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APRESENTA^AO 

Com o presente Boletim, de autoria do Lie. Walter Hugo 

de Andrade Cunha, a Cadeira de Psicologia inicia uma serie 

de Estudos de Psicologia Teorica e Experimental. 

A situagao da Psicologia no Brasil, com o advento dos 

Cursos de Psicologia — dos quais o desta Faculdade, que se 

originou de proposta desta Cadeira, foi o primeiro a ser ins- 

tituido — propoe aos que tern parcela de responsabilidade em 

sua orientagao e desenvolvimento alguns problemas especiais. 

E' precise ter a visao, tanto do estagio a que nos paises 

de maior adiantamento cienti'fico e tecnico a Psicologia logrou 

alcangar como das querelas de ordem teorica ai enfrentadas 

e ainda por decidir, mas, por outro lado, e preciso nao perder 

de vista o fato de, nao obstante a alta qualidade individual 

de alguns dos que pensaram e realizaram a Psicologia cien- 

tifica em nossa terra no pen'odo anterior a introdugao dos 

Cursos de Psicologia, so agora se poder aqui pensar numa 

produgao cientifica regular nos dommios da ciencia funda- 

mental . 

Acreditamos que — se os psicologos no Brasil tern alguma 

possibilidade de dar uma contribuigao valida e com feigao 

propria, inserindo-se efetivamente no movimento psicologico 

contemporaneo e, assim, ir deixando gradativamente sua po- 

sigao de meros consumidores dos produtos as vezes aqui apor- 

tados por efeito do acaso antes que de uma importagao deli- 

berada e planejada — os problemas teoricos e experimentais 

devem merecer-lhes constante atengao. Estamos mesmo — e 

nisso nao nos julgamos incoerentes com nossos proprios es- 

forgos no sentido de estimular e defender a Psicologia como 

profissao — que essa consideragao deve ser prioritaria. Pois, 

em ultima analise, o status da profissao depende do da ciencia 

basica. 
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A incipiencia de nosso desenvolvimento cientffico e o fa- 

to de este ainda se confinar a alguns centres mais populosos 

e industrializados do Pais, nossa relativa pobreza de recursos 

materials, sugerem como solugao de inteligencia uma busca 

consciente e seletiva, antes que a indiregao de esfor^os frene- 

ticos, ao final inautenticos e estereis. 

Esta busca consciente de nosso proprio caminho impoe, 

hoje, a preservagao das alternativas, pois que a escolha deve 

estar sempre sendo feita e, nao, como alguns talvez possam 

pretender, ser feita por uma ou algumas pessoas, definitiva- 

mente. O que nos convem nao e a adesao a este ou aquele 

"grupo" ou "escola", mas a preservagao e o aperfeigoamento 

das condigoes para independencia de julgamento — e o efetivo 

exercicio deste. 

O presente trabalho do Assistente Walter Hugo de An- 

drade Cunha parece-nos particularmente adequado para inau- 

gurar esta nova serie de Estudos da Cadeira de Psicologia, 

porque demonstra como a busca consciente deve ser feita ate 

com relagao ao que se deve considerar como os "fatos" da 

Psicologia. 

* * * 

E' de se considerar feliz a circunstancia de nesta Facul- 

dade o Curso de Psicologia ter surgido como iniciativa de uma 

cadeira inserta originalmente no Curso de Filosofia e cons- 

tituida de licenciados em Filosofia. A Psicologia contempo- 

ranea, tendo alcangado sua independencia e maturidade, pode 

aproximar-se da Filosofia sem as prevengoes que marcaram as 

relagoes das duas disciplinas durante o seculo transcorrido en- 

tre as primeiras realizagoes experimentais na Europa e nos 

Estados Unidos e a ciencia de nossos dias. Do lado dos psico- 

logos, suas preocupagoes defensivas acarretaram-lhes prevengoes 

contra todo pensamento teorico. O fazer e o manipular, ou o 

tabular e o calcular, pareceram-lhes, por certo tempo, mais 

cientificos que o teorizar — ate, dir-se-ia, que o pensar e o 

criticar. 
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Estas contingencias de outros tempos e lugares nao ocor- 

rem de modo marcante entre os psicologos brasileiros. E as 

geragoes de psicologos provenientes do Curso de Psicologia 

desta Faculdade terao neste a vontade em relagao com as dis- 

ciplinas filosoficas e cientificas, e tanto com as ciencias bio- 

logicas como com as socials, uma de suas feigoes proprias, de- 

rivadas de seu amplo curriculo de estudos. 

A uniao do espirito critico de procedencia filosofica com 

a preocupagao do "fato", do "observavel", que e a marca do 

cientista, se evidencia no presente trabalho, de um psicologo 

licenciado em Filosofia, que compartilha da tarefa de formar 

a nova geragao no Curso de Psicologia e que, ao mesmo tem- 

po. ja e, pelo seu espirito, um representante dessa geragao. 

Sao Paulo, agosto de 1962. 

Annita de Castilho e Marcondes Cabral 





OS FATOS DA PSICOLOGIA 

A CIENCIA E OS FATOS 

A ciencia e dirigida a dados, a fatos. E' uma conceptuali- 

zagao de fatos, isto e, uma sua representa^ao abreviada ou eco- 

nomica, e e tambem uma tentativa de explicar esses fatos, ou 

seja, de mostrar suas relagoes e suas condigoes determinantes. 

Ela e uma construgao oferecida como substitute mais inteligi- 

vel, economico e operavel dos fatos. Como construgao, ela nao 

e. talvez, nunca perfeita ou acabada, mas processa-se no sentido 

de maior aproximagao a verdade, de maior completamento e 

perfeigao. Comegando, idealmente, com fatos, ela continua com 

teorias, interpretagoes; novos fatos sao deduzidos, e experimen- 

tos entao sao conduzidos para verificar essas dedugoes, e, com 

elas, a adequagao das interpretagoes. Fatos, teorias e experi- 

mentos — eis os ingredientes fundamentals da ciencia (cf. An- 

drews, 1948, parte introdutoria). Na verdade, ha quern, como 

Skinner (cf. Hilgard, 1956, Cap. IV), rejeite a teoria uma par- 

ti cipagao essencial na ciencia; ja o mesmo nao se da com os 

fatos. Mas, que e um fato? Nao temos duvida de que, no co- 

mego da ciencia, um fato e essencialmente algo observavel. A 

ciencia, admite-se, deve comegar com o que podemos observar, 

e deve, inicialmente, postular o menos possivel alem disso. A 

rigor, podemos dizer que a ciencia ideal deve comegar imica- 

mente com uma descrigao de observaveis, excluindo da descri- 

gao toda interpretagao, inferencia ou hipotese. 

Realmente, talvez a dificuldade mais comum na ciencia 

provenha do fato de se comegar com uma proposigao que inclui 

mais que observaveis, e essa dificuldade se torna critica quan- 

do as interpretagoes e inferencias nao sao reconhecidas como 

tais, e sao confundidas com os primeiros. 
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O PROBLEMA DA IDENTIFICACJAO DOS FATOS E AS CA- 

RACTERISTICAS DO NOSSO MODO DE APREENSAO 

Mas, que e um observavel? Existira algum modo infalivel 

de distingui-lo do nao observavel, de distinguir o fato da inter- 

pretagao? Uma tal distingao e imprescindivel para a ciencia, a 

menos que esta, por acaso ou por que quer que seja, tenha a 

felicldade de comegar logo com uma interpretagao adequada, 

o que provavelmente so raro acontece. Nao estamos certos de se 

realmente existe um metodo seguro para processar a essa dis- 

tingao inicial, e essa e a principal razao por que, segundo nos 

parece, a ciencia constitui uma tarefa tao dificil e arriscada, e, 

ate, destinada sempre a permanecer alijada do status de cer- 

teza definitiva. 

Uma razao que podemos imaginar para essa dificuldade no 

discernir um observavel de um nao observavel e o fato de nossa 

apreensao da realidade tender a ser naturalmente interpreta- 

tiva. Por paradoxal que parega, nossa observagao, pelo menos 

a observagao de nos adultos, nao nos fornece senao raramen- 

te — se e que alguma vez — "observaveis", no sentido aqui 

usado, de observaveis puros ou fatos nao interpretados. Em 

geral, nao vemos apenas uma coisa, mas esta ou aquela coisa; 

isto que agora vejo, por exemplo, nao e uma mera coisa, e uma 

mesa ou um livro (cf. Koffka, 1935, pg. 349). Mesmo eventos 

ou relagoes entre coisas sao por nos apreendidos em geral com 

uma certa significagao, como esta ou aquela classe de evento 

ou relagao, e isso tao naturalmente que poucas vezes chegamos 

a duvidar, no viver diario, que essa significagao e real ou ve- 

ridica, isto e, congruente com a "realidade" fisica, tal como 

determinada por medidas independentes. 

Sensagoes, percepgoes e cognigdes — Isto nao implica em 

que aceitemos a distingao dos estruturalistas entre sensagao e 

percepgao. Em outras palavras, o argumento acima nao signi- 

fica que aceitamos as nossas percegoes como sensagoes inter- 

pretadas consciente ou inconscientemente; apenas implicamos 

que, aparentemente, e em conformidade com varies psicologos, 



por exemplo os gestaltistas, a percepgao, com toda a aparencia 

de direta ou nao mediada experiencialmente, pode conter mais 

atributos do que os da estimulagao fisica que Ihe corresponde. 

Uma concepgao recente que parece plausivel e a de Julian 

Hochberg, que considera sensagao, percepgao e cognigao feno- 

menos coextensivos. Diz-nos Hochberg (1956, pg. 403 e segs.): 

"Assim, temos um continuo, em vez da mais velha dicotomia 

entre sensagao e percepgao. Num extreme, completa corres- 

pondencia psicofisica se da (incluindo a maior parte da area 

conhecida como sensagao), e nosso conhecimento da variancia 

de algum aspecto do objeto-estimulo e necessaria e suficiente 

para predizer completamente a variancia da resposta do su- 

jeito; aqui, consideragoes de necessidades e experiencia passada 

sao, presentemente, gratuitas. No outro extreme, as respostas 

do sujeito sao completamente independentes do estimulo apre- 

sentado, cujo conhecimento nao e nem necessario nem sufi- 

ciente para a predigao da resposta, e nao estamos em nada li- 

dando com percepgao, mas com outros processos psicologicos 

como julgamento, imaginagao, etc. Entre esses dois extremes 

jaz um importante dominio (correspondente ate um certo pon- 

to a area classica da percepgao) no qual o estimulo explica 

muita mas nao toda a variancia da resposta^ e aqui pode ser 

frutifero indagar quanto da variancia residual pode ser bus- 

cada em fatores de motivagao e habito. O criterio subjacente 

a este continuo e um conceito de ambigiiidade, ou seja, o grau 

de variabilidade inter e intra-individual da relagao entre esti- 

mulo e resposta perceptual..." ... "Tal ambigiiidade, jamais 

pode ser atribuida a um estimulo apenas, mas tern que depen- 

der tambem da escolha de dimensoes ao longo das quais se pe- 

dira ao sujeito que responda. Considere-se um estimulo visual 

sob quaisquer condigoes constantes especificadas — digamos, 

uma pena vermelha. E' ele um estimulo ambiguo? A resposta 

depende em parte das perguntas que fago ao sujeito. Se indago 

questoes psicofisicas acerca da forma, da cor, do tamanho, etc., 

posso obter uma variabilidade da resposta bastante baixa. Se 

indago acerca do calor, maciez ou claridade, suspeito que a va- 

riabilidade da resposta aumentara, ao passo que, com relagao 
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a sabor ou atragao sexual, a variabilidade atingira niveis real- 

mente respeitaveis"... "Em suma, se estamos lidando com 'sen- 

sagao', 'percepgao', ou 'julgamento', nao deve ser determinado 

apenas pela dimensao do esti'mulo ou apenas pela da resposta, 

mas por ambas como relacionadas pela situagao da tarefa". 

O leitor podera julgar, pelo que dissemos ate agora, que o 

que entendemos por um observavel e essencialmente o que 

Hochberg entende por "sensaQao"; no entanto, com o correr 

destas consideragoes, ver-se-a que percepgoes e cognigoes po- 

dem tambem, num certo sentido, ser consideradas "observa- 

veis", na acepgao que aqui damos ao termo. 

O Problema da identificacao dos fatos retomado — Volte- 

mos, porem, ao nosso problema. Dissemos que nossas percep- 

goes tendem a ser interpretativas. Esta caracten'stica de nos- 

sa apreensao, como geralmente se sabe ou se pensa saber em 

psicologia, e extremamente impcrtante para nossa agao ade- 

quada e nossa sobrevivencia. Realmente, parece-nos obvio 

que, se em cada momento em que nossos orgaos sensoriais 

fossem estimulados, nos defrontassemos apenas com alguma 

coisa vaga — nao com esta ou aquela coisa definida, nao com 

um objeto que constitui um exemplo de uma classe mais ou 

menos grande de objetos com tais ou quais qualidades e com 

tais ou quais significagoes relativamente a nos e a nossa so- 

brevivencia (um abismo, por exemplo) — estariamos fadados, 

ou a inatividade, ou ao desaparecimento (cf. Koffka, 1935, pg. 

349). Alem disso, parece tambem obvio que, nao fossem al- 

gumas vezes inveridicas as nossas apreensoes, nao cogitaria- 

mos de constituir a ciencia, para, a partir da corregao delas — 

da corregao desse mundo "ilusorio" — construir o mundo "real" 

(cf. Kohler, 1947, Cap. I). Portanto, esse carater das nossas 

apreensoes da realidade que parece dificultar a marcha da cien- 

cia e o mesmo que nos faz concebe-la. Em outras palavras, 

poden'amos sumariar esse paradoxo aparente nos seguintes 

termos: A agao exige, como uma pre-condigao, o interpretar, o 

teorizar; portanto, se este e um aspecto indispensavel da cien- 

cia — ha quern como Skinner (cf. Hilgard, 1956, cap. VI) disso 

discorde — a agao leva a ciencia, ou melhor, a pressupoe: a 
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ciencia, por sua vez, ao menos no seu estagio inicial, pressupoe 

o nao interpretar, o nao teorizar. Felizmente, este estagio e 

apenas temporario, porque, senao, levaria a paralisagao defini- 

tiva da agao, que, como vimos, pressupoe a interpretagao. Apos 

essa primeira fase, vem a teorizagao, o que abre novamente 

perspectivas para a agao. Muito da discutida oposigao e, para- 

doxalmente, uniao de teoria e pratica, conhecimento e agao, 

quer-nos parecer, resulta exatamente dessa condigao peculiar 

de nosso modo de apreensao da realidade. 

Ate agora, porem, ainda nao respondemos a esta questao 

capital: que e um observavel, no sentido restrito do termo? Po- 

deriamos dizer que e o visivel, o tocavel, o sensivel, o expe- 

rienciavel atraves de nossos sentidos. Isso parece inteiramen- 

te tautologico. No entanto, mesmo que assim seja no final, 

nessa forma pelo menos podemos examinar mais concretamente 

cada um desses modos de experiencia, o que ja e uma vanta- 

gem da nova proposigao. 

Tomemos, por exemplo, a experiencia de ver, que parece, 

de todas, a mais geralmente utilizada pelo cientista. Ate onde 

podemos discernir, ha pelo menos dois sentidos diferentes pa- 

ra o termo ver. Nos dizemos, por exemplo, que vemos uma 

agulha mover-se em diregao a um ima, ou dizemos, tambem, 

que vemos o ima atrair a agulha. Obviamente, esses dois sen- 

tidos diferem profundamente. Ao passo que o primeiro "ver" 

se refere mais prbximamente a uma experiencia perceptual ge- 

nuina, o segundo se refere mais a uma experiencia de natureza 

cognitiva. Na verdade, teriamos que enfrentar grandes difi- 

culdades se quisessemos realmente estabelecer com clareza os 

limites distintivos de percepgao e cognigao. Mas creio que se 

pode admitir, intuitivamente, ao menos, que o segundo "ver", 

e "ver que"-, e "ver" apenas num sentido figurado, e poderia 

com vantagens ser substituido por "compreender que". Real- 

mente, cremos que ninguem tenha alguma vez visto a "atra- 

gao", como se ve uma pedra ou uma arvore. Em outras pala- 

vras, a atragao nao e um observavel, mas, antes, constitui uma 

inferencia. Sua natureza hipotetica seria mais claramente per- 

ceptfvel se algum dia alguma outra interpretagao mais plausi- 
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vel fosse aventada. — Suponhamos, por exemplo, que, descon- 

tentes com a ideia de agao a distancia que o conceito de atra9ao 

contem, se desse para o movimento da agulha, no exemplo aci- 

ma, uma outra explana^ao: a agulha nao e, digamos, atraida 

pelo Ima, antes e empurrada para este por particulas invisiveis. 

E' claro que esta explica^ao nao seria plauslvel enquanto ela 

nao fosse harmonizada com os fatos conhecidos da aceleragao, 

das caracteristicas do movimento no vacuo, das propriedades 

da agulha e do ima, etc. Mas supondo que ela fosse aceita, 

nao passaria a pessoa a "ver" (segundo sentido) a agulha co- 

mo empurrada, ao inyes de atraida? Ja o resultado de "ver" no 

primeiro sentido provavelmente permaneceria inalterado qual- 

quer que fosse a explicagao do fenomeno. 

Da importancia de describees corretas — O argumento aci- 

ma nos oferece o que reputamos como uma excelente oportunida- 

de para se compreender a importancia de uma descrigao acura- 

da na fase inicial de uma ciencia. Suponhamos que um cien- 

tista, ao comegar seu estudo do fenomeno da queda dos corpos, 

por exemplo, o descrevesse da seguinte forma: MAo ser aban- 

donada a si mesma, uma pedra cam ao solo." Suponhamos tam- 

bem que um outro cientista, observando o mesmo fenomeno, 

desse dele esta descrigao: "Ao ser abandonada a si mesma no 

ar, a 'X' centimetres do solo, uma pedra foi vista percorrer 

uma trajetoria retilinea do ponto onde foi abandonada ate o 

solo". Quer-me parecer que essas descrigoes, diferentes como 

sao, poderiam levar os cientistas a diferentes interpretagoes, e, 

portanto, a diferentes dedugoes e experimentos comprobatorios. 

Pelo modo como esta vasada, a primeira proposigao pode- 

ria levar o cientista a nao perceber a relevancia do espago e 

do ar para certas caracteristicas do fenomeno em questao; a 

segunda proposigao, porem, pela sua referencia explicita a es- 

ses elementos, provavelmente teria de imediato exatamente o 

efeito oposto; provavelmente, tambem, a semelhanga do caso 

analogo da atragao da agulha pelo ima, ela seria mais adequa- 

da do que a primeira para sugerir as possibilidades diferentes 

de ter sido a pedra puxada ou empurrada (pelo peso da coluna 

atmosferica sobre ela). A descrigao dos fatos observados con- 
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tem muitas vezes a primeira formulagao do problema que o 

cientista ira enfrentar. E' hoje bastante reconhecido que o maior 

ou menor exito na resolu^ao de um problema depende em 

grande parte do grau de clareza com que ele e formulado; for- 

mulagoes diferentes tenderiam a despertar diferentes orien- 

tagoes (cf. Duncker, 1945). 

Pelas consideragoes que vimos apresentando, nao seria 

exagero supor que os maiores atrasos verificados no desenvol- 

vimento da ciencia foram devidos a inadequagao das descri- 

goes iniciais. A astronomia, por exemplo, talvez nao houves- 

se marcado passo por milenios nao fosse a descrigao priml- 

tiva do movimento do sol e das estrelas como um "nascer" 

no leste e "morrer" no oeste... 

Mas este ultimo caso nos confronta com um problema no- 

vo. Porque e mais dificil descrever adequadamente os fatos 

brutos em certas situagoes do que em outras? Da mesma for- 

ma que no caso da "atragao" dos corpos, podemos perceber 

que faiscas eletricas, explosoes de bombas atomicas, oscila- 

goes de ponteiros num medidor, sao observaveis, ao passo que 

a eletricidade e o atomo sao construgoes. Mas por que foi a 

humanidade confundida por milenios pelo falso movimento 

das estrelas? Aparentemente, o geocentrismo e muito mais ver- 

dadeiro psicologicamente do que o heliocentrismo. Dir-se-ia 

que a verossimilhanga do mundo psicologico aqui fez desgarrar 

ao astronomo. Mas tambem cumpre notar que o movimento 

dos astros, assim com seu "nascer" e "morrer", nao corres- 

pondem realmente a observaveis. A nao ser quando nuvens 

intervem entre os astros e o observador — quando a ilusao do 

movimento daqueles teria sido relativamente facil de desfazer 

— nenhum movimento das estrelas ou do sol, parece-nos, foi 

ate hoje diretamente observado. Ao contrario, ele deve ter sido 

inferido, e foi essa inferencia, confundida com o dado, que fez 

desorientar-se o estudioso. De qualquer forma, e inegavel que 

nem sempre e facil distinguir o que e observavel do que e in- 

terpretagao. Isso nos sugere, de outro lado, quao conveniente 

pode ser, na resolugao de um problema, procurar reorganizar a 

percegao (cf. Wertheimer, 1945). Sabendo quao facil e confun- 
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dirmos o observavel, no sentido restrito em que usamos este 

termo, com o inferido, e reconhecendo quao fundamentalmente 

importante e distingui-los, faz-se mister que nos, como cientis- 

tas, procuremos variar sistematicamente a diregao de nosso 

olhar relativamente a situa^ao (cf., por exemplo, na fenomeno- 

logia essencial de Husserl, o papel da variagao ficcional no des- 

cobrimento da essencia de uma coisa; cf., a proposito, Foulquie, 

1951, cap. Ill). 

Esta regra pratica nao e, certamente, muito consoladora; 

melhor seria, sem duvida, que pudessemos contar com um me- 

todo mais direto e certo de lidar com o problema dessa distin- 

<;ao. De nossa parte, devemos admitir que ainda nao descobri- 

mos semelhante pedra de toque. Poderiamos, talvez, conseguir 

algum progress© se apenas aceitassemos como "observavel" 

aquilo que, concretamente, pudessemos ver, ou sentir, ou tocar, 

etc. No entanto, esta regra nao tern uma validade absoluta. 

Diante de ilusoes ou alucinagoes, por exemplo, e manifesto que 

a regra falha. Assim, por exemplo, podemos concretamente ver 

como desiguais duas linhas objetivamente iguais, como e o ca- 

so na chamada ilusao de Miiller-Lyer (cf. a fig. abaixo): 

-> < 

 > 

A ilusao de Miiller-Lyer 

A nossa regra ha que ajuntar, portanto, regras adicionais, co- 

mo a de proceder a verifica^oes posteriores (como medir o com- 

primento da linha, variar o angulo de observagao, etc.). Muito 

se tern escrito e muito ainda se escrevera certamente sobre os 

modos de distinguir entre a aparencia e a realidade, as percep- 

gos ilusorias das veridicas, os estados de vigilia dos estados oni- 

ricos, etc. A dificuldade e fundamental e nao ha que esconde- 

la. Eis af mais uma razao pela qual nos parece que qualquer 

apreensao exterior dos fatos, mesmo a mais aceita pela ciencia, 

estara condenada a ficar envolta sempre em algum veu de in- 

certeza. 
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Dada a importancia fundamental do problema da descri- 

^ao na ciencia, nao e de estranhar o grande numero de tec- 

nicas que se tem preconizado para o fim especifico de dar fi- 

dedignidade as nossas observagoes (cl, por exemplo, McClel- 

land, 1951, cap. II). Aconselha-se, por exemplo, que o ob- 
servador seja treinado especificamente para o tipo de obser- 

vagoes que tera que fazer. A nosso ver, embora alguma me- 

Ihoria possa em muitas situagoes advir desse treino, ha tam- 

bem o perigo de que ele facilite, pela familiaridade com o ma- 

terial, um tipo particular de interpretagao, e, ate um certo 

ponto, de que cegue o observador para o fato de ser ela uma 

interpretagao. Ouvimos certa vez que um descobrimento impor- 

tante relativamente as celulas foi feito por um leigo em bio- 

logia no mesmo material que havia sido objeto de minucioso 

exame previo por parte de observadores experimentados; 

©- a experiencia comum nos mostra que pessoas estranhas sao 

por vezes mais sagazezs do que nos em notar aspectos de nos- 

sos arredores habituais. O aumento do numero de juizes e a 

dilatagao dos periodos de julgamento sao outras tecnicas fre- 

qiientemente recomendadas. Que elas nao sao suficientes nem 

decisivas em nosso problema e demonstrado pelos milenios de 

geocentrismo que precederam a Copernico. 

Nenhuma necessidade, no procedimento da ciencia ou na 

busca do conhecimento verdadeiro, tem sido, na historia do 

pensamento humano, mais salientada que a de duvidar do que 

sabemos ou interpretamos. A admissao da ignorancia do que 

uma coisa e, para Socrates, assim como, parece, para Platao 

tambem, era o ponto de partida para o conhecimento seguro. 

Socrates, ao iniciar uma indagagao qualquer, apenas sabia 

com certeza que nada sabia. Descartes erigia a ciencia sob re 

a duvida metodica; jamais se deveria dar um novo passo sem 

ter certeza da seguranga do passo precedente, dizia. Husserl 

tambem queria partir daquilo de cuja verdade nao pudesse 

duvidar, e, como Descartes, encontrou que, no comego da cien- 

cia, so de sua atitude critica nao podia duvidar. Assim, pare- 

ce-me, nao existe regra mais solida para a construgao da cien- 

cia do que esta: duvidar, duvidar, duvidar, ate que o que reste 
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ja nao possa ser submetido a duvida. Bern pode ser, poremf 

que, quando isso se leve ao extreme, nao se chegue senao a 

duvida como fato certo, e nao a um fato concreto de ciencia 

de que se possa partir. Mas, enfim, aqui esta a implicaqao 

pratica do conselho, num caso concreto: Bsta um cao real- 

mente indo para o alimento? Se eu puder admitir outra al- 

ternativa qualquer, por exemplo, que ele esta vindo de al- 

gum lugar, ou esta fugindo de algo, etc., entao rejeito a minha 

primeira proposigao como uma descrigao do fato. Na verdade, 

desde esse primeiro momento posso come^ar a experimentar, 

a predizer outros eventos a partir do primeiro, de tal forma 

que, se minhas predigoes se verificam, comego a obter provas 

acerca da adequagao da minha primeira apreensao. E' claro 

que, a rigor, por ridiculo que isso parega no extreme, minha 

duvida deveria ser levada ate a aspectos menos duvidosos da 

apreensao. Por exemplo, e o animal em questao realmente 

dessa ou daquela especie? Verifico, entao, seus atributos espe- 

cificos, etc. Mesmo assim, parece-me que, no fim, ainda che- 

gamos a uma proposigao que sempre envolve alguma conces- 

sao, pois todo fato que nao o do observar e duvidar, aparen- 

temente, nao e um fato puro, mas uma interpretagao com al- 

guma ou bastante aparencia de fato, de nao-inferido ou nao- 

interpretado; e sempre uma apreensao nossa, e sendo nossa 

apreensao, podera nao coincidir com a de outros. Mesmo que 

seja coerente com a de outros ou mesmo com a da totalidade 

dos cientistas e a universalidade dos leigos num momento 

dado, ela pode ainda constituir uma apreensao erronea. Com 

efeito, alguns dos mais notaveis progressos na ciencia ocorre- 

ram precisamente quando alguem foi capaz de por em duvida 

uma observagao que ate entao era tida como infalivel e uni- 

versal, como parece ter sido o caso na observagao dos astros 

referida mais atras. 

Se admitimos que os fatos iniciais de uma ciencia sao. 

na verdade, e em ultima analise, apenas interpretagoes bas- 

tante plausfveis, ha que nao esquecer que existe um certo mi- 

mero de interpretagoes que possuem quase o status de obser- 

vaveis, como, por exemplo, a observagao de que um animal 
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se desloca segundo uma certa trajetoria. Nao podemos ter 

completa certeza de se fomos vitimas de uma ilusao ou nao, 

nessa observagao, mas a ciencia nao pode deter-se indefinida- 

mente na atitude da diivida; num momento ou noutro ela de- 

ve aceitar o risco da afirmagao, e a historia da ciencia nos 

mostra que ha uma serie de observagoes que, por sua natu- 

reza evidente ou quase evidente, constituem uma ocasiao ade- 

quada para a transigao da atitude de duvida para o terreno das 

afirmagoes. 

Admitindo-se que se tern como ponto de partida apreen- 

sdes que contem observaveis o mais possivel puros, comega 

entao a fase da inferencia, da postulagao, da interpretagao, de 

que se devem seguir dedugoes de novos fatos, novas postula- 

goes que corrigem as primeiras, etc., de modo que a ciencia 

se aproxima cada vez mais a verdade. Aqui, no entanto, po- 

deria o sofista apresentar seu argumento contra a possibili- 

dade da ciencia. Se estamos em busca da verdade, diz (cf. 

Platao, "Menon"), e porque nao" a conhecemos; e se nao a 

conhecemos, como a poderemos reconhecer, se acaso um dia 

a encontrarmos? — Para responder a esse argumento, Platao 

achava necessario postular que a verdade ja nos e conhecida, 

apenas nos competindo redescobri-la, ou relembra-la, porque 

a haviamos esquecido. Talvez tenhamos que acreditar, com 

Kant, que a verdade e o que, no final, concorda com os prin- 

cipios da nossa razao; que ela e, no final, a propria razao que 

se reencontra. Para os propositos da ciencia, porem, a verda- 

de e aquela construgao capaz de organizar e explanar cabal- 

men te o con junto de dados para o qual foi aventada. 

Nao e nosso objetivo aqui ocuparmo-nos de todos os pro- 

blemas relatives a obtengao adequada de fatos e a formulagao 

correta de interpretagdes na ciencia. Antes, admitindo que ha 

observaveis que aparentemente sao suficientemente puros para 

a sua utilizagao na ciencia — como o progresso de ciencias co- 

mo a fisica nos parece testemunhar — nossa missao e voltar- 

mo-nos para a psicologia, para, la, procurar identifica-los. 
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OS OBSERVAVEIS DA PSICOLOGIA 

Que fenomenos sao realmente "observaveis", na acep^ao 

restrita deste termo, no dominio da psicologia, e cuja obser- 

vagao pode servir de ponto de partida para essa ciencia? 

Primeiramente, julgo que nao ha nenhuma outra ciencia 

contemporanea cujo objeto seja mais controvertido. Por essa 

razao, como a falta de compreensao dos fatos fundamentais a 

explicar e a confusao no formular os problemas a atacar levam 

inevitavelmente a incerteza nos procedimentos a seguir, ne- 

nhuma outra ciencia contemporanea escreve tanto e se debate 

tanto como a Psicologia sobre problemas metodologicos. Pou- 

cas ha, tambem, tao ricas como ela em novas investigagoes, e 

em nenhum lugar contribuem estas para tao escasso progresso 

da ciencia fundamental. 

I) OS FATOS COMPORTAMENTAIS 

Uma caracteristica que acreditamos comum a todos os psico- 

logos contemporaneos e a aceitagao do comportamento como 

objeto da psicologia. E' verdade que muitos insistem em que 

se inclua como objeto tambem legitimo dessa ciencia o que 

geralmente se designa por "experiencia consciente"; mas pa- 

rece inegavel que, desde Watson, nao apenas se tern mais uni- 

versalmente admitido o comportamento como objeto da psi- 

cologia, como, ainda, mesmo para a maioria dos que tambem 

admitem a experiencia, ele e visto como o objeto primario ou 

fundamental. E' natural, portanto, que em nossa busca dos 

observaveis da psicologia comecemos por um exame do com- 

portamento, que e o que, admite-se geralmente, devemos, em 

tal ciencia, estudar e explicar. 

O comportamento como "resposta" — Infelizmente, po- 

rem, o termo "comportamento" esta longe de ter um sentido 

unico e universalmente aceito. Uma concepgao, por exemplo, 

o toma equivalente a "resposta", ou "grupo de respostas". 

Mas "resposta", por sua vez, nos confronta com uma multipli- 

cidade de problemas. Trata-se, manifestamente, de um termo 
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correlative, que implica algo, uma causa de que seja efeito. 

A natureza de uma atividade qualquer nao e, obviamente, um 

dado, mas uma suposigao. Ha que determinar em cada caso 

se uma atividade dada e uma resposta, e a que o e. Para Wat- 

son, por exemplo, "resposta" e o correlate de "estimulo", e am- 

bos sao concebidos, segundo Tolman (1932, pg. 4), "em termos 

fi'sicos e fisiologicos relativamente imediatos"; em outras pa- 

lavras, um estimulo e uma energia fisica, como o fi'sico a de- 

fine ou mede, e uma resposta e uma "contragao muscular e se- 

cregao glandular, como o fisiologo as descreve" (cf. Tolman, 

pg. 6). Logo os psicologos sentiram necessidade de distinguir 

entre estimulos internes e extemos, e entre respostas abertas 

e implicitas. Muitos notaram ainda a dificuldade que havia em 

muitos casos de identificar a que estimulos uma dada ativida- 

de era resposta, e a que respostas levariam determinados esti- 

mulos. Quase todos acharam necessario postular algo "inter- 

veniente" (outros estimulos, cognigoes e percepgoes ou o que 

mais) entre os "estimulos" e as "respostas". fisses sao, obvia- 

mente, modos de ver que se prendem a diferentes teorias, e, 

por essa mesma razao, fica tambem bastante claro porque a 

substituigao de "comportamento" por "resposta" ou "grupo de 

respostas" nao representa avango no sentido de identificar os 

observaveis da psicologia. Tolman, por exemplo, num escrito 

recente (cf. Koch, 1959, vol. II, pg. 95), diz o seguinte: "eu tam- 

bem sentia que uma resposta nao podia ser definida como 

uma contragao muscular especifica, mas devia de algum modo 

ser definida como uma manipulagao ou 'execugao' dirigida, 

orientada para o objetivo. Ainda sinto que 'resposta' e um 

de nossos conceitos correntes mais escorregadios e nao anali- 

sados. Todos nos usamos prazeirosamente o termo para sig- 

nificar qualquer coisa desde uma secregao de dez gotas de sa- 

liva ate o entrar numa dada galeria, o percorrer um labirinto 

inteiro, a inclinagao de uma curva da caixa de Skinner, o con- 

seguir um 'Ph. D', ou um ato simbolico de hostilidade contra 

o pai pelo ataque a alguma figura autoritaria. Agora, dou- 

Ihes a palavra!" 
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Nao e precise delongar estas consideragoes. Nao pode- 

mos, porem, deixar de assinalar que a concepgao da ativi- 

dade como uma reagao parece constituir mesmo uma das fon- 

tes principals de erros e desvios da psicologia. Essa concep- 

gao tende a cegar o cientista para a possibilidade de que as ve- 

zes a atividade possa ser puramente agao sem necessariamen- 

te ser uma reagao. Com efeito, a atragao exercida pelo ter- 

mo "resposta'' e tanta que leva, por exemplo, a Hull (cf. Hil- 

gard, 1956, cap. V, especialmnete pg. 139) ao contrassenso de 

preferir falar em resposta-de-nao-resposta a renunciar a apli- 

cagao do termo! De qualquer forma, e bastante claro que a 

designagao "resposta" nao implica em determinar, para o fe- 

nomeno assim designado, uma natureza de observavel, no sen- 

tido em que o termo e neste trabalho empregado; ao contra- 

rio, parece antes que uma interpretagao especial esta implica- 

da quando se diz que algo constitui uma "resposta". 

O COMPORTAMENTO DITO MOLAR 

Uma distingao tambem freqiientemente feita e a entre 

"comportamento molecular" e "comportamento molar", sendo 

que este ultimo e nao o primeiro seria o objeto da psicolo- 

gia (cf. Tolman, 1932, cap. I; Koffka, 1935, cap. II; Barker e 

Wright, 1954, cap. V). "Comportamento molecular", diz Tol- 

man, e o miudo, e tende, no extreme, a identificar-se com os 

"puxoes" musculares e segregagoes glandulares que forma- 

riam a base fisiologica de qualquer atividade, ao passo que 

"comportamento molar" se referiria a alguma atividade maior, 

que "e mais do que e diferente da soma das suas partes fisio- 

logicas". O comportamento molar "e um fenomeno 'emergente' 

que tern propriedades descritivas e difinidoras proprias". 

Quais sao, segundo Tolman (1932, pg. 10 e segs.), essas pro- 

priedades descritivas? Primeiramente, diz, ha que reconhecer 

que todo comportamento molar e um "ir a" ou "vir de" um 

objeto-alvo especifico; em segundo lugar, a atividade no com- 

portamento molar envolve um intercambio com objetos-meio 

instrumentais para atingir o alvo; e, em terceiro lugar, uma 
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maior tendencia para atividades instrumentais curtas (ou fa^ 

ceis) do que para atividades longas. Mais adiante (pg. 12 e 13), 

Tolman diz que o "comportamento como comportamento, isto 

e, como molar, e propositado e e cognitive, fisses propositos e 

cogni^oes sao de sua tessitura descritiva imediata", e tao evi- 

dentes no comportamento de um rato como no de um homem: 

eles estao la, diretamente, no comportamento, e sao inteiramen- 

te objetivos quanto a defini^ao. "Nos, os observadores, obser- 

vamos o comportamento do rato, do gato ou do homem, e no- 

tamos seu carater como um ir a tal ou tal por meio de tal e tal 

padrao selecionado de intercambios. Somos nos, os observa- 

dores neutros independentes, que notamos esses caracteres per- 

feitamente objetivos como imanentes" — isto e, presentes di- 

retamente — "no comportamento, e sucedeu escolhermos os 

termos proposito e cogni^ao como nomes genericos para tais 

caracteres". 

Podemos perguntar se proposito e cognigao sao dados ou, 

antes, se sao construgdes. O proprio Tolman (1932, pgs. 13 e 

14), ao discutir a descrigao por Thomdike do comportamento 

de gatos em caixas-problema, nota que sao dois aspectos desse 

comportamento — o fato do ensaio-e-erro e o da docilidade ou 

selegao subita dos atos mais eficientes com relagao a apanhaj> 

se fora da caixa — que "definem esse carater imediato que 

chamamos o proposito do gato de chegar a liberdade la fora" 

— A seguir, Tolman salienta que o reconhecimento "do fato 

de que a docilidade do comportamento e uma definigao objetiva 

de algo a ser apropriadamente chamado sua propositividade, 

nos o devemos a Perry". Com isto — isto e, usando a docili- 

dade como indicadora de proposito — nao estara ele retirando 

deste o carater de dado para coloca-lo naquela? — Mais alem 

(pgs. 15 e 16), Tolman se defende do "mentalismo", procuran- 

do mostrar que, a diferenga de McDougall, nao concebe o pro- 

posito "como um 'algo' subjetivo definido introspect!vamente, 

que e alguma coisa diferente de e mais do que a maneira pela 

qual ele aparece no comportamento". No entanto, onde pode- 

ria Tolman ter encontrado esse conceito senao por recurso a 

sua propria experiencia direta ou "consciencia" (sobre a refu- 
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tagao do "nao-mentalismo" de Tolman, cf. Adams, 1933)? Dis- 

cutindo a psicologia de Tolman, Hilgard (1956, pg. 217) diz — o 

que constitui um apoio a nossa tese: "A concep^ao de compor- 

tamento molar e consoante com concepQoes prevalescentes da 

ciencia, em que algum grau de arbitrariedade e reconhecido 

nas abstragoes a serem feitas a partir da totalidade de eventos 

naturals para os propositos de qualquer ciencia dada". Mais 

adiante diz o mesmo autor que Tolman parece empregar varia- 

veis como "cognigao" como meras variaveis intervenientes, no 

sentido dado ao termo por McCorquodale e Meehl, isto e, no 

sentido de equivalente dos fatos mesmos que definem o con- 

ceito, sem nenhum sentido excedente; mas Hilgard cita o mes- 

mo Tolman como negando isso. Mas o proprio Tolman afirma 

(1932, pg. 19) muito claramente, nao deixando nenhum lugar 

a duvidas, o seguinte, acerca de propositos e cognigoes: "files 

devem ser descobertos e definidos por expedientes experimen- 

tais apropriados. files sao objetivos, e somos nos, os observa- 

dores exteriores, quern descobre — ou, se preferem, os infere 

ou inventa — como imanentes em e determinando o compor- 

tamento. files sao as ultimas e mais imediatas causas do com- 

portamento. Nos os chamamos, portanto, os 'determinantes 

imanentes' ". 

Bastante semelhante a de Tolman, mas, nao obstante, nao 

inteiramente identica a dele, e a caracterizagao de comporta- 

mento molar por Barker e Wright. Dizem eles (1956, pg. 179) 

que "as unidades molares do comportamento sao molares no 

sentido de que ocorrem no contexto da pessoa como um todo 

e num ambiente molar. As unidades moleculares sao mole- 

culares no sentido de que ocorrem no contexto de partes ou 

mecanismos subordinados da pessoa e num ambiente mole- 

cular". Salivar, mastigar, engolir, agarrar, sao unidades mo- 

leculares; comer lanche em casa e uma unidade de compor- 

tamento molar (cf. 1956, pg. 178). Como Tolman, eles veem 

dois aspectos adicionais que distinguem o comportamento mo- 

lar: a) ele e dirigido a um alvo, e b) ocorre no campo cogni- 

tive da pessoa: "b" significa que "uma pessoa caracteristica- 

mente sabe, dentro de certos limites, o que ela esta fazendo". 
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Seguindo uma sugestao de Fritz Heider, consideram que a 

relagao entre o comportamento molecular e o molar e a de 

processes mediadores e mediados, dai decorrendo a determi- 

nagao do molecular pelo molar (em muito maior grau do que 

a determinagao inversa) e a possibilidade da utilizagao, bas- 

tante imperfeita, do molecular como indicador do molar (uma 

das bases das chamadas definigoes operacionais). Do ponto 

de vista do presente estudo, basta notar que Barker e Wright 

creem na possibilidade de uma descrigao bastante adequada 

do comportamento molar em certas situagoes sociais bem de- 

finidas, nas que tambem uma tal descrigao requer o proces- 

samento de dados a partir de um quadro de referencia (co- 

mo a suposigao do que a pessoa percebe, ao agir; cf. 1956, 

g pg. 189). Na descrigao do comportamento molar, eles desis- 
S tern em certa medida dos "fatos verdadeiros" a favor dos fa- 

^ tos apreendidos em comum por varies observadores (cf. 1956, 

° pg. 193). 
~n 
5 Ainda um terceiro modo, algo diferente, de encarar a dis- CO 
§ tingao entre comportamento molar e molecular e exibido por 

^ Miller, Galanter e Pribram (1960, pg. 12 e segs ). Para eles, 

c? nao ha propriamente que falar em comportamento molar ou 

^ molecular, mas em comportamento mais ou menos molar. O 

comportamento e visto como apresentando uma organizagao 

d hierarquica; as unidades de um certo nivel seriam molares em 

§ relagao as que o compoem, mas moleculares em relagao as 

unidades mais altas de cuja constituigao participam: palavras, 

por exemplo, sao unidades molares relativamente as letras 

que as formam, mas moleculares em relagao as sentengas que 

compoem. Para Barker e Wright, as unidades molares mais 

inclusivas sempre contem, ate onde podemos ver, outras uni- 

dades molares; a primeira unidade molar a surgir nao resul- 

ta, para eles, de elementos moleculares, pois, sendo o molar 

uma combinagao, uma forma ou organizagao, nao se pode 

mais falar nela de elementos de propriedades fixas, ou de pro- 

priedades independentes das relagoes mutuas no contexto. O 

que distingue um comportamento molar do molecular, para 
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eles, e, em ultima analise, o ser aquele executado pelo indi- 

viduo como um todo e num ambiente molar. Ja para Miller e 

associados (1960, cap. I), molar e molecular sao termos rela- 

tivos; uma atividade bastante ampla como escolher e seguir 

uma carreira — pelo menos ate onde se pode depreender do 

que eles escrevem — sera uma atividade molecular se consi- 

derada em relagao a uma outra atividade mais inclusiva, co- 

mo, talvez, '"veneer na vida"; e a atividade de uma celula po- 

de ser molar, com relagao, por exemplo, as atividades das 

partes que a compoem. Do ponto de vista de nosso estudo 

presente, a implicagao e clara que, se se aceita essa concep- 

gao, a classificagao de um comportamento como molar ou mo- 

lecular e completamente irrelevante para a questao de deter- 

minar o que, no comportamento, e observavel (no sentido res- § 

trito que estamos dando ao termo). Com efeito, como, por g 

esse modo de ver, um comportamento observavel pode ser ^ 

tanto molar como molecular dependendo da sua posigao na a 

organizagao hierarquica, e claro que o ser ou deixar de ser 

molar ou molecular nao nos da a chave do que e ou deixa de S 

ser, no comportamento, observavel. l~ 

Comportamentos real, fenomenial e aparente — Nesta al- 
r > 

tura, parece-nos util introduzir uma distingao proposta por ^ 

Koffka (1935, cap. II, especialmente pg. 40), entre comporta- ^ 

mento real, fenomenal e aparente. O comportamento aparen- p 

te e o comportamento tal como percebido por outro individuo g 

que nao o que o executa (por exemplo, o comportamento de • 

uma pessoa ou animal no meu campo cognitivo). O compor- 

tamento fenomenal e o que e percebido pelo individuo mes- 

mo que o executa (por exemplo, o meu comportamento no meu 

campo cognitivo); e o comportamento real e o que realmente 

e executado. Ora, esta claro que e a este ultimo comportamen- 

to que a psicologia aspira a chegar. No entanto, se esse com- 

portamento realmente existe, como algo independente do ob- 

servador, e algo que, em ultima analise, epistemologicamente, 

nao se pode verificar, ja que todos nos somos confinados a vi- 

ver no mundo dos fenomenos, da experiencia direta (cf. Koh- 

ler, 1947, cap. I): A questao da existencia independente de um 
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comportamento real nao e diferente da questao da existencia 

de um mundo fi'sico independente do mundo experienciado; tra- 

ta-se, pois, de algo a construir a partir do que e observado. 

Agora, e claro que todo comportamento que podemos obser- 

var e, quanto ao modo pelo qual o apreendemos, ou aparente 

ou fenomenal. O que, de cada um deles, e realmente observa- 

vel, nao interpretado, e pode servir de ponto de partida se- 

guro para a construgao do comportamento real? 

Koffka (1935, pg. 40) parece admitir que por vezes o com- 

portamento real pode coincidir tanto com o comportamento fe- 

nomenal como com o aparente. Assim — utilizando o proprio 

exemplo apresentado por Koffka — suponhamos que alguem 

perceba o meu ato de tirar o chapeu como um cumprimento di- 

rigido a uma senhora, quando, na verdade, eu o tirei porque me 

apertava. Koffka, (1935, pg. 40) diz: "O comportamento apa- 

rente pode, como o mostra o nosso exemplo do tirar o chapeu, 

ser erroneo com relagao ao comportamento real, mas ele tam- 

bem podia ter sido um guia verdadeiro, por exemplo, se eu 

houvesse realmente reverenciado uma senhora. O comporta- 

mento fenomenal, de outro lado, foi um indice verdadeiro". 

Aqui, evidentemente, o emprego cauteloso do termo "indice" 

poderia revelar que Koffka nao espera chegar a mais que a in- 

ferir, a partir do comportamento aparente ou do fenomenal, o 

comportamento real. Mas com que base poderia ele dizer que 

o comportamento fenomenal, no exemplo considerado, foi um 

indice verdadeiro do comportamento real, a nao ser que os ad- 

mitisse como parcialmente coincidentes? Realmente, mais adian- 

te nos diz ainda Koffka: "Nao ha duvida de que o comporta- 

mento fenomenal e uma pista muito valiosa para o nosso co- 

nhecimento do comportamento real. Ao passo que a relagao 

entre comportamento aparente e comportamento real e da 

mesma especie que a entre meio comportamental e meio geo- 

grafico, a entre comportamento fenomenal e comportamento 

real e de uma natureza diferente. Ate um certo ponto, o com- 

portamento real se revela no comportamento fenomenal". Ora, 

como sabe ele desta coincidencia se o comportamento real e 

uma mera construgao? Para nos, essa passagem e uma indica- 
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gao apenas da crenga do autor: a) na necessidade de postular 

a existencia de comportamento real, assim como postulamos a 

existencia de um mundo ffsico independente (cf. pg. 39); e b) 

na maior utilidade do comportamento fenomenal sobre o apa- 

rente na tarefa de construir o comportamento real. Mas, de 

onde viria essa segunda cren^a? Quer-me parecer que ela nao 

poderia advir senao da preferencia pelo comportamento molar 

sobre o molecular como objeto da psicologia. Sendo o compor- 

tamento molar, para Koffka, comportamento propositado e que 

ocorre num campo cognitivo, e como propositos e cognigoes sao 

aparentemente apreendidos mais diretamente pela pessoa que 

executa o comportamento do que pela que o observa exterior- 

mente, fica claro porque o comportamento fenomenal deva ser 

visto como melhor mdice do comportamento real do que o com- 

portamento aparente. Em outros termos, essa preferencia pelo 

comportamento fenomenal sobre o aparente e aqui uma conse- 

qiiencia mesma de uma teoria segundo a qual o objeto da psi- 

cologia e o comportamento molar, isto e, o propositado e que 

ocorre num campo cognitivo. Em outras palavras, porque o 

comportamento real e, nesta teoria, encarado como essencial- 

mente um processo de restauragao de equilibrio, cujo estagio 

final (o equilibrio) se nos revela a consciencia como um pro- 

posito, e porque este geralmente parece mais facil de apreender 

"de dentro", pela pessoa que age, do que "de fora", por um 

observador externo, segue-se que o comportamento fenomenal 

deva parecer uma base mais segura, um melhor indice para a 

construgao do comportamento real, do que o comportamento 

aparente. 

De outro lado, de onde provem essa enfase sobre o "pro- 

positado" do comportamento? Nao parece haver duvida de que, 

quando executamos um comportamento complexo, estamos ge- 

ralmente a par da significagao de cada um de nossos atos; sa- 

bemos o que fazer agora e imediatamente apos, e sabemos mais, 

quanto nossos atos nos aproximam de um fim ou objetivo an- 

tecipado. Sabemos, tambem, o que esperar dos objetos que uti- 

lizamos. O nosso proposito nos aparece, assim, como uma parte 

fundamental de nossa atividade; gragas a ele, os nossos atos 
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nos parecem ser o que sao e darem-se na ordem em que se dao. 

Mas como poderiam nossos atos ser propositados se nao tives- 

semos cognigao? A aceitagao do proposito parece implicar, co- 

mo uma conseqiiencia, a aceitagao da sogniQao, no comporta- 

mento. Realmente, diz Tolman (1932, pg. 13), em uma nota: 

"Finalmente, deve ser notado que propositividade e cognitivi- 

dade parecem andar juntas, de modo que, se concebemos o corn- 

portamento como propositado, nos o concebemos pari passu co- 

mo tambem cognitivo. fiste carater complementar de proposi- 

to e cognigao tern sido igualmente salientado por McDougall..., 

e por Perry, que tambem indica com algum pormenor que 'nao 

ha proposito sem cognigao'...". 

— Um parentese: havera necessidade de todo proposito ser 

consciente? Ora, essa afirmagao de que o proposito implica cog- 

nigao e, a nosso ver, obviamente putativa; ela representa uma ge- 

neralizagao a partir de alguns ou, quiga, de muitos casos observa- 

dos; e, como uma generalizagao, compete a ciencia determinar- 

Ihe os limites. Para nos, ha ainda a possibilidade de que, as 

vezes, ocorra proposito sem > ocorrer, correspondentemente, 

cognigao. Assim, por exemplo, estamos num certo momento 

lendo um livro, quando uma mosca pousa em nosso brago; po- 

demos, entao, sem nos dar conta disso, mover o brago, afugen- 

tando-a. Dirao, no entanto, que esta e uma agao inteiramente 

automatica, isto e, desacompanhada de consciencia, e que, por- 

tanto, nenhum proposito ha nela. Mas este argumento e vicio- 

so, pois admite como verdadeiro o ponto mesmo que ha que 

provar, isto e, que nao ha proposito sem consciencia. Nossa po- 

sigao e que afastar a mosca, ou a irritagao mecanica por ela 

produzida, e o proposito do nosso ato, tanto assim que, se ela 

persiste sobre o nosso brago, continuamos a move-lo, mas nao 

o fazemos se ela se retira: ha um "ir a" ou "vir de" neste ato 

que, muito Tolmanianamente, indicaria a operagao, nele, de 

um proposito, so que, neste caso, o proposito seria desacompa- 

nhado de consciencia. Esta poderia surgir, e cremos mesmo 

que deveria surgir, com o desajustamento, isto e, se o nosso pro- 

posito nao fosse satisfeito. Realmente, e o que nos parece aeon- 
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+ecer: se movemos o bra^o algumas vezes consecutivas e a mos- 

ca nao o abandona, nossa atengao se desloca da leitura e se 

concentra sobre a nova situagao. Talvez devesse haver, con- 

forme o propoem Miller e associados (1960, pgs. 33 e 161), uma 

regra-de-parar para o movimento do brago, por exemplo, apos 

duas ou tres tentativas. Aparentemente, tambem, a concentra- 

gao da atengao na nova situagao favorece o recolhimento de in- 

formagao necessaria para a formagao de um piano eficiente pa- 

ra promover o ajustamento. O leitor reconhecera, aqui, nesta 

concepgao da consciencia como instrumento da aprendizagem 

e como surgindo do desajustamento, uma velha ideia de funcio- 

nalistas como Angell (cf. Munn, 1956, pg. 6). Evidentemente, 

haveria ainda que resolver o problema de como e porque o de- 

sajustamento (no sentido de falha de um piano original em sa- 

tisfazer um proposito) produz consciencia ou cognigao, e de co- 

mo esta produz ou condiciona um novo piano de agao. De qual- 

quer forma, o ponto que desejamos esclarecer aqui e o da pos- 

sibilidade de haver agoes propositadas que nao envolvem cog- 

nigao; quer-nos parecer que as agoes ditas automaticas (por 

exemplo, o desviar-se alguem abruptamente para um lado da 

rua ao soar de uma buzina, o mudar para a linha seguinte ao 

atingir a escrita a margem direita, o deter-se a contragao pu- 

pilar quando a concentragao luminosa anterior ou um certo 

grau de articulagao visual sao atingidos, etc.) sao todas deste ti- 

po. fiste modo de ver tern, ainda, uma vantagem: e que ele torna 

mais facil pensar que a explicagao do comportamento nao pre- 

cisa ser atraves do proposito. Realmente, naqueles casos em 

que um proposito se acompanha de cognigao, os nossos atos 

nos aparecem, subjetivamente ao menos, determinados por ele; 

eles tern a aparencia de selecionados com vistas a tal ou qual 

objetivo a atingir, de modo que, aparentemente, uma vez des- 

coberto o proposito de um comportamento, nada mais parece- 

ria necessario para explica-lo. No entanto, a consideragao de 

um ato automatico (por exemplo, a contragao pupilar) como 

propositado permite-nos pensar que o proposito nao tern, ne- 

cessariamente, essa fungao determinante, podendo constituir 

apenas o estagio final de uma serie de ajustamentos, num pro- 
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cesso de estabelecimento de um equilibrio. Os psicologos da 

Gestalt tern encarado o organismo como um sistema ao qual se 

podem aplicar as nogoes de campo da fi'sica. Na agao pupilar, 

assim como em toda outra agao, "automatica" ou "proposita- 

da", supdem que uma alteragao de equilibrio num sistema do 
organismo acarreta uma serie de ajustamentos no sistema que 

terminariam por restabelecer nele o equilibrio — o qual nao 

precisa necessariamente ser igual ao primeiro (cf. Koffka, 1935, 

caps. VIII e IX). A aceitagao de uma teoria de campo e a do 

comportamento como molar, por parte do gestaltista, sao per- 

feitamente compativeis, Na verdade, uma nogao parece exigir 

a outra, e eis porque o cognitivismo gestaltico nos parece mais 

coerente que o de Tolman, que, embora acentui o carater mo- 

lar do comportamento, parece aderir a uma concepgao mecani- 

cista, e nao dinamica, do organismo. Realmente, existe uma 

estreita analogia entre o comportamento que "tende" para um 

fim e os processes de campo. Koffka (1935, pg. 312) diz, por 

exemplo: "Nossa formulagao concisa do evento real — inde- 

pendencia do estado final relativamente ao inicial — aponta 

diretamente para uma especie diferente de explanagao" (dife- 

rente das explanagoes tradicionais), "pois o trago e comum a 

um grande numero de eventos puramente fisicos... Um peso 

balougante suspense de um cordel entrara finalmente em re- 

pouso na mesma posigao, nao importa em que diregao ou quao 

distante tenha sido balougado, porque nesta posigao as forgas 

reais, a gravitagao de um lado e a elasticidade do cordel de ou- 

tro, estao em perfeito equilibrio". Mas o ponto que aqui dese- 

jamos esclarecer e que, em fisica, nao se explicam as varias 

posigoes do pendulo a partir de seu estado final; isto seria in- 

troduzir desnecessariamente a teleologia em ciencia. Igualmen- 

te cremos que nao se precise explicar uma serie de atos de um 

individuo como determinado pelo objetivo ou proposito. fiste 

poderia ser, por exemplo, uma mera antecipagao consciente do 

estado final a que o organismo tende. Isto tambem nao esta 

em contradigao com a determinagao do molecular pelo molar 

de que nos falam Barker e Wright (1955, cap. V): pois as for- 

cas e condigoes do campo determinam o que ocorre em suas 
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partes. Dada a complexidade do sistema "psico-fisico", apenas 

a tendencia de seus processes e seu estado final nos parecem 

facilmente reconheciveis; dai a afirmagao de que, em psicolo- 

gia, o comportamento molar, nao o molecular, e geralmente 

predizi'vel (cf. Koffka, 1935, pg. 374 e seg.). 

For outro lado, porem, considere-se um caso como este: 

Estou eu a escrever e siibitamente me dou conta de que meu 

caderno esta terminando; decido-me ou proponho-me, entao, na 

primeira vez que acontecer passar por uma papelaria, comprar 

um outro, o que fago dai a alguns dias. Nao houve aqui a de- 

terminagao do comportamento por um proposito? Ate onde po- 

demos ver, esse caso nao e diferente dos anteriores. O propo- 

sito de comprar um novo caderno surgiu simultaneamente com 

ou imediatamente apos o aparecimento da necessidade desse 

objeto. file bem poderia ser a antecipagao de como essa neces- 

sidade ou quase-necessidade, surgindo numa certa situagao e 

correspondendo a um sistema sob tensao (de acordo com Le- 

win e outros psicologos gestaltistas), se desenrolaria ou se sa- 

tisfaria dadas certas condigoes. Em outras palavras, o fator de- 

terminante do comportamento mesmo seria o aparecimento de 

um desequilibrio, ou necessidade, e nao a antecipagao do ato 

final mesmo da aquisigao de um novo caderno. fisse evento 

nao e, aparentemente, diferente do que ocorre na ffsica; assim, 

por exemplo, suponhamos uma caixa cheia de agua numa posi- 

gao superior a uma outra, a qual se acha conectada por um ca- 

no. Se este for num dado momento destapado, podemos espe- 

rar que a agua se passara toda para a segunda caixa. Num cer- 

to sentido — dependendo do modo de conexao das duas caixas, 

se ha ou nao cano a liga-las, se este entra por sob a segunda 

ou se termina acima dela — o processo na primeira caixa e in- 

dependente do que ocorre na segunda. Na ilustragao psicolo- 

gica mais acima, parece claro que o conhecimento do sujeito 

(por exemplo, o saber que um caderno se encontra em pape- 

larias e nao em farmacias) tern que ver com o comportamento 

que se verifica; mas nao sera o conhecimento uma mera condi- 

gao que apenas determina a diregao do processo, exatamente 

como o faz o cano em nossa ilustragao fisica? Ate um certo 
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ponto, parece que ha, em psicologia, eventos semelhantes aos 

que ocorrem em fisica quando as duas caixas da ilustragao 

considerada sao ligadas por um cano que penetra na segunda 

caixa por debaixo: a execugao de um proposito, especialmente 

se uma que se da gradualmente, parece ter uma velocidade 

mais rapida nos seus primeiros estagios do que nos ulteriores. 

A considera^ao do comportamento molar (aparenite ou fe- 

nomenal) retomada — Mas todas essas consideragoes sao algo 

marginals ao nosso tema, e ha que retomar ao problema que 

vinhamos discutindo: o de saber de onde provem essa enfase 

em descobrir o proposito de um comportamento e o que ha de 

observavel no comportamento propositado. Uma primeira res- 

posta e que uma concepgao do comportamento como um fe- 

nomeno de campo, analogo ao que ocorre em certos sistemas 

fisicos, exigiria concebe-lo como uma serie de ajustamentos do 

organismo tendentes a restabelecer um equilibrio; a satisfa- 

gao do proposito seria, nesse sentido, o restabelecimento de um 

equilibrio. De outro lado, como vimos mais atras, o descobrimen- 

to do proposito de um comportamento aparece, subjetivamen- 

te, como a explicagao desse comportamento. Subjetivamente, 

o proposito, juntamente com a cognigao e a valoragao que sua 

operagao parece supor, aparece, assim, como o organizador por 

excelencia do comportamento. Dai, talvez, essa nossa tenden- 

cia quase irresistivel de procura-lo nos atos dos outros. Quan- 

do sabemos ou pensamos saber que o senhor x vai tirar o seu 

carro da garagem, os seus multiples atos (dar alguns passos, 

abrir uma porta, dar outros passos, abrir uma segunda porta, 

sentar-se ao banco da frente do automovel, tirar uma chave 

do bolso, etc.) ganham um sentido definido; compreendemos 

porque sao o que sao e se dao na ordem em que se dao. 

No entanto, e precise nao esquecer, conforme nos mostra 

o exemplo de Koffka, do falso cumprimento com o chapeu, que 

esse proposito e uma apreensao nossa que pode nao correspon- 

der a realidade. E' verdade que, como o mostram Barker e 

Wright (1955, caps. V e VI), nos estamos continuamente apre- 

endendo os propositos de nossos semelhantes, e em geral cor- 

retamente, como o demonstram nossos ajustamentos sociais. 
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Mas e tambem verdade que apreende-los para um ajustamen- 

to social pode nao ser o mesmo que apreende-los para os fins 

da ciencia, e que, tambem, algumas vezes os apreendemos mal. 

Recordamo-nos de uma experiencia que, para nos, foi altamen- 

te elucidativa, porque ilustrava as vantagens de inferir ou des- 

cobrir um proposito para os atos de alguem, e, ao mesmo tem- 

po, os riscos nisto implicados. Olhando atraves de uma janela 

que dava para uma praia, notamos uma pessoa alguns metros 

para dentro dagua, numa atividade que acreditamos pudesse 

ser, num primeiro instante, assim descrita: dava meia duzia 

de passos para a direita, recuava dois passos, avangava tres, 

dava outros seis passos para a esquerda, mergulhava os bragos 

na agua, etc. Confessamos que a principio nao vimos nenhum 

sentido nesses atos e nos sentiamos bastante desconfortado. Uma 

primeira ideia que nos veio a mente foi que a pessoa fazia al- 

guma especie de ginastica; mas ainda assim seus atos nao nos 

pareciam ter sentido. Uma segunda ideia nos ocorreu, sem 

nenhuma aparencia de hipotese, mas, antes, com toda a apa- 

rencia de verdadeira descrigao: a de que ela estava bebeda e 

oferecia aos circunstantes um espetaculo bastante ridiculo, o 

que nos penalizava. A seguir, ouvimos alguem dizer: "Olha 

o pingiiim ali!" — Nesse momento, tudo nos pareceu claro: 

essa pessoa perseguia um pingiiim! Agora viamos com cla- 

reza porque os atos observados eram o que eram: eles eram 

um meio para a perseguigao do animal, e eram determinados 

pelos movimentos deste. Nosso desconforto cessou completa- 

mente, tambem. 

Note-se, na ilustragao acima, o papel capital exercido na 

referida apreensao por um item ou informagao da experien- 

cia consciente: a referencia verbal a um aspecto da situacao, 

o pingiiim. Isto talvez indique com justeza uma razao porque 

e algo rara uma apreensao inadequada dos propositos alheios 

em situagoes socials comuns; o acesso, ao menos parciab a 

experiencia do agente, atraves da linguagem. Outros fa tores 

de boa apreensao, como o conhecimento das propriedades. res- 

tritivas do comportamento apresentadas por certos contextos 

situacionais, sao discutidos por Barker e Wright (1955). Nao 
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e nosso objetivo aqui reve-los. Apenas desejamos, por hora, 

salientar que, se nossa apreensao do proposito do comporta- 

mento de nossos semelhantes, na presenga de varies fatores 

que tendem a assegurar uma apreensao adequada, e por ve- 

zes erronea, quao mais arriscada e semelhante apreensao com 

relagao a animais de outras especies, na ausencia, em geral, 

desses mesmos fatores? Por outro lado, uma tal apreensao, 

por mais aparencia que tenha por vezes de nao mediada, pa- 

rece sempre hipotetica, envolvendo uma contribuigao do ob- 

servador — portanto, subjetiva. Desejamos ainda salientar 

que, se nossa captagao de um comportamento exterior como 

propositado e de uma natureza definida nos parece direta, nao 

mediada, ha que explicar tal captagao tal como ela e; mas, 

por outro lado, ha que nao toma-la como necessariamente con- 

tendo o fato puro mesmo de comportamento de que se ha de, 

numa explicagao do comportamento registrado, partir. Em 

outras palavras, nao podemos tomar, sem posterior evidencia, 

o proposito apreendido por nos numa atividade de outrem co- 

mo presente realmente nessa atividade. 

Mas, e quanto ao comportamento fenomenal? Posso acei- 

tar o proposito, a significagao dos atos tal como apreendida 

por quern os executa, como fatos indubitaveis? — Creio que 

a situagao nao e muito diferente, aqui, da do comportamento 

aparente. Com efeito, uma coisa e nao duvidar de que apre- 

endo os meus atos como tais e tais e tendo tal ou qual prb- 

posito ou significagao, e outra coisa e aceitar que eles real- 

mente sejam o que julgo que sao. Da psicanalise vem-nos va- 

ries exemplos de casos em que uma pessoa apreende erronea- 

mente a significagao e os motives dos seus atos. Assim, por 

exemplo, uma pessoa pode julgar que deixou seu guarda-chu- 

va na casa de um amigo, que visita, por puro esquecimento, 

por ter-se distraido com o agradavel da palestra, por estar 

preocupado com o adiantado da hora, etc., quando, "na ver- 

dade", o deixou la como um pretexto para retornar... A ques- 

tao de conhecer como o psicanalista "sabe" disso ja e um ou- 

tro problema com que nao nos podemos, aqui, preocupar. Mc- 

Clelland expressou bem a questao que aqui nos ocupa ao afir- 
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mar que as "observagoes diretas sao freqiientemente colori- 

das pelas ideias que o proprio sujeito tem do que aquelas sig- 

nificam"; que, por exemplo, se um paciente declara que e in- 

feliz porque tem um complexo de inferioridade, o cientista 

pode interessar-se por essa afirmagao, sem, no entanto, sen- 

tir-se obrigado a aceitar essa interpretagao como verdadeira 

(cf. McClelland, 1951, pg. 58). 

Poder-se-ia arguir, no entanto, que ha varios casos de 

apreensoes de relagoes (o que Kohler chama "insights" — cf. 

Kohler, 1947, cap. X) que parecem essencialmente corretas. 

Quando, por exemplo, me encontro com uma chave na mao, 

tentando abrir uma porta, parece-me inadmissivel supor que 

a minha apreensao de uma chave, uma fechadura e meu pro- 

posito de abrir a porta nao seja adequada, Realmente, nao 

ha como negar que tais apreensoes possam realmente ser 

uteis para a ciencia. Mas, por outro lado, e precise ver que 

esse argumento nao tem uma validade absoluta. Basta consi- 

derar como se passam as coisas nos casos de patologia men- 

tal, por exemplo, nas experiencias alucinatorias, que podem 

envolver ate mesmo uma convic^ao particularmente profun- 

da, mas completamente infundada. Em suma, os fatos do corn- 

portamento fenomenal sao fatos de percepgao, posto que de 

um tipo especial, diverse do da percepgao externa, e toda per- 

cepgao parece ser sempre interpretativa, classificatoria, caben- 

do sempre indagar-se de sua veracidade ou adequagao. 

Ha ainda um outro argumento muitas vezes dirigido con- 

tra a adogao do comportamento fenomenal como ponto de 

partida da psicologia, e e que um tal comportamento so e aces- 

sfvel a observagao pelo proprio sujeito que o executa, que a 

um tal comportamento faltaria uma caracteristica essencial 

do fato cientifico, que e o ser piiblicamente verificavel. 

Tal argumento nao me parece suficientemente solido. Kohler 

(1947) ja demonstrou que mesmo a apreensao dos fatos mais 

"piiblicamente verificaveis" da fisica e em essencia geneti- 

camente subjetiva, visto como resultado de uma serie de even- 

tos num organismo, e que nao ha, epistemologicamente, pos- 

sibilidade de demonstrar indiscutivelmente o modo nem a 
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existencia mesma de apreensoes ou "experiencias diretas" em 

outros, portanto, de demonstrar o carater piiblico de uma apre- 

ensao. Podemos, ainda, utilizar a linguagem como um indice 

exterior do comportamento fenomenal, exatamente como, na 

fisica, se utiliza com indiscutfvel exito a observagao de pontei- 

ros ao longo de uma escala para conhecimento de fatos nao 

diretamente observaveis. Poder-se-ia, aqui, dizer que a expres- 

sao verbal por vezes e falsa; entretanto, na fisica, tambem os 

ponteiros por vezes emperram. 

Nossa critica do comportamento molar diz respeito apenas 

a questao de poder, ou nao, ser ele considerado um observa- 

vel, na acepgao que damos a este termo. Nossa conclusao e que 

tal comportamento, seja aparente, seja fenomenal, e sempre 

uma inferencia, uma construgao a que se chega a partir da 

linguagem, de eventos corporais e, possivelmente, de perceptos 

(para uma pessoa que estude o seu proprio comportamento). 

Nao pretendemos absolutamente negar que a ciencia nao possa 

iniciar-se logo com interpretagoes, mas apenas indicar que, en- 

tao, sua marcha sera passivel de mais incertezas e frustragoes. 

Ha, nesse caso, necessidade premente de um exame critico da 

adequagao da interpretagao, de um duvidar constante dessa ade- 

quagao. Nao ha, aqui, talvez, altemativa mais segura que o 

procedimento penoso que utiliza a "variagao ficcional" do fe- 

nomeno representado ate chegar a um seu aspecto essencial, 

nao sujeito a duvida, como se implica na chamada "fenomeno- 

logia essencial" de Husserl (cf. Foulquie, 1951). 

O COMPORTAMENTO DITO "MOLECULAR" 

Se o comportamento molar nao e observavel, se-lo-a o com- 

portamento molecular? Ja vimos que o que se entende por es- 

ta ultima designagao varia com os autores. Para Tolman, o 
comportamento molecular se confunde, no extreme, com os "pu- 

xoes" musculares e segregagoes glandulares que formariam 

a base fisiologica de qualquer atividade. O problema, na sua 
identificagao, seria saber se constituem uma base fisiologica 

para uma atividade dada, ou, entao, verificar se tern proprie- 
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dades estruturais que nao se contem exclusivamente nas par- 

tes que os formam. Ora, parece evidente que mesmo uma ati- 

vidade glandular ou a atividade de uma unica celula possuem 

propriedades definidoras e descritivas proprias, nao se confun- 

dem com a soma das atividades das suas partes const!tuintes. 

Em Miller e associados (1961) ja vimos tambem que um com- 

portamento podera ser tanto molar como molecular, dependen- 

do do nivel de organizagao em que for considerado. Em Bar- 

ker e Wright (1955), como vimos, a distingao entre o compor- 

tamento molar e o molecular se faz pelo "contexto determinan- 

te" (cf. pg. 179), nao pelo tamanho da unidade. Andar, dan- 

Qar, etc, podem ser moleculares se apenas medeiam a agao de 

uma pessoa; um passo "pode ser molar no contexto de cruzar 

uma rua lamacenta''... Ora, e evidente que, nesta concepgao, 

ser ou nao ser um comportamento molar e algo que nao depen- 

de do comportamento mesmo, mas do contexto em que e con- 

siderado. Esta concep^ao se aproxima pois a de Miller e asso- 

ciados; desde que praticamente todo ato pode ser encarado 

como mediador ou mediado, praticamente todo ato pode ser 

"molar" ou "molecular". Em suma, ate onde podemos ver, pa- 

rece mais facil saber se um comportamento pode ou nao ser 

observado do que saber se e ou nao molecular. Parece que o 

termo "molecular" so tern sentido usado correlativamente ao 

termo "molar". Talvez ate se possa imaginar que, em essen- 

cia, o que os diversos auto res designam por "comportamentos 

moleculares" sao aqueles eventos observados que se julgam 

constitutivos de um comportamento molar, ou dos quais se in- 

fere um comportamento molar. Nesse caso, porem, o verificar 

se um comportamento e molecular nao serve de guia para se 

descobrir se e observavel, mas, antes, o inverse e que e ver- 

dade. 

"COMPORTAMENTO" E "EXECUgAO" 

Consideremos, a seguir, a distingao entre "comportamen- 

to" (originalmente, "aprendizagem"), e "execugao", que teria 



— 39 — 

sido, segimdo Hilgard (cf. 1956, pg. 202), proposta primitiva- 

mente por Lashley, e adotada tambem por Tolman. 

Segundo esses autores, devemos distinguir entre os movi- 

mentos ou as atividades mesmas observadas do animal ("per- 

formance"), do comportamento, ou a visao desses movimentos 

ou atividades como organizados por um proposito que se supoe 

estar operando no animal. Koffka (1935, pg. 37 e seg.) propoe, 

semelhantemente, uma distingao entre comportamento "beha- 

viour") e "realizagao" ("accomplishement"). Esta seria a des- 

crigao do comportamento do animal com referenda ao meio 

geografico, ao passo que a atividade do animal com relagao ao 

meio de comportamento (ou seja, o meio tal como aparece ao 

animal), seria designada "comportamento". Parece-me que a 

oxecugao corresponde a uma mera descrigao, em termos o mais 

possivel neutros, de um evento ocorrido com um animal (por 

exemplo, "esse animal", ou, talvez, ainda melhor, "esse objeto 

percorreu uma trajetoria compreendida entre os pontos tal e tal 

passando pelas posi^oes intermediarias tal e tal"), ao passo que 

o comportamento corresponderia a uma interpretagao ofereci- 

da pelo cientista para tal evento (por exemplo, "o cao se des- 

locou de seu abrigo ate uma vasilha com alimento", ou "o cao, 

com fome, caminhou em busca de alimento"). 

Trata-se, segundo cremos, de uma distingao bastante util, 

porque constitui um esforgo consciente no sentido de separar 

claramente o que e fato do que e interpretagao. Implica-se, por 

ela, que um fato e um evento que se pode caracterizar por re- 

lagao a certos referentes espaciais ou temporais, exatamente 

como um ponteiro, por exemplo, na fisica, e caracterizado por 

sua posigao relativamente a uma escala graduada. A descrigao 

que se da do evento, a bem dizer, quase sempre envolve al- 

guma interpretagao (tal como o denuncia o uso por vezes for- 

goso de algum termo geral como "cao" ou "ponteiro"), mas ha 

que reconhecer que essa descrigao e muito mais neutra, muito 

menos sujeita a duvida do que cada uma de uma infinidade de 

inferencias ou interpretagoes que se fagam corresponder-lhe. 

Agora, se notarmos quais sao as possiveis "execugoes" de um 

animal, veremos que elas incluem fatos ou eventos como ve- 
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locidade (inclusive a velocidade nula, isto e, a imobilidade) 

aceleragoes, mudan^as de aparencia, etc. Creio que e bastan- 

te claro que, na presenga de "execugoes", como acima enten- 

didas, estamos aproximadamente diante de "observaveis". A 

tarefa da psicologia seria a de investigar e determinar as leis 

que regem essas execugoes. Teriamos ainda alguma dificul- 

dade em distinguir os pontos de vista psicologico e fisiologico 

em tais estudos; talvez se pudesse, a titulo de ensaio, dizer 

que a psicologia estuda o como das execugoes globais dos or- 

ganismos, ao passo que a fisiologia estuda o como das exe- 

cugoes parciais, isto e, as verificadas em partes menores que 

o organismo total considerado; mas nao temos certeza de ser 

esta distingao inteiramente valida. No fundo, a distingao dos 

limites de cada ciencia e vaga, senao mesmo arbitraria. 

* 
♦ * 

II — OS FATOS MENTAIS 

Ate aqui, temo-nos ocupado de fenomenos que caracteris- 

ticamente se dao para o cientista como "objetivos", isto e, atra- 

ves da percepgao extema. E' verdade que, ao formular deles 

uma interpretagao, o estudioso freqiientemente recorre a outros 

fenomenos que so podem ser apreendidos diretamente no seu 

mundo interior. Isto e especialmente verdadeiro para aqueles 

cientistas que acreditam que o mundo da agao e diferente para 

cada agente, e que, portanto, para compreender a esta, have- 

ria necessidade de compreender seu lugar naquele. Como so- 

mente o mundo do cientista Ihe e diretamente acessivel, e, mes- 

mo assim, apenas parcialmente, para atingir o mundo de ou- 

tros individuos o estudioso deve recorrer a uma analogia com 

o que se passa consigo mesmo, ou, entao, construir tal mundo 

— sempre, porem, ao que parece, recorrendo a analogia com a 

sua propria experiencia consciente — a partir de seus acompa- 

nhamentos exteriores, como a expressao verbal e os movimen- 

tos do organismo (cf. sobre este problema, por exemplo, Adams, 

1933). 
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Voltemo-nos agora para aquilo que ao cientista se revela 

basicamente atraves de uma "percepgao" interior. Para o ho- 

mem comum e mesmo para muitos psicologos, aqui se encontra- 

ria o dominio caracterlstico da psicologia. 

Alma, mente, consciencia — No passado, a psicologia foi 

geralmente concebida como a ciencia da alma, da mente ou da 

consciencia. Modemamente, a concepgao de alma ou de mente 

foi rejeitada em psicologia, pois, como o diz Munn (1956, pg. 

1), tais conceitos como que se referiam a uma criatura eterea, 

invislvel, que nao constituia um misterio menor do que aquele 

que eles deveriam explicar. De outro lado, parece que todas as 

tentativas feitas para apreender a "consciencia" tem-se reve- 

lado infrutiferas. A razao para isso se tornou, com a fenome- 

nologia, perfeitamente clara. Desde Von Brentano, ha uma ten- 

dencia crescente a encarar a consciencia como tendo um cara- 

ter intencional. A consciencia, admite-se geralmente, e sempre 

consciencia de alguma coisa; ela e exterior em orientagao, nao 

interior; nos nao a observamos, porque nos a vivemos e a so- 

mos. Neste ponto — sobre a impossibilidade de se apreender 

a consciencia atraves da introspecgao — estao de acordo tanto 

as psicologias de origem materialista, como o behaviorismo, 

quanto as ditas de origem idealista, como a fenomenologia e o 

gestaltismo (cf. Foulquie, 1951). 

Modernamente, parece-nos inadmissivel conceber a cons- 

ciencia como uma entidade ou uma substancia (cujos estados 

seriam as experiencias conscientes ou os fenomenos mentais). 

O termo parece designar hoje apenas o processo ou o con junto 

de processes que se supoe responsavel pelas experiencias cons- 

cientes. 

As experiencias conscientes — Serao estas observaveis? Ja 

vimos como, ao exercer um filosofo uma atitude critica face 

aos dados do conhecimento — na esperanga de encontrar um 

dado seguro em que basear a ciencia — chega, no final, a um 

dado de que nao parece possivel duvidar; o fato de que ele 

duvida, ou seja, uma atividade chamada "mental". Mas, di- 

rao, como se pode passar da admissao da realidade da expe- 

riencia da duvida para a da realidade de toda e qualquer ex- 
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periencia consciente? — A razao e simples: e que a condigao 

de experiencia daquela e logicamente anterior a sua qualidade 

de duvida. Antes de ser tal ou qual especie de atividade men- 

tal, ela necessita ser uma atividade mental, e mais basicamen- 

te ainda, necessita ser. Podemos por o argumento ainda numa 

outra forma. Ja vimos que o estabelecimento da realidade de 

um fato exterior depende da atividade mental: a variagao sis- 

tematica do nosso modo de apreensao, a nao aceita^ao, nela, 

do que nos parega sujeito a duvida, etc. Ora, como poderia a 

atividade mental, que e condigao do estabelecimento da exis- 

tencia de uma coisa, nao ser, ela propria, existente? Podemos 

sempre duvidar de se uma dada apreensao da "realidade" e ou 

nao verdadeira; no en tan to, nao parece nunca possivel duvidar 

de que estamos, nesse caso, diante de uma "apreensao". Supri- 

ma-se esse ultimo aspecto do fenomeno, o carater de ser uma 

nossa apreensao, o de dar-se para a nossa consciencia, e estara 

suprimido o carater mesmo de sua existencia para nos. Os 

chamados fenomenos mentals seriam, assim, os unicos realmen- 

te diretamente observaveis, num sentido estrito. files consti- 

tuiriam, pois, os dados fundamentals de qualquer conhecimen- 

to, ja que todo conhecimento que podemos ter, mesmo a mais 

objetiva apreensao das ciencias fisicas — mostrou-o Kohler 

(1947) magistralmente — e, em ultima analise, um fenomeno 

mental. E' o que nos diz o chamado principio fenomenologico, 

segundo o qual tudo o que esta presente para mim se acha sob 

a condigao a mais geral de ser um fato da minha consciencia. 

Suprima-se esta condigao, e todo o conhecimento estara supri- 

mido. 

Fagamos, atraves de um exemplo, um breve confronto entre 

as duas ordens de fatos, os de percepgao extema e os de "per- 

cepgao" interior. Vemos, num certo momento, um cao a abanar a 

cauda e agitar-se alegremente a aproximagao de seu dono. O 

fato de "comportamento" a explicar, aqui, evidentemente, e re- 

presentado pelos movimentos do cao, as suas alteragoes exter- 

namente observaveis. Mas, obviamente, podemos suspeitar que 

a descrigao dos fatos dada mais acima nao contem apenas ob- 

servaveis, mas constitui ja uma interpretagao, de cuja valida- 
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de se pode duvidar. Com efeito, podemos admitir, a atribuigao 

de alegria ao cao pode ser completamente ilegitima: bem pode 

ser que nao haja, no momento, nenhum acompanhamento cons- 

ciente, no cao, para os movimentos de sen corpo. Ou bem pode 

ser que esses movimentos nao tenham, objetivamente, nenhu- 

ma relagao com a aproximagao do dono; bem pode ser que eles 

se acham condicionados por uma subita brisa ou pela aproxi- 

magao simbolica do alimento ou apenas da mao do dono (as 

outras partes do corpo deste nada tendo a ver com as manifes- 

tagoes do cao), ou por uma lembranga subita, ou o que mais... 

Cumpre a ciencia, no caso, determinar quais sao realmente oS 

fatos, independentemente de nossa apreensao. Por outro lado, 

porem, considere-se a nossa apreensao mesma (isto e, a apre- 

ensao, pelo cientista, dos fatos em questao). Se o cientista qui- 

ser explica-la, se quiser encontrar as condigdes que determina- 

ram como ele percebeu as coisas do modo como as percebeu, 

ele nao podera, evidentemente, comegar por nega-la, ja que e 

o que, no caso, tera que explicar. file nao necessita, como no 

caso dos fatos comportamentais, comegar por uma construgao 

ou determinagao dos fatos mesmos. Sua atitude tera que se 

voltar para o fato mesmo tal como ele se da para a sua cons- 

ciencia; sua descrigao tera que ser uma descrigao pelo metodo 

dito fenomenologico existencial (cf. Koffka, 1935, pg. 73), isto 

e, uma descrigao a mais ingenua e completa possivel do que 

ve, sem incluir nessa descrigao dos fatos o que, em virtude de 

experiencias anteriores, julga ou sabe que eles sao. Como ob- 

jetos de ciencia, os fatos mentais ou experiencias conscientes 

nos colocam, pois, diante de fatos ja acabados que dispensam, 

para se constituirem o dado inicial de nossas construgoes, qual- 

quer elaboragao. Eis porque, a nosso ver, essa especie de fatos 

psicologicos apresenta, como dados de observagao, uma supe- 

rioridade inegavel sobre os chamados dados "comportamentais". 

Da possibilUdade de uma ciencia construtiva da experiencia cons- 

ciente. Alguns estudiosos, porem, com base nessa peculiaridade 

dos fatos ditos mentais, objetariam a uma utilizagao destes pa- 

ra os fins de uma ciencia verdadeiramente hipotetico-dedutiva 

(cf. Dilthey, 1894, acerca de um ponto de vista bastante proxi- 
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mo do contido nesta objegao que aqui apresentamos). Com efei- 

to, diriam, se o dommio mental ja nos confronta com uma rea- 

lidade acabada, nada ha, nele, que descobrir ou construir com 

o procedimento penoso das hipoteses e deduces, e a ciencia 

hipotetico-dedutiva deve, em tal dommio, ceder lugar a uma 

ciencia meramente analitica e descritiva. 

£sse ponto de vista, cremos, decorre de uma concep^ao 

erronea das fungoes da ciencia. Esta nao cessa com o mero 

estabelecimento dos fatos a explicar; ela vai alem, e procura 

explica-los, determinar-lhes as conexoes, as relagoes constan- 

tes ou leis, o que a leva muitas vezes a desvendar ou construir 

todo um novo dominio de fatos alem dos meramente observa- 

cionais de que partiu. Se e verdade que, no campo mental, nos 

defrontamos com verdadeiros observaveis — tais como os en- 

tendemos neste trabalho — ha tambem que reconhecer que, 

num grande numero de ocasioes, af nao se nos dao diretamen- 

te as conexoes ou dependencias funcionais que a ciencia se 

propoe, num nivel mais elevado, descobrir. Assim, por exem- 

plo, tem-se demonstrado por meio de experimentos que, ao 

procurarmos localizar a fonte de um som, fazemos uso da di- 

ferenga de tempo e de fase com que uma dada onda sonora 

atinge nossos ouvidos. No entanto, em nossa consciencia mes- 

ma nao se encontra o menor sinal ou indicio dessa utiliza- 

gao. De outro lado, outras conexoes ou dependencias funcio- 

nais que nao a que a ciencia determina como verdadeira sao, 

por vezes, experimentadas por nossa consciencia. Tais expe- 

riencias sao, evidentemente, fatos de observagao que ha que 

explicar. Nao sao, porem, elas mesmas, explicagoes cientifi- 

cas. Assim, se, na ilustragao acima, a nossa consciencia pare- 

ce que percebemos um som como provindo da direita porque 

dai ele provem objetivamente, a ciencia competira explicar 

essa segunda apreensao de dependencia ou relagao, sem, no 

entanto, ser obrigada a aceita-la como a explicagao adequada 

da primeira apreensao. Trata-se, no caso, de duas experien- 

cias, a de localizagao e a do seu porque, as quais necessitam 

ambas ser, como fatos men tais que sao, explicadas. Nao se 
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podera, porem, sem posterior evidencia, considerar a segunda 

como contendo a explanagao cientifica da primeira. Em ou- 

tras palavras, uma experiencia pode ser uma realidade psico- 

logica ou de observagao e, ao mesmo -tempo, nao ser uma rea- 

lidade logica ou de construgao. Resumindo, podemos dizer 

que as apreensoes vividas em nossa consciencia sao, quaisquer 

que sejam as suas caracteristicas, fatos de observagao que re- 

querem ser explicados; resta, porem, o fato de que elas po- 

dem ser interpretativas e o de que sao nossas apreensoes, o que 

nos obriga a sujeita-las a duvida, a examina-las com vista aos 

criterios da adequagao ou inadequagao logicas, antes que pos- 

samos considera-las como realidades de interpretagao cien- 

tifica . 

O argument© acima demonstra, segundo cremos, a falsi- 

dade da posigao segundo a qual, ao estudarmos os fatos da 

mente, nao poderiamos aplicar o procedimento das ciencias 

naturais, baseado em hipoteses e experimentagoes. Essa posi- 

gao decorreria de nao se distinguirem os fatos de observagao 

dos fatos de construgao, e de nao se ver na ciencia essa sua 

caracteristica essencial que e o movimento do espirito que pro- 

cura, partindo de uma realidade experienciada, atingir uma 

realidade postulada que ja nao e psicologica, e sim logica. O 

metodo fenomenologico existencial nao e, portanto, segundo 

cremos o unico compativel com a natureza dos fatos mentais, 

mas apenas um procedimento indispensavel na primeira fase 

do trabalho cientifico nesse dominio e que deve ser acompa- 

nhado, num estagio mais elevado, da aplicagao do metodo fe- 

nomenologico essencial, indispensavel, ao que parece, a for- 

magao de hipoteses experimentais. Seria, pois, perfeitamente 

possivel, de nosso ponto de vista, complementar os dados da 

experiencia subjetiva — assim como o fazemos relativamente 

a experiencia objetiva — mediante hipoteses que em segui- 

da orientem a execugao de experimentos elucidadores. Em ver- 

dade e como um fato, esse e um procedimento que ja tern sido 

adotado na psicologia da percepgao, e com um grau de fertili- 

dade que, ao que tudo indica, se pode caracterizar como bas- 

tante animador. A grande dificuldade no estudo dos fenome- 
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nos mentals nao parece ser a apresentada pela aplicagao de hi- 

poteses a tais dados, mas antes, a de nos libertarmos das que 

habitualmente vivemos em nossa experiencia quotidiana e que, 

talvez por esse mesmo fato, ja se nos apresentam, independente- 

mente de qualquer verificagao, como naturalmente verdadeiras. 

As experiencias conscientes, os fenomenos mentals devem, 

portanto, ser incluldos entre os fatos da psicologia, considerada 

como uma ciencia hipotetico-dedutiva. Se esta se recusar a con- 

sidera-los — como ocorre em algumas escolas psicologicas — 

uma outra ciencia devera, cremos, ser constitulda para essa 

consideracao. Daqui se pode depreender, tambem, a importan- 

cia capital da psicologia entre as varias ciencias: ao passo que 

estas utilizam, na sua construgao, diversas formas de apreensao 

de fatos pela consciencia, cabe a psicologia tentar uma inves- 

tigagao cientifica da propria "apreensao". 

O lugar do homem na ciencia dos fatos mentais. Agora, 

se admitimos que os fenomenos mentais se situam entre 

os fenomenos que o psicologia deve estudar, fica claro 

porque o homem tern um lugar especial nesta ciencia. Com 

efeito, somente o homem parece poder observar os fenomenos 

mentais, quer diertamente, em si mesmo, quer indiretamente, 

nos outros, atraves da linguagem. Nos outros animals, so se 

pode chegar a um conhecimento analogico ou inferencial dos 

fatos ditos mentais. Nao admira, pois, que a psicologia huma- 

na seja, de todas as areas da psicologia, a mais desenvolvida . 

fiste fato assinala, tambem, uma fonte especial de dificuldades 

para a psicologia encarada como ciencia fundamental: ao passo 

que, nas outras ciencias "positivas", pode-se fazer o conheci- 

mento evoluir do nivel dos fenomenos menos complexes para 

os dos mais complexes, e isto constitui um fator especial de 

progresso, em psicologia, no dominio dos fatos mentais, dada 

a condigao do homem tanto de observador como de fonte de fa- 

tos a explicar, o cientista se ve geralmente obrigado a come- 

gar pelo estudo dos fatos num m'vel de complexidade ja extre- 

mamente elevado. Essa vicissitude especial do homem, de ser 

ao mesmo tempo, nao apenas genetica mas tambem fenomenal- 
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mente, fonte e observador dos dados, parece constituir, tambem, 

para o desenvolvimento da psicologia, uma dificuldade especial. 

A orientagao objetiva da "conscieracia". Ha ainda um ou- 

tro aspecto do problema do estudo dos fenomenos men- 

tals que precisa ser considerado. Ja nos referimos ao 

fato de nossa con^ciencia parecer ter, essencialmente, uma 

orientagao objetiva. E'-nos muito mais facil atender as 

caracteristicas de objetos externos — de descrever a cor e a 

forma de uma casa ou de uma arvore, por exemplo — do que 

de atender as qualidades de nossos fenomenos mentals. A per- 

cepgao exterior nos parece mais natural, mais facil e segura 

do que a "percepgao" interna. Dai talvez a flagrante superiorida- 

de das ciencias ditas "da natureza" sobre as ciencias ditas "men- 

tals" . Essa superioridade nao decorreria, como o mostra Kbhler 

(cf. 1947, cap. I) do fato de que aquelas nao utilizam a expe- 

riencia consciente (ou, no dizer de Kbhler, a "experiencia di- 

reta"), ja que, realmente nao podem deixar de utiliza-la; de- 

correria, antes, do fato de que se utilizam de "experiencias di- 

retas objetivas", e mais, de experiencias diretas objetivas es- 

peciais (como, por exemplo, a observagao da posigao de um 

ponteiro em uma escala graduada) que sao, relativamente as 

da psicologia, de um grau de complexidade bastante inferior. 

Necessitamos dizer, porem, que a impossibilidade de uma cien- 

cia baseada na percepgao interna esta longe de ser demonstra- 

da. Os desenvolvimentos ja alcangados pela psicologia na area 

da percepgao, como ja salientamos, parecem constituir uma res- 

posta clara a esta questao. No entanto, mesmo aqui e preciso 

reconhecer que uma boa parte desse progresso foi conseguido 

gragas, nao a utilizagao da percepgao interna ou "introspecgao", 

mas a utilizagao da observagao externa dos acompanhamentos 

"objetivos" ou "comportamentais" dos processes de percepgao. 

Seja como for, o fato de que uma parte ao menos das realiza- 

goes da psicologia da percepgao tenha sido obtida com o em- 

prego da observagao direta interna parece nao deixar duvida 

sobre o fato de que se pode, tambem, erigir uma ciencia sobre 

esse modo de observagao. 
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O fato, porem, de que a nossa consciencia mostre uma pre- 

ferencia por uma apreensao "objetiva" e exterior tem suas con- 

seqiiencias ate para a clareza de uma classificagao dos feno- 

menos que se devem incluir sob a rubrica de "fenomenos men- 

tais". — Perceptos, imagens, pensamentos, lembrangas pare- 

cem poder, com facilidade, ser inclufdos nessa classificagao. 

Ja o mesmo nao e o caso para os chamados sentimentos e emo- 

goes. Como dizem os fenomenologos existenciais, parece que 

nao existem tais coisas como emogoes e sentimentos; o que 

apreenderiamos em nossa vida mental nao seriam, por exem- 

plo, os sentimentos ou emogoes de irritagao, odio, amor, etc, 

mas alguem ou alguma coisa ou evento que e irritante, odioso, 

amoravel, etc. (cf. Foulquie, 1951, capitulo relative a fenome- 

nologia). Talvez devessemos considerar tais "emogoes" e "sen- 

timentos", nao como realidades independentes e segregadas, 

mas como caracterfsticas dinamicas — como "crescendo", "dimi- 

nuendo", "acelerado", etc. — de nossos fenomenos men tais (cf. 

Koffka, 1935, pg. 401). 

Conclusao: A psicologia e os fatos mentals. A psicologia cabe- 

ria tambem, portanto, estudar e explicar os fenomenos men tais. 

Deveremos procurar relagoes constantes ou leis no dominio de 

tais fatos: deveremos mostrar qual a dependencia em que eles 

estao de outros fenomenos ou eventos no organismo. Uma tal 

formulagao, porem, implica ja uma certa posigao teorica, e po- 

de ser, por conseguinte, contraditada. 

C0NCLUSOES: OS FATOS DA PSICOLOGIA 

Em suma, nossas consideragoes sobre os fatos da psicologia 

nos levaram a admitir, para esta ciencia, duas ordens principais 

de fenomenos: as execugoes (alteragoes, ou caracteristicas de 

posigao ou aparencia dos animals) e as "experiencias conscien- 

tes" ou "fenomenos mentais". As segundas teriam, como "ob- 

servaveis", sobre as primeiras, uma superioridade indiscutivel, 

mas, tambem, certas peculiaridades que as tomam, por rela- 
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gao as primeiras, menos proprias a um desenvolvimento facil 

da ciencia. A psicologia poderia ser considerada, entao, como 

o estudo das leis que regem as "execugdes" e as experiencias 

conscientes dos animais (estas ultimas, apenas nos homens, 

sendo introduzidas no caso dos animais meramente como cons- 

trugao auxiliar na explicagao das "execugdes"). 

"Execugdes" e "experiencias conscientes": tais foram, por 

conseguinte, os fendmenos que surgiram para nos como cons- 

tituindo possivelmente os fatos da psicologia. No decorrer de 

nossas consideragdes sugerimos tambem que, no lidar com as 

primeiras, o metodo adequado seria o metodo da chamada "fe- 

nomenologia essencial", — ou seja, o procedimento, no desco- 

brimento dos fatos de que partir, de sujeitar a duvida tdda 

apreensao de um evento ou coisa exterior a nos, de procurar 

variar essa apreensao de todos os angulos possiveis, de refor- 

mula-la ate chegar aquele aspecto da coisa ou evento captados 

que independa de nossa apreensao ou ja nao possa ser sujeito 

a duvida — ao passo que, no descrever as segundas, seria mais 

adequado o metodo da chamada "fenomenologia existencial", 

ou seja, a descrigao fiel e plena, sem quaisquer redugoes ou 

acrescimos, do fenomeno mental, tal como o apreende a cons- 

ciencia, como o fato de que se ha, na ciencia, de partir. 

SUMARIO 

A confusao entre fatos e interpretagoes constitui geralmen- 

te uma fonte importante de dificuldades no desenvolvimento de 

uma ciencia, e isto parece ser particularmente verdadeiro no 

caso da Psicologia. Por essa razao, propusemo-nos a proceder, 

neste trabalho, a um exame dos fenomenos comumente aponta- 

dos como o objeto dessa ciencia, a fim de descobrir quais po- 

deriam ser considerados como realmente observaveis. 

Inicialmente, procuramos definir o que entendiamos por um 

observavel, e concluimos por identifica-lo, no caso mais puro, 

como o objeto de uma apreensao que nao e passivel de ser sub- 

metida a dtivida — uma conclusao compativel com os resulta- 
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dos de uma parcela ponderavel do pensamento filosofico e psi- 

cologico do passado. 

A seguir consideramos, com algum pormenor, uma varie- 

dade de conceitos relativos a ''fatos" que se costumam generi- 

camente designar pelo termo "comportamento". Foram discuti- 

des os conceitos de resposta, comportamento molar (com as sub- 

divisoes de comportamento real, aparente e fenomenal) e com- 

portamento molecular. Nossa analise nos levou a recusar que 

tais termos realmente designassem observaveis da psicologia, 

ja que sempre resultavam, ao que julgamos, da adesao do cien- 

tista a uma dada posi^ao teorica, ou da aplica^ao, a "realidade"' 

observada, de um processo definido de pensamento inferencial. 

Em outras palavras, o recurso a constru^oes como estimulo, 

proposito, cognigao e organizagao hierarquica foi, na determi- 

na§ao do sentido de tais termos, considerado essencial. Inci- 

dentalmente, procuramos mostrar que a extraordinaria atra- 

qao exercida pela concepgao de comportamento molar para um 

grande numero de psicologos aparentemente resulta do fato 

de o proposito aparecer subjetivamente como o determinante 

e o organizador por excelencia dos nossos atos. Incidentalmen- 

te, ainda, oferecemos uma interpretagao, baseada em suposi- 

qoes gestalticas, do comportamento propositado e do proposito, 

a qual afastava as nogoes teleologicas a favor da noQao de se- 

qiiencias causais. Finalmente, nesta fase de nosso trabalho, con- 

cluimos que uma certa classe de fatos, aqui denominados "exe- 

cugoes" (movimentos, alteragoes de posigao e aparencia do sis- 

tema vivo) — que podiam ser caracterizados por rela^ao a cer- 

tos referentes espaciais e temporais, a semelhanga de ponteiros 

na fisica — se aproximavam, mais do que quaisquer outros fa- 

tos de apreensao externa, ao que entendemos por observaveis, 

em psicologia. O procedimento mais indicado para descobri-los 

e descreve-los, segundo pensamos, e o constituido pelo chamado 

"metodo fenomenologico essencial", que se baseia, fundamen- 

talmente, na aplicagao da duvida metodica as nossas apreen- 

soes da "realidade". 

Dirigimos, apos, nossa discussao para os fenomenos chama- 
i-\c "monfaic" o o'nrwn'f"rQmrkc nriofcko 
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pois que eles sao, em ultima analise, a fonte e a condigao de 

todo conhecimento. O procedimento indicado para descreve-los, 

segundo julgamos, e o constituldo pelo chamado "metodo feno- 

menologico existencial", — uma descriQao fiel dos fenomenos 

tais como a nossa "consciencia" os vive. Finalmente, inclufmos, 

ainda, em nosso trabalho, uma considera^ao da aparente neces- 

sidade de uma distingao entre verdade logica e verdade psico- 

logica, e as razoes por que julgamos possivel uma ciencia cons- 

trutiva dos fatos mentals com base na duvida sistematica. 

Consideramos, ainda, o lugar distintivo do homem na ciencia 

desses fenomenos, e as conseqiientes dificuldades especiais que 

adivinham para ela desse fato e do fato de a consciencia revelar, 

aparentemente, uma preferencia para uma diregao objetiva, na 

sua orientagao. 

SUMMARY 

Confusion of facts and interpretations usually constitutes 

an important source of predicaments in scientific development. 

This seems to be particularly true in the case of psychology. 

For this reason, we decided to survey, in this work, the pheno- 

mena commonly held to be the object of this science, in order 

to find out which ones could be considered really observable. 

Initially we tried to define what we meant by an observable, 

and we ended by identifying it, in the purest case, as that object 

of an apprehension that could not be subjected to any doubt 

— a conclusion which is in line with a ponderous current of 

philosophical and psychological thought in the past. 

After this, we examined in some detail several concepts 

relating to facts that commonly are generically referred to as 

"behavior". We discussed the concepts of response, molar 

behavior (including the subdivisions of real, apparent and phe- 

nomenal behavior) and molecular behavior. Our analysis led 

us to reject that these concepts refer to observables because 

they always result from the scientist's adherence to a given 

theoretical position or from the administering to the observed 

"reality" of a definite process of inferential thinking. In other 
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words, the recourse to constructs like stimulus, purpose, cogni- 

tion, and hierarchical organization was considered to be essen- 

tial in the determination of the meaning of such terms. Inci- 

dentally, we tried to show that the great appeal that the concept 

of molar behavior has to a large number of psychologists de- 

rives from the fact that our purpose seems subjectively to be 

the determiner and organizer "par excellence" of our acts. 

Still incidentally, we offered an interpretation, based on gestalt 

assumptions, of purpose and purposive behavior which discarded 

teleological notion in favor of notions of causal sequences. Fi- 

nally, in this phase of our writing, we concluded that there is 

a certain class os facts, here called "performances" (move- 

ments, alterations of position and appearance of the living sys- 

tem) — which could be characterized like pointers in physics, 

by their relations to some spatial and temporal referents — 

that come nearer to what we call observables than any other 

facts externally apprehended. We believe that the most fitting 

procedure for finding them out and describing them is repre- 

sented by the so called "essential phenomenological method", 

which is fundamentally based on the administration of metho- 

dical doubting to our "reality" apprehensions. 

In the final pages we directed our analysis to the pheno- 

mena termed "mental", and found that they are true obser- 

vables, since, in the final analysis, they are the source and the 

condition of all our knowledge. We judged the so called "exis- 

tential phenomenological method" as the most adequate pro- 

cedure for describing them. Finally, we still included in our 

writing a consideration of the likely necessity of distinguishing 

between logical truth and psychological truth, together with 

the reasons why we judged that a constructive science of the 

mental phenomena would be possible on the basis of systematic 

doubting. We also considered the distinctive place of man in 

such a science and the special difficulties which derived for 

psychology from this fact as well as from tt^e fact that conscious- 

ness apparently shows a preference for an objeticve direction 

in its orientation. 
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