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APRESENTAgAO 

As dificuldades orgamentarias enfrentadas pela Faculdade 
no quatrienio 1954-1958, que retardaram a publicagao de outros 
trabalhos realizados nesta Cadeira, afetaram tambem este, que 
sai com um atraso de cinco anos. 

Ainda assim acreditamos haver interesse em sua publica- 
gao. A bibliografia psicologica em lingua portuguesa, em outro 
nivel que nao o de compendios ou obras de divulgagao, e quase 
inexistente. Sobre Psicologia Experimental, as publicagoes 
existentes contam-se a dedo. 

Esta disciplina, de grande desenvolvimento primeiro na 
Alemanha e atualmente nos Estados Unidos, mais do que ou- 
tros ramos da Psicologia foi aqui descurada por ser o ensino da 
Psicologia no Brasil subsidiario ao de Filosofia ou Pedagogia. 
Adquiriu agora posigao de grande relevo no curriculo do novo 
Curso de Psicologia instituido por lei estadual nesta Faculda- 
de, no ano passado. 

No momento em que, como decorrencia de proposta de nos- 
sa propria iniciativa, se opera uma tao notavel mudanga de 
diregao no ensino de Psicologia em nossa terra, cremos conve- 
niente salientar que, em materia de ciencia psicologica, o en- 
tusiasmo investigatorio (que sempre'estimulamos) deve vir de 
par com o espirito critico que deve Ser seu indispensavel 
contrapeso. A presente dissertagao, representando um exame 
de toda uma linhagem de experimentos sobre o efeito da inter- 
rupgao de tarefas, exemplifica bem a situagao de grandes seto- 
res da Psicologia Experimental, bem como a diregao do pro- 
gresso a realizar em tao importante campo de estudos. 

* * 
* 

Embora apresentada sob nossa responsabilidade, como 
orientadora que fomos do doutoramento de sua autora, parte 
desta dissertagao (capitulos II a V) Ihe servira anteriormente 
como base para a obtengao de um "Master's Degree" na New 
School for Social Research de New York. 



Com o acrescimo dos demais capitulos que Ihe sugerimos 
e que visaram situar os experimentos relatados no contexto 
teorico que Ihes da sentido, foi aprovada para o grau de Doutor 
nesta Faculdade, em 1953. Nessa epoca era a autora do presen- 
te trabalho asslstente desta Cadeira, o que explica sua publi- 
cagao, hoje, na serie de Boletins que vimos dirigindo, da Ca- 
deira de Psicologia. 

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL 

Sao Paulo, Dezembro de 1958 
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Aprendendo, experimentando, observando, 
procure nao ficar na superficie dos fatos. Nao 
se tome o arquivista dos fatos. Procure pene- 
trar no segredo da sua ocorrencia, persistea- 
temente busque as leis que os govemam. 

PAVLOV. 

INTRODUQAO 

A psicologia ampliou durante os ultimos cem anos sen 

conteudo, tornou cada vez mais rigoroso sen metodo cienti- 

fico, e ninguem Ihe podera negar hoje o lugar a que tem di- 

reito entre as dcmais ciencias. 

Apesar das diferencas que existem entre os psicologos, 

diferencas de interesse e orientacao, todos estao de acordo 

em que a psicologia so podera ser considerada uma ciencia 

na medida em que se basear na experimentacao . 

Nem a psicologia, nem outra qualquer ciencia pode 

prescindir da teoria. Mas essa teoria para ser aceita deve 

ser verificada pelo metodo experimental. 0 relevo dado a 

essa verificacao como uma fase na construcao da teoria, 

evidenc'a uma maturidade crescente dos estudos psicologi- 

cos. As hipoteses sao proposicoes que o psicologo nao deve- 

ra considerar como afirmacoes de fato, mas, ao contrario, 

como problemas de experimento. 

E importante assinalar que, por estar agora a experimen- 

tacao firmemente estabelecida como urn metodo da investiga- 

cao psicologica, a expressao psicologia experimental nao de- 

signa mais, como antigamente, um conteudo independentc. 

Toda a psicologia deve ser experimental. 

As falhas que as conclusoes experimentais freqiientemen- 

te apresentam nao devem ser atribuidas a algum defeito in- 

trinseco do metodo, mas, geralmente, ao tato de que o expe- 

rimento psicologico tem sido feito sem uma suficiente pre- 
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paracao teorica. Os dados obtidos pelo experimento tem 

um valor explicativo somenle em relacao a teoria — e a teo- 

ria da psicologia contemporanea e notoriamente imprecisa. 

Uma distincao mais cuidadosa entre elementos cientificos e 

nao cientificos se faz necessaria para colocar ambos nos sens 

respectivos lugares. A neutralidade essencial da metodologia 

cientifica nao pode ser sacrificada, nao imporlando quao 

urgente seja a necessidade imediata de conhecimentos on dc 

aplicacao. 

Na medida em que a teoria sc tornar mais refinada, po- 

der-se-a esperar uma evolncao correspondente de leis gerais 

abrangendo tbda a atividade psicologica humana, leis essas 

verificadas, em cada um dos sens pontos, por experimentos. 

Nenhuma teoHa psicologica devera ter uma aceitacao geral 

se nao for fundamentada em provas tao rigorosas quanto as 

dos outros ramos do conhecimento cientifico. 

A fecnndidade cientifica de qualquer teoria e a sua ca- 

pacidade de conduzir a experimentos produtivos e a outras 

observacoes, bem como a de levar a uma teoria mais satis- 

fatoria e ampla. 0 desenvolvimento cientifico da psicologia 

nao justifica lioje a aceitacao entusiastica de uma orientacao 

teorica cuja base experimental seja falha. 

Entretanto, a necessidade imperiosa da experimentacao, 

que se coloca claramente na psicologia, de maneira nenhu- 

ma equivale a aceitar todo e qualquer experimento feito. Se 

uma teoria nao e aceitavel a nao ser que apresente fatos que 

a comprovem, os fatos por sua vez nao se enquadram na cien- 

cia senao quando colocados num contextos teorico adequado. 

Isso equivale a reconhecer que se impoe como necessaria 

uma selecao entre os experimentos, nao somente tendo em 

vista a tecnica e o procedimenfo do experimentador, mas 

principalmente a adequacao dos resutados para comprovar 

ou nao a teoria que esta sendo verificada. 

Esta revisao de experimentos visando a sua adequacao 

a teoria defendida viria economizar os esforcos que muitas 

vezes sao despendidos em repeticoes de series de experimen- 
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los que, pelas vicissitudes por que passaram, ha muilo deixa- 

ram de possuir qualquer relagao direla ou indireta com a teo- 

ria original . 

£ curioso observar como se formam, em psicologia, as 

series de experimentos que aparentemente se referem a urn 

mesmo problema. Um primeiro experimento geralmente con- 

duz a outro. 0 proximo experimentador parte deste segundo 

e algumas vezes faz uma ligeira referencia ao primeiro. E' 

facil prever o que muito freqiientemente acontece quando o 

numero de experimentos se multiplica; um grupo de elos 

que nao chegam a formar uma verdadeira corrente. 

Foi esse o panorama que se nos apresentou quando nos 

propusemos repetir o experimento (1) sobre A Retencdo das 

Tare fas Interrompidas de Bluma Zeigarnik. Os experimentos 

sobre o mesmo problema sao tao numerosos e as contradi- 

^'oes cntre os diversos resultados apresentados e discutidos 

por varios autores sao tao flagrantes, que seria quase impossi- 

vel julgar da validez de qualquer resultado obtido, ainda que 

usando da mesma tecnica experimental. 

O primeiro trabalho que se nos impos foi o de estudar 

minuciosamente todos os experimentos, discutir a tecnica 

usada, os resultados obtidos e o significado teorico destes. 

O resultado desse estudo nos levou, num certo sentido, a arn- 

pliar ainda o trabalho. A medida que tomamos conhecimen- 

to da grande confusao que se estabeleceu a partir do experi- 

mento original, — isto e, durante um periodo de mais ou 

menos 25 anos, — observamos que embora quase todos cs 

autores usassem uma tecnica experimental semelhante, ra- 

ros foram aqueles que fizeram uma referenda a teoria de 

motivacao da psicologia topologica que Zeigarnik procurava 

verificar. 

Em outras palavras, tentamos examinar os experimentos 

quanto a adequacao a teoria original, procurando obter uma 

(1) — £ste experimento deixa de ser mencionado em minudas porque constituiu um 
trabalho feito em grupo para o curso de Psicologia Experimental da New School 
for Social Research, New York. De maneira geral os resultados nao confirmara 

os obtidos por Zeigarnik. 



resposta as seguintes perguntas. Poderiam ser aceilos como 

fatos comprovanles da teoria todos os resultados apresen- 

tados por esses experimentadores? Poderia ser considerada 

a leoria comprovada por tais fatos? Em caso negativo, quais 

seriam as hipoteses mais plausiveis para explicar a inade- 

quacao: experimentos nao validos e, portanto, resultados cri- 

ticaveis, ou ausencia de uma coerencia in tern a da teoria, on, 

ainda, erronea formulacao desta? 

Este trabalho se orientou no sentido de oferecer respos- 

tas a tais questoes. 

Como a validez de inn experimento nao pode ser avalia- 

da sem um conhecimento da teoria que llie serve de base, co- 

mecamos por fazer uma descricao da teoria da psicologia to- 

pologica, afim de melhor apreciar as hipoteses apresentadas 

para explicar o comportamento motivado, e, assim, de uma 

maneira resumida, discutir as bases teoricas dos experimentos 

que tentamos examinar. 

A apresentacao dos experimentos seguiu quase sempre 

a ordem cronologica em que se fizeram. A apresentacao dos 

experimentos originais sucedeu a de varios outros cujo resul- 

tados aparentemente confirmam ou negam os mencionados 

por Zeigarnik. Desses experimentos separamos alguns que, 

apesar de terem sido conduzidos com a mesma tecnica expe- 

rimental, acentuaram um problema diferente daquele ante- 

riormente tratado e relacionaram os seus resultados com a 

teoria freudiana da repressao. f:stes ultimos foram conside- 

rados nao somente em relacao ao problema inicial, mas tam- 

bem de uma maneira especial, em relacao a propria teoria 

que pretendiam defender. 

Em cada um dos estudos abordados, tentamos averiguar 

como foi que o experimentador formulou o problema, que 

tecnica experimental usou ou que modifica^oes introduziu 

na tecnica, e, finalmente que resultados obteve. Os resultados 

foram examinados quanto a validez, e buscando-se verificar 

se a validez encontrada exigia mais provas para a negacao 

ou a aceitacao da hipotese. Procuramos ainda verificar se 
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existiram condicoes que nao foram controladas no expen- 

mento e se a essas condicoes poderiam atribuir-se variacao 

on a falta de variacao da variavel estudada. 

Antes de apreciar lodos esses experimentos numa discus- 

sao geral, introduzimos um paragrafo referente ao problema 

da Ressuncdo das Tare fas Interrompidas, problema esse que 

mantem estreita relacao com todo o assunto tratado e cujas 

conclusoes tern um certo interesse neste nosso trabalho. 

A avaliacao critica das relacoes entre as construcoes 16- 

gicas e os dados empiricos nos levou a introduzir, a titnlo de 

sugestao para estudos posteriores, uma critica aos conceitos 

da teoria de motivacao de Kurt Lewin. 

Queremos ainda assinalar nesta introducao que no de- 

correr do trabaho encontramos varias dificuldades na tradu- 

cao da especifica terminologia de Lewin. As traducoes e mui- 

tas vezes as adaptacoes dos termos usados sao apresentadas 

a titulo de tentaliva. 





CAP1TUL0 I 

A PSICOLOGIA T0P0L6GICA E VETORIAL DE KURT 

LEWIN E A TEORIA DE MOTIVAQAO 

A psicologia experimental da motivacao, produto dos ul- 

limos vinte e cinco anos, desenvolveu-se sob a pressao de iu- 

teresses praticos representados por diferentes correntes da 

psiquiatria, como a psicanalise, e pelas ciencias sociais. Essas 

influencias diversas contribuiram visivelmente para a multi- 

plicidade de sens conceitos e para a sua falta de unidade .A 

teoria neste campo e fragmentaria e freqiientemente defi- 

ciente nas suas generalizacoes. Ao mesmo tempo, um grande 

desejo de progresso rapido leva a aceitar trabalhos tecnica- 

mente incompletos, que nao seriam admitidos em campos de 

estudo mais desenvolvidos. Uma atmosfera de confusao e, 

sem duvida, grandes dificuldades conceptuais e tecnicas sao 

responsaveis pelo atrazo no desenvolvimento de uma psicolo- 

gia experimental da motivacao. 

A teoria de Kurt Lewin sobre a motivacao e o objeto do 

presente capitulo. Resumiremos o que e considerado como 

sua mais importante contribuicao — a metodologia que pro- 

poe para a psicologia — antes de discutir a explicacao dada, 

em termos dessa psicologia, ao problema da motivacao. 

A TEORIA DE CAMPO EM PSICOLOGIA 

Apesar de ser um membro do grupo da Gestalt, de Berlin, 

Lewin desde cedo se interessa por um campo de estudos dife- 

rente do preferido pelos gestaltistas, isto e, pela motivacao do 

comportamento humano. Os problemas de motivacao foram 

tratados por Lewin na sua psicologia topologica e vetorial (2). 

(2) —■ "O tenno 'psicologia topo^gica' e usado para designar aquela parte da teoria 
psicoldgica baseada em conceitos da matetnatica topoldgica. Deve ser completa- 
da pela psicologia vetoriar* (27, pg. 7). 
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Segundo Lcwin, as dificudades teoricas da psicologia as- 

semelhani-se as dificuldades que a fisica encontrou ao pro- 

curar, ultrapassando o que ele chama a maneira de pensir 

aristotclica, adotar a maneira de pensar galileica. 

A comparacao enlre essas duas maneaas de pensar, bcm 

como os probleinas da transicao de uma para outra na fisica, 

servem ao mesino tempo de ilustracao e de exemplo para uma 

adequada reconstrucao dos conceitos da psicologia. 

Os conceitos aristotelicos se distinguem: 1) por serem 

conceitos que incluein, em via de regra, uma valorizacao; 2) 

por levarem a classifica^oes abslratas e rigid as que geralmen- 

te assiimem a forma da dicotomias. Conce tos dessa nalureza 

detenninam uma conccpcao de lei caracteristica do pensa- 

menlo arislotelico. So pode ser considerado objeto de lei 

aquilo que c absolntamente regular, isto e, sem cxcecao, e que 

ocorre com freqiiencia. Fatos individuais, e que ocorrcm 

somente uma vcz, sao assim excluidos da cogitacao cientifica. 

Opondo-se a essa maneira de pensar, apareceu no desen- 

volvimento da fisica a concepcao galileica. Essa passagem se 

verificou quando os conceitos de valor foram excluidos e a 

interpretacao de classificacao foi modificada. As dicotomias 

foram substituidas paulatinamente na fisica por graduacoes 

continuas. Verificou-se uma transicao do conceito de classe 

para o conceito de sorie. 0 conceito de classe perdeu muilo 

do sen significado quando se aceitou a diferenciacao entre 

conceitos descritivos ou fenotipicos e os conceitos genetico 

condicionais ou genotipicos. 

Uma das contribuicocs mais importantes da maneira ga- 

lileica de pensar e a descricao da realidade concreta mesmo 

quando se trata de um caso unico. E assim tambcm o caso 

individual, segundo essa orientacao, e caracterizado e estuda- 

do no seu aspecto quantitativo. 

Ao compararmos os conceitos usados pela psicologia com 

esses modos de pensar, chegamos a conclusao, de acordo com 

Lewin, que a psicologia c ainda uma ci^ncia pre-galileica. 

Muitos conceitos aristotelicos sao de uso corrente em psico- 
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logia. Por exemplo, a psicologia preocupa-se em estudar qua- 

se que exclusivamente o que e regular, o que e mals freqiiente, 

deixando de lado qualquer problema que se apresente como 

excecao, considerando-o sem nenhuma importancia cientifica. 

£:sse criterio de freqiiencia domina a formula^ao dos concei- 

los da psicologia e freqiientemente dirige a tecnica experi- 

mental. Adolando o criterio do que e mais comum como 

objeto de estudo da psicologia, e facil compreender a impor- 

tancia conquistada pela estatistica na psicologia contempora- 

nea. Entretanlo, apesar da introducao das tecnicas estatisti- 

cas mais refinadas, nao houve nenhuma modificacao nos con- 

ceitos da psicologia, que continuam aristotelicos. Alias, acen- 

tua Lewin, a propria tecnica estatistica trabalha no sentido 

de manter o prestigio de tais conceitos (por exemplo, calculo 

das relacoes entre propriedades isoladas de todos complexes 

que resultam numa afirmacao de probabilidade geral). 

A aceitacao desta oposicao entre lei e caso individual na 

psicologia determina duas consequencias: uma, a de limitar 

a pesquisa psicologica (por exemplo, a personalidade de um 

individuo nao pode ser objeto de uma psicologia cujas leis 

sao formuladas a partir do que e mais freqiiente); outra, de 

reduzir o problema de metodos ao problema de estabeleci- 

mento de medias estatisticas. Lewin acrescenta que "o pon- 

to critico nao esta na aplicacao dos metodos estatisticos, mas 

na maneida como sao aplicados e, especialmente nos casos 

que sao combinados em grupos" (26, pg. 19). 

Ao lado desse panorama que e quase geral na psicologia, 

Lewin assinala a existencia de tentativas fragmentarias e iso- 

ladas para introduzir conceitos galileicos. 

Essa introducao da maneira de pensar galileica na psi- 

cologia se faz sentir principalmente na crescente importancia 

atribuida ao estudo da sitimgdo na qual se verifica o fato 

psicologico. A nova maneira de pensar desvia a atencao do 

estudo do que e geral e isolado, dirigindo-a para o estudo 

das relacoes entre os fatores da situa^ao concreta, isto e, pa- 
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ra as condicoes momentaneas do individuo e a estrutura da 

situacao psicologica. 

A tarefa que se apresenta a psicologia seria, em ultima 

analise, procurar representar essa situacao psicologica con- 

creta com suas caracteristicas individuais e a estrutura con- 

creta da pessoa. 

Assim a evolucao no sentido da maneira de pensar ga- 

lileica "... depende de se ter em mente que a validez geral 

da lei e a concrescibilidade do caso individual ndo sdo anti- 

teses, e que a referenda a totalidade da siiuacdo global con- 

creta deve passar a ocupar o lugar da referenda a maior co- 

lecdo historica posswel de repeticoes frequentes" (26, pg .42). 

Esta situacao de crise dentro da psicologia evidenciaria 

a necessidade de uma teoria capaz de determinar as interre- 

lacoes causais, de manter uma estreita relacao com os fatos 

e de englobar num unico sistema todas as contribuicoes es- 

parsas dos varios ramos da psicologia, representando tanto a 

lei geral quanto as caracteristicas do caso individual. Uma 

teoria com tais peculiaridades so poderia ser construida aban- 

donando qualquer tipo de classificacao e tentando apresentar 

determinados conceitos. 

0 que Lewin propoe para a psicologia, em resumo, e subs- 

tituir a teoria de classe por uma teoria de campo. Para a 

psicologia de classe "o fato de pertencer a uma certa classe 

determina o compoitamento de um objeto" (11, pg. 480). 

Opondo-se a esta, toda a psicologia lewiniana se desenvolveu 

baseada no que se denomina teoria de campo. 

Uma das caracteristicas basicas da teoria de campo em 

psicologia ao meu ver — afirmou Lewin — e que requer que 

o campo que influe sobre um individuo seja descrito na ma- 

neira que existe para a pessoa naquele tempo e nao em ter- 

mos de "objetividade fisica" (36, pg. 62). 

De acordo com essa teoria "o comportamento dos objetos 

e determinado pela estrutura do ^campo' do qual eles sao 
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uina parte" (11 pg. 35). 0 conceito basico seria portanto, o 

conceito de cainpo (3). 

£sse conceito havia ja sido usado em psicologia pelos 

psicologos de Gestalt. For exemplo, o conceito de meio de 

comportamenio (behavioral environment) e os mais inclu- 

sivos conceitos de campo psicologico (pychological field) ou 

ainda campo psicofisico introduzidos por Koffka, 

Koffka como Kohler difere de Lewin por introduzir a 

terminologia fisiologica na descricao das propriedades de ai- 

guns dos campos que determinam o comportamento, o que 

nao e aceito por Lewin. Entretanto, o metodo de determinar 

a estrutura e as propriedades do campo e essencialmente o 

mesmo. 

0 campo (psicologico) seria a "primeira realidade psico- 

logica", nao uma realidade substancial mas "estrutural, re- 

lacional". Mais especificamente: "A realidade do campo e 

a da sua estrutura, nao a do seu ser; ou melhor, o sen ser e a 

sua estrutura, as alteracoes do seu ser (os fenomenos psiqui- 

cos individuais, os acidentes do campo, as manifestacoes do 

campo) sao as alteracoes de sua estrutura" (13, pg. 145). 

A teoria de campo lewiniana pretende caracterizar-se 

outrossim pela escolha de conceitos que permitam uma defi- 

nicao operacional e por hipoteses confirmadas mediante ex- 

perimentos. 

Procurando precisar o que significa teoria de campo e 

criticando os varios significados que Ihe foram emprestados, 

Lewin afirma que: "A teoria de campo e provavelmente me- 

lhor caracterizada como am metodo: a saber am metodo pa- 

ra analisar relagoes causais e para criar construcdes-cientifi- 

cas" (33, pg. 301). 

Uma das afirmacoes basicas da teoria psicologica de cam- 

po e que "qualquer comportamento... num campo psicolo- 

gico depende somente do campo psicologico naquele momento 

dado" (33, pg. 301). Esta afirmacao nao significa que desta teo- 

(3) — "Campo — Espago concebido como possuindo uma determinada caractertstica 
para cada um dos seus pontos" (27, pg. 216). 
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ria estejam excluidos quaisqucr interesses por problenias de 

historia. Uma "situacao iiiim dado momento" da realidade 

nao se refere a inn momento sem extensao no tempo, mas a 

um certo periodo limitado. Lewin quer acenluar e distinguir 

somente o que normalmcnle nao se faz, ism e, a diferenca 

entre problenias psicologicos com e sem liistoria. 

J&sse ponlo basico da teoria de campo e explicado por 

um paralelo com sua aplicacao na fisica classica. A teoria de 

campo estabelece que uma mudanca de um ponlo x num da- 

do tempo t depende somente da situacao 5 1 nesse dado tem- 

po t. "0 principio de contemporaneidade na teoria psicold- 

gica de campo significa enlao que o comportamento (1 num 

dado tempo / e funcao de uma situacao S no tempo t somen- 

te. . . e nao, cm adicao, funcao de situacdes passadas e futu- 

ras..." (3'3, pg. ^103). Nessa teoria qualquer tipo de compor- 

tamento depende do campo total, campo psicologico que exis- 

le num determinado tempo t. 

AS CONSTRUC6ES E O MeTODO HIPOTETICO-DEDUTIVO 

Na opiniao de Lewin, nem toda teoria que acentua o fato 

de se considerar qualquer acontecimento como resultado da 

varios fatores e uma teoria de campo. Alem de procurar ana- 

lisar as relacoes causais entre esses varios fatores, a teoria de 

campo deve usar construgdes (constructs) (4). 

Segundo Lewin muito da confusao em psicologia e devida 

ao fato de nao se distinguir claramente entre dois tipos de 

linguagem c'entifica: a linguagem fenotipica dos dados e a 

linguagem genotipica das construcdes. "A psicologia precisa 

de conceitos que possam ser aplicados nao somente aos fatos 

de uma unica area, como psicologia infantil, psicologia ani- 

mal, psicopatologia, mas sim igualmente apbcaveis a todas" 

(27, pgs. 4-5). fisse sistema de conceitos poderia ser aplicado 

na enunciacao de leis gerais e na caracterizacao do caso in- 

(4) — "Construgao: Fato que e determinado indiretamente como um 'concetto inter~e- 
dente' ('intervening concept'), por meio de 'defini^ao operacional'" (27, pg. 213). 



dividual, na representacao da estrutura da pessoa e do meio, 

bem como na inclusao de ainbos os termos na situacao total. 

A integracao de fatos e aspectos bem divergentes numa am- 

pla area, so se verificaria com o desenvolvimento de uma 

linguagem cientifica (construcoes) apta para explicar fatos 

culturais, historicos, sociologicos, psicologicos, e fisicos, nu- 

ma base comum. 

Os fenomenos estudados pela psicologia so poderao ser 

ordenados num sistema coerente quando se relacionar o que 

diretamente se ve (os dados fenotipicos) com as construcoes 

(isto e, conceitos de fatores conhecidos atraves de inferen- 

cias) . 

Lewin nao admite, como se poderia pensar, que sdmente 

a linguagem genotipica deva ser empregada, mas sim que se 

deve deixar claro quando se esta fazendo referencia a feno- 

tipo e quando a genotipo. 

Ao explicar uma situacao psicologica nao e sempre possi- 

vel estabelecer uma ligacao direta entre um determinado 

comportamento e certos fatos observados. Essa ligacao, na opi- 

niao de Lewin, deve ser feita de um modo indireto, atraves 

de conceitos. "Esta se tornando cada vez mais claro que e 

necessario introduzir, entre esse grupo de fatos diretamente 

observados um certo numero de conceitos ou 'construcoes' que 

se pode chamar ... de 'conceitos genetico-condicionais'" (30, 

pg. ii) 

losses conceitos seriam necessarios para expl'car a dispa- 

ridade entre as condicoes de estimulo, de um lado, e o carater 

da resposta, de outro lado. ^ precise considerar o fato de quo 

a resposta nao e uma funcao linear do estimulo. Exemplos 

dessas construcoes em psicologia seriam repressao, instinto, 

libido, etc.. 

Quando se traduz a linguagem dos dados em construcoes 

tedricas, isso nao significa que se traduzam fatos psicologicos 

em fatos fisicos, mas que se procura representar a situacao 

psicologia com conceitos definidos operacionalmente e sub- 

metidos a verificacdo experimental. 
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Os conceitos da psicologia deveriam estar de acdrdo corn 

os conceitos da ciencia mais basica, sem, entretanto, rednzir- 

se necessariamente a eles. 

As conslrucoes deveriam satisfazer dois criteiios: 1) ter 

propriedades logico-matematicas claras; 2) ser passiveis de 

definicao operacional. Essas construcdes facililariam a for- 

mulacao de hipoteses de trabalho que seriam verificadas por 

experimentos criticos. Portanto, nao se Irata somente de 

"criar" conslrucoes no gabinete, mas de verificar no labora- 

torio quais sao as conslrucoes adequadas. 

Se as conslrucoes provam ser uteis, afirma Lewin, elas 

nao devem ser identificadas com um sistema particular de 

psicologia mas sim tornar-se uma parte dos instrumentos do 

psicologo em geral. 

O metodo das conslrucoes c conhecido como melodo bi- 

potetico-dedulivo. Atraves desse melodo todas as afirmacoes 

feitas na linguagem dos dados sao traduzidas na linguagem 

das conslrucoes. Dessas conslrucoes sao derivadas as hipo- 

teses de trabalho. 

A abordagem hipotetico-dedutiva, aliada a principios ma- 

tematicos adequados, seria a mais valida para qualquer cien- 

cia que trata de questoes de causalidade. 

As pesquisas metodologicas mais recentes, como a de 

Hull, concluem que o metodo hipoletico-dedutivo c o mais 

adequado para a psicologia. Por este "metodo enunciam-se 

hipoteses para explicar os dados descritivos e dessas hipote- 

ses sao feitas previsoes que podem ser verificadas em expe- 

rimentos" (10, pgs. 235-236). 

E necessario notar, como ja o fizemos, que muitos psico- 

logos anteriorcs a Lewin se serviram de construcdes nas suas 

explicacdes tedricas. 0 que Lewin se propde e introduzir as 

construcdes sistematica e deliberadamente em uma teoria, 

e nao emprega-las ao acaso e sem contrdle, como se tem feito 

ate agora. Mas por outro lado, Lewin afirma que: "A psico- 

logia nao pode lenlar explicar tudo com uma unica constru- 
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cao, tal como associacao, instinto ou geslalt. Uma variedade 

de construcoes deve ser usada" (32, pg. 7) . 

Os conceitos usados por Lewin sao de lies tipos. Muitos 

deles sao adaptacdes da geometria topologica, como por 

exemplo: espaco de vida, regido psicologica. A segunda clas- 

se de conceitos pertence a psicologia dinamica do individuo: 

necessidade, temdo. Uma terceira classe de conceitos e in- 

troduzida para explicar simultaneamente o sistema dentro 

do individuo e as pressoes do meio sobre esse individuo; tais 

sao os conceitos de campo de fdrca, barreira, locomocdo. tos- 

ses tres tipos de conceitos sao inseparaveis na teoria lewi- 

niana. 

CONCEITOS T0P0L6GIC0S 

Talvez mais do que qualquer outro psicologo, Lewin con- 

sidera o comportamento dependente do presente e nao do 

passado ou do futuro. Acontecimentos passados nao existem 

num dado momento e nesse sentido, nao podem ter influen- 

cia sobre ele. Somente o que e presente deve ser considerado. 

0 campo em psicologia inclui pessoa e meio. ftsles as- 

pectos sao reunidos na conceito de espaco de vida (life space), 

e qualquer coisa fora deste espaco e chamada estranho a fron- 

ieira (foreign hull) do espaco de vida, 

Lewin tentou especificar a natureza das intera^oes pes- 

soa-meio nesse espaco de vida por intermedio de um numero 

limitado de construcoes com propriedades conceptuais cla- 

ramente definidas. 

Na sua definicao, espaco de vida inclui "... a totalidade de 

fatos que determinam o comportamento (C) de um individuo 

num determinado momento. 0 espaco de vida (EV) repre- 

senta a totalidade dos acontecimentos possiveis. 0 espaco de 

vida inclui a pessoa (P) e o meio (M). C = f (EV) = f (P, M) . 

0 espaco de vida pode ser representado por um espaco fini- 

tamente estruturado". E "estranho a fronteira" do espaco de 

vida seriam os "fatos que nao estao sujeitos a leis psicologi- 

cas mas que influenciam o estado do espaco de vida" (27, 
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pg. 216). No conceito de espaco de vida, a pessoa e o meio 

psicologico nao seriam fatores independentes. 

E importante nolar tambem que ele nao se refere ao es- 

paco de vida em termos de fatos conscientes e que nele deve- 

riam e poderiam ser incluidos os fatos inconscientee (no sen- 

tido psicanalltico da palavra). 

Nao e facil, porem, determinar quais sao os aspectos 

psicologicos significantes que devem ser incluidos no espaco 

de vida. A situacao deve ser representada de unia maneira 

"real" para o individuo. Lewin usa a eficdcia (effectiveness) 

como um criterio do que deve ser incluido no espaco de vida. 

real o que tem efeito" (27, pg. 19) . Portanto, o espaco de 

vida variaria em extensao de acordo com o problema especi- 

fico em estudo. 

O meio no espaco de vida incluiria o que e "real1" nos 

pianos fisico, social e mental: fatos quase-fisicos, quase-so- 

ciais, e quase-conceptuais, isto e, ele refletiria varios aspectos 

do meio fisico e social, do meio de linguagem e valores quo 

tem uma existencia psicologica real e portanto nao devem ser 

estritamente identificados com os fatores externos destes 

meios. 

Ocasionalmente o espaco de vida corresponderia ao mun- 

do da realidade fisica no qual a pessoa se move. Para distin- 

guir as diferencas dos graus de realidade, Lewin propoe como 

lerceira "dimensao do espaco de vida": realidade-irrealidade. 

O gray de realidade ou irrealidadc depende de certos carac- 

teristicos especificos, como idade da pessoa e situacao no 

momento. Os mesmos conceitos topologicos sao usados para 

determinar a estrutura dos pianos de realidade e irrealidade. 

Do exposto se concluiria que o espaco de vida e uma 

construcao, semelhante as construcoes das outras ciencias, 

que abrange a situacao psicologica num dado momento. 

O problema que se apresentou para Lewin foi o de en- 

contrar um metodo que representasse esses multiplos fatos 

psicologicos do espaco de vida como partes de uma situa- 

cao. Na psicologia, o estudo dos fatores que influenciam uma 
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situacao e feito quase que exclusivamente por meio de tccni- 

cas estatisticas, Mas essas tecnicas sao somente empregadas 

para exprimir relacoes entre propriedades isoladas de tota- 

lidades complexas, e sens resultados se resimiem em afirma- 

coes de probabilidade. 

Lewin procurou encontrar metodos e conceitos que, des- 

crevendo as inter-relacoes entre "partes" e "todo", permitam 

tambem uma previ'sao do comportamento em casos particula- 

res. 

Procurando evilar erros introduzidos pelo tratamento dos 

fatos psicologicos por tecnicas estatisticas ou outras, Lewin se 

propoe estudar a inter-relacao das varias partes do espaco 

de vida atraves da rnatematica. A diferenca entre ele e os 

varios psxologos que, desde P'ecliner, aplicaram tecnicas de 

rnatematica na psicologia, e que embora para os ultimos 

essa tecnica passasse a ser uma parte importante da pesquisa 

psicologica (por exemplo, a psicometria), com raras exce- 

coes, porem, negligenciaram a possibilidade de aplicar estas 

tecnicas na elaboracao da teoria psicologica. 

Para que a psicologia possa chegar a resultados cienti- 

ficos, precisaria usar a linguagem rnatematica, que tem ld- 

gica estrita e que esta de acordo com o metodo das constru- 

coes. 

Kurt Lewin e um exemplo dos que acreditam que a mis- 

sao mais importante da psicologia e a de estabelecer os con- 

ceitos dessa ciencia, sem se preocupar com o fato de adaptar 

conceitos utilizados por outras ciencias. 

Todos "os psicologos que pensam em termos de teoria 

de campo, bem como aqueles que pensam em termos de es- 

timulo-resposta, concordam que as explicacoes psicoldgicas 

tem de usar 'constru^oes' e que a teoria psicologica tem de 

ser de natureza rnatematica. Parece, porem, que ha diferen- 

cas quanto ao emprego da rnatematica e quanto aos meios 

para come^ar a desenvolver a teoria" (34, pgs, 4-5). 

De acordo com esse psicologo, a psicologia, tal como su- 

cedeu com as outras ciencias, poderia tambem ganhar muito 
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se empregasse a matematica no estudo quantitativo e quali- 

lativo de sens problemas. 

Para descrever os acontecimentos psicologicos do espaco 

de vida em termos de relacoes espaciais entre as inultiplas 

variaveis, Lewin propoe o uso de conceitos da topologia. Nao 

os propoe como os mais adequados a psicologia, mas como 

suficientemente adequados. 

Topologia (analise da posicao) e um ramo da matema- 

lica desenvolvido na segunda metade do seculo passado, que 

&eria o mais adequado ao estudo da estrutura das situacoes 

psicoiogicas, por apresentar um eonceito de espaco que nao 

se limita ao espago fisico. Topologia e uma geometria nao- 

metrica do espaco, isto e, uma geometria que nao toma em 

considera^ao tamanho e forma, direcao ou distancia, mas 

sim as relacoes entre "partes" e "todo". 

A escolha da geometria topologica com matematica apro- 

priada seria justificada por considerar o campo psicologico 

como um espaco, no qual a pessoa se move e no qual ocupa 

uma posicao. Portanto, a representacao do espaco de vida 

deve indicar a posicao das pessoas ou objetos em determina- 

das regides. 

"Topologia ... e definida por Kerekjarto como parte 

da geometria que investiga as propriedades das figuras que 

permanecem imutaveis sob transformacao continua. Estas 

sao as relacoes de conexao e posicao, propriedades de natu- 

reza qualitativa" (11, pg. 476). Um dos principais caracte- 

risticos dessa matematica e que medir nao e importante. O 

que e importante e a conexao entre regioes. abstrata como 

toda matematica, mas refere-se a relacoes entre regioes e 

nao entre numeros. "Para fins psicologicos, pode-se definir 

a topologia como a ciencia que investiga a 'pertinencia' das 

regioes espaciais e sua conexao com as outras regioes" (11, 

pg. 476). 

fisse conceito de espaco topologico e introduzido por Le- 

win para estudar as relacoes matematicas entre "partes-to- 

do" ou regioes do espaco de vida, sem medi-las. 
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As relacaes entre pessoa e meio, isto e, espa^o de vida, 

sao traduzidas em relacoes topologicas entre duas regioes 

(5). Cada regiao e representada por uma area fechada por 

uma linha continua. A linha resultante e chamada fronteira 

(boundary). Regiao e uma das mais importantes construcoes 

u-sadas por Lewin para representar tanto o meio psicologico 

como a pessoa. file propoe que as regioes representem ati~ 

uidades e areas nas quais essas atividades ocorrem. 

Graficamente esse conceito de regiao e representado por 

uma curva de Jordan. A curva de Jordan e definida como 

a "imagem topologica de um circulo". Com esse tipo de cur- 

va deixam de ter qualquer significado a forma e o tamanho 

da area incluida. Isto e, topologicamente nao ha diferen^a 

entre um quadrado e um poligono e nem entre o tamanho de 

um niquel e um disco de tres metres de diametro. 

Alem desses essa curva tern outros caracteristicos fun- 

damentais para a representacao de regioes. A curva divide 

a superficie em duas regioes (interna e externa) das quais 

a curva e a fronteira comum. A regiao interna e limitada 

pela curva. fi impossivei passar da regiao limitada para a 

regiao externa sem cruzar a fronteira. 

A topologia distingue regioes conexas (connected) e ndo- 

conexas; regioes abertas e fechadas e regioes limitadas e 

nao limitadas. "Uma regiao e chamada 'conexa' quando ca- 

da um dos seus pontos pode ser ligado a outro ponto por um 

caminho (path) situado inteiramente dentro da regiao" (27, 

pg. 88). 

Uma regiao pode ser uma ou mais vezes conexa. Para 

explicar esses tipos de conexao entre regioes foi introduzido 

o conceito topologico de caminho. fiisse caminho quando 

atravessa a regiao de um ponto a outro da fronteira e chama- 

do corte (cut). 

(5) — "Regiao paicologica: Parte do espago de vida. Qualquer coisa que caracteriza uma 
situagao psicoldgica e representada como uma regiao e deve ser uma parte do 
etpago de vida" (27, pg. 217). 
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Regiao conexa Regiao nao-conexa 

Uma regiao e considerada fechada quando inclui todos 

os pontos da fronteira. Como por exemplo, a regiao A, in- 

cluindo o seu conlorno. Aberta seria pois a regiao nao deli- 

mitada pelo contorno. 

Uma regiao limitada seria por exemplo a area abrangida 

por um quadrado e regiao ilimitada, um piano. Porlanto, 

uma regiao aberta (regiao interna de A) pode ser limitada. 

Lewin afirma que o sistema de principios da geometria 

topoldgica constitue o grupo de conceitos construtivos de 

que necessita a psicologia para representar o individuo num 

meio psicologico. 

E preciso distinguir, lembra Lewin (27, pg. 59) entre os 

conceitos de matematica pura (como os acima referidos) e 

os da matematica aplicada a uma ciencia empirica como a 

psicologia. 

So e possivel aplicar os conceitos formais matematicos 

quando "corretamente coordenados aos conteudos psicologi- 

cos que sao finalmente definidos por processes observaveis" 

(27, pg. 85). A psicologia topoldgica requer que os conceitos 

da geometria topoldgica sejam ligados aos conteudos psicold- 

gicos por definicoes coordenantes que nao permitam exce- 

cdes e sejam unicos. "A cada parte do espago de vida deve 

ser coordenada uma regiao" constitue a definicao coordenan- 

te de "regiao psicoldgica". Isto obriga "a representar como 

uma regiao: 1) tudo em que um objeto do espaco de vida, 

uma pessoa por exemplo, tern seu lugar; no qual se move; 

atraves do qual realiza locomo^oes; 2) tudo em que se pos- 

sam distinguir posicoes ou partes do mesmo tempo, ou que 



seja parte de um todo mais inclusivo (27, pg. 93). A recipro- 

ca dessa defini^ao e verdadeira tainbem: "ludo que e mdi- 

cado como uma regiao ao representar uma situacao, tambem 

deve ser uma parle do espaco de vida". So procedendo des- 

ta forma sera licito pretender, como Lewin, a deducao de con- 

sequencias psicologicas reais a partir das construcoes ado- 

iadas. 

Discutindo e defendendo a aplicacao de conceitos topo- 

logicos na representacao do espaco de vida, Lewin afirma 

que tais conceitos nao so abrangeriam a instabilidade das si- 

luacoes psicologicas (as modificacoes nas partes do espaco 

de vida), mas tambem a determinacao vaga e imprecisa de 

certos fatos psicologicos que peia sua propna natureza nao 

chegam a causar espacos psicologicos finitamente estrutura- 

dos (e necessario salientar que existiria sempre, porem, uma 

certa estruturacao topologica representada pelas regioes meio 

e pessoa). 

Usando esses conceitos topologicos, Lewin se propoe re- 

presentar de uma maneira toda peculiar as situacdes psico- 

logicas. Essa representacao, de acordo com ele, nao tem por 

finalidade dar uma imagem da situacao mas evidenciar as 

rela^oes topologicas de uma situacao concreta. 

Como a representacao da situacao implica em conheci- 

mentos teoricos, ela so poderia ser feita paulatinamente, a 

medida que se progredisse na investigacao. Verifica-se na 

realidade, uma apreciavel diferenca entre as primeiras re- 

presentacoes topologicas e as ultimas usadas por Lewin e al- 

guns dos seus seguidores. For exemplo, os diagramas do ca- 

pitulo IV do livro A Dynamic Theory of Personality (26) e 

os diagramas apresentados na monografia sdbre forca (30,5. 

O seguinte diagrama simboliza de uma forma simples e 

quase completa todas as contribuicdes da psicologia topolo- 

gica. 



Diagrams topologico. E = espago de vida 
P = pessoa. Neste diagrams teriamos urns 
regiao claramente delimitada por uma curva 
de Jordan — a situa^ao psicologica que se 
quer estudar — e a pessoa. 

A representacao psicologica da pessoa obedeceria aos 

niesmos conceitos matematicos. Quando o problema o exige, 

ao inves de representar a pessoa por um simples circulo ou 

ponto, poderiamos representa-la nao somente como uma por- 

cao diferenciada do espaco de vida, mas como uma porcao 

estruturada, representada geometricamente. 

Apesar da plasticidade funcional da organizacao da pes- 

soa, e possivel de acordo com Lewin, dar uma representacao 

generica da sua estrutura. A pessoa seria representada co- 

mo uma regiao conexa, separada do meio por uma curva de 

Jordan. Nessa regiao estruturada distinguimos duas partes: 

as regioes perceptivo-motora e as regioes internas (6). Den- 

tro destas regioes poder-se-iam distinguir regioes mais peri- 

fericas e mais centrais. Ha grandes diferencas individuals 

nao somente no grau de diferenciacao das regioes, mas tam- 

bem no tipo de estrutura. 

A regiao perceptivo-motora equivaleria a uma zona li- 

mite entre a parte interna da pessoa e o meio. Isto significa- 

ria que qualquer estado das regioes internas da pessoa so 

poderiam influir sobre o ambiente por meio de acoes. Ainda, 

o aspecto perceptive desta regiao traduz as modificacoes do 

meio em modificacoes na pessoa. 

Lewin nao e contrario a interpretar a regiao interna da 

pessoa representando certas regioes do cerebro e correlacio- 

(6) — A representacao topologica da pessoa foi detenvolvida peri* primeira v§z por 
Tamara Dembo (14). 
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nar a regiao motora, pelo menos parcialmente, ao sistema 

muscular (30, pg. 101). 

*7 

Topologia da pessoa 

No diagrama: a regiao perceptivo-motora (Pm), a regiao interna (I). 
A regiao intema inclui regioes perfericas (P) e regioes centrais (C) . 

(27. pg 177). 

CONCEITOS DINAMICOS NAO-MtTRlCOS 

Os conceitos topologicos mencionados permitir-nos-iam 

determinar quais os acontecimentos possiveis e quais os im- 

possiveis num dado espaco de vida. Mas somente isto, segun- 

do Lewin, explicaria pouco ou quase nada de uma situa^ao 

psicologica . 

O proprio aspecto dinamico da situacao psicologica exi- 

giria a introducao de conceitos dinamicos (7) para explica- 

lo. Para determinar quais os os fatos que ocorrem, seria pre- 

cise considerar magnitudes dirigidas, definidas por conceitos 

da psicologia vetorial. 

A descricao e representacao de uma situacao psicologica 

seria a descricao e representacao do comportamento de um 

individuo numa situacao. Comportamento significa "qual- 

quer modificacao no espaco de vida que e sujeito a leis psi- 

cologicas" (27, pg. 215). Toda modificacao implica em mu- 

danca de posicao de um ponto a outro. 

O conceito dinamico que corresponde a mudanca de po- 

sicao numa dada direcao, na teoria lewiniana, e o conceito 

(7) — "O termo 'dinamico' refere-«e aqui ao conceito 'dynamis' rrffirga, a mna mterpr»- 
tagao das modificagoes (da situacao) como o resultado de forgas psicologicas" 
(36, pg. 61). 
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da psicoiogia velorial — o concedo de forca. A forca seria a 

\:ausa da moddicacao. As propriedades da conslrucao forca 

sao em psicologia tambein: uirecao, imensidade e ponto ae 

aplicacao. 

Este conceik) de forca psicologica (8), afirma Lewin, es- 

laria de acordo com a tese geraimente aceita em psicologia 

de que qualquer lipo de modificacao psicologica e causado 

por cntidades dirigenies. A forca atua sobre a pessoa numa 

deteuninada direcao. 

O estudo desse conceito de direcao, como uma proprie- 

dade do comporlamento, devido ao importante lugar que 

ocupa em tbdas as teorias das diferentes escolas psicoibgicas, 

foi talvez o ponto mais extensamente considerado na leoria 

de Lewm. A monografia The Conceptual Representation and 

Measurement of Psychological Forces, sistematiza o sen pon- 

to de vista sobre o assunto e discule os metodos de medir (9) 

forcas psicoibgicas, fiste e um dos traballios de mais dificil 

compreensao publicados por Lewin, pelo grande numero de 

expressbes matematicas usadas. 

Como as relacbes espaciais, as relacoes dinamicas devem, 

segundo Lewin, ser abordadas por meio de conceilos mate- 

maticos. Os conceitos lopolbgicos, apesar de necessarios, pe- 

la sua prbpria natureza nao sao suficientes para determinar 

direcoes. 

Completando os conceitos topolbgicos, Lewin introduz 

certos conceitos dinamicos denominados conceitos vetoriais, 

para determinar qnal sera o fato que ocorrerd numa deter- 

minada situacao. 

Nao se pode compreender uma psicologia dinamica sem 

o uso do conceito de vetor. 0 conceito de vetor e empresta- 

do do sistema maternatico usado em mecanica para descrever 

(S) — Na opiniao de Lewin, se se preferir falar de forcas "fisiologicas" em vez de 
psicologicas, tal terminoksgia nao incomodaria, apesar de poder levar a con- 
fusao. 

(9) — Medida aqui deve ser entendida no sentido lewiniano. Medir significa relacio- 
nar "uma construcao (ou certas propriedades de uma constru^ao) com fatos 
observaveis. . . Cada medida refere-se a certos sintomas observareis que sao mo- 
difica;5es do que se chama um 'instrumento'" (30, pg. 112). 
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a resultante de for^as. O vetor tem uma magnitude, uma di- 

recao e um ponto de aplicacao. "Graficamente, representa- 

remos a dire^ao da forca pela dire^ao da seta; sua intensida- 

de pelo comprimento da flexa; o ponto de aplicacao pela re- 

giao que e tocada pela ponta da flexa" (30, pg. 83). Em psi- 

cologia o ponto de aplicacao da forca pode ser aquela regiao 

que representa o individuo, bem como uma outra regiao do 

espaco de vida. 

fisse conceito matematico pode ser usado na representa- 

cao de diferentes fatos. Lewin insiste em que e preciso "dis- 

tinguir as propriedades matematicas formais dos conceitos 

dinamicos, do conteudo dos mesmos que e determinado por 

fatos psicologicamente reais, aos quais sao coordenados aque- 

les conceitos" (27, pg. 64). Portanto, para ele, estes concei- 

tos dinamicos sao semelhantes aos usados pela fisica; mas 

isso nao quer dizer que sejam os mesmos conceitos da fisica. 

Forca psicologica seria uma construcao como o e a constru- 

cao de forca fisica. 

O conceito de vetor seria a mais apropriada construcao 

para descrever e representar a selecao de alternativas no es- 

paco de vida, isto e, em ultima analise, a locomocdo (10) 

nesse espaco psicologico. Com o conceito de forca, represen- 

tado pelo vetor, poder-se-iam distinguir e determinar as dire- 

coes dentro do espaco de vida. 

necessario acentuar que, para representar direcao no 

sentido psicologico, Lewin serve-se da geometria que ele de- 

nominou do espaco hodoloqico (hodologial space). Nesse es- 

paco a direcao como caminho depende nao sbmente da situa- 

cao, mas, tambem, de uma certa unidade dos caminhos, do 

grau de diferenciacao e da estrutura das sub-regioes do espa- 

co e das propriedades gerais de todo o campo. Alem disso, 

nesse espaco hodologico e possivel distinguir direcao aferen- 

te e direcao eferente." Por direcao no espaco hodologico 

entendemos uma certa relacao entre duas regioes A e B (30, 

CIO) — "Locomo^ao: Mudanca de poeigao. Locomocao pode ser coosiderada como uma 
mudanca de estrutura: a regiao que muda se toma uma parte de outra regiao" 
(27, pg. 216). 
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pg. 24), ela se refere sempre ao caminho escolhido (distin- 

guished path) numa dada situacao, o qual e determinado pe- 

la natureza do caminho e pela necessidade do individuo na- 

quele momento. 

O conceito de forca estaria relacionado com a locomo- 

cao (psicologica). Mas essa relacao nao e simples, de acordo 

com Lewin, pois, uma "... locomocdo real pode ser relacio- 

nada somente a totalidade de fareas atuando numa dada re- 

gido num dado tempo; ..." (30, pg. 83). 

Podemos diferenciar varios tipos de locomocao. Uma 

pessoa pode mover-se em direcao ao alvo ou pode afastar- 

se dele. Essa locomocao pode ser lenta ou rapida, direta ou 

por um desvio. A facilidade da locomocao depende da flui- 

dez (fluidity) do meio, da distribuicao de barreiras no meio 

e de fatores psicologicos internes. 

Devemos considerar dentro do espaco de vida ainda a 

locomocao de objetos, de outras pessoas, etc. . 

A direcao da forca que causa o comportamento e deter- 

minada por certos fatos do meio que Lewin denominou va- 

lencias (valences). Em outras palavras, Valencia seria o efei- 

to psicodinamico que os fatos "quase-fisicos", "quase-soci- 

ais" e "quase-conceptuais" exercem sobre o comportamento. 

Pode-se distinguir valencias positivas e valencias neqativas. 

"LJma Valencia positiva corresponde a um campo de forcas 

onde todas as forcas sao dirisrdas nara uma mesma direcao. 

... Uma Valencia neaativa corresponde a um campo de for- 

cas onde todas as forcas se afastam da mesma direcao" (30, 

p.q. 90). 

Em ultima analise, a Valencia de um objeto deriva do 

fato de cjue o obieto e um meio de satisfazer uma necessida- 

de (need) do individuo. A Valencia positiva corresponde ao 

que comumente se denomina alvo Ooal). Portanto a Va- 

lencia de um obieto depende do estado momentdneo das 

necessidades do individuo e do meio psicoloaico. O carater 

positive de uma Valencia aumenta de acordo com o aumen- 

to da necessidade correspondente. 
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Quase todas as situa^oes psicologicas contem mais de 

uma Valencia positiva ou negativa. n^ssas mierentes valen- 

Cias num espaco de vida pouenam ser exempiiiicadas peia 

situacao ae coniliio (11). 

Alem de valencias posilivas e negativas derivadas das 

necessiaades do inuiviauo, poaemos laiar em vaieiicia inau- 

zida (induced valence) denvada de latores do meio. 

Acentua Lewin que, apesar da relacao que existe entre 

elas, e precise distinguir Valencia, de for^a. A Valencia cor- 

responde a um campo de for^a mas nao e uma lorca, pois, 

se tern intensidade, nao tern o caracteristico de dire^ao. 

Devemos distinguir entre forgo, impuisora (driving force) 

que corresponde a uma Valencia positiva ou negativa e for- 

go freiadora (restraing force) que corresponde a uma barrei- 

ra. A forca freiadora pode aparecer como uma forga impui- 

sora quando adquire uma Valencia negativa. 

0 conceito dinamico de barreira corresponde ao conceito 

topologico de fronteira. Matematicamente "... fronteira de 

uma regiao psicologica sao aqueles de uma regiao cujos pon- 

tos circunvizinhos nao estao todos dentro da regiao" (27, pg. 

118). 

Quando essas fronteiras oferecem resistencia a locomo- 

cao psicologica sao chamadas barreiras. As barreiras dife- 

rem quanto ao grau de permeabilidade. "O grau dessa resis- 

tencia pode ser diferente: 1) para diferentes tipos de locomo- 

cao; 2) para locomogao em diferentes dire^oes; 3) em dife- 

rentes pontos da barreira" (27, pg. 217). A representagao 

grafica dessas barreiras se faz geralmente por uma linha 

mais ou menos grossa (dependendo da resistencia da barrei- 

ra) no campo psicologico. 

0 conceito de barreira teria um significado todo especial 

para descrever e representar os diferentes "graus de depen- 

dencia dinamica" entre as regioes que estruturam a persona- 

lidade. 

(11) — "Conflito e definido psicologicamente como a oposi^ao de campos de for^as de 
aproximada igualdade de intensidade" (26, pg. 88). 



Entre as partes mais superficiais e as mais inlernas da 

personalidade existiria maior ou menor grau de comunica- 

bilidade. As regioes sendo conexas, poder-se-ia admitir quc 

o estado de uma influencie o estado de outra, dependendo da 

permeabilidade das barreiras que as separam. A topologia 

da pessoa se resume em comunicacoes, ou graus de comunica- 

cao, entre as regioes. 

Coordenando o conceito topologico de caminho e o de 

locomocao psicologica, Lewin se propos representar as rela- 

coes topologicas de um numero ilimitado de situaeoes (psi- 

cologicas) diferentes. 

O grafico abaixo exemplifica uma das representacoes. E 

a situacao de um menino diante de um exame que o promo- 

vera a serie superior. 

Representagao topologica da situacao. 
f1 e f2 representam as duas for^as que atuam sobre o menino nesta situa?ao; 
f] seria a for^a em dire^ao ao alvo — passar de ano na escola, portanto, uma Va- 
lencia positive (A -f); f2 seria a for^a freiadora tanefa a ser feita, que assume 
o carater de uma barreira no caminho do alvo com uma Valencia negative (T —) . 

A MOTIVAQAO NA PSICOLOGIA TOPOLOGICA 

A diferenca entre a abordagem do estudo da motivacao 

por Lewin e por outros psicologos esta nao somente no as- 

pecto conceptual de sua psicologia mas, principalmente, na 

relacao que ele tenta estabelecer entre as necessidades (12) 

e a situacao total como organizada ou estruturada no indi- 

viduo. 

A teoria de motivacao de Lewin se opoe a uma analise 

das necessidades, quer baseada em tipos de processes psicolo- 

(12) — "Necessidade: Uma necessidade corresponde a um sistema de tensao da regiio 
interne da pessoa" (27, pg. 218). 
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gicos, quer baseada nimia classificacao superficial e na maior 

parte das vezes a priori do comportamento. Lewin insiste nu- 

ma abordagem empirica como meio de estudar a atua^ao das 

necessidades. file pertence aquele grupo de psicologos "psi- 

cologistas", oposto ao dos psicologos "fisiologistas". 

Segundo Lewin, apesar do grande numero de experi- 

mentos e trabalhos feitos sobre a motivacao, todo esse esfor- 

co nao corresponde a importancia e ao interesse que assume 

o problema. Uma das razoes desse atrazo esta no fato de quo 

os trabalhos realizados dao excessiva importancia ao aspeclo 

f isiologico. 

A tarefa especial do estudioso da motivacao seria desco- 

brir todas as variaveis, que podem, combinadas, determinar 

a orientacao do comportamento, bem como aquelas que po- 

dem, combinadas, determinar os modos especificos de respos- 

tas. 

Um caracteristico parece comum as teorias que se ocu- 

pam do problema da motivacao, apesar das palavras diferen- 

. tes que empregam (tendencias, instintos, etc.); e defini-la, 

embora de maneira vaga, em termos de direcao. 

0 problema principal para Lewin, ao estudar a motiva- 

cao, foi o de precisar a definicao de direcao. 

Criticando o que foi feito nesse campo, Lewin nega a uti- 

lidade do estudo da origem fisiologica das necessidades e 

acentua a importancia do fator situacao na explicacao da 

origem das necessidades e da maneira pela qual afetam a 

conduta do individuo. 

Considerando a pessoa no espaco de vida, Lewin se refe- 

re a dois fatores basicos: 1) a estrutura da pessoa, e 2) a ten- 

sdo (tension). 

Para entender a motivacao, deveriamos colocar o indi- 

viduo dentro de um espaco de vida. Dentro dessse campo es- 

tao os vetores ou forcas de uma determinada magnitude, que 

vao do individuo para alguns objeto do meio, ou ainda do 

objeto para o individuo. O que origina esta forca e a tensao 
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no individuo enquanto que no meio estao os objetos que po- 

dem ou nao descarregar essa tensao. 

A tensao e um dos caracteristicos dinamicos das regioes 

que formam a pessoa. 0 conceito de tensao e usado para de- 

signar "um estado de um sistema S que busca modificar-se de 

modo a igualar-se ao estado dos sistemas vizinhos..(30), 

pg. 98). 
Essa construcao pressupoe portanto, "a representacao 

geometrica da pessoa e a distincao de partes funcionais ou 

'sistemas' dentro da pessoa, com uma definida posi^ao entre 

si" (27, pg. 20). 

A tensao e a resultante das relacoes entre a pessoa e o 

meio psicologico: teriamos de um lado as necessidades ou 

quase-necessidades do individuo e de outro os alvos com que 

este busca satisfaze-las. 

Lewin e seus colaboradores se interessaram principal- 

mente pelo problema de tensoes dentro do individuo e pelos 

meios atraves dos quais essas tensoes sao descarregadas, co- 

mo se ve, por exemplo, pela persistencia da atividade, sacie- 

dade na execucao da tarefa, volta espontanea para uma tare- 

fa nao terminada e pelas maneiras de reagir a frustacao. 

De acordo com ele, todo comportamento pode ser consi- 

derado como resultado de tensoes especificas descarregan- 

do-se em campo especificos. Qualquer comportamento psi- 

cologico depende da energia relacionada a um sistema de ten- 

sao (13). Certos estados, como por exemplo, o de uma pessoa 

com fome, representam um estado de necessidade. Quando 

tal comportamento ocorre, diz se que existe uma regiao em 

estado de tensao. A hipotese de Lewin e que "quando existe 

uma necessidade psicologica, existe um sistema em estado 

dentro do individuo" (30, pg. 99) . O conceito de tensao esta 

(13) — "Sistema: Uma regiao considerada em relagao ao seu estado, especialmente a 
seu estado de tensao" (27, pg. 218). 

Quando Lewin considera a posigao das partes na pessoa, fala em termos de 
regiao e quando se refere ao seu estado, em termos de sistema, especialmente 
tratando-se de estado de tensao. 
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intimamente ligado ao de necessidade (14). A satisfacao da 

necessidade corresponde a descarga da tensao. Uma necessi- 

dade pode ser satisfeita quando o alvo e alcan^ado ou quando 

nm alvo substituto e alcancado (15). 

E importante acentuar que as necessidades, por um lado, 

representam as fontes da energia psiquica, e por outro, se- 

lecionam as valencias dos objetos que sao paries do meio 

psicologico. 0 efeito de uma necessidade sobre a estrutura 

do espaco de vida dependeria da intensidade da necessi- 

dade (16) e da fluidez das regioes relacionadas com o 

de e a tendencia a modificar a estrutura do meio pela loco- 

mocao da pessoa em direcao ao alvo, ou por uma reestrutu- 

-espaco de vida. Um efeito fundamental e geral da necessida- 

racao cognitiva. Por sua vez, cada modificacao da situacao 

ou da estrutura cognitiva modificara a acao resultante da 

necessidade. A Valencia de um objeto num determinado mo- 

mento depende do carater e do estado da pessoa, bem como 

da natureza do objeto percebido. Portanto, o estado da pes- 

soa estaria diretamente ligado a certas propriedades do meio. 

0 conceito de tensao e introduzido na psicologia topold- 

gica com as seguintes propriedades: 1) a tensao e este buscar 

igualar-se o estado de uma regiao ao das regioes vizinhas, e 

2) a tensao implica na existencia de forcas nas fronteiras da 

regiao que se acha em estado de tensao. 

0 conceito de tensao nao tern, para Lewin, expressao fi- 

siologica nem se relaciona a localizacoes anatomicas, embora 

ele nao deixe de referir-se a tensoes fisiologicas que influern 

sobre as psicologicas. 

0 efeito da tensao depende em parte de propriedades 

especificas da regiao motora da pessoa, e em parte da relacao 

(14) — Lewin nao aceita plenamente o termo necessidade como um conceito atrictu sensur. 
Na sua opiniao este temso tendera a ser eliminado da psicologia e a ser substi- 
tuido pelo conceito mais precise de tensao (30, pg. 99) . 

(15) — Inumeros experimentos foram realizados para estudar o valor substitutivo das 
agoes pelos discipulos de Lewin, mas nao existem ainda resultados definitive* 
sobre o problema. 

(16) — Do que dependeria a intensidade original da necessidade Lewin nao esclarece. 
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cntre a rcgiao motora e as regioes internas da pessoa. Esta 

e uma das razoes por que um Iratamento adequado do pro- 

blema da motivacao torna necessario nao somente considerar 

a estrutura e as propriedades do meio, mas tambem as da 

pessoa . 

Um aspecto a salienlar no conceito de Lewin: as tensoes 

nao sao dirigentes e estao so indiretamente ligadas a re- 

giao motora da pessoa. Considerando esta regiao como inna 

sub-regiao da pessoa Lewin procura explicar a passagem 

da tensao da regiao interna para a motora como a difusao 

cia tensao de uma parte da pessoa para outra. "... A iensdo 

de cerias regioes internas da pessoa t (/) induz constelacdes 

especificas e modificacdes na regiao motora {M) . Estas mo- 

dificacdes {acdes) tendem a prodnzir reducdo de tensao nas 

regioes internas . .. nao somente difundido a tensao I para 

M, mas prineipalmente fazendo eom qne a pessoa alcanee 

o alvo" (30, pg. 105). 

Como o funcionamento da regiao motora depende da 

estrutura especifica da pessoa e da interrelacao funcional 

de suas partes "... um aumento ou uma diminuicao da ten- 

sao interna nao leva necessariamente a um aumento ou di- 

minuicao da tensao motora" (30, pg. 102) . 

Discutindo esta relacao entre regioes internas, regiao 

motora e acao, Lewin assinala que ela eslaria de acordo 

com a explicacao de comportamento geralmente apresenta- 

da e aceita: os processes do cerebro influindo sobre os ner- 

vos motores e estes sobre os musculos. 

Lewin nao aborda o problema da motivacao atraves do 

estudo direto das necessidades. Lie se propoe investigar o 

nivel relativamente baixo de tensao representado pela qna- 

se-neeessidade (quasi-need) (17) ou intenedo (intention), co- 

mo por exemplo, a intencao de realizar alguma tarefa de la- 

boratorio. Quando o sujeito vai executar a tarefa de acordo 

(17) — E' necessario esclarecer que nesta expressSo, quase toma o significado particular 
de "menor intensidade", diferindo portanto completameate do sentido que Ihe 
foi atribuido quando empregado para descrever os aspectos — quase fisicos, 
quase-conceptual e quase-social — do espago de vida. 
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com as instru^oes recebidas, surge uma quase-necessidade 

que o impele a faze-la. Dinamicamente, isto corresponde ao 

estabelecimento de um sistema em tensao que procura se 

descarregar. 0 completamento da tarefa significa uma des- 

carga de tensao, a satisfacao da quase-necessidade. 

Dessa hipotese derivaram-se varias consequencias. Quan- 

do a tarefa proposta e iniciada mas nao terminada, pressupoe- 

se que existe uma intencao de termina-la, Portanto, enquanto 

essa intencao nao e satisfeita, o sistema se mantem num es- 

tado de tensao. Por outro lado, pressupoe-se que a tensao do 

sistema psicologico correspondente a tarefa terminada se des- 

carregou quando esta foi completada. De acordo com Lewin, 

"estas previsoes dificilmente poderiam ser feitas sem esta es- 

pecifica teoria dinamica e portanto, se elas podem ser prova- 

das sao de particular valor para a confirmacao da teoria" 

(32, pg. 11). 

A favor dessas hipoteses, foi apresentada uma serie de 

experimentos sobre a evocacao de acoes terminadas e nao 

terminadas, realizados por Bluma Zeigarnik, durante os anos 

de 1924 e 1926. 

Esta investigacao provocou o aparecimento de uma lite- 

ratura consideravel sobre o efeito da interrupcao de ativida- 

des. Os trabalbos que constituem essa literatura sao geral- 

mente apresentados pelos seus autores on recenseadores co- 

mo uma confirmacao, ainda que parcial, da leoria de moti- 

vacao de Lewin. 





CAPrruu) ii 

EXPER1MENTOS DE ZEIGARNIK: A EVOCAQAO 

DE TAREFAS INTERROMPIDAS 

Os experimentos de Zeigarnik tem como finalidade apre- 

sentar uma primeira prova experimental da teoria da estru- 

tura do sistema de tensao. 

Na terminologia de Lewin, esta teoria possui duas hipo- 

teses basicas: 1) A intencao de alcancar um determinado al- 

vo ou realizar uma acao no sentido do alvo, que corresponde 

a um sistema de tensao dentro da pessoa 2). A tensao e des- 

carregada se o alvo e alcancado. 

De acordo com essas duas afirmacoes, Zeigarnik formu- 

lou as seguintes hipoteses: Se um proposito ou intencao cor- 

responde dinamicamente a um sistema de tensao, o estado do 

sistema de tensao deveria ser evidenciado na evocacao. As- 

sim, a tendencia a lembrar espontaneamente atividades in- 

terrompidas deveria ser maior que a tendencia a evocar ati- 

vidades completadas. A tensao, no primeiro caso, permanece 

enquanto que no segundo e descarregada pela realizacao da 

atividade. 

Experimento /. Zeigarnik abordou esse problema num 

primeiro experimento que consistia em proper a 32 sujeitos 

18 a 20 tarefas simples. As atividades foram apresentadas 

uma apos outra durante uma unica sessao experimental. Eis 

algumas delas: modelar um animal em argila, cobrir com 

cruzes uma folha inteira de papel, contar de tras para diante 

de 55 a 17, resolver quebra-cabeca de palitos de fosforos, 

dizer 12 nomes de cidade comecando por K, enfiar contas, 

terminar um desenho incompleto, combinar pecas de um que- 

bra-cabeca, etc.. A maioria das tarefas poderia ser realizada 
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entre tres e cinco minutos; somente algumas i^oderiam ser 

lerminadas em menos de dois minutos. 

Metade das tarefas apresentadas aos sujeitos foi con- 

duida e a outra metade interrompida antes que pudesse ser 

terminada. As interrupcoes foram introduzidas numa ordem 

ao acaso. As tarefas interrompidas nao foram completadas 

posteriormente. Zeigarnik interrompeu cada tarefa no pon- 

to maximo de contacto entre o sujeito e a tarefa, isto e, quan- 

do o sujeito se mostrava mais interessado por ela. 

E interessante notar que os sujeitos frequentemente se 

opunham a interrupcao e tenlavam terminar o ato interrom- 

pido. 

As tarefas realizadas por metade dos sujeitos foram in- 

terrompidas para a outra metade, e vice-versa, afim de con- 

trolar a possibilidade de que certas tarefas fossem mais in- 

teressantes e portanto, mais facilmente lembradas. 

Imediatamente apos a apresentacao da ultima tarefa, pe- 

dia-se ao sujeito que dissesse quais haviam sido as tarefas 

por ele executadas durante o experimento. (Para evitar que 

a vista do material servisse de ponto de referencia todo o 

material relative as tarefas concluidas ou interrompidas foi 

retirado da frente do sujeito). Depois dessa prova de memo- 

ria, os sujeitos foram interrogados afim de se obterem infor- 

macoes sobre sua opiniao a respeito do objetivo do expe- 

rimento, etc.. 

Os resutados obtidos foram calculados em termos do 

quociente: tarefas incompletas recordadas/tarefas conclui- 

das recordadas, ou IR/CR. 0 quociente de 1,9 (18) no Expe- 

rimento I e um resultado que tende a substanciar a hipotese 

do autor. A evocacao das tarefas incompletas foi melbor do 

que a das tarefas terminadas. 

Outros fatos confirmam a superioridade das atividades 

nao terminadas. Na prova de memoria, uma tarefa incom- 

pleta foi lembrada com freqiiencia tres vezes maior que uma 

(18) — £ste quociente foi depois corrigido; referir-se a pg. 78. 
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iarefa realizada. As atividades incompletas dominavam tam- 

bem o segundo lugar. Entrelanto, a superioridade das tare- 

fas incompletas e ainda mais surpreendente se se considerar 

que maior tempo e empregado na realizacao das tarefas com- 

pletas. 

Experimento la. Afim de verificar os resultados obtidos, 

Zeigarnik repetiu o experimento com um grupo de 15 sujei- 

tos, empregando a mesnia tecnica e 20 tarefas semelhantes 

as do Experimento I. Os resultados concordam substancial- 

mente com os do Experimento I. Tambem neste caso as ta- 

refas nao terminadas foram lembradas com freqiiencia duas 

vezes maior que as realizadas, sendo o quociente IR/CR igual 

a 2,0. 

Experimento II e lla. Os Experimentos II e Ha investiga- 

ram o mesmo problema do 'Experimento I, mas foram reali- 

zados como experimentos coletivos. Os sujeitos do Experi- 

mento II eram universitarios e os do Experimento lla um 

grupo de 45 criancas de 13 a 14 anos de idade. 

Em ambos os experimentos usaram-se simples tarefas 

escritas, como multiplicacao, escrever o proprio nome, etc.. 

Por se tratar de um experimento de grupo, uma modifi- 

cacao de tecnica foi introduzida no ponto de interrup^ao. 

Os sujeitos eram interrompidos quando metade do grupo fa- 

zia sinal de haver terminado a tarefa. Com essa tecnica tor- 

nou-se impossivel conseguir que todos os sujeitos completas- 

sem exatamente metade do numero total das tarefas. 

Apos a realizacao das 18 tarefas, aplicou-se a prova de 

memoria. Pedia-se ao sujeito que escrevesse o nome das ta- 

refas que recordava (ou nomeasse algum pormenor das ta- 

refas que pudesse servir como indice de lembranca) sepa- 

rando por uma linha as que fossem lembradas com algum 

esforco, depois das primeiras. A prova de memoria foi se- 

guida de algumas perguntas. Perguntava-se aos sujeitos quais 

seriam, na sua opiniao, as razoes da interrupcao, como senii- 
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ram quando tiveram de come^ar nova tarefa apos uma in- 

terrupcao e se gostaram do experimento. 

0 resultado da prova de memoria, em termos do quo- 

ciente IR/CR confirma os resultados dos experimentos an- 

teriores. No experimento II o quociente foi 1,9 e no Experi- 

mento Ha foi 2, 1. 

A diferenca entre os quocientes obtidos com adultos e 

o obtido com criancas nao pode ser considerada estatistica- 

mente significante. Essa questao das diferen^as entre os re- 

sultados de adultos e criancas sera considerada em relacao 

a experimentos posteriores. 

Certas considera^oes feitas a respeito do comportamento 

dos sujeitos sao de interesse para a compreensao dos resulta- 

dos. Segundo Zeigarnik, tres diferentes razoes poderiam ser 

mencionadas para explicar o desejo, expresso pelos diferen- 

tes sujeitos, de completar as tarefas da melhor forma possi- 

vel. A primeira e uma especie de sentimento de obriga^ao 

para com o experimentador. O sujeito acredita que, por ra- 

zoes cientificas, o experimentador quer comparar seu traba- 

Iho com o de outros sujeitos e assim tenta faze-lo o melhor 

possivel. Ele acredita que o experimentador quer alguma coi- 

sa em particular, e tenta comportar-se de acordo com o que 

supoe serem os desejos do experimentador. Esta vontade de 

agradar o experimentador e evidenciada atraves de seu corn- 

portamento e de perguntas que faz procurando descobrir se 

o experimentador esta satisfeito com seu desempenho. 

Uma segunda razao para tentar fazer o melhor e a am- 

bicao, A situacao de laboratorio da ao sujeito a impressao 

de que sua capacidade esta sendo posta a prova. 0 desejo 

de "aparecer" ou de "testar" a si mesmo se mostra em per- 

guntas como estas: "Como foram os outros sujeitos nestas 

tarefas?" "Nesta provavelmente ninguem foi tao estupido 

quanto eu!" 

Finalmente, Zeigarnik menciena uma terceira razao — 

a motivacao produzida pelas proprias tarefas. Sendo un\ 
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problema, as tarefas sao um desafio ao sujeito. E assim, "o 

proprio objeto da origem ao desejo de realizar a tarefa" 

(60, pg. 28). 

Zeigarnik continua os experimentos verificando varias 

hipoteses que poderiam explicar melhor a evocagao das ta- 

refas incompletas e tambem determinar as circunstancias 

nas quais as tarefas realizadas seriam melhor lembradas. 

Experimento III. A possibilidade de que o choque emo- 

cional envolvido na interrupgao pudesse atuar, dando maior 

«nfase a evocacao das tarefas incompletas, foi posta a prova 

por Zeigarnik em outro experimento. 

12 possivel levantar a hipotese de que a interrup^ao pos- 

sa provocar uma reacao emocional ou choque. Isso levaria 

a suspeitar que as tarefas nao terminadas sao melhor lem- 

bradas devido a enfase afetiva ou maior impressividade, o 

que explicaria por que pcrseveram na memoria. Se esta hi- 

potese e correta, as tarefas inacabadas seriam lembradas 

mais freqiientemente do que as completadas, nao devido a 

persistencia do sistema de tensao mais sim pprque foram 

^destacadas" das outras pela interrupcao. 

Para verificar se a memoria das tarefas incompletas 0 

melhor devido ao efeito emocional da interrupcao, Zeigarnik 

planejou uma situacao na qual o mesmo efeito emocional era 

produzido em rela^ao as tarefas realizadas e as nao termina- 

das. 

Procurou-se conseguir esse resultado interrompendo dc- 

finitivamente metade do numero de tarefas. A outra metade 

foi tambem interrompida, permitindo-se porem que os sujei- 

tos a completassem mais tarde. Desta maneira, tanto as ta- 

refas incompletas (I), como as incompletas que foram termi- 

nadas posteriormente (I -f-C), sofreram interrupcao, e assim 

tornaram-se iguais em relacao alguma possivel enfase emo- 

cional derivada da interrupcao. 

Se a hipotese e correta, deve-se esperar que: 1) as tarafas 

I + C sejam recordadas pelo menos com tanta frequencia 

quanto as tarefas I, uma vez que receberam a mesma enfase 
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da interrupcao; e, na verdade, 2) deveriam scr melhor 1cm- 

bradas do que as tarefas 1 porque os sujeitos tiveram duas 

oporlunidades de trabalhar com clas. Assim se deveria es- 

perar que R (I + C) > IR. 

Dezoito tarefas — metade das quals foi interrompida e 

completada mais tarde e a outra metade ficou incompleta — 

foram apresentadas a 12 sujeitos. Quanto aos oulros aspectos, 

seguiu-se a mesnia tecnica do Experimento I. 

Os resultados mostraram que as tarefas I eram melhor 

lembradas do que as tarefas I + G e que as tarefas I + G fo- 

ram recordadas, no total, mais ou menos como as tarefas 

concluidas dos outros experimentos. O quocieute IR/(1+ 

C) R foi de 1, 35, demonstrando que "nao e o efeito do cho- 

que da interrupcao a causa dessa melhor retencao, mas sim 

o estado dos sistemas psiquicos envolvidos no momento cm 

que o sujeito e interrogado sobre a lembranca das tarefas" 

(26, pg. 244). 

Experimento Ilia, fiste experimento e uma repeticao do 

Experimento III, com a inclusao de tarefas que deviam ser 

completadas pelos sujeitos. 

Um grupo de 18 tarefas foi apresentado a 12 sujeitos. 

Destas 18 tarefas, um terco devia ser completado (C), um 

lerco interrompido definitivamente (I), e o outro terco in- 

terrompido e completado mais tarde (I + C). 

De maneira geral os resultados confirmam aqueles obti- 

dos no experimento anterior. O quociente IR/GR foi de 1/3 

e o quociente IR/(I + C)R, de 1,94. Uma alta correlacao 

positiva de 0,8 foi verificada entre as posi^oes dos sujeitos 

nestes dois quocientes, mostrando uma concordancia entre 

(I -j- C) R e CR, nao somente na media, mas tambem indivi- 

dualmente. 

Experimento IV. Uma serie especial de experimentos foi 

planejada para responder a questao de saber se os sujeitos 

tentavam recordar deliberadamente as tarefas inacabadas 
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porque esperavam complela-Ias apos a interrup^ao. Nesle 

caso a melhor evocayao das tarefas interrompidas seria ex- 

plicadas por "memorizacao intenclonal" e nao pela realizacao 

das tarefas e influencia dos sislemas de tensoes corresponden- 

les. A inten^ao de aprender viria favorecer a evocacao de 

tarefas interrompidas. 

Vinte e duas tarefas foram apresentadas a um grupo de 

12 sujeitos. As instrucoes eram dadas de maneira a frisar que 

as tarefas seriam completadas depois. Os sujeitos eram a- 

dverlidos quando interrompidos: "Por favor comece agora 

a proxima tarefa; mais tarde completaremos a que foi in- 

terrompidas" (60, pg. 27). 

Se a hipotese investigada e correta dever-se-ia esperar 

que esta enfase posta num completamento posterior, aumen- 

tasse a recordacao das tarefas I. Contudo, tais nao foram os 

resultados. 

Os resultados indicaram uma reducao minima do quo- 

ciente IPi/CR para 1,7. Asslm, neste experimenlo a superiori- 

dade das tarefas interrompidas sobre as concluidas nao foi 

maior que no experimento principal, ftste experimento "ser- 

ve para provar que nao sao as experiencias relacionadas com 

a interrupcao a causa do resultado, mas sim, o proposito de 

alcancar o alvo" (32, pg. 19) . 

festes resultados provam, de acordo com o experimenta- 

dor, que nao permilindo ao sujeito terminar as tarefas, anula- 

se o unico meio natural de descarregar o sistema de tensao. 

A melhor evocacao das tarefas interrompidas e devido a ener- 

gias existentes no momento da recordacao e nao aquelas do 

periodo de interrupcao. 

Experimento IVa. Para verificar estes resultados Zei- 

garnik planejou um novo experimento. Utilizaram-se 18 ta- 

refas e adotou-se a mesma tecnica do Experimento I. Quan- 

do, porem se interrompiam os sujeitos, dizia-se-lhes: "Ago- 

ra basta; voce nao continuara esta tarefa" (60, pg. 27). 
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O quociente IR/CR obtido neste experimento foi de 1,8. 

Deste e do experimento precedente pode-se concluir que a 

melhor evocagao das tarefas I em relacao as tarefas C nao se 

deve ao fato de que os sujeilos tenham a intencao de recordar 

aquelas tarefas. Zeigarnik diz que "a preferencia pelas ta- 

refas I nao e causada pela crenca por parte do sujeito de que 

o experimentador espera que ele complete as tarefas I e nem 

depende quantitativamente deste fator" (60, pg. 28) . 

Discussdo apresentada por Zeigarnik acerca dos experi- 

mentos relatados. A explicacao dos resultados de todos estes 

experimentos e dada por Zeigarnik em termos da teoria de 

tensao de Lewin. Nao sao as condicoes existentes no momen- 

to da interrupcao, mas o proprio fato de que as tarefas nao 

foram completadas e decisive para sua melhor evocacao. A 

melhor evocacao das tarefas I e devida a uma quase-necessi- 

dade insatisfeita, isto e, devida a continuacao da tensao. 

Zeigarnik discute varios pontos de interesse relacionados 

com o efeito da interrupcao e a melhor evocacao das tare- 

fas I. 

1) Estudando a relacao entre o desejo do sujeito de fazer 

o melhor possivel e a situacao de evocacao, Zeigarnik mostra 

que, quando existe urn impulse especialmente forte para lem- 

hrar, o sujeito tendera a reduzir a preferencia relativa dada 

as tarefas I. Esta diminuicao do quociente IR/CR e devida, 

de maneira geral nao a peor evocacao das tarefas I (IR), mas 

sim, a melhor evocacao das tarefas realizadas (CR) sob forte 

motivacao para recordar. 

2) As quase-necessidades podem desenvolver varias es- 

truturas dependendo do tipo de tarefas; Zeigarnik analizou- 

as minuciosamente. Podemos falar de tarefas externamente 

realizadas e internamente incompletas. 6 muito importante 

para qualquer interpretacao dos resultados determinar se as 

tarefas consideradas concluidas pelo experimentador foram 

consideradas como tais pelo sujeito. Varias consideracoes 

— tais como insatisfacao com o completamento, duvidas so- 
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bre sua capacidade de executar a tarefa, a existencia de mais 

de uma solucao para a tarefa — podem levar o sujeito a ex- 

perimentar um nao completamento subjetivo. Por outro lada, 

em alguns casos tarefas nao-coiicluidas externamente podem 

ser vista como internamente completas pelo sujeito. Por 

exemplo, quando a necessidade de completar a tarefa foi 

satisfeita, embora a tarefa nao tenha sido terminada. 

Se considerarmos casos individuals, diz Zeigarnik, nao 

encontraremos sempre um acordo entre completamento inter- 

no e extern©. 

Foi feita tambem uma diferencia^ao entre atividades 

"continuas" e atividades "com um fim". Quando os iresulta- 

dos do Experimento I sao reexaminados tendo em vista esta 

distincao, obtem-se quocientps diferentes para os dois tipos 

de tarefas. A evocacao das "tarefas com um fim", isto cs 

com um ponto final claro, como por exemplo, quebra- cabe- 

cas, problemas de aritmeticas, etc., da um quociente IR/CR 

de 1,8; enquanto que a evocacao de "tarefas continuas", sem 

um fim claro, como desenhar cruzes, da um quociente IR/ 

CR de 1,1. 

Disto Zeigarnik conclui que tarefas continuas completa- 

das pelos sujeitos tendem a ser lembradas tanto quanto as 

tarefas I desta especie. No caso de tarefas continuas, a inter- 

rupcao nao e percebida como um nao-completamento psico- 

logico. "O valor baixo de IR e CR, encontrado por Zeigarnik, 

mostra que as tarefas continuas, interrompidas ou termina- 

das, sao psicologicamente concluidas" (32, pg. 25) . 

Deve-se notar que as conclusoes de Zeigarnik sobre evo- 

cacao de tarefas continuas sao baseadas em quatro casos. 

3) Demonstrando que a evocacao depende da tensao 

correspondente a necesidade, Zeigarnik mostrou tambem co- 

mo a intensidade da tensao influi sobre o total de evocacao. 

Zeigarnik procurou interromper seus sujeitos em difen- 

tes estagios da execu^ao das tarefas e verificou que a por- 

centagem de retencao para as interrup^oes que ocorrem no 

meio e no fim era de 90 por cento comparada com somente 
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65 por cento para as tarefas interrompidas logo depois de co- 

me^adas. Uma explica^ao plausivel seria de que o sujeito 

esta mais envolvido no trabalho quanto mais proximo se en- 

contra do fim. Pode-se dizer que existe uma correlacao en- 

trc a intensidade da tensao e o gran de "envolvimento" na 

tarefa. Nao seria apenas questao do envolvimento do ego. 

A propria estrutura da tarefa vivida e mais clara e preguanle 

quando ja se realizou mais. Estudando as relacoes entre as 

intencoes e as verdadeiras necessidades, Zeigarnik mostrou 

ainda uma vez que a intensidade da relacao entre o sujeito 

e a tarefa tern uma influencia sobre o quociente IR/CR. De- 

ve-se esperar que os sujeitos particularmente ambiciosos mos- 

trem uma intencao mais forte do que a media dos sujeitos, 

enquanto que os sujeitos pouco envolvidos pela atividade do 

experiment© devem ter uma intencao particularmente fraca. 

Zeigarnik agrupou separadamente nove sujeitos do Ex- 

perimento I que, de acordo com seu comportamento durante 

o experimento, podiam ser considerados "ambiciosos". Fo- 

ram, por exemplo, os sujeitos que criticaram sua propria rea- 

lizacao das tarefas. Quando o quociente IR/CR deste grupo 

foi calculado separadamente, verificou-se nesse grupo como 

um todo, maior tendencia a evocar tarefas I; IR/CR foi igual 

a 2, 75. 

Segundo Zeigarnik, o sujeito ambicioso desenvolve uma 

tensao maior; e assim quando esta tensao nao e descarrega- 

da, evoca mais tarefas I do que os sujeitos menos ambiciosos. 

4) Zeigarnik refere-se tambem a relacao entre um dado 

sistema de tensao e o campo onde existe. De acordo com 

essa relacao um quociente IR/CR ^ 1 pode ser explicado 

por uma falta de separacao dos sistemas em tensao corres- 

pondentes as varias tarefas. fiste seria o caso se o grupo de 

tarefas, como um todo, criasse um unico sistema de tensao 

sem nenhuma diferenciacao entre as tarefas. Isto foi demons- 

trado quando os quocientes IR/CR dos sujeitos foram agru- 

pados de acordo com a sua atitude para com as tarefas. 

Comparand© o quociente IR/CR de um grupo de criancas 
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que realizarain as larelas somente para obeciecer a um pecli- 

ao do experimeiilaaor, com aquelas que mleressaram es- 

peciticamenie peias laretas, loi venlicaao que o quociente (las 

pnmeiras era pai'ticuiai'meiile baixo. Neste grupo os sujeitos 

sentiram-se depeiiaeiUes do expeiMiientador e virain o expc- 

rimento como uma unica tare!a a ser reaiizada. O quociente 

1H/CR obtido por esle grupo loi de 1,05. A situacao de prova 

lornou-se unica de tal maneira que nao se formou nenhum 

sistema individual de tensao. Para estes sujeitos era o niesmo 

terminar uma tarela ou deixa-la incompleta, e trabaiiiar em 

outra. A tarefa perdeu seu carater particular, separada das 

outras, e assim, na prova de memoria, ambos os tipos de tare- 

las lor am mencionados com igual trequencia. fiste quocien- 

te 1R/CK del,03 e especilicamente baixo em comparacao com 

o quociente de 2,1 do grupo total de criancas (Experimento 

11a). 

Experimento V. O Experimento V loi feito para moslrar 

que a lorma^ao de um sistema de tensao individual e inde- 

pendente e essencial para obter um quociente 1R/CR > 1, is- 

lo e, cada sistema de tensao derivado da realizacao ou in- 

lerrupcao das tarefas apresentadas ao sujeito deve ser sepa- 

rado do outro no sentido de ser um sub-sistema com limites 

mais ou menos firmes. 

Neste experimento Zeigarnik tentou demonstrar que a 

estrutura do sistema total e essencial, e somente quando os 

sistemas correspondentes as tarefas formam sub-sistemas in- 

dependentes, maior numero de tarefas nao terminadas sao 

evocadas. 

Como foi mencionado acima, se um sistema C e um sis- 

tema I nao estao suficientemente separados, o quociente IR/ 

CR deve ser mais ou menos 1. "... Se esses varies sistemas 

sao partes de uma unidade sem muita separayao entre si, 

nenhuma diferenca grande de tensao pode persistir. Neste 

caso pode haver diferenca no nivel de tensao de grandes uni- 
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dades, e nao diferen^as entre as varios sub-sistemas dentro 

da unidade maior" (32, pg. 23). 

Um experimento foi planejado para investigar o enfra- 

quecimento dos limites entre as tarefas, Usou-se a tecnica 

do Experimento I com oito sujeitos. Preiiminarmente po- 

rem, informaram-se os sujeitos sobre todas as tarefas que de- 

viam ser realizadas durante a sessao experimental. 

Nessas condi^oes, o quociente encontrado foi 0, 97. A 

informacao sobre todas as tarefas, dada ao sujeito no inicio 

do experimento, fez com que as tarefas fossem consideradas 

partes de um unico sistema, e o resultado obtido concorda com 

a hipotese. 

Alem desses experimentos relatives ao efeito da comu- 

nicacao entre os sistemas de tensao sobre o quociente IR/CR, 

Zeigarnik planejou outros relacionados com a influencia da 

natureza do meio no qual o sistema de tensao e estabelecido. 

Experimento VI. Nos experimentos anteriores, Zeigar- 

nik incidentemente observou que os individuos fatigados nao 

mostraram nenhuma preferencia na evoca^ao das tarefas. 

A analise desse desvio exigiu um experimento para de- 

terminar a influencia das propriedades dinamicas do campo 

sobre o estabelecimento de sistemas de tensao independen- 

tes. Foi levantada a hipotese de que a fadiga correspondente 

a um meio fluido pode impedir a formacao, num individuo, 

de qualquer diferenca consideravel entre regioes segregadas. 

Os sujeitos deste experimento eram estudantes universi- 

tarios que haviam tido seis a sete boras de trabalho escolar 

no dia do experimento, e alguns funcionario publicos subme- 

tidos a prova imediatamente depois do trabalho. 

Foram usadas as mesmas tarefas do Experimento I. Pro- 

cedeu-se a uma especie de controle, incluindo entre os sujei- 

los cinco individuos que haviam tornado parte no Experimen- 

to I, Os resultados obtidos por esses cinco individuos tornou 

possivel comparar a realizacao dos mesmos individuos em es- 

fado de fadiga e em estado normal. 
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O quociente IR/CR para todo o grupo de dez sujeitos 

foi 0, 74. Demonstrou-se tambem que quatro dentre os cinco 

sujeitos de controle mostraram, no estado de fadiga, um quo- 

ciente significativamente menor do que em estado normal. 

A diminuicao do quociente foi devida, porem, principaimen- 

te a diminuicao das tarefas I recordadas. Os sujeitos fatiga- 

dos tiveram em media um IR igual a 3, enquanto que para 

os sujeitos no estado normal o IR foi de 6,8. Esta reducao na 

evocacao das tarefas I era acompanhada por um pequeno 

aumento na evocacao das tarefas C. Os sujeitos fatigados ti- 

veram em media um CR de 4,25. Dai se conclui que os su- 

jeitos no estado de fadiga recordaram tarefas concluidas com 

maior freqiiencia do que as incompletas. flste resultado se- 

ra explicado abaixo, depois de serem analisados, com maio- 

res minucias, os efeitos da fadiga. 

Experimentos Via e Vlb. Os experimentos seguintes fo- 

ram planejados para verificar se a fadiga impede a forma- 

Cao de sistemas de tensao ou interfere somente nos efeitos do 

sistema de tensao sobre a prova de memoria. 

No Experimento Via, sete sujeitos realizaram as tarefas 

quando estavam fatigados e foram submetidos a prova de 

memoria 13' ou 15 boras depois quando ja repousados. No 

Experimento Vlb oito sujeitos realizaram a tarefa em esta- 

do normal, e responderam a prova de memoria na mesma 

tarde apos um dia de muito trabalho, isto e, o inverso da pri- 

meira tecnica. 

O quociente IR/CR foi menor para os sujeitos que esta- 

vam cansados quando realizaram as tarefas, do que para os 

que estavam em estado normal. O quociente IR/CR foi de 

0,61 para o Experimento Via e 1,06 para o Experimento Vlb, 

indicando que o quociente IR/CR e especificamente determi- 

nado pelo estado do meio no momento da realizacao das ta- 

refas e nao pelas condicoes durante a prova de memoria. 

Os resultados do Experimento VII, que sera resumido. a 

seguir, mostram que quando a prova de memoria e feita ime- 
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diatamente depois da rcalizayao das tarefas, o quociente IR/ 

CK se aproxima de 1. Portaiuo, os resuilados do Experimen- 

to Via e VIb nao sao comparaveis aos obtidos no Experimen- 

to 1 nuis aqueles em que o inlervalo de tempo entre a reaJi- 

zacao das tarefas c a prova de memoria e o mesmo. 0 Ex- 

perimenlo VIb apresenta, com o mesmo intervalo de tempo, 

os mesmos resultados dos exerimentos nos quais as duas 

partes sao realizadas em estado de repouso. 

Disto se pode concluir que o baixo quociente IR/Cil en- 

contrado no Experimento \'l nao e devido a influencia da 

fadiga durante a prova de memoria mas a sua influencia sd- 

bre a realizacao das tarefas. fisle fato e assim explicado por 

Zeigarnik: para que um sistema de tensao se forme e seja 

retido por um certo tempo deve mostrar uma suficiente es- 

tabilidade dinamica, do contrario a tensao sera descarregada. 

De maneira geral, os sintomas de fadiga sao indicado- 

res de um estado de crescente fluidez do sistema psicologico. 

Assim, sendo instavel o meio, a tensao nao pode persislir, Se 

a tarefa e interrompida, ncnhum sistema de tensao indivi- 

dual persistente permanece. Isto explica o baixo quociente 

IR/CR obtido nestes experimentos. 

E significadvo que a evoca^ao das atividades C nao di- 

minui mas na realidade aumenta um pouco no estado de fa 

diga, quando comparada ao estado normal. Eis a bipotese 

apresentada por Zeigarnik para explicar esse curioso fato. 

Segundo essa bipotese a tarefa I difere da tarefa C nao so- 

mente por que a quase-necessidade esta ausente na ultima, 

mas tambem porque a tarefa C representa uma forma com- 

pleta e mais estavel do que a tarefa I que, portanto, deixa na 

memoria um traco mais estavel. A tarefa I pode ser conside- 

rada como um sistema incompleto e instavel. 

Como se ve, os experimentos anteriores mostraram que 

a intengao correspondente a uma tarefa incompleta tern um 

significado maior para a memoria do que a eslabilidade do 

traco deixado pela tarefa realizada. Pode-se ver tambem que 

no meio fluido do eslado de fadiga, os s siemas instavcis nao 
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persistem. Da maior evoca^ao das tarefas C do que das ta- 

refas I realizadas no estado de fadiga deduz-se que um sis- 

tema estavel de tensao pode, porem, persistir no estado dc 

fadiga. Estas hipoteses explicariam nao somente a discre- 

pancia na evoca^ao das tarefas C e I no estado de fadiga mas 

tambem indicariam por que a fadiga mesmo quando se faz 

sentir na prova de memoria, nao tem efeito sobre a persis- 

tencia da tensao. 

A hipotese de que a persistencia da tensao nao se veri- 

fica em estado de fadiga devido a fluidez do meio, foi veri- 

licada no desempenho de sujeitos em estado de excitacao. 

Observou-se que sujeitos submetidos de mau humor ao ex- 

perimento e sujeitos perturbados por alguma coisa duranle 

a sessao experimental apresentaram um quociente IR/CR de 

0,78. fiste quociente foi obtido de seis mjeitos dos varios 

experimentos. 

Na opiniao de Zeigarnik um estado de excitacao tambem 

corresponde a um meio mais fluido do qu-- o estado normal. 

Experimento VII. De acordo com » teoria de Lewin, 

Zeigarnik supoe que o nivel de tensao ton'a-se gradualmenle 

igual mesmo quando nenhuma atividadr> especifica ocorre 

para liberar a tensao. Portanto, com o tempo a tensao pode 

ser descarregada gradualmente, dependendo o total da des- 

carga da capacidade de resistencia dos limites do sistema. 

A finalidade do Experimento VII foi investigar a influen- 

cia do tempo sobre a evocacao seletiva. 

Foi repetida a tecnica do Experimento I com 11 sujeitos, 

com a unica diferenca de que se aplicou aos sujeitos a prova 

de memoria somente 24 boras depois da primeira sessao ex- 

perimental. 

Nessas condicoes o quociente IR/CR diminuiu para 1,14. 

A diferenca entre esses resultados e aqueles dos experimen- 

tos nos quais a prova de memoria se segue imediatamente a 

realizacao das tarefas e demonstrada pela ^ompara^ao dos 

resultados de oito sujeitos desse experimento com os resul- 
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lados dos mesmos sujeitos no Experimento I feito seis meses 

antes, tastes sujeitos mostraram um quocien^e IR/CR de 2,0 

no Experimento I e 1,13 no Experimento VI5. 

Desses resultados Zeigarnik conclui quf as tensoes nao 

descarregadas persistem, mas se enfraquecem com a passa- 

gem do tempo, e os sistemas de tensao nao permanecem in- 

definidamente segregados. 

Experimento VIII. Poder-se-ia perguntar se o quociente 

IR/CR se modifica devido a mera passagem do tempo ou a 

atividade que o sujeito realiza durante esse periodo. Zeigar- 

nik parte da hipotese que as mudancas espontaneas do nivel 

de tensao nao sao devidas ao tempo como tal mas a aconte- 

cimentos ocorridos durante o intervalo de tempo. 

Para verificar essa hipotese Zeigarnik ainda uma vez in- 

troduziu uma modificacao da tecnica. Depois da reaiizacao 

das tarefas e antes da prova de memoria, provocou-se uma 

situa^ao emocional que deveria atinglr as regioes internas 

dos sujeitos. Consistiu esta em discutir com os sujeitos, du- 

rante 10 a 30 minutos, os seus pianos de carreira futura. 

Os 13 sujeitos usados neste experimento foram divididos 

em tres grupos de acordo com o efeito que a discussao neles 

produziu. Um grupo de seis sujeitos mostrou um quociente 

IR/CR de 0, 64. fistes sujeitos mostraram-se mais perturba- 

dos pela discussao e apresentaram maior dificuldade em 

voltar ao experimento. Mostraram mais ou menos o mesmo 

quociente IR/CR referido anteriormente para os sujeitos ex- 

citados (0,78). A mesma explicacao, portanto, pode ser dada 

para os resultados deste grupo. 

Um segundo grupo de quatro sujeitos apresentou um 

quociente IR/CR de 1,5, que nac e muito diferente do quo- 

ciente 1,9 obtido no experimento principal. Para esses su- 

jeitos a discussao alterou ligeirftmente a situa^ao, isto e, a 

discussao foi considerada como um parentesis no experi- 

mento e portanto, a volta a prova nao foi dificil. 
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Finalmente, tres sujeitos formaram um grupo para o 

qual a discussao tambem causou apenas uma simples altera- 

cao na situacao, mas a volta a prova foi dificil. 0 quociente 

1R/CR medio foi igual a 0,77. 

A diferenca entre os quociente IR/CR do primeiro e do 

terceiro grupos e o quociente do segundo grupo e, para Zei- 

garnik, uma prova a favor da hipotese da influencia das ati- 

vidades intervenientes sobre o quociente. Para os sujeitos 

do primeiro e terceiro grupos a discussao interpolada levou 

a formacao de outros sistemas de tensao alem daqueles re- 

sultantes da realizacao das tarefas. fiste nao foi o caso pa- 

ra o segundo grupo cujos sujeitos nao foram envolvidos na 

discussao e assim voltaram mais facilmente para as tarefas. 

Experimento IX. 0 ultimo experimento mencionado por 

Zeigarnik refere-se as diferen^as individuais e sua influen- 

cia sobre o quociente IR/CR. 

A tecnica do Experimento I foi repetida com 30 criancas 

de cinco a dez anos de idade. 

Os resultados mostraram um quociente de 2,5. 

Neste ponto duas comparacoes deveriam fazer-se. Ja se 

disse antes que o quociente IR/CR de 1,9 obtido com sujei- 

tos adultos no Experimento II, nao era de acordo com o nos- 

so calculo significativamente diferente do que se alcancou 

com criancas no Experimento Ila (IR/CR igual a 2,1). O 

quociente de 2,5 obtido com criancas no Experimento IX mos- 

tra uma grande diferenca dos resultados relatives aos sujei- 

tos adultos. A esse respeito deve-se notar que os sujeitos do 

Experimento Ila foram criancas de 13 a 14 anos de idade e 

os do Experimento IX criancas de 5 a 10 anos. Qualquer 

comparacao entre os experimentos deveria levar em conside- 

racao tambem a diferenca de tecnica experimental, pois o 

Experimento Ila foi um experimento coletivo. 

Para explicar o alto quociente IR/CR das criancas com- 

parado com o de adultos, Zeigarnik apresenta a seguinte hi- 

potese: pode-se dizer que as tarefas usadas neste experimen- 
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to eram mais adequadas e mais interessantes para crian^as 

do que para adultos, e que o efeito sobre a tensao foi mais 

marcado. 

Mas, de um lado, ficou demonstrado que os adultos lem- 

braram mais as tarefas mais interessantes; e de outro lado, 

a diferenca entre os resultados de adultos e de criancas se 

verifica na evoca^ao de tarefas C e nao de tarefas I. Isso po- 

deria levar a supor que as diferencas sao devidas ao fato de 

que as criancas encaram mais seriamente o experimento do 

que os adultos. As criancas participam mais profundamenle 

da situacao experimental, mostrando respostas espontaneas e 

uma evocacao menos controlada do que os adultos. 

Outros fatos concordam com esta hipotese. As criancas 

nao somente mostraram mais vezes que queriam retornar 

a tarefa interrompida como tambem pediram para comple- 

ta-la mais tarde. 

Podem ser notadas diferencas entre as criancas. A crian- 

ca menos inteligente mostrou uma preferencia extremamente 

grande pelas tarefas I na prova de memoria ,enquanto que 

as criancas que tiveram uma atitude mais madura em rela- 

cao ao experimento mostraram um quociente IR/CR de 1,1. 

Esta diferenca e confirmada pelos resultados de "adultos in- 

fantis" cujo quociente foi de 2,9. 

Zeigarnik conclui que as criancas que participam com- 

pletamente da situacao experimental tern "necessidades 

reais" envolvidas, enquanto que para os adultos, as ativida- 

des experimentais somente dao origem a "quase-necessida- 

des". 

UMA CRiTICA AOS EXPERIMENTOS DE ZEIGARNIK 

E' inegavel que esses experimentos de Zeigarnik repre- 

sentam alguns dos melhores trabalhos experimentais desen- 

volvidos com base na teoria de Lewin, sao somente pela en- 

genhosidade da tecnica usada, mas tambem pelo cuidadoso 

trabalho de verificacao sistematica das hipoteses. 
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Com excecao do Experimento I, acreditamos, entretanlo, 

que uma critica geral pode ser feita aos experimentos de 

Zeigarnik. Serias questoes podem ser levantadas sobre os 

resultados de quase todos os experimentos em vista do pe- 

queno, e as vezes ridiculamente pequeno, numero de sujei- 

tos empregado. 0 tratamento estatistico dos dados e muito 

fraco nao somente em referenda ao quodente 1R/CR usado, 

mas espedalmente em referenda a significanda das diferen- 

cas entre grupos muito pequenos de sujeitos. Calculos de 

significanda de diferenca sao completamente omitidos no 

artigo de Zeigarnik. 

Sem duvida, em todos os experimentos, um maior nume- 

ro de casos aumentaria a confianca dos resultados. Uma con- 

firmacao adicional e sempre desejavel embora Lewin tenha 

preferido sempre diferentes tipos de confirma^ao para dife- 

rentes tipos de questoes (como seja por exemplo, o estudo da 

tensao por meio da interrupcao de tarefas, pela continuacao 

da tarefa, etc.). 

A primeira vista tal critica poderia ser talvez contestada 

pelos proprios termos da teoria lewiniana. Para invalida-la 

poder-se-ia recorrer a discussao apresentada sobre o que 

Lewin chamou a maneira de pensar aristotelica contrastada 

com a galileica. Se o progresso significa a passagem de uma 

maneira de pensar para a outra e a adocao de conceitos ga- 

lileicos, toda e qualquer preocupa^ao com particularidades 

de tipo estatistico na experimentacao deixa de ter significado. 

Ora, apesar de considerarmos esse aspecto da psicologia 

topologica, mantemos a critica por duas razoes: 1) Quando 

Lewin criticou o uso de tecnicas estatisticas ele o fez mos- 

trando a excelencia dos conceitos da teoria de campo. Quan- 

do abordamos, num experimento, a pessoa e o meio como 

defendia Lewin, ai entao, e so ai, as tecnicas estatisticas per- 

dem em importancia .Parece-nos, porem, que no experi- 

mento de Zeigarnik nao podemos falar em termos de espa- 

^o de vida. verdade que nos varios experimentos ela abor- 

dou diversas variaveis, mas essa diversidade estudada nao 
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deve ser confimdida com a abordagem da teoria de campo. 

&ste metodo exige que se comece com o estudo do espa^o dc 

vida como um todo, para se chegar a definir a estrutura fun- 

damental. 

2) Mesmo admitindo que isso nao fosse necessario para 

aceitar um experimento como "galileico", devemos notar 

que Zeigarnik apresenta os resultados do grupo como resul- 

tados de experimento e, quase nunca dos individuos que o 

constituem. Nao se trata, portanto, da tecnica do "caso pu- 

ro" defendida por Lewin. 

Quando o experimentador conduz a investiga<;ao aos 

"casos puros", a validez das provas apresentadas dependera 

da precisao dos casos definidos por suas variacoes sistema- 

ticas e nao pela frequencia de sua ocurrencia. Cada aconte- 

cimento sera visto em funcao da totalidade e contemporanei- 

dade da situa^ao. 

Se falamos em termos de media de grupo, devemos obe- 

decer aos requisites estatisticos minimos para podermos acei- 

tar esse resultado como valido e representativo. 

Nao se trata portanto, a nosso ver, de criticar a ausen- 

cia de conceitos derivados da maneira de pensar aristotelica 

num experimento que pretende obedecer a maneira galilei- 

ca de pensar. Ja que os experimentos de Zeigarnik foram 

realizados com base em padroes que nao diferem dos muitos 

experimentos que usaram tecnicas estatisticas, e precise in- 

sistir no fato de que esses experimentos devem obedecer a 

certos requisites essenciais (numero de sujeitos, etc.) desses 

padroes. E nesse sentido pensamos que a nossa critica pro- 

cede. 

Problemas semelhantes aqueles estudados por Zeigarnik 

foram extensivamente investigados por um grande numero 

de psicologos. Um sumario da literatura que se seguiu a es- 

tes experimentos sera apresentado nos capitulos seguintes. 

fiste sumario pretende oferecer uma revista dos resultados 

e teorias, e ao mesmo tempo uma critica mais minuciosa do 

trabalho de Zeigarnik. 



CAPiTULO HI 

A CONTINUAQAO DO TRABALHO DE ZEIGARN1K 

Na primeira parte deste capitulo apresentaremos os ex- 

perimentos cujos resultados sao semelhantes aqueles obti- 

dos por Zeigarnik, mas que nem sempre foram interpreta- 

dos da mesma maneira. Na segunda parte resumiremos os 

experimentos cujos resultados diferem ou se opoem aos dos 

experimentos de Zeigarnik. 

1 — EXPERIMENTOS DE SCHLOTE 

A primeira verifica^ao dos experimentos de Zeigarnik 

foi apresentada poucos anos depois por Schlote, num traba- 

Iho sobre a diferenca na evocacao das tarefas realizadas e 

nao terminadas. 

Sen primeiro experimento foi simplesmente uma repe- 

ticao do de Zeigarnik. Problemas simples e praticos foram 

dados aos sujeitos. Metade dessas tarefas foi completada e 

metade foi interrompida. Uma prova de memoria foi apre- 

sentada no fim da sessao experimental. 

Uma vez mais verificou-se que os problemas nao termi- 

nados sao melhor recordados do que os completados, confir- 

mando assim os resultados de Zeigarnik. 

Ao interpretar os seus resultados, porem, Schlote pro- 

cura explicar a diferenca na evocacao, pela diferenca no in- 

teresse do sujeito pela tarefa, e nao completamento ou in- 

terrupgao da execu^ao da tarefa. 

Para verificar essa hipotese ele propos repetir o experi- 

mento usando um material mais homogeneo. 
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Para o segundo experimento, Schlote selecionou tarefas 

que consistiam em substituir uma letra numa silaba sem sen- 

tido. Para um grupo de sujeitos, as silabas foram apresenta- 

das com cerlas inslru^oes. Algumas vezes as tarefas comple- 

tadas e algumas vezes terminadas, e deixadas num estado de 
<4intencao determinada" (determined intention) (54, pg. 11). 

Para o outro grupo de sujeitos foram apresentadas as mesmas 

silabas sem nenhuma instrucao, ficando assim completamen- 

te livre a natureza da atividade. 

Os resultados mostraram a predominancia de uma ati- 

tude puramente intencional dos sujeitos, e disto Schlote con- 

cluiu que ha uma grande persistencia na memoria de atilu- 

des que envolvem tarefas realizadas. Acreditamos que <ko 

carater preferencial dos atos nao terminados pode ser expli- 

cado pelo conceito de tendencia determinante" (54, pg. 11). 

Discussdo dos Experimentos de Schlote 

Varias criticas podem ser feitas aos experimentos de 

Schlote e as suas interpreta^oes, 

a) — Pode ser contestada a afirmacao de que o interesse 

do sujeito pelas tarefas como tals e decisivo para explicar 

a superioridade da evoca^ao das atividades nao terminadas. 

Parece que Zeigarnik nao deixou de considerar como um 

possivel fator o interesse dos sujeitos pela tarefa, mas nao 

como fator decisivo como postulou Schlote. Sua discussao 

sobre o efeito de diferentes atitudes no experimento pode 

ser mencionada como uma demonstracao desse fato. 

A explicacao apresentada por Schlote nao pode ser acei- 

la por nao ser acompanhada de uma prova experimental de 

que o interesse e um fator responsavel pelos resultados. O 

fator interesse poderia ser estudado simplesmente interrom- 

pendo outro grupo de sujeitos nas tarefas que foram reali- 

zadas pelo grupo anterior e deixando terminar as que antes 

haviam sido interrompidas, com fez Zeigarnik. 



— 61 — 

b) — Nao esta claro, no segundo experimento de Schlote, 

se se verificou uma "interrupcao" real das tarefas. Muitos 

experimentadores usando a tecnica experimental de Zeigar- 

nik, entre eles McKinney, mostraram a importancia e os pro- 

blemas envolvidos na obten^ao da interrupcao no laborato- 

rio, Uma exposicao da importancia da interrupcao pode ser 

encontrada no trabalho de Marrow. Invertendo as instru- 

Coes e mudando o significado da interrupcao depois da reali- 

zacao das atividades e antes da prova de memoria, Marrow 

mostrou que a mudanca da atitude do sujeito em relacao as 

tarefas terminadas e as nao terminadas afeta o quociente 

IR/CR. 

c) — Se considerarmos as tarefas usadas por Shlote no 

segundo experimento, veremos que Ihes falta um caracteris- 

lico muito importante: cada tarefa nao e uma unidade, com 

um ponto de completamcnto determinado e por isso o con- 

junto de tarefas tende a ser percebido como uma tarefa uni- 

ca. Portanto, nao se poderia esperar que as diversas tarefas 

levassem a formacao de sistemas diferenciados de tensao. 

Como as fronteiras entre as tarefas sao enfraquecidas pela 

semelhanca que existe entre elas, a tensao resultante da in- 

terrupcao de uma tarefa se descarrega na realizacao de ou- 

tra. 

2 — EXPERIMENTOS DE BROWN 

Brown investigou um aspecto diferente do problema pro- 

posto pelo trabalho de Zeigarnik, isto e, o problema da quan- 

tidade de descarga de tensao correspondente a uma tarefa 

nao terminada em diferentes condicoes. Especificamente, 

ele formulou seu problema da seguinte maneira: "A rapidez 

de uma 'difusao* da tensao, isto e, a rapidez de uma modifi- 

cacao geral num sistema psicologico sob tensao, depende do 

grau de realidade da acao em questao?" (8, pg. 4). 

A realidade foi considerada como a diferenca entre acoes 

tomadas seriamente, e aquelas tomadas menos seriamente. 
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entre acoes socialmente significantes e aquelas insignific^n- 

tes para o sujeito. Podemos certamenle criticar a definicao 

de realidade psicologica apresentada por Brown, e mesmo 

assim considerar o estudo das diferencas no total de difusao 

da tensao entre atividades de maior ou menor consequencia 

para o individuo como um problema psicologico. 

fiste problema foi estudado com uma modificacao da 

tecnica experimental de Zeigarnik. Tddas as tare fas foram 

interrompidas. Metade delas toi apresentada como uma pro- 

va de inteligencia e a outra metade como tarefas para encher 

o tempo entre as varias provas de inteligencia. As tarefas 

da prova foram consideradas tarefas com um alto grau de 

realidade e as tarefas dos intervalos com um baixo grau de 

realidade. 

Segundo a hipotese de Brown, um meio psicologico cor- 

respondente a uma maior "realidade" (maior seriedade do 

individuo) e menos fluido que o de menor "realidade", isto 

e, as modificacoes ocorrem menos facilmente no primeiro 

dp que no ultimo meio. Neste caso se deveria prever maior 

dissolucao da tensao e um esquecimento mais rapido das 

tarefas menos importantes do que dos problemas da prova. 

Experimento I. As tarefas apresentadas como proble- 

mas da prova para o Grupo A, foram apresentadas como ta- 

refas para encher o intervalo para o Grupo B, e vice-versa. 

Assim qualquer diferenca nos resultados para as duas espe- 

cies de tarefas nao poderiam ser atribuida ao carater parti- 

cular da tarefa empregada. 0 mesmo total de tempo foi da- 

do para os dois tipos de tarefas. Foram apresentadas vinte 

atividades sendo dez de cada especie. 

Uma prova de memoria foi apresentada depois de va- 

ries intervalos de tempo. Diferentes grupos de sujeitos foram 

usados para os diferentes intervalos que foram de: 5 minutos, 

30 minutos, 24-48 boras (3'6 boras em media), e uma semana 

para o Grupo A; e de 5 minutos, 36 boras e uma semana para 

o Grupo B. 



— 63 — 

Os resultados do Grupo A foram calculados em termos 

de quociente de tarefas "reais" evocadas sobre tarefas "me- 

nos reais" evocadas ou E Reais I E Irreais. Os quocientes 

para os varios intervalos de tempo foram: 1,34 (5 minutos), 

1,75 (30 minutos), 2,53 (36 boras em media) e 3,79 (uma se- 

mana) . Ha portanto uma crescente disparidade entre os dois 

lipos de tarefas com o aumento do intervalo de tempo. 

Brown mostrou que esta diferenca progressiva entre os 

dois tipos de atividades e devida a uma diminui^ao constan- 

te na evocacao das tarefas "menos reais" e que a evocacao 

de tarefas "reais" permanece constante (na prova depois de 

30 minutos como na prova depois de uma semana) . Isto 

significa, na sua opiniao, que o sistema de tensao no nivel 

"real" permanece quase o mesmo durante uma semana, en- 

quanto que o do nivel "menos real" muda significativamen- 

te e perde sua tensao. 

Notou-se que quando foi computado o quociente das 

atividades "reais" lembradas sobre as lembradas "menos 

reais" da primeira metade das tarefas evocadas por cada 

sujeito, a diferenca entre os dois tipos de tarefas era maior, 

e a disparidade progressiva que acompanha o aumento do 

intervalo de tempo foi mais marcada do que quando se consi- 

derava a serie toda. Brown interpretou esses resultados como 

analogos aqueles obtidos por Zeigarnik: as tarefas nao ter- 

minadas (sistema de tensao) tendem a ser evocadas antes 

que as completadas (sistemas nao em estado de tensao) . 

"Se a nossa hipotese e correta, diz Brown, a hipotese de 

que o sistema psicologico num nivel menos real descarrega 

mais facilmente a tensao devido a maior fluidez desse nivel, 

entao deve-se esperar uma maior diferenca entre a reten- 

cao de tarefas reais e de tarefas menos reais se considerar- 

mos somentC a primeira parte das reproducoes" (8, pg. 13) . 

Isto foi verificado nos resultados obtidos. 

Os resultados do Grupo B confirmam aqueles obtidos 

com o Grupo A em todos os sens aspectos essenciais. As tare- 

fas usadas foram as mesmas apresentadas ao Grupo A, mas 
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as que foram apresentadas como problemas da prova para 

este grupo foram tarefas para encher o intervalo no Grupo 

B, e vice-versa. Assim os resultados nao dependeriam da na- 

tureza individual das tarefas; presumivelmente deveriam ser 

atribuidos as diferencas existentes nos meios corresponden- 

tes aos dois tipos de atividades. 

Um outro fator foi apontado por Brown para explicar 

os resultados, independentemente do conceito de diferencas 

na fluidez do meio correspondente aos dois tipos de tarefa. 

A atencao ou interesse que o individuo da as tarefas da pro- 

va pode levar a um estado de maior tensao que no caso das 

tarefas usadas para encher os intervalos. 

A pequena diferenca entre a evocacao das acoes "reais" 

e "menos reais" depois do primeiro intervalo de 5 minutos 

(E Reais/E Irreais, igual a 1,34) indica que esta explicacao 

dificilmente pode ser aceita. Apesar disso Brown resolve 

verifica-la. 

Experimento II. Um outro experimento foi feito para de- 

terminar se a diferenca na evocacao dos dois tipos de tarefas 

e devida as diferencas entre as condicoes em que os sujeitos 

as realizaram ou as diferencas dos meios nos quais se verifi- 

caram os sistemas de tensao correspondentes. No principio 

seguiu-se a tecnica usada no Experimento I. Depois que to- 

das as tarefas foram apresentadas, o experimentador disse 

que, por razoes tecnicas, fora obrigado a enganar os sujeitos: 

as tarefas dadas para encher os intervalor eram na realidade 

os problemas da prova de inteligencia, e os resultados seriam 

contados a partir das respostas dadas nesta parte somente. As 

tarefas apresentadas como prova, eram na realidade, tare- 

fas para encher o intervalo, e nao seriam consideradas. Des- 

ta maneira o significado dos dois grupos de tarefas foi inver- 

tido, tornando-se importante as tarefas que originalmente nao 

tinham importancia ,e vice-versa. 

A prova de memdria foi feita sdmenle uma vez, depois 

de uma semana, Os resultados foram calculados em termos 
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do quociente de tarefas "reais" evocadas/tarefas "menos re- 

als" evocadas, referindo-se porem a inversao introduzida na 

parte final do experimento. O quociente foi 1,64 para toda 

a serie e 2,40 somente para a primeira metade. 

Brown concluiu que: "A subsequente mudan^a do gran 

de realidade mostra claramente que nossos primeiros resul- 

tados sobre o significado para a memoria do grau de realida- 

de de uma a^ao, nao estao sujeitos a diferen^as secundarias 

na execu^ao da propria acao, mas sao essencialmente condi- 

cionados pelo fato de que a acao pertence a um nivel de 

grau determinado de realidade" (8, pg. 15). file concluiu de 

todo o estudo que "os niveis menos reais sao dinamicamente 

caracterizados como mais fluidos que os niveis reais" (8, 

Pg. 23). 

Discussdo dos experimentos de Brown 

Deixando de lado a discussao do problema de Brown, que 

nos levaria alem do topico, restringir-nos-emos a discutir os 

experimentos em relacao a tecnica de Zeigarnik e aos sens 

resultados. 

O primeiro ponto destas consideracoes e a modificacao 

introduzida por Brown na tecnica de laboratorio. Interrom- 

pendo todas as tarefas, Brown modificou um ponto muito im- 

portante da tecnica. Para seus sujeitos a interrupcao tornou- 

se parte da "rotina" do experimento e perdeu assim o signi- 

ficado de que se reveste quando aparece ao lado de tarefas 

que sao terminadas. Referindo-se a esse ponto, Prentice diz 

que "uma interrupcao persistente pode afetar a atitude dos 

sujeitos para com toda a situacao experimental" (47, pg. 

333). fiste problema sera retomado mais adiante em relacao 

ao trabalho de Prentice. Mencionamo-lo agora somente por- 

que levanta a questao do significado dos resultados de Brown 

em relacao aos dos outros experimentos que empregam iden- 

tica tecnica de interrupcao de tarefas. 

Uma outra possibilidade e sugerida por Lewis no seu es- 

tudo sobre o papel do ego no trabalho (cf. abaixo). De acor- 
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do coin essa possibilidade poder-se-ia supor que as tarefas 

''reals" de Brown envolvam unia alitude "ego-orientada". 

Neste caso, uma interrupcao sena experimentada como um 

"insucesso" pelo sujeilo. As iarefas "menos reals" de Brown 

poderiam ter criado no sujeito "uma orienta^ao-para-a-tare- 

ia", envolvendo a interrupcao e nao o insucesso, Quanto a 

isso, podemos dizer que a diferenca entre a "orientacao-para- 

o-ego" e "orientacao-para-a-tarefa" nao e sdmente uma dife- 

renca de gran de tensao. Essas orientacoes sao, segundo Le- 

wis, "duas abordagens fundamentalmente diferentes da rea- 

lidade (37, pg. 113). 

Se esta interpretacao dos experimentos de Brown e cor- 

reta, a diferenca de freqiiencia na evocacao dos dois tipos 

de tarefas poderia ser explicada como uma diferenca na evo- 

cacao de atividades "ego-orientadas" e "tarefa-orientadas". 

Deve-se notar, porem que tal explicacao dos resultados esta- 

ria em contradicao com toda a literatura sobre o eleito do 

insucesso na evocacao. Os experimentos que discutiremos 

abaixo, especialmente os do Capitulo IV, mostram que o in- 

sucesso inibe e nao facilita a evocacao. Ha porem um ponto 

no experimento de Brown que o torna diferente dos outros 

experimentos que envolvem insucesso. "A tecnica de Ro- 

senzweig compara sistemas sob tensao, enquanto que Brown 

esta talvez considerando dois sistemas que nao sao afetados, 

pois todas as suas tarefas sao interrompidas" (47, pg. 333) . 

E possivel que insucesso repetido adquira um novo significa- 

do; ou que a comparacao com interrupcoes continuas e que 

faz a diferenca. 

Outra dificuldade na interpretacao dos resultados de 

Brown foi mencionada acima. Neste ponto concordamos com 

Lewin: "E possivel que o experimento de Brown nao tratc 

de diferencas de grau de realidade, mas sim de diferencas en- 

tre atividades mais perifericas e atividades mais centrais, de 

nivel de realidade aproximadamente igual. Neste caso, seu 

experimento mostraria que a regiao mais periferica de uma 

pessoa e mais fluida " (32, pg. 14. 
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3 — EXPERIMENTOS DE MACK1NNEY 

McKinney aborda de maneira diferente o problema da 

evocacao das tarefas interrompidas. file levantou a seguinte 

questao: A interrupcao afeta a reproducao e a evocacao da 

larefa, ou as condicoes causadas pela interrupcao influenciam 

somente a retencao de alguma parte especifica da tarefa? 

Tudo o que pode ser dito sobre os resultados neste cam- 

po, assinala McKinney, e que o nome de urna tarefa inter- 

rompida e retido mais tempo do que aquele da tarefa reali- 

zada. "Nada pode ser dito, porem, sobre a retencao de qual- 

quer parte do ato, excepto este simbolo particular (nome) 

associado com a atividade" (43, pg. 268). McKinney tentou 

verificar se a retencao da aprendizagem de uma tarefa mo- 

tora, complexa e padronizada, realizada nas condicoes co- 

muns de laboratorio, pode tambem ser aumentada pela inter- 

rupcao, como e o caso com a retencao dos nomes de tarefas 

simples. Cinquenta sujeitos comecaram a aprender a encon- 

trar o caminho em varios labirintos e foram interrompidos 

durante o desempenho dessa tarefa enquanto que outros 50 

sujeitos aprenderam sem interrupcao. 

Usou-se o metodo comum de aprendizagem de labirinto 

com registro de tempo, tenta'ivas e erros. Ambos os grupos 

aprenderam de acordo com o mesmo criterio. Aos sujeitos 

que deveriam ser interrompidos foi dito que deveriam conti- 

nuar praticando ate percorrer o labirinto corretamente tres 

vezes; foram interrompidos no fim da primeira vez que o 

percorreram sem errar. Quando, depois de uma semana, se 

pediu aos sujeitos de ambos os grupos que repetissem a solu- 

cao do labirinto, os resultados nao mostrarani nenhum au- 

mento na retencao causado pela interrupcao. 

De acordo com McKinney ,os resultados ambiguos obti- 

dos com esses dois grupos de sujeitos podem ser explicados 

de varias maneiras. Um fator que poderia ser responsavel 

pelos resultados e o intervalo de tempo entre a aprendizagem 

e a prova de memoria, intervalo esse que pode ter enfraquc- 

cido o efeito da interrupcao. 
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Para verificar essa hipotese, o experimento foi repetido 

com um grupo de 44 sujeitos. A mesma tecnica foi usada mas 

a retenyao foi examinada no dia seguinte ao do experimento 

e nao uma semana depois. 

Os resullados evidenciaram uma tendencia da interru- 

pyao no sentido de aumentar um pouco o grau de reten^ao da 

tarefa durante um period© de 24 horas. 

fisses resultados sao considerados opostos aos de Zeigar- 

nik. Varios fatores foram apontados por McKinney como ex- 

plicacao provavel da diferen^a entre seus resultados e aque- 

les de Zeigarnik. 

a) — A atitude dos sujeitos: muito importante saber 

como uma interrup^ao particular foi interpretada pelo sujei- 

lo. McKinney encontrou na discussao pos-experimental al- 

guns dados indicativos de que o sujeito nem sempre tomou 

a serio a interupcao. "Num certo sentido essas tarefas nao 

foram interrompidas, pois os sujeitos aprenderam o caminho 

do labirinto ate o ponto em que o puderam atravessar sem 

um erro; foram apenas tarefas interrompidas depois de um 

certo grau de completamento" (43, pg. 278). 

b) — Intervalo entre a aprendizagem e a prova de me- 

moria. Zeigarnik mostrou que um intervalo de 24 boras di- 

minui o efeito da interrupcao. Assim, no seu Experimento 

VII mostrou que o quociente IR/CR foi de 1,14. De acordo 

com Zeigarnik, o tempo ou, mais especificamente, as ativida- 

des que intervem durante esse intervalo, facilitam a descarga 

da tensao correspondente a tarefa nao terminada. 

A mesma explica^ao pode ser aplicada aos resultados de 

McKinney. 0 espaco do tempo entre a realizacao da tarefa e 

a prova de memoria favoreceu a descarga da tensao e as ta- 

refas interrompidas perderam sua preferencia na evocacao. 

Na realidade, se os resultados de McKinney sao comparados 

com aqueles de Zeigarnik (Experimento VII) em que bouve 

igual intervalo de tempo entre desempenho da tarefa e prova 

de memoria, nao se nota nenhuma diferenca. 
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c) — A natureza do problema de labirinto. Na opiniao 

de McKinney, a diferen^a entre as tarefas empregadas nestas 

duas investiga^oes nao pode explicar a discrepancia entre os 

resultados obtidos por ele e aqueles de Zeigarnik, se se acei- 

ta que os labirintos usados neste experimento tem mais signi- 

ficado que as tarefas usadas por Zeigarnik. 

d) Segundo McKinney, a razao mais importante da dife- 

renca esta na diferenga entre tecnica experimental deste ex- 

perimento e os experimentos de Zeigarnik. "fiste experimen- 

to tinha por finalidade verificar o efeito da interrup^ao sobre 

a retencao de uma tarefa recentemente aprendida e nao a 

retencao do nome de uma tarefa habitual. ... A interrupgao 

seria uma fator muito potente se fosse capaz de influir com 

vantagem sobre todas as associacoes feitas durante a apren- 

dizagem de caminho de labirinto" (43, pg. 279). 

A segunda serie de experimentos foi realizada pelo mes-^ 

mo autor afim de prosseguir na verificacao da hipotese de 

que uma tarefa interrompida durante a apredizagem e reti- 

da durante maior tempo do que outra que nao o e. 

Desia vez usou-se uma tarefa verbal (duas listas de 11 

substanlivos de duas silabas) e a retencao foi verificada de- 

pois de um dia. A interrupcao foi introduzida da mesma ma- 

neira descrita acima. 

Os resultados obtidos mostram menos conclusivamente 

que os obtidos com labirintos, uma maior retencao acompa- 

nhando a interrupcao. Os resultados obtidos com as tarefas 

verbais foram, em suma, semelhantes aqueles obtidos com o 

labirinto, mostrando que sao independentes da natureza da 

tarefa empregada. 

A conclusao geral de McKinney e que "os resultados de 

Zeigarnik sobre um aumento apreciavel na retencao dos no- 

mes das tarefas interrompidas nao se aplicam a retencao da 

tarefa total" (43, pg. 287). 

0 mesmo problema foi invest'.gado com uma tecnica rii- 

ferente de interrupcao num terceiro estudo usando labirinto 
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e tarefas verbais. A interrupcao foi introduzida antes que 

qualquer grau de completamento fosse alcancado. Numa par- 

te do experimento o sujeito foi interrompido "no fim da ten- 

lativa na qual o sujeito alcanca o ponto de perfeicao, com 

quatro erros ou menos" (43, pg. 288) . A escolha deste ponto 

de interrupcao foi completamente arbitraria. Os resultados 

obtidos mostraram que tal interrupcao nao foi efetiva. Os 

sujeitos nao estavam suficientemente perto do fim da tarefa 

e assim a interrupcao perdeu o seu significado. Na segunda 

parte do experimento isso foi evitado introduzindo-se a in- 

terrupcao quando o sujeito conseguia realizar a tarefa come- 

tendo um so erro. 

A prova de memoria, feita no dia seguinte consistiu, co- 

mo nos experimentos anteriores, em pedir aos sujeitos que 

repetissem corretamente tres vezes a solucao do labirinto ou, 

se for o caso da lista de silabas sem sentido. 

Uma maior retencao das tarefas incompletas foi verifi- 

cada em relacao aos dois tipos de tarefas. 

Discussdo dos resultados de McKinney 

Os resultados desse estudo mostram que "a grande dife- 

renca entre os resultados das ... investigacoes acima e aque- 

las de Zeigarnik e Schlote e devida ao fato de que as instru- 

coes impostas nas primeiras investigacoes nao foram interru- 

pcoes reais, como foi salientado no principio deste estudo" 

(43, pg. 294). precise salientar o significado deste parti- 

cular. Se McKinney admite nao estar tratando de interrupcao 

verdadeira, a importancia desta investigacao para o problema 

estudado por Zeigarnik torna-se altamente duvidosa. 

Uma outra razao provavel da diferenca entre esses re- 

sultados poderia ser a diferenca na prova de memoria usada 

nos experimentos de McKinnye: num caso o metodo de mem- 

bro retido (apresentada uma silaba que forma o par pedia-sc 

que o sujeito dissesse a outra), no outro o metodo de re-apren- 

dizagem. 



Alem disso, como foi mencionado acima, McKinney dei- 

xa de empregar um intervalo de tempo adequado entre a 

aprendizagem e a prova de memoria, para demonstrar a su- 

perioridade na evocacao das tarefas interrompidas. Tambem 

neste particular suas condi^des nao sao comparaveis as de 

Zeigarnik. 

For todas essas razoes somos levados a concluir que 

apesar de McKinney ter levantado uma questao importante 

em relacao a evocacao das atividades interrompidas, as con- 

dicoes de sua investigacao nao proporcionam uma resposta 

correta. 

4 — EXPERIMENTOS DE PACHAURI 

Uma das primeiras tentativas de estudo de alguns pro- 

blemas propostos pelos experimentos de Zeigarnik foi feita 

por A. R. Pachauri. Numa serie de tres artigos (45, 46) 

apresenta ele a sua contribuicao sob a forma de uma revisao 

critica do trabaiho que denominou o efeito I-C. 

Ao rever os trabalhos sobre o efeito I-C, Pachauri aponla 

a necessidade de se empregarem certos controles experimen- 

tais nao usados por Lewin e seus seguidores. file considera 

necessario controlar determinadas variaveis relacionadas com 

a natureza e a duracao das tarefas, e com as condicoes do 

sujeito. Mais investigacao e necessaria para estudar as dife- 

rencas individuals no efeito I-C, ponto que, segundo Pachau- 

ri, mereceu muito pouca consideracao nos trabalhos de Le- 

win e seus seguidores. 

Os experimentos de Pachauri sao relacionados com a 

duracao, dificuldade e repeticao das tarefas I e C. 

Experimento I. O primeiro experimento destinou-se a 

verificar a dependencia do efeito I-C da duracao da tarefa. 

Vinte e quatro tarefas de tres tipos — manual, verbal 

e nao verbal — foram apreserrtadas a cada sujeito, seguindo 

a tecnica experimental de Zeigarnik, com a diferenca de que 

variou o tempo para cada tarefa. Uma delas exigiu menos 
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de um minuto para ser terminada, e outras mais de cinco mi- 

nutes. 

"Observou-se que, independente de ser complelada on 

interroinpida, a tarefa que tomou mais tempo do sujeito foi 

mais freqiientemente lembrada que as outras" (45, pg. 448). 

Quando existe uma apreciavel diferenga de tempo para cada 

tarefa o efeito I-G e perturbado: o quociente foi de 1,24. 

Disto se concluiu que "e necessario manter pelo menus 

uma uniformidade de tempo para cada tarefa se se quer 

obter o efeito I-C" (45, pg. 448). 

Experimento II. 0 Experimento II relacionou-se com a 

influencia do tipo de atividade sobre o quociente IR/CR. 

Como se sabe que o tempo necessario para realizar di- 

ferentes tipos de tarefas varia marcadamente de individuo 

para individuo, e que o total de tempo gasto numa tarefa in- 

fluencia a evocacao, uma serie de experimentos foi planeja- 

da, com tarefas que requerem o mesmo tipo de atividade e o 

mesmo tempo de realizacao, com o proposito de "verificar 

se um determinado tempo uniforme tem alguma influencia 

deteriorante sobre o efeito I-C (45, pg. 449). 

Empregaram-se vinte e oito tarefas de dificuldade media. 

Mais espcificamente, todas as tarefas consistiram em nomear 

itens de uma classe especifica. 0 mesmo total de tempo foi 

dado a cada resposta, isto e, 40 segundos em media. Quando 

os sujeitos tinham alcancado um certo ponto no sen trabalho, 

o experimentador dizia: "Eu quero cinco (ou dez) itens mais. 

(do tipo que o sujeito estava enumerando). Em todos os ca- 

sos o numero pedido nao podia ser atingido naquele espaco 

de tempo. Esta tecnica e diferente daquela usada por Zei- 

garnik, mas observou-se que nao tem nenhuma influencia 

sobre o efeito I-C. Para a apresentacao das tarefas I e C se- 

guiu-se uma ordem casual, com o fim de evitar que o sujeito 

opinasse sobre a natureza da tarefa seguinte. No fim, depois 

da 28a. tarefa, uma nova atividade foi introduzida durante 

dois minutos. Pediu-se aos sujeitos que cancelassem uma de- 
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terminada letra numa folha de cancelaQao. Somente depois 

disto e que foi apresentada a prova de memoria. As tarefas 

lembradas eram anotadas pelo experimentador na ordem em 

que erain apresentadas pelo sujeito. As lembradas depois 

de um periodo de hesita^ao foram anotadas separadamente. 

Os resultados obtidos se assemelham aos dos experimen- 

los anteriores. 0 quociente IR/CR foi de 1,8. 

Um novo sistema de calculo foi usado para tomar em con- 

sideracao tambem a prioridade das tarefas na evocacao. Qua- 

Iro pontos foram atribuidos a cada uma das tres primeiras 

tarefas lembradas; tres pontos a cada uma das tres seguin- 

tes; dois para as tres seguintes, e um para as outras. Quando 

a prova de memoria foi avaliada desta maneira, Pachauri 

verificou que as tarefas I predominavam na sequencia e no 

total da evocacao. O valor medio de S 1/ U G foi igual a 1,7. 

Para verificar qualquer possivel influencia das tarefas 

per se na segunda parte deste experimento as tarefas foram 

invertidas. As interrompidas na primeira parte passaram a 

ser terminadas, e vice-versa. 

Os sujeilos foram sessenta adultos e quase o mesmo quo- 

ciente de 1,7 foi obtido. Esta similaridade entre os quocientes 

mostra que o carater especifico das tarefas nao e importante 

para o efeito I-C. Em outras palavras, "em media, nenhuma 

importancia caracteristica propria pode ser ligada a qualquer 

tarefa, desde que o quociente de I para C de tarefas lembra- 

das permanece quase inalterado quando o carater das tare- 

fas e invertido" (45, pg. 451). 

Experimento III. fiste experimento esta relacionado com 

o desenvolvimento de uma tecnica para trabalhar em grupo. 

Foram dados aos sujeitos pequenos cadernos contendo em 

cada folha uma tarefa. Duas tecnicas experimentais diferen- 

les foram empregadas. Em um caso (tecnica I) pediu-se aos 

sujeitos que fizessem um sinal quando houvessem terminado 

a tarefa. Todas as tarefas estavam dentro das capacidades 

dos sujeitos do experimento. As tarefas I foram interrompi- 
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das no momento em que cerca da metade do grupo havia in- 

dicado ter terminado. Os resultados dos sujeitos que nao 

completaram pelo menos a metade das tarefas foram trata- 

dos separadamente. Esta foi a mesma tecnica usada por Zei- 

garnik no seu experimento de grupo. No outro caso (tecnica 

2), como tentativa para aproveitar os resutados de todos os 

sujeitos foi usada a tecnica do Experimento II, descrita acima. 

O experimentador, num dado momento, pedia um numero 

especifico de respostas e interrmnpia os sujeitos antes que 

eles pudessem realizar todas essas tarefas. Nas duas tecnicas. 

os grupos foram instruidos para realizar as tarefas na ordem 

que apareciam nos cadernos. Depois da 24a. tarefa pediu-sc 

aos sujeitos para escrever as tarefas que recordavam. 

Seis grupos diferentes de meninas e meninos de 10 a 14 

anos foram usados nesse experimento. As duas tecnicas ex- 

perimentais foram usadas em duas series; as tarefas comple- 

tadas de uma serie foram interrompidas na outra e vice-ver- 

sa. 

Os resultados mostraram que com experimentos de gru- 

po, como em experimentos individuais, as tarefas interrom- 

pidas sao evocadas, em media, mais ou menos duas vezes 

mais freqiientemente que as tarefas terminadas. E que a 

tecnica de prescrever um numero de tarefas antes de inter- 

romper os sujeitos foi ligeiramente mais afetiva para o efeito 

I-C. 

Experimento IV. Se a explicacao de Lewin do efeito 

I-C em termos de sistemas de tensao e correta, pode-se fazer 

uma pergunta sobre a dificuldade das tarefas. Esta questao 

foi o problema do quarto experimento de Pachauri. Mais 

especificamente, perguntou ele: "O que acontecera se algu- 

mas tarefas forem extremammente dificeis, e portanto nao 

forem terminadas devido a dificuldade que apresentam in- 

dependentemente de qualquer interrupcao por parte o expe- 

rimentador?" (45, pg. 453). 

Tres diferentes provas foram usadas: duas de sinonimos 

e uma de autonimos. Cada item da prova constituia uma "ta- 
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refa" e assim exigia somente alguns segundos para sua exe- 

cu^ao. Cada uma delas continha um certo numero de tarefas, 

metade das quais eram facilmente realizaveis enquanto que 

a outra metade nao poderia ser completada. Os sujeitos 

foram meninas e meninos de 10-11 e 13-14 anos. 

Foi seguida a tecnica do Experimento I. As instrucoes 

acenturam a necessidade de perseverar ate encontrar a res- 

posta correta. 

Os resultados nao mostraram nenhuma preferencia mar- 

cada pela evocacao das tarefas dificeis interrompidas. O 

quociente IR/CR variou de 0,9 a 1,3. 

Discutindo esses resultados, Pachauri observou que o efei- 

to I-C parece ser o resultado nao somente da intensidade da 

intensidade do nao completamento da tarefa, mas tambem 

do fato de que a tarefa C, sendo uma forma mais completa, 

lem um traco de memoria mais estavel. Segundo esta hipo- 

tese, deve-se esperar tambem uma preponderancia dos itens 

faceis sobre os dificeis, uma vez que os itens faceis devem ter 

uma forma mais completa. 

Para verificar essa hipotese, duas tarefas (a prova de si- 

nonimos e a de antonimos) foram apresentadas a dois grupos 

de 20 sujeitos (de 10 a 11 anos de idade). A mesma tecnica 

do Experimento IV foi seguida. Para esses sujeitos porem foi 

omitida a parte das instrucoes que acentuava a necessidade 

de perseverar pnra encontrar a resposta para a tarefa. 

Os cruocientes de 0,51 e de 0,64 demonstraram a prefe- 

rencia das tarefas faceis sobre as dificeis na evocacao. "... A 

condicao essencial para assegurar o efeito I-C e one cada ta- 

refa deve ser bastante facil para poder ser realizada com exi- 

to, e pressumivelmente num neriodo de mais de alguns se- 

gundos, independentemente de interrupcao ou completamen- 

to" (45, pg. 456). 

Na nossa opiniao parece haver, nesse experimento, uma 

confusao entre duas coisas diferentes. Parece que ha uma 

diferenca entre a tarefa que e interrompida enquanto o su- 

jeito tenta executa-la e a que nao pode ser iniciada por que e 
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muito dificil. Se se fizer esta distincao, os resultados obtidos 

por Pachauri neste experimenlo nao concordani com os re- 

sultados de Zeigarnik. 

Experimento V. ^ste experimento pretende ser uma pro- 

\a experimental da influencia da repeticao sdbre o efeito 1-C. 

Dois tipos de tarefas foram apresentadas a um grupo de 81 

crianyas (13-14 anos). Um tipo de tarefas mistas ja usado no 

Experimento I e o outro uma forma paralela dessas tarefas. 

losses dois tipos de tarefas foram apresentados aos mesmos 

sujeitos em duas sessoes experimentais. No fim dessas sessoes 

o experimentador possuia dois resultados dos mesmos sujei- 

tos que comparados poderiam indicar como a repeticao da 

prova iria afetar o quociente de evocacao. Os resultados fo- 

ram os seguintes: na primeira prova o quociente foi igual a 

1,9 e na segunda, 1,5. Como as tarefas eram semelhantes, 

este resultado demonstraria que "a repeticao da prova tern 

marcada influencia deteriorante sobre o efeito I-C" (45, pg. 

456). 

Em resumo, a contribuicao de Pachauri para a compreen- 

sao do problema primeiramente estudado por Zeigarnik, con- 

siste em grande parte num estudo do efeito de algumas varia- 

veis que nao foram estudadas por Zeigarnik. 

5 — EXPERIMENT OS DE MARROW 

Marrow apresenta a sua contribuicao ao estudo do efei- 

to I-C em tres experimentos. Ele se propos tres tarefas prin- 

cipais: a) verificar os resultados de Zeigarnik empregando 

uma tecnica mais adiantada; b) verificar a validez dos resul- 

tados do Experimento I, invertendo, mediante modificacao 

das instrucoes, a interpretacao que os sujeitos deram a inter- 

rupcao; c) investigar a influencia dos fatores da motivacao 

tais como encorajamento e desencorajamento sobre a reten- 

cao das tarefas completadas e interrompidas. 

Experimento I. fisse experimento e uma repeticao do 

experimento de Zeigarnik com algumas modificacoes que 
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consistiram em um controle do tempo concedido para cada 

tarefa, na apresentacao de uma serie mais uniforme de tare- 

fas, na padroniza^ao das instru^oes, e no controle da ordem 

de apresentacao das tarefas terminadas e interrompidas. 

Foram selecionadas 20 tarefas do tipo papel-e-lapis, exi- 

gindo mais ou menos o mesmo tempo de execucao. As tare- 

fas manuals foram preteridas depois de alguns experimentos 

preliminares que mostraram que essas tarefas, quer interrom- 

pidas, quer terminadas ,eram melhor evocadas do que as ta- 

refas papel-e-lapis. As tarefas escolhidas possuiam um pon- 

to de completamento bem determinado, com o fim de reduzir 

a possibilidade do sujeito sentir um nao completamento in- 

terne das tarefas que objetivamente terminava. 

Cento e oito alunos do curso e^lementar de psicologia (18 

a 35 anos) serviram como sujeitos. Cada sujeito foi examina- 

do individualmente. 

As tarefas foram apresentadas em tres diferentes series. 

Cada serie continha o mesmo numero de tarefas terminadas 

e uma sequencia irregular das atividades completadas e in- 

terrompidas: "A cada tarefa completa (ou incompleta) para 

um sujeito numa posigao particular da serie, correspondia a 

mesma tarefa completa ou interrompida para outro sujeito na 

mesma posicao" (39, pg. 17). Assim cada tarefa pode ser 

observada nas formas completa e incompleta e em uma posi- 

cao serial mais ou menos favoravel. 

As instrucoes foram repetidas antes de cada tarefa para 

dar relevo a individualidade das tarefas. ^ste ponto foi con- 

siderado muito importante depois da afirmacao de Marrow: 

"Se cada tarefa nao e unidade para o sujeito, entao todo expe- 

rimento forma somente um unico sistema de tensao" (39, 

pg. 19). 

Como Zeigarnik observara que as tarefas interrompidas 

mais perto do termino sao melhor lembradas que aquelas in- 

terrompidas antes, neste experimenlo a interrupcao foi in- 

troduzida quando os sujeitos tinham terminado mais ou me- 

nos tres-quartos da tarefa. Depois da 20a. tarefa, como prova 
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independente foi apresentada a prova de menioria. 0 sujeito 

devia nomear ou descrever as tarefas e o experimentadoi 

anota-las. Esta tecnica de anotar as respostas dos sujeitos e 

considerada mais precisa do que a de fazer o sujeito escrever 

as tarefas que recorda, porque, como diz Marrow: "Isto evi- 

ta que o sujeito se concentre numa so tarefa ou que tente 

lembrar de outras devido a proximidade serial" (39, pg. 19). 

Zeigarnik pedia aos sujeitos que escrevessem o nonie das ta- 

refas de que lembravam. 

Para facilitar a comparacao deste grupo de sujeitos com 

aquele dos experimentos anteriores, Marrow limitou a dis- 

cussao dos resultados aos ultimos 30 sujeitos dos 108 que 

participaram do Experiment© I. Os resultados desses sujei- 

tos correspondem em muitos aspectos aos resultados de todo 

o grupo. 

De acordo com Marrow, o quociente IR/CR usado por 

Zeigarnik da uma clara visao da evocacao de cada sujeito 

individualmente, mas quando usado para exprimir os resul- 

tados de grupo introduz uma deturpacao nas relacoes entre 

o IR e o CR". "A media do grupo obtida com esse quociente 

nao e estatisticamente valida porque um dado total de supe- 

rioridade se reflete diferentemente no quociente IR/CR, de- 

pendendo da direcao da superioridade" (39, pg. 24). Marrow 

introduziu uma correcao, calculando para o grupo o quocien- 

te a media de IR sobre a media de CR. Alem disso, calcula 

a porcentagem do total de tarefas lembradas em relacao as 

tarefas interrompidas, ou IR/TR (TR significa total de ta- 

refas recordadas). 

Desses dois quocientes concluiu que, nas condicoes do 

experimento, ha uma superioridade estatisticamente signifi- 

cante na evocacao das tarefas interrompidas sobre as tarefas 

realizadas. Quando o quociente IR/CR e a media dos quo- 

cientes individuais sao calculados (um "processo ilegitimo") 

o resultado e de 1,77. fiste valor se aproxima do quociente 

IR/CR de 1,9 obtido por Zeigarnik. Quando se usa o quocien- 
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te correto, o resultado desse experimento e de 1,57 o que tam- 

bem concorda com os resultados de Zeigarnik obtidos pelo 

quociente corrigido (IR/CR igual a 1,6). 

Alem de apresentar uma confirmagao dos resultados de 

Zeigarnik, Marrow chegou a varias outras conclusoes a par- 

tir desses experimentos. Mostrou queu a) os individuos que 

possuem uma capacidade de memoria superior tem a ten- 

dencia a apresentar um quociente IR/CR reduzido; b) os 

resultados independem de um arranjo serial particular das 

tarefas; c) "o total de retencao e maior para a posicao 1 e 

20; menor para as posicoes 2-5 e aumenta uniformemente 

das primeiras para as ultimas posicoes da serie" (19, pg. 54). 

Como foi mencionado acima, quanto maior a evoca^ao, me- 

nor o quociente IR/CR. Assim a posicao serial afeta o quo- 

ciente IR/CR enquanto influi no total de retencao. Foi tam- 

bem notado que o IR e menos sujeito ao efeito da inibicao 

retroativa que o CR. d) O quociente depende muito da natu- 

reza da tarefa, como acontece, por exemplo, com as tarefas 

cujo completamento objetivo nao corresponde ao completa- 

mento subjetivo. £sse ponto ja havia sido mencionado por 

Zeigarnik (cf. pg. 47 deste trabalho). 

Experimento II. Esta conclusao foi verificada num se- 

gundo experimento. As tarefas objetivamente completadas 

foram transformadas em tarefas subjetivamente incomple- 

tas, e as objetivamente incompletas foram apresentadas como 

psicologicamente completas. Isto foi feito para determinar 

se a superioridade na evocacao das tarefas nao lerminadas e 

devida a algum outro fator e nao ao "nao completamento," 

(por exemplo, "a maior enfase da atencao prestada a uma ta- 

refa em consequencia da interrupcao" (39, pg, 37). 

Trinta estudantes de psicologia elemental-, de 19 a 27 

anos de idade, foram os sujeitos. A tecnica do primeiro ex- 

perimento foi repetida, alterando-se porem as instru^oes no 

sentido de modificar a atitude do sujeito para com a inter- 

rupcao. 
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Marrow instruiu seus sujeitos de tal maneira que a inter- 

rupgao passou a significar "exito" na tarefa. O sujeito deve- 

ria continuar a trabalhar na tarefa ate que o experimentador 

estivesse seguro que o metodo de executa-la havia sido des- 

coberto. Nas instrucoes foram incluidas as seguintes ordens: 

"Eu vou the dar uma serie de provas tipo papel-e-lapis. As 

provas serao apresentadas uma a uma. Ao sinal 'comecar' 

comece a trabalhar". 

Os dois fatores tern igual valor na avalia^ao final. "Ado 

sera necessdrio terminar as tarefas nas quais me demonstrar, 

pela maneira com que as aborda e pela velocidade com que 

frabalha, que voce tern capacidade suficente para executd-la,, 

(39, pg. 38). 

Se no primeiro experimento a melhor evocacao das tare- 

fas interrompidas e devida ao "nao completamento", neste 

experimento as tarefas objetivamente completadas devem 

ser mais frequentemente evocadas do que as objetivamente 

incompletas. fiste foi na verdade o caso. Neste experimento 

o quociente medio IR/CR foi de 0,74 ao passo que no Expe- 

rimento I foi de 1,57. Como todas as outras condicoes foram 

identicas para os dois experimentos, a diferenca nos resulla- 

dos pode ser atribuida a modificacao da atitude os sujeitos 

para com as tarefas completas e nao terminadas. 

losses resultados, nas palavras de Marrow, "nao podem 

ser explicados pela superioridade de atencao dispensada as 

tarefas que foram experimentalmente interrompidas, pois 

no Experimento II, as tarefas interrompidas foram menos 

lembradas. Assim, parece que se confirma a interpretacao 

de Lewin em termos de Quasi-Bedurfrisse satisfeitas ou in- 

satisfeitas" (39, pg. 45). 

Experimento III. Zeigarnik mencionou que os sujeitos 

indiferentes ou aqueles que nao tern interesse pelo experi- 

mento mostraram em media valores mais baixos no quocien- 

te IR/CR. Se isso e verdade, um aumento na motivacao e um 

aumento de tensao deveria aumentar o quociente de Zeigar- 
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cik. Neste experimento Marrow estudou os efeitos de enco- 

rajamento e desencorajamento sobre a funcao de Zeigarnik. 

No Experimento Hi repetiu-se a tecnica geral do Experimen- 

to I introduzindo porem, nas instrucoes verbais, dois fatores 

de motiva^ao — encorajamento e desencorajamento. 

No experimento Ilia o encorajamento foi o fator moti- 

vante. Sao apresentados somente os resultados de 30 dentre 

mix grupo de 60 sujeitos. Suas idades variavam de 18 a 27 

anos. fiste grupo recebeu nas instrucoes uma forma generali- 

zada de encorajamento e um incentivo a rivalidade no co- 

meco do experimento, e encorajamento individual depois da 

quinta e decima quinta tarefas. 

Gomo no Experimento I, a prova de memoria foi apre- 

sentada depois da 20a. tarefa. O quociente medio IR/CR 

foi igual a 1,93, mostrando, portanto, um acrescimo sobre o 

quociente medio IR/CR de 1,57 obtido no Experimento I. 

No Experimento Hlb procurou-se estudar a influencia do 

"desencorajamento" sobre o efeito I-C. "Desencorajamen- 

to" significa a atitude que se forma no sujeito quando, numa 

situacao de competicao, o experimentador diz que seu de- 

sempenho e inferior. 

Quarenta e cinco alunos do curso de psicologia elemen- 

tar, cujas idades variaram de 18 a 25 anos, foram os sujeitos. 

Deste grupo somente os resultados de 30 sujeitos foram apro- 

veitados. Nas instrucoes verbais que precederam o experi- 

mento foram incluidas palavras de desencorajamento cole- 

tivo e frases individuais de reprovacao foram acrescentadas 

depois da quinta e da decima quinta tarefas. 

A prova de memoria apresentada depois da 20a tarefa 

mostrou um quociente medio IR/CR igual a 1,71. A superio- 

ridade da evocacao das tarefas interrompidas e maior do que 

no Experimento I, onde nao foi introduzida nenhuma moti- 

vacao especial, mas menor do que no Experimento Ilia, onde 

os sujeitos foram encorajados. 

Como conclusao geral desses Experimentos Ilia e IHb 

poder-se-ia dizer que o aumento de motivacao provoca um 
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aumento da tensao do sistema correspondente a tarefa inter- 

rompida €, portanto, uma diferen^a maior na evoca^ao das 

laretas realizadas e das inacabadas. 

£sses resultados corresponderiam aqueles obtidos pelos 

sujeitos ambiciosos de Zeigarnik. flstes sujeitos mais moti- 

vados tambem mostraram uma tendencia maior do que os 

sujeitos medios a evocar as tarefas nao completadas. 

6 — pXPERIMENTOS DE PRENTICE 

No seu trabalho sobre a interrup9ao de tarefas. Prentice 

tenta esclarecer os resultados contraditorios das varias in- 

vestiga^oes feitas sobre o problema. Nesse trabalho, alem 

de uma discussao teorica, mencrona resultados dos sens pro- 

prios experimentos. 

Experimento /. Comparando uma serie de 15 tarefas 

inteiToimpidas com outra serie de 15 completadas, Prentice 

pretendeu comparar uma serie sob tensao com uma serie 

presumlvelmente livre de tal influencia. 

Os resultados mostraram que a serie de tarefas unifor- 

memente nao terminadas nao foi melhor lembrada que a se- 

rie de tarefas uniformemente completadas. Portanto, con- 

cluiu ele, "os resultados contradizem o tratamento tradicio- 

nal desse assunto, a interrupcao consecutiva das tarefas de 

uma serie parece roubar a interrupcao sua tendencia caracte- 

ristiica a produzir melhor evocacao" (47, pg. 333). 

fistes resultados sao ainda mais inesperados pois foram 

obtidos em condicoes experimentais que deveriam favorecer 

o efeito Zeigarnik. 

A discrepancia entre esses resultados e aqueles obtidos 

por Zeigarnik levou Prentice a apresentar as seguintes con- 

clusoes preliminares: "Primeiro, o desenvolvimento das ten- 

soes pela interrupcao pode ser um fato relacionado e deter- 

in inado pela presenca de sistemas similares existindo num 

estado de completamento. Segundo, a interrupcao persis- 

tente pode afetar a atitude do sujeilo para com toda a situa- 

cao experimental... " (47, pg. 333). 
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Experimento II. No estudo da rela^ao entre a evocaQao 

de tarefas completadas e interrompidas atraves de um expe- 

rimento comum de inibi^ao retroativa, foram usados doia 

grupos de sujeitos. 

A um grupo de dez sujeitos foi apresentada uma serie 

de 16 tarefas, da qual metade foi interrompida e metade ter- 

minada. No fim dessa serie e depois de um curto intervalo, 

foram apresentadas mais oito tarefas para serem termina- 

das. Finalmente, pediu-se aos sujeitos para lembrar quais 

haviam sido as tarefas da primeira serie. 

A outro grupo de dez sujeitos foram dadas as mesmas 

tarefas mas, no lugar da segunda serie de tarefas, os sujeitos 

leram um livro interessante durante o mesmo espaco de tem- 

po. 

0 resultado, em termos de quociente medio IR/CR, foi 

0,9(M para o primeiro grupo e 1,396 para o segundo. A dife- 

ren^a e estatisticamente significante. 

Deve ser lembrado aqui que Zeigarnik verificou (cf. aci- 

ma, pg. 53 e seguintes) que o quociente IR/CR diminuia quan- 

do a continuidade do experimento era interrompida pela in- 

terpolagao de uma experiencia emocional entre a execucao 

das tarefas e a prova de memoria. Prendice assinala que: 

"De acordo com a hipotese de Zeigarnik, dever-se-ia esperar 

que o segundo grupo experimentasse uma continuidade me- 

nor entre a primeira e a segunda parte do experimento, pois 

o trabalho em outra serie de tarefas pode ser considerado 

como uma simples continua^ao do experimento original e 

como tal foi aceito aparentemente pelos sujeitos" (47, pg. 

334). No seu experimento porem, aqueles sujeitos que apa- 

rentemente experimentaram maior mudan^a psicologica en- 

tre as duas partes do experimento (Grupo II) mostraram um 

quociente IR/CR maior e nao menor. 

Os resultados sugerem, portanto, que qualquer especie 

de atividade interveniente tende a descarregar a tensao. On 

ainda, que a similaridade determina o total dessa interfere!!- 
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cia, defindo o grau em que os sistemas de tensao se inter-re- 

lacionam, sugerindo uma rela^ao com a inibicao retroativa. 

Uma outra hipotese apresentada por Prentice para expli- 

car esses resultados esta relacionada com o fenomeno da 

substitui^ao. "... O efeito aqui demonstrado pode ser de- 

vido a tendencia das tarefas terminadas da segunda serie 

a servir como substitutas das interrompidas na prlmeira se- 

rie. Assim a tensao original pode ser descarregada pelo exi- 

lo nas ultimas tarefas" (47, pg. 334). 

Prentice menciona dois fatos de dificil explicacao reve- 

lados pelos sens experimentos: a) algumas tarefas a serern 

terminadas sao necessarias para que a interrupcao se torne 

eficiente; b) a adicao de mais algumas tarefas completas 

comecara a obliterar aqueles efeitos (47, pg. 334). 

Discutindo a literatura existente sobre o assunto Pren- 

tice aponta dois pontos fracos: o primeiro diz respeito a 

conceptualizacao e representacao das variaveis introduzidas 

e o segundo a ineficiencia dos metodos experimentais. 

Quanto ao primeiro, o conceito de tensao por si so nao 

explica o efeito da interrupcao. Para explica-la deveriamos 

ir alem dos acontecimentos que se dao nas regioes internas 

da pessoa. importante saber como o individuo percebe a 

situa^ao de experimento, ou qual e para ele a estrufura cogni- 

tiva da situacao. Como Marrow e outros mostraram, o pro- 

blema da interrupcao de tarefas pode ser explicado somente 

em termos da situacao experimental total e de como ela e 

vista pelo sujeito, Devemos considerar, como menciona Le- 

win, "a relagao direta entre o estado momentaneo do indi- 

viduo e a estrutura do seu meio psicologico" (36, pg. 76). 

Nos experimentos de Prentice volta um problema dis- 

cutido no Experimento de Brown. Tambem o Experimento I 

deste autor sugere que quando nao sao incluidas tarefas a 

completar na serie de tarefas interrompidas, a interrupcao 

perde o significado que possuia nos experimentos de Zeigar- 

nik. 
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7 — EXPERIMENTOS DE LEWIS 

A tecnica experimental de Zeigarnik foi usada por Lewis 

para estudar a influencia das atitudes que operam na situa- 

cao de trabalho. Visou mais particularmente o problema do 

papel do ego no trabalho. 

Segundo Lewis ,as teorias hedonisticas de motivacao sao 

insuficientes para explicar todas as possiveis relacoes entre 

a pessoa e o alvo. O padrao de motivacao basico, de acordo 

com essas teorias, e um simples padrao de relacao entre o 

individno, a tarefa e o alvo: o individuo usa a tarefa como 

um meio para assegurar "satisfacao". "O alvo do individuo 

e assim um alvo do ego — obter a recompensa — e a realiza- 

cao da tarefa e um meio de obter esse alvo" (37, pg. 114). 

Nesta teoria nao ha, portanto, lugar para o caso em que com- 

pletar a tarefa e alvo individual. Neste ultimo caso, a situa- 

cao pode ser chamada tarefa-envolvida, para distinguir do 

primeiro caso — uma situacao ego-envolvida. 

O segundo tipo, ou situacao tarefa-envolvida, incluiria 

situacoes em que o individuo "entre e realiza as tarefas para 

ajudar os outros ou para aiudar a alcancar um ideal" (37, 

pg. 115). Nestes casos, "a pessoa e objetivamente orientada, 

perseguindo diretamente a solucao dos problemas propostos 

pelo sen meio sem necessariamente perseguir fins hedonis- 

ticos" (37, pg. 115). 

Esta distin^ao entre situacoes ego-envolvida e tarefa-en- 

volvida pode ser aplicada ao estudo do trabalho de coopera- 

?ao e de competicao. O aspecto principal do trabalho coope- 

rativo, de acordo com Lewis, ^ a diminuicao das exigencias 

do ego em favor daquelas da situacao objetiva e das outras 

pessoas. Num trabalho dessa natureza e mais importante al- 

cancar o alvo comum do que qualquer objelivo pessoal. Na 

situacao de competicao, ao contrario, o objetivo do ego tor- 

na-se mais imprtante do que qualquer alvo comum. 

Estas consideracoes levam Lewis a apresentar suas pre- 

visoes: "a) A satisfacao no trabalho deveria ser obtida tan- 
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to nas atividades do cooperacao quanto na alividade propria. 

... b) Quando o ego esta em foco, ou quando a situacao objc- 

tiva esta relacionada com as necessidades dominanles do ego, 

entao a alividade sera dirigida somente para uma pavle da 

situacao objetiva, principalmenle para aquela parte que ofe- 

rece satisfacao as exigencias do ego. As paries da situacao 

que satisfazem o ego aparecerao; as partes que ferem ou nao 

o satisfazem podem ser evitadas, ou mesmo repr midas" (37. 

pg. 116). 

Verificar essa previsao foi o objetivo de uma serie de 

experimentos. 

Experimento CW. No primeiro experimento, denomina- 

do Experimento CW (co-work), uma situacao de trabalho em 

cooperacao foi planejada. Estudantes secundarios executa- 

ram 18 tarefas variadas junto com um outro estudante que 

atuava como auxiliar (planted-worker) . 

Os sujeitos foram solicitados a ajudar o auxiliar. Para 

interromper o trabalho, o auxiliar dizia. "Eu terminarei isso", 

e procedia a terminacao da tarefa. A oulra metade foi com- 

pletada pelo sujeito; o auxiliar dizia simplesmente: "Esta 

voce termina". 

Durante toda a sessao experimental um observador es- 

teve presente e, sem ser percebido, registrou o tempo gasto 

em cada tarefa, e os comentarios dos sujeitos. No fim do ex- 

perimento ,pediu-se a cada sujeito para lembrar as tarefas 

executadas. Apos a prova de memoria procedeu-se, com ca- 

da sujeito uma longa entrevista na qual se ventilaram ques- 

toes relacionadas com a sua interpretacao quanto a finalida- 

de do trabalho, etc. 

Os resultados obtidos nessas condicoes experimentais es- 

tao em contradicao com aqueles obtidos por Zeigarnik. Em 

media o quociente medio IR/CR foi de 0,94 ou, com a corre- 

cao introduzida por Marrow, 0,88. 

fiste experimento demonstra que "as tarefas interrom- 

pidas e complctadas por um cooperador nao sao lembradas 
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mais freqiientemente que as tarefas completadas pelo proprio 

sujeito" (37, pg. 117). 

A entrevista esclareceu a razao da discrepancia entre 

estes resultados e aqueles obtidos por Zeigarnik. Todos os 

sujeitos consideraram as tarefas terminadas. 

fistes resultados estao de acordo com a primeira previ- 

sao do autor. Parece que a tensao correspondente a uma ta- 

refa nao completada pode ser resolvida, numa situacao de 

cooperacao, pelo trabalho do cooperador. Ao mesmo tem- 

po esses resultados mostram que "a motiva^ao para o tra- 

balho nao precisa ser egotistica ... e que, ao contrario, a 

pessoa e freqiientemente motivada diretamente pelas exigen- 

cias da situacao objetiva, incluindo as exigencias de outras 

pessoas" (37, pg. 126). 

As diferencas nos quocientes de evocacao obtidos com ta- 

refas individuais conduz a outra discussao no artigo de Lewis 

— a analise as tarefas. E' necessario distinguir varias espe- 

cies de tarefas. Uma analise das relacoes entre a evocacao da 

tarefa num trabalho cooperativo e a natureza da tarefa re- 

vela que "nas tarefas de troca de ideias, nao rotineiras a 

solucao pelo auxiliar nao e cem por cento satisfatoria; es- 

tas tarefas sao portanto evocadas com frequencia ligeiramen- 

te maior quando interrompidas. As tarefas rotineiras de di- 

visao de trabalho sao satisfatoriamente completadas pelo coo- 

perador. Como, porem, o cooperador e como um "chefe" na 

sala do experimento, as tarefas completadas pelos sujeitos 

sao ligeiramente mais freqiientemente evocadas por eles do 

que as tarefas do cooperador" (37, pgs. 124-125). 

Assim a igualdade na evocacao das tarefas interrompi- 

das e terminadas obtida neste experimento depende de duas 

condicoes basicas: a) a existencia de uma orientacao-para- 

a-tarefa, e b) o uso de tarefas capazes de uma solucao con- 

junta. A ultima condicao requer no minimo, que a tarefa 

tenha um fim claramente determinado e que exista igualda- 

de entre os cooperadores. 
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Com a colabora^ao de M. Franklin, Lewis idealizou qua- 

Iro experimenlos adicionais para esclarecer melhor os resul- 

tados obtidos. 

Experimento 1 e la. A finalidade principal deste expe- 

rimento foi estudar as tarefas e as condicoes do Experimento 

CW repetindo o experimento de Zeigarnik, afim de determi- 

nar se a grande diferenca entre os resultados dos dois expe- 

rimentos e na verdade fun^ao do carater cooperative do 

trabalho no primeiro, ou de alguma diferenca desconhecida 

entre as condicoes de Zeigarnik e aquelas de Lewis. 

Dois grupos de 12 estudantes do curso secundario foram 

os sujeitos deste experimento. Seguindo a tecnica usual, no- 

ve das 18 tarefas no experimento anterior foram interrom- 

pidas e nao terminadas e nove foram completadas pelo su- 

jeito sem interrupcao. Para controlar qualquer possivel di- 

ferenca na evocacao devido a natureza das tarefas, cada tare- 

fa foi apresentada para a metade dos sujeitos como tarefa a 

ser completada e para a outro metade como tarefa interrom- 

pida. 

Para controlar e dirigir a atitude dos sujeitos foram da- 

das instru^oes diferentes para os dois grupos. A um grupo 

(Experimento I) foi dito que o experimentador estava interes- 

sado em verificar as tarefas que deveriam ser utilizadas em 

futures experimenlos. As instrucoes dadas ao segundo gru- 

po (Experimento la) foram muito menos explicitas no sen- 

lido de esclarecer aos sujeitos que nao eram eles que esta- 

vam sendo examinados. Os autores acreditaram que as pri- 

meiras instrucoes desenvolveriam uma atitude orientada-pa- 

ra-a-tarefa e as ultimas instrucoes induziriam a uma atitude 

ego-orientada. 

Os quocienles de evocacao mostraram que os experimen- 

tadores conseguiram provocar as atitudes desejadas nos dois 

grupos de sujeitos. O Grupo I — tarefa-orientado — lembrou 

mais tarefas interrompidas do que tarefas completadas, en- 

quanto que os sujeitos do Grupo II — ego-orientado — lem- 
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hrou niais tarefas completadas do que interrompidas. O quo- 

ciente medio IK /CR foi 1,74 para o grupo tarefa-orientado. 

Assim, este grupo mostrou uraa preferencia pela evocatjao 

das tarefas interrompidas igual aquela obtida por Zeigarnik 

(quociente correto 1,61) e por Marrow (1,57). O grupo ego- 

orientado mostrou um quociente de 0,625. A diferen^a entre 

os quocientes dos dois grupos e estatisticamente significante. 

Os resultados destes experimentos mostram "que a in- 

terrup^ao provoca uma melhor evoca^ao das tarefas inter- 

rompidas quando os sistemas de tensao sao originados da 

situa^ao experimental de completamento-de-tarefa e nao sis- 

lema de realce do ego" (38, pg. 199). 

Neste ponto da apresentacao dos resultados, Lewis e 

Franklin perguntam "se os fatores que operam para criar o 

quociente de 0,88 no Experimento CW nao sao os mesmos 

fatores que operam no Experimento la para o quociente de 

0,626" (38, pg. 200). Um estudo do protocol© dos sujeitos 

revela, porem, uma diferenca essencial entre os dois experi- 

mentos. No Experimento la os sujeitos estavam preocupados 

com exito ou malogro pessoal ao realizar as tarefas e no Ex- 

perimento CW a maior preocupacao dos sujeitos era a pro- 

pria tarefa. 

Os resultados levaram os autores a proper tres hipoteses: 

a) Quando o sujeito e ego-orientado, a interrupcao da 

tarefa mais provavelmente provocara sentimentos de "malo- 

gro". 

b) Em tais casos, portanto, onde o alvo nao e completar 

a tarefa, mas realcar o ego, "a interrupcao nao deveria re- 

sultar numa diferenca na magnitude dos sistemas de tensao 

resultantes da realiza^ao da tarefa, para tarefas interrompi- 

das e completadas" (38, pg. 201). Em outras palavras, o su- 

jeito ego orientado deveria evocar o mesmo numero de tare- 

fas terminadas e interrompidas. 

c) A interrupcao provoca, mais provavelmente que o 

completamento, sentimento de malogro. Da mesma maneira, 
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o completamento mais provavelmente que a interrupcao pro- 

voca sentimentos de exito. 

Baseados nessas hipoteses Lewis e Franklin apresentaram 

duas possiveis explicacoes do quociente 0,625 obtido no Ex- 

periniento la. A teoria freudiana afirma que o sujeito "repri- 

me" as tarefas interrompidas (malogradas) porque elas re- 

presentam um golpe ao estatus do ego. Portanto, segundo os 

autores, "se a repressao se verifica no Experimento la, entao 

se deveria esperar uma porcentagem 'anormalmente' baixa 

das tarefas interrompidas (malogradas) na evocacao... . Se, 

por outro lado, a repressao nao atua, entao... o quociente 

deveria... mostrar uma predominancia das tarefas que sa- 

tisfazem o ego, isto e, das tarefas realizadas, sem uma seria 

ausencia das tarefas interrompidas" (38, pg. 201). 

Quando essas hipoteses foram aplicadas aos dados do 

Experimento la nenhuma prova foi encontrada de qualquer 

"forca especial de repressao" operando nesse experimento. 

A interpretacao de Lewis e Franklin dos resultados do Expe- 

rimento la "favorecem a hipotese que sugere que a melhor 

evocacao das tarefas realizadas reflete a tendencia das expe- 

riencias que exaltam o ego a aparecer na memoria dos sujei- 

tos ego-orientados" (38, pg. 202). 

Experimento II. O segundo experimento foi projetado 

para estudar o destino do sistema de tensao no trabalho de 

cooperacao, quando as tarefas interrompidas nao sao termi- 

nadas. Esta variacao foi introduzida porque se poderia obje- 

tar que a ausencia da diferenca na evocacao das tarefas 

completadas e interrompidas no Experimento GW, poderia 

ser simplesmente "funcao da impossibilidade de desenvolver 

um sistema de tensao especifico no nosso trabalho de coope- 

racao. .. ."Poderia ser objetado que trabalhar junto com ou- 

tra pessoa impede a formacao da responsabilidade por uma 

tarefa particular por parte de ambos os cooperadores. . ." 

(38, pg. 203). 
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A tecnica do Experimento CW foi repetida quase inte- 

gralmente neste experimento e as mesmas tarefas foram 

usadas .Mas sujeito e cooperador foram interrompidos pelo 

experimentador na metade das tarefas. 

Os resultados mostram uma melhor evocacao das tare- 

fas nao terminadas .0 quociente medio IR/CR igual a 1,50 e 

comparavel ao quociente de 1,74 obtido no Experimento I. 

Esses resultados mostraram que o sistema de tensao para 

completar a tarefa esta presente no trabalho de cooperacao. 

Lewis e Franklin acr'escentaram que "o fator crucial no 

Experimento CW parece ter sido que as tarefas interrompidas 

foram completadas pelo cooperador e assim consideradas co- 

mo terminadas" (38, pg. 205). 

Experimento III. A comparacao dos resultados do Ex- 

perimento II e Experimento CW, mostra que o completa- 

mento da tarefa pelo cooperador pode, em condicoes de 

cooperacao, ser tao satisfatorio quanto o do proprio sujeito. 

O Experimento III e uma tentativa para estudar o papel do 

completamento da tarefa numa situacao de nao cooperacao. 

Mais minuciosamente, o experimento foi planejado para de- 

terminar o efeito exercido sdbre a evocacao pelo completa- 

mento objetivo das tarefas por outro individuo. 

Neste experimento, o sujeito, trabalhando so, realizou 18 

tarefas, 0 experimentador interrompeu-o na metade das 

tarefas da maneira usual, e depois as terminou na frente do 

sujeito. 

0 quociente medio IR /CR e 1,20. Ha portanto, uma van- 

tagem na evocacao das tarefas interrompidas apesar de nao 

ser tao grande quanto a do Experimento I (1,74). 

Tentando explicar estes resultados, Lewis e Franklin 

examinaram o protocolo dos sujeitos e concluiram que o 

quociente de 1,20 e urn reflexo dos varios processes dife- 

rentes que atuam sobre os sujeitos na situacao experimen- 

tal. "Quando o sujeito esta orientado para a tarefa, o com- 

pletamento objetivo pode favorecer um meio de descarre- 



— 92 — 

gar o sistema de lensao. Esla descarga e afetada pela expe- 

riencia substdula on porque coinpletar c 4melhor do que dei- 

xar as coisas no ar'. Em outros casos, a intermpcao significa 

uma lal ruptura na tarefa que ela muda de 'dono' e o com- 

plelamento por outra pessoa nao e complelamento da minlia 

tarefa, mas da sua" (38, pgs. 208-209). De acdrdo com os 

autores, "estes dois fatores e mais tres sujeilos ego-orienlados, 

lespondem pelo quociente de 1,20 obtido" (38, pg. 209). 

A comparacao dos resullados do Experimentos CW e os 

dos Experimentos I, II e III combinados mostra que "a dife- 

renca entre CW e os outros esta na evocacao das tarefas 

interrompidas" (38, pg. 213) . O numero de tarefas interrom- 

pidas evocadas e menor no Experimento CW mostrando que 

"o completamento pelo cooperador afetou a descarga do sis- 

tema de tensao no Experimento CW" (38, pg. 213) . 

Os resultados do Experimento CW e do Experimento III 

segundo Lewis e Franklin "oferecem um apoio para a tese de 

que a motivacao do homem no trabalho e muitas vezes uma 

funcao direta das particularidades da tarefa que pretendc 

realizar". Acrescentam ainda que "em certas ocasioes, as 

necessidades egotisticas do homem sao uma parte tao peque- 

na do sistema de motivacao que o guia, que a participa^ao do 

seu ^u' numa tarefa nao e nem mesmo necessaria para al- 

cancar o alvo. £ste e alcancado quando a tarefa e terminada; 

a agencia que a termina nao necessita ser o eu" (38, pg. 214) . 

8 — EXPERIMENTOS DE HARROWER 

Num artigo demonstrado a "organizacao" dos processos 

mentais superiores (particularmente aqueles envolvidos na 

compreensao de anedotas), Harrower utiliza a tccnica de Zei- 

garnik em dois experimentos. Mencionaremos somente o ex- 

perimento mais diretamente relacionado com a nossa presente 

discussao. fiste experimento foi feito para comparar a evo- 

cacao de atividades completas e incompletas. Difere dos ou- 

tros trabalhos realizados neste campo em razao do material 

usado. 
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Uma lista de 15 anedotas foi lida em voz alta a um grupo 

de 25 sujeitos. Metade das anedotas eram completas e a 

outra metade incompletas; cada anedota foi apresentada nas 

duas condicoes para diferentes sujeitos. 

Imediatamente depois da leitura pediu-se aos sujeitos 

que dessem uma lista das anedotas que podiam evocar. Um 

intervalo de tempo entre estas duas partes do experimenlo 

foi evitado para prevenir que os sujeitos completassem as 

anedotas. 

Os resultados revelaram que 48,5 por cento das anedotas 

incompletas e somente 29 por cento das completas foram 

lembradas. Um dos sujeitos, entretanto, evocou mais anedo- 

tas completas. 

Cinco sujeitos deste mesmo grupo foram examinados no- 

vamente tres semanas depois e os resultados mostraram que 

apesar de um ligeiro decrescimo, a mesma proporcao encon- 

trada na primeira prova de memoria persistiu (45 por cento 

de anedotas incompletas evocadas e 26,2 por cento de com- 

pletas) . 

l^stes resultados sao interprelados pelo autor em termos 

da teoria de Zeigarnik. Quando se inicia uma tarefa, forma- 

se uma 'tensao' que desaparece quando a tarefa e terminada. 

Referindo-se a esta explicagao, Harrower disse que "parece 

razoavel pressupor a existencia de tal fator na explicagao da 

melhor retencao das anedotas incompletas em rela^ao as com- 

petas, pois a estrutura incompeta das anedotas e equivalente 

a tensao das tarefas nao terminadas ainda existente. Inver- 

samente, podemos esperar que a estrutura que e perfeitamen- 

te completa nao deixa nenlmma tensao atras de si, e portanto, 

nao possue esse poderoso fator de evoca^ao" (20, pgs. 99- 

100). 

Discussdo do experimenlo de Harrower. 

Uma discrepancia entre os resultados de Harrower e os 

de Zeigarnik pode ser apontada. Ao inves de um decrescimo 
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na evocacao das tarefas incompletas com a passagem do 

tempo, Harrower verii'icou que depots de tres semanas as 

porcentagens de evocacao permanec.am quase constantes. 

Uma possivel explicacao desta diferenca de resultados esta- 

ria lalvez no diferente material usado nos dois experimentos. 

Contudo, antes que tal hipotese possa ser aceila, sera 

necessario repetir o experimenlo com diferentes sujeitos para 

as provas de memoria imediata e a retardada. E possivel que 

a primeira prova influencie a segunda, produzindo uma cer- 

ta constancia nos resultados. De qualquer maneira, o numero 

de sujeitos usados para chegar a este resultado e muito pe- 

queno para se poder aceitar sem distincao os resultados. 

Na segunda parte deste capitulo nos referiremos aos ex- 

perimentos cujos resultados diferem daqueles apresentados 

por Zeigarnik. 

1 — EXPERIMENTOS DE BOGUS LAV SKY E GUTHRIE 

Na opiniao desses autores uma analise dos experimentos 

de Zeigarnik revela que: a) o controle das variaveis foi ina- 

dequado e b) que o tratamento estatistico dos dados foi in- 

suficiente. 

Para verificar os resultados de Zeigarnik em condicoes 

mais adequadas, Boguslavsky e Guthrie realizaram um ex- 

perimento semelhante. 

Os sujeitos foram 80 estudantes de escola secundaria. 

Vinte tarefas curtas foram usadas e, como e comum nesta 

tecnica, metade das tarefas foi completada pelo sujeito e a 

outra metade subitamente interrompida um pouco antes de 

ser terminada. Os dois tipos de tarefas foram apresentadas 

numa ordem ao acaso. Para controlar as diferencas na na- 

tureza das tarefas, aquelas completadas por um sujeito fo- 

ram interrompidas para outro. Uma prova de memoria foi 

introduzida depois da 20a. tarefa. 

Os resultados obtidos nao confirmam os de Zeigarnik. 

A evocacao favoreceu ligeiramente as tarefas terminadas. 
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flstes autores notaram que foi muito significante "a pre- 

dominancia na evoca^ao daquelas tarefas que seguiram as 

tarefas nao terminadas quando comparadas com aquelas que 

seguiram as tarefas terminadas" (7, pg. 576). 

Discussuo do Experimenio de Boguslavsky e Gathrie. 

A falta de pormenores da tecnica usada impossibilita 

uma avaliacao mais completa deste experimento, Como foi 

mencionado, a atmosfera da situa^ao experimental e o signi- 

ficado que as tarefas tern para o sujeito sao condicoes muito 

importantes para o efeito de Zeigarnik. bem possivel que 

diferencas sutis nesses pontos sejam responsaveis pela dife- 

renca entre os resultados de Zeigarnik e aqueles de Bogus- 

lasky e Guthrie. 

2 — EXPER1MENTOS DE ABEL 

Abel propoe a tecnica de Zeigarnik com medida de de- 

terminados aspectos dinamicos do comportamento de adoles- 

cente na escola, que chamou — a tensao do trabalho nao ter- 

minado. Na sua opiniao, esta tecnica tem a vantagem de re- 

velar diferencas individuais e particularidades do grupo, e 

e nao requerer muito tempo e nenhum equipamente elabora- 

do. 

Dois grupos, um de 206 alunos de "high school" e outro 

de 71 alunos de "high school" e mais 68 calouros de "college" 

foram os sujeitos deste experimento. Diferentes instrucoes 

foram dadas quando as tarefas foram apresentadas aos dois 

grupos. Para um grupo acentuou-se a competicao; para o ou- 

tro o interesse pela tarefa per se foi colocado como ponto cen- 

tral, independente do desempenho do sujeito. Isto foi feito 

com o fim de estudar o efeito de diferentes motivacoes suge- 

rido pelo trabalho de outros investigadores, como Zeigarnik, 

Marrow e Rosenzweig. 

Dezoito tarefas do tipo papel-e-lapis foram apresenta- 

das aos sujeitos em pequenos grupos de 10-15 sujeitos cada. 

Essas tarefas podiam ser compreendidas imediatamente pelos 
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sujeitos, eram curtas e nao muito dificeis. Tinham alnda um 

claro ponto de completamento. 

As duas primeiras tarefas apresentadas deveriam ser 

terminadas para aumentar a tensao. Dai em diante, metade 

das atividades foi terminada e metade interrompida. Cada 

tarefa completa requeria tres minutos de trabalho. De acor- 

do com o autor, quase todos os sujeitos terminavam a tarefa 

dentre desse tempo. A outra metade das tarefas foi interrom- 

pida depois de 30 segundos de trabalho. 

No fim desta parte do experimento pediu-se aos sujeitos 

que escrevessem os nomes das tarefas executadas na ordem 

de apresentacao, separando por uma linha os nomes recor- 

dados sem nenhuma hesitacao daqueles lembrados depois de 

um esforco. Nos resultados foram consideradas somente 14 

tarefas, pois as duas primeiras realizadas e duas outras con- 

sideradas muito interessantes porque mencionada muitas ve- 

zes na evocacao, foram eliminadas. 

Em resume notou-se: a) nenhuma tendencia marcada 

a evocar mais tarefas interrompidas (I) foi verificada na to- 

talidade do grupo; b) Os calouros do "college" evocaram 

mais tarefas completadas (C) que os alunos de "high school". 

Segundo Abel, estes resultados estao de acordo com os 

mencionados por Rosenzweigi' criancas mais jovens lem- 

bram maior numero de tarefas nao terminadas do que as 

mais velhas. Rosenzweig explica a diferenca entre esses ni- 

veis de idade dizendo que os sujeitos mais velhos tern mais 

"orgulho" e consequentemente "reprimem" a memoria das 

tarefas nao terminadas. Abel notou que "os estudantes de 

College* pareciam, em geral, preocupados em fazer bem o 

seu trabalho... e assim o fator orgulho pode ter sido mais 

forte neles do que nos sujeitos mais jovens" (2, pg. 14). 

Em relacao a esta interpretacao deve-se tomar em consi- 

deracao o seguinte: a) A hipotese de Rosenzweig sobre o "or- 

gulho" aplica-se a criancas. Pode-se perguntar se pode s6r 

aplicada quando a diferenca de idade e tao pequena como 

entre alunos de "high school" e calouros do "college", todos 

relativamente maduros. A explicacao das diferencas entre 
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os dois grupos de sujeitos apresentada por Abel nao conven- 

ce: b) A explica^ao de Rosenzweig para a melhor evocacao 

das tarefas completadas por parte dos seus sujeitos "orgu- 

Ihosos" em termos de um mecanismo de repressao e dificil- 

mente aceitavel. flste problema e tratado mais pormenoriza- 

damente no Capitulo III deste trabalho. c) As meninas evo- 

caram maior numero de tarefas I do que os meninos, o que 

concorda com os resultados de Pachauri. O quociente medio 

(tarefas I para C) encontrado por ele foi de 1,84 para as 

meninas e 2,0 para os meninos, apesar de nao mencionar as 

diferencas na freqiiencia da evocacao das tarefas I e C sepa- 

radamente. d) Nenhuma diferenca foi notada entre os dois 

grupos examinados sob motiva^oes diferentes. Tentando ex- 

plicar a discordancia entre esses resultados e aqueles refe- 

ridos por Rosenzweig, o autor assinala que os sujeitos do 

seu experimento estavam habituados com provas de inteli- 

gencia e de escolaridade, e talvez, apesar das instrucoes con- 

trarias, ambos os grupos tenham tornado as tarefas como 

uma prova. e) Nenhuma correlacao significativa foi encon- 

trada entre os resultados da prova de inteligencia (medida 

por uma prova do American Council of Education) e a evo- 

cacao das tarefas I e C. 

Depois de apresentar os resultados deste experimento, 

Abel procura esclarecer a importancia de organizar provas 

desta especie para medir aspectos conativos do comporta- 

mento, tal como persistencia, flexibilidade. "Para fins de 

selecao, classificacao e ajustamento de estudantes na situa- 

cao escolar e inldicada uma medida dos modos conativo e 

cognitivo do funcionamento psicologico" (2, pg. 3). 

Discussdo dos experimentos de Abel. 

muito dificil seguir Abel nesta discussao. £:Ie comeca 

por dizer que seria util organizar tecnicas para suplementar 

as medidas de inteligencia e aptidao escolar, bem como ou- 

tros tipos de entrevistas e inventarios. Neste quadro a tecni- 

ca de Zeigarnik e introduzida como uma prova valiosa, como 
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uma tentativa para "trazer para uma situa^ao da prova uma 

metodologia elaborada em laboratorio" (2, pg. 23). 

Concordamos, naturalmente, quanto a necessidade de es- 

tudos que focalizem a dinamica do comportamento. Parece 

porem, que a tecnica de Zeigarnik esta longe de poder corres- 

ponder a isso. Em nossa opiniao, apesar do grande numero de 

investigacoes sobre esse problema, as condicoes do efeito de 

Zeigarnik nao estao claramente determinadas. Mais tra- 

balho e necessario neste campo antes que a tecnica possa ser 

usada como um instrumento. 

Nas palavras de Abel: "Se um professor compreender 

que um aluno que desenvolve tensoes para tarefas nao ter- 

minadas nao e estupido, mais sim encontra mais dificuldade 

que alguns dos seus companheiros para deixar alguma coisa 

incompleta; que esse aluno esta encontrando dificuldade pa- 

ra se ajustar a uma tarefa de multiplicar fracoes mistas de- 

pois de deixar incompleto um problema de divisao, pode ler 

mais paciencia com ele. O professor pode ate pensar em 

meios e maneiras de ajudar esse aluno a tornar-se mais fle- 

xivel, ao enves de gastar sen tempo com essa aparente es- 

lupidez" (2, pg. 24). 

Neste parragrafo foram introduzidas duas nocoes es- 

tranhas ao efeito Zeigarnik: Um conceito de rigidez e um 

julgamento de valor relacionado com a melhor evocacao das 

tarefas terminadas. Dizer que um individuo que evoca maior 

numero de tarefas terminadas e mais flexivel que um que 

evoca tarefas incompletas e negar os resultados dos experi- 

mentos mencionados que se referem as condicoes sob as quais 

um on outro desses padroes de evocacao e favorecido. Se 

por um lado, como diz Abel na discussao, a tensao do tra- 

balho nao terminado mostra um ajustamento inadequado do 

individuo a situacao de interrupcao, por outro lado, a tensao 

mostra que o individuo esta interessado no que eslava fa- 

zendo. 

Devemos, ressaltar, como fizeram outros autores como 

Rosezweig e Marrow, que os resultados oblidos por Abel po- 
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dem ser explicados com base na maneira pela qual os sujei- 

tos dos dois grupos perceberam a situacao experimental. 

Quando a situacao parece um exame a melhor evocacao das 

tarefas completadas parece ser a regra. Alem disso, a discre- 

pancia de tempo concedido para as tarefas terminadas e as 

interrompidas precisa ser notado. Como Pachauri mostrou 

(cf. supra pg. 71-72), somente quando a duracao dos dois ti- 

pos de tarefas e mais ou menos equivalente se pode esperar 

obter o efeito de Zeigarnik. 





CAP1TUL0 IV 

ESTUDO EXPERIMENTAL DA "REPRESS AO" PEL A 

TtCNICA EXPERIMENTAL BE ZEIGARNIK 

Empregando uma tecnica semelhante a de Zeigarnik, sob 

certas condicoes, alguns investigaldores encontraram uma su- 

perioridade na evocacao das tarefas completadas, o que os 

levou a estabelecer relacoes entre esses resultados e a teoria 

de repressao de Freud. Tal relacao ja ha via sido sugerida 

por Zeigarnik (60, pg- 77). 

A teoria freudiana de repressao diz que o impulso dolo- 

roso e o conteudo a ele associado sao afastados da concien- 

cia. Segundo Freud, "a essencia da repressao esta simples- 

mente na funcao de rejeitar e manter alguma coisa fora da 

concieneia" (17, pg. 86). 6 urn mecanismo que tem a fun- 

cao de proteger o ego contra a dor. Nesse sentido, certos in- 

vestigadores afirmam que quando a interrupcao da tarefa 

pode ser interpretada como um malogro — isto e, como uma 

experiencia que fere o ego, ela sera reprimida, e assim as 

atividades terminadas serao favorecidas na evocacao. 

O primeiro estudo sistematico deste problema foi apre- 

sentado por Rosenzweig. 

1 — EXPERIMENTOS DE ROSENZWEIG 

Experimento I. O primeiro experimento, realizado em 

cooperacao com Marrow, teve como proposito estudar, em 

condicoes de laboratorio, a acao do mqcanismo de repressao 

atraves da tecnica desenvolvida por Zeigarnik. 

Quarenta crianpas aleijadas — 25 meninos e 15 meninas 

— de idade variando entre cinco anos e seis meses a 14 anos 

e oito meses, serviram como sujeitos neste experimento, Aos 
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isujeilos pediu-se para resolver uma scrie de "qucbra-cabc- 

cas" em zig-zag; um premio foi prometido aquele que melhor 

executasse essa larefa. 

Os "quebra-cabecas" foram selecionados de acordo com 

a idade e a capacidade de cada crianca. O numero de 

"qlleb^a-cabecas,' apresentados a cada sujeito dependeu 

da quantidade que cada um era capaz de executar den- 

Iro do periodo exeperimental. Assim alguns sujeitos fize- 

ram somente quatro "quebra-cabecas", outros ate 14. Em 

lodos os casos metade dos "quebra-cabecas" foi completada 

e outra metade 'interrompida pelo experimentador quando 

o sujeito havia combinado metade das partes, Supunha-se 

que neste ponto o sujeito estaria suficientemente envolvido 

no trabalho e assim a interrupcao representaria uma verda- 

deira experiencia de frustacao. Os comentarios do experi- 

mentador eram de molde a produzir sensacao de exito no ca- 

so de tarefas completadas e sensacao de malogro nas inter- 

rompidas. 

Depois de quarenta e cinco minutos de trabalho com os 

"quebra-cabecas", pediu-se ao sujeito que dissesse o nome de 

cada figura que liavia formado. Apos haver o sujeito-men- 

cionado todos os nomes que podia lembrar ,o experimentador 

leu a lista de todos os "quebra-cabecas", e pediu-lhe para 

indicar aquelas que nao Ihe agradaram, quais os "quebra- 

cabecas" que havia terminado, etc. . Ao lado desses dados 

foi anotado o comportamento do sujeito durante todo o ex- 

perimento. 

Os resultados dividiram os sujeitos em tres grupos: a) o 

grupo positivo: 16 sujeitos que lembraram mais tarefas com- 

pjletadas do que interrompidas; b) o grupo negativo; 13 su- 

jeitos que lembraram menos tarefas terniinadas que inter- 

rompidas; c) o grupo neutro: 9 sujeitos lembraram numero 

igual de tarefas terniinadas e interrompidas; e dois nao lem- 

braram nenhum dos "quebra-cabecas". 

Examinando os resultados deste experimento em rela- 

cao com a idade mental dos sujeitos, Rosenzweig e Mason ve- 

rificaram que "aqueles sujeitos mentalmente mais velhos 
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lembraram mais os C ("quebra-cabe^as" tcrminados); os su- 

jeitos mentabnente mais j ovens lembraram ambos* igual- 

mente enquanto que aqueles de idade mental intermediaria 

lembi aram melhor os X ("quebra-cabecas" nao terminados) 

(48, pg. 256). Urn outro paralelo foi notado entre evocacao e 

classificacao no "traco de orgulho" (19). 

Os autores concluiram que "dado um individuo de ma- 

turidade intelectual suficiente e certa medida de orgulho, 

as experiencias que desagradam porque ferem o respelio 

prdlprio — talvez se deveisse acrescentar: numa situacao 

social outros aspectos sendo iguais, sao menos freqiiente- 

mente evocadas do que as experiencias gratas ao ego" (48, 

pg. 258). Este foi o caso com 16 sujeilos do grupo positivo. 

Os sujeitos do grupo negativo presumivelmente nao fo- 

i am suficienlemente perturbados (pelos insucessos) para que 

a repiessao operasse. O insiyjesso provocou um sentimenlo 

de protesto e perseveracao, causando a preferencia pelas 

larefas nao terminadas na evocacao. Estes sujeitos parecem 

tomar"uma atitude mais objetiva em relacao a prova. 

Sua necessidade de dominar o meio foi criada, mas o insu- 

cesso em satisfaze-la nao perturbou sen ego ou deu origem 

a sentimentos de inferioridade" (48, pg. 259). 

No grupo positivo, por outro lado, a tendencia repressiva 

foi mais forte que a tendencia perseverativa. Em geral se 

concluiu que os "resultados deste experimento parecem a- 

poiar determinados aspectos da teoria freudiana de repres- 

sao" (48, pg. 264). 

Experimento 11. Um segundo experimento foi planejado 

para verificar estes resultados. Durante o periodo de tempo 

entre os dois experimentos Rosenzweig elaborou as bases 

teoricas do problema. 

Na sua opiniao, dois tipos de reaches a frustacao devem 

ser diferenciados. Podemos falar de reaches de perseveracao 

(19) — Orgulho (pride) foi definido como "Desejo de estar a altura do grupo, e prarer 
nas proprias realizagoes" (48, pg. 257). Todas as classificagoes foram feitas 
pelos professores. 
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da necessidade que "servem para satisfazer a necessidade 

frustada apesar das obslrucoes momentaneas", e reacoes ego- 

defensivas que "tendem a proteger a integridade da perso- 

nalidade se ou quando esta c ameacada de ruptura" (52, pg. 

64). 

De acordo com esta distincao, o mecanisnio de repressao 

parece ineluir as duas reacoes, envolvendo a inibicao da ne- 

cessidade e a defesa do ego. Com esta distincao em mente, 

Rosenzweig tentou criar duas situacoes experimentais que 

reproduzissem as diferencas de evocacao derivadas das di- 

ferencas de personalidade das criancas que tomaram parte 

no primeiro experimento. 

Dois grupos de 30 estudantes do curso secundario atua- 

ram como sujeitos. Uma serie de "quebra-cabecas" foi usa- 

da. Antes da apresentacao dos "quebra-cabecas" foi exibida 

ao sujeito, durante 15 minutos a figura completa em minia- 

tura de cada um dos "quebra-cabecas". 

Empregaram-se condicoes experimentais diferente para 

os dois grupos, afim de obter reacoes a situacao de frustacao 

produzida pela interrupcao. No grupo sem formalidade, pe- 

diu-se aos sujeitos que ajudassem o experimentador numa 

prova de "quebra-cabecas" que seria usada em futuros ex- 

perimentos. A estes sujeitos se disse que o experimentador 

estava interessado em saber alguma coisa sobre as tarefas, e 

que o trabalho em qualquer dos "quebra-cabecas" podia ser 

interrompido quando o experimentador houvesse aprendido 

aquilo que queria. No outro grupo — o grupo formal — as 

tarefas foram apresentadas como uma prova de inteligencia 

c a situacao experimental deveria provocar o aparecimento 

da tensao no individuo. 

No primeiro grupo, os "quebra-cabecas" e nao o indivi- 

duo estavam sendo examinados; no segundo grupo o indi- 

viduo estava sendo examinado. Ou, em outras palavras: 

"qualquer tensao no grupo sem formalidade se referia pri- 

meiramente a realizacao da tarefa, qua tarefa. Por outro la- 

do, supunha-se que os sujeitos do grupo formal nao somente 

teriam tal tensao para a tarefa mas essas tensoes seriam 
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formadas de uma maneira pessoal que envolviriam atitudes 

de auto-estima, orgulho, etc." (52, pg. 67). Para este ultimo 

grupo a interrupcao significaria insucesso. 

Em ambos os casos permitiu-se aos sujeitos terminar 

metade dos "quebra-cabecas". A prova de memoria foi apre- 

sentada imediatamente depois do ultimo "quebra-cabecas". 

Os resultados mostraram diferencas entre os dois grupos 

de sujeitos. Dezessete sujeitos do grupo formal lembraram 

maior numero de tarefas terminadas que interrompidas, oi- 

to fizeram o contrario, enquanto que cinco nao mostraram 

nenhuma preferencia. O quociente medio IR/CR apesar de 

nao ser apresentado por Rosenzweig tern um certo interesse 

comparativo. Para o grupo formal e 0,97. No grupo sem for- 

malidade, 19 sujeitos lembraram maior numero de tarefas 

interrompidas do que completadas, sete fizeram o contrario, 

enquanto que quatro nao mostraram nenhuma preferencia. 

O quociente medio porem, foi 1,14: um quociente muito me- 

nor, portanto, do que aquele notado por Zeigarnik (1,6), e 

por quase todos os outros experimentadores nas mesmas con- 

dicoes sem formalidade. ftste quociente nao foi usado por 

Rosenzweig porque na sua opiniao e mais importante com- 

parar individuos que trabalham sob diferentes condicoes do 

que calcular o total de tarefas evocadas e esquecidas. 

A justificativa apresentada por Rosenzweig para negli- 

genciar o quociente nao e completamente convicente. Sen 

argumento repousa no contraste entre os resultados obtidos 

em condicoes formais e sem formalidade. Os ultimos confir- 

mam os resultados de Zeigarnik e se opoem aos resultados 

da condicao formal. Comparando os resultados de Rosenz- 

weig com os de Zeigarnik vemos que aquele nao conseguiu 

obter nenhuma superioridade marcante na evocacao das ta- 

refas interrompidas na situacao sem formalidade, o que signi- 

fica que Ihe falta o controle da situacao formal. A interpre- 

tacao dos reisultados obtidos nas duas situacoes portanto 

nao pode ser inteiramente aceita nor falfa de provas. 

De acordo com o raciocinio de Rosenzweig, a tensao se 

apresenta nos dois grupos quando as tarefas sao interrompi- 
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das. Essa tensao seria responsavel pela maior freqiien- 

cia de evocacao das tarefas interrompidas no grupo 

sem fornialidade e pelo fato de que o grupo formal 

tambem lembrou um grande numero dessas tarefas. 

Para explicar a diferenca entre os dois grupos, Rosenweig 

utiliza os conceitos de repressao, reacao de persistencia da 

necessidade, reacao de defesa do ego diante da frustacao. 

"O mecanismo de repressao completo... envolve nao somen- 

te o esquecimento do que desagrada, para defender o ego, 

mas a retencao da necessidade persistente do que nao foi ter- 

minado. Tal conceito de repressao esta bem proximo do uso 

clinico psicoanalitico" (52, pg. 74). No grupo sem formali- 

dade, a evocacao favoreceu as tarefas nao terminadas "por 

que as respostas das necessidades persistentes que operam 

trabalhariam no sentido de facilitar a evocacao das tarefas 

associadas a tensao nao descarregada" (52, pg. 67). No gru- 

po formal, a predominancia das tarefas completadas na evo- 

cacao" so poderia aparecer com a diminuicao dos efeitos con- 

traries da persistencia da necessidade e de determinados ti- 

]>os agressivos de defesa do ego" (52, pg. 71). A injuria a 

auto-estima produzida pela interrupcao pode fazer com que 

as tarefas mal sucedidas sejam reprimidas. 

O fato de que os dados experimentais mostram uma su- 

perioridade dos exitos sobre os insucessos no grupo formal 

levaria, como diz Rosenzweig" a dar um apoio consideravel 

ao conceito de repressao como um mecanismo de defesa bem 

geral. E acrescenta: a unica explicacao para esse efeito pre- 

dominante da repressao tal como foi observado, levaria ne- 

cessariamente a supor que em sujeitos e situacoes como os 

presentes, ha maior facilidade de aparecer a repressao do 

que outro mecanismo de defesa" (52, pg. 71). 

Discussdo dos experimentos de Rosenzweig 

A interpretacao de Rosenzweig nao convence totalmente. 

Assinalamos que o nao reproduzir o efeito de Zeigarnik em 
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•condicoes nao formais levanta duvida sobre o significado dos 

seus resultados. 

Varias outras cnticas foram feitas a estes experimentos, 

especialmente a interpretagao dos resultados. As cnticas a- 

pontam varies aspectos da situacao como responsaveis pe- 

los resultados. Uma das cnticas mais obvias e a selecao dos 

sujeitos do Experimento I. Referindo-se as criancas aleija- 

das, afirmou Alper que "qualqwer situacao para tal grupo, 

mesmo quando nao apresentada como uma prova de inteli- 

gencia, serviria como uma ameaca ao 'ego* ou auto-estima. 

Todas as situacoes nao estruturadas podem ser potencial- 

mente mais ameacadoras para essas criancas do que para 

um grupo de criancas 'normais'" (4, pg. 415). Neste caso, 

nao terminar a tarefa pode ser mais freqiientemente inter- 

pretado como um malogro pessoal do que em casos de crian- 

ca normal. 

Um outro ponto deve ser tambem considerado, segundo 

Sanford. De acordo com ele, as diferentes reacoes desses 

sujeitos podem ser explicadas em termos de organiza^ao de 

personalidade. E' legitimo supor que a crianca aleijada do 

experimento de Rosenzweig tenha um desenvolvimento do 

ego consideravelmente menos avancado do que a crianca 

normal da mesma idade. Alem disso, ha razoes para supor 

que as generalizacoes feitas a partir de uma populacao espe- 

cial sao muito arriscadas. 

Uma discussao dos experimentos de Rosenzweig deveria 

tambem notar as diferencas no material usado neste experi- 

mento quando confrontado com o usado por Zeigarnik. As 

tarefas simples de Zeigarnik foram substituidas por tarefas 

que poderiamos considerar como mais estruturadas em re- 

lacao as primeiras. 

Dims questoes ligadas a natureza das tarefas usadas po- 

deriam ser colocadas. Rosenzweig interrompeu o sujeito 

quando este havia concluido metade dos "quebra-cabecas'*. 

Poderia se perguntar: a) se neste ponto do trabalho o sujei- 

to teria uma visao suficientemente clara do que seria a tarefa 
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completa e, b) se o sujeilo conseguiu chegar ao ponto dc al- 

go noineavel. 

Outras criticas sao dirigidas a afirmacao de Rosenzweig 

no sen lido de que esses experiinentos apresentam provas em 

favor da tese que as experiencias de insucesso sao reprimidas. 

Uma analise dos resultados do Experimento II mostra 

que o grupo formal nao so lembrou mais tarefas terminadas 

mas tambem evocou quase tantas tarefas interrompidas quan- 

to o grupo nao formal. "Provas mais conclusivas de repres- 

sao poderiam ser oferecidas se o grupo ego-orientado (ou 

grupo fonnal) lembrasse um numero consideralvemente me- 

nor de tarefas interrompidas" (12, pg. 70) . A mesma opiniao 

foi expressada por Lewis e Franklin: "E' necessario usar de 

extrema preceucao antes de invocar o conceito de repressao 

para explicar o que e essencialmente uma melhor evocacao 

das tarefas executadas com exito e nao uma verdadeira au- 

sencia das tarefas malogradas na evocacao" (38, pg. 202). 

Alem disso pode-se perguntar se os experimentos de Ro- 

senzweig possuem todas as condicoes de uma prova de labo- 

ratorio destinada a medir a repressao. Segundo Zeller, uma 

prova dessa natureza deve preencher tres requisitos: "Pri- 

meiro, deve demonstrar que o material em questao foi apren- 

dido pelo individuo. Segundo, deve demonstrar que a intro- 

ducao de um fator inibidor causa a incapacidade de recordar, 

on um decrescimo significativo na evocacao do material. 

Terceiro, deve mostrar que a remocao do fator inibidor re- 

sulta na restauragao da capacidade de evocar o material" 

(61, pg. 40). Nenhuma prova de laboratorio sera completa 

se Ihe faltar uma dessas partes. "Qualquer experimento que 

nao inclui esta (ult;ma) parte crucial nao e completo e os 

resultados podem ser atribuidos a outros fatores tais como 

'set*, diferente aprendizagem, diferente motivacao, pratica, 

etc. e nao a uma repressao ativa" (61, pg. 46) . 

Novas criticas a interpretacao dos resultados experimen- 

tais de Rosenzweig foram feitas reccntcmente por Glixman. 

£Ie assinala que "nao importa como Rosenzweig queira in- 

terpretar sens resultados, nao ha um decrescimo na evoca- 
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cao dcs tarefas nao terminadas quando uma situacao de en- 

fase c comparada com uma situacao neutra" (18, pg. 496). 

ftste ponto foi tambem mencionado por Lewis e Franklin. 

Segundo estes "se as experiencias que ferem o ego sao evita- 

das ou postas de lado (reprimidas), entao se deveria esperar 

que poucas tarefas aparecessem no quociente de evocacao. 

. .. Uma porcentagem anormalmente baixa de tarefas inter- 

rompidas e, afinal, um criterio estafistico minimo da existen- 

cia da repressao" (38, pg. 201). Glixman tambem concluiu 

que "se um decrescimo na evocacao e apresentado como um 

criterio minimo de repressao, entao nao se justifica a afirma- 

cao de Rosenzweig de que obteve ^uma boa aproximaQao* 

do conceit© complete de repressao..." (18, pg. 496). 

2 — EXPERIMENTOS DE SANFORD 

Sanford se propos verificar os resultados de Rosenzweig 

sobre a influencia da idade e outros fatores na evocacao das 

tarefas interrompidas. Neste experimento, idade cronologica 

(I.C.) e idade mental (I.M.) foram consideradas em relacao 

com outros fatores ligados a idade, como "orgulho", auto- 

critica, a perseveranca na tarefa nao terminada. 

A mesma tccnica e o mesmo material usado por Rosenz- 

weig e Mason foram utilizados por Sanford. Certas diferen- 

cas nas condigoes experimentais devem, porem, ser menciona- 

das. a) Os sujeitos foram 49 crian^as normals de uma escola 

particular, e nao criancas aleiiadas de uma instituicao, como 

as usadas por Rosenzweig. b) Em lugar do premio ao melhor 

desempenho, os sujeitos receberam instrucoes para fazer o 

melhor que pudessem. Nesta escola particular um esforco 

intelectual era bastante valorizado e assim ele supos que as 

criancas estivessem bem motivadas para completar as ta- 

refas. c) Em vez de apresentar numero igual de exitos e 

insucessos como fez R.osenzweig, Sanford concedeu um exito 

a mais. 

O experimento foi feito em duas sessoes com os mesmos 

sujeitos. Na primeira sessao, um grupo de "quebra-cabecas" 
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foi apresenlado a 49 sujeitos e dois anos e meio depois, um 

grupo difcrente de "quebra-cabecas" foi dado a 26 dos mes- 

mos sujeitos. 

Os resullados revelaram que: 

a) — Com o aumeuto da I.C. os sujeitos evocaram re- 

lativamente mais interrupcoes "iiuiiicessos" do (fue "exdos". 

Quando estes sao comparados com aqueles obtidos por Ro- 

senzweig e Mason ha uuia contradicao aparente. Sanford su- 

gere, porem, que os resultados de Rosenzweig para as idadcs 

de 13-14 anos nao sao inteiramente validos (baseados em seis 

casos). 

b) — Com o aumento de I.M. ha um incremento na pre- 

ferencia dos "insucessos" na evocacao. A relacao entre I.M. 

e a evocacao nao foi observada por Rosenzweig e Mason. 

c) — Baseando-se na auto-critica (respostas a questao 

'Voce pensa que fez bem?' e o comportamento em geral du- 

rantc as sessoes experimentais) foi possivel distinguir tres 

grupos: I) os sujeitos criticos; II) os moderaidamente criti- 

cos e, III) os sujeitos que mostraram pequena ou nenhuma 

auto-critica. 

Os sujeitos criticos evocaram mais "insucessos" do que 

aqueles menos auto-cnticos. O autor concluiu que "a auto- 

critica, que e associada a maior evocacao dos 'insucessos', 

aumenta com I.C. e I.M. e o mesmo acontece com a tenden- 

cia a recordar mais 'insucessas'" (52, pg. 237) . Assim esse 

fator pode explicar o aumento na evocacao dos malogros com 

o aumento de I.C. e I.M. 

d) — Foi notado tambcm que nas duas sessoes ha uma 

correlacao positiva entre a tendencia a perseverar nas tare- 

pas nao terminadas e a tendencia a evocar mais insucessos 

do que exitos. 

De acordo com Sanford, a explicacao apresentada por 

Rosenzweig para melhor evocacao das tarefas terminadas 

com o aumento de I.C. e contraria ao senso comum. O sujei- 

to mais maduro e orgulhoso nao "reprime" os insucessos (as 
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tarefas nao terminadas); esquecer tudo sobre um insucesso 

seria antes uma resposta imatura. 

Um outro ponto mencionado por Rosenzweig em apoio a 

sen argumento de qne o sujeito mais maduro reprime os in- 

sucessos resulta da comparacao do comportamento dos mes- 

mos snjeitos quando tentaram voltar a terminar a tarefa. As 

criancas qne evocaram mais exitos do qne insucessos preferi- 

ram terminar as tarefas malogradas. Notou tambem qne a 

tendencia a voltar a tarefa interrompida aumenta com a ida- 

de; dai concluiu qne "a repressao" tambem deve aumentar 

com a idade. Os resnltados de Sanford, porem mostraram 

que com o aumento a idade (I.C. on I.M.) ha um anmento 

na evocacao dos uinsucessos" e nao "repressao". 

Para explicar essa contradicao, Sanford acba que deve 

ser feita uma distincao entre esquecer um "insucesso" e su- 

perar um "insucesso": "...esquecer as ameacas a auto-esti- 

ma e um meio de auto-defesa totalmente diferente da tenta- 

tiva de superar os prdprios insucessos" (53, pg. 238) . 0 uso 

de um ou de outro mecanismo varia, provavelmente, com 

o individuo e com a situacao. Neste experimento Sanford 

verificou que os sujeitos mais maduros tenderam de maneira 

crescente a "ultrapassar" e de maneira decrescente a "esque- 

cer" os insucessos. Repressao portanto, seria um caracteris- 

tico do "ego fraco" que procura resolver sens problemas 

simplesmente, nao os enfrentando, e nao do "ego forte". 

Neste ponto, uma outra distincao foi introduzida. "Uma 

forte necessidade de defender o ego e uma forte defesa do 

ego sao dois conceitos inteiramente diferentes" (53, pg. 239) . 

Segundo essa distincao, os sujeitos de Rosenzweig parecem 

mostrar mais o primeiro tipo de respostas, isto e, necessida- 

de de defender o ego, e nao uma forte defesa do ego. A neces- 

sidade de defender o eu (ou, ego-orientacao) nos resnltados 

de Rosenweig aumenta com a idade mental e com o orgulho 

dos sujeitos. Provavelmente, assinala Sanford, um certo mi- 

nimo de ambos e necessario para que a situacao experimental 

seja experienciada como uma ameaca a auto-estima. De 

qualquer maneira, porem, este tipo de resposta nao poderia 
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ser considerado um sinal de maturidade e nem levaria neces- 

sariamente a "repressao". 

Na opiniao de Sanford, a discrepancia entre os sens re- 

sultados e os obtidos por Rosenzweig pode ser explicada pe- 

los diferentes niveis de idade mental e maturidade represen- 

tados nos dois grupos de sujeitos. Os sujeitos de Rosenzweig 

eram relativamente retardados no desenvolvimento inte- 

lectual. Alem disso, nao ha duvida de que o fato de serem 

criancas aleijadas, vivendo numa instituicao, introduz novas 

variaveis na situacao. losses jsujeitos provavelmente seriam 

menos desenvolvidos que as criancas normais e assim pode- 

riam ter o ego envolvido na situacao experimental. Segundo 

Sanford, "todos os sujeitos estavam ego-envolvidos ,e as va- 

riacoes na sua vontade de realizar (a tarefa) bem nao esta- 

vam associadas a I.C. mas sim condicionadas a numerosos 

fatores de personalidade e da situacao. Ego-envolvidos, eles 

reagiram ao insucesso de acordo com suas personalidades, 

os menos maduros tentando apegar-se a realidade (do que 

se pode deduzir que eles evocam tantos exitos quanto insu- 

cessos), aceitando a responsabilidade pelos seus insucessos 

e pensando em como apaga-los, recordando-os como uma ex- 

pressao de sua tendencia a guardar na conciencia uma ati- 

tude de conflito em relacao a si mesmos" (53, pg. 239) . 

Sanford concluiu que "os sujeitos mais maduros foram 

levados pelo orgulho a lembrar os insucessos precisamente 

porque esperavam apaga-los ou supera-los de alguma ma- 

neira" (53, pg. 240). 

3 — EXPER1MENTOS DE ALPER 

O problema da evocacao seletiva c estudado por Alper 

sob um ponto de vista diferente. Seus experimentos basea- 

ram-se na premisa de que "a evocagao incidental de uma 

amostra ao acaso de sujeitos nao e tipicamente nem 'agrada- 

vel' e nem 'desagradavel' porque a evocacao seletiva inciden- 

tal esta significativamente relacionada com as necessidades 

da personalidade dos individuos que compoem o grupo e nao 
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Somente com a tonalidade hedonistica o material emprestada 

pelo experimentador" (4, pg. 403). 

0 proposito deste experimento e estudar as relacoes en- 

ire personalidade e evocacao seletiva. Zeigarnik, Rosenzweig, 

Pachauri e Abel sugeriram uma relacao entre a evocacao das 

tarefas nao terminadas e alguns fatores da personalidade do 

sujeito, mas esta relacao nao foi especificamente investigada. 

Alper notou que os estudos desta relacao devem incluir 

certos controles experimentais: a) a estrutura da personali- 

dade do sujeito deve ser estudada atraves de "extensos es- 

tudos clinicos"; b) diferentes situacoes de evocacao — "a evo- 

cacao seletiva do mesmo individuo deve ser estudada em dois 

contextos psicologicos diferentes, um arranjado de maneira 

a ameacar a auto-estima, e outro de forma a nao ameacar 

objetivamente a auto-estima"; c) "A auto-estima deve ser 

ameacada de um modo mais inequivoco que em previos es- 

tudos realizados neste campo" (4, pg. 405). 

Vinte estudantes do curso secundario serviram como su- 

jeitos neste experimento. Uma metade constituiu o grupo de 

controle e a outra o grupo experimental. Em conexao com 

outros estudos da Harvard Psychological Clinic foi feito um 

estudo intensive da personalidade de dez sujeitos do grupo ex- 

perimental. 

Todos os sujeitos foram examinados em duas sessoes de 

uma bora. Na primeira sessao, os sujeitos foram colocados 

numa situacao "sem formalidade", de camaradagem e isenta 

de ameaca a auto-estima. Nesta sessao, o nao completar a 

tarefa (insucesso) poderia ser atribuido a dificuldad-e da ta- 

refa e nao a deficiencia do sujeito. Na sessao seguinte, uma 

semana depois, apresenta-se ao sujeito uma situacao de a- 

meaca objetiva da auto-estima. As tarefas foram apresenta- 

das como uma prova de inteligencia e nao completa-las (in- 

sucesso) poderia assumir um significado diferente daquele 

da sessao previa. 

Vinte e quatro sentencas de vinte palavras foram as ta- 

refas usadas. Cada sentenca foi apresentada sob a forma de 

dez grupos, de duas palavras cada, em desordem que os su- 
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jeitos deviam transformar numa sentenca com significado 

durante o periodo de Ires minutos. As tarefas foram dividi- 

das em dois grupos de doze senten^as cada. Metade das sen- 

lencas em cada grupo foi considerada facil, e outra metade 

dificil: quatro nao tinham solucao, e as outras duas nunca 

loram lerminadas pelos sujeitos do grupo de controle em 

menos de tres minutos. Cada um desses grupos foi usado 

someiite numa sessao. Um outro ponto da tecnica e impor- 

tante — todas as sentencas podiam ser organizadas e tinham 

mais de uma solucao. Esta particularidade foi introduzida 

para ocupar os sujeitos com a tarefa durante todo o tempo 

concedido. Mas essa inovacao teve, provavelmente, o efeito 

— como notou Glixman — de tornar psicologicamente incom- 

pietas as tarefas completas, isto e, o sujeito sabia que exis- 

tiam solucoes adicionais que poderiam ser encontradas. 

Alem dessas tarefas, outras foram usadas "para encher 

o intervalo". No comeco da duas sessoes pediu-se aos sujei- 

tos para desenhar "faces de lua". Na Sessao I, entre as sen- 

tencas e a prova de memoria, os sujeitos desenharam "faces 

de lua" durante cinco minutos, seguidos de cinco minutos de 

desenho livre. Na Sessao H, este desenho livre foi substituido 

por uma tecnica projetiva, o Mind-Reading Test, considerado 

"uma tecnica projetiva particularmente sensivel para medir 

reacoes e experiencias imediatamente passadas" (4, pg. 407). 

As tarefas foram apresentadas ao grupo de controle nas 

duas sessoes "sem formalidade", os sujeitos foram convida- 

dos a auxiliar na verificacao de determinado material para 

futures experimentos psicologicos. Na Sessao I, para o grupo 

experimental seguiu-se quase a mesma tecnica. As tarefas 

foram apresentadas numa atmosfera cordial e sem formali- 

dade . Nessa Sessao tambem o sujeito desenhou algumas "fa- 

ces de lua" durante cinco minutos e depois passou a traba- 

Ihar com as sentencas. Quando o sujeito terminou o trabalho 

com as dozes sentencas, voltou a desenhar mais "faces de 

lua" durante outros cinco minutos. fiste desenho foi seguido 

de outros cinco minutos de desenho livre depois do que 

foi feita a prova de memoria. Na Sessao II procurou-se ex- 
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po experimental. As sentencas foram apresentadas como 

uma prova de inteligencia para selecionar candidates da 

Army Officer Training School. Foi apresentada a hipotese 

de que essas instrucoes serviriam como uma energica amea- 

ca ao orgulho ou auto-estima que provocariam uma atitude 

envolvendo o ego e que na ausencia desta existiria uma ati- 

tude envoivendo a taret'a. 

O carater ameacador da situacao foi acentuado pela pre- 

senca constante nessa sessao de um sujeito (sujeito perma- 

nente) que, anunciando exitos hipoteticos que teriam sido 

alcancados nessas provas introduzia um elevado padrao ficti- 

cio; e pela presenca de uma assistente atraente e moca na 

sala do experimento. Nesta sessao foram apresentadas ao 

sujeito primeiro nove sentencas seguidas de cinco minutos 

de desenhos de contornos de face. Depois uma decima sen- 

tenca terminada em cooperacao com o sujeito permanente 

seguida de duas sentencas faceis de resolucao individual. 

Esta parte da sessao foi seguida pelo Mind-Reading Tesi. E, 

para finalizar, a prova de memoria das sentencas. 

Os resultados do grupo de controle mostraram que os 

dois grupos de sentencas usadas nas duas sessoes equipara- 

vam-se em grau de dificuldade. Os resultados do grupo ex- 

perimental, por outra lado, mostraram diferencas muito im- 

portantes entre as duas sessoes. Diferencas (estatisticamente 

significantes) entre es duas sessoes experimentais foram no- 

tadas na produtividade (isto e, numero de sentencas arran- 

jadas) e na evocacao das tarefas. De acordo com Alper esse 

resultado seria uma prova do fato que as diferentes instru- 

coes dadas nas duas sessoes realmente levaram a estabelecer 

condicoes experimentais diferentes. Foram as seguintes as 

observacoes feitas sobre os resultados desse experimento: 

a) — "As condicoes experimentais da Sessao U foram si- 

gnificativamente menos favordveis a produtividade que as 

condicoes experimentais da Sessao J (4, pg. 411). Como os re- 

sultados do grupo de controle mostraram que nao ha diferen^a 
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de dificuldade entre os dois grupos de tarefas, e conio as con- 

dicoes e resultados da Sessao I sao coinparaveis aquelas do 

grupo de contnde, o deficiente desempenho dos sujeitos na 

Sessao II podc ser somente atribuido as condicocs expcrimen- 

tais especiais. A situacao criada na Sessao II interferiu no 

desenipenlio do sujeito e constituiu unia ameca a auto-estima. 

b) — 0 rendimenlo foi signifieativamente incnor na ul- 

tima do que na primeira parte da Sessao II, isto e, depois que 

os insucessos aumentaram, sugerindo que ba um ponto aleni 

do qual o sujeito nao reage aos cfeitos do insucesso. 

c) — Nenluuna diferenca foi verificada no desempenbo 

das tarefas inlerpoladas (desenbo da face de lua) entre as 

Sessoes I e III para os sujeitos do grupo experimental. 

d) — Os sujeitos do grupo experimental mostraram uma 

menor evocacao das sentencas da Sessao II do que as da Ses- 

sao I. 

e) — Constrastando com os resultados obtidos pop ou- 

tros investigadores, Alper constatou que "as diferencas na 

evocacao seleiiva numa determinada sessao ndo sdo estatis- 

ticamente significativas" (4, pg. 413) . Segundo ele, estes re- 

sultados concordam com a hipolesc basica deste experimen- 

to: "Numa determinada amostra de sujeitos, nao seleciona- 

dos de acordo com os fatores da personalidade, nao havera 

diferenga estatisticamente significante entre a evocacao inci- 

dental das tarefas terminadas e nao terminadas se experi- 

mentalmente bouver um numero igual de tarefas concluidas 

e interrompidas para ser evocado,, (4, pg. 413) . 

Para explicar os resultados, Alper apresenta duas dife- 

rentes linhas de argumentacao. "Primeiro, pode-se supor que 

a tecnica exnerimental nao tenha criado a atmosfera psicolo- 

gica particular desejada pelo experimentador" (4, pg. 414) . 

fiste ponto e muito importante, segundo o autor. Os indivi- 

duos diferem quanto as situapoes que seriam consideradas 

uma ameaca a auto-estima. Uma mesma situacao e vista di- 

ferentemente por diferentes sujeitos, dependendo da "for^a 
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do ego". Portanto, nao se pode esperar resultados definitivos 

para um grupo de sujeitos. 0 segundo argumento se relacio- 

na com o fato de que nem as condicoes experimentais, nem 

as tarefas deste experimento sao comparaveis aquelas usadas 

em experimentos previos. Alper considera infantis as tare- 

fas usadas por Zeigarnik. Nao completar, portanto, uma ta- 

refa infantil poderia nao signlficar uma ameaca a auto-esti- 

ma. "A teoria de Zeigarnik seria aceitavel, e seria lembrado 

maior numero de tarefas nao terminadas do que terminadas 

na ausencia de tonalidade hedonica na situacao e na ausen- 

cia de uma referencia pessoal em relacao aos resultados obti- 

dos" (4, pg. 415). 

0 desempenho de cada sujeito do grupo experimental 

foi correlacionado com os dados de personalidade obtidos 

atraves um estudo intensivo por meio de provas e entrevis- 

tas. Esta correlacao teve como finalidade verificar duas hi- 

poteses: a) "Quando igual numero de tarefas completadas 

e nao terminadas e apresentado, os sujeitos que evocam mui- 

to mais tarefas completadas mostraram consistentes diferen- 

cas de personalidade relativamente aos sujeitos que lembra- 

ram muito mais tarefas nao terminadas. b) A direcao da evo- 

cacao seletiva de um determinado sujeito difere numa situa- 

cao de laboratorio que nao envolve auto-estima e numa si- 

tuacao de laboratorio onde a auto-estima e objetivamente 

ameacada de uma maneira conforme as necessidades de auto- 

estima do sujeito" (5, pgs. 105). 

Ambas as hipoteses, na opiniao de Alper, sao confirma- 

das. A comparacao revelou que a evocacao das tarefas nao 

terminadas e a evocacao das tarefas completadas por um da- 

do sujeito, num contexto de insucesso pessoal, sao dinamica- 

mente diferentes da evocacao das tarefas completadas e in- 

terrompidas num contesto impessoal. O que determina o 

contexto, diz Alper, nao e a situacao experimental mas a es- 

trutura da personalidade do sujeito. Dois padroes de evoca- 

cao seletiva foram isolados pelo autor de acordo com as ca- 

racteristicas do sujeito. "A evocacao das tarefas nao termi- 

nadas quanto auto-estima e objetivamente ameacada e um 
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padrao caracteristico do Ego Forte que precisa proteger sua 

auto-estinia soinente quando ela e objetivamente ameagada. 

A evoca^ao das tarefas terminadas quando a auto estima e 

objetivamente ameacada e um padrao caracteristico do Ego 

Forte que precisa proteger sua auto-estima somente quando 

ela e objetivamente ameacada. A evocacao das tarefas ter- 

minadas numa situa^ao que objetivamente nao envolve au- 

to-estima, e a de tarefas nao terminadas quando a auto-esti- 

ma e objetivamente ameacada e caracteristica do Ego Fraco 

que pode proteger sua auto-estima somente quando a ameaca 
nao esta objetivamente presente" (5, pg. 135). 

Alper concluiu que a diferenca nao significativa encon- 

trada na evocacao dos dois tipos de tarefas se explica pelas 

relacoes dinamicas que parecem existir entre a evocacao das 

tarefas completadas e nao terminadas e a personalidade, e, 

de maneira particular, a capacidade de tolerancia a frusta- 

cao exibida pelo sujeito. 

Discussao dos experimentos de Alper 

Tais resultados, porem, nao podem ser tornados como 

definitives. O experimento de Alper pode ser criticado no 

pequeno numero de sujeitos usados. Ha tambem considera- 

vel duvida, como foi mencionado acima, sobre se as tarefas 

completas de Alper eram realmente completas. 

Deve ser notado segundo M. Henle (20) que ela obteve 

evocacao seletiva, porem nao da natureza prevista na teoria 

corrente. Isto e, os seus resultados nao se comparam comple- 

tamente com os obtidos por Zeigarnik mas nem por isso po- 

dem ser tornados como contrarios. Ao nosso ver, os resultados 

obtidos por Alper diferem devido quase exclusivamente ao 

fato de que esse experimentador deixa de repetir particula- 

res importantes da tecnica experimental original quando in- 

troduz as modificacoes do seu experimento, como por exem- 

plo, a natureza das tarefas usadas. 

Por outro lado, os seus resultados tambem nao podem 

ser comparados com os de investigadores que tambem nao 

(20) — Comunicasao pessoal. 
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selecionaram seus sujeitos de acordo com fatores de perso- 

nalidade. £sse estudo de personalidade independente da si- 

tuacao experimental onde foi colocado o sujeilo nao acres- 

centa nenhuma explicacao para os resultados contraditorios. 

Poderiamos observar que somente uma minoria dos su- 

jeitos de Alper mostraram o padrao de evocacao que ela 

considerou como caractenstico dos Egos "Forte" e "Fraco". 

Isso nos levaria a considerar que as diferencas individuals 

sao aparentemente mais complexas do que foi suposto. Uma 

consideracao desta natureza viria diminuir qualquer impor- 

tancia que se poderia atribuir aos experimentos de Alper em 

relacao ao problema estudado. 

4 — EXPERIMENTOS DE GLIXMAN 

Os experimentos de Glixman tiveram como finalidade 

determinar o efeito do aumento de ameaca a auto-estima so- 

bre a evocacao de atividades completadas e de nao termina- 

das. Atraves deste experimento pretendeu ele determinar, 

particularmente, os fatores que influenciam o esquecimento 

seletivo. 

Para investigar a evocacao das atividades e das nao com- 

pletadas numa situacao neutra e numa situacao de pressao 

(stress) usou duas formas equivalentes de vinte provas do 

tipo papel-e-lapis (por exemplo, Construcao de Palavras, La- 

birinto, Antonimos, etc.). Estas Urefas foram apresentadas 

a 120 estudantes do curso secundario em tres situacoes, presu- 

mivelmente de variado grau de ameaca a auto-estima. A Si- 

tuacao I seria "neutra". Toda a enfase foi dada ao desempe- 

nho do sujeito. Esta situacao teria menos pressao que as ou- 

tras, apesar de nao ser absolutamente despida de pressao. 

E' impossivel para Glixman que os sujeitos sejam ego-envol- 

vidos na atmosfera neutra de competicao da sala de aula. 

A Situacao II mais formal, os sujeitos foram levados a crer 

que o seu desempenho na tarefa seria usado para avaliar sua 

capacidade e que nao terminar a tarefa significaria insucesso. 
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As tarefas foram apresentadas como uma prova para ser 

usada na futura seleyao de candidates para a universidade. 

Assim, a enfase foi colocada sobre o desempenho do sujeito. 

Na Situayao III, o valor de um bom desempenho foi acentua- 

do de tal maneira que deveria aumentar a ameaca a auto-es- 

lima. Os sujeitos foram informados de que o desempenlio na 

prova seria usado como uma indica^ao do seu exito na esco- 

la. A tecnica empregada foi mais complicada que a descri- 

cao devido a inclusao de uma prova de ressuncao (resump- 

tion), mas como nao discutiremos estes resultados, omitire- 

mos qualquer referencia a esta parte do experimento. 

A analise de covarianca dos resultados revelou que au- 

mentando a pressao descreve a evocacao das tarefas nao ter- 

minadas mas, "que o aumento de pressao nao afeta signifi- 

cativamente a evocacao das atividades terminadas (19, pg. 

290). 

Para comparar esses resultados com os obtidos por ou- 

tros investigadores, Glixman analisa novamenle seus resul- 

tados para calcular o quociente de evocacao. file afirma que 

esse quociente nao da um claro quadro dos resultados; ao 

contrario, freqiientemente obscurece as tendencias dos com- 

ponentes" (19, pg, 292). Para Glixman, o aspecto mais im- 

portante e conhecer o que acontece a esses dois tipos de itens 

na evocacao. Esta comparacao mostrou duas coisas: a) O 

decrescimo significative na evocacao das atividades nao ter- 

minadas com o aumento de pressao notado no experimento 

de Glixman nao e confirmado pelos resultados de Rosenz- 

weig. Nos resultados de Alper, porem, ha um decrescimo 

quase- significative na evocacao das atividades nao termina- 

das com o aumento de pressao .b) O decrescimo significative 

na evocacao das atividades completadas acompanhando o au- 

mento de pressao verificado por Alper e completamente ati- 

pico. 

Estas discrepancias entre os resultados desses tres inves- 

tigadores, diz Glixman, so podem ser reconciliadas supondo 

que: a) No experimento de Alper as tarefas terminadas nao 

foram piscologicamente completadas, nao proporcionaram 
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aos sujeitos um sentimento de completamento. Isto e admissi- 

vel, pois os sujeitos sabiam que todas as tarefas possuiam 

mais de uma resposta. b) Ha uma diferenca no grau de 

pressao produzido nos tres experimentos. No experimento de 

Glixman como no de Alper, a situacao de pressao era mais 

ameacadora que no de Rosenzweig, Se o ultimo esta a bai- 

xo de um certo ponto critico nao especificado, isto pode ex- 

plicar por que Rosenzweig encontrou um aumento na evoca- 

cao de atividades terminadas mas nenhuma mudanca signi- 

ficativa na evocacao das tarefas nao terminadas. c) "0 au- 

mento na evocacao de tarefas completadas e um mecanismo 

de defesa mais superficial que o decrescimo na evocacao de 

atividades nao terminadas, e quando a pressao e aumentada 

alem de um ponto critico, o aumento na evocacao desapare- 

cera" (19, pg. 239). 

Segundo Glixman, essas consideracoes seguem duas hi- 

poteses que concordam com todos os dados de que dispo- 

mos: "Com o aumento de ameaca a auto-estima, duas ten- 

dencias podem ser observadas: a) com o aumento de pressao 

alem de um ponto critico, havera um aumento na evocacao 

das tarefas terminadas; alem desse ponto o aumento desa- 

parecera e um decrescimo na evocacao das tarefas termina- 

das pode ocorrer; b) no ponto onde a escala de pressao co- 

meca a produzir um acrescimo na evocacao de tarefas com- 

pletadas, a pressao resultara na diminuicao na evocacao das 

atividades nao terminadas" (19, pg. 239) . 

Concordamos com Glixman quando ele diz que e mais 

produtivo" manter a distincao entre o esquecimento produ- 

zido neste experimento e 'repressao' tal como definida pelos 

clinicos. Saber se o mesmo grupo de dinamismos ou outro 

esta envolvido nos dois processos e uma questao empirica" 

(19, pg. 294). 

DISCUSS AO GERAL 

Podemos agora considerar as inferencias dos resultados 

e teorias relatadas neste capitulo para a teoria geral de inter- 

rupcao de tarefas. 
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A inlerpreta^ao geral dos exprimentos acima menciona- 

dos e que em condi^des onde a auto-estima e objetivamenle 

ameacada o ego se defende recordando seus exilos; em con- 

dicoes que objelivamente nao envolvem auto-estima ou quan- 

do se trata de uma criaiica muito imatura intelectual ou cro- 

nologicamente, a experiencia de insucesso numa tarefa de 

laboratorio nao requer uma defesa do ego e somente se for- 

mam tensoes correspondentes a execucao das tarefas. Em tais 

casos as tarefas interrompidas e nao as terminadas serao me- 

Ihor lembradas. 

A explicacao de um quociente IR/CR menor do que 1 

em condicoes de ameaca ao ego em termos de mecanismo de 

repressao, proposta particularmente por Rosenzweig, nao e 

aceitavel. Na opiniao de M. Hende (21) tal explicacao parece 

dificilmente justificada se considrarmos os seguintes fatos: 

a) nenhum dos experimentos considerados — Rosenzweig, 

Glixman e Alper — deu um quociente IR/CR substancial- 

mente maior do que 1, mesmo em condicoes neutras; a au- 

sencia de obtencao de tal quociente em condicoes de pressao 

pode haver ocorrido precisamente pelas mesmas (dcsconhe- 

cidas) razoes que a produziram sob condicoes neutras, b) 

Nenhum desses autores criou um criterio experimental pre- 

ciso de repressao em relacao com o nosso conhecimento cli- 

nico deste mecanismo. c) Os resultados desses tres investi- 

gadores diferem, portanto em nenhum caso podem ser todos 

atribuidos a repressao. 

Contudo, deve ser salientado que esses experimentos re- 

presentam uma contribuicao ao problema proposto por Zei- 

garnik enquanto indicam que a atitade do sujeito para com 

o trabalho a que se dedica determina se o "efeito de Zeigar- 

nik" sera obtido, ou se, ao contrario, as tarefas terminadas 

serao mais evocadas que as interrompidas. 

(21) — Comunicagao pesscal. 



CAPlTULO V 

A RESSUNQAO DAS TAREFAS INTERROMPIDAS 

Em adicao ao estudo da evocacao das atividades nao ter- 

minadas, a investigacao da lensao foi feita pelo estudo da 

ressuncao das tarefas interrompidas. Apesar deste problema 

nao estar diretamente ligado ao presente trabalho, algumas 

pesquisas serao mencionadas para apontar interessantes di- 

ferencas e semelhancas entre este problema e aquele da 

evocacao das tarefas interrompidas. 

Ovsiankina, tambem aluno de Lewin, propos-se estudar 

os efeitos da persistencia da tensao atraves da ressuncao das 

tarefas nao terminadas (44). 

A tecnica dos experimentos e semelhante aquela de Zei- 

ganrk. Aos sujeitos pediu-se que executassem tarefas espe- 

cificas. Algumas dessas tarefas foram interrompidas antes de 

serem terminadas. Finalmente, um periodo livre foi intro- 

duzido durante o qual o sujeito poderia continuar ou nao a 

tarefa interrompida. 

Ovisiankina usou como sujeitos 108 adultos e 16 crian- 

cas de 13 a 16 anos de idade. Doze tarefas, muito diferentes 

umas das outras, foram empregadas. Em alguns casos a in- 

terrupcao foi acidental (por exemplo, o experimentador dei- 

xava cair uma caixa contendo muitos objetos pequenos e 

pedia ao suieito que ajudasse a apanha-los); em outros casos, 

o trabalho foi interrompido pela apresenta^ao de uma segun- 

da tarefa. O tipo de interrupcao variou numa ordem irregu- 

lar; diferentes tipos de interrupcao foram usados para as 

mesmas tarefas e diferentes sujeitos. 

Ovsiankina verificou a ressuncao de tarefas nao termina- 

das em 100 por cento dos casos quando a interrupcao pareceu 

acidental, c em 70 por cento dos casos quando a interrupcao 
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pareceu deliberada. Quanlo niais longa a duracao da inter- 

rupcao, menos freqiiente a ressuncao, enibora em alguns ca- 

ses o sujeilo tentasse terminar a larefa mesmo depois de in- 

tervales consideraveis. 

Nes experimentos pesteriores, Ovsiankina procurou de- 

lerminar alguns dos fatores que influenciam a freqiiencia 

da ressuncao. Verificou os seguintes: a) A estrutura especi- 

fica da tarefa. Come ne trabalbo de Zeigarnik e necessarie 

distinguir tarefas "continuas" de tarefas "com um fim". As 

farefas "com um fim "foram continuadas em 70 por cento 

dos casos, enquanto que as tarefas continuas foram conti- 

nuadas somente em 46 por cento, b) O tempo de interrupcao, 

Foi verificado que maior numero de resuncdes ocorre quando 

a interrupcao e feita logo antes do termino da tarefa e o me- 

nor quando o sujeito e interrompido antes que se envolva 

no trabalbo. c) A atitude subjetiva do sujeito para com a 

tarefa. Ovsiankina verificou que a ressuncao ocorria freqiien- 

temente: i) quando o sujeito estava interessado na tarefa; 

II) quando sujeito tinha uma aplldao especial para a tarefa 

particular; iii) quando o sujeito era muito ambicioso. Deve 

ser mencionado, porem, que os sujeitos ambiciosos que temem 

insucessos podem retornar as tarefas menos freqiientemente. 

Tais sujeitos continuam aquelas tarefas que prometem exito 

e evitam aquelas que prometem insucessos. 

ftsses fatores encontrados por Ovsiankina sao os mesmos 

que Zeigarnik e outros investigadores encontraram influen- 

ciando a evocacao das tarefas interrompidas. Devido a isso, 

geralmente, os dois efeitos tern sido considerados como ex- 

pressao da mesma condicao basica — um sistema em estado 

de tensao (22) . 

Referindo-se a relacao entre forca que produz a ressun- 

cao e a forca que produz a evocacao nos trabalbos de Lewin 

e de sens seguidores. Prentice fez a seguinte observacao: "Ha 

dificuldade em relacionar ressuncao e evocacao de uma ta- 

(22) — £ste conce:to de tensao que motiva atos ate ser fmaliriente descarregada 
e apresentado como uma tentative para resolver o problema da motiva^ao aletn 
de uma hipotese de estimulo-resposta. 
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refa interrompida pois existem provas que levariam a con- 

cluir que elas podem ser expressoes de for^as psicologicas 

diferentes" (47, pg. 329). 

Por exemplo, a influencia do intervalo de tempo parece 

trabalhar diversamente na evoea^ao e na ressun^ao. A res- 

sun^ao se verifica mesmo depots de um longo intervalo de 

tempo; o mesmo nao e verdade quanto a superioridade na 

evocacao das tarefas interrompidas. Para que a ressuncao se 

verifique parece ser necessario existir o efeito do ego-envol- 

vimento. Ao contrario, a superioridade na evocacao das ta- 

refas interrompidas sobre as terminadas desaparece sob con- 

dicoes de ego-envolvimento (por exemplo, experimento de 

Lewis). 

Um outro problema interessante neste context© e ver co- 

mo exito e insucesso atuam por um lado sobre a evocacao e 

por outro sobre a ressuncao. Ovsiankina relata que sujeitos 

ambiciosos continuam aquelas tarefas que prometem exito e 

evitam aquelas quqe prometem insucesso. Concordamos com 

Prentice quando ele diz "Se isso e verdade, a expectativa do 

exito ou insucesso e uma variavel importante na situacao de 

ressuncao e as determinantes de tal expectativa devem ser 

comprendidas antes que possamos fazer acertadas previsoes 

a partir dos resultados de experimentos que envolvem inter- 

rupcao" (47, pg. 330). 

Um dos experimentos de Rosenzweig apresenta o primei- 

ro resultado contraditorio nesta area. O mesmo grupo de su- 

jeitos usados em experimentos de evocacao de tarefas inter- 

rompidas (cf. pg. 101) foi examinado em ressuncao. De 

acordo com a teoria de Lewin, um sujeito que tern um siste- 

ma de tensao resultante da interrupcao de uma tarefa pode 

mostrar dois efeitos correlates: a tendencia a continuar a ta- 

refa e a lembrar-se dela. 

Nos resultados de Rosenzweig esta correspondencia nao 

foi encontrada. As crian^as que preferiram continuar os 

"quebra-cabe^as" interrompidos evocaram mais os termina- 

dos do que os interrompidos, e vice-versa. 



Uma explica^ao desses resultados e oferecida por Rosenz- 

weig, em termos das duas variaveis introduzidas no experi- 

mento: exito e insucesso. Na interpreta^ao de Rosenzweig, 

"qualquer amea^a a maneira de como o sujeito se ve como 

individuo bem sucedido produzira uma tendencia a esquecer 

as ameacas, mas tambem a ultrapassa-las. Os sujeitos ma- 

duros, ou os sujeitos que tern suficiente orguiho serao mais 

sensiveis a tais ameacas" (47, pg. 331). Tal explicacao foi 

criticada por Sanford. Na opiniao deste autor "reagir aos 

proprios insucessos esquecendo tudo sobre eles nao parece ser 

uma resposta muito madura, nao e mais nem menos do que 

dizer que uma necessidade de alcancar um estatus social leve 

o individuo a um tal estado que nao Ihe resta outro recurso 

senao falsear a realidade" (53, pg. 237). Sanford acrescenta: 

"Se aqueles que retomam a tarefa sao aqueles que reprimem, 

entao repressao tambem deve aumentar com a idade..." 

(52, pg. 238). Mas, se "repressao" de insucessos aumenta com 

a idade, deveriamos esperar que os adultos mostrassem uma 

preferencia especial pelos exitos na evocaQao. Isto nao foi 

verificado na repeti^ao dos experimentos de Rosenzweig. 0 

fato de que a "repressao" de insucessos nao aumenta com a 

idade e usado por Sanford "para por em duvida a suposicao 

de Rosenzweig da existencia de uma relacao inversa entre 
ressuncao e evoca^ao" (52, pg. 238). 

0 problema da influencia do exito e insucesso sobre a 

ressuncao foi mencionado nas investigacoes de Henle (21) e 

de Winter (56), O primeiro investigador verificou que a fre- 

qiiencia da ressuncao das tarefas interrompidas e aumenta- 

da depois de exito quando comparada com condi^oes neutras, 

o ultimo verificou que o insucesso reduz a incidencia da res- 

suncao . 

Pesquisas recentes, porem, nao resolveram esse proble- 

ma fundamental da influencia do exito e do insucesso na 

ressuncao em relacao com a influencia das mesmas variaveis 

na evocacao das tarefas interromipdas. 

O trabalbo de Ovs;ankina mostrou que se uma atividade 

e interrompida ha uma grande tendencia para contiriua-la 
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como resultado do sistema de tensao que corresponde a qua- 

se-necessidade de completar a tarefa. Lissner, Mahler, Henle 

e outros mostraram depois que quando a tarefa interrompida 

e seguida por uma segunda tarefa semelhante, completar 

a segunda tarefa pode descarregar a tensao residual. Se a 

tensao e dissolvida, nao ha mais necessidade de continuar a 

tarefa terminada; a segunda tarefa atua como uma substitu- 

ta da primeira. O fenomeno de substituicao foi tambem in- 

vestigado por meio da tecnica de Zeigarnik num experimento 

nao publicado de Henle. A tecnica e complicada e os resulta- 

dos nao sao muito claros, mas sugerem que a substituicao po- 

de ser demonstrada na evocacao. 

Em resume, enquanto que a ressuncao das tarefas nao 

terminadas sugere certos paralelos interessantes com a evo- 

cacao das atividades interrompidas, certas diferencas sao 

tambem indicadas. Antes que qualquer conclusao possa ser 

apontada mais investigacao se faz necessaria. 





CAPmiLO VI 

DISCUSSAO E CONCLUS6ES GERAIS DOS EXP\ER1MEN- 

TOS DE INTERRUPQAO DE ATIVIDADES 

Zeigarnik desenvolveu uma tecnica para mostrar experi- 

mentalmente a existencia e os efeitos de quase-necessidades 

nao satisfeitas. A tecnica empregada pode s€r resumida no 

seguinte: apresentou-se ao sujeito uma serie de tarefas. Al- 

gumas ele completou e em outras foi interrompido .Apos a 

apresentacao de todas as tarefas procedeu-se a uma prova de 

evocacao. Os resultados obtidos revelaram que as tarefas in- 

terrompidas foram evocadas mais freqiientemente que as ta- 

refas terminadas. 

De acordo com esse experimentador, esse resultados sao 

explicados pela hipotese de que a intencao (quase-necessida- 

de) de realizar a tarefa e dinamicamente equivalente a um 

estado de tensao em um sistema da pessoa. Enquanto esta 

fensao persistir o individuo estara "motivado" para trabalhar 

na tarefa. 

Esta tensao persiste ate que a tarefa seja completada ou 

ate que passe um certo periodo de tempo. Isto significa que 

imediatamente apos a interrupcao de uma tarefa o sistema 

correspondente continua em estado de tensao, e por conse- 

guinte, o individuo tendera a evocar mais facilmente esta ta- 

refa. Se a tarefa e conrpletada, a tensao correspondente e des- 

carregada e o individuo tendera a evoca-la menos facilmente. 

Em resumo, usando essa tecnica experimental Zeigarnik 

pretendeu provar a existencia de tensoes residuais de tarefas 

interrompidas, mostrando que depois de varios intervales de 

tempo as tarefas nao terminadas foram mais freqiientemente 

evocadas do que as completadas. 
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Se o \alor cientifico de um experimento pudesse ser de- 

duzido do numero de investiga^oes que inspira, terlamos que 

concluir que o experimento de Zeigarnik e um dos mais im- 

portantes da literatura psicologica. 

Entretanto, apesar das numerosas investiga^oes que sur- 

giram a partir dos experimentos de Zeigarnik, nem por isso 

foram resolvidos todos os problemas por eles apresentados. 

As multiplas tentalivas para criticar ou confirmar, bem como 

aquelas de analise mais minuciosa dos resultados obtidos por 

Zeigarnik, nao dao uma explicacao suficientemente clara da 

evocacao seletiva das atividades completas e interrompidas, 

colocando assim serias duvidas quanto a possibilidade de se- 

rem consideradas como provas experimentais definitivas da 

teoria de motiva^ao de Lewin. 

Esta generalizacao de uma situacao de fato e derivada 

das seguintes consideragoes criticas sobre esses experimentos. 

1) — 0.9 experimentos de Zeigarnik e a teoria de motivacao 

de Kurt Lewin. 

Uma critica mais geral e pertinente do que aquela refe- 

rencia ao pequeno numero de sujeitos empregados (cf. pgs. 

56-58), deve ser mencionada para podermos caracterizar com 

mais precisao os experimentos de Zeigarnik. 

losses experimentos realizados em 1924-1926 e publicados 

em 1927, constituindo um dos primeiros estudos apresentados 

como prova experimental da teoria lewiniana, sofreram por 

isso mesmo defeitos comuns ao trabalho de pioneiros. Zeigar- 

nik, apesar de apresentar uma tecnica experimental engenho- 

sa, nao foi capaz de se subtrair inteiramente a orientacao dos 

estudos psicologicos da epoca, principalmnte a delimitacao 

no estudo do problema ,caracteristico dessa orientacao. Tal- 

vez isso pudesse contribuir para explicar a grande diferenca 

de terminologia entre Lewin e Zeigarnik. Esta, embora usan- 

do conceitos como necessidade, quase-necessidade, tensao, 

nao chegou, pelo menos nesta unica publicacao que consul- 

tamos, a formulae os problemas psicologicos no contexto pre- 
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ferido por Lewin. Temos a impressao de que os resultados 

dos experimenlos de Zeigarnik tao citados e distinguidos pe- 

los psicologos adeptos de Lewin, foram valorizados e reinter- 

pretados nessas e por essas multiplas citaQoes (23). 

Particularizando as caracteristicas distintivas da teoria de 

campo, Lewin se refere as seguintes: "o uso de um metodo 

construtivo e nao classificatorio; um interesse pelo aspecto 

dinamico dos aconteciinentos; uma abordagem psicologica 

e nao fisica; uma analise que parte da situa^ao como um todo; 

uma distincao entre problemas sistematicos e bistoricos; uma 

representacao matematica do campo" (36, pg. 60) . 

Examinando os experimentos de Zeigarnik em relacao 

a essas caracteristicas da teoria de campo, poder-se-ia verifi- 

car que aparentemente (24) esse experimentador considera 

algumas e deixa de considerar outras nao menos importantes. 

Nao tomou em consideracao a quarta caracteristica (uma 

analise que parte da situacao como um todo) e a ultima ca- 

racteristica (uma representagao matematica do campo) apon- 

tadas como fundamentais na abordagem lewiniana dos fatos 

psicologicos. 

Nos experimentos de Zeigarnik, as quase-necessidades sao 

colocadas inteiramente dentro do individuo e consideradas 

como praticamente independentes da situacao concreta, inde- 

pendences das condicoes do seu meio psicologico naquele mo- 

meto. O conceito de quase-necesidade e necessidade foi apli- 

cado independentemente da estrutura da situacao. 

Ora, de acordo com Lewin "a dinamica do processo de- 

ue ser sempre derivada da relacao entre individuo concreto 

e a situacao concreta, e no que se refere as forcas internas. 

das relacoes mutuas entre os varios sistemas funcionais que 

formam o individuo" (26, pg. 41). 

(23)   Uma descricao pormenorizada desses experimentos em termos de sJtnbolos e equa- 
qoea posteriormente desenvolvidos e apresentada por Lewin (32, pgs. 9-20). 

(24)   E»*a afirmaqao «e justifica se considerarmos que uma certa classifica^ao (necessi- 
dades) esta implidta odsses experimentos como na propria teoria de motivagao de 
Lewin. 



— 132 — 

Para obedecer esses requisitos da teoria Zeigamik deve- 

ria nos seus experimentos tomar em consideracao a estrutura 

da situa^ao concreta e nao somente algumas condi^oes mo- 

mentaneas do sujeito. 0 problema de tensoes esta intimamen- 

le ligado a estrutura da pessoa, mas esta, segundo a teoria da 

motiva^ao de Lewin, so podera ser cientificamente estudada 

no espaco de vida. 

A linguagem usada na descricao dos experimentos deixa 

entrever resquicios de uma nomenclatura e conceitua^ao bas- 

tante diferentes daquela defendida pela teoria a qual pro- 

curaram filiar-se. 

Esta observacao podera ser verificada se por exemplo, 

compararmos o relato desses experimentos feitos por Zeigar- 

nik (60) e os mesmos experimentos apresentados por Le- 

win (32). 

Por outro lado, mais significativa talvez que essa nomen- 

clatura e a abordagem parcial do problema em termos de 

tensao e descarga de tensao, sem maior referenda a outros 

aspectos relacionados com o mesmo problema. 

Ainda por outro aspecto o trabalho de Zeigarnik parece 

ressentir-se da falta de relacao com outros conceitos e teorias 

com que se deveria relacionar, 

De acordo com a hipotese fundamental dos experimen- 

tos do Zeigarnik, a tendencia a evocar atividades interrompi- 

das e maior do que a tendencia a evocar atividades termina- 

das porque a tensao no primeiro caso persiste enquanto no 

segundo e descarregada pela realizaclio da tarefa. Ora, esta 

hipotese implica em problemas que ultrapassam as frontei- 

ras de um problema de motivacao para se confundir com es- 

tudo de memoria. Seria o problema do estabelecimento e da 

evocacao de traco mnemico e dos fatores que intervem nesse 

processo. 

A ausencia de relacoes com uma teoria mais geral de me- 

moria (teoria que ja fora elaborada pela escola de Berlim) e 

sentida atraves de todo o trabalho de Zeigamik .Hoje, embo- 

ra seja ainda de uso muito corrente, ja nao se justifica um 
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trabalho nesses moides, isto e, a realizacao de um estudo sem 

relacao com outros trabalhos do campo. 

Provavelmente, a ausencia dessas relacoes no trabalho 

original podemos atribuir as maiores criticas bem como as 

maiores dificnldades apontadas pelos investigadores qne ten- 

taram repetir os experimentos de Zeigarnik. 

Uma critica interessante mas de diferente natureza das 

atribuicoes a esses experimentos foi introduzida pelos expe- 

rimentos de Freeman, fiste investigador pretendeu verificar 

os resultados apresentados por Zeigarnik atraves de varios 

experimentos sobre os efeitos da interrupcao da descarga de 

tensao sobre o metabolismo (15) . file concluiu afirmando 

qne "com a interrupcao e a inibicao de respostas provocadas- 

pelo-estimulo (stimulus-excited-response) como flexao da 

perna, on contas aritmeticas, a curva de respostas nao mostra 

o decrescimo comum" (16, pg. 77). 

fistes experimentos e resultados, embora nao definitives 

(dependem de confirmacao) exploram com algum exito cer- 

tos aspectos nao mencionados por Zeigarnik. 

2) — Os experimentos de Zeigarnik e a repeticao desses 

experimentos. 

Na nossa discussao, depois desse confronto dos experi- 

mentos de Zeigarnik com a teoria topologica e vetorial da 

motivacao, tenamos rme considerar esses experimentos em re- 

lacao aqueles relatados nos capitulos III e IV deste trabalho 

para verificar se estes ultimos conlem as mesmas limitacoes 

apontadas em relacao aos primeiros, ou se for o caso, verifi- 

car em que medida estas limitacoes foram superadas. 

Tomando em primeiro lugar o Capitulo II, tenamos apa- 

rentemente que dividir as consideracoes entre as duas par- 

tes que o compoem: entre os experimentos cujos resultados 

sao apresentados como uma refutacao dos de Zeigarnik e os 

experimentos cujos resultados seriam uma confirmacao des- 

tes. 
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Os resultados de Zeigarnik sobre a superioridade na evo- 

ca^ao das tarefas interrompidas foram confirmados em per- 

te por Pachauri, Marrow, Prentice e Lewis. Lsses autores, sn- 

perando o problema do numero de sujeitos e o da significan- 

cia das diferencas nos resultados, apresentam resultados se- 

melhantes aos de Zeigarnik. Mas a mesma confirmacao nao 

se verifica nos outros citados nesta parte do capitulo, embo- 

ra, como ja assinalamos nessa ocasiao, os resultados de Sch- 

lote, Brown, McKinney e Herrower pudessem ser explicados 

pelas modificacoes introduzidas na tecnica experimental (ta- 

refas diferentes, interrupcao de todas as tarefas do experi- 

mento, etc.). 

A interferencia dessas modificacoes introduzidas na te- 

cnica experimental e a influencia que exerceram sobre os 

resultados, por si so ja indicariam que o "efeito de Zeigar- 

nik" nao e tao geral como esse investigador pretendeu, mas 

sim que depende das condicoes do experimento, 

Uma conclusao semelhante resultaria tambem do exame 

dos experimentos cujos resultados aparentemente confirmam 

os de Zeigarnik. Por exemplo, os resultados de Marrow mos- 

tram que o fator decisivo para a descarga da tensao e al- 

cancar o alvo do sujeito e nao terminar a tarefa como tal. 

Tornou-se claro desses e de outros experimentos, que as 

condicoes do experimento de Zeigarnik nao sao bem defini- 

das de modo a permitir a repeticao desses experimentos por 

todos os investigadores. 

Os resultados dos experimentos referidos (segunda parte 

desse capitulo) como contrarios aos de Zeigarnik nada acres- 

centam a esta observacao. Apesar de serem apresentados 

como contrarios aos de Zeigarnik, nao podem ser aceitos co- 

mo tais porque sao passiveis de criticas semelhantes aquelas 

mencionadas como modificacoes da tecnica experimental. 

Na nossa opiniao, muitas das divergencias entre os resul- 

tados experimentais dos varies autores poderiam ser atribui- 

das de maneira geral a falta de pormenores da tecnica ex- 

perimental original. Quando um experimentador deixa de 

mer-nonar claramente os pormenores de sua observaQao, e 
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tenta deduzir a partir diretamente de conclusoes baseadas 

em observacoes, reduz o valor cientifico de seu trabalho da 

mesma maneira que o clinico que nao faz um protocolo de 

suas observacoes por incapacidade ou desleixo. 

Os experimentos relatados no Capitulo IV constituem, 

como notamos, um grupo todo especial em razao do interesse 

diferente que orientou os investigadores. 

Apesar de estarem interessados em outros problemas, 

Rosenzweig, Alper, e Glixman apresentaram ao sujeito uma 

situa^ao de pressao (stress) na qual a evocacao de tarefas ter- 

minadas e interrompidas pode ser comparada. Os quocientels 

JR/CR assim obtidos aparecem na Tabela I. Deve-se notar, 

entretanto, que esses resultados sao ambiguos pois ha consi- 

deravel duvida sobre se as tarefas completadas de Alper fo- 

ram percebidas como completadas, e se, em situacao de me- 

nor pressao, as tarefas "terminadas" de Rosenzweig nao se- 

riam em realidade psicologicamente incompletas e suas "in- 

completas", realmente completas. 

A Tabela I inclui os valores correspondentes obti- 

dos sob pressao, isto e, pressumivelmente sob condicoes que 

"'ferem o ego". Como termo de comparacao, sao incluidos 

na tabela os resultados de Lewis que repetiu com certo exito 

nos seus experimentos os resultados de Zeigarnik. 

Quociente IR/CR obtido em condicoes de pressao e de 

menor pressao. 

Tabela I 

Investigador Menor Pressao Sob Pressao 

Rosenzweig 
Alper 
Glixman 
Lewis 

L14 
0,7G 
0,95 
1,74 

0,97 
1,30 
0,85 
0,62 
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O fato de nao obter um quociente IR/CR > 1 sob condi- 

c^oes de pressao explicado pelo conceito de repressao, como 

assinalamos, (cf. pg. 135-136) dificilmente poderia ser jus- 

tificavel. 

Apesar de todas essas considerayoes uma questao persis- 

te: Quais sao as condicoes essenciais para o aparecimento do 

"efeito de Zeigarnik?" 

Ao apresentarem sens resultados os experimentadores 

mostram tal quantidade de pormenores, que chegam a con- 

fundir o leitor. Para melhor apreciar o seu significado seria 

necessario fazer um sumario dos principals pontos abordados 

pelos varies investigadores. 

Nas investigacoes mencionadas muitas variaveis foram a- 

pontadas como influindo sobre o "efeito". Enumerando as 

variaveis consideradas decisivas na obtencao ou nao obten- 

cao do resultado de Zeigarnik, teriamos o seguinte: 

a) Variaveis do sujeito: 

-— "Forca" do ego (Alper). 

— Ambicao (Zeigarnik). 

— Maturidade (Rosenzweig). 

— Capacidade de memoria (Zeigarnik). 

Deve ser notado, porem, que seria uma hipolese apressa- 

da supor que os investigadores que obtiveram os resultados 

de Zeigarnik selecionaram sens sujeitos, intencional ou aci- 

dentalmente em relacao a estas variaveis, o que nao se deu 

com aqueles que deixaram de obter os mesmos resultados. 

Parece mais provavel que tais variaveis, se sao importantes, 

expliquem as diferencas individuais dentro do experiment©, 

mas dificilmente as diferencas entre um experimento e oulro. 

b) Variaveis na "atmosfera" experimental criadas por 

diferentes experimentadores, por exemplo, no tem- 

po do experimento, na distancia psicologica entre os 

sujeitos e o experimentador, etc. 
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c) Variaveis relativas as atitudes do sujeito derivadas 

das diferencas individuals entre os sujeilos ou de di- 

ferencas nas condicoes experimentais ou nas instru- 

coes: 

— A orietacao para-a-tarefa e orientacao para-o-ego 

(Lewis). 

— Significado da interrupcao em relacao com a exe- 

cu^ao ou nao completamento (Marrow). 

— Significado da interrupcao em relacao a inter- 

rtipcao em relacao a interrupcao ou insucesso 

(Rosenzweig, Glixman e Lewis). 

— Natureza e importancia das instrucoes na prova 

de evocacao (Zeigarnik). 

— Outras diferencas no significado do experimento 

para o sujeito (Zeigarnik). 

d) Variaveis referentes a condicao do sujeito: 

— Fadiga (Zeigarnik) . 

— Estado emocional (Zeigarnik). 

e) Variaveis referentes a estrutura da serie de tarefas: 

— Homogeneidade das series no que diz respeito a 

completamento e interrupcao (Prentice) (25). 

— Possivelmente a homogeneidade da serie de tare- 

fas no que diz respeito as tarefas empregadas (26). 

f) Variaveis referentes a natureza da tarefa: 

— Consideravel diferenca no tempo de execucao das 

varias tarefas (Pachauri). 

(25) — Notar, por^m, que Brown, usando uma s^rie composta sfimente de tarefas inter- 
rompidas, obteve resultados que tentou explicar em termos de resolugao difusa 
de tensao persistindo devido a interrupcao da tarefa. 

(26) Notar que Rosenweig e Alper, que deixaram de obter os rescltados de Zeigarnik, 
construiram suas series de tarefas obedecendo a homogeneidade. Isto nao e pro- 
prio da t^cnica experimental de Zeigarnik. 
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— Estrutura das tarefas — atividades continuas ou 

atividades com um fim bem delerminado (Zei- 

garnik). 

— Tarefas interessantes. 

g) Outras variaveis: 

-— Repeticao da prova (Pachauri). 

— Intervalo antes da prova de evocacao (Zeigarnik). 

Quer-nos parecer que a simples enumeragao das varia- 

veis nao levara a uma compreensao total do problema ate 

que relacoes mais precisas sejam estabelecidas entre as va- 

riaveis exeperimentais. Referimo-nos aqui a exigencia de 

uma abordagem mais global do comportamento do individuo. 

Se nos satisfizermos com esta lista de variaveis isoladas nos 

varies experimentos, estaremos transformando a descricao do 

comportamento nunia enumeracao de elementos sem nenhu- 

ma sistematiza^ao e de partes momentaneas, limitadas e 

sem relacao entre si. 

Parece que cada ponto de vista expresso pelos diferen- 

tes autores nao pode ser considerado como contrario a outro, 

pois suas diferencas residem na especializacao dos seus in- 

teresses. Cada experimentador concentrou seu interesse, ge- 

ralmente, na investigacao de alguns itens apenas de uma vas- 

ta lista de problemas, igorando os outros, ou a eles trazendo 

uma contribuicao minima .Nenhum experimentador se refe- 

riu de modo inclusivo a todos os problemas mais importan- 

tes, mas cada um tratou de alguns aspectos relacionados com 

varios problemas. Se ha uma contribuicao nesses experimen- 

tos esta e diminuida pelo fato de que, em geral, os autores 

nao apresentam uma tentativa adequada para colocar cada 

contribuicao dentro do quadro geral da teoria. 

Um exame dos problemas e resultados dos varios expe- 

rimentos realizados sobre a interrupcao de atividades, depois 

dos apresentados por Zeigarnik, ou seja, dos experimentos 

realizados durante os ultimos vinte e cinco anos, mostra cla- 

ramente a colocacao de numero sempre maior de variaveis 

dentro do problema tratado. 
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A generalizacao inicial de Zeigarnik, de que as tarefas 

interrompidas sao evocadas com mais freqiiencia do que as 

terminadas, foi modificada pelos investigadores que se segui- 

ram. Hoje esta claro que muito depende da maneira pela 

qual o sujeito interpreta o fato de completar ou interromper 

a atividade. Portanto, a tendencia a evocar maior numero de 

atividades completadas ou interrompidas dependeria das 

condicoes da situacao do experimento e nao propriamente 

da interrupcao. 

Como Zeigarnik, porem, esses autores apenas acidental- 

mente se preocuparam com problemas que poderiam ter es- 

treita relacao com a evocacao das tarefas interrompidas, co- 

mo por exemplo, o problema da memoria. 

Outro problema afim, que foi mencionado apenas indi- 

retamente por alguns investigadores e que deveria ter mere- 

cido maior destaque, e o da percepcao, ou melhor, o proble- 

ma de como o individuo percebe a situacao do experimento. 

Varias vezes foi mencionado que a maneira de perceber as 

tarefas apresentadas determinou quase que totalmente a res- 

postas do sujeito: quando, por exemplo, as tarefas foram per- 

cebidas como partes de uma unidade, nao se formaram siste- 

mas ind'viduais para cada tipo de tarefa (completadas e in- 

terrompidas), mas sim um unico sistema, Essa percepcao, di- 

ferente daquela que estabelece distincao entre os dois tipos 

de tarefas, vai determinar uma evocacao diferente daquela 

que seria obtido neste ultimo caso. 

Alias, a importancia que tern para a obten^ao do "efeito 

Zeigarnik" a maneira pela qual o individuo percebe a situacao 

do experimento foi notada por um dos investigadores men- 

cionados (Prentice, cf. pg. 92), mas essa enfase nao passou de 

uma observacao que nao chegou a modificar a tecnica expe- 

rimental (27) dos estudos posteriores e, quando muito, foi 

repetida por outros autores como por exemplo, por Lewis. 

(27) — Atemjendo a estas observa^oe* a ticnica experimental poderia ser modificada, 
por exemplio, na escolba de tarefa* evtruturalraenta temelbantea e nao lomente 
igiui* na aparencia. 
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Somos de opiniao que uma tentativa para reconciliar os 

resultados contradilorios obtidos pelos varies investigadores 

sobre esse problema poderia ser empreendida nao em termos 

de conceitos unificadores, pois estes parecem nao existir en- 

tre autores com tao divergentes interesses, mas em termos de 

outros conhecimentos que a teoria psicologica oferece. Seria 

como que uma reestruturacao do problema e dos resultados, 

no sentido de englobar uma explicacao mais ampla do que 

aquela de sislema de tensao proposta inicialmente por Zei- 

garnik. Uma tentativa desta natureza poderia apresentar 

uma verificacao mais cuidadosa da validez dessas contribui- 

coes e talvez levar a novas teorias. 

Reconbecemos que esla nao seria uma tarefa faeil devido 

a falla de pormenores da tecnica experimental original, mas 

parece ser um meio capaz de reduzir e talvez resolver muitos 

dos problemas levantados pela comparacao entre os resulta- 

dos de Zeigarnik e aqueles dos sous criticos. 

Essa e porem somente uma parte do problema. Uma ou- 

tra parte e a questao geral das bases leoricas dos experimcn- 

tos. 

3) — Os experimentos sobre interrnpeao de tare fas e a teo- 

ria de motivacao de Lewin. 

As confusoes e contradicoes que surgiram desde a contri- 

buicao de Zeigarnik, parece que desviram a atencao do seu 

significado original. Os investigadores que apareceram, em 

geral, nao estavam interessados no conceito de sistema de ten- 

sao relacionado com o problema de quase-ou-real-necessida- 

des .0 problema, para a grande maioria deles, transformou- 

se numa questao de observar se se verifica a evocacao seletiva 

do tipo previsto por Zeigarnik. A questao da quase-necessida- 

de tornou-se secundaria no emaranhado dessas consideracoes. 

E* nesse sentido que esses experimentos se colocam a mar- 

gem da teoria de motivacao de Lewin. 

Outras explica^oes completamente estranhas, muitas ve- 

zes, ao contexto dessa teoria foram introduzidas por varies 
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experimentadores em prejuizo de uma abordagem em ter- 

mos de teoria de campo. 

Se, por um lado, parece que houve um certo progresso na 

enumeracao de outras variaveis que intervem na situacao ex- 

perimental estudada primeiramente por Zeigarnik (o que po- 

deria ser considerado um progresso relativo), por outro la- 

do, porem, nota-se uma maior distancia entre esses experi- 

mentos e as explicacoes em termos da teoria topologica e ve- 

torial de motivacao. 

Isolar e considerar um grande numero de variaveis nao 

deve ser confundido com as exigencias fundamentais de uma 

teoria de campo. Se foi somente esta a contribuicao desses 

multiplos experimentos, ela e pouco significante para essa 

teoria. 

Diante desta observacao seria pertinente perguntar se os 

experimentos de interrupcao de tarefa poderiam ser consi- 

derados como uma prova experimental da teoria de motiva- 

cao que pretendem comprovar. 

Os resultados de um trabalho experimental devem ser 

fidedignos e validos para serem aceitos como provas das hi- 

poteses estudadas. 

A fidedignidade e evidenciada pela consistencia com que 

os resultados alcancados sao encontrados se a investigacao e 

repetida nas mesmas condicoes, e a validez pela verificacao 

de se a variavel estudada foi corretamente identificada. 

Os resultados de um experimento nao sao fidedignos 

quando apresentados sem uma referencia a variabilidade que 

se deveria esperar em experimentos adicionais. A proprieda- 

de de serem fidedignos nao pode ser atribuida aos resultados 

experimentais apresentados por Zeigarnik e outros autores 

mencionados. Como salientamos, alguns desses experimen- 

tos repetiram com certo exito os resultados de Zeigarnik, 

mas essa repeticao nao esclareceu as condicoes nas quais se 

deve esperar obter os mesmos resultados. Um mesmo autor, 

Lewis por exemplo, epresenta experimentos com resultados 

que concordam com os dc Zeigarnik e outros que discordam, 

nao explicando ambos pelos mesmos conceitos (experimentos 



— 142 — 

em condicoes de maior ou menor pressao). Alem disso, se 

compararmos os resultados de experimentos que se asseme- 

Iham aos de Zeigarnik, nem todos se apresentam igiiais( refe- 

rimo-nos aos resultados de Marrow, Prentice, Lewis e Pa- 

chauri). Desconhecemos, apesar da aparente concordancia, 

a maneira pela qual as porcentagens obtidas poderiam va- 

riar se cada um desses experimentos fosse repetido. Esla in- 

formacao, ao nosso ver, e necessaria para se chegar a uma 

conclusao sobre a possibilidade de se verificarem resultados 

contraries. 

A falta de consistencia dos resultados dos varies experi- 

mentos sobre interrupcao de tarefas leva-nos a considera-los 

como experimentos que possuem relativamente pequena pre- 

cisao. 

A validez dos resultados de um experimento e verificada 

pela identificacao e avaliacao da variavel estudada. O expe- 

rimento valido inclui elementos que possibilitam uma base 

para se julgar se os resultados sao uma funcao da variavel 

proposta. 

A validez dos resultados de um experimento nao pode 

ser avaliada sem uma referencia a teoria e sem o conhecimen- 

to desta, pois e julgada a partir da extensao em que os resul- 

tados podem ser tornados como uma funcao especifica da 

variavel estabelecida. 

0 resultado dos experimentos de Zeigarnik e aprcsenla- 

do como uma prova experimental de que quando um indivi- 

duo propoe realizar uma tarefa surge uma quase-necessida- 

de de termina-la, que representaria um estado de tensao; ain- 

da, que essa tensao nao descarregada seria responsavel pela 

maior evocacao das tarefas interrompidas. 

Se remontarmos a conceituacao de necessidade e quase- 

necessidade apresentada por Lewin, teremos de considerar 

que o sistema de tensao que a elas corresponde deveria exis- 

tir numa regiao interna da pessoa (cf. representacao grafica 

pg. (27). Portanto, se aceitamos que os sujeitos de Zeigarnik 

possuiam uma ou mais regioes internas em estado de tensao, 

provocada pela interrupcao de tarefas que realizaram, como 
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podemos explicar o fato de que outros sujeitos, como os de 

Rosenzweig, Alper e Glixman, por exemplo, nao apresenta- 

ram os mesmo resultados no experimento quando estavam 

"ego-envolvidos" na situacao, quer nos parecer, apresentan- 

do sistemas em estado de lensao correspondentes as regioes 

internas oentrais, o que segundo Zeigarnik (cf. pg. 49) cor- 

responderia a necessidades e nao quase-necessidades? 

Parece que Zeigarnik atribuindo as tensoes exclusivamen- 

te a intencao de terminar a tarefa, negligenciou outras possi- 

veis explicacoes, como por exemplo, que "... o nao completa- 

mento da tarefa como tal, independentemente da intencao 

original de termina-la, pode produzir uma pressao no senti- 

do de completa-la" (22, pg. 341), e ser responsavel por re- 

sultados diferentes. 

Quer-nos parecer que grande parte das dificuldades e 

contradicoes encontradas na comparacao dos resultados dos 

experimentos de interrupcao de tarefas quando se procura 

interpreta-los em tennos da teoria, e devida a ausencia de 

uma clara e precisa caracterizacao de quase-necessidades e 

de necessidades, correspondendo a um estado de tensao na 

regiao interna da pessoa. Alias, essa ausencia se nota no pro- 

prio trabalho de Lewin 

Lewin procurou salientar que a intencao se assemelha as 

forcas psicologicas que comumente sao chamadas necessi- 

dades e que ambas tern as mesmas qualidades: nao depen- 

dem de uma ocasiao especifica, revelam-se no fato de que 

certos objetos ou acontecimentos adquirem uma Valencia, e 

nao requerem um tipo de resposta fixo (29, pgs. 296-297) . 

Estas e outras descricoes, porem, nao precisam o sentido de 

quase-necessidade e esta falta de precisao influi para tornar 

mais confusa esta area de estudos. 

Uma teoria solida e necessaria antes que deducoes e de- 

finicoes de conhecimento possam ser feitas com sucesso, ba- 

seadas nos resultados dos experimentos. 

Onde ha grande necessidade, onde e melhor fazer algu- 

ma coisa do que nao fazer nada, pode-se justificar o uso, com 

todas as preucaucoes possiveis, de qualquer conhecimento 
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psicologico disponivel; em todos os outros casos, o melhor 

service que a psicologia poderia prestar e fazer uma confis- 

sao franca da tentativa atual e da natureza incerta de todas 

as tentativas relativas ao problema. 



CAP1TUL0 VII 

A TEORIA DA MOTIVAQAO DE KURT LEW IN: CONSIDE- 

RACOES FINAIS S6BRE O PROBLEMA 

As maiores criticas que se podem fazer a uma teoria cien- 

iifica sao aquelas que visam o metodo usado no desenvolvi- 

mento da teoria ou na sua verificacao. 

As criticas baseadas na analise dos metodos usados pos- 

suem varios graus dc generalidade. No nivel mais baixo es- 

tao as criticas ao processo de verificacao da teoria. Tais cri- 

ticas se resumem nas tecnicas que foram usadas para deter- 

minacao dos fatos que a comprovam. 

Mais geral que a critica a tecnica, mas ainda do mesmo 

tipo, e a critica a aplicabilidade de um experimento a uma 

dada teoria. Tal critica podera mostrar que os fatos tais co- 

mo foram mencionados podem ser colocados em mais de um 

contexto e que a investigacao deixa de distinguir entre esses 

contextos. Foi o que tentamos mostrar no capitulo anterior 

em relacao aos experimentos descritos e a teoria de motiva- 

cao de Lewin. 

Como um complemento as conclusoes apresentadas nesse 

capitulo, e no extremo oposto quanto a generalidade das cri- 

ticas aplicaveis as teorias psicologicas, apresentamos, a ti- 

lulo de sugestao para futures trabalhos, algumas considera- 

coes criticas aos conceitos basicos defendidos por Lewin. 

A teoria cientifica e sempre uma tentativa para ultra- 

passar as limitacoes das observacoes diretas e de generalizar 

alem dos dados imediatos. Toda teoria tenta explicar, o que 

significa estabelecer as relacoes funcionais entre as variaveis. 

O problem a da realidade de uma construcao e o proble- 

ma que se coloca a qualquer ciencia. Sem duvida, o proble- 

ma mais dificil da logica das ciencias e o da construcao e for- 
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imilacao dos conceitos. A dificuldade primordial esta no fa- 

lo de que o conceilo tern que unir nuina palavra ou frase 

toda uma serie de observacoes, feitas em epocas e condicoes 

diferentes. 

Para melhor dirigir estas consideracoes finals dos con- 

ceitos usados por Lewin ao tratar do problema da motiva- 

cao humana, achamos necessario primeiramente colocar esse 

problema dentro da psicologia, mini breve historico dos sens 

pontos mais importantes. A partir d^sse historico, poderemos 

mais facilmente avaliar se bouve ou nao uma contribuicao 

da psicologia topologica a teoria psicologica da motivacao. 

* 
* * 

Toda vez que se fala de condicoes do organismo que di- 

rigem o comportamento esta se fazendo referencia a varia- 

vel motivacao. Esta variavel e considerada como uma das 

mais importantes e ao mesmo tempo como fator mais com- 

plexo do comportamento. 0 lermo motivacao tornou-se ba- 

sico na psicologia contemporanea. Ocupa um lugar central 

na teoria da aprendizagem, na clinica, na interpretacao de 

todos os tipos de comportamento individual e social . 

0 termo motivacao parece incluir duas questoes distin- 

tas: 1) Por que um animal e ativo? e 2) Por que a atividade 

toma uma forma particular? A segunda questao tern preo- 

cupado os psicologos mesmo quando os autores que usam o 

termo freqiientemente parecem estar fazendo referencia a 

pnmeira. 

0 termo motivacao como tal e uma construcao cientifica, 

isto e, no senlido comum nao c uma entidade ou coisa. E' 

um piocesso bipotelico ou estado do organismo inferido do 

comportamento deste . 

0 estudo da motivacao e complicado pela multiplicidade 

(tc termos que tern sido usados por varios autores referin- 

do-se ao que parece ser o mesmo aspecto do comportamen- 

to. Todos esses termos relacionam-se com certas facetas da 

motivacao. Em quasc todos os casos, cada autor definiu sen 
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termo para seu trabalho, mas os estudantes sofrem com a 

multiplicidade de conceitos e vocabularios. 

A discussao de motivacao e confusa, em parte porque a 

terminologia e freqiientemente eqmvoca e em parte porque a 

tradicao tern um grande peso neste campo e e dificil encon- 

trar um ponto de vista consistente. 

O conceito que dominou a cena no campo da motivacao 

durante os ultimos decenios e o conceito de instinto. Qual- 

quer trabalho que trata de motivacao deve contribuir para 

a discussao desse conceito, mesmo que esta contribuicao aju- 

de somente a exclui-lo. 

Os psicologos, levados a admitir que alguma coisa deter- 

mina a resposta a uma situacao e controla o cnrso das ativi- 

dades mentais que intervem entre a estimulacao e a resposta, 

nomearam esse "motor" da atividade: instinto. A definicao 

mais repetida e sem duvida a apresentada por McDougall 

cuja teoria fez epoca em psicologia. ftle definiu o instinto 

"como uma disposicSu psicot-fisica herdada on inata, que 

determina o seu possuidor a perceber e dar atencao a obje- 

tos de uma certa classe, a experimentar uma excitacao emo- 

cional de uma qualidade especial pela percepcao de tal objeto, 

e a atdr em face deste de uma maneira particular, on pelo 

menos, a experimentar um impulso para tal acao" (42, pg. 

30). 

Uma verdadeira resposta instintiva seria, portanto, aque- 

la que fosse inherente ao organismo e cujo nucleo (emo^ao) 

nao fosse modificado pela experiencia. 

McDougall nao se preocupou em explicar como sao esses 

instintos inatos e como sao produzidos. Alias, a "explicacao" 

apresentada por McDougall e um bom exemplo da "manei- 

ra de pensar aristotelica" como a definiu Lewin. McDougall 

classifica os instintos e a explicacao que deles apresenta e 

uma generalizacao do que foi obtido na classificacao. Obser- 

vou e descreveu o comportamento humano, e muitas das 

suas observacoes e descricoes sao realmente interessantes. 

Mas o que ele denominou explicacao nao e ma's que descri- 

cao. 
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Em oulras palavras, os instintos sao definidos em termos 

de forcas originadas em cerlas predisposicoes e orientadas 

para um objeto especifico, o qual se determina tendo em 

conta as acoes que ocorrem mais freqiienle e regularmente. 

A teoria class ca de instinto limfia o dcsenvolvimeuto de 

ser pelas tendencias herdadas e pela acao mecanica do meio. 

0 individuo nao pode ultrapassar isso, A fore a nesse desen- 

volvimento e um "instinto" (surgindo nao se sabe como) cuja 

nalureza e determinada pelo equipamento inato. 

Em essencia, a afirmacao de McDougall, como a de qual- 

quer outro teorico dos instintos, encerra uma criacao artifi- 

cial, sem nenhuma relacao com as ciencias naturais. 

A teoria de instintos descreve "um individuo que nao e 

capaz de novidade, que nao e um ser genuinamente social 

mas e somente uma forma mais complicada de um indivi- 

duo pre-social, pre-humano" (6, pg. 76). 

Seria absurdo negar que os "instintos de repugnancia e 

desgoslo" on "submissao com um sentimento de humildade" 

de McDougall, sao claremente influenciados — senao total- 

mente determinados — pela experiencia individual, pela po- 

sicao do individuo na sociedade, e pelos padroes desta. Se 

tal nao e verdade, como poderiamos explicar as d ferencas 

enormes entre a psicologia do servo e do homem livre, do es- 

cravo e do senhor? McDougall talvez admitisse que o es- 

cravo nasceu com excesso de instinto de "submissao, com sen- 

timento de humildade," enquanto que o senhor herdou, com 

sua pele branca, uma maior quantidade de "auto-imposicao, 

com sentimento de superioridade". 

A teoria dos instintos, tal como foi apresentada por 

McDougall foi objeto de varias criticas que criaram uma 

atitude de cepticismo para com todas as formas de determi- 

nacao inata. Alguns criticos, apresentando uma "atitude ul- 

tra-negativa" (57, pg. 183) em relacao ao uso desse conceito 

em psicologia, chegaram ate a negar a existencia de um com- 

portamento motivado (28). De maneira geral, porem, os 

(28)   Entre elas especialmente a critica de Kuo, Z.Y. (24). 
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cnticos nao aceitam inteiramente a existencia de reacoes pron- 

tas e herdadas que McDougall empresta ao individuo e de- 

fendem o ponto de vista de que o organismo nasce com certas 

respostas nao aprendidas, mas que a maior parte das res- 

postas sao aprendidas. 

Assim, todos os atos mais ou menos complexos resulta- 

riam da aprendizagem. ftsse conceit© de aprendizagem "ex- 

plicarla" a resposta do individuo, sem ser necessario incluir 

nenhuma nocao de forca ou energia. Alias, para autores co- 

mo Watson e outros, o estimulo e uma especie de energia que 

iria determinar a magnitude da resposta. 

E' preciso acentuar que ao tentar excluir o termo instin- 

to esses psicologos nao foram ate o ponto de condenar tudo 

o que ele contem. Sua essencia foi pre^ervada e tornou-se 

o centro do eonceito "motivo primario". 

Para distinguir esses "instintos primarios" (em geral, 

aqueles motives que possuem base fisiologica) das respostas 

aprendidas, variosi nomes foram sui|eridos, como motivos 

secundarios, motivos adquiridos. O homem seria dotado de 

instintos e de impulsos (drives) aprendidos, que dependeriam 

do meio. Muitos psicologos se interessaram por determinar 

ate que ponto sao inatos os padroes de comportamento e ate 

que ponto devem ser aprendidos. 

Essa distincao, porem, nao contradiz a teoria dos instin- 

tos de McDougall. Instinto nao significa uma determinada 

acao, mas uma tendencia a reagir mostrando uma determina- 

da acao. Por'anto, como afirma Woodworth, "se o homem 

e assim constitirdo e faz isso usando de qualquer meio que 

tern a d'sposicao, podemos falar de um motivo primario... 

que opera de muitas formas nos varios niveis de comporta- 

" menlo" (57, pg . 198). 

* * * 

Talvez mais grave que as generaiizacoes trazidas nor 

esses criticos seja o fato deles terem orientado a psicologla, 

em muitos dos seus aspectos, para os problemas relacionados 

com a distincao entre processes inatos e adquiridos, espe- 
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cialmente para o problema de demonstrar quais os elemen- 

tos do comportamento aprendidos e quais os inatos. 

A versao mais moderna desta distin^ao pode ser encon- 

trada num dos mais populares termos da psicologia — o ter- 

mo at it ud e. De acordo com a definicao mais corrente, uma 

atitude "e um estado mental e neural de prontidao, organizado 

atraves da experiencia, exercendo uma influencia diretiva e 

dinamica sobre as respostas do individuo a todos os objetos 

e situacoes aos quais esta relacionado" (3, pg. 80). 

A situacao desse problema antes da apresentacao da con- 

tribuicao de Lewin pode ser resumi^a no seguinte .Psicolo- 

gos voluntaristas, mentalistas e racionalistas, tentaram equi- 

par os homens com causas para seus atos. Supoem que tais 

causas existem no homem de forma conciente, inconciente ou 

autonoma. Qualquer tentativa para suprimir nos homens 

essas causas e considerada como suspeita nao somente por 

estudantes, mas tambem por psicologos profissionais, porque 

se o homem reage diferentemente em muitas situacoes e em 

momentos diferentes, e necessario que tenha dentro de si uma 

grande variedade de motives. 

Entretanto, a necessidade de selecionar um ou dois mo- 

tivos como ativos num dado momento deu origem a uma sc- 

rie de retiradas estrategicas. Varios termos foram inventa- 

dos, todos significando operacionalmente a mesma coisa ape- 

sar de literalmente possuirem nuances de pouco valor. Sao 

freqiientemente usados por exemplo: "set", "atitude", "von- 

tade", "desejo","intencao", "proposito", "interesse", "ambi- 

cao", "fim", etc., como se tivessem algum significado real e 

uma existencia particular. Varias definicoes complicadas fo- 

ram construidas para alguns desses termos, mas em ultima 

analise nao passam de tentativas para dotar o organismo de 

agentes causais, de colocar "motivos" ou motivacao no indi- 

viduo. 

Chega-se a conclusao de que "impulsos", "drives", etc., 

sao somente "instintos" e padroes complexos inatos, na for- 

ma mais moderna, introduzida quando a primeira degene- 

rou em futilidade. Os pscologos hoje falam de "instintos" 
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com muita relutancia, mas os "drives", quer se compreenda 

o que significam on nao, possuem uma excelente reputa- 

cao (29). 

Procurando ultrapassar o problema da classificacao dos 

motivos, bem como evitar de discutir o problema de origem 

desses motivos, Kurt Lewin tentou estudar o comportamento 

motivado a partir da considera^ao do individuo dentro o es- 

paco de vida. Dentro desse campo existem os vetores ou for- 

cas dirigidas, de uma detorminada magnitude, da pessoa pa- 

ra algum objeto do meio ou ainda do objeto para o individuo. i 

O que produz esta forca e a tensao existente na pessoa, en- 

quanto que no meio estao os objetos que podem descarregar 

a tensao ou exercer um efeito oposto. file explica o compor- 

tamento total como originario da acao conjunta de forcas in- 

ternas (as tensoes psiquicas) e agentes externos (a Valencia 

do alvo). Essa afirmacao contem dois pontos: primeiro, o 

fato de que o individuo tern necessidades e, segundo, de que 

os objetos de suas necessidades existem fora dele e indepen- 

temente dele. As necessidades requerem para serem satis- 

feitas objetos e condicoes particulares que devem ser pro- 

curadas. 

Portanto, para a psicologia topologica e vetorial, as con- 

sideradas caracteristicas fundamentals da natureza humana 

nao podem ser estudadas independentemente da estrutura do 

campo psicobiologico — (11, pg. 274). 

A difereca, porem, entre a abordagem do problema da 

motivacao e as precedentes esta em que Lewin propoe uma 

descricao do comportamento em termos de um "campo psico- 

logico". 

Nao resta duvida e que esta proposicao teorica encerra 

uma contribuicao para a psicologia, mas um simples exame 

dos experimentos feitos no campo da motivacao por discipu- 

los de Lewin evidenciara que, apesar das tentativas no sentido 

de relacionar problemas de evoca^ao com problemas de fa- 

diga, com a estrutura da personalidade, esses experimentos 

(29) — Especialmente os artigos de Tolman, E.C. (55) e o de Woodworth, R.S. (58). 
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nao se enquadrariam numa teoria de campo. fiste ponto pa- 

rece ter sido notado por Lewin quando, nos ultimos anos de 

sua vida, tentou reformar consideravelmente sen conceito de 

motivacao, dando menor relevo as necessidades e acentuando 

outras determinantes, como ser membro-do-grupo, recursos 

economicos, capacidade pessoal e outras influencias. 

As necessidades e quase-necessidades da teoria da moti- 

vacao de Lewin poderiam ser coordenados aqueles compor- 

tamentos geralmente reconhecidos como representando im- 

pulses ou motivos; a descarga de um sistema de tensao a sa- 

tisfacao do impulse ou motivo. 

Alias, essa "semelhanca" e aceita por esse psicologo quan- 

do afirma que procedendo ao estudo das varias abordagens 

do problema de "entidades dirigentes" ficou "muito impres- 

sionado pela quantidade de acordo conceptual que existe em 

psicologia quando nao se consideram todas as diferencas de 

palavras e se focaliza o verdadeiro conteudo" (30, pg. 18). 

A colocacao do problema de motivacao nestes termos en- 

cerra, ao nosso ver, varias dificuldades. 

1) Ha uma consideravel diferenca de opiniao — e mui- 

tos fatos — relativamente a essencia dessas tensoes. Ainda 

nao foi descoberta a natureza dessas necessidades. Sao elas, 

como muitos assumem, identicas, em algum sentido ,aos "ins- 

tintos"? 

Lewin abordou o problema da descricao da motivacao pe- 

lo estudo de sujeitos motivados por instrucoes ou tarefas que 

Ihes foram apresentadas, portanto, pelo estudo do comporta- 

mento intencional. Distinguiu tais "quase-necessidades" das 

necessidades primarias ou biologicamente determinadas, mas 

assim mesmo pouco discutiu essas "quase-necessidades", dei- 

xando de fazer qualquer referencia mais especifica as outras. 

Para tornar a discussao mais dificil, os mesmos termos 

e conceitos sao usados em diferentes pontos com diferentes 

significados. A descricao de necessidade e "quase-necessida- 

de" nao e precisa nos trabalhos de Lewin. 

Numa das primeira referencias a esse conceito, ele afir- 

mou que "em todos os aspectos a intencao se assemelha as 
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forcas psicologicas que ordinariamente chamamos necessi- 

dades" (29, pg. 296), e que por isso a inten^ao poderia ser 

chamada quase-necessidade. Ainda que "uma quase-necessi- 

dade seja dinamicamente equivalente a outras necessidades, 

no sentido de que ela tambem tende a criar acoes em direcao 

da satisfacao da necessidade..." (36, pg. 284). 

Numa outra referenda as quase-necessidades, Lewin pro- 

poe que sejam elas definidas em termos de uma serie de com- 

portamentos possiveis e que diferentes situacoes necessaria- 

mente iriam exigir um ou outra desses comportamentos. Por 

outro lado, a mesma quase-necessidade poderia surgir me- 

diante processes fenotipicamente diferentes (29, pg. 299). 

Esta distincao repete com nuances pouco importantes a 

dicotomia estabelecida entre "motives primaries e secunda- 

rios" sem qualquer progresso ,apenas com uma nomenclatu- 

ra mais complicada. 

2) Uma outra dificuldade, e nao menor, se apresenta 

quando se procura conciliar o conceito de necessidade e o de 

regioes internas da pessoa. Tambem neste particular Lewin 

desenvolveu nas suas conclusoes varios pontos que nao sao 

derivados de dados psicologicos numericamente significati- 

vos. 

A representacao da necessidade pela constru^ao "siste- 

ma de tensao" pressupoe um elemento conceptual necessa- 

rio — a estruturacao da personalidade em regioes internas e 

centrais e perifericas, ftsse conceito de personalidade estru- 

turada, que e da maior importancia e mesmo imprescindivel 

para todo o conjunto de constru^oes apresentado por Lewin, 

e, como observou Leeper, um dos conceitos menos claros e 

adequadamente definidos da sua teoria (25, pgs. 115-120). 

Entre os pontos mencionados por este autor, o mais dire- 

tamente ligado a imprecisao do conceito de necessidade e qua- 

se-necessidade e sem duvida o de que nao se encontra em 

Lewin nenhuma explica^ao da maneira pela qual as regioes 

internas da pessoa (designadas geralmente como "sistemas 

em estado de tensao") produzem modificacoes nas regioes 
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do meio psicologico e de como estas modifica^oes, por sua 

vez, podem causar o aparecimento de novos estados de ten- 

sao em alguma regiao interna da pessoa. 

3) Um outro esclarecimento se faz necessario em rela- 

cao as necessidades e quase necessidades e regioes internas 

centrais e regioes internas perifericas. Que tipo de relacao 

existe entre elas? Qual a diferenca entre um sistema de ten- 

sao que se forma nas primeira e nas segundas? Estas e ou- 

tras perguntas correlatas, tao centrais no problema das ne- 

cessidades, nao encontram resposta nos trabalhos de Lewin. 

Mais discussao e estudo serao necessaries para determi- 

nar se as construcoes que ele propos para representar a pes- 

soa podem ser consideradas como um progresso sobre os con- 

ceitos ja existentes, relativos aos mesmos problemas (30) . 

4) Para Lewin, o principal problema do estudo da mo- 

tivacao e o da direcao de um forca e a medida dessa forca. 

Segundo Lewin, a medida de forca psicologica daria uma res- 

posta a questao da composicao das forcas que atuam num 

determinado momento no espaco de vida. 

Diante da importancia atribuida ao problema, seria de 

interesse indagar se Lewin apresentou definicoes de direcao e 

intensidade ou se tratou adequadamente do problema de co- 

mo medir forcas. 

As definicoes de direcao apresenladas nao sao sempre 

claras e nem abrangem todas as direcoes possiveis do espaco 

de vida (criticas pormenorizadas das definicoes foram apre- 

sentadas por Leeper, (25, pgs. 138-189). 

Por outro lado, Lewin, admite francamente que o estudo 

de dinamica nao alcancou um ponto que permitisse prever a 

mudanca de tensao que acompanharia a maturacao e a expe- 

riencia em individuos diferentes, mas que ja e possivel certa 

(30) — E' importante notar que foi justamente destas construcoes que se originaram as 
bases para os principais experimentos do grupo de Lewin, como os estudos men- 
cionados sobre a interrupcao e ressuncao de tarefas. 
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medida de forca. Esssa medida de forca consistiu, em ultima 

anaiise, em exprimir a intensidade de um forca como um 

multiplo de outra, o que, na sua opiniao, representaria um pro- 

gresso em relacao as comparacoes anteriores que se limita- 

vam a afirmar que uma forca era mais fraca ou mais forte 

que outra (34, pg. 3). 

5) Se no fim deste trabalho — consiaerando somente o 

problema especifico de que tratamos — reiomarmos a per- 

gunta acerca da aplicabilidade do sistema icorico apresenta- 

do por Lewin, podemos responder que a tentaiiva se mostrou 

relativamente fecunda mas que a aplica^ao dos conceitos 

dinamicos e topologicos aos complicados problemas da es- 

trutura do ambiente e da personalidade nao pode se realizar 

com exito sem um controle experimental rigoroso de cada um 

dos conceitos. 

Esta teoria apresenlou um sistema de conceitos interes- 

santes para a descricao do comportamenlo, mas os principios 

dinamicos especialmente introduzidos para explicar o com- 

portamento nao sao satisfatoriamente esclarecidos. 

0 conceito de campo psicologico, fundamental para a psi- 

cologia em que se inspirou Zeigarnik, teria, no uso que dele 

faz Lewin, certas vantagens. Assim ,pode-se assinalar que, 

sendo um "psicologo psicologico", como se costuma hoje de- 

signar os que preferem fugir a colocacao dos problemas do 

comportamento em termos fisiologicos, Lewin evitaria pro- 

per problemas que tern deixado perplexa a maioria dos psi- 

cologos. Lewin fala em "pessoa" no "espago de vida" de pre- 

ferencia a "organismo" no "meio". 

No problema da "motivacao" esta colocacao do problema 

permitiu a realizacao de experimentos originais quanto ao 

piano e a interpreta^ao, mas fugindo, e nao enfrentando o 

problema das condicoes organicas do comportamento, Lewin 

nada fez para encaminhar pelo menos a solu^ao deste pro- 

blema basico de toda a psicologia — e vimos como, por nao 

enfrentar a questao, chegou mesmo quase a recair, com seus 

obscuros conceitos de "necessidades-reais" e "quase-neccs- 



sidades", na dicotomia tradicional "instinto (inato) e ten- 

dencias adquiridas", ou "motives primarios e secundarios". 

E* possivel ao psicologo passar adiante o problema, argu- 

mentando que a fisiologia em geral e a neurologia em parti- 

cular ainda nao oferecem os meios de resolver o problema 

psicologico, mas resta sempre o fato de que solucoes obtidas 

ao preco do esquecimento de um problema fundamental po- 

dem revelar-se finalmente precarias, como parece acontecer 

no presente caso (31). 

(31) — Queremos crer que as dificuldades apontadas nao serao as unicas que poderiam 
ser mencionadas em rela^ao a teoria de motivagao de Lewin. Tao importantes 
quanto estas seriam outras dificuldades basicas da psicologia topologica e veto- 
rial, cuja disrussao nao caberia no presente trabalho. Assim, por exemolo, tal- 
vez seja Hcito dizer-se que num outro aspecto — o qual tern parecidp igual- 
mente basico a maioria dos psicologos — a teoria de Lewin, construida com 
exclusao dos chamados problemas historicos, venha a revelar a mesma falha. 
No problema particular sobre que versam os experimentos examinados neste 
trabalho, a exclusao da historia nao se revelou especialmente funesta. Mas e 
possivel que a propria colocagao do problema da motivagao em outro quadro 
que nao o da simples terminac^o de uma reduzida tarefa de laboratdrio viesse 
revelar a importanc:a de problemas que Lewin evitou focalizar mediante sua 
dMtinpao entro causah sistematicas e causas historicas . 
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