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PREFACIO 

Apresentado originalmente como tese de doutoramento, apa- 
rece agora este trabalho como Boletim NP 3 da Cad&ira de Psico- 
logia Educacional da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo. 

Trata-se, como se vera, de uma tese experimental que versa 
sobre os ienomenos intra-seriais na aprendizagem verbal, ou, mais 
especificamente, de um experimento pelo qual se procure veriticar 
comparetivamente os efeitos de duas variaveis bem caracterizadas 
na situaqao serial: a similaridade intra-serial e a derivagao inter- 
serial. Tais variaveis constituiram o ponto de partida e a principal 
preocupagao do nosso piano de pesquisa e permitiram um estudo 
inedito no campo experimental, tao explorado, da aprendizagem se- 
rial verbal. 

A valiosa colaboragao de sessenta alunos nossos que se subme- 
teram ao experimento, possibilitou a realizagao da pesquisa cujos 
dados foram tratados estatisticamente. Fste tratamento limitou-se, 
entretanto, a calculos de medias, desvios padroes e significancia das 
diferengas entre tais valores, correspondentes a grupos paralelos 
que realizaram a aprendizagem sob condigoes diferentes. Calculos 
estatisticos mais sensiveis nao foram previstos no piano de pesquisa 
por serem, nas circunstancias especificas do nosso trabalho, tao im- 
praticaveis como desnecessarios. Impraticaveis devido ao reduzido 
numero de individuos disponiveis em fungao do piano adotado e 
desnecessarios pelo conhecimento previo que tinhamos do fenome- 
no estudado, atraves de outras investigagoes semelhantes que orien- 
taram nossas hipoteses; alem disso, as aplicagoes de tais hipoteses, 
se confirmadas ou rejeitadas, nao exigiam tratamento mais senstvel. 

Nesta impressao definitiva do trabalho, procuramos guardar a 
mesma feigao que ele apresentou como tese de doutoramento, isto 
e, o leitor pod era percorrer as diversas etapas do nosso experimento 
e examinar todas as diticuldades respectivas e tod as as solugdes ado- 
tad as, antes de chegar aos resultados, tal como foi relatado origi- 
nalmente . 

* * * 

E' com grande satisfagio que cumprimos o dever de agrade- 
cer, neste prefacio, a todos aqueles que, de alguma forma, contribui- 
ram para que este trabalho pudesse ser realizado. 
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Que nossa primeira palavra de agradecimento seja dirigida a 
Professora Noemy da Silveira Rudolfer, nao somente pelo fato de 
ter sido a orientadora deste estudo, mas sohretudo porque a ela 
devemos nossa formagao psicologica — formacao cientiiica e ecle- 
tica, nao no sentido de aceita^ao ampla e incondicional de tudo o 
que existe em psicologia, mas das verdades que tenham sido com- 
provadas pelos iatos, onde quer que tais verdades se encontrem. 
Oxala possamos cultivar sempre e transmitir aos nossos alunos aqui- 
lo que aprendemos com Noemy da Silveira Rudolfer: o gosto pela 
pesquisa em psicologia e pela aplicacao a causa educacional das 
inferencias que somente a investigacao cientiiica mais cuidadosa 
autoriza. 

Ao Professor Benton J. Underwood, de "Northwestern Uni- 
versity" — Illinois, um dos mais notaveis investigadores da atua- 
lidade no campo da aprendizagem serial verbal, agradecemos a fe- 
liz oportunidade que nos facultou de discutir pessoalmente varios 
aspectos do nosso piano de pesquisa. 

Ao Exmo. Sr. Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, Prof. Dr. Euripedes Simoes 
de Paula, agradecemos a acolhida deste estudo para se constituir 
em mais um dos Boletins da Faculdade, bem como, todo o apoio 
moral e material a nos dispensado na realizagao do trabalho. 

Cumpre-nos agradecer ainda a Professora Haydee Bueno de 
Camargo, pela gentileza de rever os originals; a Srta. Zilah de Ar- 
ruda Novaes, que os datilografou; a Professora Beatriz de Frei- 
tas Wey, que desenhou os cartazes para serem filmados; aos alu- 
nos do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, que espontaneamente co- 
laboraram no experimento; ao Professor Ary Franga, da Cadeira 
de Geografia Humana da mesma Faculdade, pelo emprestimo da 
maquina de projegao cinematografica; aos nossos colegas da Ca- 
deira de Psicologia Educacional que sempre tiveram uma palavra 
de apoio ao nosso trabalho; e, finalmente, a firma Otica Bandei- 
rantes Ltda., pela fiel realizagao dos filmes que utilizamos, con- 
feccionados de acordo com os dados tecnicos e o material por nos 
fornecidos. 

Sao Paulo, setembro de 1953. 
A. L. A. 



I — INTRODUgAO 

Se 6 verdade que a psicologia educacional cabe principalmente 
a tarefa de aplicar a educacao oss principios da psicologia geral e 
especial — sobretudo no que concerne a natureza e a maneira de 
adquirir experiencia (aprender) do educando, a fim de, melhor 
compreendendo-o, se facilitar a agao educativa — nao e menos ver- 
dade que pertence tambem a psicologia educacional a responsabili- 
dade de iniciativa propria no estudo e pesquisa de como se da a 
aprendizagem. 

Considerando-se entao esses dois aspectos do objeto da psico- 
logia educacional, podemos dizer que o presente trabalho se en- 
quadra dentro do segundo, pois pretendemos pesquisar um feno- 
meno relacionado com o problema da aprendizagem, na esperanga 
de poder apresentar alguma contribuigao nesse campo, onde as in- 
ferencias obtidas sao base de grande parcela da obra educativa. 

Como o ser humano aprende; quais os metodos mais eficientes 
de aprendizagem; como obter-se uma aprendizagem economica, du- 
radoura, eficaz; como se da o progresso na aprendizagem; enfim, 
que fenomenos poderao ser observados e estudados cientificamente 
no decorrer do processo da aprendizagem? Da solugao de tais pro- 
blemas, para citar apenas alguns, dependera em grande parte a efi- 
ciencia do trabalho educative. 

Mas, obvio seria dize-lo, esta pesquisa nao pretende estudar 
e resolver todos os problemas relacionados com a aprendizagem, 
porem limitar-se-a a investigar uma classe de fenomenos da apren- 
dizagem, observaveis quando se analisa seu aspect© serial e que 

sao chamados por alguns (McGEOCH, 1949, (61) fenomenos intra- 
seriais. 

Qual a caracterizagao de tais fenomenos e que significado e 
importancia tern eles no processo geral da aprendizagem? 

De certa forma, pode-se dizer que a aprendizagem e serial, isto 
e, muito daquilo que aprendemos estabelece-se em uma serie de 
conteudos, que apresentam entre si certas relagoes e a cujo estudo 
se tern dedicado inumeros pesquisadores. 

Desse ponto de vista, diremos entao que um individuo tera 
aprendido algo quando cada item do material de aprendizagem su- 
gerir o item seguinte, ate que, por um processo continuo, todo o 
material possa ser reproduzido. E' na aprendizagem verbal que 
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observamos com maior evidencia o carater serial; haja vista o caso 
das series de palavras, numeros ou fatos, onde a ordem em que os 
itens aparecem tern importancia capital (HOVLAND, 1951, (31). 

Por outro lado, mesmo ao se aprender um material no qual 
aparentemente nao se observa uma disposigao de partes sucessi- 
vas, podemos admitir a existencia de fenomeno serial. E' o que 
se da com a formagao de habitos complexes que se compoem de 
uma serie de habitos mais simples e que podem ser aprendidos em 
forma serial. WILLIAM JAMES no seu "Principles of Psycho- 

logy" (1908, (40), ao explicar a formagao dos habitos, revela 
muito do mecanismo da aprendizagem serial, 

Aprendizagens complexas — memorizar uma selegao musi- 
cal ou adquirir uma habilidade perceptivo-motora, como percor- 
rer um labirinto ou dirigir um automovel — tern tambem um ca- 
rater de atividade serial (McGEOCH e IRION, 1952, (62). 

A mera verificagao do possivel carater serial da aprendiza- 
gem, pequeno significado teria, nao fossem os inumeros fenome- 
nos que podem ser estudados — e muitos deles o foram intensa- 
mente — revelando a importancia desse genero de pesquisa. Por 
outro lado, a propria compreensao do fenomeno da aprendizagem 
em geral podera ser facilitada pelo exame e estudo minucioso do 
que se passa nas seqiiencias de respostas. 

DEESE (1952, (9), por exemplo, afirma: "... o estudo da 
aprendizagem serial e um passo necessario para a compreensao dos 
mecanismos envolvidos na aprendizagem e comportamento huma- 
nos. Alem disso, uma discussao da aprendizagem serial em indivi- 
duos humanos nos fornece oportunidade de examinar algumas das 
tecnicas geralmente usadas no estudo da aprendizagem humana". 
". . . os efeitos da interagao serial se situam entre as condicoes mais 
importantes da aprendizagem e retengao". 

Quando se tern em vista a aprendizagem de um ato complexo, 
muitas vezes costuma-se toma-la como uma unidade, sem preocupa- 
gao com o exame da cadeia de respostas que aquele ato necessaria- 
mente envolve, nem com a analise de como foi estabelecida tal ca- 
deia. Assim, quando se deseja conhecer se um individuo aprendeu 
um poema ou sabe datilografia, e provavel que verifiquemos, no 
primeiro caso, se ele e capaz de reproduzir o poema todo, e, no se- 
gundo caso, a velocidade e corregao da escrita, esquecendo-nos de 
que, em ambas as atividades, uma seqiiencia de respostas devs ser 
estabelecida, e, de que, entre os diversos elos dessa cadeia de res- 
postas, existem certas relagoes que evidenciam determinados feno- 
menos muito importantes, passiveis de facilitar ou dificultar as res- 
pectivas aprendizagens. 

Mas, poder-se-ia perguntar, quais sao esses importantes feno- 
menos que podem ser estudados quando se considera a cadeia de 
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respostas que envolve uma aprendizagem? Esquematizando-se o 
processo da aprendizagem serial, teremos: a vista da primeira par- 
te ou etapa do material, digamos A, evoca a segunda, ou seja, B, 
que por sua vez lembra C, a terceira, e assim por diante, ate o final 
do conteudo a ser aprendido. Esta seqiiencia natural das partes a 
serem aprendidas se constitui, na opiniao da maioria dos autores 
que trataram do assunto, gragas as associagoes adjacentes prospec- 
tivas, que seriam as mais intensamente estabelecidas durante as 
praticas de uma atividade qualquer. Tais associagoes que aparecem, 
na diregao para diante, entre um item e o imediatamente seguinte, 
sao chamadas tambem associagoes imediatamente sucessivas, as- 
sociagoes adjacentes ou associagoes para diante de grau zero de 
"remoticidade"1 (McGEOCH e IRION, 1952, (62). 

Entretanto, tais associagoes nao seriam as unicas a aparecer 
na serie a ser aprendida: um item pode estar associado ao que 
se Ihe segue imediatamente — e este seria o fenomeno mais fre- 
qiiente a garantir a eficiencia da aprendizagem total — mas tam- 
bem podera estar associado a outros itens que se distanciam a fren- 
te ou que o antecedem na serie. E' o que se denomina associagoes 
remotas para diante e para tras. Estes fenomenos poderao dificul- 
tar a aprendizagem da serie toda, pois sao responsaveis pelos cha- 
mados erros antecipatorios, no caso das associagoes remotas para 
diante, ou erros perseverativos, no caso das associagoes remotas 
para tras; por outro lado, tais associagoes poderao facilitar a apren- 
dizagem da mesma serie, se for variada a ordem segundo a qual 
os itens sao apresentados. 

Quern, primeiramente, se preocupou com o estudo experimen- 
tal desses fenomenos foi EBBINGHAUS (1885): em pesquisas 
nas quais ele proprio servia como sujeito, obteve inferencias muito 
significativas que, embora postas em duvida pelo fato de serem ob- 
tidas com um so individuo, foram, em grande parte,, posteriormente 
confirmadas (YARBROUGH, 1921, (110); GARRETT e HART- 
MAN, 1926, (15); HALL, 1928, (20); LUMLEY, 1931, (52), 1932, 
(53); McGEOCH, 1936, (59); alem disso, introduziu uma serie 
de inovagoes na tecnica experimental para o estudo da memoriza- 
gao, que serviram de base para muitos metodos que ate hoje sao 
empregados em estudos dessa natureza. Devemos a esse investi- 
gador, por exemplo, a ideia de se empregarem silabas sem sentido 
em experimentos sobre aprendizagem verbal,, bem como o metodo 
chamado das Hstas derivadas para o estudo das associagoes remo- 
tas. Organizada uma serie de silabas sem sentido, era ela pratica- 
da pela apresentagao complete e leitura continua, ate o criteno de 

< 1) — Vejn-se: Definigao de termos. 
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uma repeti^ao perfeita. Decorridas vinte e quatro horas de inter- 
valo, as silabas eram reaprendidas na mesma ordem e em ordens di- 
ferentes, umas constituidas pela reorganizagao da serie, por saltea- 
mento de silabas, e a ultima constituida ao acaso. Com esse me- 
todo, EBBINGHAUS pode constatar a existencia de associagoes ad- 
jacentes e remotas, verificando, em primeiro lugar, que a reapren- 
dizagem das silabas na mesma ordem apresentava o maior lucro; 
quanto as listas derivadas, a economia demonstrada era tanto maior 
quanto menor o grau de derivagao o qual exprime a "remoticidade"; 
por ultimo, o menor lucro apareceu justamente na reaprendizagern 
da lista, cujos itens eram reordenados ao acaso. Organizando listas 
derivadas, com os itens dispostos em ordem inversa, constatou tam- 
bem a existencia de associacoes remotas para tras. 

Posteriormente, muitos investigadores estudaram esses feno- 
menos e varias hipoteses foram formuladas para explica-los. Uma 
delas (LEPLEY, 1932, (48), 1934, (49) utilizou-se do conceito 
de resposta condicionada: assim, cada item da serie seria o estimu- 
lo condicionado para a evocacao do seguinte, dando-se entao as as- 
sociagoes adjacentes. As associagoes remotas dar-se-iam quando, 
por uma inibigao de retardamento, o estimulo evocasse, nao a res- 
posta adjacente, porem outra, mais adiante na serie. 

Outra hipotese, a da associacao mediata (PETERS, 1935, (74), 
admite a possibilidade de ser feita a associacao entre dois itens 
distantes por intermedio de uma terceira condigao, muitas vezes 
estranha a propria serie. Essa condigao podera provir da propria 
situagao experimental ou de qualquer vivencia anterior do sujeito. 

HULL (1935, (33), especificando a hipotese de LEPLEY, diz 
que, por deixar cada item da serie no organismc um vestigio ou 
trago, que diminui progressivamente, passa a forrr.ar-se, uma asso- 

ciagao entre esse trago que persiste e a ocorrencia dos itens seguintes. 

Buscando os conceitos de generalizagao e diierenciagao na 
aprendizagem condicionada de animais, GIBSON (1940, (16) apli- 
cou esses conceitos a aprendizagem verbal. Considerando que erros 
per sever at iv os e antecipatorics em labirintos sao devidos a genera- 
Uzagao de estimulos, e bem possivel que as associagoes remotas tam- 
bem provenham da mesma causa. As associagoes remotas nao se- 
riam mais do que o resultado de tendencias generalizadoras dentro 
da serie. 

Cada uma dessas hipoteses representa uma tentativa para ex- 
plicar como os itens espacialmente remotos pcdem estar associados. 
Todas elas, entretanto, de alguma forma, reduzem as associagoes 
remotas a associagoes adjacentes, pela dificuldade de se imaginar 
uma ligagao entre itens espacialmente distantes, sem qualquer ele- 
mento mediador. 
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Outros psicologos que se opoem a explicagao pelo mecanismo 
associacionista, como os partidarios da "Gestalt", tambem se preo- 
cupam com tais fenomenos, salientando, nao a associagao dos itens 
da serie, mas a transformagao desses mesmos itens que, quando 
unidos, perdem as suas qualidades individuais e passam a integrar 
um todo novo. 

Prosseguem no entanto as investigagoes, na busca de maiores 
esclarecimentos sobre os fenomenos seriais na aprendizagem e no 
proposito de evidenciar qual a hipotese que pode ser aceita como a 
melhor explicagao desses fenomenos. 





II — PROPOSITO DO ESTUDO E DEFINIQAO 
DE TERMOS 

1 — Proposito do estudo 

Vimos que muitos fenomenos ocorrem na aprendizagem, quan- 
do se estudam as relagdes que existem entre as diversas partes do 
material a ser aprendido, Freqiientemente, em conseqliencia de 
tais fenomenos, aparecem outros na aprendizagem de uma serie de 
fatos ou de itens, como, por exemplo, a posi^ao serial do item, a 
qual podera determinar a maior ou menor dificuldade em apren- 
de-lo. A variagao do grau de similaridade entre os itens de uma 
serie podera determinar tambem, uma dificuldade maior ou me- 
nor na aprendizagem da mesma, aparecendo entao os fenomenos 
de transferencia negativa ou positiva. 

Este trabalho, limitado ao campo da aprendizagem serial ver- 
bal, foi planejado no sentido de se estudarem comparativamente 
duas variaveis bem definidas dentro da situagao serial: a) a si- 
milaridade entre os itens e seus possiveis efeitos na aprendizagem; 
e b) a aprendizagem verificada com material serial original para 
o aprendiz e em apresentagao posterior diferente, isto e, com lis- 
tas ou series chamadas derivadas, em graus diferentes de deriva- 
cao. Alem disso, a situagao experimental nos permitiu realizar 
outros estudos correlates aos especificamente planejados e deles 
nos ocuparemos tambem, em complemento ao nosso trabalho. 

Inumeras pesquisas ja tern sido feitas sobre os fenomenos se- 
rials na aprendizagem, principalmente na Alemanha e nos Estados 
Unidos da America do Norte, onde muitos investigadores se de- 
dicam exclusivamehte ao estudo de tais fenomenos. Por isso, a 
literatura sobre o assunto e relativamente vasta, principalmente 
se considerarmos as comunicagoes que aparecem nas revistas cien- 
tificas de psicologia. Assim, podem-se constatar os mais diversos 
experimentos sobre os fenomenos de associagoes adjacentes ou re- 
motas, realizados sob os mais diferentes metodos, com material va- 
riado quanto a apresentagao e quanto a natureza, quer com in- 
dividuos humanos, quer com animals.1 

(1) — Antes de planejannos este estudo, procedemos a uma revisao retrospectiva da 
literatura cientifica especializada examinando pormenorizadamente os principals 
experimentos referentes aos fenomenos seriais na aprendizagem, a fim de poder- 
mos incluir, no nosso piano, aspectos do fenomeno que ainda nao tivessem sido abor- 
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A originalidade de nossa pesquisa reside principalmente no 
estudo da influencia, sobre a aprendizagem, da variagao da simi- 
laridade, dentro da lista, do material serial a ser aprendido, com- 
parativamente com a influencia de diferentes graus de derivagao: 
nao nos consta, pelo que conhecemos da literatura, que qualquer 
outra investigacao nesse sentido tenha abordado o problema especi- 
fico que nos propusemos estudar. Criamos situagoes experimentais 
bem definidas, determinando o material, o metodo de aprendiza- 
gem, os sujeitos que serviriam como aprendizes e sua divisao em 
grupos comparaveis, o aparelhamento a ser utilizado; enfim, pro- 
curamos controlar o mais possivel todas as variaveis que pudessem 
influenciar o fenomeno, no desejo de obtermos resultados que es- 
clarecessem o problema em apreco. 

Como e em que extensao influenciaria a aprendizagem, o fa- 
tor similaridade entre as partes componentes do material a ser 
aprendido? Que relagao haveria entre os efeitos dos graus de si- 
milaridade e os de derivagao na aprendizagem serial verbal? Que 
aplicagoes educacionais poderiamos inferir do estudo desses pro- 
blemas? 

Nosso intuito foi o de pesquisar objetivamente, estudar com 
imparcialidade tais problemas e examinar os resultados a luz das 
principals teorias da aprendizagem serial, procuiando extrair, o 
quanto possivel, inferencias que pudessem ser aplicadas a situacao 
escolar. 

2 — Deiinigao de termos 

Julgamos conveniente, antes de prosseguir, dedicar algumas 
paginas a explanacao dos principals termos ou expressoes, relacio- 
nados com o problema que estudamos e que merecem uma consi- 
deragao a parte, pela conotagao especifica que encerram quando 
usados na apresentacao e discussao deste trabalho. 

dados experimentolmente. Tinhamos, portanto, elementos para relatar todos es- 
ses estudos previos que, na verdade, formaram o roteiro que se continua com este 
trabalho. fisse relato historico, no entanto, representaria um alongamento da tese 
que, pela sua nature.-ra experimental, nao comportaria um desenvolvimento muito 
gronde dessa parte. Limitamo-nos, pois, a citar os principals experimentos realira- 
dos, em ordem cronologica das publica^oes, para que o leitor possa localizar nossa 
pesquisa no cenario dos estudos sobre aprendigazem serial: EBBINGHAUS (XI); 
YARBROUGH (110); LUH (51); GARRETT e HARTMAN (XS); ROBINSON 
e BROWN (82); FOUCAULT (12); HALL (20); LUMLEY (52, 53); LEPLEY 
(48, 40); MITCHELL (65, 65, 67); PETERS (74); HERMANS (22); McGEO- 
CH (59. 60); WARD (101); MELTON e IRWIN (63); GIBSON (16, 17); PEI- 
XOTTO (72); McCLELLAND (55, 56, 57); HAMILTON (21); PHILLIP e 
PEIXOTTO( 76, 77); P1LLSBURY e RAUSH (78); SIEGEL (88); OSGOOD 
(71); HULL (33, 36); WILSON (104); BUGELSKI (4); GAGNE (13); 
SAUL e OSGOOD (85); MORGAN e UNDERWOOD (68); RIBBACK e 
UNDERWOOD (81); ARCHER e UNDERWOOD (1); UNDERWOOD (92, 
94, 95, 96, 98, 99, 100). 
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Mais uma razao assiste para esta definigao de termos, se con- 
siderarmos que difkilmente se podem redigir assuntos de ciencias 
novas, como a psicologia, em lingua portuguesa, sem a introdu- 
gao freqiiente de neologismos, na maior parte das vezes, tradugao 
de termos de outros idiomas, falados por povos onde a tradigao e 
o progresso cientifico permitiram fossem introduzidos. 

Muitos dos termos que explicaremos a seguir sao bastante 
usados no dominio da psicologia da aprendizagem mas, como po- 
dem tambem ter significado difererste na linguagem comum, fo- 
ram definidos, segundo a autoridade da literatura especializada. 
Outros ainda, nao consagrados na literatura, precisavam de expli- 
cagao, por terem sido introduzidos neste estudo com significado 
muito particular, como elemento de auxilio ao nosso relato. 

Silaba sem sentido: conjunto de letras que nao apresenta signifi- 
cado, como vocabulo, no idioma do aprendiz, e que ser- 
ve como material em experimentos sobre aprendizagem 
verbal. No presente estudo, foram empregadas silabas 
sem sentido, compostas, cada uma, de uma vogal entre 
duas consoantes, nao formando palavra do idioma por- 
tugues e cujos valores associativos eram conhecidos para 
o nosso meio e para populagao semelhante a do expe- 
rimento. 

Serie ou list a: seqiiencia do material verbal a ser aprendido. No 
caso deste trabalho, as series ou listas foram sempre cons- 
truidas com dez silabas sem sentido, precedidas do sim- 
bolo de prontidao. 

Valor sssociativo (V. A.): as associagoes sugeridas por uma sila- 
ba sem sentido, quando verificadas experimentalmente e 
expressas em porcentagens, constituem o seu valor as- 
sociative . 

Calibrsr (silabas sem sentido): termo usado para designar a ta- 
refa de classificar as silabas sem sentido quanto ao seu 
valor associative. Os metodos para a calibragao das si- 
labas sem sentido tern variado entre os diferentes auto- 
res que se propuseram fazer tal estudo. Entretanto, dois 
metodos bem distintos podem ser definidos, ainda que, 
em cada caso, modos diferentes de aplicagao possam ser 
utilizados. No primeiro metodo, considerando-se uma 
amostra representativa, apresenta-se cada silaba a cada 
individuo, pedindo-se-lhe que diga, ou escteva, todas as 
palavras ou ideias que tal estimulo Ihe sugeriu. Quanto. 
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maior o numero de associagoes sugeridas para cada sila- 
ba, maior sera o seu valor associativo. Com a apresenta- 
gao repetida para os varies individuos da amostra estu- 
dada, teremos resultados medios para cada silaba, per- 
mitindo sua calihragao. No segundo metodo, consideran- 
do-se tambem uma amostra representativa, apresenta-se 
cada silaba a cada individuo durante um tempo relativa- 
mente curto, pedindo-se-lhe que mencione a primeira pa- 
lavra ou ideia que a silaba Ihe sugere. Tomando-se cada 
silaba isoladamente, verificar-se-a que durante aquele tem- 
po alguns individuos nao apresentam associagao alguma 
e assim sendo, o valor associativo da silaba sera obtido 
pela porcentagem de individuos que dao alguma resposta, 
em fungao do numero total de individuos examinados. 
Quanto maior a porcentagem de tais individuos, maior o 
valor associativo da silaba. fiste ultimo metodo foi o usa- 
do por nos para a calibragao das silabas empregadas nes- 
te experimento.1 

Metcdo de antecipacao: Metodo de pratica e, concomitantemente, 
de verificacao da retengao, durante as praticas, de um con- 
teudo disposto em serie. Os itens sao apresentados su- 
cessivamente, um a um, e a serie toda e repetida tantas ve- 
zes quantas necessarias, ate ser alcangado o criterio, 
atendendo-se a que, nas apresentagdes seguintes a pri- 
meira, o aprendiz, a vista de cada item, deve reproduzir 
o item imediato. 

Simbolo de prontidao (ready symbol): corresponde, no metodo de 
antecipagao, ao sinal que surge no inicio da serie, a fim 
de indicar ao aprendiz que antecipe o primeiro item. 
Usamos neste estudo, como simbolo de prontidao, uma 
figura constituida por um circulo branco em fundo preto. 

Metodo das Ustas derivadas: introduzido por EBBINGHAUS, pa- 
ra a memorizagao de series de silabas, permite a verifi- 
cagao de possiveis associagoes remotas, estabelecidas na 
aprendizagem. A lista derivada e construida pela reor- 
ganizagao, por salteamento de silabas, do mesmo material 
aprendido na ordem original. 

Grau de derivagao: corresponde ao numero de itens saltados, em 
relagao a ordem original, para a construgao da Usta de- 

(i) — Veja-se ANGELINI (1953, (2)). 
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rivada. Diz-se por exemplo, que possui grau 1 de deriva- 

gao, a lista obtida mediante o salteamento de um item, is- 
to e, dispondo-se primeiramente os itens de ordem im- 
par e depois os de ordem par. A lista de grau 2 e ob- 
tida saltando-se dois itens e a de grau 3, saltando-se tres 
itens. Neste trabalho, chamaremos as derivadas de grau 
1, derivadas-wn (Dx) ; as de grau 2, derivadas-dois (D2); 
e, as de grau 3, derivadas-tres (D3). Evidentemente, pa- 
ra listas de dez itens como as que sao usadas neste expe- 
rimento, colocando-se tcdos os itens impares e depois to- 
dos os pares da lista original para formar a Di, havera 
um salteamento irregular do 9o. item para o 2o. (neste 

ponto havera um salteamento de dois itens em lugar de 
um). Fato semelhante acontece nas D3, quando se passa 
do 5o. item (7o. da lista original) para o 60. (2o. da lis- 
ta original) onde se verifica um salteamento de quatro 
itens em lugar de tres. Tais irregularidades na constru- 
gao das series derivadas sao inerentes ao metodo mas 
quando se trata de listas de dez itens sao reduzidas ao 
minimo, pois aparecem apenas duas vezes na construgao 
das Di, D2 e D3. 

MRemoticidade": refere-se, nas associagoes remotas, a distancia en- 
tre os itens associados, distancia essa expressa pelo nu- 
mero de itens intercalados; assim, diz-se "remoticidade" 
de dois graus, quando entre dois itens associados houver 
outros dois intermediaries. 

Ctiterio (de aprendizagem): nivel de realizagao em determinada 
aprendizagem, considerado satisfatorio; ou, para fins ex- 
perimentais, aquele nivel que define precisamente o me- 
mento em que se realizou a aprendizagem. O criterio, sen- 
do de fixagao arbitraria, podera variar de situagao para si- 
tuagao, cabendo ao investigador ou ao professor, determi- 
na-lo de antemao. Neste experimento, o criterio consi- 
derado foi o de uma repetigao perfeita do material da 
aprendizagem. 

Super-aprendizagem: Assim se denomina o fato de, na aprendiza- 
gem verbal, o individuo continuar praticando o material 
apos ter alcangado o criterio de uma repetigao perfeita. 
KRUEGER (1929, (46) demonstrou que a pratica de 
um material, levada alem do criterio de uma repetigao 
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perfeita, melhorou a retengao, melhoria esta verificada 
nao somente pela lembranga, como tambem pela reapren- 
dizagem. 

Grupo e conjunto de individuos: Nesta pesquisa tivemos que dife- 
renciar duas unidades, correspondentes cada uma a certo 
numero de sujeitos. Assim, usamos a denominagao de gru- 
po, para cada vinte individuos que deveriam aprender lis- 
tas derivadas; sendo tres os grupos formados, forarn desig- 
nados respectivamente pelas letras A, B e C. O termo 
conjunto foi reservado para designar aqueles individuos, 
em numero de cinco a sete, que realizavam a aprendiza- 
gem de uma serie ao mesmo tempo, nas sessoes experi- 
mentais . 

Eteito da pratica: Durante uma aprendizagem qualquer, o apren- 
diz, apos algum tempo, adquire um certo estado ou con- 
digao de familiaridade com a situagao estimuladora que 
o rodeia, circunstancia que influencia favoravelmente a 
realizagao da aprendizagem; a esta influencia, pela qual 
o individuo aprende como aprender, e que se da o nome 
de eteito da pratica. 

Compensagao do eteito da pratica: Suponhamos um experimento 

onde duas condigoes distintas existam e devam ser com- 
paradas, digamos A e B; havera apenas duas possibili- 
dades de se organizarem essas duas condigoes, isto e, A 
e depois B, e B e depois A. Assim, para compensar os 
efeitos da pratica, metade dos individuos deveria seguir 
a ordem A — B e a outra metade, a ordem B — A. Por- 
tanto, com dois individuos ou qualquer multiple de dois, 
serao satisfeitas as exigencias da compensagao. A medi- 
da que aumenta o numero de condigoes do experimento, 
aparecem mais ordens possiveis. Assim, com tres con- 
digoes A, B e C, teremos seis possibilidades de permuta- 
goes diferentes e precisariamos de, no minimo, seis indi- 
viduos para realizar a compensagao do eteito da pratica, 
como se nota no Quadro I. 

Cada um dos seis individuos devera seguir, portan- 
to, uma ordem diferente, para a perfeita compensagao das 
tres condigoes experimentais. Se o numero de individuos 
fosse multiple de seis cada grupo de seis deveria seguir 
aquela disposigao que o Quadro I estabelece. 
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QUADRO I 

j INDIVIDUOS ' ETAPAS 

! Primeira Segunda Terceira 

1 
1 

A J B C 
2 A | C B 
3 B | A C 
4 B ] C A 
5 C | A B 
6 C | B 

1 

A 

Note-se que em cada etapa aparece igual numero 
de vezes cada uma das condigoes, no caso em aprego, 
duas vezes, para cada seis individuos.1 

Gradiente (de generalizagao): termo empregado para designar 
que a tendencia generalizadora de um item-estimulo nao 
e a mesma na evocagao de todas as respostas com os 
quais ele foi generalizado, mas aparece com intensidade 
variada em relagao as diferentes respostas. 

(1) — Para maiores esdarecimentos sobre esse problema, consulte-se UNDERWOOD 
(1949, (93)). 





Ill — O EXPERIMENTO 

Atendidos certos principios gerais, inerentes ao metodo expe- 
rimental, podemos dizer que as pesquisas em psicologia, como em 
qualquer outra ciencia, podem variar, quanto ao planejamento, em 

fungao dos problemas a serem estudados, dos processes emprega- 
dos e ao sabor das preferencias pessoais do investigador. E' pro- 
vavel que, embora tratando-se da mesma classe de fenomenos,, pes- 

quisadores em diferentes laboratories nao sigam a risca normas 
padronizadas, mas Ihes introduzam mudangas para estudar aspec- 
tos novos nos quais estao interessados. No entanto, de acordo com 
0 campo de estudo, ha certos passes que devem ser seguidos por 
todo experimentador a fim de garantir-se a validade dos resultados. 

Com referencia a aprendizagem serial verbal, diriamos que o 
material de aprendizagem, o metodo especifico a ser empregado, a 
escolha dos individuos que devem participar do experimento, as 
instrugoes e o treino preliminar que tais individuos devem receber, 
bem como a determinagao do aparelhamento e disposigoes da si- 
tuagao experimental, nao podem deixar de preocupar o investiga- 
dor ao iniciar o trabalho. 

Assim, veremos que, no decorrer deste estudo, seguimos sem- 
pre aqueles passos que todos os trabalhos no campo exigem, intro- 
duzindo, no entanto, as variagoes decorrentes dos objetivos a que 
nos propusemos. 

1 — Material 

Um dos aspectos primordiais a ser considerado em experimen- 

tos sobre aprendizagem e, sem duvida nenhuma, o material a ser 
aprendido. Utilizamo-nos nesta investigagao das silabas sem sen- 
tido, material que vem sendo muito empregado em experimentos 
sobre aprendizagem verbal. Construidas geralmente com uma vo- 
gal entre duas consoantes, que nao formam palavra do idioma do 
aprendiz, as silabas sem sentido que foram introduzidas por EB- 

BINGHAUS (1913, (11) tern em geral grande aceitagao entre os 
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investigadores, por constituirem material de facil controle e mani- 
pulagao, por serem homogeneas entre si, faceis de construir, por 
permitirem o arranjo em series de tamanho e complexidade varia- 
veis e, sobretudo, por serem presumivelmente desconhecidas dos 
individuos que servem ao experimento. 

Convem lembrar, entretanto, que algumas obje^oes tern sido 

feitas quanto ao emprego das silabas sem sentido, muitas vezes co- 
mo resultado de experimentos especialmente realizados para por 
a prova as qualidades desse tipo de material (DAVIS, 1930, (8) 
e SAUER, 1930, (86). 

As objegoes feitas referem-se principalmente a maior varia- 
bilidade individual na aprendizagem das silabas do que na de ou- 
tro tipo de material, a maior dificuldade e ao desinteresse em apren- 
de-las e, especialmente, ao fato de constituirem material diferente 
daquele que deve ser aprendido na escola ou na vida pratica. 

Algumas dessas objegoes sao discutiveis e nao nos parecem 
constituir motivo para o abandono das silabas sem sentido como 
material experimental; ja tivemos a oportunidade de opinar sobre 
o assunto (ANGELINI, 1953, (2), quando dissemcs que: "Quanto 
ao fato de constituirem material alheio aquele que comumente de- 
ve ser aprendido na escola ou na vida pratica, devemos dizer que, 
geralmente, a situagao experimental e artificial e criada no labora- 
torio, sendo, entretanto, altamente representativa — na organizagao 
fundamental — da situagao real: ha, por isso a pressuposigao de que 
os principios e inferencias assim obtidos sejam aplicaveis ou trans- 
feriveis as situagoes da vida diaria." "Em experimentos de laborato- 
rio, o problema a ser investigado deve ser reduzido a termos rela- 
tivamente simples. Assim, evitam-se muitos dos azares envolvidos 
quando se observa uma realizagao complexa, tornando possivel o 
estudo dos elementos essenciais". (KINGSLEY, 1951, (43). 

O emprego das silabas sem sentido, alem das vantagens ja alu- 
didas, foi baseado originalmente na crenga de que permitiria, mais 
do que qualquer outro material provido de sentido, que o aprendiz 
partisse do ponto zero: sendo material sem significado, provavel- 
mente nao haveria associagoes previas a facilitarem sua aprendi- 
zagem. Outra base de tal emprego foi a admissao de que a va- 
riabilidade de realizagao entre os individuos seria, por ele, re- 
duzida. (UNDERWOOD, 1949, (93). 

Devemos assinalar, entretanto, que com a denominagao si- 
laba "sem sentido", nao se pretende designar uma carencia total 
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de associagoes presas a certo grupo de letras, mas apenas indicar 
que tal silaba nao constitui palavra de determinado idioma e nao 

encerra em si nenhum significado proprio. Uma silaba sem sentido, 
por cdnseguinte,. pode sugerir as mais variadas associagoes e este 
poder de sugerir, quando verificado experirnentalmente, chama-se 

valor associativo. Em geral, nenhum experimento que se utiliza das 
silabas sem sentido e levado a efeito sem previa selegao e conhe- 
cimento do valor associativo das silabas empregadas, pois esse 

valor pode constituir uma variavel importante no sentido de faci- 
litar a aprendizagem. Pesquisando a relagao entre o significado 
do material e a eficiencia da aprendizagem, relagao essa verifi- 

cada com o uso de silabas sem sentido de graus diferentes de as- 
sociagao e palavras de tres letras, McGEOCH (1930, (58) con- 
cluiu que quanto maior a significagao do material, mais facilita- 
da a aprendizagem.1 

E' pratica comum, nos Estados Unidos da America do Norte, 

quando se pretende realizar qualquer investigagao com o empre- 
go de silabas sem sentido, selecionarem-se essas silabas de listas 
onde elas aparecem classificadas quanto ao valor associativo. A 
primeira dessas classificagces foi realizada por GLAZE (1928, 
(18) que estudou 2.019 silabas; seguiram-se entao outras classi- 

ficagces como as de HULL (1933, (32) e de KRUEGER (1934, 
(47) que estudaram respectivamente 320 e 2.183 silabas, e ain- 
da, a de WITMER (1935, (107) que calibrou 4.534 silabas de 
ccnsoantes. 

Tais dassificagoes, muito conhecidas, ja se tornaram classi- 
cas no setor de experimentos sobre aprendizagem verbal, pois 
quern deseja fazer experimentos com silabas sem sentido, nos Es» 

tados Unidos, em geral se aproveita desses estudos para selegao 
do material a ser utilizado. Podemos citar, a titulo de exemplo, 
que SHIPLEY (1939, (87) estudando a retengao em series me- 
morizadas, bem como JENKINS e POSTMAN (1948, (42) que 
fizeram estudos sobre a disseminacao do efeito em aprendiza- 
gem serial, utilizaram-se das silabas de HULL; HERMANS (1936, 
(22) estudando asscciagoes para diante e para tras, WARD (1937, 
(101) em estudos sobre reminiscencia, POSTMAN e JENKINS 
(1948, (79) estudando comparativamente lembranga e reconheci- 

(1) — E' verdade que PEIXOTTO (1948, (73)), autora de diversos trabalhos no 
campo da aprendizagem verbal, acredita que outros fatores, alem do valor asso- 
ciative, podem ser importantes para a dificuldade relative de aprender silabas, 
tais como a familiaridade do ap/endiz com o material ou a facilidade de pro- 
nuncia da silaba. 
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mento, UNDERWOOD (1952, (100) estudando a distribuigao 
das praticas em aprendizagem verbal, usaram silabas classificadas 
por GLAZE; e DEESE e KRESSE (1952, (10), analisando erros 
em aprendizagem serial, usaram silabas retiradas da classificagao 

de GLAZE e da de WITMER. 
Entre nos, nao tinhamos conhecimento de qualquer classifica- 

gao de silabas sem sentido que pudesse servir a possiveis experi- 
mentos no campo da aprendizagem verbal. Por esse motive, ao 
pensarmos na realizagao deste trabalho e ao termos que selecionar 

o material do experimento, tivemos a necessidade de levar a efeito 
uma pesquisa previa. "Poderia parecer superflua a determinagao 
experimental do valor associative de silabas sem sentido, ja que 
com tal objetivo varias classificagoes foram feitas nos Estados Uni- 
dos, abrangendo um grande numero de silabas e constituinoo fonte 
onde os pesquisadores vao buscar o material para seus experimen- 
tos sobre memorizacao. No entanto, e de se supor que em virtude 
das diferengas de idioma e das diferengas de cultura, as mesmas si- 
labas, aqui e la, possam revelar valores associativos bastante diver- 
sos, Se lembrarmos, ainda, que o idioma ingles nao e fonetico co- 
mo o nosso, que nao apresenta silabagao tao facil e que, para sua 
aprendizagem, e indispensavel ao aprendiz chegar ate a soietragao, 
teremcs entao razao para supor que haja diferengas nos valores as- 
sociativos de silabas sem sentido, em fungao dos dois idiomas. Nao 
obstante tratar-se do mesmo meio cultural, tais valores ainda po- 
derao vanar com o decorrer do tempo, fato que levou UNDER- 
WOOD (1949, (93) a afirmar que as classificagoes de silabas de- 
veriam ser refeitas de tempos em tempos. HULL (1933, (32) tam- 
bem assinala que determinada silaba podera ter, em certa ocasiao, 
um baixo valor associativo e em outra, um alto valor, na depen- 

dencia de fatorss do meio, tais como marcas de produtcs ccmerciais 
ou coisas semeihantes. Por outro lado, PEIXGTTO (1948, (73) 
relata que o valor associativo pode vanar de acordo com o local e 

a idade dos individucs considerados." (ANGELINI, 1953, (2). 

Feita a nossa classificagao, estavamos entao em condigoes de 
selecionar o material que serviria de conteudo a ser aprendido pe- 

los individuos com os quais esta investigagao seria realizada e, nes- 
se momento, nos achavamos no ponto em que geralmente iniciam 
suas pesquisas cs investigadores americanos, 

Organizamcs entao quatro listas com dez silabas cada uma,, 
todas estas silabas formadas por uma vogal entre duas consoantes; 

empregando-se as cinco vogais A, E, I, O, U, nas dez silabas de 
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cada lista apareceriam duas vezes cada vogal. Para os propositos 

especificos do experimento, precisavamos organizar series com di- 

ferentes graus de similaridade dentro da lista, ou seja, uma lista 

de pequena semelhanga, duas de semelhanga media e uma de gran- 

de semelhanga entre os itens componentes. Tais graus de similari- 

dade foram obtidos em fungao da freqiiencia de repeticao das mes- 

mas letras nas series de silabas organizadas. A semelhanga entre 

os itens nos foi dada pelo emprego das consoantes: utilizando-se 

um grande numero delas, teriamos silabas mais diferentes umas 

das outras e, reduzindo-se-lhes o numero, teriamos que repeti-las, 

formando, conseqixentemente, silabas mais semelhantes entre si. 

O criterio que adotamos foi o seguinte: a lista de pequena seme- 

lhanga entre os itens foi obtida com o emprego de vinte consoantes,. 

para a construgao de dez silabas, o que vale dizer que cada conso- 

ante apareceu uma unica vez na serie, como primeira ou como ulti- 

ma letra de uma das silabas. Por outro lado, a grande semelhanga 

entre os itens foi obtida fixando-se um pequeno numero de con- 

soantes diferentes e repetindo-as varias vezes na construgao da lis- 

ta. Assim, foram selecionadas apenas cinco consoantes, C, D, H, 

e Q e cada uma delas figurou quatro vezes na lista de dez silabas, 

duas vezes como primeira e duas vezes como ultima letra. Para a 

crganizagao das listas de semelhanga media entre os itens, adota- 

mos o meio termo quanto ao numero de consoantes empregadas, is- 

to e, dez consoantes ( D, F, G, H, N, Q, T, W, X, Z) foram selecio- 

nadas, servindo duas vezes cada uma, ora como primeira e ora co- 

mo ultima letra das silabas.1 

Com esse criterio foram pois estabelecidas as tres series de 

silabas: uma serie de pequena similaridade, uma de similaridade 
media e uma de grande similaridade, que serviram ao experimen- 
to propriamente dito, e ainda mais uma quarta serie, de similari- 

dade media, que serviu como pratica e foi aplicada antericrmente 

as demais, permitindo tambem a separagao dos individucs em tres. 

grupos equivalentes (Quadro II) . 

(1) — Note-se que o grau de similaridade corresponde simplesmente a semelhanga que 
as silabas apresentam entre si, per possuirem, na sua composigao, consoantes 
comuns; e ainda, que com o emprego de 20, 10 e 5 consoantes para a constru- 
gao das series de psquena, media e grande semelhanga, respectivamente, tive- 
mos um grau de similaridade para a serie "media", mais proximo do da pe- 
quena do que do da grande. 
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QUADRO 11 

LIST AS ORGAN 1Z AD AS: de pratica (PR), de pequena si- 
milaridade (PS), de similaridade media (MS), de grande simila- 
ridade (GS) e seus respectivos valores associativos (V .A.). 

Lisla 

PR 

V. A. Lista 

PS 

V. A. Lisla 

MS 

V. A. Lista 

GS 

V. A. | 

XAT 31,03 CIJ 10,34 DAX 12,07 CEH 12,07 | 

DIW 13,10 XEM 11,21 NEQ 44,82 doq 43,10 | 

HOP 38,79 GUR 50,86 GIF 52,58 HIG 47,41 | 

zux 9,48 DAP 21,55 QOH 6,03 QUO 30,17 | 

PER 28,45 AVIS 51,72 ZAT 17,24 GAQ 12,93 | 

FAp 37,07 EOF 13,79 HEG 19,83 COG 43,96 i 

BOG 30,17 BEQ 42,24 xr.v 5,17 ged 31,03 | 

TID 40,51 HAK 10,34 FED 43,10 MIC 34,48 1 

GUH 20,69 vux 46,55 TOZ 42,24 DUH 6,90 ! 

WEZ 12,07 ZOT 18,10 wux 26,72 QAC 8,62 | 

% Media 26,64 % Media 27,67 % Media 26,98 % Media 27,07 1 

Ao selecionar as silabas, prccuramos, o mais possivel, adotar 

aquelas que apresentassem os mais baixos valores associativos; en- 
tretanto, dadas as demais ccndicoes experimentais a que nos ha- 
viamos imposto por forga da natureza mesma desta investiga?ao, 
nem sernpre foi possivel a escolha de silabas com valores associa- 

tivos muito baixos. Devemcs assinalar, porem, que nenhuma silaba 
com valor associative acima de 52,58% foi utilizada e, o que e 
mais importante, a media entre os valores associativos em cada se- 
rie, para as quatro series organizadas, manteve-se relativamente 
constant© — em torno de 27% — o que significa que tal valor, 
presumivelmente, nao constituiu variavel que pudesse alterar os 
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resultados globais para as diversas series. Investigadores america- 

nos tem usado listas com valores associativos medios, muito supe- 
riores aos usados por nos, como por exemplo, UNDERWOOD 
(1952, (100) que se utilizou de listas cujos valores variavam desde 
46,67% ate 53,33% em media, JENKINS e POSTMAN (1948, 
(42), que usaram valor associative medio de 30%, MELTON e IR- 
WIN (1940, (63) que organizaram series que, embora com valores 

medios por vezes inferiores a 27%, apresentavam uma variabilida- 
de bem acentuada entre si, o mesmo se dando com as listas organi- 
zadas por MELTON e MALMO (apud HILGARD, 1951, (26), co- 
mo se pode constatar no Quadro III. 

QUADRO lit 

Comparagao entre os V. A. medios das listas organizadas por 
MELTON e MALMO e das utilizadas na presente investigagao. 

Pesquisas Valores Associativos medios Media a 

Melton e Malmo 

(N = 6) 

1 
26,7 | 27,3 

1 
1 
1 

1 
27,3 | 26,2 

1 
1 
1 

24,5 22,7 25,8 1,7 

No presente es- 

tudo (N = 4) 

1 
26,6 | 27,7 

1 

1 

1 
27,0 1 27,1 

1 
1 
1 

— — 27,1 0,4 

Mereceu tambem uma consideragao especial, devido a natu- 

reza do presente estudo, a posigao serial das silabas, isto e, a ordem 
segundo a qual os itens deveriam ser dispostos nas series originais; 
a construgao de cada lista e a seqiiencia das silabas em fungao das 
letras que as compoem estao sujeitas a certas regras, que em geral 
sao observadas, alem do cuidado com o valor associative. Tais re- 

gras de construgao das listas sao lembradas muitas vezes pelos au- 
tores que se dedicam a estudos sobre o assunto, como, por exemplo, 

HILGARD (1951, (26), LEPLEY (1934, (49) e WARD (1937, 

(101), mas nem sempre podem ser estritamente seguidas, pois ha 



28 ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

necessidade de se introduzirem modificagoes de acordo com os ob- 
jetivos especificos do experimento a que vao servir. 

As tres series de silabas (PS, MS e GS) a que nos referimos 
anteriormente constituiram as chamadas listas originais e, para a 
construgao delas e da lista de pratica, e que se procurou seguir, 
alem do criterio de semelhanga, do cuidado com o valor associati- 

ve e demais condigoes ja examinadas, certas normas que daremos 

a seguir: 

1 — Cada vogal aparece duas, e somente duas vezes, em ca- 
da lista. 

2 — A repetigao da mesma vogal nunca aparece em silabas 
adjacentes e, em geral, salvo uma unica excegao, nenhu- 
ma vogal ocorre mais que uma vez em quatro silabas 
consecutivas. 

3 — As consoantes que formam, em cada silaba, a primeira 
e a ultima letra, nao constituem seqiiencia do alfabeto, 
salvo uma unica excegao. 

4 — Nenhuma consoante ocorre mais do que duas vezes co- 
mo letra inicial ou final, mesmo quando aparece quatro 
vezes na lista. 

5 — A repetigao da mesma consoante, como primeira letra 
ou como ultima letra, nunca aparece em silabas adja- 
centes . 

6 — As primeiras letras, bem como as ultimas letras de sila- 
bas adjacentes, nao constituem seqiiencia do alfabeto, 
salvo duas excecoes. 

7 — Evitaram-se seqiiencias de silabas que formassem um 
conjunto com significado. 

De cada uma das listas originais construidas (PS, MS e GS), 
excluida portanto a de pratica, foram retiradas, pelo processo de de 
rivagao1, outras tres listas chamadas derivadas, sendo estas de 

(1) — Ver em Definigao de termos: MtUodo das listas derivadas e Crau de deriva- 
gao. 
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tres graus diferentes de derivagao: Di, D2 e D3. Portanto, para ca- 
da grau de similaridade foram obtidas tres listas derivadas (Qua- 

dro IV). 

QUADRO IV 

Series utilizadas no experimento: as originals de pequena, me- 
dia e grande similaridade e suas respectivas derivadas. 

PEQUENA SIMILARIDADE 

\ 
Original Derlvada 1 

. 
Derivada 2 Derivada 3 

1 (OP) 
1 

(PDi) (PDJ (PD,) 

1 
1 CIJ CIJ CIJ CIJ 
1 XEM GUR DAp WIS 

! GUR WIS beq VUN 
1 DAP beq ZOT GUR 
1 wis VUN GUR beq 
1 LOF XEM LOF XEM 
1 beq DAP VUN LOF 

HAK LOF XEM ZOT 
VUN HAK WIS DAP 
ZOT ZOT HAK HAK 

SIMILARIDADE MEDIA 

i 
! Original Derivada 1 Derivada 2 Derivada 3 

1 (OM) 
1 

(MD,) (MD9) (MDS) 

1 
1 DAX DAX DAX DAX 
1 NEQ GIF QOH ZAT 
1 GIF ZAT XIW TOZ 

1 QOH XIW WUN GIF 
i ZAT TOZ GIF XIW 
i HEG NEQ HEG NEQ 
1 XIW QOH TOZ HEG 
1 FUD HEG NEQ WUN 

TOZ FUD ZAT QOH 
1 WUN 
1 

WUN FUD FUD 
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GRANDE SIMILARIDADE 

1 Original Derivada 1 Derivada 2 Derivada 3 
(OG) (GD,) (GD,) (GDS) 

1 CEH CEH CEH CEH 
1 DOO HIG OUD GAO 
1 HIG GAO GED DUH 
1 QCD GED QAC HIG 
i gao DUH HIG GED 
1 COG DOO COG DOO 
I GED OUD DUH COG 
I HIC COG DOO QAC 
1 DUH HIC GAO" OUD 
1 QAC QAC HIC HIC 

2 — Sujeitos 

Serviram como sujeitos para este experimento alunos que du- 
rante o ano de 1952 seguiam o 2.° e o 3-° ano do Curso de Peda- 
gogia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universida- 
de de Sao Paulo. 

Apesar de terem, no curnculo do Curso, a Cadeira de Psicolo- 
gia Educacional, tais alunos nao estavam, anteriormente a realiza- 
gao do experimento, familiarizados com este tipo de investigagao e 
nem com os processes especificos utilizados, razao pela qual era de 
se supor que nao conhecessem as finalidades da pesquisa e as hi- 
poteses em jogo — condigao importante para o experimento1 —■ 
pois, caso contrario, poderia haver qualquer influencia desse conhe- 
cimento previo sobre os resultados. 

Podemos dizer que houve grande interesse por parte dos in- 
dividuos em colaborar conosco; embora nao conhecessem os obje- 
tivos da investigacao, estavam altamente motivados por saber que 
contribuiam para a investigagao de um problema novo em psicolo- 
gia da aprendizagem. Foi-lhes dito que apos o termino das sessoes 
experimentais seriam — como de fato o foram — reveladas as fi- 
nalidades e o planejamento da pesquisa. Alem disso, constituiu in- 
centive para que melhor cooperassem, a promessa de majora^ao das 
notas de aproveitamento que deveriam ser por nos atribuidas ao fim 
do ano letivo, pois todos eram nossos alunos de Psicologia Educa- 
cional . 

(1) _ Veja-se: WILSON (1943, (103)); BUGELSKI (1950, (4)); WITHEY, BUX- 
TON e ELKIN (1949, (106); BUXTON e BAKAN (1949, (6); BUXTON e 
ROSS (1949, (5); IRION e WHAM (1951, (39). 
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Dos setenta individuos que se prontificaram a colaborar no 
experimento, sessenta e sete compareceram para serem submetidos 
a aprendizagem da lista de pratica, sendo finalmente sessenta 
aproveitados para o experimento propriamente dito. Desses in- 
dividuos, nove eram do sexo masculino e cinqiienta e um do se- 
xo feminino; suas idades, consideradas apenas em numeros intei- 
ros, variavam desde dezenove ate quarenta e tres anos, sendo a 
media igual a 24, o desvio padrao, 4 e a idade mais frequente,. vinte 
e um anos. 

A aplicacao da lista de pratica permitiu separar os indivi- 
duos em tres grupos paralelos (A, B e C) de vinte pesscas cada um. 

Avaliados os resultados dos sessenta individuos, verificou-se 
que a amplitude total compreendia cs valores desde 5 ate 26, ten- 
do sido esses valores distribuidos paralelamente para a organiza- 
gao dos tres grupos, conforme o quadro abaixo: 

QUADRO V 

Resultados individuals na lista de pratica, em numero de ten- 
tativas para aprender, mostrando como foram separados os tres 
grupos. 

1 
1 GRUPO A 
1 

GRUPO B GRUPO C 

1 
i Individuos 

1 
Resultados 

1 
Individuos 

1 
| Resultados 
1 

Individuos 
1 
| Resultados 
1 

1 
la 

1 
5 lb 

1 
6 1c 

1 
7 

2a 7 2b 8 2c 8 
3a 9 3b 9 3c 9 
4a 10 4b 9 4c 9 
5a 10 5b 9 5c 9 
6a 11 6b 10 6c 10 
7a 11 7b 12 7c 10 
8a 12 8b 12 8 c 12 
9a 13 9b 12 9c 12 

10a 13 10b 13 10c 12 
11a 14 lib 14 11c 15 
12a 15 12b 15 12c 15 
13 a 16 13b 16 13c 15 
14a 16 14b 16 14c 17 
15a 17 15b 18 15c 17 
16a 18 16b 19 16c 18 
17a 19 17b 19 17c 19 
18a 19 18b 19 18c 20 
19a 23 19b 22 19c 21 
20a 

1 
23 20 b 23 

1 
20c 26 

1 
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A separa^ao dos tres grupos (A, B e C) foi feita, pois, em 

fungao da propria atividade a ser posteriormente comparada en- 

tre os grupos, isto e, a aprendizagem de series de silabas sem sen- 

tido, e nessa atividade e que foram igualados os grupos pela tec- 

nica de grupos paralelos1- 

Como precisavamos de grupos comparaveis entre si, deveria- 

mos estar seguros de que entre os grupos selecionados nao havia 

qualquer diferenga significante quanto a realizagao, o que foi ve- 

rificado atraves dos calculos estatisticos de media, desvio padrao 

e significancia da diferenga entre os grupos, em fungao do desvio 

padrao. 

QUADRO VI 

Realizagao dos grupos na lista de pratica. 

1 <7 a 
j GRUPOS MEDIA <7 M <j 

A 14,05 4,78 1,10 0,78 

B 14,05 4,74 1,09 

| 

0,77 

G 14,05 4,97 1,14 0,81 

Como se infere do Quadro VI, as medias dos tres grupos sendo 

iguais, a realizagao desses mesmos grupos, considerada globalmente, 

era tambem perfeitamente igual. 

A diferenga de variabilidade entre os grupos tambem nao era 

significante, pelo que se pode constatar no Quadro VII, para cons- 

trugao do qual foram feitos calculos na base do desvio padrao de 

cada grupo. 

(1) — Veja-se "Matched groups" in GARRETT (1947, (14)) e LINDQUIST (1940, 
(50)). 
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QUADRO VII 

Significancia da diferenca entre os desvios padroes. Acima da 
(T 

diagonal do quadro figuram os valores Dc e abaixo, os respectivos t. 

1 
1 GRUPOS 
1 

A (a = 4,78) B (a = 4,74) C (or = 4,97) 

1 
A — % - 1,10 % = 1,12 

B t = 0,036 — % = 1,12 

C t — 0,170 t — 0,205 — 

Pelos resultados obtidos, verificou-se que, ao nivel de 1%, as 
diferengas entre os desvios padroes, para os tres casos, nao eram 
significantes1, o que nos levou a concluir que os grupos eram de fato 
comparaveis, na atividade considerada. 

3 — Processo 

Podemos afirmar que aprender e reter constituem dois aspec- 
tos do mesmo fenomeno, pois nao se pode, pelo menos para fins 
praticos, admitir que houve aprendizagem sem ter havido reten- 
gao, sendo a reciproca tambem verdadeira. Olhando-se, entretan- 
to, o fenomeno do ponto de vista logico, concluiriamos que qual- 
quer conteudo de aprendizagem precisaria ser primeiramente exer- 
citado para depois ser retido, o que nos levaria a seqiiencia: apren- 
dizagem — retengao, ou: pratica — retengao. Esta separagao 16- 
gica, parece-nos, esta a sugerir que se considere a aprendizagem 
como sendo a pratica ou o treino e a retengao, como sendo o con- 
teudo armazenado. 

Acontece, porem, que em aprendizagens mais ou menos com- 
plexas, onde diversas praticas sao necessarias, em tempos diferen- 
tes, para se atingir um certo nivel satisfatorio de realizagao, os con- 
ceitos de exercicio e retengao nao mais podem ser separados: a 
proporgao que upi individuo pratica uma atividade, qualquer coi- 
sa fica retida, embora muitas vezes nao mensuravel objetivamente 
e, no ensaio seguinte, esse individuo partira de um ponto mais avan- 

il) — GARRETT, (1947, (14). Tabela 29. 
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gado nessa atividade. Somente assim e que podemos entender o 
progresso na aprendizagem, revelado geometricamente por curvas. 
que mostram aceleragao em fun^ao de praticas realizadas em mo- 
mentos diferentes. E' verdade que, para fins experimentais, muitas 
vezes costuma-se fazer distingao, ainda que artificial, entre apren- 
dizagem e retengao, dizendo-se que a aprendizagem corresponde 
aquelas mudangas no comportamento em fungao da pratica, en- 
quanto tal pratica ou periodos de pratica estiverem sendo realiza- 
dos, e retengao seria toda e qualquer medida da persistencia de tais 
mudancas do comportamento, depois de terminada a pratica. (Mc- 
GEOCH e IRION, 1952, (62). 

Tais consideragoes sao necessarias, porque, ao abordar o pro- 
blema dos metodos experimentais de aprendizagem, veremos que 
tambem se pode fazer uma distingao entre metodos de pratica e 
metodos para verificagao da retengao. 

No primeiro caso, verificariamos os diferentes modos pelos 
quais pode a pratica se dar, quer quanto aos seus periodos, quer 
quanto a forma do material praticado, e dai a pratica maciga ou a 
distribuida, o metodo global ou o fragmentario, etc. No segundo 
caso, para verificar o que permaneceu da aprendizagem feita, te- 
riamos, por exemplo, o metodo de reconstrugao do material, o de 
reconhecimento, o de reaprendizagem ou de economia, para citar 
apenas os mais importantes. 

No caso especifico da aprendizagem verbal, existe entre ou- 
tros, o chamado metodo de antecipagao1 que e, ao mesmo tempo, 
um metodo de pratica e de verificagao da retengao durante a pra- 
tica. Este metodo que satisfaz, portanto, aquelas condigoes de in- 
terdepsndencia entre pratica e retengao assinaladas acima, foi "de- 
senvolvido, por FINKENBINDER (1913), do metodo de pronti- 
dao de EBBINGHAUS" (HILGARD, 1951, (26) e foi o adotado 
por nos para a realizagao do experimento, por ser o metodo mais 
indicado para se estudar os fenomenos seriais na aprendizagem. 

No metodo de antecipagao, os itens de uma serie sao apre- 
sentados um a um sempre na mesma ordem e num ritmo uniforme. 
Depois da primeira apresentagao da serie toda, nas apresentagoes 
subseqiientes, a vista de cada item, o aprendiz deve responder o 
imediatamente seguinte, de modo que cada item do material a ser 
aprendido constitui, ao mesmo tempo, um estimulo e uma resposta 
(Fig. 1). Alem de servir como estimulo para o seguinte, cada item 
permite confirmar ou corrigir as antecipagoes feitas, possibilitando 
entao que se conhega, a medida que a pratica prossegue, a natureza 
e o numero dos erros cometidos; e, pois, um metodo nao so de pron- 
tidao como tambem de reforgamento. 

(1)   Vejc-Ee Delinigao de termos. 
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■> R4 

1 
i 

E5  > R5 

I 
i 

Fig. 1 — Esquema do metodo de antecipagao onde E signi- 
fica o estimulo e R, a resposta. 

Este metodo, ideal para o estudo dos fenomenos seriais na 
aprendizagem, apresenta varias vantagens do ponto de vista expe- 
rimental, pois, com o seu emprego, podemos saber exatamente qual 
e o momento em que o criterio1 da aprendizagem foi atingido, 
fato importante em experimentos onde a super-aprendizagem2 de- 
ve ser evitada, como no caso do presente estudo. Alem disso, apos 
cada antecipagao da seqiiencia a ser aprendida, podemcs saber quais 
os itens que foram corretamente antecipados, quais que o foram er- 
radamente e, assim, verificar o progresso do aprendiz em cada pe- 
riodo de pratica. Dadas as caracteristicas do metodo de antecipagao, 
e possivel ainda o registro do progresso em cada item isolada- 
mente, podendo-se tambem nao so tracar uma curva de aprendi- 
zagem para a serie toda, como curvas para cada um dos itens. 

Tais vantagens, aliadas as de permitir que o aprendiz veri- 
fique, apos cada ensaio, o que e capaz de lembrar, e ao desejo 
natural que se desenvolve nele de querer dar a resposta certa an- 
tes de Ihe ser esta apresentada — o que imprime as praticas um 
verdadeiro carater de jogo e motiva por conseguinte a aprendi- 
zagem — fazem do metodo de antecipagao, um meio economico 
e eficiente para se aprender, nao so em experimentos, como tam- 
bem na situagao escolar. (KINGSLEY, 1951, (43). 

Ei  > Ri 

I 

E2   —^ R2 

I 
i 
E3  > R3 

1 
i 
E4 

(I) e (2) •— Veja-se DednigSo de Cermos. 
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Ao se adotar o metodo de antecipagao em experimentos co- 
mo o que levamos a efeito, certos cuidados preliminares devem 
ser observados: assim, precisamos estabelecer previamente qual 
sera o criterio de aprendizagem, o tempo de exposigao de cada 
item, o intervalo de tempo que devera existir entre repetigoes 
sucessivas da mesma serie e, ainda, ao se iniciar cada apresenta- 
gao da lista, qual sera o sinal de advertencia para que o apren- 
diz antecipe o primeiro item. Alem disso, deve ser fixado de an- 
temao como serao treinados os individuos para se familiarizarem 
com o metodo e reagirem adequadamente e qual sera a forma de 
reagao do aprendiz durante as praticas, isto e, como devera repro- 
duzir o material em suas antecipagoes: pronunciando-o, escre- 
vendo-o ou soletrando-o. 

losses cuidados constituem variaveis que, obviamente, podem 
tomar aspectos diferentes de experimento para experimento, em 
fungao da natureza e demais condigoes experimentais. Entretanto, 
certas normas e certos valores aparecem com maior freqiiencia, 
como, por exemplo, o criterio de aprendizagem de uma repetigao 
perfeita de todos os itens da serie, proposto por EBBINGHAUS, 
que tern sido o mais utilizado pelos investigadores (LUH, 1922, 
(51); MITCHELL, 1933, (66); WILSON, 1949, (104); ARCHER 
e UNDERWOOD, 1951, (1); UNDERWOOD, 1951, (97), e foi 
o que tambem adotamos. 

O tempo, mais comumente adotado, de exposigao de cada item 
a ser aprendido na forma serial e de dois segundos, (McCLEL- 
LAND, 1943, (57); UNDERWOOD e GOAD, 1951, (95); UN- 
DERWOOD, 1951, (96); UNDERWOOD e VITERNA, 1951, 
(98); NOBLE, 1952, (69), pois e o tempo exatamente necessario 
para o aprendiz ler a silaba-estimulo e dar a silaba-resposta. Este 
mesmo tempo e sempre tornado em dobro para o intervalo entre 
repetigoes sucessivas da serie. Neste estudo, porem, pelo fato de 
havermos solicitado aos individuos que escrevessem, ao inves de pro- 
nunciarem ou soletrarem as silabas, por razoes que examinaremos 
mais adiante, foi adotado o tempo de cinco segundos de exposigao 
para cada item e, conseqiientemente, dez segundos para o interva- 
lo entre as repetigoes sucessivas da serie.1 

Vimos que, no metodo de antecipagao, cada item e, ao mes- 
mo tempo, um estimulo para a evocagao do seguinte e uma res- 
posta para o item anterior. Entretanto, devemos assinalar que o 
primeiro e ultimo itens de uma serie nao obedecem a essas caracte- 
risticas gerais, pois aquele somente serve como estimulo e este, co- 

(1) — Foi verificado previamente, com individuos que nao iriam participar do experi- 
mento, que, na situacao experimental que criamos, os cinco segundos de expo- 
sigao de cada item seriam — como na verdade o foram — estritamente sufi- 
cientes para que todos individuos reagissem satisfatoriamente. 
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mo resposta. Para que o primeiro item possa tambem constituir-se 
em resposta, os investigadores costumam introduzir um sinal, ou 
como dizem os americanos, um simbolo de prontidao (ready sym- 
bol) a fim de chamar a atengao do aprendiz para a serie que se 
vai iniciar, sendo que, a vista desse sinal, o individuo ja deve an- 
tecipar o primeiro item. £sse sinal, algumas vezes, e constituido 
por um item igual aos demais em todas as caracteristicas, tendo 
apenas a fungao de aviso para inicio da serie, e, outras vezes, e 
constituido por um simbolo completamente diferente dos demais 
itens. Consideramos a ultima forma preferivel por nao favorecer 
a possibilidade de interferencia com os demais itens da serie e em- 
pregamos, entao, um sinal constituido por um circulo branco em 
fundo preto. 

Quanto a familiarizagao dos individuos com o metodo de an- 
tecipagao, condigao indispensavel para que esse metodo possa ser 
empregado, foi proporcionada com a aprendizagem previa da lista 
de pratica, cujos pormenores serao examinados quando tratarmos 
da aplicagao do experimento. 

Finalmente, tinhamos a considerar a forma pela qual deveria 
ser dada a resposta, por parte do aprendiz. Em geral, quando sao 
feitos experimentos desta natureza, pede-se aos sujeitos que sole- 
trem ou pronunciem as respostas. 

Apos refletir longamente sobre o assunto, chegamos a con- 
clusao de que nenhuma das duas formas seria desejavel: a pronun- 
ciagao das silabas apresentava o inconveniente da confusao que 
se pode estabelecer quando silabas diferentes possuem letras de 
pronuncia semelhante, (como as letras z e s, m e ti) ou nao pro- 
nunciaveis como a letra h; por outro lado, condenamos tambem a 
forma de soletragao por representar uma ruptura da unidade do 
material de aprendizagem — a silaba. Julgamos que a silaba, ain- 
da que sem significado, deve ser olhada como uma unidade orga- 
nizada, pois, alem de ser apresentada como tal, permite,, uma vez 
composta de vogal e consoantes, que seja pronunciada. E' prova- 
velmente, por tais caracteristicas, que garantem uma estrutura glo- 
bal da unidade, que o aprendiz fixa esse material. Ora, ao exigir- 
mos que a reprodugao do material seja feita de modo diferente da- 
quele pelo qual foi aprendido, estaremos introduzindo uma condi- 
gao que podera alterar consideravelmente os resultados.1 Resolve- 
mos o nosso problema solicitando aos sujeitos que escrevessem as 
resposta, a medida que iam sendo antecipadas, evitando-se, assim, 
os inconvenientes da pronuncia e da soletragao. Dessa forma, o 

(i) — E' provavel que a soletragao nao apresente, para os americanos, tao grandes 
inconvenientes como entre nos, pois e habito comum entre eles o soletrar pala- 
vras, exercicio que a aprendizagem do idioma ingles, que nao e fonetico, exige. 
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proprio aprendiz anotava suas respostas, e nao o investigador, co- 
mo acontece naqueles casos, e por isso foi distribmdo a cada su- 
jeito um pequeno bloco de papel contendo varias folhas, cada uma 
das quais com espagos apropriados para que fosse escrita cada si- 
laba a ser antecipada. A cada repeticao da serie toda, o individuo 
deveria virar a folha correspondente do bloco, a fim de nao prati- 
car, pela leitura, o material realizado. 

4 — Aparelhamento 

A apresentagao do material a ser aprendido pelos sujeitos em 
experimentos sobre aprendizagem verbal, geralmente, e feita atra- 
ves de um aparelho especialmente construido, denominado "memo- 
ry drum". O emprego desse aparelho satisfaz, principalmente, duas 
condicoes experimentais muito importantes: permite que os itens 
do material sejam apresentados um de cada vez e, ainda, possibilita 
marcagao mais precisa do tempo de exposi^ao de cada item do que 
a apresentagao manual, fisse aparelho consiste, essencialmente, de 
um tambor rotativo em torno do qual e fixada uma tira de papel 
contendo a seqiiencia do material de aprendizagem. O tambor e 
recoberto por uma chapa metalica, onde uma janela permite que 
se veja apenas um item do material de cada vez. Um dispositivo 
eletro-mecanico faz com que o tambor gire em intervales de tem- 
po variaveis e, assim, os itens vao aparecendo na abertura, um a 
um, na seqiiencia e no tempo de exposigao previamente estabele- 
cidos.1 

Ao planejarmos a presente pesquisa, tinhamos tambem a in- 
tengao de utilizar o "memory drum" para apresentar o material aos 
sujeitos. Nao tendo sido possivel obter o aparelho, devido as di- 
ficuldades de importacao, tivemos a ideia de substitui-lo por filmes 
cinematograficos que contivessem as silabas — material de apren- 
dizagem. O emprego de filmes em experimentos desta natureza nao 
constituiu, entretanto, inovagao nossa, pois encontramos na litera- 
tura especializada varios autores que ja se haviam utilizado desse 
meio, em pesquisas diversas (HERMANS, 1936 (22); McCLEL- 

(1) — Para maiores esclarecimentos sobre construgao, tipos e aplicagoes do "memory 
drum", veja-se WINTER, (1942, (105); WOODWORTH, (1945, (108)); 
MEYER (1939, (64)); McCLELLAND (1942, (55)); WOODWORTH © 
MARQUIS (1948, (109)); BAKER e STONE (1948, (3)); STONE (1950, 
(90)); STONE e WALTER (1951, (91)); e DEESE (1952, (9)). 
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LAND, 1942, (56); PEIXOTTO, 1942, (72); PHILLIP e PEI- 
XOTTO, 1943, (76); e BUXTON, 1949, (7). 

Embora a tecnica de projegao seja mais dispendiosa, apresenta 
certas vantagens em relagao ao "memory drum" consistindo a prin- 
cipal no fato de que as mudangas sucessivas dos itens sao feitas tao 
rapidamente, que o tempo em que cada item e exposto pode ser 
fixado com a maxima precisao, ao passo que, por mais perfeito que 
seja o "memory drum", ha sempre uma perda de tempo nessa mu- 
danga, representada pelo tempo durante o qual o tambor gira e que 
nao pode ser computado, nem para o item a ser retirado, nem para 
o que se apresentara a seguir. Outra grande vantagem da projegao 
e que ela permite a aplicagao em grupos, enquanto que o "memo- 
ry drum" e sempre de aplicagao individual. 

Conforme ficou anteriormente estabelecido, utilizamos o me- 
todo de antecipacao na aprendizagem das dez slabas de cada lista, 
consistindo o simbolo de prontidao em um circulo branco; o tempo 
de exposigao de cada item, inclusive do simbolo, seria de cinco se- 
gundos e o intervalo de tempo entre as apresentagoes sucessivas da 
serie, de dez segundos. 

Determinadas essas condigoes e de posse das doze series que 
serviram ao experimento, (tres originais, com graus diferentes de 
similaridade dentro da lista, e nove derivadas) e mais a de pratica, 
pudemos entao ordenar a confecgao dos filmes, em numero de treze, 
portanto, com varias copias de cada, para possiveis substituigoes 
em case de avaria, e construidos da seguinte forma: 

1 — O filme virgem utilizado foi de 16mm para ser proje- 
tado com velocidade de exposigao de dezesseis quadros 
por segundo. 

2 — Todas as silabas que compunham as series foram dese- 
nhadas em cartazes, isoladamente, com letras de forma 
maiusculas, pintadas em branco sobre fundo preto, a fim 
de se obter maior nitidez de projegao. 

3 — Esses cartazes foram entao filmados, um a um, com ca- 
mara fixada a distancia conveniente, sendo cada silaba 
fotografada oitenta vezes. Os oitenta quadros do filme 
contendo a mesma silaba dariam, portanto, uma proje- 
gao de exatamente cinco segundos, uma vez que o proje- 
tor operava a velocidade de dezesseis quadros por se- 



40 ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

gundo. Antes do imcio de cada serie, figurava invaria- 
velmente o sinal — circulo branco — tambem filmado 
em oitenta quadros. 

4 — Terminada a filmagem de cada serie, foram deixados 
em preto cento e sessenta quadros, que, na projegao, cor- 
responderiam exatamente aos dez segundos de intervalo 
entre cada repetigao da serie. 

5 — Apos a revelagao de cada filme, suas extremidades eram 
coladas de modo que se formasse uma fita circular; isso 
possibilitava a repetigao da mesma serie em intervalos 
constantes de tempo — dez segundos — sem necessida- 
de de se interromper a projegao e com pequena adapta- 
gao do aparelho. 

Ao projetarmos o filme teriamos, portanto, a seguinte seqlien- 
cia: o circulo branco e as dez silabas sucessivamente, cinco segun- 
dos cada; e entao, durante dez segundos nada apareceria na tela, 
para depois reaparecer o circulo branco e as silabas; e assim con- 
tinuamente, ate que fosse interrompido o funcionamento do pro- 
jetor. 

5 — Aplicagao 

Selecionado o material, definidos os sujeitos, fixado o metodo 
e preparado todo o aparelhamento necessario, estavamos em con- 
digoes de iniciar a aplicagao propriamente dita do experimento. A 
aplicagao foi feita em duas etapas distintas, sendo a primeira re- 
ferente a lista de pratica e realizada em fins de setembro do ano 
de 1952 e a segunda, referente as demais listas e realizada durante 
quase todo o mes de outubro do mesmo ano. 

Como ja foi dito, a aplicagao da lista de pratica teve objeti- 
vos multiples e muito importantes, pois serviu para conhecer a rea- 
lizagao dos sujeitos na aprendizagem considerada, separa-los em 
grupos paralelos, e, tambem, para familiarizar os individuos com 
todas as exigencias do metodo de antecipagao e demais condigoes 
inerentes a situagao experimental. 

Precisavamos agora preparar cuidadosamente os individuos pa- 
ra que reagissem satisfatoriamente a vista do que Ihes era soli- 
citado. 

Como ja tivemos oportunidade de assinalar, as condigoes mo- 
tivadoras estiveram garantidas, nao somente porque, sendo os su- 
jeitos, estudantes de psicologia educacional, estariam provavel- 
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mente interessados em pesquisas de natureza psicologica, como de- 
vido ao carater de verdadeiro jogo de que e imbuido o metodo de 
antecipagao, e ainda ao estimulo de acrescimo na nota de aprovei- 
tamento, pela sua pronta colaboragao no experimento. Nunca se- 
ria demasiado tal cuidado com as condigoes motivadoras do su- 
jeito em experimentos como o que realizamos, pois a motivagao 
do individuo na aprendizagem e condigao indispensavel para que 
ela se realize. 

iii:. 

ZAT 

Fig. 3 

Fig. 2 

Todos os individuos que se prontificaram a participar do ex- 
perimento foram submetidos primeiramente a aprendizagem da 
lista de pratica: a aplicagao foi realizada em pequenos con juntos 
de cinco a sete, em sala isolada de qualquer perturbacao exterior, 
na qual fora instalado o aparelho de projecao atras dos sujeitos, 
sentados estes em poltronas individuais com brago apropriado para 
escrever e bem separadas umas das outras (Fig- 2). A tela onde 
seriam projetadas as silabas, estas de tamanho suficientemente gran- 
de para serem vistas com clareza, estava colocada a frente dos in- 
dividuos e a cerca de quatro metres de distancia (Fig. 3). Es- 
curecida a sala, dois focos de luz instalados no teto incidiam ver- 
ticalmente sobre os individuos, para que iluminassem apenas o 
campo de escrita, permanecendo o resto da sala em penumbra, 
a fim de se conseguir uma projegao bastante nitida. 

Nao somente a aplicagao da lista de pratica, como tambem 
a das demais series utilizadas no experimento, foi feita dessa 
forma, e sempre em pequenos conjuntos compostos de, no maxi- 
mo, sete individuos. 
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Quando expusemos o metodo utilizado, ja declaramos que no 

experimento foi adotado, como criterio de aprendizagem, uma an- 
tecipacao perfeita da serie toda e, ainda, que deveria ser evitada 
a super-aprendizagem; em outras palavras, quando um individuo 

atingisse o criterio, deveria suspender o trabalho e nao mais olhar 
para a tela. Entretanto, como as aplicagoes nao foram indivi- 
duals, naturalmente uns individuos chegariam antes que outros 

aquele criterio. Para impedir entao que os individuos que tives- 

sem aprendido a serie mais rapidamente continuassem a pratica- 

la, uma vez que a projegao deveria prosseguir ate que todos atin- 

gissem o criterio, duas medidas poderiam ser adotadas: ou os in- 

dividuos sairiam da sala a medida que terminassem ou seria pro- 

videnciada outra atividade que os mantivesse ocupados, ate que 

todos concluissem a aprendizagem. No primeiro caso, haveria gra- 

ves inconvenientes, pois os individuos de aprendizagem mais ra- 

pida, ao sairem da sala poderiam molestar os demais pelo ruido 

que naturalmente provocassem; alem disso, os individuos mais va- 

garosos, dando-se conta disso, poderiam ficar perturbados e ansio- 

sos por terminar tambem, prejudicando portanto a propria rea- 

lizagao. Preferimos, entao, a segunda alternativa e para isso fo- 

ram distribuidas fichas individuals com varias palavras-estimulo, 

pedindo-se aos sujeitos que tivessem atingido o criterio que tomas- 

sem a ficha e, partindo daquelas palavras, escrevessem todas as 

que pudessem evocar por associagao livre. 

Antes de iniciar-se a aplicagao, os individuos deveriam estar 

bem informados do que Ihes seria exigido nas sessoes experimen- 

tais. Organizamos, pois, dois tipos de instrugoes a que chama- 

mos, respectivamente, gerais e especiais; as primeiras foram distri- 

buidas aos sujeitos, anteriormente a aplicagao da lista de pratica, 

em copias individuals mimeografadas, para que pudessem seguir, 

silenciosamente, a leitura feita pelo experimentador em voz alta; 

apos a leitura, eram respondidas todas as perguntas e dados os 

esclarecimentos solicitados pelos sujeitos a respeito dessas instru- 

^oes, que consistiam no seguinte: 

Instrugoes gerais — "£ste e um experimento sobre aprendizagem. Nao se 
trata de um teste de inteligencia e nao pretendemos tirar conclu- 
soes pessoais a respeito de voces. Trata-se de estudar o proces- 
so da aprendizagem, mas, da colaboragao de voces, dependera 
o sucesso do experimento. For isso e muito importante que 
voces sigam as instrugoes do melhor modo possivel e que coope- 
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rem prontamente nas sessoes experimentais. No entanto, se 
houver qualquer dificuldade quanto as instrugoes, nao deixem 
de dizer-me, ja que os resultados podem ser afetados por isso. 
Depois que terminarmos todas as sessoes experimentais, gosta- 
rei de explicar-lhes o experimento, se voces estiverem interes- 
sados. Voces nao devem nunca discutir o experimento com os 
colegas e evitem pensar particularmente nele, entre as sessoes. 

Cada dia que servirem a este experimento, voces memori- 
razao uma serie de sxlabas sem sentido. Aprescntaremos a serie 
de silabas por meio de um filme que sera projetado nesta tela. 
As silabas aparecerao na tela, uma cada 5 segundos. E' essencial 
que voces prestem estrita atengao para cada item enquanto for 
exibido na tela; se nao, o proposito da projegao sera perdido. 

A serie que voces irao aprender consiste de 10 silabas sem 
sentido. Passaremos a serie toda, tantas vezes quantas necessa- 
rias ate que voces possam lembrar-se de todas as silabas. An- 
tes de aparecer a primeira silaba na tela, aparecera um sinal 
(uma bola branca) e a seguir irao sendo projetadas as silabas, 
uma a uma, de cinco em cinco segundos. Terminada a ultima 
silaba da serie de 10, havera um espago em branco e a seguir 
voltarao o sinal e as silabas novamente. Voces deverao apren- 
der as silabas pelo metodo de antecipagao, isto e, na primeira 
vez que projetarmos a serie, voces deverao simplesmente estu- 
dar as silabas atentamente, procurando guardar tantas quan- 
tas forem possiveis e tambem a ordem na qual elas aparecem. 
Na segunda apresentagao da serie e em cada apresentagao se- 
guinte, voces deverao tentar escrever cada silaba sem sentido 
antes que ela aparega na tela. Isto significa que depois que 
voces tiverem visto toda a serie uma vez, quando a bola bran- 
ca aparecer na tela pela segunda vez, voces deverao escrever 
rapidamente a primeira silaba da serie, antes que ela aparega, 
ao aparecer a primeira silaba, deverao entao escrever a segun- 
da silaba, antes de ela aparecer, e assim por diante ate o fim 
da serie. 

Em cada pratica voces deverao tentar antecipar tantas sila- 
bas, quanto possivel, ate conseguirem acertar a serie toda. A ta- 
refa, em resume, sera aprender a serie tao depressa quanto pos- 
sivel, No comego, voces nao conseguirao escrever muitas sila- 
bas corretas. Quando falharem numa silaba, prestem bem aten- 
gao quando ela voltar a tela, para, na apresentagao seguinte, po- 
der acertar. Se algumas vezes nao tiverem certeza da silaba 
que vem a seguir, arrisquem, pois se voces errarem, nao havera 
maior perturbagao do resultado do que se voces nada escreve- 
rem, e, se acertarem, muito melhor. 

Voces receberao um pequeno bloco, onde deverao escrever 
as silabas que forem antecipando. Em cada folha do bloco ha- 
vera espago para escrever as 10 silabas da serie, pela ordem, da 
l.a ^ 10.a. Assim, quando aparecer a bola branca na tela, vo- 
ces deverao escrever a l.a silaba e assim por diante, conforms 
ja ficou dito. 
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Terminada a primeira antecipagao da serie, enquanto esti- 
ver sendo projetado o espago em branco, virem rapidamente a 
folha do bloco, pois cada pratica devera ser escrita em folha 
diferente. 

A pratica continuara ate que cheguem ao criterio de uma 
antecipaeao correta de todas as silabas da serie." 

Terminada a leitura e os esclarecimentos a respeito das ins- 
trugoes gerais, iniciava-se a aplicagao, em conjuntos de cinco a se- 
te individuos, na sala especialmente preparada para esse fim. Dis- 
tribuiam-se, entao, os blocos individuals para as respostas, as fo- 
Ihas das instrugoes especiais e as fichas contendo as palavra-es- 
timulo para a tarefa da associagao livre ja referida.1 

As instrugoes especiais, cujas copias foram distribuidas aos 
individuos, eram tambem lidas em voz alta pelo experimentador, 
imediatamente antes da aplicagao, pois continham as regras mais 
importantes a serem cumpridas e estavam redigidas da seguinte 
forma: 

Instrugoes especiais — "Resumindo as instrugoes dadas, aqui estao algumas 
regras simples que voces deverao seguir cuidadosamente para que 
seus resultados possam ser aproveitados: 

1.a — Somente escrevam uma silaba, quando a imediata- 
mente precedente aparecer na tela e nao tentem escrever mais 
do que uma (a seguinte) de cada vez. 

2.a — Tentem escrever sempre a silaba que vem depois da- 
quela para a qual estiverem olhando. Para ter valor a sua res- 
posta, voces deverao escrever a silaba antes que ela aparega na 
tela. 

3.a — Quando aparecer o sinal na tela (bola branca), ten- 
tem escrever a primeira silaba; quando virem a l.a silaba, ten- 
tem escrever a segunda e assim por diante. 

4.a — Escrevam rapidamente para estarem atentos a silaba 
seguinte. 

(1) — Nessas fichas estavam impressas as instrugoes para a ezecugao da tarefa, que 
eram as seguintes: "ATENQAO!. . . Leia atentamente estas instrugoes. Agora 
voce ira cooperar para uma pesquisa paralela a que vem colaborando. No 
verso desta ficha encontrara uma serie de 10 palavras-estimulo. Quando voce 
terminar de ler estas instrugoes, tome uma folha de papel em branco, escreva a 
primeira palavra-estimulo da serie e, adiante dela todas as palavras, indistinta- 
mente, que tal estimulo Ihe sugere; depois faga o mesmo com a segunda pala- 
vra-estimulo, e assim por diante, ate a ultima. Durante este trabalho, nao 
olhe mais para a tela, se o filme estiver ainda sendo projetado. Escreva, em 
cada caso, o maior numero de palavras que puder, desde que sejam sugeridas 
pela palavra-estimulo. Pode comegar a trabalhar e nao faga pergunta aJguma." 
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5.a — Finalmente, se voces forem incapazes 'de antecipar 
todas as silabas depois de algumas praticas, nao desanimem por 
isso. Tais dificuldades sao a regra e nao a excegao. Lem- 
brem-se ainda de que passaremos o filme ate que todos tenhaxn 
antecipado todas as silabas corretamente. De qualquer maneira, 
voces deverao continuar sempre tentando antecipar tantas sila- 
bas quanto possivel. 

Como se trata do metodo de antecipagao, voces naturalmen- 
ts poderao verificar, dapois de cada antecipagao, se acertaram 
ou nao e dessa forma poderao saber exatamente quando conse- 
guiram antecipar todas as silabas corretamente, uma vez. fisse 
momento sera considerado o criterio da aprendizagem. Quando 
chegarem a esse ponto, nao olhem mais para a tela; tomem a 
ficha que esta sobre a mesa, leiam as instrugoes ai 'impressas e 
as executem. 

Se houver alguma pergunta, fagam agora; uma vez iniciado 
o experimento voces deverao trabalhar em absoluto silencio ate 
o final, sem qualquer interrupgao". 

Resolvemos adotar dois tipos de instrugoes porque, sendo ne- 
cessario recomendar extensa e pormenorizadamente, tornar-se-ia 
muito longo faze-lo de uma so vez. Alem disso, as instrugoes ge- 

rais tinham por objetivo dar aos individuos uma visao geral so- 

bre o metodo e situa-los no experimento, enquanto que as espe- 

ciais tinham em vista dar apenas as regras especificas a serem se- 

guidas nas sessoes experimentais, ainda que repetindo-se, de al- 
guma forma, aquilo que as instrugoes gerais recomendavam. 

Apos a aplicagao da lista de pratica e de posse dos seus re- 

sultados, pudemos separar os tres grupos paralelos (A, B e C) e 

organizar a distribuigao dos individuos para as aplicagoes subse- 

qiientes do experimento (Quadro VIII). 

Como se depreende do Quadro VIII, o que diferenciou cada 

grupo foi a aprendizagem das series derivadas, pois o grupo A 

aprendeu as derivadas de um grau, ou d&rivadas-um, o grupo B 

as de dois graus, ou derivadas-dois e o grupo C as de tres graus, 

ou derivadas-tres, enquanto que os tres grupos, conjuntamente, 

aprenderam os tres graus de similaridade: pequeno, medio e gran- 
de. Dessa forma, dentro do mesmo grupo, tinhamos as tres con- 
digoes diferentes de similaridade, uma para cada semana da apli- 
cagao; e entre os tres grupos, tinhamos as tres condigoes diferen- 
tes de derivagao, cujas series eram apreendidas 24 horas apos as 
originais. 
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QUADRO VIII 

Quadro demonstrative das aplicagoes, nos tres grupos, das series 
originais nos tres graus de similaridade e respectivas derivadas, 
mostrando, pela distribuigao dos individuos, como foi obtida a com- 
pensagao do efeito da praties. Os individuos de cada grupo foram 
numerados de 1 a 20, distinguindo-se o grupo a que pertencem 
pelas letras a, b e c. 

\ GRUPOS 

GRAUs\ 
DE SIMI- \ 
LARIDADE \ 

GRUPO A 

Aprendizagem 
da serie ori- 
ginal e apos 
24 hs, da de- 
rivada D, 

i 

GRUPO B 

Aprendizagem 
da serie ori- 
ginal e apos 
24 hs, da de- 
rivada D., 

GRUPO G 

Aprendizagem 
da serie ori- 
ginal e apos 
24 hs, da de- 
rivada D^ 

i 

PRIMEIRA SEMANA 

1 
1 PEQUENA 
1 (PS) 

1 

Individuos 
la-2a-3a-4a- 
5a-6a 

Individuos 
lb-2b-3b-4b- 
5b-6b 

Individuos 
lc-2c-3c-4c- 
5c-Gc 

1 MEDIA 
1 (MS) 

7a-8a-9a-l0a- 
lla-12a-13a 

7b-8b-9b-10b- 
llb-12b-13b 

7c-8c-9c-10c- 
llc-12r-13c 

1 GRANDE 
j (GS) 

14a-15a-16a- 
17a-18a-19a- 
20a 

14b-15b-lCb- 
17b-18b-19b- 
20b 

14c-15c-16c- 
17c-18c-19c- 
20c 

SEGUNDA SEMANA 

PEQUENA 
1 (PS) 

7a-8a-9a-10a- 
18a-19a-20a 

7b-8b-9b-10b- ( 7c8c-9c-10c- 
18b-19b-20b i 18cl9c-20c 

j MEDIA 
1 (MS) 

4a-5a-6a-14a- 
15a-16a-17a 

4b-5b-6b-14b- 
15b-16b-17b 

4c-5c-6c-14c- 
15c-16c-17c 

! GRANDE 
1 (GS) 

la-2a-3a-lla- 
12a-13a 

lb-2b-3b-llb- 
12b-13b 

lc-2c-3c-llc- 
12c-13c 

TERCEIRA SEMANA 

PEQUENA 
(PS) 

| lla-12a-13a- 
| J4a-15a-16a- 

17a 

llb-12b-13b- 
14b-15b-16b- 
17 b 

llc-12c-13c- 
14c-15c-16c- 
17c 

1 MEDIA 
1 (MS) 

la-2a-3a-18a- 
19a-20a 

lb-2b-3b-18b- 
19b-20b 

lc-2c-3c-18c- 
19c-20c 

I GRANDE 
1 (GS) 

4a-5a-6a-7a- 
8a-9a-10a 

4b-5b-6b-7b- 
8b-9b-10b 

4c-5c-6c-7c- 
8c-9c-10c 
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Poder-se-ia perguntar por que razao o expfsrimentador se 

utilizou de grupos paralelos para estudar a variavel derivagao,, 

enquanto que para o estudo da similaridade dentro da lista, usou 

o grupo total. Acontece, porem, que desejavamos estudar as duas 

variaveis (similaridade e deriva^ao) comparativamente, e, se fos- 

sem estabelecidos grupos tambem para a verificagao dos fenome- 

nos relacionados com a semelhanca intra-serial precisariamos esta- 

belecer nove grupos paralelos em lugar de tres apenas o que, da- 
do o numero de individuos disponiveis (60) seria praticamente 

impossivel. 

Outra condigao que deveria ser definida em nosso experi- 

mento referia-se ao intervalo de tempo entre as aplicagoes das di- 

versas series. Quando se estuda a aprendizagem serial com o em- 

prego de listas derivadas, processo introduzido por EBBINGHAUS 

e muito utilizado posteriormente, o intervalo de tempo entre a 

aprendizagem da serie original e da derivada, em geral, e de 24 

horas. 

Para o outro intervalo usado, isto e, entre a aprendizagem de 

series de diferentes graus de similaridade pelos mesmos individuos, 

nao dispunhamos de qualquer referencia a respeito do melhor es- 

pago de tempo a ser empregado, pois nao encontramos na litera- 

tura especializada nenhuma outra pesquisa que, como a nossa, se 

propusesse estudar combinadamente as duas variaveis: similari- 

dade e derivagao. 

O que se pode afirmar e que esse intervalo nao poderia ser 

muito curto, pois, sendo os mesmos individuos os que deveriam 

aprender diferentes listas, tornava-se necessario evitar a influen- 

cia da aprendizagem de uma serie sobre a de outra. Tinhamos 

portanto que intercalar um tempo suficientemente longo para evi- 

tar-se, o mais possivel, tal influencia. Recorrendo-se a classica 

curva de retengao (Fig. 4) que EBBINGHAUS obteve, empre- 

gando, na aprendizagem, silabas sem sentido tambem e adotanda 

o mesmo criterio por nos adotado, podemos ver, em primeiro lu- 

gar, que a maior parte do esquecimento se da logo nas primeiras 

horas apos ter o individuo atingido o criterion em seguida, o de- 

crescimo na retengao, em aceleragao negativa, torna mais tarde 

a curva assintotica ao eixo X, o que reveia ser sempre conservada 
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Fig. 4 — Curva de retengao de Ebbinghaus, mostrando a 

porcentagem de praticas da aprendizagem original 
economizada quando a reaprendizagem e feita apos 
intervales de tempo variados. (HOVLAND, (31). 

pelo menos uma parte do que foi aprendido, quando a verificagao 

e feita pelo metodo de economia. Assim, apos uma semana, ape- 

nas cerca de 20% de economia sao registrados, porcentagem pouco 

diferente da verificada apos um mes. 

Levando em conta tais fatos e atendendo a sugestao do Prof. 

Benton J. Underwood, foi adotado, para a aprendizagem das se- 

ries de diferentes graus de semelhanca, um intervalo de tempo de 

uma semana. 

Ao planejarmos a seqiiencia das aplicacoes, tivemos um cui- 

dado todo especial com o problema do efeito da pratica1 que ca- 

da aprendizagem de nova serie daria inevitavelmente ao sujeito. 

Quando um individuo aprende material do mesmo tipo e em iden- 

tica situagao experimental, em mementos diferentes, havera, um 

efeito da pratica, isto e, o individuo melhorara as novas realiza- 

^oes, em virtude do proprio exercicio. 

<i) — Veja-se Definigao de termos. 
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Tal efeito da pratica e devido a fatores diversos quase sem- 

pre iixcontrolaveis, como a descoberta de certos modos de reacao. 
mais convenientes, o aumento da confianga em si, um melhor ajus- 

tamento a situagao experimental, certa redugao da ansiedade, etc.. 

Quando varies individuos ou grupos, ainda que originalmente 

comparaveis entre si, aprendem sob condigoes diferentes, torna-se 

necsssaria uma compensagao da variavel a que chamados efeito da 
pratica, para possibilitar a comparagao dos resultados a fim de se 

conhecerem aquelas condigoes. Essa compensagao podera ser ob- 

tida quando o efeito da pratica for equilibrado para todos os sujei- 
tos, em todos os mementos do experimento. Cada condigao do ex- 

perimento deve aparecer em numero igual para cada estagio e, ain- 

da, ser precedida e seguida por todas as outras condigoes em igual 

numero de vezes.1 

Quando se compensa o efeito da pratica, isto nao significa que 

ele seja eliminado: o que sucede e que tal efeito se distribui igual- 
mente para todas as condigoes do experimento, pela melhor dis- 

posigao dos individuos. 

QUADRO IX 

Quadro demonstrative da compensagao do efeito da pratica, mos- 
trando quais os individuos de cada um dos grupos, que seguiram 
cada uma das seis ordens possiveis para aprender as series de tres 
graus de similaridade — pequeno (PS), medio (MS) e grande 

(GS) — e respectivas derivadas. 

Ordem de aprendizagem das listas | N.0 do indi- 
viduo no 

grupo 

Total de 
indivi 
duos l.a semana 2.a semana 3.a semana 

PS MS GS 4, 5, 6, 3 
PS GS MS 1, 2, 3, 3 
MS GS PS 11, 12, 13 3 
MS PS GS 7, S, 9, 10 4 
GS PS MS 18, 19, 20 3 
GS 

1 
MS PS 14,15, 16, 17 4 

<1) — Veja-se em Definigao de termos: Compensagao do efeito da pratica — Quadro I. 



50 ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

O nosso experimento apresentava tres condigoes (isto e, os tres 
graus de similaridade) para cada um dos grupos, mantendose im- 
plicita a compensagao para os graus de derivagao, pois, planejado 
o equilibrio para as series originais, as derivadas so poderiam se- 

guir a mesma ordem. Como era constante o numero de individuos 

para os tres grupos, as medidas para contrabalangar o efeito da pra- 

tica, previstas para um grupo, poderiam ser repetidas para os dois 

outros. 

Se examinarmos atentamente o Quadro VIII, veremos que, 
em cada semana da pratica, a composigao dos conjuntos de indivi- 

duos submetidos a aprendizagem dos tres graus de semelhanga foi 

feita no sentido de se obter o melhor equilibrio possivel para o 

efeito da pratica. O Quadro IX, construido com os dados que o 

Quadro VIII oferece, mostra o numero de individuos que seguiu 

cada uma das seis ordens possiveis. 

Assim, obtivemos o melhor equilibrio para o efeito da pratica: 

cada total de tres individuos do grupo aprendeu segundo uma das 

seis ordens possiveis, sendo que, em duas delas, tornou-se necessario 

incluir mais um individuo, para completar os vinte de cada grupo. 



IV — RESULT ADOS 

1 — Apresentagao 

Inicialmente relataremos os diversos resultados do experimen- 

to, procurando apresenta-los sob a melhor forma possivei e dife- 

rindo, por amor a clareza, a sua interpretagao e discussao. 

Apos a aplicagao de cada serie que deveria ser aprendida pelos 

sujeitos participantes do experimento, tinhamos, de cada um de- 

les, o bloco onde estava registrada toda a sua realizagao: corres- 

pondendo cada folha do bloco a uma tentativa de antecipagao da 

serie, a contagem das folhas utilizadas permitiu-nos conhecer 

o numero de tentativas de que cada individuo necessitou para 

atingir o criterio de uma antecipagao perfeita. Fica entendido que, 

sempre que falarmos em numero de tentativas para aprender, es- 

taremos excluindo desse numero a primeira apresentagao da serie 

isto e, a apresentagao pela qual os individuos tomavam contact© 

com o material pela primeira vez, estudando-o apenas e procuran- 

do reter o mais possivel. Ora, nao se registrando tal primeiro con- 

tacto, o numero de tentativas coincide com o de folhas emprega- 

das. Era do conhecimento dos sujeitos, pois assim se inferia das 

instrugoes que, nos resultados de cada antecipagao da serie, eram 

considerados como erro a omissao de resposta, a resposta por si- 

laba diferente ou a troca da ordem das silabas nas respostas; as- 

sim sendo, o sujeito so teria alcangado o criterio quando todas as 

silabas estivessem corretamente antecipadas e na ordem prevista. 

Feita a avaliagao de cada bloco, para todas as aplicagdes do 

experimento e para todos os individuos, pudemos organizar os 

Quadros X, XI e XII, respectivamente para os grupos A, B e C, 

e onde se veem os resultados individuals para cada tipo de lista 

aprendida, bem como as razoes entre os resultados obtidos nas lis- 
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tas derivadas e os das originals correspondentes.1 £sses resul- 
tados gerais sao apresentados separadamente para cada grupo por- 

que, como ja ficou esclarecido, as listas derivadas aprendidas varia- 

vam em grau para cada um dos grupos. 

QUADRO X 

Resultados individuals do grupo A, expresses em numero de ten- 

tativas para aprender cada uma das listas do experimento e ra- 

zees entre os resultados das listas derivadas-um e os das respec- 

tivas originals. 

Sujeitos OP PDi 
Razao 
PDj/OP OM MDi 

Razao 
MDj/OM [ OG 1 OD. 

Razao 
GD^OG 

1 4 5 1,25 8 2 0,25 19 7 0,37 
2 7 4 0,57 10 4 0,40 10 6 0,60 
3 7 2 0,29 10 5 0,50 8 7 0,88 
4 9 4 0,44 10 3 0,30 8 4 0,50 
5 4 5 1,25 7 5 0,71 15 8 0,53 
6 ' 9 7 0,78 14 5 0,36 16 15 0,94 
7 16 7 0,44 8 7 0,88 30 14 0,47 
8 4 4 1,00 8 7 0,88 17 8 0,47 
9 5 6 1,20 9 3 0,33 12 9 0,75 

10 3 2 0,67 14 6 0,43 12 8 0,67 
11 8 7 0,88 10 6 0,60 17 11 0,65 
12 9 5 0,56 10 8 0,80 11 6 0,55 
13 6 7 1,17 11 13 1,18 11 7 0,64 
14 4 3 0,75 6 4 0,67 20 4 0,20 
15 3 4 1,33 7 3 0,43 12 6 0,50 
16 9 6 0,67 8 4 0,50 8 6 0,75 
17 7 4 0,57 6 4 0,67 16 7 0,44 
18 9 5 0,56 9 5 0,56 32 6 0,19 
19 6 7 1,17 10 9 0,90 20 23 1,15 
20 7 5 0,71 11 7 0,64 20 10 0,50 

(1) — A simbologia adotada para a constru?ao desses quadras foi a seguinte: OP — 
lista original de pequena semelhanga; PD — lista derivada de pequena seme- 
Ihanga; OM — lista original de semelhanga media; MD — lista derivada de 
semelhan?a media; OG — lista original de grande semelhanga; GD — lista 
derivada de grande semelhanga. Os indices 1, 2 e 3 das listas derivadas indi- 
cam, em cada caso, o respectivo grau de deriva?ao. 
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QUADRO XI 

Resultados individuais do grupo B, expresses em numero de ten- 

tativas para aprender cada uma das listas do experimento e ra- 

zoes entre os resultados das listas derivadas-dois e os das respec- 

tivas originais. 

1 

Sujeitos 
1 
PD2 

1 Razao 
pd2/op OM | 

| Razao 
2/om OG 1GD2 

Razao 
gd2/og 

1 3 3 1,00 6 3 0,50 9 5 0,56 
2 9 7 0,78 13 11 0,85 27 20 0,74 
3 7 4 0,57 9 8 0,89 12 9 0,75 
4 3 4 1,33 6 6 1,00 7 7 1,00 
5 7 4 0,57 10 3 0,30 12 4 0,33 
6 7 4 0,57 13 6 0,46 13 6 0,46 
7 7 7 1,00 8 6 0,75 10 9 0,90 
S 9 4 0,44 7 5 0,71 18 8 0,44 
9 8 8 1,00 11 6 0,55 14 10 0,71 

10 6 4 0,67 9 6 0,67 11 10 0,91 
11 9 7 0,78 5 4 0,80 19 9 0,47 
12 14 13 0,93 12 13 1,08 19 15 0,79 
13 13 10 0,77 14 11 0,79 33 10 0,30 
14 4 3 0,75 4 3 0,75 11 6 0,55 
15 5 3 0,60 4 3 0,75 10 7 0,70 
16 9 4 0,44 7 4 0,57 6 8 1,33 
17 9 7 0,78 6 5 0,83 15 14 0,93 
18 5 5 1,00 8 7 0,88 36 16 0,44 
19 6 8 1,33 6 6 1,00 12 8 0,67 
20 9 8 0,89 7 5 0,71 19 14 0,74 

Os resultados que figuram nos quadros X, XI e XII nos for- 

necem material para grande parte dos estudos interpretativos que 

faremos posteriormente. 

Convem esclarecer que, sempre que possivel, usaremos, nos 

estudos comparativos dos dados, o total de individuos, isto e, ses- 

senta, comparando-os entre si nos diferentes aspectos do experi- 

mento. Somente consideraremos comparativamente os grupos de 

vinte individuos, quando tratarmos de condigoes que variam para 

cada grupo. 
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QUADRO XII 

Resultados individuals do grupo C, expresses em numero de ten- 

tativas para aprender cada uma das listas do experiment© e ra- 

zees entre os resultados das listas derivadas-tres e os das respec- 

tivas originais. 

1 
1 1 

1 Razao Razao Razao 
| Sujeitos | OP |PD3 

1 

PD^/OP OM MD3 MD3/0M OG GD3 GD^/OG 

1 1 4 2 0,50 7 5 0,71 9 6 0,67 
1 2 5 2 0,40 10 5 0,50 12 4 0,33 
1 3 6 4 0,67 6 7 1,17 7 7 1,00 

4 8 6 0,75 13 8 0,62 12 8 0,67 
1 5 6 6 1,00 8 6 0,75 11 8 0,73 .! 
1 6 10 6 0,60 12 8 0,67 12 8 0.67 

7 4 6 1,50 7 5 0,71 7 5 0,71 
1 s 11 8 0,73 10 8 0,80 7 10 1,43 
1 9 8 7 0,88 9 4 0,44 7 9 1,29 
1 10 7 7 1,00 9 14 1,56 10 12 0,75 
1 11 17 12 0,71 10 6 0,60 36 13 0,36 
! 12 9 3 0,33 9 8 0,89 18 16 0,89 
1 13 11 7 0,64 5 3 0,60 13 12 0,92 
1 14 5 4 0,80 4 4 1,00 7 8 1,14 
1 15 4 4 1,00 5 5 1,00 15 8 0,53 
I 16 7 5 0,71 5 6 1,20 22 6 0,27 
1 17 8 6 0,75 10 3 0,30 21 12 0,57 

18 7 7 1,00 9 7 0,78 16 12 0,75 
19 5 5 1,00 6 6 1,00 22 11 0,50 

| 20 9 7 0,78 8 5 0,03 17 13 0,76 

Assim, sempre que nosso estudo for baseado nos resultados da 

aprendizagem das listas originais, podera abranger o total de in- 

dividuos, pois todos eles aprenderam as mesmas tres series origi- 

nais, que representavam os tres graus diferentes de similaridade. 

Entretanto, a comparagao entre os resultados para os diferentes 

graus de derivagao somente podera ser feita entre os grupos de 

vinte individuos, porquanto cada grupo aprendeu listas derivadas 

sob condigoes diferentes. 

Se considerarmos nos Quadros X, XI e XII as colunas onde 

aparecem os resultados expresses em tentativas para aprender as 

listas originais, de pequena, media e grande semelhanga entre os 
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itens, teremos tres distribuicoes de valores, das quais poderemos 

calcular respectivamente as medias, os desvios padroes e oe coefi- 

cientes de variagao, a fim de se verificar qual a influencia do grau 

de similaridade na aprendizagem das series. O Quadro XIII nos 

da os resultados de tais calculos. 

QUADRO Xlll 

Resultados dos calculos de media, <7 e C. V. entre os valores que 

representam o numero de tentativas para aprender as series origi- 

nais nos tres graus de similaridade (N e igual a 60 em cada grau) 

Similaridade Media a aM C. V. 

Pequena (P) 
Media (M) 
Grande (G) 

7,3 
8,6 

15,2 

2,90 
2,58 
7,18 

1 
0,38 1 40,55 
0,33 1 30,00 
0,93 1 47,24 

1 

Prosseguindo-se na analise dos Quadros X, XI e XII, nota- 

remos que a relagao entre a aprendizagem das listas originais e 

das respectivas derivadas foi obtida atraves do calculo de uma 

razao, cujo numerador correspondia ao resultado de aprendizagem 

da lista derivada e o denominador ao resultado da respectiva ori- 

ginal. Tal rela^ao nos diz, em cada caso, em que fra^ao do nume- 

ro de tentativas para aprender a lista original foi aprendida a de- 

rivada. £ste e o melhor modo de se estabelecer a comparagao en- 

tre as duas aprendizagens, pois tais razoes, alem de serem mais sig- 

nificativas, sao comparaveis entre si e permitem tratamento esta- 

tistico posterior, o que nao aconteceria se calculassemos, por exem- 

plo, a simples diferen^a entre o numero de antecipa^oes para apren- 

der a lista original e o numero para aprender a derivada. Supo- 

nhamos que, um individuo aprendesse a lista original em oito an- 

tecipa^oes e a derivada correspondente, em quatro; um segundo 

individuo aprendesse, respectivamente, em vinte e dezesseis ante- 

cipagoes. Ora, no primeiro caso, teriamos o individuo aprendendo 
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a lista derivada em metade das tentativas necessarias para a ori- 
ginal; e no segundo caso, o individuo levaria, para aprender a de- 
rivada, oito decimos do numero de tentativas para a aprendiza- 
gem da original: nao obstante, as diferengas, em ambos os casos, 
sao iguais a quatro. Adotando-se, pois, o calculo de razoes, evitam- 
se tais inconvenientes. 

Calculando as medias e os desvios padroes entre as razoes ob- 
tidas, para as diferentes condigoes do experimento, pudemos cons- 
truir o quadro que se segue: 

QUADRO XIV 

Medias e desvios padroes das razoes entre a aprendizagem das se- 
ries derivadas e originais, discriminadamente para os diferentes 

graus de similaridade e de derivagao. 

SIMILA- 
\rida- 
\ DE 

GRUPOSXv 

PEQUENA MEDIA GRANDE 
MEDIA 

DAS 
MEDIAS 

1 
1 

| GRUPO A " 
1 
1 

M a M <7 M 1 rs 

0,81 0,31 0,00 0,24 0,59 0,23 0,67 

1 
| GRUPO B 
I D2 

0,81 0,25 0,74 0,19 0,69 0,25 0,75 

I GRUPO c 

1 

0,79 0,25 0,80 0,29 0,75 0,29 0,78 

i 
1 MEDIA DAS 
| MEDIAS 
1 

| 0,80 0,71 
1 
| 0,68 

1 
1 

1 

1 
i 

2 — Interpretagao 

Feita a apresentagao geral dos dados, passemcs a interpre- 
ta-los, procurando ser sempre fieis a objstividade que os numercs 
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encerram. Veremos que a medida que progredirmos na interpreta- 
gao, sugestoes para novos calculos irao surgindo, cujos resultados 
possibilitarao uma visao mais clara dos fenomenos estudadcs. 

Consideremos primeiramente a variavel similaridade na 
aprendizagem das listas originais. Os dados que representam o nu- 
mero medio de tentativas para aprender cada uma das series 
(Quadro XIII), demonstram que, quanto maior o grau de simila- 

ridade entre os itens, mais dificil se torna a aprendizagem das 
series (Fig. 5). A serie de pequena semelhanga entre os itens foi. 

Fig. 5 — Rspresentagao grafica das medias de antecipagoes para 
aprender as series: PS, MS e GS. 

em media, a mais facil de ser aprendida (M=7,3), enquanto que a 
de grande semelhanga fci a mais dificil (M=15,2,), localizando-se 
a serie de semelhanga media entre as duas (M=8,6), porem mais 
proxima da primeira do que da ultima. 

Tais diferengas apareceriam realmente em conseqiiencia da 
variagao do grau de similaridade ou podem ser atribuidas a flu- 
tuagoes da amostra A resposta a essa pergunta soments poderia 
ser dada se calculassemos as significancias das diferengas entre 
as medias obtidas. 

PS MS GS 

Qraus de sim i laridade 
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O calculo dessas signiiicancias foi feito tomando-se as medias 
duas a duas; conseqiientemente, foram feitos tres calculos distin- 
tos: entre os resultados de PS e MS; entre os de MS e GS; e entre 
os de PS e GS. 

Com os resultados desses calculos construimos o quadro que 
se segue: 

QUADRO XV 

Significancia da diferenga entre 
simila 

as medias para 
idade. 

os tres graus de 

1 
j SIMILARIDADE 
1 

Pequena Media Grande 

1 
1 Pequena — = 0,43 ffP = 0,84 
1 

Media 
1 

t = 3,02 — D = 0,93 
1 
i Grande 
1 

t = 9,40 t = 7,10 — 

Obtida a razao critica (t) para cada diferenga, verificou-se 
(GARRETT, 1947, (14), tabela 29) que em nenhum dos cases 
ela foi inferior a 2,66, o que vale dizer que as diferengas entre as 
medias sao de fato significante's a um nivel muito superior a 99%; 
ou, em outras palavras, a probabilidade de que tais diferencas se- 
jam devidas a flutuagoes da amostra e muito inferior a 1%, pois 
seria de 1% se obtivessemos t =r 2,66. Concluimos, portanto, que 
as diferengas obtidas entre as medias eram de fato devidas a va- 
riave! similaridade entre os itens. 

Vimos entao que, quanto maior a semelhanga entre os itens 
da serie, mais dificil ela se torna de ser aprendida pelos indivi- 
duos, se tomarmos como referencia o numero de antecipagoes pa- 
ra atingir o criterio. 

Essa dificuldade, decorrente do maior grau de similaridade, 
seria traduzida apenas pelo numero medio de tentativas para apren- 
der? Nao haveria diferengas, tambem, no progresso que mostra- 
vam os individuos, especificamente em cada tentativa para as 
tres series? Para responder a essas indagagoes, ocorreu-nos tabu- 
lar os acertcs de cada tentativa: certamente nos seria util conhe- 
cer o numero medio de acertos dos sessenta individuos, para ca- 
da uma das series (Quadro XVI). 
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QUADRO XVI 

Acertos medios de cada antecipagao das series nos tres graus de 
similaridade. 

Antecipa(?6es 

1 

Acertos Medios 

PS MS GS 

' la. 3,07 2.40 1,97 
2a. 4,93 3;53 2,00 
3a. 6,17 4,48 2,25 
4a. 7,33 5,47 2,40 
5a. 7,45 6,02 2,52 
6a. 8,48 6,95 2,63 
7a. 9,07 7,32 3,15 
8a. 9,22 7,75 4,12 
9a. 9,62 8,15 4,68 

10a. 9,73 8,95 5,12 
11a. 9,80 9,17 5,70 
12a. 9,87 9,51 6,07 
13a. 9,90 9,73 6,13 
14a. 9,95 10,00 6,95 
15a. 9,95 7,50 
16a. 9,98 7,83 
17a. 10,00 8,65 
18a. 9,20 
19a. 9,32 

f 20a. 9,18 
21a. 9,32 

\ 22a. 9,48 
23a. 9,55 
24a. 9,72 
25 a. 9,63 
26a. 9,73 
27a. 9,77 
28a. 9,78 
29a. 9,83 
30a. 9,83 
31a. 9,88 
32a. 9,90 
33a. 9,90 
34a. 9,93 
35a. 9,95 
36a. 10,00 

O numero de tentativas para alcan^ar o criterio variou de 3 
a 17, na aprendizagem da serie PS; de 4 a 14, na serie MS e de 
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6 a 36, na GS. Para o calculo das medias de acertos, precisava- 
mos ter, em cada tentativa, resultados de todos os individuos, 
mesmo daqueles que ja haviam atingido anteriormente o criterio, 
ate o numero maximo de tentativas havidas na aprendizagem de 
cada serie, isto e, 17, 14 e 36, para as series PS, MS e GS, respec- 
tivamente. Por isso, para cada individuo que houvesse atingido o 
criterio, mantivemos tal resuitado nas tentativas seguintes: supo- 
sigao essa que nos seria muito pratica, embora soubessemos que al- 
guns individuos provavelmente, apos haver alcangado o criterio 
de uma repetigao perfeita, em antecipagoes subseqiientes pode- 
riam mostrar resultados inferiores. Evidentemente, nao seriam 
estes tao relevantes que modificassem a tendencia geral do fe- 
nomeno. Em situagoes semelhantes, outros autores tern adotado 
esse processo, como por exemplo MITCHELL (1933, (66), es- 
tudando os efeitos da posigao serial na memorizagao de numeros. 

McGEOCH (1949, (61) ao tratar de curvas de aprendiza- 
gem revela, entre as condigoes determinantes da forma das cur- 
vas, que a dificuldade do material de aprendizagem e um fator 
que pode influir no tragado da curva. Assim, a aprendizagem de 
material facil favoreceria a aceleragao negativa, enquanto que a 
aprendizagem de material dificil determinaria uma aceleragao po- 
sitiva- na curva. Com os dados do Quadro XVI, tragamos as cur- 
vas de aprendizagem para os tres graus de similaridade, a fim 
de verificar qual a forma das curvas em fungao da dificuldade que 
as series mostraram na aprendizagem (Fig. 6) . 
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Fig. 6 — Curvas de aprendizagem para os tres graus de similaridade. 
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Pelo exame das curvas obtidas, notamos que os tragados con- 
firmaram satisfatoriamente aquilo que era de se esperar, conside- 
rando-se a dificuldade na aprendizagem das tres series. Senao ve- 
jamos: a curva PS, representando a aprendizagem mais facil, evi- 
denciou uma aceleragao negativa bem caracteristica; a curva MS, 
de dificuldade media, ainda que com ligeira aceleragao negativa, 
mostrou-se mais proxima da linha reta, que corresponde a acele- 
racao nula, isto e, os progresses sao mais ou menos constantes 
durante toda a aprendizagem; finalmente, a curva GS revela um 
tracado bem diferente do das demais, acusando uma aceleragao 
positiva de inicio, quase nula a seguir e depois entrando numa 
leve aceleragao negativa. Esta curva corresponde ao tipo teorico 
denominado curva mista ou em S, embora se tenha prolongado 
bastante na parte central, isto e, na parte onde a aceleragao foi 
quase nula, como se o S tivesse sido retesado pelas suas extre- 
midades. 

Pica demonstrado pois que, no primeiro caso, a pequena se- 
melhanga entre os itens determinou uma facilidade em aprende- 
los, de sorte que os progresses iniciais sao bem acentuados, dimi- 
nuindo gradativamente ate ser atingido o criterio; no segundo ca- 
so, a similaridade media determinou uma dificuldade media tam- 
bem, de modo que os progresses sao mais ou menos constantes em 
todo o decorrer da aprendizagem; e, no terceiro caso, a grande 
similaridade entre os itens acarretou a maior dificuldade em apren- 
de-los: os progresses iniciais foram pequenos e penosos e somente 
com grande numero de tentativas e que os sujeitos chegaram a 
melhores resultados. 

O estudo da natureza dos erros constitui outra abordagem im- 
portante que podem sofrer os experimentos sobre aprendizagem, 
principalmente neste caso, onde estudamos a aprendizagem se- 
rial com o metodo de antecipagao. Acresce que, dadas as diferen- 
<jas ja notadas na aprendizagem das tres series de graus diferen- 
tes de similaridade, convinha verificar se o estudo dos erros de 
cada caso traria a luz outros fenomenos resultantes da variagao 
da semelhanga entre os itens e se esses fenomenos contribuiriam 
para explicar as diferengas de dificuldade na aprendizagem. 

Neste experimento, podemos classificar os erros cometidos pe- 
lo aprendiz, na antecipacao de cada silaba, em tres categorias; a) 
erros por omissao; b) erros por respostas inventadas; e c) erros 
por mudanga da posigao serial. Sabemos que se pode fazer uma 
distingao nitida entre erros e omissoes, pois aqueles significam res- 
postas nao convenientes a situagao e estas significam ausencia de 
respostas. Entretanto, neste trabalho, adotamos para ambos os 
casos a denominagao generica de erros, pois nao estavamos inte- 
ressados em fazer estudos onde tal distingao se faz necessaria. Por 
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outro lado, adotamos a denomina^ao erros por resposta inventada, 
sempre que a resposta fosse dada por uma silaba diferente da 
correta e tambem diferente de qualquer outra da serie em ques- 
tao. Finalmente, os erros do terceiro tipo referem-se aqueles on- 
de, por confusao da posigao serial, o aprendiz dava a resposta que 
seria correta se fosse apresentada em outro momento. Muitos au- 
tores denominam a estes erros, antecipatorios, nos casos em que a 
resposta seria correta se formulada mais adiante e perseverativos, 
aqueles em que a resposta seria correta se apresentada anterior- 
mente na serie. 

No estudo dos erros, cuidaremos apenas dos do terceiro ti- 
po, por serem os mais importantes no sentido de fornecerem ex- 
plicagao para as diferengas na aprendizagem das series de dife- 
rentes graus de similaridade. 

Feita a tabulagao desses erros, discriminadamente, para cada 
serie e para cada antecipagao da mesma, pudemos construir o 
Quadro XVII. 
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QUADRO XVIl 

Erros por mudanga da posigao serial, em cada antecipagao nas se- 
ries originais, de pequena, media e grande similaridade. 

1 
1 
1 Antecipagoes 

Erros por mudanga da posigao serial 

PS 
1 

MS GS 

la. 9 14 20 
2a. 11 18 21 
3a. 13 22 32 
4a. 9 14 29 
5a. 8 13 28 
6a. 5 10 33 
7a. 2 10 24 
8a. 3 8 25 
9a. 1 5 24 

10a. 2 3 18 
11a. 1 2 20 
12a. 2 20 
13a. 15 
14a. 15 
15a. 14 
16a. U 
17a. 13 
18a. 5 
19a. 8 
20a. 5 
21a. 5 
22a. 2 
23a. 3 
24a. 4 
25a. 3 
26a. 2 
27a. 1 
28a. 1 
29a. 1 
30a. 1 

TOTAL 64 121 403 
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Examinando-se os totais desse quadro, podemos observar que 
o numero de erros por mudanga da posigao serial cresce com o 
aumento da similaridade entre os itens, pois o total de erros para 

PS e 64, para MS e 121 e para GS e 403. 

O tragado das curvas dos erros para as tres series, com os 

dados que o Quadro XVII nos fornece, evidenciara melhor a dis- 

tribuigao dos mesmos, no decorrer da aprendizagem (Fig. 7). 
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Fig. 7 — Curvas dos erros por mudanga da posigao serial. 

Nota-se nas curvas que, em toda a duragao da aprendizagem, 

os erros, expresses sempre em freqiiencia absoluta, aparecem in- 

variavelmente em maior numero, a medida que passamos da curva 

PS para a MS e desta para a GS. 

Outro fato que nos chama a atengao e que, para as tres cur- 

vas, notamos uma ascensao rapida nas primeiras antecipagoes e, 

em seguida, um decrescimo gradual que se prolonga muito mais 

para a curva GS. Esta curva tambem mostra maiores flutuagoes 



SOBRE OS EFEITOS DA SIMILARIDADE 65 

no sen tracado, em relagao as outras duas, fazendo supor que a 

maior semelhanga entre os itens perturba as respostas dos apren- 

dizes a tal ponto que, mesmo apos terem conseguido evitar alguns 

erros numa determinada antecipagao, na seguinte, as mesmas fa- 

Ihas voltam a aparecer, evidenciando que a eliminagao desse tipo 

de erros e mais dificil e menos segura na grande similaridade en- 

tre os itens. 

No intuito de verificar se esses erros por mudanga da posi- 

gao serial tem alguma relacao com a menor dificuldade na apren- 

dizagem das series derivadas, resolvemos separa-los segundo o 

grau de "remoticidade" isto e, verificar, para cada erro, se houve 

uma troca de posigao pela seguinte ou por outra mais a frente 

ou mais atras na serie. Como nosso experimento incluiu o estu- 

do de series ate tres graus de derivagao, os erros que analisamos, fo- 

ram os cometidos ate o terceiro grau, tendo sido os de maior "re- 

moticidade", assim como todos os erros por associagoes retros- 

pectivas, agrupados respectivamente, sem distingoes de graus, pa- 

xa efeito de completar o total dos erros por mudanga da posigao 

serial. O Quadro XVIII mostra como se deu a distribuigao de 

tais erros. 

Pelo exame desse quadro verifica-se logo que a maior fre- 

qiiencia dos erros por mudanga da posigao serial ocorreu, para os 

tres graus de similaridade, na diregao para diante; e que tal fre- 

qiiencia decresce nos tres primeiros graus de "remoticidade". 

Os graficos construidos (Figs. 8 e 9) com os dados do Qua- 

dro XVIII, na parte referente aos erros para os tres graus de "re- 
moticidade" prospectiva, mcstram a tendencia para o decrescimo 
em aceleragao negative a medida que aumenta a "remoticidade", 

com excegao do caso de pequena semelhanga entre os itens. En- 

tretanto, como os erros na serie de pequena similaridade sao em 

numero muito reduzido, essa ligeira discrepancia podera ser atri- 

buida a este fato. 
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QUADRO XV111 

Erros por mudanga da posigao serial, segundo o grau de "remo- 

ticidade" e para cada grau de similaridade. As pcrcentagens fo- 

ram calculadas em fungao do total da respectiva coluna de fre- 

qiiencias absolutas. 

Graus 
de 

"remoti- 

Erros por mudanga da posigao 
serial 

1 
1 

1 
cidade" 
prospec- 

tiva. 
PS MS GS 

TOTAIS | 
i 

F 
1 
1 % F % F 1 % F % 

1 
I Grau 1 22 i 34,33 52 42,98 161 | 39,95 235 39,97 

1 Grau 2 
I 

19 | 29,69 29 23,97 82 | 20,35 130 22,11 

I Grau 3 
t 

13 | 20,31 17 14,05 48 1 11,91 78 13,27 
1 
jMais de 3 
I 

3 
j 
| 4,69 
1 

5 4,13 16 i 3,97 24 4,08 | 
i 

t 
j Todos 
| os graus 
| de "re- 
| mo tic i- 
| dade" 

1 retros- 
| pectiva. 

7 1 10,94 18 14,88 96 | 23,82 1 121 

1 
1 

20,58 | 
i 
1 
1 
1 
1 

1 
| TOTAIS 
1 

64 | 100 
! 

121 100 403 1 100 | i i i l 
588 

1 
100 i 

t 

Notamos ainda no Quadro XVIII que, ao passarmos da co- 

luna PS para a MS e GS, as diferengas entre o numero de erros 

em cada grau de "remoticidade" sao mais pronunciadas, fenome- 

no que provavelmente se relaciona com as diferengas equivalen- 
tes observadas no Quadro XIV, nas colunas PS, de um lado, e 
MS e GS, de outro lado. 
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Fig. 8 — Representagao grafica das porcentagens dos erros por 
mudanga da posigao serial, segundo o grau de "remoticidade" e pa- 
ra os tres graus de similaridade: PS, MS e GS, separadamente. 
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Fig. 9 — Representagao grafica das porcentagens dos erros por 
mudanca da posigao serial, segundo o grau de "remoticidade" dos 
valores medios entre os tres graus de similaridade: PS, MS e GS. 
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Finalmente, o Quadro XVIII mostra que o numero de erros 
retrospectivos aumenta visivelmente a medida que aumenta o grau 
de similaridade, pois de 10,94% em PS, passa para 14,88% em 
MS e atinge 23, 82% em GS. 

Pelo exame e comparagao das medias que figuram no Quadro 
XIV e que representam de modo geral os resultados combinados 
das duas variaveis, similaridade e derivagao, podemos chegar a 
varias inferencias. 

Antes de tudo notamos serem inferiores a unidade as medias 
que exprimem globalmente as razoes entre a aprendizagem das 
listas derivadas e a das originais: isto revela que, em media, 
as listas derivadas sao sempre aprendidas mais rapidamente do 
que as originais correspondentes. 

Alem disso, para cada um dos grupos A, B e C, verificamos 
que, com o aumento do grau de derivagao houve um aumento nas 
respectivas medias das razoes (Di = 0,67; D2 = 0,75 e D3 = 
0,78), o que significa que, nas listas de graus maiores de deriva- 
gao, o lucro na aprendizagem da serie derivada e menor e nas 
de graus menores e maior (Fig. 10). 
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Fig. 10 — Representagao grafica das razoes medias para os gru- 

pos A, B e C. 
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Alias, esses resultados vem confirmar os obtidos por inume- 
ros investigadores, desde os primeiros experimentos realizados por 

EBBINGHAUS. 

Interessante e notar que o decrescimo do lucro para as se- 
ries derivadas a medida que o grau de derivagao aumenta — fe- 

nomeno que tem sido fartamente comprovado e que e atribuido 

ao estabelecimento de associagoes remotas na aprendizagem da se- 

rie original — nao aparece para a serie de pequena semelhanga, 

cujos resultados foram 0,81, 0,81 e 0,79, respectivamente para as 

derivadas um, dois e tres. 

Podemos verificar ainda que para os diferentes graus de de- 

rivagao (Di, D2 e D3), a medida que a similaridade entre os itens 

aumenta, as medias das razoes diminuem, fazendo crer que, quan- 

to maior a semelhanga entre os itens da serie original, maior o 

lucro na aprendizagem das respectivas derivadas (PS — 0,80; 

MS = 0,71; GS = 0,68) (Fig. 11). Isso, nao obstante ter sido 

a lista de grande similaridade, como vimos, a mais dificil de ser 

aprendida. 
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Fig. 11 — Representagao grafica das razoes medias para as se- 

ries PS, MS e GS. 
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Calculada, pelo processo usado anteriormente, a significant 
cia da diferenga entre a media das medias de pequena similari- 
dade (0,80) e a media das de grande similaridade (0,68) obte- 
ve-se um erro padrao dessa diferenga (aD) igual a 0,0423, sendo 
a razao critica (t) igual a 2,84. Assim, a diferenga encontrada en- 
tre a pequena e a grande similaridade e signiiicante ao nivel de 
1%. Pela tabela 29 de GARRETT (1947, (14) para N igual a 
60, quando t e igual a 2,66, havera apenas 1% de probabilidade 
de que a diferenga seja atribuida a flutuagoes da amostra. Nesse 
caso, o valor t que encontramos (2,84) indica que aquela proba- 
bilidade e inferior a 1%, o que nos leva concluir que de fato a 
diferenga obtida e significante. 

QUADRO XIX 

Acertos segundo a posigao serial e poroentagens em fungao do nu- 
mero total de antecipagoes das respectivas series: PS = 436; 

MS = 513; GS — 914. 

N.® de ordera 
da silaba 

PS MS GS 

1 
Acertos 1 

1 
% Acertos % Acertos % 

la. 
1 

419 | 96,10 501 97,66 874 95,62 
2a. 393 | 90,14 446 86,94 733 ' 80,20 
3a. 327 | 75,00 398 77,58 672 73,52 
4a. 302 | 69,27 274 53,41 435 47,59 
5a. 237 | 54,36 255 49,71 255 27,90 
6a. 180 1 41,28 178 34,70 295 32,28 
7a. 152 | 34,86 176 34,31 341 37,31 
8a. 140 | 32,11 226 44,05 509 55,69 
9a. 251 i 57,57 297 57,89 516 56,46 

10a. 318 | 
1 

72,94 414 80,70 595 65,10 

Fizemos referencia no inicio deste trabalho, quando trata- 
mos do proposito de nossa pesquisa, a algumas hipoteses decor- 
rentes dos fenomenos intra-seriais na aprendizagem. Assim, alem 
da hipotese da influencia da similaridade entre os itens sobre a 
aprendizagem aludimos ao fato de que a posigao serial do item 
pode determinar a dificuldade relativa em aprende-lo. Com o 
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objetivo de se conhecer qual a dificuldade relativa de cada item, 

tabulamos os acertos, segundo a posigao serial para cada anteci- 

pagao da serie (Quadro XIX). Lembramos que esta tabulacao 

so foi possivel pelo fato de havermos empregado o metodo de an- 

tecipagao na aprendizagem das series e assim termos, separada- 

mente, os resultados para cada antecipagao. 

Os acertos em cada uma das tres series foram transformados 

em porcentagens em fungao do numero total de antecipagdes de 

cada serie, a fim de ser possibilitada a comparagao entre os dife- 

rentes graus de similandade, pois, em valores absolutes, a serie 

de grande similaridade mostra um maior numero de acertos jus- 

tamente porque, para essa serie, houve tambem maior numero 

de antecipagdes. 
Melhor visao da dificuldade relativa dos itens segundo a po- 

sigao serial sera obtida, se colocarmos os dados do Quadro XIX 

em grafico, tragando-se desse modo as curvas de posigao serial 

(Fig. 12). 
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Fig- 12 —■ Curvas de posigao serial. 
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As curvas mostram claramente que os acertos que correspon- 
dem aos itens do meio da serie, aparecem com freqiiencias meno- 
res do que os dos itens das extremidades. Os itens do centre, 
apresentando menor freqiiencia de acertos, revelam ser mais di- 

ficeis e dao a curva esse caracteristico de depressao central, jus- 

tificando ate certo ponto a denominagao de curva em U. £sse fe- 

nomeno, como vemos, e geral para as tres curvas tragadas, em- 

bora o item de menor freqiiencia nao seja sempre o mesmo, pois, 

para a curva PS, e o oitavo da serie, para a MS e o setimo e para 

a GS, o quinto. Portanto, na maior similaridade entre os itens, 

tivemos maior centralizagao do mais dificil, que se deslocou para 
o final da serie, a medida que diminuia o grau de similaridade en- 

tre os itens. 



V — DISCUSSAO TEORICA 

Tendo apresentado ate aqui os principais fatos observados 
nos resultados do nosso experimento, resta-nos, agora, meditar so- 
bre os mesmos, buscando a sua significagao cientifica e a expli- 
cacao teorica que nos pareca mais adequada. 

Como explicar o fenomeno observado de que, quanto maior 
a similaridade entre os itens de uma serie, mais dificil se torna a 
aprendizagem da mesma? Por que as listas derivadas sao sempre, 
em media, aprendidas mais rapidamente do que as originais e 
por que o lucro correspondente diminui com o aumento do grau 
de derivagao? A que atribuir o fato de, com o aumento da simi- 
laridade entre os itens da serie original, ser maior o lucro na apren- 
dizagem da derivada correspondente? Que explicagao se pode 
dar para a forma em U, obtida nas curvas de posigao serial? 

* * * 

Ja tivemos ocasiao de assinalar que alguns dos resultados ob- 
tidos neste estudo constituem a comprovagao do que muitos outros 
investigadores ja tern verificado, embora em experjmentos di- 
versos daquele que levamos a efeito; tais resultados tern sido am- 
plamente discutidos e examinados a luz de teorias ou hipoteses 
explicativas. No entanto, outros resultados sao especificos do nos- 
so experimento e precisam, tambem, ser compreendidos, ou den- 
tro das hipoteses ja existentes, ou pela formulagao de outras que 
deles deem conta, satisfatoriamente. 

Pesquisas numerosissimas e as mais variadas tern sido fei- 
tas, como vimos, sobre a aprendizagem serial, e muitos fenome- 
nos foram descobertos; entretanto, ao se dar um balanco nas teo- 
rias explicativas de tais fenomenos, observa-se que, em geral, ca- 
da autor langa uma hipotese para explicar alguns fatos, deixando 
outros a margem. 

Procuraremos, nesta discussao, a par da apresentacao das 
principais explicagoes existentes sobre os fenomenos seriais na 



74 ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

aprendizagem verbal, compreender, por um unico sistema de hi- 
poteses, todos os resultados a que chegamos. 

Afirmamos, na introdugao deste trabalho, que a maior parte 
das teorias sobre os fenomenos verificados numa serie de con- 
teudos a serem aprendidos, sao associacionistas, mas que varies 
psicologos "gestaltistas" tambem se preocuparam com estudos des- 
sa natureza, tendo mesmo realizado alguns experimentos. 

Parece-nos que e onde a teoria configuracionista se detem no 
estudo da memoria, que devemos ir buscar as explicagoes refe- 
rentes aos fenomenos seriais na aprendizagem. "Quanto a me- 
moria, o "gestaltismo" tern procurado mostrar que a organizagao 
total, e nao as associagoes especificas entre elementos particula- 
res, e que determina a possibilidade de ser um dado conteudo re- 
tido e reproduzido" (RUDOLFER, 1938 (84). Mais especifi- 
camente, OGDEN (1926, (70), tratando das leis da memoria, 
segundo a teoria "gestaltica", enuncia a chamada "lei da associa- 
gao", que procura explicar como aquela "organizagao total" se es- 
tabelece: "Sempre que um numero de percepgoes (ou ideias) mais 
ou menos descontinuas entram em uma configuragao, tornam-se 
agrupadas em virtude da sua uniao em um todo; as partes, dai por 
diante, mantem-se juntas, nao pela agao externa de uma justapo- 
sigao associativa, mas pela transformagao sofrida, perdendo algu- 
ma cousa de sua individualidade e tornando-se partes de um pa- 
drao unico",1 

Por essa lei, observamos que a "Gsstalt" transfere para o cam- 
po da memoria as inferencias da organizagao perceptiva, procuran- 
do assim explicar certos fenomenos relacionados com a aprendi- 
zagem. KOHLER e VON RESTORFF, realizando varies expe- 
rimentos sobre a retengao de itens em series homogeneas, em con- 
fronto com a retengao em series heterogeneas, verificaram, entre 
outras coisas, que, no caso de series heterogeneas, os itens sao 
mais bem retidos: isto porque o item de uma serie heterogenea 
se torna mais "isolado" — e, portanto, mais facil de ser retidc — 
ao passo que, pela agregagao de tragos, os itens das series homo- 
geneas perdem sua identidade, confundindo-se uns com os outros 

(1) — Whenever a number of more or less discrete perceptions (or ideas) enter into a 
configuration, they become joined by virtue of their membership in a whole; 
the members are thereafter held together, not by the external agency of an 
associative "glue", but by the transformation which they have undergone in 
losing something of their individuality and becoming the members of a single 
pattern. 
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e dificultando a aprendizagem. Ate poucos anos atras, as pesqui- 
sas citadas, de KOHLER e VON RESTORFF, eram os unices es- 
tudos relatives aos efetivos da semelhanga intra-serial sobre a efi- 
eiencia da aprendizagem. 

PILLSBURY e RAUSH (1943, (78), ampliando esses ex- 
perimentos, verificaram tambem que itens "isolados" {per exem- 

plo, um ou mais numeros de tres algarismos), em series de silabas 
sem sentido ou de palavras eram lembrados mais freqiientemente, 
mas, a medida que se aumentava o numero de itens "isolados", a 
vantagem na lembranca diminuia gradualmente. SIEGEL (1943, 
(88), estudando os efeitos estruturais, dentro de uma serie de itens 

a serem memorizados, confirma os principios do "isolamento" e 
da "homogeneidade" de VON RESTORFF, mas SAUL e OS- 
GOOD (1950, (85) utilizando-se do mesmo processo e material 
empregados por SIEGEL, nao chegaram a resultados concordantes, 

Sem duvida nenhuma, a teoria "gestaltista" apresenta uma ex- 
plicagao satisfatoria para o efeito da similaridade intra-serial na 
aprendizagem, utilizando-se dos principios da percepgao que sao 
diretamente aplicados ao estudo da memoria. Entretanto, nao ha 
muita evidencia experimental e os conceitos sobre os quais a teo- 
ria se apoia nao explicam facilmente outros fenomenos de natu- 
reza serial, inclusive alguns que pudemos observar nos possos re- 
sultados . 

Os associacionistas, de modo geral, nao tern tido dificuldades 
muito grandes para tratar das relagoes que podem ser observa- 
das na aprendizagem de itens dispostos em serie e formular "leis" 
ou hipoteses, que as expliquem. E' verdade que essas explicagdes, 

muitas vezes, limitam-se a traduzir, de preferencia, os resultados 
de determinados experimentos, e nao constituem parte de um sis- 
tema teorico inter-relacionado, que elucide todos os fenomenos ob- 
servaveis na aprendizagem serial. 

Assim, ROBINSON (1932, (83) estabelece as "leis" da "as- 
similagao" e da "familiaridade". Na primeira, ele supoe, que quan- 
go um estimulo adquire forga para instigar uma resposta, outros 
estimulos poderao sofrer, por assimilagao, um aumento ou uma 
perda na sua capacidade" de produzir a mesma resposta; na segun- 

da "lei", ROBINSON admite que a "familiaridade" com o mate- 
rial, isto e, a apresentagao ou repetigao do mesmo, sem ser ob- 
^ervada a ordem temporal dos itens, podera, posteriormente, faci- 
litar a aprendizagem destes em determinada ordem. WATERS 
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(1939, (102) entretanto, buscando comprovar a veracidade desta 
ultima "lei", realizou experimentos cujos resultados mostraram que 
a mera familiaridade com o material, nao melhorava a eficiencia 
da aprendizagem. Alem disso, a explicagao de ROBINSON esta 
atualmente desacreditada porque tendo sido baseada no metodo 
das listas derivadas, nao foi comprovada por outros metodos de es- 
tudo dos fenomenos seriais. 

PETERS (1935, (74), examinando os diferentes conceitos 
de associagao mediata, notadamente os de HUME, HAMILTON, 
WUNDT, TITCHENER e outros, realizou uma serie de experi- 
mentos, onde mostra que as associagoes remotas podem ser veri- 
ficadas "se o conceito for definido como a tendencia para dois itens 
aparecerem juntos na lembran^a, porque foram previamente asso- 
ciados com um item comum". Assim, as associagoes remotas na- 
da mais seriam do que associagoes adjacentes a um mesmo item 
que serviria como mediador. Este intermediario nas associagoes 
poderia ser qualquer coisa externa ao material de aprendizagem 
e faria o papel de ponte entre dois itens espacialmente remotos. 
A teoria e simples e pratica, mas talvez nao resista as criticas que 
se Ihe possam fazer. Como explicar, com elementos estranhos ao 
proprio material de aprendizagem, o numero relativamente grande 
de associagoes remotas observaveis, e ainda o fato de que, a me- 
dida que aumenta o grau de "remoticidade", tais associagoes di- 
minuem gradualmente? 

A hipotese de LEPLEY (1934, (49), a de HULL (1935, (33) 
e a de GUTHRIE (1935, (19) assemelham-se muito entre si, no 
esclarecimento dos fenomenos intra-seriais. Todas elas admitem, 
para a explicagao das associagoes remotas prospectivas, que, na 
aprendizagem, qualquer coisa que se inicia, ao ser apresentado um 
item-estimulo, permanece, durante um tempo suficientemente lon- 
go, nao somente para esse estimulo associar-se a resposta correta, 
como tambem, para que associagoes com outras respostas possam 
ocorrer. LEPLEY utiliza-se dos conceitos de resposta condiciona- 
da e admite que, na aprendizagem, existem tendencias excitatorias 
remotas dos itens-estimulo, que podem ser suprimidas durante cer- 
tos intervales por tendencias jpibitorias. 

HULL, ampliando a hipotese de LEPLEY, construiu, dedu- 
tivamente, uma das mais complexas teorias sobre a aprendizagem 
serial, incluindo, na sua explicagao, inumeros outros fenomenos 
alem das associagoes remotas prospectivas. A sua afirmagao capi- 
tal para a explicagao desses fenomenos, e a de que cada item de 
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uma serie deixa no organismo um traqo ou vestigio de estimulo, 
que continua com forga diminuida, ate o termino de uma pratica. 
Os itens que vierem posteriormente poderao associar-se a esse ves- 
tigio de estimulo e estabelecer, entao, as associagoes remotas. 

GUTHRIE, afirmando que, apresentado um item, uma res- 
posta de alguma especie continua ate que surja um item remoto, 
formula uma explicagao muito proxima a de HULL usando, po- 
rem, este autor o conceit© "vestigio de estimulo no organismo", 
e aquele, "resposta continuada de alguma especie". 

A principal critica que se pode fazer a estas tres ultimas hi- 
poteses e a de que elas nao oferecem a base teorica para as asso- 
ciagoes retrospectivas. 

Importante extensao a analise de HULL foi apresentada por 
GIBSON (1940, (16); 1942, (17), cuja teoria se baseia nos con- 
ceitos de generalizagao e diferenciagao do ponto de vista do "be- 
havicrismo". Assim, a generalizagao e entendida como a tenden- 
cia a ocorrer uma resposta aprendida, quando e apresentado um 
estimulo com o qual ela nao foi, previamente, associada; e a dife- 
renciagao, como a diminuigao progressiva da generalizagao, resul- 
tante da pratica que reforga as associagoes corretas e enfraauece 
as associagoes incorretas. 

A hipotese supoe, nao somente que a diferenciagao entre os 
itens deve ser considerada como parte integrant© do processo da 
aprendizagem verbal, mas, tambem, que constitui fator essencial 
dessa aprendizagem. Admite ainda que ha um gradiente de gene- 
ralizagao, isto e, esta podera aparecer em diferentes graus entre os 
itens-estimulo da serie; a resposta aprendida para um item-esti- 
mulo pode tender a aparecer, para outros da mesma serie, em 
graus diferentes de intensidade. A hipotese preve tambem que, 
durante a aprendizagem, a generalizagao aumenta nos estagios 

iniciais da pratica e entao declina, como conseqiiencia da diferen- 
ciagao das respostas; e, alem disso, que maior reforgo diferencial 
e exigido para qualquer associagao particular, no caso de ser maior 
a forga das tendencias generalizadoras em competigao. 

Respeitando-se os conceitos basicos desta teoria, verificados 

experimentalmente por diversos autores (GAGNE', 1950, (13); 
UNDERWOOD, 1951, (96); UNDERWOOD e GOAD, 1951, (95), 

pode-se explicar a maior parte, se nao todos os fenomenos da apren- 
dizagem serial verbal. Veremos, pois, que pouca cousa devera ser 
acrescentada ao estabelecido pela teoria de GIBSON, para com- 
preender todos os resultados que obtivemos em nosso experimento. 
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Na aprendizagem de uma serie de itens verbais, a diferencia- 
gao dos itens deve ser considerada como processo importante para 
a eficiencia dos resultados; e essa necessidade de identificagao e 
revelada, principalmente, quando se usa o metodo de antecipagao. 
A diferenciagao sera tanto mais penosa e dificil, quanto maior for 

a tendencia generalizadora que os itens apresentarem, podendo-se 
entao admitir facilmente que a similaridade seja um fator importan- 
tissimo, como determinante da generalizagao. Dai, os resultados 
que obtivemos revelarem que, quanto maior a semelhanga entre os 
itens, maior a tendencia generalizadora e mais dificil a aprendiza- 

gem. Esta inferencia podera ser reforgada quando passamos a exa- 
minar os erros por mudanga da posigao serial em termos dos con- 
ceitos de generalizagao e diferenciagao. Podemos afirmar, entao, 
que esses erros, evidenciando, claramente, a confusao que o apren- 
diz estabelece na aprendizagem de diversos itens, correspondem a 

erros por generalizagao. Ora, como vimos no Quadro XVII, a 
maior freqiiencia de erros por generalizagao ocorre justamente na 
aprendizagem da serie de maior semelhanga entre os itens e dai, 
a maior dificuldade em aprende-la. 

Quando se observam as curvas que obtivemos (Fig. 7) com 
os erros por mudanga da posigao serial (erros por generalizagao), 
nota-se que essas curvas confirmam a afirmagao de GIBSON de 
que, na aprendizagem, a generalizagao aumenta, durante os perio- 
dos iniciais da pratica, para entao diminuir, tendendo a desapare- 

cer, em virtude da diferenciagao progressiva, ate o criterio ser 
atingido. Eis porque as curvas dos erros, em todos os casos, cres- 
ceram ate um pico durante as primeiras antecipagoes das series 
e entao entraram em declinio gradual. Parece-nos logico que a 
generalizagao deva aumentar no inicio das praticas, pois o apren- 
diz somente podera generalizar os itens-estimulo quando tiver ti- 
do algum contacto com o material. 

Como poderiamos explicar, baseando-nos na teoria de GIB- 
SON, os resultados obtidos com as listas derivadas? A aprendiza- 
gem, segur.do essa teoria, da-se da seguinte maneira: ao ler uma 

lista de itens que apresentam uma certa semelhanga entre si, ha 
uma tendencia a produzir-se generalizagao, a qual inibe a apren- 
dizagem. Pelc reforgamento diferencial, as tendencies generaliza- 
doras entre os estimulos sao reduzidas, a medida que a aprendiza- 
gem progride. Ao aprender a segunda lista (derivada), a tarefa 
de diferenciagao sera muito menor, ja que esta se deu entre os 
mesmos estimulos durante a aprendizagem da lista original. Alem 
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disso, a tendencia generalizadora dos itens-estimulo explica 6b- 
viamente as associagoes remotas e, portanto, a menor dificulda- 
de de aprendizagem das listas derivadas em geral. Entre as hi- 

poteses formuladas para explicar o aparecimento das associagoes 
remotas na aprendizagem, a da generalizacao parece-nos ser a 
mais completa, pois da conta, nao somente das associagoes pros- 
pectivas, como tambem das retrospectivas. 

Quanto ao fato de que as associag5es diminuem com o au- 
mento do grau de remoticidade, fato que, como vimos, alem de ter 
sido comprovado por inumeros pesquisadores, aparece tambem 

nos ncssos resultados (Quadro XIV e Fig. 10), ainda que GIB- 
SON, nas publicagoes que desse autor conhecemos, nao tenha evi- 
denciado uma interpretagao desse aspecto, nao sera dificil, na ba- 

se da sua hipotese, verificar a perfeita adequagao da teoria, na ex- 
plicagao do fenomeno particular em questao. Basta lembrarmos 
que os baixos graus de "remoticidade" mostram uma tendencia ge- 

neralizadora mais intensa, sendo verdadeiro o inverso; isto e, a 
gradiente mais baixo de generalizagao esta condicionado aos graus 
mais altos de "remoticidade". 

GIBSON nao especifica como se daria esse gradiente da tern- 

dencia generalizadora, numa serie de itens que devam ser apren- 
didos: apenas verifica a possibilidade de haver um gradiente de 
generalizagao, sempre que um item-estimuio mostre um grau de 
generalizagao decrescente, na evocagao de respostas que ihe nao 

sao convenientes. Pois bem, para explicar-se por que o numero 
de associagoes remotas diminui com o aumento do grau de "remo- 
ticidade", basta admitir-se que aquele gradiente parta sempre do 

item-resposta mais proximo ao correto, enfraquecendo-se, portan- 
to, gradativamente, a medida que as respostas nao associadas di- 

retamente com o item-estimulo generalizado estejam mais dis- 
tantes. 

Verificando-se no Quadro XVIII que os erros por mudanga 
da posigao serial (generalizagao) diminuem a proporgao que au- 

menta o grau de similaridade, nao teremos dificuldade em aceitar 
esta explicagao. 

Ainda, no exarne dos resultados obtidos com as series deri- 
vadas, notamos que, com o aumento do grau de similaridade, hou- 
ve maior lucro na aprendizagem das series derivadas (Quadro 
XIV e Fig. 11). Como explicar esse resultado, a luz da teoria 
da generalizagao? 



ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

Neste ponto, atingimos uma das importantes inferencias que 
nosso experimento permitiu fosse estabelecida. 

A verificagao acima nao somente constituiu prova incontes- 
tavel da existencia de associacoes remotas, como ainda sugere que 
tais associacoes sao, de alguma forma, fungao do grau de simila- 
ridade entre os itens. Este segundo aspecto de nossa verificagao 
constitui, tanto quanto conhecemos da literatura sobre aprendi- 
zagem verbal, um achado inedito. 

Considerando-se esses resultados e considerando-se, tambem, 
o estudo que fizemos dos erros por mudanca da posigao serial, em 
funcao dos diferentes graus de "remoticidade" (Quadro XVIII e 
Figs. 8 e 9), somos levados a formular uma hipotese, que, dentro 
da teoria de GIBSON, esclarecera os aspectos por nos observa- 
dos: admitiremos que a aprendizagem de uma serie original de 
itens e process© essencial de diferenciagao desses mesmos itens, 
cuja dificuldade se relaciona diretamente com a ocorrencia dos 
erros por generalizagao (mudanga da posigao serial), erros estes 
que, no entanto, facilitarao a reaprendizagem dos mesmos itens 
quando dispostos em outra ordem (listas derivadas) . 

Esta hipotese explica entao as associagoes remotas como con- 
seqiiencia do aparecimento de erros por generalizagao. Alem dis- 
so, explica tambem por que o maior lucro na aprendizagem das 
listas derivadas ocorreu nas series de grande similaridade entre 
os itens, pois conforme se pode verificar no Quadro XVIII, a pro- 
porgao que aumenta o grau de similaridade, o numero de erros por 
generalizagao e maior. 

Resta-nos, finalmente, discutir os ultimos resultados obtidos, 
isto e, os referentes as curvas de posigao serial. Ccmo vimos, 
(Fig. 12) o seu tragado, para os tres graus de similaridade, mos- 
trou sempre uma depressao central, com conseqiiente elevacao das 
extremidades, donde termo-las denominado curvas em JJ, em- 
bora, em todos os cases, a extremidade da direita se tenha ele- 
vado a uma menor altura do que a da esquerda. Tais caracteris- 
ticas, reveladoras de que os itens das extremidades da serie sao 
mais faceis de ser aprendidos e os da zona central mais dificeis, 
tern aparecido em estudes feitos por varies autores, sobre os efei- 
tos da posigao serial. Alem disso, e tambem observagao comum 
o fato de que o item mais dificil nao e, exatamente, o do meio 
da serie, porem um dos seguintes, proximo ao meio. 

Os efeitos da pesigao serial sobre a aprendizagem tern sido 

amplamente estudados, sob as mais diferentes condigoes. Assim, 
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tem-se verificado qual a forma da curva de posigao serial quando 
■se varia o criteria da aprendizagem (WARD, 1937, (101), quan- 
do sao utilizadas praticas macigas ou distribuidas (HOVLAND, 
1938, (27); quando e variado o tempo de apresentagao de cada 
item a ser aprendido (HOVLAND, 1938, (28); quando os dados 
sao tornados em diferentes estagios da pratica (ROBINSON e 
BROWN, 1926, (82); quando as series a serem aprendidas sao 
de comprimentos diferentes (HOVLAND, 1940, (30); em estu- 
-dos sobre a interferencia da ansiedade na aprendizagem serial 
(MALMO e AMSEL, 1948 (54), alem de outras condigoes. Ain- 
-da que, a depressao central se apresente ora mais acentuada, ora 
:menos, em fungao da variagao das condigoes sob as quais sao ob- 
tidos os dados, de modo geral, a curva guarda sempre as caracte- 
risticas apontadas acima, e surgidas tambem nos resultados de nos- 
so experimento. 

O resultado inedito que obtivemos, entretanto, em relagao a 
essas curvas, foi o fato de que, a medida que o grau de simila- 
ridade entre os itens diminuiu, houve um deslocamento da sxlaba 
mais dificil, na diregao do final da serie. Assim, para a serie de 
grande similaridade, o item mais dificil foi o quinto; para a de 
media similaridade, foi o setimo e para a de pequena similaridade, 
o oitavo. 

Diversas hipoteses foram propostas, ou dentro das teorias so- 
"bre os fenomenos seriais em geral, ou especificamente, para a ex- 
plicagao da forma da curva de posigao serial. 

EBBINGHAUS ja havia descoberto que os itens do centro 

de uma serie eram os mais dificeis de ser aprendidos e justifica- 
^va o fenomeno, dizendo que o aprendiz presta maior atengao ao 
comego e ao fim da serie. Explicagoes, diriamos, derivadas da- 
quela afirmagao de EBBINGHAUS, apareceram posteriormente, 
como por exemplo, a de que, ao iniciar a serie, o individuo esta re- 
lativamente descansado e livre para aprender melhor e que, a pro- 
porgao que caminha ao longo da serie, a carga progressiva do ma- 
terial torna os itens mais dificeis; os resultados finais sao melho- 
res do que os do meio por se tornar possivel uma revisao dos ulti- 
mos itens, na pausa que se segue ao final da serie. Essa explica- 
gao aparece tambem em termos de "leis" da "primazia" (primacy) 
e da "recentidade" (recency) . 

Outras hipoteses foram levantadas, em termos de inibigao 
proativa e retroativa. Estes conceitos sao utilizados, em geral, pa- 
ra designar a interferencia da aprendizagem de um conteudo sobre 
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a aprendizagem de um segundo conteudo, no primeiro caso, e a 
interferencia da aprendizagem de um segundo conteudo sobre a 
retengao de um conteudo aprendido anteriormente, no segundo ca- 
so. £sses conceitos, que, como se ve, se referem a interferencias 
que podem ocorrer em duas aprendizagens distintas, sao transpor- 
tados para o caso da aprendizagem de uma unica serie, de tal for- 
ma que cada item da serie pode ser causador de uma inibicao proa- 
tiva em relagao aos seguintes e, ao mesmo tempo, podera sofrer 
destes uma inibigao retroativa. O primeiro item de uma serie, 
portanto, estara isento da inibigao proativa, e o ultimo, da retroa- 
tiva, e, a medida que caminhamos das extremidades para o cen- 
tre, os dois tipos de interferencia terao maiores probabilidades de 
aparecer, donde a maior dificuldade da aprendizagem dos itens 
centrais. Essa hipotese foi proposta por FOUCAULT (1928), (12). 

HULL, (apud McGEOCH e IRION, 1952, (62) de modo bas- 
tante semelhante ao que acabamos de abordar, formulou tambem 
uma explicagao do fenomeno em termos de respostas competido- 
ras. A vista de um item-estimulo, pode se dar uma competigao 
entre duas ou mais respostas; essa competigao pode variar para 
cada item-estimulo e dai a dificuldade relativa para aprender os 
diferentes itens da serie. 

Alem dessa explicagao em termos de respostas competidoras, 
HULL (1935, (33) formulou uma dedugao teorica, a partir da 
hipotese de LEPLEY sobre os fenomenos seriais na aprendiza- 
gem. Cada item de uma serie estaria em conexao com todps os 
seguintes, de acordo com o conceito de tendencia exdtatoria re- 
mota, ja citado quando abordamos as hipoteses sobre as associa- 
goes remotas. Ao ser praticado cada item, devera haver a inibi- 
gao dessa tendencia, e, uma vez que todos os itens anteriores es- 
tao em relagao com todos os posteriores, a maior inibigao e exi- 
gida para os itens centrais, que, por isso, sao os mais dificeis. 

Todas essas hipoteses explicativas dos efeitos da posigao se- 
rial sao bem construidas e satisfatorias do ponto de vista logico; 
no entanto, pecam em dois pontos essenciais: a) consoante tais 
explicagoes, o item mais dificil para ser aprendido em uma se- 
rie deveria ser exatamente o item do meio e, no entanto, vimos 
que os resultados indicam como item mais dificil, o localizado logo 
apos o centre da serie; b) o primeiro e ultimo itens deveriam ser 
igualmente dificeis, de acordo com essas hipoteses, e a dificul- 
dade deveria ir aumentando gradativamente a proporgao que se 
caminhasse para o centre da serie, devendo ser tambem igualmen- 
te dificeis os itens igualmente distantes das extremidades; entre- 
tanto, o que se observa experimentalmente e que o ultimo item e 
mais dificil do que o primeiro e a curva dos acertos segundo a po- 
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sigao serial decresce lentamente do inicio e rapidamente da extre- 
midade final, em diregao ao meio da serie. 

HULL e outros (apud HILGARD, 1948, (25) propoem no- 
va dedugao teorica na obra "Mathematico-deductive theory of 
rote learning", publicada em 1940, pela qual a curva de posigao 
serial seria explicada, nao so pelas hipoteses propostas em 1935 
por HULL, como tambem, por equagoes simultaneas que nos da- 
riam teoricamente os pontos para o tragado da curva, empregan- 
do-se tres constantes, provindas dos valores registrados empirica- 
mente. Assim, a curva teorica obtida, apresentaria os caracteris- 
ticos que, de fato, sao observados experimentalmente, isto e, o 
item mais dificil localizado logo apos o centro da serie e os ulti- 
mos itens, mais dificeis do que os primeiros. Entretanto, segundo 
escl^rece HILGARD, os valores constantes "nao se mostram mui- 
to consistentes de situagao para situagao e, por isso mesmo, a de- 
dugao nao e completamente satisfatoria". 

BUGELSKI (1950 (4) explorando os postulados da teoria 
de HULL, consegue explicar em termos de associagoes remotas a 
dificuldade relativa da aprendizagem de silabas sem sentido, dis- 
postas em serie; com base numa dedugao teorica e nos resultados 
de um experimento, demonstra a assimetria da curva de posigao 
serial, mostrando que o item mais dificil se localize alem do meio 
da serie e atendendo^ portanto, a primeira das duas criticas for- 
muladas para as hipoteses apresentadas anteriormente. Entretan- 
to, ainda que, com seus dados teoricos e experimentais, tenha de- 
monstrado a assimetria da curva e a dificuldade maior do penul- 
timo item em relagao ao segundo, seus resultados nao evidenciam 
de modo claro a diferenga de dificuldade entre o primeiro e o ulti- 
mo itens, pois os dados revelam estarem ambos em pe de igual- 
dade. 

Ainda para explicar a assimetria da curva de posigao serial,. 
RIBBACK e UNDERWOOD (1950, (81)), formularam uma hi- 
potese, baseada na observagao de que a aprendizagem de uma 
serie segue um sentido que vai das suas extremidades na diregao 
do centro: e assim, discriminam dois tipos de aprendizagem, A e 
B. O tipo A corresponderia as associagoes adjacentes prpspecti- 
vas e o tipo B as associagoes adjacentes retrospectivas; sendo as 
primeiras mais fortes do que as ultimas, estaria explicada a assi- 
metria da curva, deslocada na diregao do final da serie. 

GIBSON nao se preocupou em explicar, na base da sua teo- 
ria da generalizagao, a curva de posigao serial e diz mesmo: "Es- 
ta hipotese nao foi elaborada, com vistas a explicagao dos efei- 
tos da posigao serial, mas ha alguns indicios de que a generaliza- 
gao possa desempenhar algum papel nesses efeitos" (1942, (17). 



84 ARRIGO LEONARDO ANGELINI 

Como a teoria de GIBSON houvesse possibilitado a explica- 
gao dos nossos resultados ate este ponto, e animados pela suges- 
tao que ela mesma faz sobre a possibilidade de se explicarem os 
efeitos da posigao serial pelo conceito da generalizagao, resolve- 
mos desenvolver essa sugestao e formular uma explicagao propria, 
embora sempre respeitando os conceitos basicos da teoria. Evi- 
dentemente ,alem dos conceitos de generalizagao, diferenciagao e 
inibigao, teremos que admitir algumas hipoteses que facilitem a 
compreensao de todos os pormenores da curva de posigao serial. 
Estas hipoteses, entretanto, nao escapam aos fundamentos propos- 
tos por GIBSON, e podemos mesmo dizer que constituem uma 
extensao de sua teoria. 

Em primeiro lugar, devemos admitir que cada item estimulo 
se generaliza perante todos os demais da serie a ser aprendida e 
supor ainda que, para se efetivar a aprendizagem de um item, 
devera haver uma inibigao da tendencia generalizadora dos itens 
anteriores, em relagao aos posteriores ao item considerado. Assim, 
por exemplo, ao se praticar o 2.° item de uma serie, devera ser 
inibida a tendencia generalizadora do 1.° para com todos os ou- 
tros da serie, desde o 3.°. Se a serie for de 10 itens, como no caso 
do nosso experimento, para aprender-se o 2.° item, deverao ser 
evitadas oito associagoes, ou sejam as do 1.° item com os demais 
(3.° ao 10.°). 

Em segundo lugar, supomos que o numero de associagoes que 
devem ser evitadas (inibigoes), para cada item, traduzem direta- 
mente a dificuldade relativa de aprendizagem desse item. 

Finalmente admitiremos que, alem da tendencia generaliza- 
dora de cada item-estimulo em relagao aos seguintes, portanto, 
prospectiva, ha uma tendencia generalizadora retrospectiva, ainda 
que mais fraca do que a primeira; ao passo que, nas associagoes 
prospectivas, devemos inibir, para a aprendizagem de um item, as 
tendencias generalizadoras de todos os anteriores para com todos 
os posteriores, para o caso das retrospectivas, a inibigao a ser con- 
siderada devera ser apenas a do item-estimulo em questao, em re- 
lagao aos anteriores. Esta diferenga de tratamento entre as asso- 
ciagoes prospectivas e as retrospectivas pode ser facilmente com- 
preendida, se lembrarmos que as instrugoes para a aprendizagem 
sao sempre no sentido prospective e, em geral, estas associagoes 
sao mais numerosas e mais intensamente estabelecidas, segundo o 
que revelam todas as pesquisas a respeito. 

Aceitas essas hipoteses, podemos verificar teoricamente, em 
uma serie de dez itens a serem aprendidos, qual o numero de asso- 
ciagoes que devem ser evitadas, para cada item e, conseqiiente- 
mente, qual a sua dificuldade relativa (Quadro XX e Fig. 13). 
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O fato de haver um gradiente da tendencia generalizadora nao 
impede considerarmos essas tendencias, quando prospectivas, per- 
feitamente comparaveis entre si: pois, se, no caso do 2.° item, por 
exemplo, devemos admitir que a associagao do 1.° com o 3.° e 
muito mais forte do que a do 1.° com o 10.°, no caso do 9.°, tere- 
mos tambem que aceitar que a associagao do 8.° com o 10.° sera 

QUADRO XX 

Quadro demonstrative das associagoes prospectivas e retrospecti- 
vas que devem ser inibidas na aprendizagem de cada um dos itens 

de uma serie de dez. 

1 1 
| Item a ser AssociaQoes a serem inibidas 

TOTAIS 

GERAIS 
| apren- 
I dido Prospectivas To- 

tal 
Retrospec- 

tivas 
To- 
tal 

1 1.° —• 0 — 0 | 0 

( 2.° 
Do 1.° com o 3.°, 4.°, 
5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 
lO." 

S — 
1 

0 | 8 
1 

1 3.° 
Do 1.° e 2.° com o 
4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 
9.° e 10.° 

14 
Do 2.° com 
o 1.° 

1 
1 | 15 

1 

| 4.° 
Do 1.°, 2.° e 3.° com 
o 5.°, 6.°, 7.°, 8.° 9.° 
e 10.° 

18 1 
Do 3.° com 
o 2.° e 1.° 

1 
2 | 20 

1 

1 5.° 
Do 1.°, 2.° 3.° e 4.° 
com o 6.°, 7.°, S'.0, 9.° 
e 10.° 

1 Do 4.° com 
20 | o 3.° 2.° e 

| 1.° 
3 | 23 

1 

| 6.° 
Do 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 
5.° com o 7.°, 8.°, 9.° 
e 10.° 

| Do 5.° com 
20 | o 4.°, 3.°, 

1 2.° el." 

1 
4 | 24 

I 

I 7.° 
Do 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 
5.° e 6.° com o 8.°, 
9.° e 10.° 

i Do 6.° com 
18 | o 5.°, 4.°, 

| 3.°, 2.° e l.o 

1 
5 | 23 

1 8.° 
Do 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 
5.°, 6.° e 7.° com o 
9.° e 10.° 

14 
Do 7.° com 
o 6.°, 5.°, 
4.°, 3.°, 2.° 
e 1.° 

6 20 

I 9.° 
Do 1.°, 2.°, 3.°, 4.fl, 
5.°, 6.°, 7.° e 8'.° com 
o 10.° 

8 
Do 8.° com 
o 7.°, 6.°, 
5.°, 4.°, 3.°, 
2.° e 1.° 

7 15 

1 

1 10.° 1 - 
1 
1 

0 
Do 9.° com 

I o 8.°, 7.°, 
6.°, 5.°, 4.° 

1 3.", 2.° el.0 

1 1 
1 « 1 8| 

1 t 
1 1 1 
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4 
W 

^ -N. ̂   

Fig. 13 — Representagao grafica dos dados do Quadro XX.1 

muito mais forte do que a do 1.° com o 10.°. Havera, assim, para 
todos os itens* uma compensagao perfeita das diferengas de inten- 
sidade das associagoes devidas aos gradientes da tendencia gene- 
ralizadora. 

Entretanto, o caso das associagoes retrospectivas e um pouco 
diferente: o numero de associagoes proximas e remotas para os 
varies itens nao se equilibra como no caso das associagoes pros- 
pectivas. Se as associagoes retrospectivas fossem ponderadas com 
o peso que refletisse o gradiente, estaria destruida a coincidencia 
de valores que se observa na coluna "Totais Gerais* do Quadro 
XX. Assim, nao encontrariamos o terceiro item (valor 15, nao 
ponderado para o gradiente) tao dificil quanto o nono (cujo valor 
tambem e 15), na coluna "Totais Gerais". Essa aparente igual- 
dade e outras nessa coluna surgem por nao se levar em conta 
o gradiente das associagoes retrospectivas. Se considerassemos es- 
se gradiente, nao teriamos as coincidencias observadas nos valo- 
res da coluna "Totais Gerais", mas mesmo assim a ordem de difi- 

(1) — Esta representagao grafica, ainda que sugerida pela que HULL (1935, (33)) 
apresentou, dela difere fundamentalmente. 
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culdade dos itens e a forma geral da curva nao seriam essencial- 
mente alteradas. 

Considerando-se, entao, os totals gerais do Quadro XX, com 
os quais foi construida a curva teorica (Fig. 14), diretamente res- 
ponsaveis pela dificuldade relativa do item a que correspondem, 
veremos que, numa serie de dez, o 6.° item devera ser, teorica- 
mente, o mais dificil de ser aprendido e que o ultimo e mais dificil 
do que o primeiro. 

23 23 

20 

IS 

3 4 5 6 
Ordem. dos itens 

Fig. 14 — Curva de posigao serial deduzida teoricamente. 

Assim, temos a reprodugao teorica da curva de posigao se- 
rial, ainda que tragada de modo ccmplementar, isto e, a maior; 
dificuldade esta representada pela elevagao. 

A hipotese que levantamos, em extensao a teoria de GIBSON, 
explica, por conseguinte, os caractensticos observados na curva 
que, em geral, e obtida nos experimentos sobre os efeitos da po- 
sigao serial. 

Nos resultados do experimento por nos realizado, entretan- 
to, alem daqueles caracteristicos gerais, ja referidos, pudemos ve- 
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rificar, em virtude de termos estudado series de diferentes graus 
de similaridade entre os itens, que a assimetria da curva diminuiu 
a proporgao que aumentou o grau de similaridade, de modo que,. 
para a grande similaridade, a maior dificuldade recaiu sobre o 
5.° item da serie. 

A fim de explicarmos este ultimo aspecto do fenomeno, de- 
vemos admitir, de algum modo, que a forma da curva de posigao 
serial e tambem fungao da semelhanga entre os itens que com- 
pdem a serie. 

Quando formulamos, anteriormente, a terceira afirmagao da 
nossa hipotese, admitimos que — enquanto, no sentido prospec- 
tive, eram estabelecidas as associagoes de todos os itens anteriores 
ao considerado, em relagao a todas as respostas posteriores — 
nas associagoes retrospectivas, apenas se davam as associacoes 
do item-estimulo com as respostas anteriores, justamente porque 

estas associagoes sao mais fracas e em menor numero. Mas, se 
lembrarmos que, na serie de grande similaridade, (pelo que se in- 
fere no Quadro XVIII) o numero de associagoes retrospectivas foi 
bem maior do que na de pequena e na de media, nao sera dificil 
admitirmos que, neste caso, maior numero de associagoes retros- 
pectivas estavam presentes, determinando entao que o item mais 

dificil se colocasse bem no msio da serie; e, na de pequena simila- 
ridade, o numero de associagdes retrospectivas e menor, determi- 
nando o deslocamento do item mais dificil, para posigao mais pro- 
xima ao fim da serie. 

^ V 

. Propusemo-nos, no inicio desta discussao teorica dos resul- 
tados do experimento que realizamos, adotar um sistema unico de 
hipoteses que os pudessem compreender a todos, sem necessidade 
de recorrer a teorias diferentes nos seus conceitos basicos, para 
explicar fatos que devem estar interrelacionadcs, pois sao conse- 
qiiencias da mesma situagao experimental. 

Verificamcs entao que a teoria de GIBSON, uma das mais 
recentes explicagoes para os fenomenos observaveis na aprendi- 
zagem serial verbal, pode dar conta de todos os resultados que 
obtivemos, ainda que, para tanto, tivessemos que amplia-la por 
mais de uma vez, formulando hipoteses que, explicitamente nao 
apareciam naquela teoria. 
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Estamos convictos de haver adotado a melhor explicagao que 
atualmente se pode dar para esses fenomenos. Mas cumpre-nos 
acrescentar ainda que, se, por um lado, motives logicos de unida- 
de, de coerencia e que favorecessem uma compreensao mais cla- 
ra, foram suficientemente importantes para determinar a nossa 
preocupagao de buscar a teoria unica que compreendesse todos os 
resultados, devemos, por outro lado, nao ter receio de afirmar, a 
bem da verdade cientifica, que algumas explicagoes dadas care- 
cem de maior evidencia experimental e que estaremos prontos a 
reformar nosso ponto de vista, se outras explicagoes melhor ade- 
quadas aos fatos forem suficientemente comprovadas em labora- 
torio. 





VI — CONCLUSOES 

O experimento que levamos a efeito para esclarecer o pro- 
blema proposto na introdugao deste estudo — isto e, a influen- 
cia dos fatores similaridade intra-serial e derivagao inter-serial na 
aprendizagem verbal — e a discussao determinada pelos dados 
obtidos, quando examinados a luz das diversas teorias existentes, 
permitiram o estabelecimento de algumas conclusoes. Entre es- 
tas, umas constituem a confirmacao dos resultados a que chega- 
ram outros investigadores, em pesquisas semelhantes a nossa, en- 
quanto que outras sao ineditas e foram determinadas gragas a si- 
tuagao experimental especifica que criamos. 

Sao as seguintes as conclusoes inferidas: 

la. — Considerando-se uma serie de itens verbais a serem 
aprendidos, quanto maior a semelhanga entre os itens,, mais di- 
ficil se torna a aprendizagem da serie: dificuldade que podera ser 
expressa pelo numero medio de praticas necessarias para apren- 
der a serie e tambem pelo tragado da respectiva curva de apren- 
dizagem . 

2 a. — Aprender uma serie de conteudos e essencialmente um 
processo de diferenciagao dos elementos. No entanto, a pratica 
do material determina tambem uma tendencia generalizadora dos 
itens-estimulo de uma serie. Esta generalizacao, no entanto, vai 
diminuindo a proporgao que progride o processo de diferenciagao. 

3 a. — Quando um item-estimulo evoca uma resposta que nao 
e a correta, mas que e certa para outro item da mesma serie, tem- 
se um erro por generalizagao. Esses erros constituem a base para 
a comprovagao empirica da tendencia generalizadora. A aprendi- 
zagem de uma serie com alto grau de similaridade entre os itens 
e mais dificil porque a generalizagao e maior. As series de baixo 
grau de similaridade entre os itens sao de mais facil aprendiza- 
gem porque requerem menor esforgo de diferenciagao. 

4a. — A generalizagao entre os itens de uma serie aumenta 
a partir da primeira pratica realizada com o material de apren- 
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dizagem e atinge o maximo depois de alguns exercicios, decres- 
cendo entao, gradativamente, ate desaparecer, em virtude do re- 
forgo diferencial. A diferenciagao surge, por conseguinte, com a 
continuagao da pratica. 

5a. — As series derivadas, em geral, sao aprendidas mais fa- 
cilmente do que as originais correspondentes porque, na aprendi- 
zagem original, ja houve um esforgo de diferenciagao dos itens que 
compoem a serie, diferenciagao esta que beneficiara a aprendiza- 
gem da serie derivada. 

6a. — Na aprendizagem de series derivadas, quanto maior o 
grau de derivagao, menor o lucro em relagao a aprendizagem da 
serie original correspondente: naturalmente o lucro na aprendi- 
zagem de series derivadas, em geral, explica-se pela diferenciagao 
havida na aprendizagem da serie original; entretanto, a causa es- 
pecifica da relagao observada e a ocorrencia dos erros por gene- 
ralizagao que, embora constituindo erros na serie original, sao fa- 
tores de facilitagao para a aprendizagem da derivada. Esta ulti- 
ma afirmagao podera ser comprovada verificando-se que os erros 
por generalizagao diminuem com o aumento do grau de "remo- 
ticidade", ficando, conseqiientemente, esclarecida a relagao que 
apontamos no inicio desta conclusao. 

7a. — Quanto maior o grau de semelhanga entre os itens de 
uma serie aprendida originalmente, maior o lucro na aprendiza- 
gem da respectiva derivada. Tal fenomeno e dsvido as associa- 
goes. rerpotas, evidenciadas pelos erros por generalizagao na apren- 
dizagem original, porque quanto maior o grau de similaridade en- 
tre cs itens da serie aprendida, maior o numero desses errcs. 

8a. — Considerando-se a dificuldade relativa para aprender 
os itens de uma serie, observa-se que o primeiro e o mais facil e, 
a proporgao que caminhamos para o centre da serie, a dificuldade 
dos itens aumenta progressivamente ate atingir o maximo logo 
apos o meio da serie, sendo os ultimos itens mais faceis do que 
os do centre, porem mais dificeis do que os primeircs. £sse feno- 
meno pede ser atribuido a necessidade de se inibir, na aprendi- 
zagem de cada item, as tendencias generalizadcras de todos os 
itens-estimulo anteriores, em relagao a todas as respostas peste- 

riores ao item considerado (associagoes prospectivas); e, ainda, 
de se inibir a tendencia generalizadora do item-estimulo conside- 
rado, em relagao a todas as respostas anteriores na serie (asso- 
ciagoes retrospectivas) . 
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9a. — A proporgao que aumenta o grau de similaridade entre 
os itens de uma serie a ser aprendida, o item mais dificil, que em 
geral ocupa uma posigao logo apos a do meio da serie, tende a 
ser o do centro. Explica-se o fenomeno pelo fato observado de, 
na maior similaridade, as associagoes retrospectivas (que devem 
ser inibidas) aparecerem em maior numero e serem mais inten- 
sas do que nos graus baixos de similaridade. 





VII — APLICAQOES EDUCACIONAIS 

Podera parecer estranho ao observador menos avisado que 
os resultados obtidos em um experimento, digamos, realizado no 
laboratorio, sobre aprendizagem serial verbal, com o emprego de 
material desprovido de significado (silabas sem sentido), pudes- 
sem fornecer inferencias de aplicacao direta a aprendizagem esco- 
lar. As diferencas que poderiam ser apontadas entre a situacao 
experimental de um lado e a atividade cotidiana da sala de aula, 
de outro lado, sao tais que aquele observador poria certamente em 
duvida as possiveis aplicagoes dos resultados de nosso experimen- 
to. Entretanto, examinando melhor o problema, veria que tais di- 
ferengas — nascidas, como ja notamos, das exigencias exp-erimen- 
tais do tratamento cientifico dos problemas complexes, que parte 
do isolamento do fenomeno a ser investigado, criando, pois, uma 
situagao de laboratorio — nao invalidam na maior parte das ve- 
zes, a comparagao entre os resultados da aprendizagem escolar e 
os obtidos em experimentos, nem a identidade de principios fun- 
damentais que regem ambas as situagoes. E' o que acontece no 
caso particular deste estudo. 

Essa situagao de laboratorio, conforme a designamos, obriga 
o investigador a simplificar o problema em estudo, no sentido de 
eliminar as variaveis nao pertinentes a pesquisa em aprego, mas 
presentes no fenomeno estudado, e que, uma vez conservadas, o 
tornariam tao complexo que, praticamente, impossibilitariam uma 
abordagem experimental. 

O fato de termos utilizado material sem significado de modo 
algum prejudicara as possiveis aplicagoes dos resultados obtidos 
a aprendizagem escolar. Basta lembrarmos que qualquer mate- 
rial sera desprovido de significado enquanto nao houver alguma 
experiencia com esse material por parte do aprendiz: o que Ihe 
da significado e uma pratica previa realizada de algum modo. 

* * * 

Vimos que a diferenciagao do conteudo e tarefa essencial pa- 
ra o processo da aprendizagem e que essa tarefa sera tanto mais 
dificil e demorada quanto maior a similaridade, e portanto a ten- 
dencia generalizadora, entre os itens a serem aprendidos. Isto nos 
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sugere, por exemplo, que muitas das dificuldades que as criangas, 
ao serem alfabetizadas, encontram na aprendizagem da leitura se- 
jam devidas ao fato de nao serem diferenciados os padroes seme- 
Ihantes de letras. Ao contrario, sao apresentados concomitantemen- 
te pelo professor, na intengao consciente de facilitar a tarefa para 
o aluno. A conseqiiencia e que as criangas poderao ler incorreta- 
mente uma palavra justamente porque a grafia desta e muito se- 
melhante a de outra praticada concomitantemente: cometem, des- 
sa forma, erros evidentes por generalizagao. Assim sendo, em es- 
tagios iniciais da pratica, como no caso da alfabetizagao, julgamos 
condenavel o que se observa constantemente nas cartilhas: frases 
compostas de palavras muito semelhantes entre si por possuirem 
a mesma silaba ou silabas quase iguais, como: 

Ada deu o dado a Dada. 
De o dado a Dudu, 
D6i o dedo da Didi. 
Dada Didi Dudu 
Dado dedo — da de di do du 

£ste processo decorre da suposigao de que a aprendizagem da 
leitura pode ser facilitada pelo emprego de palavras bastante se- 
melhantes entre si e do desconhecimento de que aquela homoge- 
neidade nas frases exige um esforgo diferenciador muito maior, do 
aprendiz, tornando, conseqiientemente, mais dificultosa a apren- 
dizagem . 

Estas consideragoes tambem se aplicam a outros campos, alem 
do da alfabetizagao. 

A aprendizagem de idiomas estrangeiros e um deles, extenso, 
importante e propicio a aplicagao dos resultados expostos. Lem- 
bramos, por exemplo, a questao da apresentacao concomitante de 
palavras semelhantes quanto a grafia, porem, diferentes no que 
se refere ao significado que traduzem. A apresentagao concomi- 
tante ou sucessiva, em curto prazo, de palavras com grafia muito 
semelhante, embora com significado diferente, podera causar gran- 
de dificuldade aos aprendizes, levando-os a tomarem um vocabulo 
por outro. Este tipo de erro, surgido em conseqiiencia da genera- 
lizagao inicial na aprendizagem, podera persistir durante muito tem- 
po, exigindo, para sua eliminagao, um grande esforgo diferencia- 
dor por parte do aprendiz. 

As mesmas dificuldades poderao ser encontradas se conside- 
rarmos o caso de palavras de pronuncia muito semelhante, porem 
de significado, e algumas vezes ate de grafia, diferente. A vista 
de tais consideragoes, podemos concluir, fundamentados nos re- 
sultados de nossa pesquisa, que professores ou autores de livros di- 
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daticos de idiomas estrangeiros devem ter por norma evitar, tanto 
quanto possivel e principalmente para os estagios iniciais da pra- 
tica, a apresentagao concomitante de palavras ou expressoes, que, 
pela setnelhanga entre si, seja de forma, conteudo ou pronuncia, 
venham obrigar o aprendiz a um esforgo diferenciador muito maior 
do que aquele que Ihe seria exigido se tal similaridade nao ocorresse. 

No ensino de codigos, como o telegrafico Morse, no intuito de 
se facilitar a aprendizagem, tem-se obedecido a tendencia de gru- 
par os caracteres semelhantes, tais como: E (.), I ^ (...), 
H (....), 5 ( ) ouT (—) M ( ), O (—  ), zero 
( ). Entrstanto, os resultados de nossa pesquisa demons- 

traram que nao se devem juntar os grupos semelhantes para exer- 
cita-los segundo um padrao, pois o esforgo de diferenciagao em tais 
casos sera muito maior, e portanto mais dificil a aprendizagem, 
do que se os caracteres apresentados em seqiiencia fossem bem des- 
semelhantes. Com o decorrer da pratica e gradativamente e que 
podera haver a aprendizagem conjunta de itens mais semelhantes, 
pois o aprendiz ja tera o beneficio da diferenciagao inicial. 

Essas observagoes sao aplicaveis tambem ao ensino da mu- 
sica, na medida em que se possa considerar como codigo a lin- 
guagem musical. 

De modo geral, conteudos muito semelhantes entre si apre- 
sentados juntos sao de diferenciagao mais dificil e confundem os 
estudantes, principalmente nos primeiros estagios da pratica. 

Por outro lado, certos aspectos do importante problema da 
transferencia de aprendizagem poderao ser examinados a luz das 
conclusoes que obtivemos neste estudo. 

Lembramos, na questao da transferencia, o principio muito 
conhecido formulado por THORNDIKE, dos elementos identicos — 
ou componentes identicos, como quer WOODWORTH — segundo 
o qual, para que haja transferencia de um conteudo de aprendiza- 
gem para outro, e necessario que, em ambos, existam elementos iden- 
ticos. Assim, a pratica de realizar adigoes facilitara a atividade 
de multiplicar, porque na multiplicagao temos que usar muito da- 
quilo que foi aprendido na adigao. Entretanto, a mera presenga 
de elementos identicos em dois conteudos de aprendizagem nao 
e o bastante para que se de, invariavelmente, a transferencia po- 
sitiva. Pelo contrario, tal identidade podera causar justamente 
uma interferencia e aparecer entao a transferencia negativa. 

Explicando-se a transferencia em termos de generalizagao e 
diferenciagao, diriamos que a transferencia positiva varia em pro- 
porgao direta com o grau de diferenciagao havido no material ori- 
ginal de aprendizagem. Considerando-se dois itens de uma serie 
de alto grau de semelhanga, onde portanto ha grande generaliza- 
gao, como dois conteudos de aprendizagem, poderemos esperar 
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que haja interferencia de um item em outro, devido justamente 
a dificuldade de diferencia^ao. 

Entretanto, uma vez bem difsrenciados os itens de uma serie, 
poderao eles apresentar uma transferencia positiva na aprendiza- 
gem de uma serie semelhante (derivada). £sse fato se acentuou 
no caso das series de maior similaridade, que, embora, mais difi- 
ceis de serem aprendidas (dificuldade de diferenciagao: maior in- 
terferencia entre os itens), apresentaram maior lucro na aprendi- 
zagem das derivadas correspondentes (transferencia positiva em 
virtude do maior esforgo de diferenciagao) . 

A fim de ilustrar esta explicagao do fenomeno da transferen- 
cia, vejamos um exemplo referente a aprendizagem da historia: 
entre as antigas civilizagoes indigenas que habitavam as Ameri- 
cas, duas delas existiam que apresentavam entre si muito em co- 
mum, os Aztecas e os Incas. Se ambas fcrem estudadas concomi- 
tantemente ou se, apenas aprendida superficialmente uma, ja se 
passar ao exame da outra, os resultados serao dssoladores, pois a 
similaridade trara a confusao e a dificuldade para a identificagao 
de cada uma das tribes. No entanto, a aprendizagem de uma de- 
las podera facilitar a aprendizagem da outra, se inicialmente for 
aprendida muito bem a primeira, e entao estudada a outra, ccm- 
parando-as e aproveitando o que ha de semelhante e de diferente 
entre ambas. 

O mesmo fenomeno poder-se-a obEervar na aprondizagem 
concomitante de idiomas estrangeiros que guardam muita seme- 
Ihanga entre si, como por exemplo, o espanhol e o italiano. Um 
individuo que se propuzer a aprender esses dois idiomas na mes- 
ma ccasiao, podera encontrar certas dificuldades decorrentes da 
interferencia de uma aprendizagem sobre a outra: dificuldades de 
diferenciagao que levam a uma transferencia negativa. Mas, se 
o conhecedor de um desses idiomas dedicar-se a aprendizagem do 
outro, encontrara provavelmente uma grande facilidade na tare- 
fa, devido a transferencia positiva que se estabelecera. 

A capacidade de se transferirem cs resultados da aprendiza- 
gem de um conteudo para outro a ser aprendido na propria escola 
ja representa uma economia de esforgo que deve ser levada em 
consideragao nos trabalhos escolares, mas a importancia funda- 
mental do fenomeno esta na possibilidade de transferencia da 
aprendizagem escolar para situagoes futuras da vida pratica e isto 
constitui uma das razdes da existencia da escola. Entre os prin- 
cipals objetivos desta, esta o de socializar o educando, do melhor 
modo e no menor tempo possivel. Para tanto, devem-se selecionar 
mxnimos essenciais e desenvolver entre os alunos a capacidade de 
reagao diterenciada a fim de que os beneficios futures da trans- 
ferencia de aprendizagem sejam alcangados. A diferenciacao c 
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tanto mais importante quanto e verdade que situagoes novas nao 
constituem nunca a repetigao total e identica de situagoes ante- 
riormente "experienciadas". 

Considerando-se as ultimas conclusoes a que chegamos — as 
referentes aos efeitos da posigao serial — devemos indicar, como 
aplicagao a aprendizagem escolar, que o professor nao se pode es- 
quecer de que os elementos centrais de um conteudo de aprendi- 
zagem sao mais dificeis de serem retidos: o inicio e o final de um 
assunto sao mais facilmente lembrados pelos alunos do que a par- 
te intercalada entre ambos. O professor precisara, portanto, de 
maior atengao e maio^: cuidado para que a aprendizagem dessa par- 
te se iguale em eficiencia a das demais. 

* * 

Procuramos mostrar na introdugao deste trabalho que, de 
certa forma, o processo de aprendizagem se estabelece em serie; e, 
assim sendo, as conclusoes a que chegamos podem ser aplicadas, 
de modo geral, a muitas situagoes de aprendizagem. Desde os con- 
teudos mais faceis, como memorizar uma palavra ou manusear 
adequadamente um aparelho simples, ate as atividades mais difi- 
ceis ou conhecimentos que exijam abstragao e raciocinio comple- 
xes, inumeras situagoes de aprendizagem se caracterizam pelo seu 
aspect© serial. Neste sentido, devemos ter sempre presentes os 
efeitos dos fenomenos intra-seriais no processo da aprendizagem, 
quer se trate de conteudo de natureza verbal, perceptivo-motora, 
quer de conteudo que implique na solugao de problemas, pela des- 
coberta de relagoes atraves do raciocinio. 



T-. 
>■ o 

o 
O 

o m 

cs> CO <z> 

£2 
nv 

CO 
nr> 



SUMMARY 

This work constitutes an experiment which the author put into 
practice using at the same time sixty students belonging to the Fa- 
culty of Philosophy, Sciences and Letters of the University of Sao 
Paulo — Brasil, trying to investigate a few aspects, not yet inves- 
tigated, of the important chapter of learning related to the intra- 
serial phenomena. 

Besides other complementary studies which the created expe- 
rimental phase made possible, the author tried, to study in parti- 
cular and comparatively two variables which characterize them- 
selves in intraserial phenomena: a) the intraserial similarity and 
its potential effects in learning; and b) learning verified with the 
serial material original to the student and in a different posterior 
presentation, that is, with derived lists in different degrees of deri- 
vation, The similarity showed therefore, an intraserial variation 
and the derivation, an interserial variation. 

This research showed very interesting results, some of them 
not yet heard of in specialized literature and the author tried then 
to discuss and interpret them in the light of the existing theories 
about intraserial phenomena. The author came to the conclusion 
that the best explanation of the results is put forth by the theory 
of generalization and differentiation of E. J. GIBSON and he even 
proposes an extension of this theory. 

Taking the concepts of generalization and differentiation as 
criterion the author establishes a deductive theory of the serial po- 
sition curve after having examined critically the explanations of 
other authors. He verified also that the curve of serial position is 
to a certain extent, a function of the intraserial similarity. 

Finally, he proposes some educational application related to 
the results of the experiment. 
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