora. 

Exemplificando: e possivel que o fato de o professor ser 

apresentado sempre como bom, que os pais sejam apresen- 

tados como bons, que as criangas sejam apresentadas como 

assexuadas, seja apenas uma selegdo estetica, (o que e belo 

nos pais, nos professores, nas criangas), sem relagao com 

qualquer criterio moral. 

Vejamos porque tal hipotese nos parece insustentavel, 

pelo menos da maneira total como a apresentamos. 

Primeiramente, notemos que, num piano estetico ele- 

mentar (2) o belo se confunde com o bom, e o mau com o 

feio. O que nao sabemos, e nem importa considerar aqul, e 

se esta e uma confusao natural ou se ensinada pelas histo- 

rias e formas de dizer dos adultos. Nao sera demais notar 

que, na linguagem, a confusao persiste frequentemente (mu- 

Iher hoa, juizo estetico; ato feio, juizo moral; a propria cara- 

cterizagao teatral e cinematografica de homens bons e maus, 

nos mostra tal interpenetragao). 

Quer dizer: ainda que nao tivessemos outros elementos 

para julgar, bastaria esta confusao para nos mostrar que a 

selegao estetica envolve frequentemente um criterio moral. 

Apezar disso, procuramos um outro ponto de referenda. 

Evidentemente, nao teria sentido compararmos a apresenta- 

gao da infancia pelos livros didaticos com a ideia ou as 

ideias pretensamente cientificas que se tern da infancia: pois 

e evidente que os autores nao teriam, ou poderiam nao ter 

tal visao dos fenomenos e nao dariam a mesma interpreta- 

gao dos cientistas. O que nao quer dizer que afastemos a hi- 

potese de se poder fazer um estudo comparando o que o 

mesmo autor pensa e diz numa obra sobre a infancia e o que 

diz sobre a infancia ou o que admite em seus livros didati- 

cos. Mas esse e outro estudo a ser feito em campo proximo 

e que naturalmente teria importancia para a interpretagao 

que estamos tentando dar. O que pretendemos, agora, ^ en- 

contrar um ponto de referencia para verificar se se confirmia 

ou nao a nossa impressao de que pelo fato de ser umi livro 

para a infancia, com intengao — consciente ou inconsciente — 

(2) — Elementar so Jovarmos em conta as nossas atuais concepQoes de este- 
tica. Ma^t todos sabemos que essa separagao sd comega a ser felta 
slstematicamente a purtir da Critica do Juizo de Kant. 
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moralizadora, o autor deforma, consciente ou inconsciente- 

mente tambem, a realidade que ele conhece. O que desejamos 

e, portanto, verificar se existe uma deformagdo comum aos 

livros escritos para a infancia, em que o autor se esquece de 

suas proprlas experiencias. 

Porisso, comparamos tal apresentagao com a que nos 

dao dois autores brasileiros em suas memorias: Humberto 

de Campos e Graciliano Ramos (:i). 

Nao que as memorias sejam verdadeiras, de um ponto 

de vista objetivo: nao pensamos que seja possivel re-sentir 

ou repensar a vida passada, tal como a vivemos outrora. Nas 

memorias, estamos nao sentindo descrevendo (caso em que 

ainda haveria uma certa margem de falsificagdo — mas isto 

e historia velha dentro da Psicologia), mas e o eu atual que 

re-sente a vida passada e as memorias sao frequenle- 

mente a rea^ao desse eu atual ao que se passou. Afirmagao 

que fazemos tendo diante de nos as varias imagens que, em 

diferentes epocas, demos de nossa propria infancia; pensan- 

do tambem nas memorias de Sto. Agostinho em que, alem 

dos julgamentos explicitados sobre o que se passou, talvez 

ainda pudessemos encontrar julgamentos implicitos qrfe 

passam diante do autor. Mesmo porque a atitude de recordar 

traz em si uma intengao que nem sempre e a de conhecer o 

passado simplesmente por conhece-lo (4). 

O que nos parece e, que ainda que as duas interpretagoes 

da infancia sejam falsas, deformadas — a dos livros didaticos 

e as das memorias — podemos procurar, atravez da 

comparagao, o sentido em que se deforma uma ou outra 

apresentagao. Se encontrarmos tragos comuns aos livros di- 

daticos e nao as memorias — desde que os seus autores es- 

tao, segundo pensamos, mais ou menos no mesmo nivel de 

conhecimento positivo de Psicologia — pensamos poder atri- 

buir tais tragos ao fato de serem livros escritos para a in- 

fancia, livros com intengao moralizadora. 

Escolhemos alguns aspectos para comparar diretamente. 

Em primeiro lugar, a maneira de a infancia ver a esco- 

la. Nos livros ditaticos, a escola e apresentada como desejada 

(H)   Humberto de Campos, iMemorias, l.» parte, 9.» ediQao, Jos6 Olimplo 
Kditora, 3935; Graciliano Hamos, Infancia, Jos6 Olimpio Editora, 1945. 

(4) — Andlise do fenfimeno em Max Scheller, L,e sens de la soi^ffrance, trad, 
rrancesa. Editions Montaigne, s/d. pp. 75-135. 
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(note-se que nao e apenas desejavel) pelas criangas. E' tra- 

qo que nao encontramos apenas no Pequeno Escolar em 

que a escola e apresentada como desejavel. 

Nos dois livros de memorias, a escola aparece como de- 

testada e temida pelas criangas, antes de a conhecerem (5). 

For outro lado, havera aspectos da escola recordados como 

agradaveis, nao como nos livros didaticos em que a es- 

cola e apresentada como desejada pelos ensinamentos que 

proporciona, mas pelo ambiente social que a forma e cer- 

ca (0). 

Veremos mais adiante a significagao dessa diferenga sen- 

sivel. 

Outro aspecto: a sexualidade das criangas. Nao existe 

uma so referencia a sexo, como tal, em todos os livros dida- 

ticos que examinamos. Nem em adultos, nem em criangas 

se mostra qualquer aspecto sexual (afora, e obvio, a desig- 

nagao homem, mulher, menino e menina). Inclusive em cer- 

ta ligao de Meninice, o autor, fazendo uma descrigao das 

fungdes do organismo, omite a fungao sexual. O depoimen- 

to dos livros de memorias e sugestivo, pela dificuldade que 

tern o autor em recordar esse aspecto da vida infantil. Hum- 

berto, por exemplo, deixou depositados na Academia Brasi- 

leira de Letras, dois capitulos de suas memorias (que pito- 

rescamente denominou "capitulos para Freud") que tra- 

ziam referencias mais cruas a sexualidade infantil. Parece 

ser tao grande a repressao a nao somente o ato sexual co- 

mo a referencia a isso, que ate recordar aspectos sexuais e 

quase impossivel. 

Notamos entretanto que a infancia e claramente se- 

xuada, que existe pelo menos interesse por sexo na infancia 

que os autores de memorias nos oferecem (7). 

(5) — Em Humberto, o. c., pp. 148 e 149: "Nao obstante o desejo de aprender, 
manifestaclo em casa, fui para a escola com tristeza, e mesmo, com 
terror... A escola era uma obrigasao; da obrigagao nascia o constran- 
gimento". Em Graciliano, o. c.; "A escola, segundo informagoes dignas 
de cr6dito, era um lugar para onde se enviavam as criangas rebeldes". 
E mais adiante: "Lembrei-me do professor pablico, austere e cabeludo, 
arrepiei-me calculando o vigor daqueles bragos", p. 121. Nos dispen- 
samos de citar os trechos dos livros diddticos, pois em todos eles a 

escola aparece como a ambigao das criangas. 
(6) -— Em Humberto: "O livro nao tinha importancia; o que o aluno procu- 

rava era gritar mais alto, de modo que a "mestra", no interior da ca- 
sa, Ihe distinguisse a voz e o considerasse menino estudioso". Vejam- 
se, no seu livro, os capitulos XXIX e XX; em Graciliano, p. 124 e 
segts. • 

f7) — Graciliano, o. c.p pp. 270 e sgts.; Humberto, caps. XIII, XXXIV e XXYII. 
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Os professores sao apresentados nos livros didaticos co- 

mo bons: nao ha um so caso de professor mau: o depoimen- 

to de Homberto e Graciliano coincide com os livros didaticos 

neste ponto. 

Por outro lado, os adultos sao apresentados como bons, 

numa maioria quase absoluta. O adulto tem sempre, razao 

no que faz, no que corrige a infancia, principalmente. En- 

fim, o adulto e bomj e justo. Poderiamos apresentar trechos 

dos livros de memorias em que isto aparece como falso: mas 

sera necessario algum testemunho? 

Mas a infancia mesma e deformada de maneira espe- 

cifica. Ja apontamos a sua assexualidade. Nao so isto nos 

chama a atengao, no entanto. 

A infancia e vista poeticamente pelos autores de livros 

didaticos. Aqui precisamos fazer uma distingao entre poesia 

da infancia e poesia para a infancia. Poesia para a infancia 

e esse mundo do maravilhoso que os grandes autores de li- 

teratura infantil souberam criar — mundo do maravilhoso 

que nem sempre coincide com o maravilhoso para o adulto. 

Para dar um exemplo: o encanto que as criangas sentem 

pelos animais (nao importando considerar aqul o porque 

desse encantamento): reproduzir, continuar, num certo sen- 

tido talvez apenas facilitar o encantamento das criangas 

pelos bichos, e trago comum aos desenhos de Walt Disney, 

aos livros de Grimm e Monteiro Lobato. Coisa muito diversa 

e a poesia que o adulto encontra na infancia, isto e, a poe- 

sia da infancia. Um bom exemplo sera talvez a poesia 
<,Cunhanta,, de Manuel Bandeira (s). 

E' esta segunda poesia que exprimem os autores de 

nossos livros didaticos (o que nao quer dizer que seja boa 

poesia, nem muito menos). O autor se encanta com as crian- 

gas, com os meninos uniformizados, com o que se fantaskm 

de pirata, a criancinha que diz adeus (0). 

O depoimento de Graciliano aponta, quanto a suas lei- 

turas didaticas, nessa mesma diregao; os livros nao Ihe for- 

neciam o mundo do maravilhoso a que estava habituado nas 

auas divagagoes infantis (10). 

(8) — Manuel Bandeira, roeaian Coinpletas, C. K. B., 1&48, p. 10."). 
(y)    Isabel Serpa e Paiva, o. c., hlstorias n. XXIII, XXVIII, XBV; Pulf*- 

irari-Barreto, «. c., p. 27; Hafel Oriai, Tma Ill»toria o Outras, 
livro, p. 166-107. 

<10) — Graciliano, pp. 134 e s«ests. 
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Porisso, porque a infancia e vista poeticamente, e que 

se poderia pensar em uma deformaQao apenas estetica, sem 

intervengao de intenQao moral, e que procuramos mostrar 

que apenas em parte se justifica. 

Alem disso, os autores nos fornecem quadros da infan- 

cia, mas quase sempre rlgidos, que trazem no seu bojo a Cla- 

ra intencao de moralizar: apenas em dois autores nao en- 

contramos esses quadros moralizadores: em Luiz Gonzaga 

Fleury e Rafael Grisi. 

Mas mais importante que isso, e que nao se trata de 

apontar um ideal para a crianga: voce deve fazer isto, voce 

nao deve fazer aquilo. Absolutamente. O mundo ideal mo- 

ral aparece como se realizando, como tendo existencia nas 

relacoes, principalmente nas entre adultos e adultos. 

Os livros didaticos apresentam o mundo ideal como se 

tendo realizado, repetimos, e e porisso, pensamos, que dife- 

rem daquela infancia que os autores de memorias nos apre- 

sentami. 

Porisso tambem, o que e mais chocante para os olhos 

moralizadores de nossa sociedade nao aparece para ser con- 

denado: simplesmente nao aparece. Donde nao encontrar- 

mos uma so referenda a sexo em livros didaticos (notemos 

desde ja: em nossa sociedade, pelo menos em determinados 

grupos sociais, imoral equivale a sexual). Donde nao encon- 

trarmos tambem aquelas faltas consideradas mais graves: o 

assassinio, o roubo. 

Nesse mundo ideal apresentado como real, a crianga 

aparece como um ser racional, que sabe perfeitamente o que 

esta fazendo. Dai a nota chocante que nos oferecem alguns 

desses livros: a crianga aparecendo como o ser danado, o 

que tern a compreensao e a intengao do mal, ao passo que o 

adulto e sempre bom, pelo menos tem a intengao do bem, 

Foi por estas razoes que nos apressamos em apontar tal 

interpenetragao de realidade e valor nos livros didaticos: 

a realidade e deformada tendo em vista o ideal que se deseja 

apresentar. 

Os erros que aparecem para ser condenados nao sao os 

maiores erros que a infancia comete, mas apenas os mais 

tenues: o autor nao ve a infancia como ele a viveu e percebe 

que outros a vivem, mas deforma (consciente ou inconscien- 
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temente) para que tenha cabimento o mundo ideal que de- 

seja apresentar. 

Em resume, sao estes os caracteristicos da infancia nos 

livros didaticos que examinamos (deixamos de lado as dife- 

rengas entre os autores, para dar apenas o que e comum a 

todos eles): 

1) Uma infancia vista yoeticamente: poesia da infancia 

e nao poesia para a infancia; 

2) Uma infancia ideal, isto e, cometendo apenas aque- 

les erros e aquelas faltas que socialmente sao consideradas 

como menos graves; 

3) Uma infancia racional, isto e, que tern sempre cons- 

ciencia do bem ou do mal que esta fazendo. 

IV — OS CONCEITOS MORAIS 

Entre as virtudes por nos catalogadas nos livros didati- 

cos se encontram algumas que, dificilmente, se colocariam 

como valores morais: por exemplo, amor aos passaros, modes- 

tia, etc.. 

Entretanto, nao queremos ter uma interferencia de pes- 

quisador, pois entao estariamos outra vez diante do erro que 

apontamos: o autor colocando os seus proprios valores na 

pesquisa que esta realizando. Dai termos catalogado toda 

norma que se refere a conduta humana. Cremos assim ter re- 

tirado dos livros o que eles nos fornecem de juizos sobre a 

agao. Se tais normas nao tern relagao com a etica, e outro 

problema, que deixamos de lado na presente pesquisa, embora 

nos parega de muita importancia o fato de apresentarem 

essas normas e nao outras. 

Ja deixamos apontado — quando nos referimos ao proble- 

ma de metodo — que tivemos um erro inicial de pesquisa e 

esse erro foi nao procurarmos em cada livro a possivel defi- 

nigao que o autor da de cada virtude. 

Entretanto, dificilmente se prestarao a critica de que 

impoem apenas palavras aos seus leitores, quando se referem 

aos valores morais: o que nao deixa de ser fato important© 

a ser notado, desde que ha uma constant© intengao de ensi- 

nar palavras dificeis aos leitores. Mas quando rc trata dos 

valores morais, estes aparecem quase sempre e na agao, e e 
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mais facil encontrar-se a agao moral sem que o autor coloque 

a palavra que Ihe corresponde, que vice-versa, isto e, encontrar 

a palavra, sem seu emprego na agao das personagens. Os va- 

iores aparecem, portanto, na agao, e isto nao acontece apenas 

quando o autor da preceitos gerais: umi bom exemplo sera 

talvez a apresentagao dos mandamentos civicos, de Coelho 

Neto, feita por Luiz Amaral Wagner. 

For outro lado, parece nao haver uniformidade nos con- 

ceitos ensinados pelos varios livros, como tambem nao haver 

uniformidade em dois livros do mesmo autor que examinamos 

(Joao K5pke). Como se pode verificar pela TABELA I, o mi- 

mero de vezes em que aparece uma virtude, como tambem as 

virtudes que aparecem, variam de autor para autor. 

O que talvez nos levasse a desmentir a teoria sociologica 

de padroes estabelecidos pelos grupos e que se impoem a to- 

dos os seus membros: uma das fungoes da educagao seria 

exatamente incutir na crianga tais padroes. Seriamos levados 

a pensar, antes, que existe uma certa margem de variagao in- 

dividual, decorrente de cada personalidade, e de sua posigao 

dentro do grupo. 

Embora pensando que pesquisas mais minuciosas, e 

abrangendo um mimero maior de livros, possam esclarecer 

este aspecto, acreditamos que nao se deve tomar tais concei- 

tos em seu sentido absolute. 

Em primeiro lugar, como ja deixamos dito (e voltaremos 

a este ponto no ultimo capitulo) os maiores erros nao apare- 

cem para ser condenados. E o nao aparecimento al nao 

significa que o autor nao os condene, mas exatamente o con- 

trdrio: sao esses os erros mais condenados. 

Em segundo lugar, pelo piano intelectual em que estao 

colocados os autores dos livros ditaticos. Como teremos opor- 

tunidade de mostrar em apendice sobre o preconceito racial 

e o patriotismo nos livros didaticos, as nogoes encontradas 

no mundo social nao bastam para dar conta das nogoes que 

encontramos nos livros. Isto e, o autor tern uma formagao in- 

telectual, artistica ou cientifica, que o liberta dessas nogoes 

populares i1). 

O) — Nao levamos em conta, aqui, uma posaivel Sociologia do Conhecimonvo: 
entretanto, aceitando ou n5o, oa postulados de utna Sociologia do Conhe- 
cimento, nfio delxa de ser verdade que ha pianos diferentes: o do folclo- 
re, o da arte, o das ciencias. E' a esta diferenga de pianos que Caze- 
moa referenda, sem pesqulzarmos, agora, ee apresentam ou nXo, fun- 
damentalmente, a mesma idda sobre o real. 



TABELA I 

Frequencia <io aparecimento de virtudes como tema de lifoes. 

LIVROS DE TEXTOS: 

VIRTUDES: Kopks Kopke 
Pulooarl- 

Barreld 
Fleurr Serpa Wagner TOTiL 

[2.0 grau) (3.0 grau] (3.0 grau] (3.o grau] (4.o grau] (4.0 grau] 

Patriotismo 
Trabalho 
Caridade 
Estudo 
Altrutismo 
Veracidade 
Dever 
Honestidade 
Ilerolsmo 
Amor filial 
Obedlencia 
Tenacldade 
Paciencia 
Coragem 
Justlga 
Desprendimento 
iiondade 
Piedade 
Amor ao proximo 
Fidelidade 
Humildade 
Gratida.o 
ResignaQao 
Economia 
Esforgo 
Atcngao ao adulto 
Aceitagao do estabelccido 
Paz 
Eiberdadc 
Pensar 
Orgulho 
Orgulho da pobreza 
Alcgrar o pobre 
MansidS-o 
Cordialidado 
Amizadc 
Saber fazer o bom 
Obedecer k conciencia 
Esperteza 
Inteligencia 
Aventura 
Respeito A velhice 
Coragem do reconhecer o 

proprio erro 
IModestla 
Protcgao ao pobre 
Mens sana in corpore sano 
Amor aos animals 
Amor ao bclo 
Civismo 
Eel 
Amor e pobreza 
Amor aos pdssaros 

Carater e saos principles 
Honra 
Bravura 
Disclplina 
Energia 
Sacrificio 

(j 
4 
5 

ii 
2 
1 

0 

1 
1 

1 

2 
1 

2 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 

.1 
2 

2 

1 
1 
2 
1 

1 

1 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

5 
7 

2 
7 

3 
1 
2 
3 

3 

2 

2 

1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

10 

0 
1 

1 
1 

3 

1 

I 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
4 

4 

2 
1 

1 

2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

26 
24 
15 
13 

7 
7 
7 
7 
() 
0 
(i 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAE DA COEUNA: 50 29 45 15 30 33 

N.9 dc ligoes com conccitos 
morais 37 32 4G 15 39 25 

N.o de ligoes com exposigAo 
direta dc conceitos morals 33 28 34 10 

■V 
32 17 

N.o de Hqocs com exposigAo 
indircta de conccitos mo- 
rais. 4 4 12 5 7 8 

N.9 de ligoes do livro 81 71 74 38 51 72 
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CONCLUSOES 

A nossa primeira afirmagao mais ou menos conclusiva e 

a que viemos apontando desde as primeiras paginas de nosso 

estudo: a interpenetragao de realidade e valor que observamos 

nos livros didaticos examinados. 

Que todos os sistemas eticos se baseiam em determinada 

concepgao da natureza humana, parece ser coisa que, ao me- § 

nos implicitamente, se vem admitindo. ^ 

O que tern variado, e tern variado as vezes em oposigoes g 

violentas, e o conceito de natureza humana C1). ^ 

Natureza humana que tern sido a preocupagao impiicita 

ou explicita de psicologos e socidlogos. Infelizmente, essas 5 

ideias de natureza humana tern sido, ao menos em parte, o 

apenas a generalizagao de determinado aspecto que se encon- F 

tra realmente no homem: como exemplo, se poderiam citar as s 

v^rias teorias sobre a personalidade. g 

A Psicologia Social tern tambem admitido a possibilidade ^ 

de se encontrar uma natureza humana fundamental, que pu- ^ 

dessemos encontrai' em todas as sociedades humanas: nao ^ 

teria sentido, de outra forma, a tentativa de estudar o ins- > 

tinto, procurando separar 0 adquirido do inato (2). Por 

outro lado, tambem os sociologos nao tern deixado de lado 

tal problema (3). 

Nao e nossa intengao critical' ou comentar aqui essas va- 

rias teorias, o que nos levaria muito longe de nossas preocupa- 

goes atuais. 

Apontamos 0 problema, para indicar a forma que assume 

o mesmo problema (claro que sem o contexto teorico que 

vamos encontrar nas aproximagoes cientiflcas) nos livros 

que examinamos. Porque nao nos parece possivel separar as 

concepgoes eticas que encontramos e aquilo que supoem como 

sendo a natureza humana. 

(1) — Max Schelier tentou uma sistematizagdo das idcius "atuais" de natu- 
reza humana": "na idea del hombre y la historiu", em HI Purvenir del 
liombro, trad, esp.., 1942, pp. 53-98. 

(2) — Como exemplo desse tipo de pesquiza, us estudos de Psicologia Social 
do Otto Klinoberg, lutrodufilo a I'blcolojfia Sacinl, Boletim LXXV, Psi- 
cologia n. 1, Pac. Filosofia, Ciencias e Letras, 194G. 

(3) — V. Donald Picrson, Tcoria e l*es<niisa em Soeiologin, Melhoramentos, s/d. 
pp. 13C~14(;. 
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E nao se trata aqui de nossa posigao teorica diante dos 11- 

vros diddticos: isto e, nao e uma ideia logica tal fendmeno, 

mas sim um fenomeno que os livros nos oferecem. Distinga- 

mos esses dois fenomenos, que nos parecem perfeitamente 

distintos. Se estivermos diante de uma norma como esta: 

"ama a teu proximo como a ti mesmo", podemos dizer que 

essa norma supoe que o homemni seja capaz de amar, e que, 

portanto, encontramos ai uma determinada concepgao de 

natureza humana. Neste caso, e uma ideia de pesquisador 

que analisa as normas morals, e nao esta explicitada pelo 

pregador moral essa ideia de natureza humana. Nao e isso 

que encontramos nos livros didaticos. Porque os autores fa- 

zem descrigoes de personagens, e dao tal descrigao como sen- 

do o real. 

Entretanto, ainda nao temos elementos suficientes para 

dizer se e determinado sistema etico que leva a uma ideia 

da natureza humana ou se, pelo contrario, e uma ideia dessa 

natureza que conduz a um sistema etico. Coma ja deixamos 

dito, pensamos que ha uma constante passagem de um pia- 

no a outro — do de realidade para o de valor e deste para 

aquele — que cabera aos pesquisadores separar claramente. 

Em uossa analise tivemos a oportunidade de anotar que 

essa interpenetragao se faz de diversas maneiras. 

A primeira delas e a que deixamos indicada como sendo 

a apresentagao de ideal como sendo o real. Buscamos indicar 

como tal transferencia aparece na infancia que os livros 

apresentam. 

Se percorrermos agora o quadro do que os livros conde- 

nam, TAEELA II, veremos que se condenam aqueles defeitos 

que socialmente sao considerados os menos graves. O roubo, 

o assassinio, nao aparecemi uma vez sequer entre os erros que 

esses livros condenam. Como tambem ja indicamos que nao 

aparece uma so referenda a sexo. 

Tal aspecto da apresentagao da moralidade nao e de ma- 

neira alguma uma peculiaridade dos livros didaticos, diga-se 

de passagem. 

Temos, por exemplo, livros religiosos, catolicos, a 

condenagao para a indiscregao de tirar a inocencia de ou- 

trem: isto e, ensinar a alguem a verdade sobre o instinto 

sexual (4). 

(4^    Manual de Senhora Aparecida publicado pelos nadres TledentO- 
ristas, Oficinas Grilficas de Aparecida, lo.» edigSlo, 1938, p. 137. 
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TABELA II 

Frequencia dos erros condenados 

DIVROS DE TEXTOS: 

ERROS 

CONDENADOS: 
Kopke Kopke Puiooafi- 

Bafrclo 
fleiw Serpa Wagner TOTAL 

(2,o grau) (3.o grauj [3.0 grau) (3.0 grau] |4.o grau] [4.0 grauj 

AmbiQao 
Cigarro 
Vinganga 
Preconceito de raga 
Escravidao 
Forga 
Brincadeira 
Aventura 
VadiaQao 
Maledicencia 
Hipocrisia 
Oozar o mal alheio 
Vaidade 
Arrogancia 
Egoismo 
Perversidade 
Desobediencia aos -f vclhos 
Imprudencia 
IndiscreQ§.o 
Orgulho 
Preconceito contra pobrcza 
Jnveja 
Embriagues 
Bairriamo 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAD: — 4 7 7 8 • » t J 29 

For outro lado, a linguagem tambem nos oferece exem- 

plos desse fato: a lingua encontra circunloqulos para dizer 

certas coisas, enquanto que outras palavras sac proibidas 

pelo'Bom torn (5). Donde as coisas proibidas terem um nu- 

mero muito grande de palavras que as signifiquem. 

Ainda como exemplo dessa falsificagdo, teriamos as fitas 

de cinema, as pegas de teatro, os romances em que o Bern 

vence o Mai, etc.. 

(u) — Kxemplcw" desse fenCmeno em Joao Itibeiro, CurIosidad«> Vcrlmis, Melho- 
ramentos, s/d, pp. 28 e segts. 
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Sao desta mesma categoria as historias que oferecem os 

livros didaticos. 

Faralelamente a esse ensino escolar, seria precise estudar 

a educagao familial, que a nos nos parece marcada pelos uies- 

mos caracteres: isto e, tambem os pais se apresentam as 

criangas como seres apolineamente perfeitos, incapazes de 

praticar aqueles atos que condenam nag criangas. 

De modo geral, o que se poderia dizer dessas formas de 

educagao, como da maneira social de se referir a questoes 

morais, e que confundem real e ideal, apresentando aquele 

como realizagao deste. 

Porisso, nos livros didaticos, eincontramos afirmagoes 

contraditorias: por exemplo, no livro de Isabel Serpa e Paiva, 

a condenagao do cigarro. A historia e a de um menino que vai 

apanhar o mago de cigarros do pai. A condenagao do vicio, 

neste caso, e feita como se o pai estivesse excluido do numiero 

de viciados. 

Vamos deixar de lado a tentativa de "explicar', esse feno- 

meno, mesmo porque, como deixam entrever os exemplos que 

demos, parece ser fenomeno sociologico essa forma de apre- 

sentar os valores morais. 

Aqui nos limitamos a tentar a analise do que nos parece 

decorrer dessa maneira de apresentar os valores que deseja- 

mos impor. A primeira consequencia nos parece ser aquilo 

que Charlotte Biihler denomina "fase negativa" da adolescen- 

cia parece que sem tentar explicar o fenomeno (G). 

A nos nos parece que, pelo menos um dos fatores dessa 

fase, e o descobrimento do real que se vinha escondendo da 

crianga. A adolescencia se caracterizaria assim pela derru- 

bada dos idolos infantis, e o consequente desprezo do adoles- 

cente pelos ideais que Ihe foram incutidos (7). 

Mas pensamos que apenas monografias mais minuciosas 

poderiam nos levar a desmentir ou a confirmar a hipotese 

que levantamos. Monografias que talvez ate tenham sido 

feitas, mas que em todo o caso nao foram feitas no Brasil: 

o que parece ser de nao pequena importancia, dadas as con- 

digoes diferentes da educagao nas diversas epccas e nas di- 

m) — Cnarlotte Blihlcr, Infancia y -Juventud, trad, esp., Espasa-C^pe, s/d, pp^ 
370 e sgte. 

(7) — Em nosso diario, escrito aos 1(5 anos, encontramos claras referencias a. 
isto. O torn geral 6: "tempo em que acreditava", "nuo conhecia a vida..." 
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^ersas regioe.s do Brasil; como tambem seria necessario estu- 

darem-se as diferengas entre as diferentes classes sociais, pois 

nos parece que ha diferengas sensivels conforme estejamos 

nas classes mats ricas ou nas classes mais pobres cle nossa so- 

ciedade (H)» 

Enlretanto, na propria infancia tal forma de educagao 

tem reflexes Importantes. Pois conhecemos cnangas educa- 

das nos principios de inocencia celebrados pela Igreja e que, 

corno consequencia da aceitagao dessas normas, acabaram 

por ser vitlmas de seus colegas de escola (J)). 

Dcnde concluirmos que a aceitagao dos padroes ensinados 

pelos livros e de consequencias desastrosas para as crian^as. 

De fato, na vida escolar que vivemos, parece que encontramos 

duas escalas de valores: a escala de valores ensinados pelos 

adultos e a das criangas. Na primeira escala, os colocados 

em nivel alto eram os "bons" alunos; por outro lado, os colo- 

cados em nivel superior pela escala das criangas, eram os 

mais capazes nas lutas entre elas, nas suas brincadeiras, &s 

vezes os que conseguiam ludibriar os valores dos adultos. 

A primeira "explicagao,, que poderiamos tentar, e com 

todas as aparencias de verdadeira, seria considerar a situa- 

gao de oposigao entre o grupo de adultos e o grupo dos alu- 

nos que, conscientemente ou nao, se consideram adversarios. 

O que — de certa forma — se confirmaria pelo desprezo ou 

odio que os alunos experimentam por aqueles que passam 

para o lado dos adultos. 

Mas tal explicagao nao da conta dessa mesma distingao 

de valores que se podera verificar na familia onde, por outro 

lado, nao parece haver a separagao de pais e filhos em dois 

campos opostos. 

O antagonismo talvez seja mais profundo, e derive daque- 

la separagao, ja por nos apontada, entre valor aceito abstra- 

tamente e o valor que empregamos na agao. Donde as crian- 

gas aceitarem verbalmente aqueles conceitos, serem capazcs 

de julgar corretamente segundo eles, mas incapazes de aglr 

de acordo com esses mesmos valores que empregam ao julgar 

(da mesma forma que os adultos, alias). 

(8) — Tnclu^ve pela maior proximidade que se nota, entre pais e filhoa, nas 
classes mais pobres. 

01) —- Sobre relb-Qoes de criangas na escola, pricipalmente rela^ocs sexuais, v. 
Arthur Ramos, A Crijanra Probloma, C. 13. N., 1030, pp. 20.'5 o sgts. 
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E o conflito que apontamos na adolescencia, talvez derive 

da expectativa infantil do unlverso puramente verbal em que 

ela crd, sem perceber que, tambem ela, e incapaz de o praticar, 

Essa crise de realidade, que e o choque da adolescencia 

com o unlverso que ela comega a conhecer, pensamos nos, 6 

o provocador do periodo negativista. 

Claro esta que se pode pensar que essa maneira de apre- 

sentar os valores e uma coisa consciente e se baseia na neces- 

sidade de nao ensinar o mal para a crianca que o desconhece, 

e apresentar a ela modelos que ela buscaria seguir. Um exem- 

plo ilustrara melhor o qua dizemcs. Em nosso curso primario 

tivemos um professor que certa vez nos deu uma aula sobre 

a necessidade de protegao aos passaros. Ao dar a aula, enu- 

merou formas e formas criminos&s de cagar. Quase InutU 

acrescentar que, esquecendo embora a ligao moral, os alunos 

gaardaranit as maneiras de exterminar todos os passarlnhos. 

Pensando nesse exemplo, seriamos levados a crer que, mostrar 

que nao se deve matar e roubar, seria antes uma incitagao — 

dadas as circunsfcancias em que se desenvolve a educagao (10) 

— ao roubo, que sua condenagao aos olhos da crianga. Co- 

mo tambem instrui-la sobre o sexo, seria avivar esse interes- 

se na crianga. 

Nao vamos discutir aqui uma possivel formula de resolver 

a questao, mas convem assinalar que uma coisa e nao fazer 

referencia a roubos — coisa que pode passar despercebida a 

crianga, ou pelo menos nao despertar nela um interesse maior 

— e outra nao fazer referencia a sexo que e coisa soore que, 

inevitavelmente, recai o seu interesse. 

Deixando de lado essa distingao, ha um outro aspecto 

que se deveria estudar: e que nao apenas o adulto deforma 

a realidade que apresenta a crianga, como tambem procura 

nao ver mesmo aqueles problemas que ja apareceram na in- 

fancia: a perseguigao do mais fraco pelo mais forte, as rela- 

goes homosexuals na infancia (n). 

Em resumo, poderiamos dizer que: 

1) A aceitagao dos valores ensinados pelos livros» parece 

ser, em grande parte, de consequencias desastrosas para a 

crianga, dentro da propria escola; 

— ]Kto <5, <;ui quo oa alunos so opoom aos professores. 
— Ainda aqui, o citado livro de Artur Ramos. A literatura brasileira toiii 

um romance sobro soxuais cnlro escolarcs, <j.ue e o livro de 
KauJ rompoia, O Atoneu, parcce quo cm grando par^ autoblogr^fico. 
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2) Nos parece que a ciianga, embora sem praticar os va- 

lores que aprende verbalmente, julga segundo esses conceitos, 

e, consequentemente, forma uma expectativa do mundo, que 

se desvanece ao penetrar na adolescencia. A consequencia 

mals frisante, nos parece ser a crise negativista na adoles- 

cencia. 

A serem verdadelras essas hipoteses, se entenderia mal 

de que forma e possivel a repetiqao do ciclo e o adolescente 

vira, um dia, a ensinar os mesmos valures. O fenomeno nos 

parece compieensivel, se pensarmos na situaqdo em que se en- 

contram pais e professores. E e provavelmente a, situagao do 

individuo dentro do grupo, que faz com que apresente os 

conceitos morals atravez da forma que encontramos nos li- 

vros didaticos:- isto e, uma identificagao do ideal com o real, 

e a apresentacao do adulto como ser perfeito. 



II _ PRECONCEITO RACIAL E PATRIOTLSMO 

EM SEIS LIVROS DIDATICOS PRIMARIOS 

BRASTLEIROS 

INTRODUgAO 

1. Conceito e preconceito. 2. Cor local, amor k 

patria e patriotismo. 

1. CONCEITO e PRECONCEITO. O termo preconceito ra- 

cial do ponto de vista puramente logico, errado: o termo 

exato seria prejuizo. Mas nao acreditamos em inovagoes quan- 

do se trata de palavras: as palavras tern e o sentido em que 

sao empregadas, e valem num determinado contexto, 

E os brasileiros, usando uma lingua sem tradigao filoso- 

fica e cientifica, o que fazemos e traduzir palavras estran- 

geiras: mas nem aqui temos ainda uma tradigao. E nos pa- 

rece que o mais aconselhavel e aceitar o que foi feito, apenas 

evitando imprecisdes. Porisso, mesmo reconhecendo que esta 

errado falar-se em preconceito racial, procuramos apenas 

precisar o que e preconceito. Como indicaremos no fim de 

nosso estudo, o que nos tern feito pensar que nao temos, os 

brasileiros, preconceito racial, e que nossa ideia de preconceito 

6 modelada pela forma de preconceito em outros paises, prin- 

cipalmente nos Estados Unidos, no que se refere a preconceito 

contra o negro: e porisso nos tern escapado a nossa propria 

forma de preconceito. 

Por conceito racial, entendemos o juizo, certo ou errado, 

justificado logicamente, que se faz de determinada raga, se- 

ja a nossa propria, seja outra. 

Por preconceito racial, entendemos o juizo, certo ou er- 

rado, nao justificado logicamente, que se faz de uma raga, 

seja a nossa ou nao. 
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AJguns exemplos demonstram melhor a utilidade de 

fazermos essas distingoes, levando em conta apenas a logici- 

dade ou ilogicidade de nossos juizos sobre ragas C1). 

Se pensarmos nas filosofias de Gobineau e Nietzsche, te- 

mos um exemplo de conceito racial, no sentido que damos ex- 

pressao. Conceito e nao preconceito, embora se possa de- 

monstrar, hoje, que tais doutrinas sao erradas. 

Porque ambas as doutrinas, embora erradas e ainda que 

motivadas por remotas causas pslquicas e sociais, sao tenta- 

tivas de compreender e explicar os fenomenos. Queremos di- 

zer: o estado das ciencias (incluindo aqui a maneira de 

fazer ciencia), naquele tempo, autorizava tal visao dos feno- 

menos. Pois nos parece que e muito mais facil ver uma rela- 

gao entre civilizagao e raga, que entre civllizagao e cultura 

(que e um conceito que exige maior maturidade cientifica 

e maior conhecimento historico). 

O que nao afasta a possibilidade de que tais doutrinas 

se fundassem em razdes ilogicas e anti-cientlficas. 

Mas "explicar" tais doutrinas por um substrate social ou 

psiquico, e um metodo contraditorio: pois bem podia acontecer 

encontrarmos um substrate paralelo nas teorias cientificas 

que hoje demostram a igualdade fundamental das ragas. E 

n6s estarlamos sempre sem um criteria capaz de distinguir o 

cientifico ou racional, do mitico (2). 

(1) — Isto 6, nos afnstainos do vocabulario logiou, par:i. acoitar o sentido co- 
mum de preconceito, que equivale a prejuizo na linguagem da Idgica 
formal. Mas a analiso que fazemos incide sobrc a logicidade dos juizos. 
Para o caso que vamos estudar quase nao teremoa necessidade de usar 
eesas dlstinQoes, pois o juizo d frequentemente fcito a priori o portaoto 
o prejuizo esta claro. 

(2) — Podcriamos dar um exempio desse m6todo contraditorio, busoando cau- 
sas pslquicas e sociais para o Ilvro de Caasircr, O Mito do iSstado ou 
procurando essas mesmas causas em eientistas nomo JYaiiz Boas ou Otto 
Klincberg. 

Isto nao significa que nao admitimos n cxistencia de tais causas: 
BimpJesmonte, queremos dizer que se dormos uma cxplicacao das teorias 
de superioridade racial baseada na Hituacfto social em que se encontram 
os autores de tais doutrinas, seremos obrigades a uceitar a mesma erpli- 
caqilo para as leurioos da igualdade fundamental das diversas 
Cassirer, Otto Klineborg c Franz Boas, sao judeus, donde serlamos tc- 
vados a aceitar que & porisso que suas teorias concluem por essa igualdade 
fundamental. 

Pensamos, entrctanto, que 6 possivel, mesmo lovando-sc em conta taia 
causas pslquicas e sociais, examinar a validez ou nao das teorias, desde 
que tenhamos criterios Idgicos para verificu-las. 

Hd. at dots problemas que nem sempre sao suficientemente aepara- 
dos: 1) a motivacfto para o estudo e que nasce nos problemas que o indf- 
viduo enfrenta; 2) a deformagfto que essa situaqao provoca nas teorias 
desse mesmo individuo. Pensamos que e mais produtivo leyar em 
conta. apenas a motivapio, deixando tie lado a dcforma^So, e § isso que 
fazemos nostc estudo. 
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Esse criterio nos parece ser dado pela forma logica que 

assume o preconceito: este e contraditorio ou fundado em 

razoes extrafenoimenais. 

Um exemplo bem claro de preconceito nos foi dado por 

um estudante de Psicologia que nos dizia certa vez: "conhe- 

qo tudo (sic) que dizem os psicologos sobre igualdade de 

ragas e preconceito racial. Apesar disso, acho que elas 

sao diferentes e que o negro e o judeu sao inferiores " 

Outro exemplo e de um rapaz que procurava incitar 

um grupo contra dois judeus, dizia ele que baseado nas filo- 

sofias de Schopenhauer e Nietzsche, Quando Ihe mostra- 

mos o absurdo de atribuir anti-semitismo a Nietzsche, inca- 

paz de sustentar uma argumentagao absurda em todos os 

pontos, parecia convencido. O que nao imipediu que con- 

tinuasse, para ouvintes menos ledores de Nietzsche, a sus- 

tentar que, baseado na filosofia deste, combate todos os 

judeus. 

Deixemos de lado o que ha de profundamente tragico 

nessa atitude, como tambem a coincidencia — talvez muito 

significativa, psicologicamente — de que ambos os exemplos 

sao antes de uma incitagao a luta que uma luta direta, e 

partem, exatamente, de pessoas incapazes de sustentar essa 

luta direta. Quern sabe, ate, de pessoas que sublimam a 

sua covardia nesse fingimento de luta. 

Deixemos de lado, ainda, a forma muito sugestiva de 

argumentar no segundo exemplo, em que a simples filiagao 

a uma filosofia mais ou menos celebre, embora desconhecida, 

basta como prova. Maneira talvez muito brasileira de ar- 

gumentar. 

O que nos interessa agora e distinguir, unicamente, a 

forma logica que separa o conceito do preconceito. Prin- 

cipalmente porque nao vamos examinar a "atitude" social 

do preconceito (em que estariamos diante do etnocentrismo, 

em que os habitos de outros povos, porque diferentes, sao 

encarados como piores ou errados), mas sun um piano di- 

ferente que e o dos autores dos livros didaticos, intelectua- 

lizados, e que devem dar uma apreciagao cientifica ou ra- 

cional dos fenomenos, Voltaremos a este probiema da rela- 



— 210 — 

Qao entre a "realidade" social e psiquica e os varios pianos 

de sua compreensao e interpretagao. 

Classificaremos de precoiiceito racial — ainda que o au- 

tor procure mostrar a igualdade de ragas — todo o juizo em 

que o autor usar um argumento contraditorio logicamente; 

como de conceito, sempre que argumentar logicamente, ain- 

da que partindo de nogoes erradas. 

2) COR LOCAL, AMOR A PATRIA E PATRIOTISMO. 

Para pesquisar as formas de patriotismo, fomos obrigados a 

distingdes conceituais para nao confundir coisas que nos 

parecem perfeitamente diversas. 

Cor local, e a existencia, na historia, de determinado am- 

biente, uma regiao brasileira ou nao, ainda quando esse 

ambiente esteja falseado. Quer dizer: nao levamos em con- 

ta — ao dizer que determinado autor da cor local a sua 

historia — se o autor falseia ou nao a realidade (o que e ou- 

tro aspecto, tambem importante, do problema), mas simples- 

mente se ele localiza ou nao a sua historia. 

Amor a patria e patriotismo sao colocados por nos co- 

mo dois sentimentos diferentes: o patriotismo se caracteri- 

za por ser um sentimento exclusivista (a colocagao do pro- 

prio pais como o melhor e o maior do mundo), o que nao 

acontece com o amor d patria. 

E' verdade que muitas vezes encontraremos esses dois 

sentimentos unidos: alias, o patriotismo supde o amor a 

patria, mas a reciproca nao e verdadeira, pelo menos no pia- 

no que estamos examinando. Em outros pianos — o das 

reunioes civicas, por exemplo — nao se compreendera amor 

a patria sem patriotismo. Mas esta relagao em outros ^pia- 

nos nao nos interessara diretamente na pesquisa. 

Quanto ao primeiro conceito — cor local — sua signi- 

ficagao se mostra plenamente se se pensar no que dissemos 

em nosso estudo sobre conceitos morais na literatura dida- 

tica infantil, sobre a interpenetragao de realidade e valor. Cor 

local significa aqui a realidade que o autor supde (implicita 

ou explicitamente, consciente ou inconscientemente) para a 

valorizagao que faz de sua patria. 

Como procuraremos indicar, no caso do patriotismo, co- 
mo no caso do amor a patria, o que se faz e uma selegao do 
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real: ha uns tantos aspectos da patria que sao postos em rele- 

vo, outros que sao esquecidos. 

Assim e que a Historia, a situagao economica, a posigao 

entre os outros paises do mundo, sao vistas de maneira espe- 

cifica, deformadas para servir ao objetivo que se propde. 

ANALISE DOS LIVROS DIDATICOS 

1. 

Salientemos mais unia vez que os livros didaticos eriam 

uma realidade especifica, dando determinados caracteres as 

suas personagens e aos ambientes que descrevem: ja tenta- 

mos mostrar como essa e uma realidade adaptada ao ideal 

que pretendem incutir nos seus jovens leitores. 

Como salientamos tambem que dentro desse clima geral, 
encontraremos um ambiente que e proprio a cada autor. Sem 

entender isto, poderiamos dar interpretagoes absolutamente 

falsas ao fato de encontrarmos um numero maior ou menor 

de conceitos raciais e referencias a patriotismo em; nossos li- 

vros didaticos. 

Porisso nao damos uma importancia decisiva ao numero 

relative de ligoes com conceitos de patriotismo ou conceitos 

raciais: damos maior importancia a forma pela qual apare- 

cem os conceitos que aos conceitos em si mesmos. Mostrare- 

mos como numa ligao aparentemente neutra, podemos en- 

contrar preconceito racial, como tambem uma deformagao 

da realidade brasileira, num ou noutro sentido. 

2. 

Apesar de nosso esforgo de imparcialidade, pensamos 

que nosso metodo deixa ainda uma certa margem para um 

subjetivismo incontrolavel, nao no que se refere aos conceitos 

em si mesmos, mas na interpretagao que damos. Mas, por 

outro lado, nao interpretar seria reproduzir, simplesmente, 

os trechos em que encontramos patriotismo ou conceitos e 

preconceitos raciais: o que nos parece falseamento ainda 

maior. 

3. OS LIVROS DE JOAO KOPKE: 

a) Cor local, amor a patria e patriotismo: Seus livros 

nao trazem nenhuma cor local, como nenhum ambr a patria 
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e tao pouco patriotismo. Apenas atravez de uma historia em 

que se diz que o menino esta viajando num pals estrangeiro, 

e que se pcde perceber que as outras historias se passam num 

pals de clima quente: a historia se refere as migragoes dos 

passaros. Encontramos ainda historias que se passam na 

Grecia antiga, na Holanda, na Inglaterra, ou na Africa. Isto 

e, nos casos em que estamos fora do pals, existe uma refe- 

renda a local (simples referenda, sem descrigao mais apro- 

ximada do real que esta suposto). 

Mas, de modo geral, suas historias poderiam se passar 

em qualquer lugar do mundo: seus conceitos morais tern, 

digamos a palavra, a pretensao de universalidade. 

b) Conceito e preconceito racial: o segundo livro de lei- 

tura tem tres ligoes com referencias a ragas e o terceiro uma. 

Notemos que as distincoes entre as ragas nao sao feitas 

no local onde supostamente se passam as outras historias, 

mas as ragas sao colocadas no seu <<habitat,, natural. 

Duas delas se referem ao encontro de um homem branco 

com um indio, uma das historias se passando na cidade e ou- 

tra nas selvas: na primeira, o branco recebe mal o indio que 

esta na cidade com fome: na segunda, o indio da uma li- 

gao de moral ao branco, socorrendo-o quando se encontra 

perdido. 

Outra historia se refere a uma viagem de um branco pe- 

lo interior da Africa, em que o homem branco e muito bem 

recebido pelas nativas, sendo que a historia se desenvolve 

num clima mais ou menos neutro, isto e, sem consideragdes 

do autor sobre se a maneira de proceder esta certa ou errada. 

Finalmente, a quarta historia se refere a dois chineses, 

um querendo enganar o cutro: o autor pretende, com essa 

historia, condenar a mentira. 

c) Interpretagdo: Como nao ha sequer uma referencia 

a amor a patria e patriotismo, como tambem nao ha nenhuma 

pintura de cor local, deixamos a interpretagao deste fato para 

o fim de nosso trabalho, aproximando essa atitude de outras 

manifestagoes intelectuais de brasileiros sdbre o mesmo 

problema-j 
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Quanto a conceitos e preconceitos raciais, e impossivel 

dar-se uma interpretagao que seja ou tenha a pretensao de 

ser absolutamente certa, isto e, ser unica e indiscutivel. 

O autor ve diferengas raciais apenas quando se encontra 

fora de sua sociedade. Nesta, que apresenta pretos e brancos, 

o autor seleciona as personagens e estas sao todas, ao menos 

implicitamente (note-se que as ilustragoes apresentam pes- 

soas brancas) brancas. Numa sociedade que apresenta mis- 

cegenagao de ragas, o autor ve apenas uma cor da pele: a 

branca. 

Interpretamos a ausencia de negros nas historias como 

sendo desprezo pelo negro, colocando-o em piano diferente 

do homem branco e da crianga branca. Porque se todas as 

historias se passassem na escola, seria possivel pensar-se que 

ai o numiero de criangas negras era tao pequeno que seria 

possivel considera-las como nao existentes. Mas aparecem 

criangas brincando: sera que as criangas estavam tao distan- 

ciadas pela cor ou pela situagao economica que nao brincas- 

sem juntas? 

Outra interpretagao possivel seria de um teor mais ou 

menos psicanalitico: e a vergonha da escravidao (recente ao 

tempo em que deve ter sido escrito o livro) que faz com que 

o autor nao coloque os negros nas suas historias. Esta "ver- 

gonha,, da escravidao e coisa que poderemos notar, por exem- 

plo, em Joaquim Nabuco e de modo geral em toda a propa- 

ganda abolicionista: "o Brasil foi o ultimo pais do mundo a 

libertar seus escravos". 

Uma terceira interpretagao, seria ver este "esquecimen- 

to" dos negros como completa ausencia de preconceito e colo- 

cagao dos negros na mesma situagao dos brancos: por con- 

sidera-los na mesma situagao, o autor nao "ve" as diferengas 

de cor. 

O nosso metodo nao permite que tenhamos possibilidade 

de interpretar inequivocamente a ausencia de distingoes en- 

tre as ragas nos livros de Joao Kopke. Talvez uma analise 

utilizando outros recursos (a analise de palavras, por exem- 

plo), nos permitisse chegar a uma conclusao. 

Pensamos entretanto — e isto ficara ainda mais claro 

quando, no fim do estudo, aproximarmos os conceitos raciais 

do sentimento patriotico — que e mais plausivel interpretar 

a ausencia de negros como sendo preconceito contra a raga 
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epoca, que examinamos a seguir, encontramos um numero mi- 

nimo de referencias a ragas, mas sao referencias de precon- 

ceito, embora Indiretamente, como mostraremos; b) porque 

encontramos, seja a "vergonha" da escravidao em outros in- 

telectuais da epoca (ja lembramos Joaquim Nabuco; lembre- 

se tambem Rui Barbosa, mandando queimar os arquivos re- 

ferentes a escravidao), seja a consideragao do negro como in- 

ferior (Nina Rodrigues), mas nao encontramos o "esqueci- 

mento" do negro, isto e, sua colocagao no mesmo nivel dos 

brancos. 

4. Terceiro Uvro de Leitura, por ARNALDO DE OLIVEI- 

RA BARRETO e ROMAO PUIGGARI: E' um livro aproxi- 

madamente da mesma epoca dos de Joao Kdpke (fins do se- 

culo passado e principios deste). Nele ha um amhiente diver- 

se, seja no que se refere a cor local e sentimento patriotico, 

seja no que se refere a ragas. 

Para um total de 74 historias, encontramos 46 com con- 

ceitos morais: destes, 5 sao claramente de patriotismo; em 

4 historias temos referencias a ragas. Note-se que os concei- 

tos morais nao incluem diretamente uma raga ou outra. 

a) Cor local, amor d patria e patriotismo: No que se re- 

fere a patriotismo, encontramos 5 ligoes que tern o intuito de 

impor o patriotismo como virtude; em outras 7, o patriotismo 

aparece, entrando como conceito "complementar", isto e, nao 

e a virtude que a ligao prega diretamente (1). 

Quatro das historias que pregam o patriotismo trazem 

referencia a Guerra do Paraguai; a outra, e incitagao ao tra- 

balho no campo. Ha, se ve logo, uma contradigao dfessa ulti- 

ma historia com as outras que foram apresentadas anterior- 

mente: enquanto que nas quatro primeiras temos que o pa- 

(l) — J'or conceito "complementar" entendemos uma virtude subentendida que 
aparece no texto. Quando fazemos o estudo quantitative nao colocamos 
cssas virtudes (v. o que dizemos a respeito da catalo^agao dos conceitos 
morais), que nao estao cxplicitadas. Por exemplo, a p. 211 deste livro 
de Barreto-Puiggari, encontramos esse tipo de referencia: quando 
so discute por onde deve viajar o menino, o sargento (heroi da guerra 
do Paraguai) aconsclha: "Olhem, na minha fraca opiniuo, o quo o rapaz 
deve fazcr 6 percorrer este imeuso Brasil, e conhecer tudo o que de belo 
c grandioso nele se amontoa! CJue vd, ver a. cochoeira de Paulo Afonao 
a grandiosa boca do Amazonas, a pitoresca entrada da Victoria, as ar- 
vores Rlgantesca.s das nossas florestas, os rios que parecem mares... E 
eram um nunca acabar na enumeragao das raoravilhas do BrasiU" Os 
adjetlvos, que grifdmos, dao uma iddia da valorizag&o que se faz e da 
forma de yelogiar" a patria; mas nao existe patriotismo, nem amor d, 
patria, claramente exprosso: e a isso que denominamos virtude comple- 
mentar. 
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triotismo e o patrlotismo guerreiro, .nesta a virtude muda 

completamente de aspecto. Nao que exista contradigao direta, 

mas esta esta implicita desde que os autores nao esclarecem 

em que medida sao validas as suas valorizaQoes. O mais su- 

gestivo, entretanto, dessa historia, que apresenta o trabalho 

no campo como o verdadeiro patriotismo, e que o campo all 

e muito mais um campo europeu que um campo brasileiro: 

um agricultor bem instruido, bem alimentado, iniciando o 

filho nos mesmos misteres. O todo e de um campo europeu, 

amavelmente cultivado por um lirico lavrador. 

Mas em outras historias, encontraremos o sentimento pa- 

triotico: uma casa que se inaugura e vista como progresso 

da Patria; uma briga entre meninos de duas escolas e resolvi- 

da com um apelo ao patriotismo ("sao todos brasileiros" diz 

o dire tor) e se faz uma festa de confraternizagao com Bandei- 

ra e Hino Nacionais; quando um mocinho se dispoe a viajar 

e esta indeciso entre a Europa e o Brasil, aparece uma perso- 

nagem que, nacionalisticamente, aconselha-o a viajar pelo 

Brasil; alem do que, duas personagens das historias sao he- 

rois da Guerra do Paraguai, 

Nao ha entretanto, nenhuma cor local: ja demos um 

exemplo com a pintura que se faz do campo: nao ha descri- 

gao direta do mesmo, mas uma referencia vaga, e foi essa 

que nos fez pensar antes em um campo europeu que campo 

brasileiro. 

As proprias figuras se movem como que exteriormente a 

natureza: esta e sempre uma coisa magnifica que participa 

da paz universal, sempre ajudando, sempre num mesmo rit- 

mo certo e infalivel. 

A gente acaba sabendo que a historia se passa em Sao 

Paulo, atravez do nome de ruas que aparecem numa historia, 

como atravez da descrigao — diluida e vaga — que se faz da 

viagem do menino de Sao Paulo ao Rio de Janeiro. 

Talvez porisso nao haja nenhum amor a Patria: o herois- 

mo acaba sendo aquele heroismo como que esculpido, rigido, 

sem se adocicar em formas mais humanas, mas proximas de 

nos. Tanto assim que os apelos ao patriotismo se fazem atra- 

vez dos simbolos da Patria: a Bandeira, o Hino, o territorio 

nacional. 

b) Conceito e preconceito racial: Vejamos o teor das 

referencias a ragas. Numa delas, em situagao neutra, vemos 

os donos da casa falando asperamente com os carroceiros: 
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— Oh! seus italianos! Cuidado com a mobilia! 

Na outra aparecem tambem em situagao neutra, negros 

carregando piano e os meninos ficam vendo como e que eles 

trabalham e admiram o compasso em que marcham. 

Na terceira historia, um menino estd correndo demais 

na bicicleta e ve uma preta velha, lavadeira: sendo impossi- 

vel parar, o menino atira-se numa valeta. 

Na quarta historia, aparece uma pretinha como empre- 

gada, na festa em que uma menina vai batisar sua boneca. 

c) Interpretagdo: Em tres historias, como vemos, negros 

e italianos aparecem como empregados: evidentemente se 

pode pensar que e normal a situagao e que, de fato, na vida co- 

tidiana, se encontravam pretos e italianos como empregados. 

O que ha ai de especial e que aparecem apenas nessa situagao, 

e os meninos brancos nao brincam com meninos de cor e es- 

tes nao aparecem na escola, como colegas. Mais uma vez, 

estamos vendo como ha uma selegdo do real que, por si mes- 

ma, revela um Juizo de valor que se faz sobre as coisas que en- 

contramos nesse real. 

Mas a historia do menino que se machuca para nao atro- 

pelar a preta velha e ainda mais significativa. O que se pre- 

tende com essa historia e apresentar a virtude sacrificio. E' 

claro que a virtude aumenta a medida que diminue o valor 

do objeto que a provoca. Se fosse o pai da crianga ou seu 

professor, seria apenas um dever e o sacrificio perderia a sig- 

nificagao. Mas como o objeto e uma preta, com o defeito ainda 

de ser pobre e velha, o sacrificio chega a ser heroico... 

Por essas historias pensamos poder ver a atitude dos 

autores diante da raga negra: colocd-la numa situagao infe- 

rior a branca. Nao existe condenagao explicita, como vimos: 

a maneira de ver a posigao das ragas se traduz pelo lugar 

destinado aos negros no mundo social. 

Esta claro que nao podemos colocar isoladamente essa 

atitude diante dos negros (e, em menor escala, com relagao 

a outra raga, a italiana): e que a atitude geral desse livro e 

uma atitude de conformismo diante da situagao social — si- 

tuagao economica, divisao em classes. O m6dico, depois de 

percorrer as casas dos doentes pobres e de ver tanta mise- 

ria e tanta doenga (a expressao e dos autores), se sente bem 

em casa, vendo os meninos a brincar, bem vestidos e bem 

alimentados. 
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Mas, assim coma o pobre deve ser pobre e o rico ser rico, 

os negros sao empregados e nao se mostra nenhuma possibi- 

lidade de que possa ser diferente. E' dificil saber ate que pon- 

to a atitude de desprezo pelo negro vem do fato de ele ser de 

uma outra situagao na sociedade ou se, pelo contrario, se 

pode interpretar a posigao dos autores como sendo: por ser 

negro deve estar nessa situagao. A indicagao que temos e 

que aparecem outros pobres, brancos, que, pela sua honradez, 

sao exemplos para os meninos: nao aparece nenhuim preto 

nessa situagao. 

Ja notamos a nao existencia de cor local, isto e pelo me- 

nos a tentativa de estabelecer uma paisagem para que as 

personagens se movimentem nela. A patria e apresentada 

como grande, sem duvida alguma: mas e essa grandeza que 

nao se sabe o que seja, e uma patria que nao se define, nao se 

concretiza. A patria acaba sendo tudo, numa historia: "Pa- 

tria, meu filho, e tudo isso que te cerca, tudo o que te nutriu, 

educou, tudo o que amas, — este campo, estas casas, estas 

drvores. As leis que te protegem; o pao que paga o teu tra- 

balho; a doce lingua em que traduzes as tuas ideias e os teus 

desejos; a alegria e a tristeza que te vem dos homens e das 

coisas entre as quais vives, eis o que e patria».. O pequeno 

quarto onde outrora aprendeste as primeiras oragoes dos la- 

bios de tua mae; as recordagoes que ela te deixou; a pequena 

porgao de terra em que ela repousa, tambem significam Pa- 

tria. Tu a ves, tu a sentes, tu a respiras por toda a partel 

Imagina, finalmente, meu filho, reunidos, sob um so nome, 

teus direitos e teus deveres, tuas afeigoes e tuas penas, tuas 

necessidades, tuas recordagoes, tuas esperangas e tua gratidao 

e esse nome te traduzira claramente o que e Patria". (p. 

50-51, da 7.a edigao). 

Que nos perdoem transcrigao tao longa, que nos parece 

dar uma ideia do que vem a ser o sentimento patriotico. Por- 

que desde que se defina Patria como ai esta feito, o que nos 

parece e que, exatamente, nao temos a tradugao "clara" que 
o autor pretende. Essa definigao e tudo e nao e nada, pode- 

se dizer: esse "panpatrismo" o que faz e exatamente destruir 

uma id&a de Patria. 

Porisso nao hk necessidade de cor local, de se aproxixnar 
do que seja a patria: ela estd em tudo, ^ tudo. Dai frequen- 

temente o ensino do patriotismo se fazer atravez de simbolos: 
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Bandeira, Hino. Nao ha ensino de historia, de passado cole- 

tivo, a nao ser lembrangas da guerra do Paraguai. 

Notemos finalmente uma contradigao, talvez nao apenas 

desse livro, mas de outros que pregam o patriotismo guer- 

reiro e a paz ao mesmo tempo: louvam o amor exclusivista da 

Patria e depois condenam a guerra; poem o maior heroi como 

sendo o soldado e depois ensinam a crianga qu^e seu maior 

ideal deve ser a paz. 

5. "Nosso Brasil", de LUIZ AMARAL WAGNER: O livro 

tern carater muito diverso dos que examinamos anterior- 

mente. Os de Puiggari-Barreto e J. Kopke sao livros formais, 

livros, num certo sentido, esculturais, em que as personagens 

sao apanhadas no momento propicio, heroico ou nao, mas 

sempre grandioso e como que definitivo. O livro de Luiz Ama- 

ral Wagner, sob muitos aspectos e um livro de maior dutili- 

dade. Essa maior dutilldade e coisa que fica bem nitida, pelo 

contraste, quando aparecem, durante a historia transcrigoes 

de poesias de Olavo Bilac ("Ama com fe e orgulho a terra 

em que nasceste") ou dos mandamentos civicos de Coelho 

Neto, ou ainda trechos de Rui Barbosa. 

O nucleo do livro e a historia de um menino e uma meni- 

na que, como premio por seus bons estudos, vao fazer uma 

viagem pelo norte do Brasil. 

Podemos notar uma influencia da tecnica de Monteiro 

Lobato na disposigao das historias, na maneira de ensinar: 

a medida que as criangas vao encontrando coisas e lugares 

que Ihes causam admiragao, o pai Ihes explica. 

a) Cor local, amor d Patria e 'patriotismo: No que se re- 

fere a conceitos morals, encontramos a seguinte proporgao: 

para 72 historias, apenas 25 apresentam conceitos morals 

(claros ou subentendidos): a porcentagem para patriotismo e 

que aumenta: nessas 25 historias, 10 apresentam o patrio- 

tismo como virtude. 

Ao lado do patriotismo, encontraremos, muitas vezes, um 

sentimento de simples amor a Patria (sem exclusivismo) co- 

mo tambem se nota o frequente aparecimento de cor local. 

Em todo o caso, e mais frequente o patriotismo e os exem- 

plos de heroismo guerreiro sao tambem mais frequentes, em- 

bora apareca tambem o trabalho como forma de patriotis- 

mo ou de simples amor a Patria. 
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A cor local e dada no livro nao apenas atravez das des- 

criqdes que a viagem proporciona, como atravez de trechos 

de Euelides da Cunha e Jose Llns do Rego: o sugestivo aqui 

e notar que se salientam, seja na paisagem, seja nas cidades 

(com pequenas exce^oes, como por exemplo, quando o autor 

se refere ao inaproveitamento da cachoeira de Paulo Afonso, 

por incuria dos administradores) apenas aquilo que e mais 

bonito, mais agradavel, e se deixa de lado tudo que seria dimi- 

nuigao para o Brasil, ou para os brasileiros. Isto de um modo 

geral. Porque, ao contrario de outros livros didaticos, neste os 

homens aparecem mais frequentemente como maus. Assim e 

que aparecem os senhores de escravos como homens maus, 

como tambem se da a entender que nem todos os homens sao 

patriotas e bons. 

Diversa e tambem a maneira de se apresentar o patrio- 

tismo: nao mais atravez de simbolos (como Puiggari-Barre- 

to), mas atravez da apresentaqao de quadros da Histuria do 

Brasil, como atravez da atividade concreta que se mostra aos 

meninos. 

Outra coisa interessante a se notar e o combate ao regio- 

nalismo (no caso paulistano do menino): procura mostrar 

todas as diferengas entre as regioes do Brasil e mostrar as 

criangas a unidade fundamental que e a Patria. 

b) Conceito e Preconceito raciais: Encontramos ape- 

nas uma referenda a raga em todo o livro: o menino se ad- 

mira de que um preto se salientasse, e o pai explica: "a raga 

negra e tao capaz como a branca. Nao ha ragas superiores 

nem inferiores; o que ha e que umas nao tern nenhum recur- 

so para elevar seu nivel material e cultural". 

c) Interpretagdo: Ha nessa referenda a raga, tres aspec- 

tos que nos parecem importantes: a) a admiragao da crianga 

por ter um negro obtido destaque (no caso e Luiz Gama): b) 

o fato de que a resposta, dada como verdadeira, decide pela 

nao existencia de superioridade de uma raga sobre outra, e 

coloca o problema quase que em termos de ciencia atual; o 

fato de que, para mostrar essa igualdade da raga negra, se 

procurem exemplos na Historia do Brasil, nao so entre guer- 

reiros, como entre cientistas e artistas. 

O que nos revela, em primeiro lugar, a intengao do autor 

de combater a atitude de preconceito contra ama raga, e, 

o que mais e, da exemplos de igualdade de possibilidades, nao 
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so no referente a patviotismo, como no referente a vida in- 

telectual. 

Veremos em outros dois livros, como o problema aparece 

de forma diferente e a resposta vai ser outra, muito diferentc, 

Quanto a patriotismo, o que se pode dizer e que, com a 

aproximagao que se tenda a fazer da realidade, afastando~sc 

do simples nome da Patria, vemos se concretizar esse amor 

a Patria que em vao tinhamos procurado no livro de Puigga- 

ri-Barreto. O patriotismo, no sentido que damos a palavra 

aparece no livro quando o autor apresenta trechos, em prosa 

ou verso, de autores que ficam, como Puiggari-Barreto, na- 

quela regiao estratosferica em que nao ve a Patria, mas um 

nome que nao significa na(da, talvez pelo fato de querer sig- 

niflcar tudo. 

Nossa impressao do livro e que o autor se aproxima ac 

um outro clima (que sentiremos plenamente nos livros de 

Monteiro Lobato, para ficarmos no mesmo piano de livros pa- 

ra criangas), e apesar de "sentir" que nao e sempre verdade 

o que esta dizendo, consciente ou inconscientemente acaba 

aceitando o "torn geral" dos livros didaticos: mas e afirmaguo 

que nao nos parece muito segura e que apenas um exame, 

sob outvo angulo, poderia confirmar ou desmentir. 

6. "Abna de meu paiz", de ISABEL V. SERPA E PAIVA: 

Este livro se move em ambiente em que nao apenas o torn 

de patriotismo e dominante: mas tambem o de patriotada e 

do e,porqueineufanismo". O Brasil e um paraiso, o brasileiro 

e sempre heroi, no Brasil ninguem passa fome, 

a) Cor local, amor d Patria e patriotismo: Em 51 ligoes 

cncontramos 10 que tem por objetivo direto pregar o patrio- 

tismo; mas esse numero desaparece em significacao quando 

vemos a maneira atravez da qual se apresenta o patriotismo. 

Porque a propria autora acaba se contradizendo no seu furor 

patriotico: ao lado deste, veremos aparecer a tendencia ao 

regionalismo (paulistismo). Ainda que haja uma ligao dedi- 

cada a combater num menino esse mesmo paulistismo, ha 

outras que apresentam clara ou subentendidamente esse bail - 
rismo combatido pela autora. 

E, apesar disso, ausencia completa de cor local, ausencia 

da pintura ou tentativa de pintura de uma realidade paulls- 

la ou brasil eh1 a. O amor a Patria se faz atravez de simbolos 

(Bandeira, Hino) ou atravez da referenda a ur?s quadros de 
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grandeza de Sao Paulo ou do Brasil. Quadros presentes ou 

historicos, mas principalmente historicos; e principalmente 

atravez dos fatos heroicos de que esta povoada a nossa histo- 

ria, que se fala de patriotismo. 

A referenda a local e feita atravez dos simples nomes e 

de sua grandeza fisica: Amazonia, rios caudalosos, etc. 

b) Conceito e preconceito racial: No que se refere a 

conceitos raciais, encontramos uma proporgao bem elevada: 

para 51 ligoes, 8 trazem clara referencia a ragas, seja consi- 

deradas isoladamente, seja consideradas na sua interrelagao. 

Traz alguns exemplos daquilo que os sociologos de hoje 

chamam etnocentrismo: o de considerar apenas os seus pro- 

prios habitos culturais como os certos ou os bons: donde uma 
consideragao sugestiva ao tratar do prcblema da alimentagao. 

Como o menino reclama da comida, a mae Ihe mostra como 

deve ser grato por ter tal comida e nao uma comida chinesa 

ou turca. E' como se os chineses e turcos sofressem com sua 
propria comida. Sem contar que isto ainda serve para mos- 

trar que no Brasil ninguem passa fome e em qualquer casa 

brasileira se encontrara um prato a nossa espera. 

Mas alem dessa consideragao etnocentrica ao examinar 

as ragas em si mesmas, ha um problema maior na considera- 

gao das relagoes entre ragas no seu cruzamento no Brasil. 

A atitude diante do negro e atitude de piedade (ele nao 

tem culpa de ser assim, e o que diz o professor que repreende 

um menino que manifesta o seu hoiTor a um menino negro: 

portanto, o professor representa o que a autora pretende 

dizer a respeito disso); o negro e digno de admiragao quando 

se apresenta como heroi da Patria. 

A historia da escravidao e contada sentimentalmente, 

atravez de uma negra velha que tinha sido escrava e narra 

os horrores por que passou. Mas e talvez oportuno notar que 

a autora deixa que a historia se apresente como a negra a 

conta e os comentarios sao todos desta. Dentro dessa mesma 

histdria encontramos dois aspectos a serem examinados: um, 

apresentar o portugues como ruim; outro a consideragao, pe- 

la negra, da raga branca como mais bonita( o que tornava 

sua filha mais bonita era que tinha " a feigao mimosa de 

gente branca")- 

Traz tambem uma caracterizagao das tres ragas funda- 

mentais do Brasil: o europeu e audaz, o indio e hospitaleiro 
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e hravio (o que e, sem duvida, uma caracterizagao...), o 

negro e vigoroso. 

c) Interpretaqdo: Tanto no que se refere a patriotismo 

como no que se refere a conceitos e preconceitos raciais, a ati- 

tude da autora e bastante ctera para que precisemos anali- 

sar mais profundamente. 

Notemos apenas a ausencia de cor local, ausencia de 

mor a patria e aparecimento do patriotismo, ensinado atravez 

de simbolos, isto e voltando ^quele clima que tinhamos apon- 

tado em Puiggari-Barreto, em que Patria ao mesmo tem- 

po que e tudo, e apenas um nome sem conteudo. 

Quanto aos preconceitos raciais, a propria formulagao da 

autora nos da a resposta ao nosso problema: o heroi negro 6 

considerado em igualdade de condigoes com o branco, mas 

o negro e digno de piedade. 

7. "Meninice", de LUIZ GONZAGA FLEURY: Este autor 

se preocupa principalmente com preceitos de higiene, em 

apresentar estudos que se referem as realidades que encontra- 

mos todos os dias (o que nao impede que, fazendo uma des- 

crigao das fungoes do corpo o autor nao faga nenhuma refe- 

renda a fungao sexual: e como se esta nao existisse). As 

proprias criangas se movem num ambiente de maior liberda- 

de, sem que esteja sempre um adulto ou uma crianga modelo 

a fazer uma pregagao moral: o autor ve a inocencia infantil, 

ve os animais na sua graga e no encantamento que represen- 

tam para as criangas. 

Para 38 ligoes encontramos 15 que trazem conceitos mo- 

rals; destes 15, dois se referem a patriotismo. Encontramos 

apenas um conceito que poderiamos classificar de preconceito 

racial. 

a) Cor local, amor d Patria e patriotismo: Ja dissemos 

que, proporcionalmente, existem poucas referencias a patrio- 

tismo : de fato, apenas duas ligoes o trazem claramente: uma, 

e a descrigao geografica do Brasil como patria grandiosa (a 

enfase e dada principalmente as grandezas naturals do Bra- 

sil) e a afirmagao de que "o sentimento de amor a Patria aque- 
ce e entrelaga os coragoes"; outra, traz louvor a figura de 

Antonio Feijo, celebrando-o como exemplo de patriotismo. 

Por outro lado, a descrigao historica e feita de maneira 

mais ou menos neutra: isto e, os fatos historicos sao apresen.- 
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tados em si mesmos, sem adjetivagao: os bandeirantes fazem 

isto e aquilo, se descreve o perfil de Jose Bonifacio de Andra- 

de e Silva, tambem num clima de simples verdade historica 

(saber em que medida a verdade historica e deturpada e apre- 

sentada como coisa "neutra" porque a verdade ja esta falsea- 

da na diregao de se salientar o patriotismo e outro problema, 

de que nao nos ocupamos aqui). 

b) Conceito e preconceito racial: Examinemos o concei- 

to racial que o livro traz: numa ligao que trata do Homem, 

o autor examina a sua posigao dentro da natureza, se refere 

^s suas criagoes. Divide os homens em ragas e a acrescenta: 

"Dessas ragas (a branca, a amarela, a negra, a azeitonada e 

a amarela), a branca e a mais bela e a de mais poderosa in- 

teligencia". 

Em outras duas vezes vemos aparecerem negros na histo- 

ria: numa delas, um negro de rua e apresentado como igno- 

rante e matico (acredita na magia do camelot); em outra, 

vemos dois negros (mae e menino) na situagao de emprega- 

dos: deve-se no tar que o menino se caracteriza pela sua 

grandeza moral. 

c) interpretagdo: A frase relativa as diferengas raciais 

nos parece dispensar comentarios maiores: salientemos ape- 

nas a aparencia cientifica com que aparece a frase: no con- 

text© de uma ligao puramente positiva, o autor introduz a 

a nogao de superioridade racial. Essa superioridade se mostra 

em dois campos: quanto a maior beleza e quanto k maior 

inteligencia da raga branca. 

As outras duas historias que trazem negros dao tambem 

a ideia de atitude contra a raga negra: numa delas um negro 

e apresentado como ignorante e noutra dois negros sao apre- 

sentados como empregados. Sao validas aqui as nossas obser- 

vagoes sobre o livro de Puiggari-Barreto, quando diziamos 

que a selegao no real ja indica posigao valorizadora do autor: 

o negro aparece somente nessa situagao inferior. 

Quanto a patriotismo, vimos que aparece muito pouco, 

pelo menos diretamente: se fala principalmente na Historia 

da Patria e esta de um ponto de vista que nos pareceu neutro, 

pelo menos numa primeira analise. 
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II — SINTESE DAS VAHIAS ATITUDES RELATIVAS 

A RAgAS 

A) 

1) Joao Kopke "ignora" a existencia de negros na socle- 

dade em que escreve: as diferen^as raciais sao vistas apenas 

ncs diferentes "habitats" de varias ragas: interpretamos es- 

sa "ignorancia" como sendo atitude de preconceito, embora 

reconhecendo que tal criterio e talvez discutivel. 

2) Puiggaii-Barreto colocam o negro em situagao social 

inferior a do branco, e numa historia uma negra aparece 

como sendc, pelo contexto da historia, desprezivel. Italianos 

aparecem como carroceiros. 

3) Isabel Serpa e Paiva, combate o preconceito, mas de 

maneira que e afirmativa de seu proprio preconceito, ("ele 

nao tern culpa de ser assim" — se refere ao negro), donde se 

conclue que, embora considerando o negro como inferior de- 

vemos ter piedade dele. A defesa do negro — quando a au- 

tora pretende combater o preconceito — se faz atravez de 

exemplos de Historia do Brasil, em que negros se mostraram 

heroicos. Por outro lado, ainda aqui encontramos a "coloca- 

gao" do negro — em contexto que e apresentado como reali- 

dade — em situagao inferior a situagao do branco. O livro 

traz ainda referencias a imigrantes, que sao apresentados 

(e o caso de Portugueses, apenas) como ignorantes ou maus 

(mau e senhor de escravos), mas tambem como audazes, na 

referencia historica que a eles se faz. 

4) Luiz Gonzaga Fleury nao traz no texto situagoes de 

preconceito: mas sem provar nada, numa descrigao do Ho- 

mem, da a raga branca como a "mais bela e a de mais pode- 

rosa inteligencia". Ainda aqui, o negro e apresentado, em duas 

histonas, numa como ignorante e noutra em situagao econo- 

mica inferior, em que o negrinho e apresentado como "heroi 

moral". 

5) Luiz Amaral Wagner combate o preconceito, com uma 

resposta de teor quase que de ciencia atual; para provar ao 

menino que tern preconceito que este e injustificado, procura, 
na Historia do Brasil, exemplos de negros e mulatos que se dis- 

tinguiram nao apenas na guerra (e o exemplo de Isabel Serpa 
e Paiva), mas tamb&n nas ciencias e nas letras. 



B) 

Como vemo^ nos dois primeiros livros, existe atitude de 

preconceito, mas nao existe o problema da inter-relagao ra- 

cial: nos outros tres, mais recentes, o problema aparece e as 

solugoes dadas, pelos diferentes autores, sao diferentes. O 

que existe de comum e a atitude de preconceito, que apenas 

um autor procura destruir, mostrando a origem das diferen- 

gas raciais (Luiz Amaral Wagner). 

Mais importante talvez que notar a atitude de preconcei- 

to e notar a forma de que esta revestido: a manifestagao dele 

se faz atravez de um sentimento que bem poderlamos talvez 

caracterizar por desprezo. Ainda que seja dificil para nos ad- 

mitir que uma simples palavra possa traduzir exatamente 

um sentimento (1). O recurso que temos e buscar uma defi- 

nigao tanto quanto possivel justa do sentimento que atribui- 

mos. Por desprezo entendemos a atitude que nao e de luta 

contra o negro, mas simplesmente coloca-lo numa situaqao 

inferior, tendo a sensagao de ser melhor que ele. "O senhor 

sabe com quern esta falando?" — nos parece ser uma frase 

bem caracteristica dessa atitude que revela o sentimento 

de superioridade. E' o mesmo sentido que tem algumas ex- 

pressoes populares: "negro sem vergonha", "negrinho safa- 

do", embora tais expressoes assumam as vezes uma tonali- 

dade de ternura paternal, que nao desmente, antes confirma 

a sensagao de superioridade a que aludimos. Poderlamos nos 

demorar mais sobre a analise do sentimento de piedade que 

encontramos nos livros, mostrando como essa piedade envolve 

um certo desprezo e uma certa sensagao ainda de superiori- 

dade. Mas nossa intengao foi apenas apontar a existencia 

desse preconceito que encontramos e esbogar uma caracterls- 

tica que o diferencla de outras formas de preconceito. 

Agora se pode bem ver porque diziamos no inicio de nos- 

so trabalho que o que nos tem feito pensar que os brasileiros 

nao temos preconceito contra o negro e que comparamos nos- 

so sentimento para com ele com o sentimento que tem, por 

exemplo, os americanos do norte. O que parece caracterizar 

a forma de preconceito nos Estados Unidos e ser um precon- 

(1) — Diferengas entre as mesmas palavras com sentidos varies, podemos ver, 
principalmente, em poesias de diferentes autores, ainda mais se s5o lie 
6pocas diversas: a mesma palavra (amor, saudade, esperanga) exprimo 
sentiraentos muito diferentes. * 
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ceito ativo, combatente, que traduz talvez um rancor contra 

o negro. O nosso sentimento de diferenga entre as ragas nos 

leva, antes, a piada, ao dito jocoso, k caracterizagao das rar 

gas atravez de uma caracterizagao do ridiculo que nos apre- 

sentam: o que e desprezo. 

Mas esta e simplesmente uma impressao que temos dos 

fenomenos e que seria necessario pesquisar de outras ma- 

neiras para ver se se confirma ou nao. 

HI _ o PLANO INTELECTUAL DOS LIVROS DIDATICOS 

1. 

Acreditamos ser necessario marcar a posigao intelectual 

de nossos livros didaticos. Pois os seus autores nao sao, como 

os portadores de preconceito que nao tem aproximagao inte- 

lectual — seja cientifica, artlstica ou filosofica — totalmente 

inconscientes. 

Como exemplo dessa inconsciencia teriamos os clubes 

que proibem a entrada de negros em suas sedes: os clubes de 

futebol que ate algum tempo atras nao admitiam jogadores 

negros em seus times; as pessoas que consideram os negros 

ccmo criminosos ou vagabundos (o que se traduz em frases 

como estas: "negro quando nao suja na entrada, suja na sai- 

da??, "negro nao e gente", "quando Deus marcou, alguma coi- 

sa achou,,); aquelas pessoas que "a priori" veem negros como 

criminosos atribuindo a eles quaisquer crimes de que nao se 

conhega o autor. 

Mas nos falta, para caracterizar essa diferenga entre os 

portadores de preconceito que nao tem aproximagao intelec- 

tual e os que a tem, um "aparelhamento" teorico, pois esse 

problema nao tem sido muito levado em conta( nos termos 

em que colocamos o problema) nem pela Psicologia, nem pe- 

la Sociologia, ao que saibamos. 

E' que, tanto a Psicologia de um lado, quanto a Sociolo- 

gia de outro, partem do principio, nem sempre explicitado, de 

que a "auto-consciencia" e uma superagao do estado anterior. 

Dando exemplo para o caso do preconceito: pelo fato de que 

se tem conhecimento de que aquilo que sentimos e precon- 

ceito, se deixa de ter preconceito. 

Nao podemos discutir o problema aqui, mas digamos des- 
de logo que taS nao nos parece ser verdade, pelo menos da 
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maneira pela qual tem sido entendida a auto-consciencia: ha 

ai pianos de auto-consciencia, diferentes, e que sao engloba- 

dos como sendo uma coisa so: a auto-consciencia historica, 

a auto-consciencia social, a auto-consciencia psiquica. 

Dando tun exemplo psicologico: o fato de que eu "co- 

nhe^o" o fenomeno da ^^cristalizagao,, na paixao, sera sufi- 

ciente para que eu seja incapaz de ter em mim tal fenomeno? 

Ou, na verdade, estaremos entao diante de um outro fenome- 

no que nao eiimina a acristaliza5ao,^ mas simplesmente mo- 

difica tal fenomeno sem impedir sua manifestagao? 

Ja o exemplo que demos no comego deste estudo, de es- 

tudante de Psicologia que continua com seu preconceito ra- 

cial, nos mostra como o problema se torna complexo. 

2. 

Por essa diferenga entre simples aproximagao incons- 

ciente e uma aproximagao que tras nogoes intelectuais, nao 

podemos buscar uma uexplicagao" socio-psiquica para as 

^opinioes" dos autores de livros didaticos: parece-nos que a 

pesquisa que se deve fazer nesse sentido e antes aproximar 

essas formas de preconceito que encontramos em nossos li- 

vros didaticos, de estudos e ensaios sobre o problema de ragas 

no Brasil. Pense-se na maneira de apresentar as ragas no 

livros de Luiz Gonzaga Fleury (teoria com aparencia, pelo 

menos, cientifica), ou na explicagao das diferengas raciais, 

atraves de conceitos de possibilidade de desenvolvimento de 

cultura e se vera como uma inconsciencia de problemas (isto 

e, aproximagao popular, sem teoria) nao pode de maneira al- 

guma explica-las. 

3. 

Mas, por outro lado, nao sera licito afirmar que, partindo 

da analise dos livros didaticos — como o fizemos ate agora — 

possamos dizer que os brasileiros temos preconceito ra- 

cial, principalmente contra o negro. 

Em nosso estudo sobre conceitos morais fizemos notar a 

necessidade de considerar a realidade que aparece nos livros 

didaticos como uma realidade especifica: e um aspecto selecio- 

nado da realidade que o autor conhece. Selecionado ja de um 

ponto de vista estetico, ja de um ponto de vista moral, pois 

existe uma gradagao no que aparece para ser condenado: e 

assim que o problema sexual (que e considerado "imoral,, 

pelo menos em certos grupos de nossa sociedade) hao aparece 
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uma vez sequer (note-se que, em linguagem corrente, imoral 

corresponde muitas vezes a sexual), enquanto que os erros 

que os autores consideram como menores e que aparecem a 

toda hora para ser condenados, 

A ser verdadeira esta hipotese de trabalho que levanta- 

mos, temos duas observagoes a fazer: uma, que nao se pode 

concluir que, por aparecerem em nossos livros didaticos, exis- 

tam preconceitos raciais em nossa sociedade; a segunda, e 

que se existem preconceitos, os autores de livros didaticos nao 

os consideram tao graves, pois se assim fosse, eles nao apare- 

ceriam em nossos livros didaticos. 

Entretanto, quando nos propusemos uma pesquisa sobre 

conceitos raciais em livrcs didaticos, foi porque tlnhamos a 

impressao de que tais preconceitos tendem a se acentuar en- 

tre nos. 

IV — SINTESE DAS ATITUDES REFERENTES A AMOR A 

PATRIA E PATRIOTISMO E DAS REFERENCIAS 

A COR LOCAL 

1) Joao Kopke: os seus livros nao trazem cor local (Bra- 

sil ou regiao brasileira) nem ensinam amor a Patria e patrio- 

tismo. Isto nao quer dizer que o autor nao tenha delineado, 

pelo menos algumas vezes, um local para suas histonas: mas 

quando o faz (e o caso e excegao, e nao regra), nao pinta ou 

procura pintar regiao brasileira. Percebemos que as historias 

— de modo geral — se passam no Brasil, porque, numa histo- 

ria, o autor coloca suas personagens diante do espetaculo 

dos passaros que emigram e comenta: "andavam passeando 

em um pais frio". Notamos que dai nem se tira que seja o 

Brasil o local em que se passam as outras historias, mas sim- 

plesmente um pais quente. Ha, por outro lado, historias que 

se passam na Grecia antiga, na Inglaterra, na Holanda, na 

Africa e nesse caso existe referenda a local. 

Tambem encontramos uma historia em que se louva a 

dedicagao a terra natal: a cena se passa, explicitamente, na 

Holanda, 

Quanto a patriotismo, nenhuma referencia. 

2) PuiggarLBarreto: sem cor local, algumas vagas refe- 

rencias a amor a Patria, mas a acentuagao e sbbre patriotismo. 
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notamos que a descrigao que se faz de um campo nas pro- 

ximidades da cidade e descrigao antes de um campo europeu 

que de campo brasileiro. 

O ensino de patriotismo se faz principalmente atraves de 

simbolos da Patria e atraves de exemplos de guerra, 

3) Isabel Serpa e Paiva: ainda aqui sem cor local, apesar 

de aparecerem notas criticando regionalismo e apesar de a 

gente perceber o regionalismo da propria autora, subenten- 

dido. A referencia a local e feita atraves de nomes (Sao Pa ilo, 

Amazonas, Brasil, etc.). O amor a Patria parece confundir-se 

com o patriotismo, de modo geral. 

4) Luiz Gonzaga Fleury: neste livro quase nao encontra- 

mos patriotismo. Tambem nao encontramos cor local deli- 

neada, a nao ser atraves de nomes. Existe uma ligeira pre- 

dominancia de amor a Patria sem que esse sentimento envol- 

va patriotismo (isto e, civismo, dedicagao ao pals natal). 

Notamos que as paginas de Historia do Brasil sao escri- 

tas em carater quase ou totalmente neutro. 

5) Luiz Amaral Wagner: e o livro que mais tras cor lo- 

cal, pintando varias regioes do norte do Brasil; embora essa 

pintura seja muitas vezes esquematica, ha referencias claras 

a lugares e se marcam as diferengas entre as varias regioes 

e entre seus habitantes. 

Por outro lado, notamos tambem amor a Patria, com um 

acento maior para o patriotismo que e dado no livro pela 

transcricao de trechos de outros autores. 

B. 

Nosso interesse em reunir cor local, amor a Patria e pa- 

triotismo numa so pesquisa — em vez de se pesquisar apenas 

o patriotismo — partiu de nossa observacao de que o amor k 

Patria, como o odio a um pals estrangeiro se baseia, impllcita 

ou explicitamente, consciente ou inconscientemente, numa 

determinada ideia que se tern de seu proprio pals ou desse 

pais estrangeiro que se detesta. Em outros termos, cor local 

6 aqui o que e a ideia de natureza humana que temos em nos- 

sas id&as de moral, em nossas ideias de polltica. 

E' bem verdade que nosso estudo nos deixod ainda bem 

longe de poder caracterizar qual a cor local que esta implL 
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cita na valorizagao que os autores de nossos livros didaticos 

fazem de sua pi opria Patria. 

O que nos parece que pudemos perceber e indicar aqui 

foi que quase nao existe ou existe muito pouca intengao de 

caracterizar o Brasll: se ensina, porisso, um amor a uma Pa- 

tria que na verdade nao se mostra como e, nem quais sao os 

seus problemas. Dai o amor ao simbolo, o amor a simples 

palavra. 

O patriotismo (no sentido que demos a palavra) ja e 

outra historia: porque neste caso o que acontece frequen- 

temente e a colocagao do proprio pais como o melhor e o 

maior, e porisso nao se fala nos outros paises. 

C. 

Nao tentaremos dar uma ''explicagao" desse fenomeno 

que encontramos: nesse caso, haveria muitas explicagoes pos- 

slveis e na realidade nenhuma satisfatorla e completa. Pois 

estamos lidando com aspectos historicos, isto e, unicos e ir- 

reproduziveis, dos fenomenos que apontamos (1). 

O recurso cientifico que nos resta e uma descrigao tanto 

quanto possivel completa de todas as manifestagoes de inte- 

lectuais brasileiros sobre o assunto (veja-se o que dizemos, 

paginas atras, sobre a posigao intelectual dos autores de livros 

didaticos), para entao se localizar e compreender a posigao 

dos autores de livros didaticos. 

Para dar um exemplo do que estamos dizendo: a maneira 

de Joao Kopke que apontamos, esquecendo-se do local brasi- 

leiro, nao e atitude unica na vida intelectual brasileira: e a 

mesma atitude explicitada e "explicada" por Joaquim Nabuco, 

por exemplo. Mas coisa nao so dele, nem apenas de seu tem- 

po, entre os intelectuais brasileiros. 

(1) — Aceitamos, sem discutir aqui, a aoliujao tic Cassirrer (alids, a mesma 
soluyao de Dilthej, aproxlmadamente) que e admitir a existencia de es- 
tudos sobre fenomenos comuns ou gerais, sem esquecer a eapecificidade 
dos fendmenos historicos. 

Tambem nao tentamos dar "explicagoes" dos fendmenos que encon- 
tramos, pelo erro teorico que esta suposto na base de toda explicagaa 
que vem ser explicagao histdrica (conforme Kurt Lewin). 

Para sc ter uma id^ia do erro do tais explicagoes num campo proxi- 
mo do que estamos estudando, comparem-se as explicagSes de tragoft psi- 
quicos comuns entre brasileiros e espanhois, dadas por Miguel de Una- 
muno e Paulo Prado Junior; sao tragos psiquicos identlcos explicado« 
por fenomenos e causas diferentes. 



V — CONCLUSAO: PATRIOTISMO E PRECONCEITO 
RACIAL 

Por varies aspectos estao unidos o sentimento patriotico 

e o preconceito racial. O primeiro deles e a nogao de estran- 

geiro oposta a nogao de natural da terra (1>: o segundo e o 

fato de, atraves do patriotismo demonstrado, se desculpar a 

raga contra a qual se tem preconceito (foi o que encontra- 

mos frequentemente em nossos livros didaticos): o terceiro, 

e que foi a ideia que dominou em todo o nosso estudo, e o tra- 

go comum que apresentam de serem frequentemente, senao 

sempre, uma deformagao da realidade, uma forma estrabica 

de se ver o mundo que nos cerca. 

E a nos nos parece que a primeira coisa a se fazer para 

um estudo objetivo de problemas brasileiros, como das rela- 

goes raciais, e o conhecimento da maneira pela qual tais pro- 

blemas e tais relagoes tem sido vistos e proclamados. 

(1) — Sobre Isto o Romantismo brasileiro nos oferece bons exemplos, celebran- 
do o indio e deixando de lado o negro e o branco: por que o indio 6 
© dono da terra. 
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