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WE HAVE LEARNED THE ANSWERS, ALL THE ANSWERS: 
IT IS THE QUESTION THAT WE DO NOT KNOW. 

Archilbald MacLeish 





Faculdade de Filosofla 
Ciencias e Leuds 

Btbiioteca Central 

APRESENTAgAO 

Para nos, a publicagao de um trabalho como o que ora 
apresentamos tem um sentido que convem ressaltar, neste 
momento em que os psicologos brasileiros tao ardorosamente 
se empenham em ver aqui asseguradas as bases cientificas de 
sua formagao e autonomia de seu exercicio profissional, com 
a obtengao de um estatuto legal apropriado. 

Formamos, como e de dever, na linha avan^ada desse 
movimento e procuramos, por todos os meios, melhorar as 
condigoes para o desenvolvimento da Psicologia como dis- 
ciplina cada vez mais decididamente cientifica e experimen- 
tal. 

Mas, como conhecimento e instrumental metodologico 
hoje ainda inelutavelmente importados, do mesmo modo que 
outros artigos de primeira necessidade que nao produzimos, a 
Psicologia corre aqui o risco de alheiar-se dos problemas do 
meio a que, como profissao, busca servir. 

Um trabalho como o que constitui a presente tese de 
doutoramento demonstra, pelo carinho e lucidez com que 
seu tema e tratado, que o impeto cientifico e experimental da 
nova geragao — a quern compete realizar de fato a Psicologia 
cientifica no Brasil — nao descura os problemas que vem do 
passado, mas procura aborda-los com novos instrumentos, 
prometedores de maior eficacia e precisao. 

Assim, o tema por excelencia do que se poderia chamar a 
Psicologia Social brasileira do passado e retomado, por Dante 
Moreira Leite, de uma forma critica e cautelosa que, a nosso 
ver, coloca definitivamente o problema do carater nacional 
brasileiro em termos incompativeis com a repetigao — por 
quern se possa intitular psicologo — de tentativas do tipo da- 
quelas, a um tempo ambiciosas e ingenuas, que passa em re- 
vista em seu trabalho. Na Psicologia, a promogao de um tema 



tradicional a uma fase nova, de caracteristicos mais nitida- 
mente cientificos e um merito que se deve reconhecer. 

* * * 

Nem so por retomar um assunto que empolgou anteces- 
sores, demonstra o autor ter presentes a seu espirito os requi- 
sites da situagao concreta em que seu trabalho tern lugar. 

Parece-nos que e tambem desconhecer os requisites da 
situagao em que uma tese doutoral ou uma pesquisa tern lu- 
gar e fungao, por-se alguem hoje — sempre falando com refe- 
rencia a particular situagao da ciencia psicologica no Brasil 
— a pesquisar ou a teorizar para um meio que nao e o nos- 
so. Antes que tais trabalhos possam ser encaminhados ao 
grande mercado internacional, atendendo-lhe as especifica- 
goes e exigencias quanto a forma e ao fundo, na Psicologia 
estamos na situagao de ter de criar ainda as condigoes para 
que isso venha a ser possivel. 

Sem tradigao de ensino universitario da materia, muito 
menos com qualquer tradigao de pesquisa cientifica, sem la- 
boratorios, sequer dispondo da bibliografia necessaria, quern 
queira aqui contribuir para melhorrar nossa propria situa- 
gao nao pode proceder como se aqui houvesse aquelas tradi- 
c5es, aqueles laboratories, aquelas facilidades bibliograficas. 
Para o nosso meio, enfim, tern hoje mais importancia uma 
discussao critica de hipoteses e teorias de certa generalidade 
(diriamos talvez com propriedade, "molares ou macroscopi- 
cas"), discussao que se encaminhe — ou que possa encami- 
nhar — a pesquisa de novos fatos ou a verificagao de hipote- 
ses particulares, do que o escolher o pesquisador uma area 
por demais restrita de investiga^ao, que, depois, na mente de 
ninguem aqui possa encontrar o contexto em que tenha sen- 
tido. Nao por que estejam os psicologos em geral mal infor- 
mados, mas porque, sendo tao poucos os que pesquisam e tao 
numerosos e variados os problemas, raro sera o problema de 
um ser tambem o de outro, nao encontrando a especdicidade 
de uma contribuigao desse tipo quern aqui a possa aproveitar. 
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Resulta, pois, vao o esforgo do pesquisador que aqui tra- 
balhando, feche os olhos a sen meio, queira saltar etapas 
e, intelectualmente, viver fora de sua terra. Ti'abalha me- 
Ihor, hoje, pelo desenvolvimento da cidncia psicologica no 
Brasil quem plantar para o future: para que os estudantes 
que, cada vez mais numerosos, nas universidades buscam a 
Psicologia, amanha, nas condiqoes que hoje Ihes preparar- 
mos, possam ser aqueles pensadores e pesquisadores que se 
fagam ouvir no cenario da ciencia internacional. 

Hoje, mesmo os que, como Dante Moreira Leite, que apds 
seu doutoramento estudou em universidades norte-america- 
nas e que, se la houvesse ficado, iria trabalhar segundo ou- 
tros padroes, ajustados a outras circunstancias, tem que 
plantar agora para colher depois. Sua tese doutoral, desen- 
volvendo com clareza o roteiro das ideias sobre o carater na- 
cional brasileiro tem valor, a meu ver, por ter feito o que era 
precise que fosse feito primeiro. O que depois devera vir, ele 
proprio no-lo dara ainda, ou outros que possam partir do 
ponto em que colocou seu problema. O que fez, tem sentido, 
e, acreditamos, nao foi em vao. 

* * * 

Ao apresentar ao publico esta tese defendida nesta Ca- 
deira, queremos ainda uma vez agradecer a colaboragao 
prestada aos trabalhcs deste doutoramento pelos ilustres 
componentes da Banca Exammadora: Profs. Drs. Lourengo 
Filho, da Universidade do Brasil; Roger Bastide, Paul Arbous- 
se-Bastide e Mario Wagner Vieira da Cunha, todos desta 
Universidade, na data da arguigao do candidate (1.954). 

Annita de Castilho e Marcondes Cabral 

Sao Paulo, agosto de 1.958 





PREFACIO 

fiste ensaio procura analisar as descrigoes, por brasilei- 
ros, de suas proprias caracteristicas psicologicas coletivas. 
Ao que posso saber, nao existe ainda tentativa semelhante, 
o que digo, menos para reivindicar um precario titulo de 
originabdade, que para justificar a imprecisao do metodo, 
a inseguranga de princlpios e conclusoes. 

O exame das ideologias sobre o carater nacional brasi- 
leiro parece justificado, quando pensamos ser este um dos 
temas constantes de nossa vida intelectual, uma das formas 
preferidas de nosso dialogo com Portugal, com a Africa, com 
a America, com a nossa historia. Olhamos para os Portu- 
gueses, africanos e indios procurando neles uma explicagao 
para nossas mazelas coletivas, nossas infelicidades politicas, 
nossa incapacidade cientifica e filosofica. Qual a origem in- 
telectual e social dessas ideologias? Qual sua validez, qual 
sua margem de erro? Acaso nos vimos sempre com os mes- 
mos tragos*? Como nos explicamos? 

Seria impossivel responder a todas as questoes; muitas 
delas seriam legitimas na historia intelectual ou filosofica, 
e nao no campo da Psicologia Social. Aqui, selecionei ape- 
nas um aspecto das ideologias, a descrigao dos tragos psico- 
logicos, para compara-la a descrigao encontravel nos este- 
reotipos, hipoteticamente considerados descrigoes sem teoria, 

Esta definigao do campo de estudo explica tambem que 
este ensaio nao seja tarefa de erudigao, mas pesquisa inten- 
cionalmente limitada. 

Por isso nao teria sentido uma anabse extensiva de teo- 
rias e descrigoes especificas, num campo extraordinariamente 
vasto e rico, como e o do carater nacional. 

Meu criterio nas referencias bibliograficas foi citar o 
minimo possivel, nao o maximo; como nao era possivel ana- 
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lisar todos os autores, conviria restringir as citagoes as ten- 
dencias prcvavelmente mais importantes. 

Para dar apenas um exemplo: no conflito Sociologia- 
Psicanalise, a bibliografia poderia ser aumentada facilmente 
para vinte ou trinta referencias, mas limitei-me a indicar 
o problem a em Malinowski, reconhecidamente um dos auto- 
res fundamentals para este problema teorico. 

Por outro lado, mesmo com esta consideragao, desejaria 
ter tido oportunidade de reunir uma bibliografia especifica 
mais completa, sobretudo de revistas que, encomendadas, 
nao me foram entregues. De qualquer forma, o nucleo da 
pesquisa — a descrigao do brasileiro pelo brasileiro — nao 
parece ter sido prejudicado por essa deficiencia bibliografica, 
mas apenas pela inexistencia de criterios bem nitidos para 
a analise. 

Esta e que, ainda agora, esta imprecisa e incompleta, 
pois nao consegui retirar do material todas as inferencias 
posslveis. 

A disposigao dada ao trabalho foi procurar, inicialmente, 
uma apresentagao do campo de estudo do carater nacional, 
indicando algumas anabses concretas e algumas dificuldades 
teoricas, a fim de situar a pesquisa (Parte I); a seguir, resumi 
as ideologias sobre o carater nacional brasileiro, para analisa- 
las tentando verificar o seu conteudo teorico e os tragos psi- 
cologicos descritos (Parte II); depois, descrevi a pesquisa 
sobre estereotipos nacionais de estudantes do curso secunda- 
rio (Parte III); finalmente, nas conclusoes, procuro indicar a 
relatgao entre as ideologias e os estereotipos. 

Formalmente, teria sido mais adequado apresentar resu- 
mes menores das ideologias e se nao o fiz — mas nao estou 
seguro de ter seguido a melhor solugao — foi para permitir 
ao leitox acompanhar e criticar a analise empreendida. Fo- 
ram apresentados mais sucintamente os autores que, embora 
referindo-se ao carater nacional como ponto fundamental, 
apresentaram-no num contexto mais amplo que esse tema. 
Em outras palavras, quando Cruz Costa, pox exemplo, analisa 
o pensamento brasileiro, interpreta-o como decorrencia de ca- 
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ractenstica psicologica do brasileiro, mas analisa a filosofia 
brasileira, e nao apenas o carater nacional. Paulo Prado, ao 
contrario, tem a intengao de descrever, em toda a obra, o ca- 
rater do brasileiro. 

Embora nao seja possivel agradecer nomeadamente a to- 
dos os que me auxiliaram na elaboragao deste estudo, gostaria 
de lembrar os que mais diretamente a ele estiveram ligados. 

Como orientadora desta tese, Dra. Annita de Castilho e 
Marcondes Cabral representou um estimulo constante ao tra- 
balho, confiando, mais do que eu proprio, na sua significagao 
e alcance, sugerindo leituras e formas de interpretagao ou 
analise. Nao apenas o tema me foi sugerido por um de seus 
cursos — o de Psicologia Social, de 1948 — como tambem 
grande parte da interpretagao decorre de suas sugestoes nas 
varias fases da redagao do estudo. 

A minha mulher devo nao apenas a organizagao da bi- 
bliografia geral e a confecgao das tabelas, como tambem co- 
mentarios e criticas as sucessivas redagoes dadas ao ensaio. 

Quero agradecer ao Diretor da Faculdade, Dr. Euripedes 
Simoes de Paula, a gentileza e boa vontade com que atendeu a 
todas as minhas solicitagoes durante a elaboragao da tese. 

Sao Paulo, Setembro de 1954 





PRIMEIRA PARTE 

TEORIAS DO CARATER NACIONAL E OBJETIVO 
DO ENSAIO 

O period© anterior ao seculo XIX 

Poucas ideias nas ciencias humanas apresentarao tantas 
contradigoes e dificuldades quanto a de carater nacional. 
Muito dessa contradlgao decorre da origem popular dessa 
iddia ou desse sentimento. A forma rudimentar da ideia de 
carater nacional pode ser encontrada no etnocentrismo e nos 
estereotipos das varias nacionalidades (1). Por isso, realizar 
a historia completa do conceito de carater nacional envolve- 
ria nao so o estudo da Antiguidade, como tambem das ideias 
dos primitivos sobre si mesmos e sobre os povos vizinhos. Na 
realidade, a tarefa e menos ampla, se pensarmos que o termo 
nacional nao pode ser aplicado corretamente antes dos fins 
do seculo XVIII (v. pags. 61 ss. discussao sobre a existencia e 
caracteristicas das nagoes). 

Assim, as teorias dedicadas ao carater nacional terao sua 
grande epoca nos fins do seculo XIX e principios do XX. E 
por que exatamente neste periodo? A explicagao de certo mo- 
do mais simples, para este fenomeno, seria a apresentada por 
Linton (2), para o aparecimento das teorias sobre ragas: ape- 
nas a partir do seculo XVI os europeus (pelo contacto com 
amerindios e africanos), adquiriram consciencia de raga. Ini- 
cialmente, procuraram racionalizar sua superioridade militar 
atraves da vontade de Deus e, mais tarde, na teoria evolucio- 
nista, encontraram a formula preciosa para justificar seu do- 
minio. 

(1). — V. George P. Murdock — "Ethnocentrism" in Encyclopaedia of Social Scien- 
ces, Vol. V, pgs. 612-4; Donald Pierson — Teoria e Pesquisa em Sociologia, 
pgs. 160 ss. 

(2). — Ralph Linton — O Hotnem (Uma Introdu^.o a Antropologia), pgs. 63 ss. 
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Na realidade, embora a apresentagao de Linton esteja 
certa, parece ter havido outros motivos para o aparecimento 
das teorias racistas. Primeiramente, seria necessario com- 
preender a teoria da evolugao nao apenas no quadro biolo- 
gico, mas tambem na moldura mais ampla da Filosofia do 
seculo XIX, toda ela penetrada pelo pensamento historico. 
Precisariamos lembrar tambem o conflito entre a ideologia 
liberal-democratica e a existencia de escravos e do imperia- 
lismo colonial; os conflitos entre nagoes e entre classes so- 
cials dentro das nagoes industrializadas; o desenvolvimento 
das ciencias naturals permitindo o estudo desse novo pro- 
blema. 

Esses motivos valem tanto para as teorias sobre ragas, 
quanto para as teorias sobre nagoes, pois os dois aspectos 
nao podem ser separados nessa epoca. Para as teorias sobre 
diferengas entre nagoes, concorre decisivamente o romantis- 
mo, de um lado com sua preferencia pelo exotico (enquanto 
o classicism© exigia a expressao do normal) e, de outro, com 
a pesquisa do passado nacional, talvez pela melancolla pro- 
duzida pelo presente materializado (3). 

Evidentemente, estes aspectos todos nao surgiram como 
por milagre no pensamento europeu, mas unicamente se 
acentuaram na epoca. Para dar um exemplo apenas, tome- 
mos a poesia de Camoes: nos Lusiadas ocorrem versos de sen- 
timento nacionalista e na lirica passagens onde se observa a 
descrigao de diferengas fisicas entre individuos e ragas dife- 
rentes. 

Nos Lusiadas: 

"Fazei, Senhor, que nunca os admirados 
Alemaes, Galos, Italos e Ingleses 
Possam dizer que sao para mandados, 
Mais que para mandar, os Portugueses" 

Lus. X, 152 

(3). — Esta volta ao passado tem sido descrita em varios poetas e prosadores romaiv- 
ticos. No Brasil, o Romantismo voltou-se para o passado colonial, aqui repre- 
sentando o mesmo sentido que a Idade Media teve para o europeu. 
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"Vereis amor da patria, nao movido 
Ue premio vil, mas alto e quase eterno; 
Que nao e premio vil ser conhecido 
Por um pregao do ninho meu paterno. 
Ouvi: vereis o nome engrandecido 
Daqueles de quem sois senhor superno, 
E julgareis qual e mais excelenle, 
Se ser do mundo rei, se tal gente' 

Lus. I, 10 

Nas Endechas a Barbara Escrava: 

Aquela cativa, 
Que me tern cativo, 
Porque nela vivo 
Ja nao quer que viva. 

Rosto singular, 
Olhos sossegados, 
Pretos e cansados, 
Mas nao de matar. 

Uma gra^a viva, 
Que neles Ihe mora. 
Para ser senhora, 
De quem e cativa. 
Pretos os cabelos, 
Onde o povo vao 
Perde opiniao 
Que os louros sao belos. 

Pretidao de amor. 
Tao doce a figura, 
Que a neve Ihe jura 
Que trocara a cor. 
Leda mansidao, 
Que o siso acompanha; 
Bern parece estranha, 
Mas barbara nao. 
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Teoricos do scculo XIX e seus continuadores. 

Gobineau, Taine, Fouillee, Letourneau 

Certamente nao seria possivel analisar todos os autores 
que no seculo XIX e principios do seculo XX apresentaram 
teorias direta ou indiretamente relacionadas com o carater 
nacional. For isso, selecionamos alguns autores que nos pa- 
receram tipicos: Gobineau, Taine, Fouillee e Letourneau. 

Gobineau (4) parece ter tido uma preocupagao funda- 
mental: explicar porque alguns povos decaem e desaparecem 
(introdugao). A ideia de uma decadencia dos costumes (e 

aqui se percebe a referencia implicita a Montesquieu), Gobi- 
neau opoe a ideia da degenerescencia da raga: "ce peuple n'a 
plus la valeur intrinseque qu'autrefois il possedait, parce qu'il 
n'a plus dans ses veines le meme sang, dont les alliages suc- 
cessifs ont graduellement modifie la valeur" (pg. 24, 1.° vol.). 
O processo de exposigao de Gobineau e curioso, pois demons- 
tra hipoteticamente suas afirmaQdes e, depois, apresenta o 
exemplo para confirmar a dedugao teorica. Para o autor, nao 
existe influencia do clima, pois no mesmo lugar, em epocas 
diferentes, desenvolvem-se civiliza^oes muito diversas, devi- 
das as qualidades inatas das ragas. Outra prova dessa desi- 
gualdade esta no desenvolvimento diferente dos varies po- 
vos: se ha povos iguais aos povos frances e ingles, por que 
nao descobriram nem a imprensa, nem a maquina a vapor? 
Porque nao produziram gueireiros como Cesar ou Carlos 
Magno e por que nao houve entre eles poetas como Homero 
ou medicos como Hipocrates? 

Taine apresenta uma teoria extremamente sugestiva e 
de grande influencia, sobretudo na critica literaria. Inicial- 
mente, o objetivo de Taine nao e a explicagao do carater na- 
cional, mas a fundamentagao cientifica da critica de arte (5) 
e integra portanto o que se poderia denominar o cientifismo 
literario do seculo XIX. Para realizar a critica cientifica, 

(4). — A. Gobineau — Essai sur I'tnegaSite des races humiairtes. Seme, edition. 
(5). — V. Ernst Cassirer — La Ciencias de la Cultura pgs. 119 ss.; Lanson   

Histoire de la Litterature Frangaise, pgs. 1043 ss. (la. ed., 1894). 
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Taine procura mostrar a obra literaria como decorrencia de 
tres fatores: a raga, o meio e o momento historlco. Esta teo 
ria tem sido criticada e analisada de varies pontos de vista, e 
nao precisamos repetir essas criticas aqui. Para nos, sua teo- 
ria tem importancia por pretender anabsar expressoes do ca- 
rater nacional. Deste ponto de vista, seu livro mais interes- 
sante e "Notes sur I'Angleterre", (6) e, neste, o capitulo VIII, 
onde Taine analisa o espirito ingles, comparando-o com o 
frances. 

Para Taine, o tra^o fundamental do carater frances se- 
ria a analise de ideias; o do ingles seria a preocupagao com 
fatos e nao com ideias. Esta caracteristica inglesa pode ser 
em parte explicada pela educagao, pelas leituras, pelo gosto 
de viajar. Mas estes fatores nao seriam suficientes para ex- 
plicar essa inclina,gao; alem deles, devemos notar "un pen- 
chant inne a la race, a savoir le gout des faits, I'amour de I'ex- 
perience, I'instint de Tinduction, le besoin de certitude. Qui- 
conque a etudie leur litterature et leur philosophie, depuis 
Shakespeare et Bacon jusqu'aujourd'hui, sait que cette incli- 
nation chez eux est hereditaire et qu'elle apartient a la for- 
me meme de leur esprit, qu'elle tient a leur fagon de com- 
prende la verite" (pg. 332). 

Mais, para o critico frances, essa inclinagao inglesa esta 
presente nao apenas nas camadas e nas express)oes inte- 
lectuais, mas em toda a vida inglesa; procura mostrar ainda 
as vantagens e desvantagens dessas inclinagoes diferentes de 
franceses e ingleses. Mais, para Taine sequer a lingua in- 
glesa esta dotada de palavras capazes de exprimir correta- 
mente as ideias gerais. 

Fouillee (7) representaria talvez um momento novo na 
teoria do carater nacional, distinguindo nitidamente os fatores 
responsaveis por sua formagao. Fouillee divide esses fatores 
em dois grandes grupos; os estaticos e os dinamicos. Os es- 
taticos seriam a raga (excegao feita para variagoes in- 
troduzidas a pouco e pouco pelos diversos cruzamentos) e o 

(6) . — Hlypolite Taine — Notei sur I'AngJetere. Douzieme edition. 
(7). — Alfred Fouillee — Basque jo psicologico de los pueblos europeos. 
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meio (excegao feita para as diferengas levadas ao meio pela 
civilizagao). Os fatores dinamicos sao os fisiologicos (selegao 
das ragas mais adaptadas ao meio fisico ou social) e os socio- 
logicos (historia do povo, relagao com os povos vizinhos, de- 
senvolvimento intelectual, estetico e moral). 

A partir desta distingao, o autor supde um carater inato 
ou psicologico e um carater adquirido ou psico-sociologico. 
De qualquer forma, e apesar destas distingoes, as ragas conti- 
nuam sendo fatores importantes pois se nao determinam, 
condicionam o desenvolvimento de um povo, assim como a 
constituigao fisiologica e cerebral de um individuo marca os 
limites de sua possibilidade de desenvolvimento. Se um indi- 
viduo pertence a uma raga degenerada ou inferior, e susceti- 
vel apenas de um certo desenvolvimento, alem do qual sera 
incapaz de avangar. Para o autor, e necessario notar, "se o 
clima nada pode sem a raga; se a raga pode muito, apesar do 
clima, quando este nao oferece obstaculos fisicos intranspo- 
niveis, sao sobretudo os homens, reunidos em sociedade, que 
podem quase tudo entre si" (pg. 19). Mas tambem seria erro 
atribuir tudo a populagao, pois esta e um fenomeno de quan- 
tidade, "demasiadamente material e exterior". Sao as forgas 
psico-sociais mais profundas (simpatia ou comunidade afeti- 
va; acordo das inteligencias, que se verifica principalmente 
na razao, e o acordo das vontades) que chegam a constituir 
nao ragas, mas tipos nacionais. Desta forma, cada povo com- 
preende um "determinismo sociologico, isto e, um con junto de 
sentimentos e de ideias produzido pela a^cao dos sentimentos 
de todos sobre cada um e dos sentimentos de cada um sobre 
todos" (pg. 22). 

Ocorre, entretanto, que na descrigao concreta da vida 
mental dos varios povos, a explicagao atraves da raga e fun- 
damental para o autor. Assim, a descrigao do povo russo (pg. 
536) se baseia na raga e na educagao. 

Mas o mais saboroso dos autores da epoca sera talvez 
Charles Letourneau (8). Nao e um homem de genio, talvez 

(8). — Charles Letomeau —i La Psychologie Ethnique (Mentalite des Races et des 
Peuples) . 
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nao tenha sequer o bom senso de um Fouillee para fazer afir- 
magoes prudentes. Mas se — como se tem observado muitas 
vezes — e nos escritores medlocres que devemos procurar os 
tragos caracterlsticos de uma epoca literaria, e tambem nos 
autores de pequena envergadura que podemos observar, em 
ponto grande, os biases de uma formulagao e o jargao cientifl- 
co de um momento historico. Letourneau 6 como um reposi- 
torio de todo o sonho cientifista do seculo XIX, que nao pou- 
pou sequer a literatura, como o demonstram Zola e Tains. 
Mas, digamos logo, nao e ciencia de laboratorio ou pesquisa de 
campo, mas ciencia de biblioteca, com todos os seu manei- 
rismos e ate com uma poesia propria. Assim, por conscien- 
cia se entendera "la propriete primordiale, que possedent, chez 
I'animal et chez I'homme, certaine cellules nerveuses a aristo- 
cratiques, celle de sentir, de percevoir les ebranements, les vi- 
brations moleculaires, dont elles sont le siege, et de les reper- 
cuter en phenomenes psychiques..." (pgs. 1-2). Descrevendo 
os defeitos morais do chines, inclui este: "Une autre imper- 
fection morale est la haute opinion, qu'a le Chinois, de la 
superiorite de son pays et de sa race sur le reste du genre 
humain" (pg. 259). 

E todos os pressupostos da ciencia da epoca estao expli- 
citados em Letourneau: a crianga apresenta em seu desenvol- 
vimento as varias fases por que ja passou a humanidade. Os 
caracteres adquiridos sao transmitidos as geragoes seguintes: 
"Chacun de nous, en effet, a regu des circonvolutions cerebra- 
tes, psychiquement modeles par la longue lignee de ceux qui 
nous ont precedes dans la vie et qui, par leur conduite, nous 
ont moralises ou demoralises sans le vouloir" (pg. 60). Umas 
ragas sao superiores as outras e isto se explica porque: "Tout 
ce qui constitue la superiorite cerebrale des races superieu- 
res sur les autres a ete acquis lentement par la domestica- 
tion sociale, par la pratique, par I'effort ou par la contrainte 
subie" (idem). As sociedades se organizam partindo do sim- 
ples para o complexo: o cla primitive seria a "celula das so- 
ciedades" (pg. 85). Por isso mesmo, os individuos dos clas 
australianos podem mostrar varias caracteristicas de infe- 
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rioridade infantil, entre as quais "une sorte d'inquietude mo- 
trice, une grande difficulte a rester immobiles; sans cesse 
ils executent des mouvements automatiques, rapides, sacca- 
des" (pg. 97). 

Criticas as teorias. 

Ora, e facil verificar que essas teorias apresentam como 
pontos fundamentais; a) explicagao pela raga, embora o 
grau de influencia deste fator varie entre os varios autores; 
b) explicagao pelo ambiente geografico; c) as vezes, tenta- 
tiva de explicar o carater nacional pelas condigSes "historico- 
culturais" do grupo considerado; d) aceitagao de um evolu- 
cionismo linear, cuja meta e a sociedade ocidental, admitin- 
do-se ainda que as transformagoes sobrevindas sao transmi- 
tidas hereditariamente as geragoes seguintes (e o que se 
poderia denominar o lamarckismo social); e a evolugao se 
faz em termos de "luta pela vida" com sobrevivencia do mais 
apto (e o que se denominaria darwinismo social); f) a des- 
cribe psicologica se faz em termos de psicologia classica e 
os varios fenomenos psiquicos sao supostos como mais ou 
menos independentes (afetividade, voligao e razao conside- 
rados como categorias mentais); g) supoe-se a existencia de 
caracteres fixos nos varios povos ou ragas. Naturalmente estes 
tragos teoricos nao aparecem em todas as exposigoes e mui- 
tas vezes se inter-relacionam. Assim, no caso de Fouillee (v. p. 
19), a raga e considerada como a materia prima que se de- 
senvolvera numa ou noutra diregao, de acordo com os outros 
fatores; para Lapouge (9), o "darwinismo social" seria a ex- 
plicagao basica. 
As criticas a essas teorias vieram de varias diregoes, ferindo 
tao profundamente os seus postulados que o proprio conceito 
de carater nacional desaparece das cogitagoes cientificas. 

Critica da Antropologia e da Sociologia 
A Antropologia destroi uma das suposigoes basicas dos 

teoricos .do carater nacional, substituindo a ideia de raga 

(9). ' V. Lapouge — Anthroposodologie; cf. Gilberto Freyre, Sociologia, V. II, 
pgs. 300 ss. 
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pela de cultura. Embora Lowie, (10) discipulo direto de Boas, 
afirme que este nao afastava a possibilidade de encontrar di- 
feren^as psicologicas entre as ragas, a sua apresentagao do 
problema nao deixa muita margem a duvidas; "it does not 
matter how the similar traits in diverse races may have ori- 
ginated, by diffusion or independent origin. They convince 
us of the independence of race and culture because their dis- 
tribution does not follow racial lines" (11). Ora, e suficiente 
a afirmagao da independencia da cultura com relagao as ra- 
gas, para a idela de raga perder seu valor como forma de 
explicagao para diferengas psicologicas. Mas com relagao a 
ideia de carater nacional, Boas foi ainda mais explicito: "Our 
characterization of the mentality of a people is merely a 
conceptionalization of those traits that are found in a large 
number of individuals' and that are, for this reason, im- 
pressive. In another population other traits impress them- 
selves upon the mind and are conceptionalized. This does 
not prove that, if in a third population both types are found, 
it is mixed in its functional behavior. The objective value of 
generalizations of this type is not self-evident, because they 
are merely the result of the subjective construction of types, 
the wide variability of which is disregarded" (12). 

Nesta etapa da teoria, como se observa, e o proprio con- 
ceito de carater nacional que desaparece, juntamente com o 
desaparecimento da explicagao das diferengas entre os povos 
atraves das ragas. 

Os estudos de Sociologia confirmaram tais resultados, 
quando analisaram as caracteristicas do hibrido racial, por 
exemplo. Essas caracteristicas nao resultavam dos possiveis 
caracteres das ragas em cruzamento, mas sim das peculiares 
condigoes de vida; estas, semelhantes para todos os margi- 
nals, determinavam caracteres semelhantes para individuos 

(10). — Robert Lowie, Historia de la Etnologia, pg. 169. 
(11). — Franz Boas — "The problem of race" in Anthropology, apud V. F. Calverton 

(ed.), The Making of Man, pg. 141. 
(12). — Idem, pg. 129. 
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de ragas diferentes e vivendo em ambientes geograficos os 
mais diversos (13). 

Critica da Psicologia Diferencial. 

Quando a Psicologia Experimental desenvolve tecnicas 
para a avaliacao quantitativa da inteligencia e da personali- 
dade, pode afastar as afirmagoes puramente qualitativas das 
teoxias anteriores (14). Embora essas pesquisas fossem para- 
lelas as da Antropologia Cultural, e utilizassem muitas vezes 
os resultados desta, responderam a uma pergunta especifica. 
Admita-se a existencia de culturas diferentes, independentes 
das diferengas raciais: nao permaneceria a posslbilidade de 
que, dentro da mesma cultura, as ragas se desenvolvessem de 
forma diferente? E isto nao seria uma prova da existencia de 
diferengas psicologicas devidas as variagoes raciais? 

A significagao das pesquisas de Psicologia foi demonstrar 
que, quando tais diferengas existem, sao devidas a criterios 
sociais de segregagao e nao a condicionamento ou determinis- 
mo biologico. Assim, as pesquisas de Otto Klineberg, por 
exemplo, demonstraram a variacao da personalidade e da in- 
teligencia em individuos do mesmo grupo racial, uma vez 
vivendo em condigoes sociais diferentes (15). 

Critica da Genetica. 

A Genetica contemporanea, afastando a ideia da trans- 
missibilidade dos caracteres adquiridos, afastou um dos pon- 
tos fundamentais das teorias do seculo XIX: uma evolugao 
linear da sociedade com a transmissao de caracteres adqui- 
ridos na luta pela vida (16). A ideia de transmissao de ca- 
racteres adquiridos, a genetica mendeliana opos a ideia de 

(13). t V., como exemplo, o livro classico de Stonequist, O Homem Marginal, 1942. 
( • """■ Para a significagao da medida no estudo das diferengas psicologicas: Anastasi 

and Foley, Differential Psychology, pgs. 7 ss.; Leona E. Tyler, The Psycho- 
logy of Human Differences, pgs. 5 ss. 

(15). — Klineberg, Otto — Race Differences. 
(15). — V. L.C. Dunn e Th. Dobzhanski — Heredity, Race and Society, pgs. 76 ss.; 

H. S. Jennings et al. Aspectos Cientificos del Problema Racial, caps. I e II. 
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mutagoes. Alem disso, os estudos de Genetica tiveram tam- 
bem importancia para o estudo da raga, quando demonstra- 
ram que, a nao ser o reduzido grupo dos australianos, todos os 
cutros grupos raciais estao no mesmo grau de evolugao (17). 

Outra critica ao "darwinismo social" decorreria de um 
conhecimento mais minncioso das sociedades primitivas. 
Atraves desse conbecimento, nao apenas se verifica a multi- 
plicidade das formas de vida criadas pelo homem, corno tam- 
bem a ideia de "tipos" da organizagao social, de formas da re- 
ligiao evoluindo gradativamente, desaparece. A uniformida- 
de desses tipos era aparente e nao ha via o desenvolvimento 
uniforme anteriormente suposto. Assim, caem por terra as 
teorias "acabadas" do totemismo, das varias formas de fa- 
milia evoluindo em etapas pro-estabelecidas (18). 

Critica a suposigao de caracteres fixos. 

Outro dos fundamentos das teorias do carater nacional 
era a existencia de caracteres fixos. A critica a esta ideia po- 
de ser exemplificada com dois autores, de formagao teorica 
muito diferente: J.F. Brown e Hamilton Fyfe. 

De Brown: "The Germans were characterized as thrifty 
and sentimental and liberty loving in the period before the 
world war. Owing to industrial expansion during this period 
the underlying dynamic situation in Germany was either sta- 
ble or progressing toward greater fluidity. Correlated with this 
was the growth of liberal democracy. Events since 1918 have 
shown the characterization completely inadequate, since the 
field struture has changed During the inflation period 
(1918-1923), the intrinsic thrifty of the German disappeared 
completely" (19). 

(17). — Cf., entre outros, Kay Birket-Smith — Razas Htmianas^ pgs. 73 ss.; tem-se 
pcsto em duvida tambem este primitivismo dos autralianos: Anthony Bamett, 
The Human Species (A Biology of Man), pgs. 95 ss. 

(18). — Esta a posigao, por exemplo, de Frederick Engels — The Origin of the Family, 
Private Property and the State. (A edigao original e de 1884) . 

(19). — J. F. Brown — Psychology and the Social Order, pg. 126. 
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De Fyfe; "As lately as 1904 a careful observer of Bristish 
manners could report that the aim of Englishmen who had 
made fortunes in comerce was to get out of trade and be 
"gentlemen". That was true at the time. It seemed to many 
to be part of the national character. Since then, the aris- 
tocracy of title work in banks, stockbrokers' and merchants' 
offices; no branch of trade or finance is despised by them. 
Cabinet Ministers turned out of office become Company Di- 
rectors. Has the national character altered? No, circumstan- 
ces have changed" (20). 

Para esses dois autores desaparece tambem a ideia de ca- 
rater nacional, pois nao existe continuidade nos tragos apre- 
sentados. 

Critica atraves da analise dos estereotipos. 

Uma analise dos estereotipos sera apresentada na parte 
III deste estudo e nos dispensamos de antecipa-la aqui. Como 
critica a ideia de carater nacional, os estudos sobre estereoti- 
pos tiveram importancia fundamental. Se se demonstra, co- 
mo se demonstrou, a varia?ao do estereotipo nao de acordo 
com uma variagao do objeto estereotipado, mas de acordo com 
modificagdes na situagao dos manifestantes de estereotipos, 
estes perdem sua significagao como possiveis tradutores de 
uma observacao. Em outras palavras o estereotipo nao e real, 
pois apresenta uma realidade falseada pelo interesse ou pela 
posigao dos seus portadores. 

Estudos contemporaneos feitos sob os mesmos principios. 

Essas criticas nao atingem, entretanto, todas as camadas 
intelectuais, e continuamos a encontrar tentativas de analise 
feitas nos moldes de Fouillee e Taine. Inutil tentarmos expli- 
car porque continuam a aparecer teorias dentro desse qua- 
dro ultrapassado pela ciencia. Poder-se-ia pensar que, apesar 
de tudo, continua-se a perceber diferengas entre os indivi- 

(20). — Hamilton Fyfe — The Illusion of National Character, (ed. resumida) pg. 74. 
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duos de grupos nacionais diferentes, e as formas de expressao 
artlstica, filosofica, esportiva, politica, continuam a despertar 
a necessidade de uma explicagao. De outro lado, se o cientis- 
ta, habituado a analisar diferengas de pormenor, encontra 
semelhangas entre as varias culturas, ou afirmagoes contradi- 
torias sobre os mesmos povos, o intelectual menos informado 
percebe as diferengas globais e procura descreve-las e expli- 
ca-las. 

Tais descri(gdes sao mais ou menos felizes, mais ou menos 
penetrantes, de acordo com o genio do autor. Alguns exem- 
plos dao relevo a estas afirmagoes. 

De Ortega y Gasset: 
"Si ahora tornamos los ojos a la realidad lespanola facil- 

mente descubrimos en ella un atroz paisage saturado de indo- 
cilidad y sobremanera exento de ejemplaridad. Por una ex- 
trana y tragica perversion del instinto encargado de las valo- 
raciones, el pueblo espanol, desde hace siglos, detesta todo 
hombre ejemplar, o, cuando menos, esta ciego para sus cuali- 
dades excelentes. Cuando se deja conmover por alguien, se 
trata, casi invariablemente, de algun personaje ruin e inferior 
que se pone al servicio de los instintos multitudinarios. 

El dato que mejor define la peculiaridad de una raza es 
el perfil de los modelos que elige, coma nada revela mejor fa 
radical condicion de un hombre que los tipos femeninos de 
que es capaz de enamorarse. En la eleccion de amada, hace- 
mos, sin saberlo, nuestra mas vertfdica confesion. 

Despues de haber mirado y remirado largamente los diag- 
nosticos que suelen hacerse de la mortal enfermedad padecida 
por nuestro pueblo, me parece hallar el mas cercano de la ver- 
dad en la aristofobia u odio a los mejores" (21). 

De Patrick Romanell: 
"Asi como el heroe de un drama tragico se ve dividido en- 

tre dos bienes en conflicto, asi el latinoamericano tipico lo 
esta entre los valores y los ideales de su herencia indigena 
precolombiana, por una parte, y los de su herencia europea 

(21). — Jose Ortega y Gasst — Espaiia Invertebrada, pg. 106. 
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por otra parte. Y precisamente en el cruce de esos dos lega- 
dos es donde convergen y a la vez divergen las raices de la 
cultura latinoamericana. El sentimiento tragico de la vida 
tine semejante dualismo, dualismo que aparece en el caracter 
mestizo de todas las instituiciones pertenecientes a aquella 
cultura. En una palabra, contemplar el mundo latinoamerica- 
no es asistir a una verdadera tragedia hispanoindia en gran 
escala, el cual suscita a un tiempo en nosotros misericordia 
y admiracion, y no, pese a Aristoteles, "misericordia y te- 
mor" (22). 

"Y claro esta que las tradiciones puritana y democrati- 
ca de les Estados Unidos, son respectivamente las expressio- 
nes religiosa y politica del sentimiento epico de esa nacion. 
Lo que dijo el presidente Franklin D. Roosevelt en un mo- 
mento de crisis internacional, a saber: que nuestra genera- 
ccion tenia "un rendez-vous con el destino", es aplicable a 
todas las generaciones de norteamericanos, pues tan atinada 
frase se adapta perfectamente al pueblo de lbs Estados Uni- 
dos, siempre seguro de alcanzar cosas mas grandes e mej ores, 
tanto materiales como espirituales" (23). 

E Romanell apresenta nao so a "prova historica" de suas 
afirmaqoes, como, de certo modo, provas na vida intelectual 
e no esporte. Historicamente, enquanto os espanhois aceita- 
ram os indios e cruzaram-se com eles, os ingleses destruiram 
os amerindios de seu territorio; na vida intelectual, o pragma- 
tismo e a "expressao teorica do sentimento epico da vida" e 
o existencialismo a expressao do sentimento tragico. Na vida 
esportiva, o baseball e um simples jogo, enquanto a tourada, 
"um elegante ritual que simboliza o sentimento tragico com 
todos os seus pressagios", 

Em Romanell desaparece a ideia de raca, mas continua 
a ideia da historia, como, em grande escala, determinante do 
carater nacional. 

(22). — Patrick Romanell —• La Formacton de la Mentalidad Mexicana (Panorama 
actual de la Filosofia em Mexico), pg. 30. 

(23). — Ihidenx pg. 32. 
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De Robert Minder: 

"C'est le terme extraversion qui .resume le mieux, peut- 
etre, la qualite dominante des Francs oa Rhenans; une attitur 
de ouverte a regard du monde; quelque chose d'aise, de large, 
de seigneurial; le besoin d'agir, de se remuer, mais aussi celui 
de se divertir et de plaire aux autres. Audace, sens des inicia- 
tives, gout du risque, sont contrabalances chez eux par un 
element que fait defaut au nordique pur: la capacite de sa- 
vourer le moment, I'insouciante morale du "carpe diem" (24). 

Embora Robert Minder critique os racistas — principal- 
mente Gobineau e Giinther — e cite uma das pesquisas de 
Boas, a raga oontinua sendo, para ele, um criterio de explica- 
cao, como se ve pelo texto citado, Outro trago do estudo de 
Minder e aceitar o esteredtipo como criterio de verdade (em- 
bora nao fale em estereotipo mas em "tragos" que ocorrem ao 
espirito de todos) (25). 

De Fidelino de Figueiredo: 

"Individualista ao extreme, por sentimento nato de inde- 
pendencia, por orgulho e por ate vaidade, o povo portugues 
nao pode nunca construir um estavel sistema de governo le- 
gal, depois da queda do absolutism© .."Apesar das gran- 
des realizagoes da sua historia heroica, ou talvez por isso mes- 
mo, o povo portugues tern vivido sempre fora da realidade co- 
mezinha da vida burguesa, comer e dormir, ter que comer e 
onde dormir em paz, prevenir o futuro como a formiga ... it 
uma ilha da Utopia, obstinadamente seqiiestrada da realida- 
de por seculos e seculos. A forma atual desse aonho utopico e 
o seu orgulho passadista, cuja expressao literaria recorda por 
vezes a fabula da ra, que aspirava a ser boi... Gente de in- 
vencivel inclinagao erotica, deu ao amor as formas mais 
transcendentes e proteicas, da grossaria medieval mal disfar- 
gada pela liturgia cavalheiresca ao petrarquismo, ao conceito 

(24). — Robert Minder — Allemagnes et AHemands, (2a. ed.) pg. 41. 
(25). —' Ibidem, pg. 20. 
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platonico, ao romantismo, as sondagens do mundo interior, 
ao alto voo mistico" (26). 

Formulacao de uma nova teoria do carater nacional. 

Se os estudos da Antropologia Cultural e da Psicologia 
contemporanea invalidaram os fundamentos da ideia de ca- 
rater nacional, sera em grande parte atraves desses estudos 
que se vai restabelecer o conceit© aparentemente ultrapassa- 
do. Tentemos esquematizar esta reformulapao nas duas cien- 
cias. 

Boas nao chega a descrever uma cultura globalmente, 
nem a desenvolver todas as implicagoes de sua teoria (27) e, 
em suas maos, a ideia de cultura perde a significagao de um 
todo unitario, para refratar-se numa serie de pesquisas de 
pormenor. 

Quern repoe na Antropologia o sentido "organico" da 
cultura e talvez Ruth Benedict (28). E nao deixa de ser sin- 
tomatico o fato de Benedict tomar como fundamento teorico 
as ideias centrais de Nietzsche e Spengler, que apresentavam 
descrigoes globais de culturas diferentes. Outro trago impor- 
tante desse livro e procurar relacionar seus dados com a cul- 
tura ocidental, e a tentativa de estabelecer relagoes gerais en- 
tre cultura e personalidade. Mais ainda, quando Benedict 
supoe a possibilidade de descrever a unidade de uma cultura, 
nao se supoe tambem a possibilidade de descrever da mesma 
forma as varias culturas das sociedades civilizadas? 

Quanto a Psicologia, a sua contribuigao para a nova 
formulagao vem principalmente da Psicanalise e especifica- 
mente da tentativa de aplicar essa tecnica no estudo de so- 
ciedades diferentes daquela onde surgira. Estas tentativas re- 
velaram, ao menos para os antropologos, a impossibilidade de 
tranpor, integralmente, a psicanalise para sociedades de cul- 
tura diferente. O ponto dramatico desse cheque podera ser en- 

(26). — 
(27). — 
(28). — 

Fidelino de Figueiredo — Ultimas Aventuras, pg. 133 ss. 
Robert H. Lowie — Op. dt., pg. 187. 
Ruth Benedict — Patterns of Culture, 1934. 



— 31 — 

contrado em Malinowski: "As has been already mentioned, the 
crux of the difficulty lies in the fact that to Dr. Jones and 
other psycho-analysts the Oedipus complex is something 
absolute, the primordial source, in his own words the fons et 
origo of everything. To me, on the other hand, the nuclear 
family complex is a functional formation dependent upon the 
structure and upon the culture of a society" (29). 

Ora, se existia esta incompatibilidade entre os conflitos 
mentals aparecidos em uma sociedade primitiva e os de uma 
civilizada, quern poderia garantir a inexistencia de diferen- 
gas fundamentals entre as varias sociedades civilizadas? 

Como se observa, desde a decada de 30 — desde a formu- 
lagao da teoria da cultura como um todo e do conflito entre 
a Sociologia e a Psicanalise — a Antropologia e a Psicologia 
tinham amadurecido para uma reformulagao do conceito de 
carater nacional e desenvolvido os fundamentos que permiti- 
riam estudar este problema. Apesar disto, esta formulagao 
nao se fez ate 1941-1942, data dos estudos de Fromm e Mar- 
garet Mead. Talvez nao existisse antes da Segunda Grande 
Guerra uma motivagao suficientemente forte para esse estu- 
do; talvez somente entao tivesse aparecido a imperiosidade 
de compreender as varias nacionalidades. Mas a explicacao 
talvez esteja na perspectiva nova que os intelectuais foram 
obrigados a enfrentar a partir do inicio da guerra: as ondas 
de refugiados, as perseguigoes movidas aos judeus pelos ale- 
maes, o tratamento dispensado as vitimas da guerra ou da 
politica interna em alguns parses. Como observou Ernst 
Cassirer em pagina magistral, os homens aparentemente 
se tinham esquecido da possibilidade de crueldade e de ce- 
gueira que pode existir em seres humanos sob determinadas 
circunstancias. Houve tambem, e muito significative, o pro- 
blema pratico a ser resolvido pelos cientistas: a guerra psi- 
coldgica, tanto no seu aspecto interne de controlar as rea- 
goes da populagao, quanto no seu aspecto externo, isto e, 

(29). — Bronislaw Malinowski — Sex and Repression in Savage Society (1927); as 
citagSes sao da 3a. ed., London, 1949, pgs. 142-143. 
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combater eficazmente o inimigo. Alqm disto, otimistas 
sociologos e psicologos americanos estavam procurando os 
meios que pudessem conduzir a re-educagao democratica de 
alemaes e japoneses. Sem diivida, muitas destas questoes 
eram pensadas com muita ingenuidade, ao ponto de supor a 
possibilidade a apreender com justeza o carater de um povo 
inimigo. 

Os livros basicos desta fase quase heroica do novo con- 
ceito de carater nacional foram elaborados com esse elan 
guerreiro tao em moda ha dez anos atras. Assim, Margaret 
Mead apresentando "And Keep your Powder Dry" (pg. 8) jus- 
tifica o livro como sua parte no esforgo de guerra. Se bem que, 
ainda durante a guerra, houve momentos pitorescos e ate 
picantes na analise do carater americano ou dos aliados. A 
mesma Margaret Mead pdde demonstra-lo, ao examinar as 
diferengas no comportamento sexual de americanos e ingle- 
ses, "qui donnerent lieu a d'affreux malentendus et a des 
rancunes reciproques". fisse desentendimento se deve ao fato 
de que, "aux fitats-Unis, les jeunes gens prennent de grandes 
iniciatives, mais les jeunes filles sont habituees a exercer leur 
veto vis-a-vis de ces importunites"; na Inglaterra, "les jeu- 
nes filles sont donees d'une certaine timidite protectrice, mais 
elles envisagent avec une relative soumission les avances des 
jeunes gens entreprenantes qui, a leur tour, maitriseront leurs 
elans de maniere adequate" (30). Por outro lado, segundo 
Mead, as conseqiiencias deste conflito nao foram muito gra- 
ves, pois o numero filhos ilegitimos nao foi necessariamente 
maior que em outros lugares de aquartelamento de soldados. 

Exemplos de analises contemporaneas, 

Evidentemente nao poderiamos comentar todas as anali- 
ses ultimamente feitas dos varios povos, nem apresentar to- 
das as teorias que se escreveram dentro desta nova tendencia. 
Selecionamos, par isso, os livros que nos parecem representa- 

(30). —■ Margaret Mead "L'etude du caractere nationale" in Harold D. Lasswell et 
Daniel Lerner (eds.) — Les "Sciences de la Politique" aux Etats-Unis, pg. 123. 
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tivos das varias tendencias existentes, e as elaboragoes teoricas 
aparentemente mais significativas; finalmente, comentaremos 
as cnticas feitas a esses estudos, Sem duvida, nos e impossi- 
vel garantir a precisao desta escolha, pois nao pudemos con- 
sultar muitos artigos e livros talvez mais importantes que os 
apresentados por nos como tipicos. 

Analise Antropologica. 

"And Keep your powder dry" (31) de Margaret Mead, e a 
primeira tentativa de utilizagao da tecnica antropologica pa- 
ra descrigao total de uma sociedade civilizada. Para a auto- 
ra, a vitoria americana somente seria possivel se os america- 
nos se dispusessem a lutar a sua maneira, e nao tentassem 
imitar a forma de guerrear de outros povos. A primeira di- 
ficuldade enfrentada pela autora e a separagao entre a sua 
observagao imparcial e seus sentimentos de participagao no 
grupo descrito; pensa, entretanto, que o treino adquirido por 
ela no estudo das sociedades primitivas Ihe permitira dar da 
sociedade americana uma descrigao objetiva. Outra dificul- 
dade esta na grande extensao dos Estados Unidos e, portanto, 
na possibilidade de diversificacao regional. Esta dificuldade 
foi afastada, eliminando da pesquisa as referencias ao sul dos 
Estados Unidos, indiscutivelmente uma regiao de cultura 
muito diferente das outras. 

O primeiro traco apresentado como caracteristico do ame- 
ricano e sua ascendencia europeia muito proxima ou, para 
empregar suas palavras, "nos somos todos terceira geragao". 
Isto tem conseqiiencias extraordinarias na vida americana, 
pois deixam de existir os habitos tradicionais e se interrom- 
pe a cadeia de uma cultura longamente amadurecida e obe- 
decida. O imigrante abandona a Europa na esperanga de en- 
contrar uma terra onde obtenha maior sucesso e esta expecta- 
tiva sera transmitida ao filho. Mais importante talvez, e o 
fato de que o imigrante de primeira geragao sabe perfeita- 
mente que nao conseguira integrar-se perfeitamente na vida 

(31). — Margaret Mead — And Keep your Powder Dry! 
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americana; por isso mesmo, sua ambigao ira refletir-se prin- 
cipalmente nos filhos, desejando que estes o superem. O pai 
deixa de ser, portanto, o que e na Europa, um modelo que de- 
vemos imitar, para se transformar numa pessoa cujas reali- 
za^oes devemos ultrapassar. Esta seria a razao de grande mo- 
bilidade americana, nao apenas social, como tambem geogra- 
fica. Nao existe a terra fixa, o lugar onde nasceram os nossos 
antepassados que devemos respeitar; nao existe, na organiza- 
cao social, o lugar determinado que o individuo deve ocupar. 
Mas por isso, o americano tenta criar um passado a sua ma- 
neira. A pequena cidade do interior onde passou alguns anos 
de sua infancia adquire um conteudo afetivo extraordina- 
rio. Pela mesma razao, o americano tenta criar as mais 
diferentes associagoes, onde encontra, de certo modo, o qua- 
dro amplo de familia que, como descendente de imigrantes, 
nunca teve. A ausencia de padroes fixos pode ainda ser obser- 
vada na educagao das criangas, desde os primeiros dias de 
vida. As maes europeias tern as formas tradicionais de cuidar 
das criangas e, assim, esse processo nao e um problema; as 
maes americanas socorrem-se dos pediatras a falta de uma 
forma tradicional de criar os filhos. Alem disso, desde os pri- 
meiros dias de vida, a crianga e posta em comparagao com ou- 
tras, a fim de se verificar se esta crescendo normalmente. 
Este, o primeiro passo para o estabelecimento de uma vida 
voltada inteiramente para o sucesso e a competigao. A esco- 
la continua de certo modo a formagao desse esquema de vida: 
como os pais desconhecem o que esta sendo ensinlado as 
criangas, o seu julgamento sobre os filhos e sobre o valor des- 
tes se faz exclusivamente em fungao das notas obtidas, com- 
parando-as as notas de seus companheiros de mesma idade. 

Aqui ocorre a interferencia do segundo aspecto funda- 
mental da vida americana: a aceitagao da moral puritana. 
Segundo essa moral, o triunfo e a recompensa pelo bom pro- 
cedimento; mas a autora vai mais longe ainda, ao afirmar 
que a cultura americana e uma cultura fundada sobre a mo- 
ral, e este sera o seu trago distintivo quando comparada as 
outras culturas. 
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Analise Antropologica a Distancia 

Escrevendo The Chrysanthemum and the Sword (32) du- 
rante a guerra, Ruth Benedict nao pode observar diretamente 
a vida japonesa e sua descricao foi baseada em documentagao 
indireta, como livros, fltas de cinema japonesas, entrevistas 
com japoneses ou com pessoas que tivessem vivido no Japao. 

Benedict apresenta como primeiro trago do carater japo- 
nes a sua aceitacao de normas contraditorias; agressividade 
e pacifismo, insolencia e polidez, rigidez e adaptabilidade, leal- 
dade e deslealdade, o crisantemo e a espada... 

Para a autora, qualquer que seja a situa^ao, o povo age 
de acordo com seu carater e e necessario entende-lo, se que- 
remos obter sucesso numa guerra, ou conduzir um povo a 
nova forma de viver. 

Por isso, devemos entender no japones a importancia a- 
tribuida por ele a hierarquia, pois isto ,86 verifica nao apenas 
na vida politica e na relagao com cutros povos, mas em toda 
a vida japonesa. Assim, enquanto os americanos lutam por- 
que os inimigos praticaram atos imorais, os japoneses lutam 
para que cada nagao seja mantida no lugar que Ihe compete 
no concerto internacional. 

Um trago tambem importante seria a rigida divisao ja- 
ponesa das varias esferas de moralidade. Para o japones o 
circulo da familia independe do clrculo do estado, e independe 
tambem da esfera do codigo nao escrito. 

Anahse antropologica e psicanalitica 

O metodo fundamental utilizado por Gorer em The Ame- 
ricans (33) e ainda o antropologico, como Mead e Benedict 
ja o tinham feito. Mas, alem desse metodo seu estudo utiliza 
em larga medida os conceitos e as hipoteses fundamentais da 
psicanalise. 

v.32). — Ruth Benedict — The Chrysanthemum and the sword. 
(33). — Geofrey Gorer — The Americans, 
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Suas afirmagoes se fundamentam na observagao direta 
dos americanos, sobretudo em suas reiagoes tipicas; filho e 
pai, marido e mulher, amigos, vizinhos, etc. Algumas obser- 
vagoes sao entretanto interpretadas de acordo com a psicana- 
lise, principalmente no mais substancioso dos capitulos de 
seu livro, A Europa e o pai rejeitado. Neste ponto, sua obser- 
vagao coincide com a de Mead (com quern alias, estudou): o 
filho do imigrante rejeita o pai, e este nao deseja outra coisa. 
Esta situagao, faciimente compreensivel no filho do imigran- 
te, passa a fazer parte da vida americana, ou do padrao fa- 
miliar do americano. Mas sua interpretagao vai adiante da 
de Mead: para Gorer, o americano, como nao toma o pai como 
modelo, vem a formar um super-ego feminino. Ora, em varias 
atividades, a mulher nao pode ter interferencia direta e estes 
campos — os negocios, em grande parte a politica — nao sao 
vistos do ponto de vista moral, mas simplesmente como coi- 
sas. A politica sera ainda marcada pelo horror que o america- 
no tern de toda dominagao e, por isso, as atividades politicas 
ou as obrigagdes militares nao sao bem vistas pelo povo e, de 
outro lado, nao se considera com a repugnancia do europeu o 
fato de que politicos tenham interesses economicos no gover- 
no; prefere-se aceitar esta possibilidade a supor a intengao de 
um governo despotico. 

Como Mead, Gorer salienta a importancia da ideia de su- 
cesso para o americano. Assim como na escola as notas obti- 
das eram recompensadas pela mae, na vida adulta a possibi- 
lidade de obter dolares assume o mesmo valor simbolico. 

Gorer analisa o "date" como um aspecto da busca de su- 
cesso e como atividade com pouca ou nenhuma significagao 
sexual. 

Analisa ainda as regioes diferentes, entre as quais a mais 
importante e o Sul, que por suas condigoes economicas e his- 
toricas apresenta uma vida completamente diversa da do Nor- 
te. Outras regioes diferenciadas seriam o Texas, a Nova In- 
glaterra e a California. 
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Uma analise Psiqxiiatrica 

O ponto de partida de Schaffner — Father Land, study 
of authoritarianism in the German Family (34) — e a seme- 
Ihanga entre o padrao da familia alema e o do governo ale- 
mao. As observagoes de Schaffner — americano de familia 
alema — sao muito vaiiadas: como estudante viveu na Repu- 
blica Alema e mais tarde visitou a Alemanha sob o regime hi- 
tlerista, para la voltar apos a vitoria aliada. 

Suas conclusoes derivam, entretanto, nao apenas desse 
contacto como principalmente de varias tecnicas psicologi- 
cas, sobretudo testes de frases incompletas, como esta: "Se 
um pai nao inspira respeito ao seu filho.. 

O autor descreve a familia alema como um grupo diri- 
gido autoritariamente pelo pai; a mulher e os filhos devem- 
Ihe obediencia e respeito. As manifestagoes afetivas sao 
raras; as relagoes comuns entre marido e mulher nao sao 
baseadas, como nos Estados Unidos, no amor romantico. A 
escolha, no casamento, depende em grande parte da aprova- 
gao dos pais. Dentro da familia, o marido espera da mulher 
nao apenas obediencia, como admite, inclusive, o direito de 
puni-la, quando nao proceda de acordo com sua vontade, For 
isso a mae tern importancia secundaria na familia alema e, 
com excegao da cozinha e do trato com os filhos, o lar e um 
dominio masculino. O ajustamento feminino se faz pela iden- 
tificagao da mulher com o marido, reduzindo assim as possi- 
bilidades de atrito. A realizagao da mulher se da nas esferas 
tidas como femininas e, entao, como exclusivamente femini- 
nias: a cozinha, a costura, a economia no lar, a limpeza e a 
ordem da casa. 

E a crianga? Desde cedo, aprende a obedecer e a aceitar 
uma posigao de inferioridade. Desde cedo tambem, desenvol- 
ve o medo ao fracasso, e este medo se reflete, mais tarde, no 
seu carater obcessivo, no seu desejo de completar a tarefa ini- 
ciada (se nao estiver correta, sera ao menos a demonstragao 

(34). — Bertram Schaffner — Father Land. 
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de um esforgo e sera menor o castigo). Dai decorre sua defi- 
culdade de adaptagao, ou modificagao do que ja foi aprendido. 
Donde existir, para Schaffner, uma estreita semelhanca entre 
o carater obcessivo-compulsivo e as caracteristicas dos ale- 
maes estudados. 

Mas a intengao fundamental do autor e estudar a des- 
nazificagao da Alemanha. Para ele, o nazismo nao e uma 
tendencia polltica imposta aos alemaes, mas sim uma forma 
politica perfeitamente de acordo com toda a estrutura da vi- 
da alema. Algumas experiencias de re-educa^ao da juventude 
demonstraram muito claramente a impossibilidade de modi- 
ficar a vida politica, quando a familia continua sendo funda- 
da sobre uma autoridade indisputavel e os j ovens sao impedi- 
dos de discutir livremente seus pontos de vista. 

Em outras1 palavras, uma nova ideologia politica nao e 
suficiente para alterar a vida politica alema: sera necessario 
transformar a organizagao da familia, baseada, ainda agora, 
nos principios que permitiram o desenvolvimento do nazismo 
e sua aceitagao pelo povo. 

Analise de atitudes 
Em Jeunesse Sans Chrysantheme Ni Sabre (35) Stoetzel 

nos oferece mais do que promete ("um estudo sobre as atitu- 
des da juventude japonesa de apos-guerra") e apresenta um 
quadro completo, embora esquematico, da historia, da geo- 
grafia, da economia e das transformagoes por que passou o 
Japao a partir de 1945. 

O tema especifico e estudado preferentemente de forma 
quantitativa, atraves de questionarios sobre atitudes, questio- 
narios utilizando a teoria de Spranger dos tipos de persona- 
lidade, uma tecnica projetiva, entrevistas com os sujeitos, e 
autobiografias do futuro, escritas pelos j ovens. A simples 
enumeragao dos estudos demonstra o largo emprego de tecni- 
cas quantitativas e nao nos seria possivel sumariar todos os 
processos e resultados obtidos . Tomemos alguns pontos pro- 
vavelmente mais significativos. 

(35). —- Jean Stoetzel — Jeunesse sans Chrysantheme ni Sabre. 
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Chama a atengao no livro, inicialmente, a ausencia de 
comparagdes, com dados objetivos, entre os japoneses e outros 
povos. Para tomar um exemplo apenas: quando descreve al- 
guns dos tragos da juventude japonesa, apresenta a imaturi- 
dade como um desses tragos. Discute entao se a imaturidade 
decorre das condigoes psicologicas do desenvolvimento pessoal 
ou se das condigoes sociais e afirma: "C'est ce qu'il est tres dif- 
ficile de dire, encore que la part importante que joue le status 
juvenile dans rimrnaturite des jeunes soit tres vraisamblable: 
des obligations d'agir moins urgentes, une responsabilite atte- 
nuee, I'attente et meme I'acceptation, par le monde adulte, 
d'iniciatives fort reduites sont autant de facteurs qui favo- 
risent la pensee optative, I'entretien des illusions agreables, le 
romantisme, I'irrealisme. Mais il se trouve qu'au Japon les 
jeunes partagent une bonne part de ces traits avec leurs 
aines, de sorte qu'il est tres malaise de dire si la presence en 
eux de ces traits est bien une caracteristique d'immaturite 
qui se dissipera avec I'ascension a I'age adulte, ou s'ils prefi- 
gurent une structure de personnalite durable, souvent consi- 
deree comme indeslrable" (pg. 200). A unica forma de res- 
ponder a esta pergunta — alias legltima — seria comparar 
esses tragos de personalidade japoneses com os de indivi- 
duos de outros paises. Bern poderiamos verificar que os tra- 
igos apresentados como de adolescentes, muitas e muitas ve- 
zes aparecem na idade adulta, exatamente como o autor pen- 
sa verificar no Japao. 

Ja veremos que este e um problema, com os recursos 
atuais de investigagao, insuperavel: isto aparece muito cla- 
ramente no questionario formulado a partir da teoria de 
Spranger (note-se: o questionario foi extremamente simples, 
contrastando com o conhecido teste de Allport-Vernon basea- 
do na mesma teoria). O autor, com efeito, verifica que, se 
fornecesse uma prova igual a apresentada a ocidentais, mui- 
tas das questdes nao teriam significagao para os sujeitos; de 
outro lado, aplicando uma prova diferente, os resultados nao 
serao estritamente cotejaveis. Os dados obtidos — no con- 
junto — apresentam a seguinte ordem decrescente: social, 
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economico, estetico, politico, teorico e religioso, mas com gran- 
des variagoes se passamos do grupo rural para o urbano, dos 
individuos de 16-19 anos para os de 30 ou mais. Stoetzel obser- 
va como esse quadro coincide com os estereotipos ocidentais 
dos japoneses e, mais, com outros dados da pesquisa. 

Na tecnica projetiva, e necessario observar que as figu- 
ras devem ser forgosamente diferentes das empregadas nos 
paises ocidentais e algumas respostas sao significativas ape- 
nas no quadro cultural japones, o que tornaria impossivel 
uma justaposigao de resultados. Assim, a prancha II do teste 
empregado apresenta dois individuos curvados, e uma das 
respostas obtidas refere-se a reverencia "a uma nobre perso- 
nagem" (pg. 272), o que para nossos padroes culturais nao 
teria significacao, ou teria significa^ao tao diversa da ai exis- 
tente, que nao poderiamos pensar em comparar os resultados. 

Mas o estudo de Stoetzel parece-nos principalmente sig- 
nificativo por ser uma analise de uma sociedade cujos funda- 
mentos mesmos estao sendo abalados por uma poderosa in- 
fluencia cultural exotica ( a americana). 

Os jovens analisados, observa o autor, demonstram uma 
curiosa combinagao de valores: superficialmente (ou cons- 
cientemente) aceitam os valores impostos pelos vencedores, 
mas a uma analise mais minuciosa apresentam as mesmas 
atitudes da cultura tradicional: e o que ocorre com as mulhe- 
res, aparentemente satisfeitas com o novo status obtido, mas 
em muitos casos desejando o padrao anterior, fiste fato e sig- 
nificative — como a analise de Schaffner sobre a vida politica 
alema — pois aparentemente confirma a estruturagao da cul- 
tura e a forpa do processo de enculturamento para a forma- 
gao de personalidade. 

Um Estudo Psicologico 

Kurt Lewin (36) nao pretendeu explicar, atraves da cau- 
sagao historica, as diferengas entre alemaes e americanos, 

(36) . — Kurt Lewin — "Some Social Psychological Differences Between the United 
States and Germany'' in Resolving Social Conflicts, pp. 1-33. 
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mas referiu-se exclusivamente "a questoes sistematicas" de 
inter-relagoes dinamicas (pg. 33). 

Para isso examina e descreve varias situagoes na Alema- 
nha e nos Estados Unidos, iniciando sua analise pela obser- 
vagao do processo educativo nos dois paises. Neste processo, 
nao podemos considerar apenas' os ideais e princlpios que o 
dirigem, mas tambem a atmosfera cultural comum a todas as 
faimlias e classes socials. Por isso mesmo, e inutil descrever 
as variagdes formais da educagao, pois estas nao nos oferecem 
os fatores dinamicos da situa^ao, e, sabemos, sao estes fatb- 
res que exercem maior influencia na personalidade do edu- 
cando. Na situagao dinamica, "liberdade", "autoridade" e 
"atmosfera social" (embora tais termos paregam vagos) sao 
os mais importantes elementos a ser considerados. Lembre- 
se, de outro lado, que, ate certo ponto, a "natureza humana" 
e a mesma por toda parte, e certas caracteristicas sociais sao 
semelhantes em todos os paises capitalistas da "sociedade oci- 
dental" (pg. 5). 

Se se considera o espago de movimento livre, verifica-se 
que a crianga americana tem maior espago que a crianga ale- 
ma; a crianga americana e tratada com mais respeito que 
a alema nas mesmas condigoes. Esta diferenga se observa 
tanto na familia quanto na escola. 

De outro lado, na Alemanha a atmosfera educacional e 
mais homogenea e a crianga tem limites menos estritos que 
nos Estados Unidos, quanto a uma serie de regras; o horario, 
o planejamento de estudos, etc. 

Ora, a educagao americana e a expressao do estilo ameri- 
cano de vida. 

Na atividade social notamos que as varias regioes nos 
Estados Unidos sao mais circunscritas: dois politicos ou dois 
cientistas podem dissentir asperamente em questoes tecnicas 
e manter o mesmo tratamento cordial; na Alemanha, o desa- 
cordo em qualquer campo implica em desaprovagao moral. 
O respeito pela crianga, existente na educagao, manifesta-se 
na vida social como respeito pelo individuo, qualquer que se- 
ja a sua posigao na sociedade. Ao lado disso, o americano pa- 
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rece considerar a todos como dotados das mesmas habilidades 
e admitir, por isso, o insucesso como inferioridade moral. 

Esta descrigao de tragos pareceria contraditoria: qual a 
sua interpretacao teorica? 

Lewin procura esta interpretagao atraves da descrigao 
topologica dos individuos . 

A descrigao de Lewin se apoia na distingao das varias 
regioes da personalidade, do ponto de vista de regiao exterior 
ou intima. 

amencano alemao 

Observando do ponto ds vista do grupo, e nao do indivl- 
duo, veremos que o americano considera maior numero de 
regioes como publicas do que o alemao; o americano atribui 
maior enfase as regides perifericas (exteriores) e, por isso, va- 
loriza mais a experiencia; da maior efn^fase a agao do que a 
ideologia; na ciencia, da maior enfase a pratica que a teoria. 

Essa distingao fundamental entre o valor atribuido as 
regioes e sua accessibilidade, permite ainda a Lewin descrever 
as diferengas entre os grupos, sua homogeneidade e analisar 
as pessoas em situagoes diferenjtes. 

Um Estudo Psicanalitico 

Certamente nao se poderia esperar a existencia de uma 
analise psicanalitica, independente de conduces sociais e his- 
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toricas, pois os principios da teoria o condenariam, tao certo 
e que, para Freud, o drama humane e universal, a propria 
sociedade suposta como decorrencia da historia familiar e 
individual. 

Nesse sentido, toda interpretagao psicanalitica do cara- 
ter nacional necessariamente se liga a Sociologia ou a Antro- 
pologia e Erich Fromm nao foge a regra, em sua interpreta- 
qao do nazismo (37). Embora o autor nao apresente seu es- 
tudo como analise do carater nacional alemao, e procure 
mesmo as conseqiiencias gerais de sua teoria para todos as 
palses, nao ha duvida de que alguns de seus capitulos sao 
precisamente tentativas de analisar o carater alemao de de- 
terminada epoca. 

O que separa este estudo de Fromm do de Gorer e a en- 
fase dada aos aspectos historicos, sociais e economicos, en- 
quanto Gorer utilizou sobretudo a teoria da cultura. Fromm 
afasta tanto a ideia de uma determinagao exclusivamente 
economica do nazismo, quanto a ideia da determinagao psico- 
patologica para o fenomeno: "Nazism is a psychological pro- 
blem, but the psychological factors themselves have to be 
understood as being molded by socio-economic factors; na- 
zism is an economic and political problem, but the hold it 
has over a whole people has to be understood on psychologi- 
cal grounds" (pg. 208). 

O nazismo nao teve o mesmo significado, nem foi igual- 
mente aceito e defendido por todas as clashes sociais da Ale- 
manha. O proletariado, por volta de 1930, apos as derrotas 
sofridas a partir da vitoria inicial de 1918, apresentava "um 
profundo sentimento de resignagao, de descrenga em seus li- 
deres, de duvida sobre o valor de qualquer tipo de organiza- 
gao ou atividade politica" (pg. 209). Outro grupo a nao acei- 
tar — mas tambem a nao combater — o nazismo foi a bur- 
guesia liberal-catolica. 

Em contraste com essa atitude resignada, a classe media 
inferior, a grande industria e os Junkers, ativamente aceita- 

(37) . — Erich Fromm — Escape from Freedom. 
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ram o nazismo, embora por razoes diferentes: a classe media 
inferior como resultado das frustragoes sofridas sobretudo 
com a inflaigao e a queda da Monarquia; os grandes indus- 
triais e os Junkers para manter o deisenvolvimento do mono- 
polio capitalista. 

Um fator valido para todos os grupos foi a identificacao 
entre a Alemanha e o nazismo: "the fear of isolation and the 
relative weakness of moral principles help any party to win 
the loyalty of a large sector of the population once that party 
has captured the power of the state" (pg. 210). 

Mas se os fatores economico-sociais sao importantes e 
suportam de certa forma os elementos psicologicos, e possi- 
vel entretanto analisar estes fatores, deixando de lado os 
primeiros: "the Nazi system express an extreme form of the 
character structure wich we have called "authoritarian" and 
[that] by this very fact he made a powerful appeal to those 
parts of the population which were — more or less — of the 
same character structure" (pg. 221). 

A essencia do carater autoritario esta contida na presen- 
ca simultanea de impulses sadicos e masoquistas. O sadis- 
mo e entendido como o desejo de poder ilimitado sdbre 
outras pessoas e mais ou menos combinado com impulses de 
destruigao; o masoquismo e apresentado como o desejo de fun- 
dir-se numa forga poderosa e participar de sua forga e sua 
gloria. 

Para Fromm, segundo quern Hitler seria um exemplo 
perfeito de carater autoritario, o nazismo satisfez aos dois 
impulses desse tipo de carater. De um lado, a submissao do 
proprio chefe a uma forga mais elevada: a natureza, o desti- 
ne, Deus. Todo individuo sente acima de si este dominio ou 
poder superior. Mas de outro lado, o impulse sadico se satis- 
faz pelo direito de governar um inferior, enquanto para a 
massa dominada sao indicados inimigos a ser sadicamente 
dominados: os judeus, os comunistas, os franceses. 
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Analise do cinema 

Para Kracauer (38), o cinema reflete com mais precisao 
a mentalidade de uma nagao que outras manifestagoes artis- 
ticas, por duas razoes: a) as fitas de cinema nao sao obra de 
um so individuo; b) sao destinadas as multidoes anonimas e, 
freqiientemente, sao feitas para satisfazer os desejos de gran- 
des grupos (pg. 5). 

O problema da apreciagao da fita pelo publico e sumaria- 
do pelo autor da seguinte forma: "What counts is not so much 
the statistically measurable popularity of their pictorial and 
narrative motifs. Persistent reiteration of these motifs marks 
them as outward projections of inner urges" (pg. 8). Alem 
disso, serao mais sintomaticos os motivos apresentados em 
varios niveis de produgao, desde a fita popular ate a super- 
produgao. O autor pretende ter dado uma interpretagao ba- 
seada em fitas de todas as categorias. 

De outro lado, a exposigao da mentalidade de run povo 
nao implica, para Kracauer, na aceitagao de um carater na- 
cional fixo, mas na existencia de tragos peculiares a uma epo- 
ca. No caso concrete, o periodo analisado foi o de 1918 a 1933. 
Se os aspectos economicos, sociais e politicos deste periodo 
ja tern sido analisados, nao se escreveu ainda a historia psi- 
cologica dessa epoca, na Alemanha, e a intengao do autor e 
preencher esta lacuna, examinando as suas manifestagoes 
no cinema alemao. Na verdade, este passou a ter significagao 
a partir da Primeira Grande Guerra, quando as necessidades 
de propaganda, inicialmente, e o sentimento da derrota, logo 
depois, despertaram a expressao da alma alema atraves do 
cinema. 

O primeiro filme significativo do apos-guerra e Caligari: 
"Whether intentionally or not, Caligari expouses the soul wa- 

(38). — Siegfried Kracauer — Front Caligari to Hitler (A Psychological History of 
the German Film) . 
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vering between tiranny and chaos, and facing a desperate si- 
tuation: any escape from tiranny seems to throw it into a state 
of utter confusion... The normal as a madhouse: frustration 
could not be pictured more finally. And in this film, as well as 
in Homunculus, is unleashed a strong sadism and an appetite 
for destruction. The reappearence of these traits on the screen 
cnce more testifies to their prominence in the German col- 
lective soul". (pg. 74). 

Ora, o proprio autor demonstrou que, no periodo com- 
preendido entre 1924 e 1929, o cinema alemao apresenta uma 
fase de estabilidade, onde os trapos verificaveis logo apos a 
derrcta nao podem ser identificados; mas, acrescenta, nessa 
epoca o cinema alemao entra em fase de decadencia, por al- 
guns autores explicada pela tentativa de imitar o cinema es- 
trangeiro, sobretudo o americano. Finalmente, no periodo 
denominado pre-hitlerista, procura demonstrar a acentuapao 
das tendencias apresentadas no apds-guerra. 

Analise do teatro 

Donald V. McGranaham e Ivor Wayne (39) estudaram 
as pepas de teatro mais populares na Alemanha e nos Estados 
Unidos, durante o ano de 1927. A selqpao mostrou a possibi- 
lidade de reduzir essas pepas a 45 em cada pais, medindo sua 
popularidade pelo numero de exibipoes obtidas pelas pepas 
noo dois palses, excluindo-se as comedias musicals, operas e 
revistas. Excluiram-se, tambem, as pepas que nao eram origi- 
nais de alemaes ou norte-americanos. 

A analise foi feita nao apenas pelos autores, mas tambem 
por outros sete julgadores, de origem distinta, e procurou ve- 
rificar a,s variapoes quanto ao tema da pepa, quanto ao seu 
epilogo, quanto aos conflitos apresentados, etc. 

(39). — Donald V. Mcgranaham and Ivor Wayne "A Comparative Study of National 
Characteristics" in James G. Miller (ed.) Experiments in Social Process pg. 
97 ss. 
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Quanto aos temas, os autores puderam verificar a pre- 
dominancia, nas pegas alemas: a) do que foi denofminado 
idealismo, b) poder, c) amor; nas pegas americanas, a ordem 
de freqiiencia foi a seguinte: a) amor, b) moralidade, c) car- 
reira. Portanto, entre as pegas alemas predominaram aquelas 
que apresentam a figura central conscientemente lutando 
por principios elevados, ou a luta do conflito com o poder e 
apenas em terceiro lugar as pegas referentes a trama amoro- 
sa. Nas americanas, se consideramos apenas os tres temas 
mais freqiientes, veremos que a situagao e bem diferente: a 
trama baseada no amor e a mais freqiiente, seguindo-se aque- 
la em que o problema central e a moral e depois o problema 
da carreira, isto e, a forma de ascensao social. 

Quanto ao que os autores denominaram o nlvel de agao, 
se ideologlca, se pessoal, as diferengas sao tambem acentua- 
das; enquanto 51% das pegas alemaes se passam no nivel 
ideologico, apenas em 4% isto acontece com as americanas. 

Quanto ao epilogo das pegas, a diferenga e ainda sensivel: 
entre as americanas, 67% tern um "happy-end" ao passo que 
este aparece em apenas 40% das alemas. 

Estamos sumariando apenas alguns dos resultados, mas 
as diferengas sao ainda mais acentuadas se encaramos a es- 
trutura de cada um dos temas nas pegas alemas ou ameri- 
canas. 

Assim, no tema Amor, enquanto nas pegas americanas 
os conflitos apresentados sao de adolescentes contra os pais, 
e amor verdadeiro contra amor doentio, nas alemas os confli- 
tos mais apresentados sao entre amor e ideals ou valores mais 
altos. 

Entretanto, poder-se-ia pensar que tais diferengas decor- 
reram da situagao especifica, no momento historico nos dois 
parses. Para responder a esta questao, os autores examina- 
ram tambem pegas do perlodo 1909-1910, encontrando resul- 
tados basicamente identicos. 

Desta verificagao, os autores concluem pela existencia 
de diferengas entre o carater americano e o alemao, embora 
nao desprezando a possibilidade de que algumas condigoes 
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peculiares ao teatro de cada um dos palses pudessem interfe- 
rir neste resultado. Entretanto, as observagdes realizadas 
coincidem com diferengas em outros niveis, tais como a po- 
litica ou a filosofia. (pg. 138). 

Alem disso, esses resultados coincidem tambem com ou- 
tras verificagoes obtidas, por outros autores, utilizando ou- 
tros metodos de comparagao, entre as pegas alemas e as ame- 
ricanas. 

Seria oportuno indicar a diferenga entre este estudo e o 
Kracauer, pois McGranham e Ivor Wayne nao so pela veri- 
ficagao da receptividade do publico a pegas, como pela con- 
cordancia de varios julgadores e utiliza^ao de tecnicas quan- 
titativas (embora muito simples) obtem resultados de muito 
maior seguranga e verificabilidade. 

Veremos agora, ao estudar as criticas as analises de ca- 
rater nacional, e as teorias sobre este campo, que a possibi- 
lidade de verificagao das interpretagoes e descrigdes e um dos 
pontos mais importantes, senao o mais importante de todos, 
na teoria ou na investigagao concreta. 

A Semelhanga entre as varias descrigoes 

Ao contraric do que se poderia esperar, as descrigoes que 
tentamos sumariar, sao geralmente concordes. Observe-se co- 
mo o autoritarismo, descrito por Schaffner, e tambem des- 
crito por Lewin, por Erich Fromm. A maior liberdade da 
crianga e do individuo nos Estados Unidos e apresentada 
por varios autores. Stoetzel encontra, aproximadamente, con- 
firmagao para os resultados de Ruth Benedict. 

Em outras palavras, a variagao do metodo empregado nao 
impiica em descrigoes ou resultados diferentes. Evidentemen- 
te seria possivel pensar que varias teorias, assim como os va- 
rios metodos sao apenas formas mais precisas ou elaboradas 
para apresentar apenas impressoes causadas pelos varios po- 
vos. Claro, nao e possivel afastar esta hipotese e a ela vol- 
taremos repetidas vezes no decorrer do estudo. Mas, de outro 
lado, nao se poderia pensar que, se varios investigadores, de 
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procedencia e formagao tao diferentes, encontram os mesmos 
resultados, estamos diante de caracteres reais dos povos ana- 
lisados? 

De qualquer forma, ©ssa concordancia parece justificar 
a ideia de carater nacional, isto e, de caracteristicas oru tra- 
gos psicologicos comuns a individuos da mesma nagao. 

Critica as analises de carater nacional 

Otto Klineberg nao chega, certamiente, a formular uma 
teoria sobre o que seja o carater nacional, Sua analise e, en- 
tretanto, importante, pela critica por ele feita as varias for- 
mas de estudo e pelo estabelecimento das condigoes necessa- 
lias a um estudo objetivo do problema. 

A exposigao mais completa de seu ponto de vista foi 
feita em fitats de Tension et Comprehension Internationale, 
(40) embora anteriormente tenha feito exposigoes parciais, 
e criticas especificas (41). 

Em Istats de Tension, Klineberg resume as varias tenta- 
tivas de estudo, desde as simples descrigdes de viaj antes ate 
as complexas elaboragoes de antropologos, psicologos e psi- 
quiatms. Procuramos resumir nao todo o seu estudo, mas 
apresentar os pontos talvez mais importantes de sua aprecia- 
gao e os requisites que Klineberg considera necessaries para 
o estudo objetivo do carater nacional. 

Klineberg evita empregar o termo carater nacional (a 
fim de nao permitir a conotagao "personalidade coletiva" de 
um povo) e fala entao em relagao entre personalidade e nacio- 
nalidade, para designar o campo "de diferengas de comporta- 
mento, de ideal, de sistemas de valor, de elaboragao da per- 
sonalidade com relagao as origens e aos elementos que formam 

(40) . — Otto Klineberg — Etats de Tension et Comprehension Internationale. 
(41). — — "Psychologic et Caractere National" in Revue de 

Psychologie des Peoples, ano 1X1, n.0 I; pgs. 14 ss. : "Recent Studies of Natio- 
nal Character" in S. S. Sargent and Marian W. Smith (eds. ) Culture and 
Personality; "American Culture ande American Personality; some Methodo- 
logical Considerations" in The Journal of Social Issues v. VII, n.0 4, 1951, pgs, 
40 ss.; Social Psychology (Revised Ed.) pgs. 377 ss. 
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o fundo nacional dos individuos em causa" (pg. 23). Quan- 
to as descrigoes, o autor julga que, embora nao mere^am 
confianga enquanto descrigoes nao fundamentadas, podem 
ser utilizadas sob tres formas: 

1) como sugestao para os pesquisadores; 2) pode-se par- 
tir da ideia de que o observador projeta seus proprios tragos 
no povo descrito e este estudo seria como uma tecnica proje- 
tiva; 3) podenamos comparar as descrigoes de varios autores 
que estivessem, por peculiares historias de vida, colocados em 
perspectivas diferentes. 

Nas descrigdes de antropologos, Klineberg considera as 
de Mead, Gorer e Benedict, mas critica-as por Ihes faltar uma 
documentagao rigorosa sobre o numero de pessoas observa- 
das, e os limites de validez das observagoes. Sua objegao mais 
seria se faz quanto "as variagoes entre individuos que cons- 
tituem os grupos nacionais" (pg. 35), e reclama a utilizajgao 
de outros metodos de injvestigagao, especialmente do tipo 
quantitative. 

Em outras palavras, sua objegao fundamental a esses es- 
tudos pode; ser formulada da seguinte forma: como se podem 
provar a- afirmagoes feitas? 

Mais ou menos a mesma objegao e feita aos estudos psi- 
quiatricos de uma nagao: "... deve-se dizer novamente que 
a aplicagao, a nagoes consideradas como todos, de categorias 
psiquiatricas que demonstraram ser uteis para uma classifi- 
cagao psiquiatrica de individuos precisa, para ser justificada, 
de provas suplementares" (pgs. 56-57). 

Depois de analisar as descrigoes de psicanalistas, o estu- 
do de comunidades, a aplicagao de testes de personalidade, 
Klineberg conclui que o ideal, neste campo, sera o emprego 
de varias tecnicas, mesmo porque ainda nao se tern um me- 
todo que seja indiscutivelmente correto; a validez dos varios 
processes de estudo sera comprovada se pudermos cotejar os 
resultados obtidos atraves da utilizagao das varias tecnicas. 

Poderiamos resumir o ponto de visrta de Klineberg, dizen- 
do que para o autor existe um carater nacional, isto e, dife- 
rencas de comportamento entre individuos de grupos nacio- 
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nais diferentes, que persistem atraves das modificagoes apre- 
sentadas pelas condigoes gerais de vida (relagoes economlcas, 
concentragao urbana on dispersao rural, etc.) mas nao exis- 
tem ainda tecnicas capazes de descrever corretamente essas 
diferengas. Para o autor, as descrigoes deveriam ter um cara- 
ter quantitativo mais acentuado, e devemos procurar a con- 
firmagao de umas tecnicas por outras. 

A critica de Geza Roheim (42) aos estudos do carater 
nacional e feita sob uma perspectiva muito diferente da de 
Klineberg, de certo modo renovando a velha questao entre a 
Psicanalise e Sociologia ou Antropologia: "... we see that 
we first have shown that the slogan of modern anthropology, 
according to which interpretation should only be made within 
one culture, cannot be proved. If it were true, how is it that 
we find a striking correspondence between dreams of people 
who are being analyzed, phantasies of psychotics, and beliefs 
or myths of people in quite different cultures?" (pg. 361). 

Estas ideias equivalem a afirmar ou reafirmar a identi- 
dade da historia psicologica vivida pelo homem nas varias 
culturas: donde repetir, varias vezes, que os estudos sobre 
carater nacional decorrem do nacionalismo e sieriam apenas 
nova forma de etnocentrismo ou preconceito racial. Mas se, 
como Roheim reconhece, esses estudos admitiram a peculiar 
estrutura da cultura nacional como responsavel pela confor- 
magao caracteristica das personalidades dentro de um grupo, 
verifica-se a inexistencia, ai, de que quer que seja semelhan- 
te a preconceito. 

Nao chegamos a apreender corretamente a sua teoria, 
aparentemente construida sobre uma serie de incompreen- 
soes. Por exemplo, para refutar a analise de Ruth Benedict 
sobre a cultura japonesa, lembra a frase de uma jovem desse 
pais; "Parece (a teoria de Benedict) um mestre escola daqui, 
falando a seus alunos" (pg. 387). Se assim e, Benedict esta, 
nao refutada, mas confirmada em sua descrigao. Da mesma 
forma, quando pretende que as teorias sao apenas formas 

(42). — Geza Roheim — Psychoanalysis and Anthropology, pp. 361-396. 
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mais eruditas de um sentimento comum aos povos (pg. 394), 
nao vemos porque isto seja uma prava contra as analises do 
carater nacional, 

Apesar disso, Roheim parece ter tocado em ponto fun- 
damental, ao lembrar as difereryjas regionais dentro de um 
pais e as semelhangas entre individuos de classe media e alta 
em varies paises. Alguns de seus exemplos sobre diferen^as 
regionais na Hungria sao felizes, pois indicam uma variacao 
muito grande dentro do pals analisado; de outro lado, a des- 
crigao de uma situagao peculiar a um grupo parece antes con- 
firmar que negar a existencia de carater nacional, apenas 
com limites menores do que os habitualmente marcados pe- 
los teoricos. Infelizmente, em sua crltica as analises de Mead 
e Gorer esquece, muito significativamente, o fato de ambos 
terem assinalado e, Gorer, descrito diferencas regionais nos 
Estados Unidos. 

Sua critica e novamente feliz quando se refere a ideia de 
Mead de uma cultura moral, a americana, oposta as outras 
culturas; aqui, seria necessario lembrar que, se todas as cul- 
turas apresentam padrdes morais mais ou menos diferentes, 
esta fora de diivida nao existir cultura onde nao haja padrao 
moral de comportamento. E, por esta razao, e certamente di- 
ficil afirmar, como o faz Mead, ser a cultura americana essen- 
cialmente moral, como se as outras nao o fossem. Em outros 
pontos, revela novamente incompreensao do que foi dito; por 
exemplo, ao examinar as afirmagoes de Gorer sobre o date 
americano. O date, segundo o antropologo ingles, nao tern, 
fundamentalmente, fungao sexual, embora possa assumir esse 
carater em alguns casos excepcionais e imediatamente reco- 
nhecidos como tal. O proprio Gorer mostrava, entretanto, 
que o date e o caminho mais seguro para o casamento, e a es- 
te, evidentemente, nao negaria um carater sexual. Mas Ro- 
heim toma a afirmagao como se significasse que o date nao 
tern qualquer significado sexual — nem insconsciente — e 
demonstra, com base nisso que, quando submetidos a psicana- 
lise, os individuos demonstram o sentido sexual do encontro 
com mogas. O engano aqui, tao do agrado dos psicanalistas, 



— 53 — 

seria entre genital e sexual: Gorer falaria em sexual no sen- 
tido de genital e Roheim Ihe atribui o sentido de sexual mais 
amplo. Se deixamos de lado os pequenos equivocos de minu- 
cia e passamos para os aspectos gerais, podemos resumir os 
pontos de vista de Roheim nestas frases suas, referentes a 
Hungria: 

a) The childhood situiation is completely different in 
various regions. 

b) Each class and even minute sub-classes form a closed 
group. 

c) The ideal of how a Hungarian should behave is a dis- 
tinctly upper-class country squire ideal; tre great ma- 
jority of the nation has nothing to do with it" (pg. 
390). 

O autor pretende que essas afirmagoes sejam tambem 
validas para os outros povos. Na reahdade, se pretendessemos 
analisar essas afirmagdes aqui, veriamos sem muita dificul- 
dade que antes confirmam que infirmam as analises ;e teorias 
do carater nacional ate aqui apresentadas. For exemplo, nao 
e caracteristica a afirma^ao de que na Hungria as varias 
classes procedem de forma completamente diferente? Pois 
foi justamente o que Mead procurou mostrar nao acontecer 
nos Estados Unidos, onde a semelhanga entre as varias clas- 
ses sociais e maior que em outros paises, sobretudo europeus. 
Alem disso, nao e significativo tambem que se fale em carater 
nacional e mesmo em nagoes a partir do desenvolvimento das 
comunicagoes atualmente existentes, e que vieram a eliminar 
as diferengas entre varias regioes de um mesmo pais, permi- 
tindo a sua estruturagao como um todo? 

Mas esses aspectos serao discutidos mais adiante, ao ana- 
lisarmos as teorias sobre nagoes e as explicagoes dadas para 
o seu aparecimento, Aqui, importa lembrar que o erro de 
Roheim pode ter consistido em analisar um pals cujo desen- 
volvimento como nagao nao estava ainda completo e, por isso 
mesmo, nao poderia encontrar tragos comuns a todos os in- 
dividuos participantes do grupo nacional, porque esses tragos 
nao existiam, na epoca analisada. 
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Teorias do Carater Nacional 

Supomos que as tres teorias mais importantes do carater 
nacional sejam as de Morris Ginsberg, Geoffrey Gorer e Mar- 
garet Mead. Por isso, procuramos dar uma sintese de suas 
ideias e comentar os problemas mais importantes em suas 
afirma^des. 

Morris Ginsberg (43) reconhece dois sentidos diferenteis 
em que a expressao carater nacional e habitualmente empre- 
gada: 1) "Indica diferengas na distribuigao de certos tragos 
ou talvez tipos em grupos distintos, como, por exemplo, quan- 
do dizemos que os alemaes sao mais doceis que os ingleses..."; 
2) "Indica os padrdes de comportamento do grupo como um 
todo, isto e, a natureza de sua organizagao tal como esta cor- 
porificada em suas instituigdes, suas realizagdes coletivas e 
sua politica" (pg. 188). 

Embora considere que muitas das generalizagdes feitas 
a partir da observagao de individuos sao muitas vezes con- 
trariadas pelos fatos e pelas modificagdes porque passam os 
povos, Ginsberg nao pensa ser impossivel um estudo feito nes- 
ta base, desde que possamos contar com metodos mais pre- 
cisos de observagao. Apesar disso, o estudo das realizagdes 
coletivas parece-lhe mais produtivo que a observagao de indi- 
viduos. Quando consideramos, por exemplo, as observagdes 
feitas de ingleses e alemaes, podemos verificar um "consenso 
universal" nessas descrigdes: os ingleses apresentados como 
empiricos e individualistas, os alemaes tambem como indivi- 
dualistas, dotados de fdrga de vontade, militaristas e roman- 
ticos. Mas a combinagao desses tragos nao se faz da mesma 
forma em alemaes e ingleses. Nestes', o individualismo e con- 
tido pela capacidade de organizagao espontanea, enquanto 
nos alemaes o individualismo apenas e dominado pela disci- 
plina autoritaria. 

A origem do carater nacional, segundo tudo indica, nao 
pode ser explicada pelas caracteristicas raciais, embora nao 

(43). — Morris Ginsberg — "National Character" in The British Journal of Psychology, 
v. XXII, Part. 3, January 1942, pgs. 183 ss. 
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possam ser postas de lado as influencias geneticas, considera- 
das de forma bem ampla, pois se existem difereny?as heredi- 
tarias entre individuos, e muito provavel que o mesmo acon- 
tega entre grupos. 

Quanto as diferengas entre povos europeus, provavelmen- 
te nao devem ser explicadas por tendencias inatas, mas por 
variagoes quanto as formas pelas quais essas tendencias "are 
expressed, balanced and directed" (pg. 203). "There is, for 
example, a French individualism, an English individualism 
and a German individualism. So again different peoples may 
successfully work the same institutions — but with a diffe- 
rence. To account for these differences we have to look to 
historical and social conditions and only in the last resort 
should we appeal to genetic variation" (idem). 

Portanto, Ginsberg aceita de um lado a variagao das ca- 
racteristicas nacionais, supondo que essa variagao se deve as 
circunstancias historicas de desenvolvimento. Mas, de outro 
lado, supoe uma congruencia dos diferentes aspectos da vida 
da nagao. Esta congruencia tambem se deve a unidade e con- 
tinuidade de seu desenvolvimento historico" (pg. 204). 

Supomos que os aspectos mais interessantes e tambem 
os mais discutiveis da teoria de Ginsberg sao: a aceitagao das 
condigdes historicas e sociais como explicadoras do carater 
nacional; admissao de continuidade e congruencia dos tragos 
do carater nacional, embora o autor nao admita a ideia de 
caracteres fixos, justamente pela influencia continua dos fa- 
tores historicos e sociais. 

Margaret Mead fez tres exposigoes teoricas a respeito do 
carater nacional (44). A exposigao feita em Anthropology 

(44). — Margaret Mead —• "L'lbtude du Caractere National" in M.D. Lasswell et 
Daniel Lemer (eds. ) Les "Sciences do la Poiitique" aux Etats Unis; "The 
Study of Culture at a Distance" in M. Mead and H. Metraux (eds.) The 
Study of a Culture at a Distance; "National Character" in Kroeber (ed.) 
Anthropology Today; — as referencias a paginas, sem outra indica?ao, remetem 
a este ultimo artigo. 
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Today e, nao apenas a mais recente, como tambem a mais es- 
pecifica e supomos ser a mais representativa da tenderwua 
antropologica para o estudo da carater nacional. Nesse arti- 
go, pensamos que as suposigoes mais significativas sao as 
seguintes: 1) relagao cultura-personalidade; 2) unicidade de 
cada cultura; 3) relagdes entre as culturas; 4) relagao entre 
o padrao cultural mais amplo e os sub-grupos culturais; 5) 
o metodo empregado. 

1) relagao cultura-personfllidade: Mead descreve o cam- 
po do carater nacional como um dos aspectos do campo cul- 
tura-personalidade que, desenvoivendo-se inicialmente no es- 
tudo das culturas primitivas, passou a ser empregado tam- 
bem para o estudo das sociedades civilizadas. Para ela e um 
equlvoco supor a cultura como determinante da personali- 
dade; antes, existe ai um sistema ciclico "no interior do qual 
a crianga recem-nascida ou o imigrante adulto recebe, per- 
petua e estimula o comportamento dos outros no conjunto 
de uma tradigao cultural" (45). Esta afirmagao © ainda de- 
masiadamente geral ou indeterminada e nao sem razao foi 
criticada por varios autores, como por exemplo, por Linton: 
"Until we know very much more about interrelations of in- 
fantile training and adult personality — and I may say that 
the information that is now coming in from the few places 
in which we have been able to follow individuals from child- 
hood on raises increasing doubt as to whether the persona- 
lity is the result of a specific factor of this sort — is it possi- 
ble to get everything that will really be useful along this line 
directly on a cultural basis?" (46) 

Certamente, esta teoria da relagao entre cultura e perso- 
nalidade necessita ainda de uma formulagao mais precisa, e 
neste artigo Mead procura justamente esta maior exatidao, 
embora nao consiga mais que confundir o leitor, quando diz: 

(45). — "L'fitude du Caractere National" pg. Ill s». Note-se que, neste artigo, cri- 
tica Ruth Benedict, nao criticando seus trabalhos anteriores onde a suposigao 
era exatamente a mesma. . . 

(46). — In Sol Tax, L.C. Eiseley, Irving Rouse and C.F. Vogelin (eds. ) An Appraisal 
ol Anthropology Today, pg. 140. 
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"A culture and personality approach may use as one part of 
its conceptual apparatus a relatively simple tentative psycho- 
logical scheme..." e enumera as varias tendencias da psico- 
logia contemporanea (Neo-behaviorismo, Gestalt, Psicanalise, 
Psicologia Social, etc.). Ora, cada uma dessas tendencias tern 
uma interpretagao para a vida mental e as descrigoes, nas 
varias bases, serao sem duvida diferentes e heterogeneas. Di- 
zendo de outro modo, a autora nao nos apresenta uma descri- 
gao aceitavel da relagao entre cultura e personalidade, sequer 
hipoteses seguras para dirigir uma analise do campo . 

2) unicidade de cada cultura: Cada cultura nao e apenas 
unica, mas tambem suas caracterlsticas podem "ser relacio- 
nadas numa regressao infinita a condigoes anteriores"' (pg. 
647), o que significa que uma cultura e diferente de todas as 
outras e que seus padross podem ser explicados, historica- 
mente, pela propria cultura. 

3) relagao com outras culturas: A cultura pode ser modi- 
ficada por acontecimentos exteriores mas os limites dessas 
transformagdes podem ser previstos pelos conhecedores de 
determinada cultura. Isto se compreenide, sabendo-se que 
"mudangas num setor tern irradiagoes para todos os outros 
de uma sociedade" (pg. 647). 

4) relagao entre o padrao cultural mais amplo e os sub- 
grupos de uma cultura: A autora sintetiza este aspecto di- 
zendo que "e provavel que se encontre uma relagao sistemati- 
ca entre a versao do padrao cultural mais amplo, manifesta- 
da pelos membros de um sub-grupo da cultura, e o padrao 
cultural mais amplo". Isto significaria que na cultura ame- 
ricana haveria padroes comuns verificaveis nos americanos 
de diferentes regioes; mas a reciproca nao e verdadeira, por- 
que o padrao do sub-grupo pode nao aparecer no padrao co- 
mum. 

5) metodo de estudo: Margaret Mead parece limitar os 
estudos de carater nacional aqueles em que a analise foi fei- 
ta a distancia, isto 6, sem pesquisa de campo (" the group 
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of persons with a shared social tradition whose culture is 
studied is selected because they are the citizens or subjects 
— the "nationals" of a sovereign political state, and the so- 
ciety may be so inaccessible to direct field observation that 
less direct methods of research have to be used" (pg. 642). 
Tal distingao, entre pesquisa de campo e estudo a distancia, 
sobre a qual se tern armado tantas fastidiosas discussoes, e 
resultado de puro academismo: num caso ou noutro o psico- 
logo e o antropologo utilizam a entrevista e a observagao de 
seres humanos e o fato de estes nao serem observados no seu 
"habitat natural" e, no caso, de importancia minima, tao evi- 
dente e a impossibilidade de observar todos os individuos de 
uma cultura nacional (47), 

Mas a questao do metodo chega a outras questoes e con- 
vem apresentar uma delas a titulo de exemplificagao: o es- 
tudo do carater nacional utiliza o mesmo metodo de estudo 
empregado para a analise de sociedades primitivas ou peque- 
nas comunidades? (48). Ora, como procuramos indicar pagi- 
nas atras, os estudos recentes sobre o carater nacional nao 
empregaram metodos identicos. Coisa muito diferente seria, 
certamente, discutir o metodo ideal de pesquisa, mas Mead 
discute os metodos efetivamente utilizados, nem sempre coe- 
rentemente. Assim, em 1949, escrevia a autora: "Therefore 
when we try to apply anthropological methods to contempo- 
rary cultures, we use the methods we have developed in pri- 
mitive society" (49). Ja em 1953, no artigo que estamos acom- 
panhando, diz ela: "Perhaps the most frequent misconce- 

(47) . — O problema de estudo sem pesquisa direta de campo foi proposto, inicialmente, 
por Ruth Benedict {The Chrysanthemun and the Sword, pg.| 5). 

(48) . — E* suficiente lembrar dois estudos recentes sobre comunidade para que este 
problema seja visto a uma nova luz: Aniazon Town de Charles Wagley e 
Life in a Mexican Village de Oscar Lewis, utilizam metodos completamente 
diversos, sobretudo quando pensamos que o segundo se valeu de dados forne- 
cidos por tecnicas psicologicas, e o primeiro nao. Como pensar em comparar 
as duas analises com uma terceira? Claro, poderiamos pensar que os metodos 
antropologicos — quaisquer que sejam — sao inadequados para o estudo do 
carater nacional, mas neste caso a proposigao tambem nao tern sentido, pois 
entao se poderia admitir o metodo do carater nacional como mais um dos 
metodos. 

(49). — Margaret Mead — Male and Female, pg. 453. 
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ption   about work im national character has been the 
belief that students of national character used the same me- 
thods to study German or English or Japanese character 
that were used for the study of the Alorese, the Navaho, or the 
Pukapukans" (pg. 646). 

A contradigao mostra muito bem a incerteza ainda rei- 
nante quanto ao metodo de estudo de carater nacional, incer- 
teza que decorre, em grande parte, da inexistencia de prin- 
cipios teoricos aceitos e seguidos uniformemente. 

Gorer (50) distingue tres sentidos diferentes para a ex- 
pressao carater nacional: 1) analise de comportamento obser- 
vado has pessoas de determinada sociedade, em tempo e 
local determinados; 2) o comportamento ideal do grupo que, 
ao contrario do que acontece no sentido 1 e, por definigao, 
conhecido pelos individuos analisados; 3) descrigao dos pro- 
cesses pelos quais a sociedade faz com que os novos membros 
mantenham o mesmo comportamento por mais de uma gera- 
,cao. 

A maioria dos estudos de carater nacional tem-se referi- 
do nao ao processo pelo qua! a cultura e transmitida ou 
adquirida, mas as normas culturais. Estas nao implicam uni- 
versalidade, isto e, sabe-se que nao se aplicam a todos os in- 
dividuos de uma cultura, mas definem "atitudes e predispo- 
sigoes manifestadas pelos membros mais representativos e 
aceitos da sociedade" e cuja "nao-manifestagao, em outros, 
e criticada ou punida" (pg. 59). 

Destas verificagoes o antropologo tenta isolar o tipo, mes- 
mo porque seria impossivel observar todos os comportamen- 
tos de todos os individuos, durante a existencia de uma socie- 
dade. 

Os processes para o estabelecimento do tipo tern variado, 
desde a descrigao de um, suposto como perfeito, ate o chama- 
do processo aritmetico, no qual o tipo resulta da soma de 
caracteres encontrados em individuos. Entre esses varies pro- 
cessos, o mais adequado para o estudo do carater nacional 6 

(SO) . — Geoffrey Gorer "National Character: Theory and Practice" in The Study of 
Culture at a Distance, op. cit., pgs. 57 ss. 



— 60 — 

o empregado para a analise, por exemplo, dos objetos axtis- 
ticos de uma cultura. O tipo, no caso do carater nacional 
(como no caso da ceramica) possui um numero menor de fa- 
tores ou caracteres que cada membro da serie; o tipo e de- 
terminado pela combinagao de fatores e nao pela sua soma; e 
a combinagao que determina o carater unico, pois cada um 
dos fatores pode ser encontrado em outras sociedades. "The 
apprehension of style, is probably dependent on certain idio- 
syncracies and sensitivities ..." Por isso, para o estudo do 
carater nacional e necessaria uma capacidade quaae-estetica 
para reconhecer padroes; de outro lado, essa capacidade so- 
mente sera desenvolvida com os elementos teoricos da Antro- 
pologia e da Psicologia. 

Dois principios sao basicos no estudo do carater nacio- 
nal: a ideia de continuidade social e a de congruencia. A 
primeira estabelece que o comportamento do adulto e conse- 
qtiencia de suas experiencias infantis e que, por sua vez, as 
criangas manifestarao mais tarde o comportamento atual- 
mente apresentado pelos adultos (v. pgs. 67 ss.). 

O principio da congruencia estabelece que "the goals of 
the various institutions wich make up a society are coheren- 
tly related to one another" (pg. 63; v. pgs. 69 ss.). Entre- 
tanto, em sociedades complexas ou em rapida transformagao 
pode ocorrer a exigencia de comportamentos contraditorios, 
cuja conseqiiencia sera o conflito intra-individual e, prova- 
velmente, desenvolvimento de sintomas neuroticos. 

A coleta de dados deve ser feita preferentemente em ter- 
mos de linguagem comum, nao utilizando termos de Psico- 
logia contemporanea (entretanto, o conhecimento tecnico e 
necessario para avaliar os processos psicologicos em jogo, in- 
clusive a posigao e as reagoes do pesquisador). Os dados tec- 
nicos devem ser afastados porque nas condi^oes usuais da 
pesquisa e impossivel obter as condigoes habituais de labora- 
torio. Mas a teoria psicologica deve ser empregada na expo- 
sigao dos processos endopsiquicos, pois descrever apenas as 
observagoes materials seria supor o comportamento de auto- 
matos. O autor aceita, em linhas gerais, o esquema psica- 
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nalltico freudiano, embora admita que, se "os processos de 
maturagao sao biologicamente determinados, suas vicissitu- 
des dependem das modificagoes individuals das normas cul- 
turais" (pg. 71). Mas, ao lado do esquema psicanalitico, Go 
rer admite o processo de aprendizagem descrito por Hull. 

Suposigoes basicas para o estudo do carater nacional 

Pensamos poder agora delinear alguns dos problemas 
fundamen.tais para o estudo do carater nacional, tanto no 
seu aspecto teorico quanto nas suas suposigoes metodologi- 
cas. Os problemas teoricos mais importantes sao; a) a ideia 
de nagao; b) a continuidade dos tragos e a variagao historica; 
c) congruencia dos tragos de uma cultura; d) diferengas den- 
tro da nagao. Os problemas metodologicos mais significati- 
vos sao: analise quantitativa ou analise qualitativa e proble- 
mas de interpretagao. 

Entre os teoricos do carater nacional que analisamos, 
pode-se dizier que nenhum enfrentou o problema da nagao, 
de sua existencia, de sua extensao. Aparentemente, e&ses 
autores preferiram nao tocar no tema, sabidamente perigoso, 
nao so porque a ele estao relacionados aspectos politicos, co- 
mo tambem porque nao existe ainda uma compreensao in- 
discutivel para o fenomeno nagao, seja historicamente, seja 
sociologicamente. Mas o problema existe e nao sabemos se 
sera legitimo afasta-lo, tao certo e que reaparece a cada ins- 
tante na pesquisa ou na simples hipotese do carater nacio- 
nal. A objegao de que nao podemos siequer formular a ideia 
de carater nacional porque nao podemos estabelecer diferen- 
gas psicologicas entre grupos diferenciados apenas por froni- 
teiras muitas vezes arbitrarias, somente sera respondida com 
uma analise precisa da ideia de nagao. Por isso, procuramos 
aqui esquematizar alguns dos problemas encontraveis nesse 
estudo, 

De modo geral, os historiadores das na^oes admitem seu 
aparecimento a partir da segunda metade do seculo XVIII 
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(51) mas sempre fazendo notar a existencia de algnns dos 
elementos muito antes dessa epoca. 

Mas mesmo histdricamente a questao e complexa por- 
que a formagao das' nagoes nao se fez uniformemente nos 
varies paises, nem em todos seguiu sempre o mesmo processo, 
variando inclusive a epoca em que as nagoes europeias dei- 
xam de ser apenas estados, baseados na fidelidade a casa rei- 
nante, para se transformarem em nagdes, no sentido modemo 
da palavra. Seria de observar ainda que os autores que pu- 
demcs consultar levaram em conta apenas os nacionalismos 
europeus, deixando de lado o mesmo fendmeno na America 
do Sul, onde condigdes diversas exigiriam interpreta^des ainda 
mais extensas ou contraditdrias (esta observagao nao cabe 
talvez apenas a Znaniecki e Deutsch, que consideraram os 
paises latino-ammcanos, embora de maneira nem sempre 
justa ou correta). 

Alguns autores acentuam um aspecto da formagao de 
nagdes, enquanto outros procuram considerar 03 varios ele- 
mentos que contribuiram para o seu aparecimento: o aspecto 
geografico, o econdmico, o ideoldgico, as comunicagdes entre 
as varias regides, a origem estatal da nscAo, a lingua, o sen- 
timento de participagao numa entidade mais ampla que a 
regiao natural, o desemolvimento da burguesia e do comer- 
cio, o liberalismo politico libertando os povos da sujeigao feu- 
dal, etc. Nao procuraremos resumir as varias opinides ou 
teorias existentes no campo, mas precisamos chegar a con- 
ceito aceitavel, capaz de evitar interpretagdes erradas, mui- 
to comuns no campo de estudo de carater nacional. 

Nao parece necessario demonstrar a impossibilidade de 
identificar raga e nagao, pois esta e uma distingao corrente, 
atualmente, nas ciencias humanas. O mesmo, entretanto, 
nao se da com os conceitos de nagao e estado, freqiientemente 
superpostos. Apontamos apenas um exemplo desta superpo- 
sigao, em J. F. Brown: "By nation we mean a group of peo- 

(51). — Hans Kohn — Historia del NacionaJismo, pg. 17; Paul Henry — Le Proble- 
me des Nationalites, pg. 17; Frederick Hertz — Nationality in History and 
Politics, pgs. 30-33 . 
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pie as an organized political body, living under control of 
a state" e "the state may be defined as the pattemof 
social institutions through which the social organization of 
the nation is perpetuated" (52). 

Os fatos demonstram o erro de^ta identificagao, e en- 
contramos nao apenas uma naQao dividida em mais de um 
estado, como varias nagdes vivendo sob o controle politico 
de um so testado. A Alemanha Ocidental e a Alemanha 
Oriental contemporaneamente, seriam exemplos do primeiro 
caso, e o Imperio Austro-Hungaro um exemplo do segundo. 

A questao esta longe de ser uma batalha de palavras, 
como o demonstram as lutas de minorias nacionais antes' de 
1939 e a disputa em torno de Trieste, depois de 1945. 

A dificuldade, aqui, reside no fato de que se o estado 
(organizagao politica) e uma instituigao facilmente definivel, 
o conceito de nagao apresenta aparentemente algumas difi- 
culdades insuperaveis para uma definicao indiscutivel. De 
resto, a identificagao entre nagao e estado e justificada his- 
toricamente, porque muitas nagoes se originaram de estados, 
isto e, de organizagoes politicas soberanas (53). 

Aparentemente, existem duas formas gerais para definir 
nagao: uma, levando em conta os seus fatores externos (lin- 
gua, territorio comum, religiao); outra, anahsando os fato- 
res internos de coesao (passado comum, desejo de viver vida 
comum no future, consciencia nacional). Nao entraremos 
aqui na discussao das varias definigoes, mas apenas procu- 
raremos justificar a aceitagao da teoria que rnos parece a 
mais correta. Antes de o fazer, convem lembrar a observa- 
gao de Hertz, para quern — em fenomenos tao complexos quan- 
to o de nagao — e impossivel pretendermos uma definigao 
e devemos procurar tipos ideais, ao modo de Weber (54). Ja 
veremos que, em alguns casos pelo menos, a conceituagao 

(52). — J. F. Brown — Psychology and the Social Orders pg. 123. 
(53). — Tanto assim que alguns autores (por exemplo R.M. Maclver — O Estado), 

supoem que as nagoes sempre se originaram de estados. 
(54). — Frederick Hertz — Op. cit., pg. 15. 
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adiante descrita e inadequada, ao menos sob alguns as- 
pectos. 

A caracterizacao mais correta de magao, pensamos, foi 
a apresentada por Florian Znaniecki (55), que distingue qua- 
tro tipos de sociedades: 1) a sociedade tribal; 2) sociedade po- 
litica ou estado; 3) sociedade eclssiastica; 4) sociedade de 
cultura nacional. Para Znaniecki, portanto, a nagao se ca- 
racteriza pela criagao de uma cultura comum a seus mem- 
bros. Ora, esta suposigao e a mesma que encontramos na 
principal corrente contemporanea de estudo do carater na- 
cional (v. pgs. 55 ss.) apresentagao das teorias de Margaret 
Mead e Geoffrey Gorer), mas aqui aparece um problema fun- 
damental e muitas vezes nao explicitado, e origem de muito 
equivoco na pesquisa e na teoria; a nao caracterizagao corre- 
ta da nagao. Se supusermos a existencia de uma cultura 
nacional, mas nao pudermos distinguir dentro desta cultura 
varias sub-culturas ou sub-regioes culturais, evidentemente 
qualquer estudo sobre determinada nagao correra o risco de, 
quando certo, o ser apenas para uma dessas sub-regioes, 
Aqui, a critica de Otto Klineberg (v. pg. 49) e perfeitamen- 
te justificada, ao lembrar que muitas das analises de carater 
nacional nao podem provar para quantos individuos sao va- 
lidas as afirmagoes feitas. Nao proporiamos a questao nos 
mesmos termos de Klineberg, pois nao parece que a duvida 
fundamental possa residir no numero de individuos conside- 
rados ou analisados efetivamente — pois o processo, no caso 
do estudo da personalidade, seria absurdo se fosse realizavel 
(56), mas no alcance das observagoes feitas de determinados 
grupos e destes estendidas para grupos maiores. Dizendo de 
outro modo, a observagao de um grupo primitive (do que Zna- 
nieck denomina sociedade tribal) e de certa forma muito mais 
ampla do que aquela que e possivel realizar dentro de uma 
sociedade civilizada, pois pode abranger, senao todos, pelo 

(55). — Florian Znaniecki — Modern Nationalities, pg. 21. 
(56). — Sobre a impossibilidade de realirjar esta analise em extensao, v. a observagao 

de Gregory Bateson "Formulation of End Linkage" in Mead and Metraux (eds. ) 
Op. dt., pg. 369. 
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menos um numero significativo de indivlduos que vivem den- 
tro dessa cultura, enquanto o observador do grupo nacional 
jamais pcdera analisar um numero relativamente tao gran- 
de de personalidades. Mas num ou noutro caso, nao 6 tanto 
o numero que importa, mas a descrigao correta da cultura, 
pois se tivermos o quadro teorlco da relagao cultura-persona- 
lidade, teremos a descriqao do carater nacional; se nao exis- 
tir esse quadro teorlco, todas as descrigoes — qualquer que 
seja o seu numero — serao inuteis ou inexpressivas. 

De outro lado, se nao supusermos a existencia de uma 
cultura nacional, evidentemente sera impossivel pensarmos 
em carater nacional, ao menos dentro dos quadros da cidn/cia 
contemporanea. A suposi^ao nos parece justificada, sie pen- 
sarmos nao apenas nos estereotipos nacionais, que exigem 
uma verificagao, mas tambem que indivlduos de culturas di- 
ferentes apresentam, ao observador comum, diferengas pro- 
nunciadas nos seus comportamentos. Ja indicamos tambem 
como as varias analises do carater nacional, mesmo com me- 
todos diferentes, chegaram a conclusoes perfeitamente super- 
poniveis. 

Mas esta e uma hipotese, aceita dentro destes limi- 
tes. Nao e dificil perceber, alem disso, que alguns gru- 
pos, aparentemente, nao poderiam ser estudados dentro 
deste criterio. O exemplo mais caracteristico talvez seja o 
grupo judaico, pois a este faltava uma cultura nacional, o 
que nao impediu o movimento sionista e finalmente a organi- 
zagao do estado de Israel. Na realidade, talvez os aspectos a 
ser considerados neste caso sejam outros. Talvez se deva pen- 
sar que algumas culturas apresentam um trago dominante, 
em torno do qual se organizam todos os outros elementos da 
cultura. Assim, no caso do grupo judaico, poderiamos ser le- 
vados a pensar que a sua cultura se estrutura em torno da 
religiao, e esta, no caso especifico, teve condigoes para unir 
o grupo em torno de uma aspiragao diferente de seu objetivo 
inicial. Ainda empregando o criterio de Znaniecki, poderia- 
mos dizer que neste caso uma cultura religiosa, vivendo em 
contacto com culturas nacionais, absorveu este trago e, a par- 
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tir de entao, foi possivel o desenvolvimento de um nacionelis- 
mo judaico, apresentando as mesmas aspiragoes de outros 
nacionalismos da epoca, inclusive lingua e territorio co- 
muns (57). 

O exemplo indica perfeitamente o problema ai existente 
e justifica a ideia de que nao podemos esperar uma definigao, 
mas apenas tipos dos quais as sociedades concretas se apro- 
ximam mais ou menos, passando por varies estagios. 

Outre problema proposto pela suposigao da existencia 
de um carater nacional 6 o da ccntinuidade dos tragos ca- 
racteristicos. 

Demonstrada a impossibilidade de admitirmos caracteres 
fixes nos diferentes povos, para alguns autores estaria encer- 
rado o capitulo carater nacional para as ciencias (v. as cri- 
ticas apresentadas por Brown e Fyfe). Sera justa a elimina- 
Qao do problema, com este fundamento? Nao o supomos. Se 
assim fosse, talvez devessemos eliminar tambem a possibili- 
dade de se falar em persortalidade, uma vez verificadas suas 
transformagoes nas diversas fases da vida individual. A per- 
sonalidade se reduziria assim a uma sucessao de quadros ou 
combinagoes caoticas de tragos, ao acaso dos acontecimentos 
e influencias que a cercam. Entretanto, e provavel que a per- 
sonalidade adquira significagao quando a supomos como es- 
trutura, mais ou menos estavel, a propria estabilidade relati- 
va compreendida como um dos seus tragos constituintes. 

Provavelmente devemos pensar o mesmo das culturas, 
por maior que seja a sua complexidade, e por mais variadas 

(57). —» O fenomeno do nacionalismo judaico, visto deste ponto de vista, ei particular- 
mente sugestivo, pois as caracteristicas nacionais, com toda evidencia, nao exis- 
tiam no grupo, bastando considerar as grandes diferengas entre os grupos ju- 
daicos sefardim e ashkinazinr, nao so quanto a lingua, mas tambem quanto 
aos habitos de vida. Sobretudo, e caracteristico que na organixagao do estado 
de Israel se tenha procurado reviver a lingua hebraica como lingua oficial, 
quando esta nao era falada por nenhum dos grupos sionistas; caracteristica 
tambem a identificagao entre o nacionalismo judaico e os outros nacionalis- 
mos, provavelmente como forma de defesa (por isso, o movimento sionista 
coincide com os movimentos nacionalistas europeus) . Outra questao seria 
examinar as caracteristicas psicologicas dos judeus, ja que o grupo nao tinha 
cultura comum, pois este caso talvez pudesse ser compreendido apenas como 
decorrencia de situagao e nao de cultura. 
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as influencias a que estejam submetidas. De outro lado, a de- 
monstragao desta hipotese nao e empresa simples. Quando se 
analisam as culturas primitivas ou pequenas comunidades, 
lidamos com estruturas (internamente) de grande estabilida- 
de e, externamente, quase inteiramente desligadas de outras 
culturas. Essa verificagao nos coloca no nucleo dos dois as- 
pectos que a supos^ao de continuidade de tracos no carater 
nacional propoe: o desenvolvimento historico das culturas 
nacionais e a analise das influencias externas sobre as cul- 
turas . 

Entretanto, admitir continuidade nas pequenas comuni- 
dades ou nas culturas primitivas e nao admiti-la nas culturas 
nacionais, seria £upor entre os dois tipos de cultura uma di- 
ferenga qualitativa. Sera suficiente pensar em algumas das 
mais conhecidas analises antropologicas, para verificar a im- 
possibilidade de aceitar essa ideia. Pense-se, por exemplo, no 
Civilizacao e Cultura de Folk de Redfield onde sao analisa- 
das quatro comunidades diferentes, e cuja distii^oao reside 
precisamente no maior ou menor contato com a civllizapao. 
Ainda aqui, portanto, como alias sugere R. Redfield (58), 
devemos pensar em tipos (civilizagao e cultura de folk) das 
quais as sociedades concretas se aproximam mais ou menos. 
Desta forma poderiamos localizar convenientemente os gru- 
pos primitives, os grupos rurais, os das grandes cidades, pon- 
tos todos estes intermediarios entre os tipos. 

Com esta hipotese, desapareceria o problema que ai tern 
sido visto. As culturas nacionais seriam entao culturas de 
maior complexidade, de estudo mais dificil, mas nem por isso 
escapariam as condicoes encontraveis nas sociedades primiti- 
vas (ou tribais, se preferimos a classificagao e a terminologia 
de Znaniecki). 

Alem disso, e facil observar qus esta hipotese e valida 
tanto para o problema da variagao historica quanto para a 
questao da influencia externa sobre as culturas nacionais. 

(58). — Robert Redfield — Ctvilizagao e Cultura de Folk, pg. 351. 
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Ainda assim, a demonstragao de continuidade nao e em- 
presa simples. Como vimos paginas atras, Geoffrey Gorer fala 
em recapitula^ao, isto e, hipotese de que os adultos observa- 
veis em determinada cultura passaram pelas mesmas expe- 
riencias por que estao passando agora as crianqas que pode- 
mos observar; alem disso, as criancas observadas em deter- 
minado momento manifestarao, quando adultas, o comporta- 
meipto que observamos nos adultos contemporaneos (59). 
Com toda probabilidade, e de certo modo a propria analise de 
Gorer do americano o demonstra, estas afirmaqoes nao sao 
validas para os indivlduos das culturas naclonais pois, apa- 
rentemente ao menos, cada geraqao vem recebendo um trata- 
mento especifico na infancia, a rel^qao com os pais sofrendo 
modificaqoes basicas. 

Nao supomos, portanto, que uma continuidade desse tipo 
possa ser demonstrada, e devemos talvez entende-la de outra 
forma. Existira continuidade na medida em que as transfor- 
maqoes observadas, de geraqao para geracao ou de epoca para 
epoca, se deem nos quadros de uma cultura e a influencia es- 
tranha seja filtrada pelas formas culturais existentes. 

Procuremos alguns exemplos concretos de influencias de 
uma cultura sobre outra, onde se podera, grosseiramente em- 
bora, observar essa continuidade, tal como e aqui entendida. 

Consideremos uma aquisiqao tecnica, o parto sem dor. 
A introducao desta tecnica nao se faz da rnesma forma nas 
varias culturas, pois existe, para opor-se a ela ou aceita-la, 
um conjunto de crenqas religiosas, experiencias pessoais, pre- 
conceitos populares. O parto sem dor opor-se-ia a ideia crista 
de que a mulher deve dar a luz com sofrimento; as maes (que 
ja passaram por essa experiencia, sob forma diferente) reagi- 
rao a inovaqao sugestionando e interferindo no processo a 
que estao sendo submetidas as filhas. De outro lado, a nova 
tecnica acabara por introduzir-se, mas nao o fara num va- 
zio, e sim num contexto cultural mais ou menos capaz de 
aceita-la ou rejeita-la. 

(59). — Geoffrey Gorer — "National Character" in Mead and Metraux Op., cit., pg. 63. 
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Tomemos agora um exemplo da vida politica. O nome 
ou os ideals de um partido politico estrangeiro podem ser acei- 
tos numa cultura nacional, mas essa introdugao nao signifi- 
ca nem a continus.cao da vida politica anterior a essa intro- 
gao, nem a aceitagao pura e simples da nova tecnica. Esta ira 
chocar-se com as' condigoes — riao apenas political, e certo 
— ja existentes e, alem disso, sera modificada para ser acei- 
ta como parte integrante da cultura. 

Supomos que a mesma coisa podera ser observada no es- 
porte, nas artes, na educagao, etc. Nao existe identidade en- 
tre esses aspectos de uma cultura, considerada em varias 
epocas, mas uma mesma cultura modifica seus tragos e aceita 
tragos estranhos, adaptando-os as formas culturais ja exis- 
tentes. 

Como lembra Gorer, foi talvez Ruth Benedict quern pri- 
meiro salientou a ideia de congruencia de uma cultura, co- 
mo fundamental para a sua compreensao (60). Mas todos 
sabemos como essa ideia tern sido discutida e combatida, 
aparentemente com razao. Se, considerando as sociedades 
primitivas, a ideia de congruencia e discutivel, o e certa- 
mente muito mais quando tentamos analisar uma cultura 
nacional. De resto, mesmo Ruth Benedict e Gorer (61) acei- 
tam a suposigao de que algumas culturas nao manifestam 
congruencia nos seus padroes . Gorer lembra que a socieda- 
de em rapida transformagao pode nao apresentar essa caracte- 
ristica. Ora, as culturas nacionais sao, todos o sabemos, cul- 
turas em rapida mudanga; seus quadros sao suficientemente 
amplos para permitir a manifestagao de ideais de comporta- 
mento contraditorios. Assim, ao lado do ideal "respeitar e 
prolongar a vida humana", encontramos tambem o ideal 
"matar para salvar a honra", individual ou coletiva. A anali- 
se nao pode ser prolongada aqui. Lembremos, entretanto, a 
exi'tencia de um fator ain(da nao suficientemente analisado 
e que seria a relagao entre a coerencia logica e a coerencia 
psicologica. Pensamos poder falar em congruencia da cultu- 

(60). — Op., cit.f pg. 63; Ruth Benedict, Patterns of Culture, pp. 206 ss. 
(61). — Gorer — foe. cit.; Ruth Benedict, /oc. cit. 
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ra mesmo quando nao exista (nem possa existir )coerencia 
logica entre os padroes igualmente admitidos. No exemplo 
apontado acima, a cultura apreserxta os dois padrdes antago- 
nicos mas' se continua a aceitar um padrao certo (no caso se- 
ria o respeito a vida humana) e o sen oposto e apresentado 
como recurso para defender o padrao correto. Os aspectos 
culturais e os comportamentos verificaveis continuam a ser 
congruentes, emboxa nao sejam logicamente coerentes. 

A coerencia psicologica tem, entretanto, aspectos novos, 
pois no individuo pode ser impossivel a manutengao do equi- 
librio psicologico desde que obrigado a comportamentos an- 
tagonicos. O problema propriamente psicologico seria inves- 
tigar quais as personalidades capazes de manter o equilibrio 
quando submetidas a essas tensoes e as incapazes de o fazer. 

Esta distingao entre as duas formas de coerencia (a lo- 
gica e a psicologica) e significativa se pensamos nos tragos de 
uma cultura. Aqui pode ocasionalmente nao existir coeren- 
cia logica entre cs padroes aceitos pelos membros de uma 
cultura; nem por isso deixaremos de aceitar a possibilidade 
da existencia de congruencia, se os varios padroes forem acei- 
tos no comportamento dcs mesrnos sujeitos. Em outras pala- 
vras, no estabelecimento da ccngruencia nao conta a analise 
pessoal do pssquisador, mas vale o sistema de padroes aceitos 
pelos que participam da cultura. A existencia desta coeren- 
cia interna (isto e, vista pelos sujeitos) e que devemos pesqui- 
sar, nao a coerencia logica. Proposta a questao nestes termos, 
nao parece absurda a hipotese de congruencia nas culturas 
nacionais (e a suposigao de coerencia logica evidentemente 
o seria). 

Um exemplo mostra perfeitamente a diferenga entre os 
dois niveis. Quando, para manter a liberdade, se impede a 
mar^ifestagao de algumas ideias, certamente se deixa de lado 
a coerencia logica. Mas nao se perde, necessariamente, a 
congruencia, pois os sujeitos que participam dessa cultura 
podem continuar admitindo que estao correspondendo ao 
ideal liberdade. 
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Esquematicamente, podemos supor a existencia da duas 
grandes ordens de diferenciagao dentro da cultura nacional: 
1) diferengas regionais e 2) diferengas entre as classes so- 
cials . 

Sem que se chegue a provar a existencia de um padrao 
cultural mais amplo cujos tragos podem ser encontrados nos 
sub-grupos (ja vimos que esta d uma das suposigdes basicas 
de Margaret Mead), sera impossivel admitir como valida a 
ideia ds carater nacional. Nao deixa de ser curioso notar 
que Gorer (v. pg. 35) e Mead (v. pg. 33), ao realizarem a 
analise do carater nacional americano consideraram os gru- 
pos regionais como mais ou menos independentes do todo. 
Ora, se efetivamente essa hipdtese nao se mantivesse, seria- 
mcs obrigados a deixar de lado a ideia de cultura nacional, 
para falar em culturas' regionais, e consequen^temente, em 
carater regional. Nossa impressao e que mesmo os que se 
abalangaram a realizar analises concretas do carater nacio- 
nal nao se movem ainda com seguranga, neste ponto. Mead, 
por exemplo, fala em cidadaos das nagoes-estados, os in- 
dividuos assemelhando-se pela participagao nos elementos 
estatais de cada nagao. Infelizmente, nao desce a analise mi- 
nuciosa do problema. Talvez o fato de que os autores que 
se referem a carater nacional nao tenham procurado anali- 
sar corretamente o fenomeno nagao, e a participagao nesta 
dos membros de uma cultura, explique essa inseguranga. 
Seja como for, a relagao entre o padrao cultural mais amplo 
e cs sub-grupos culturais e ainda agora questao aberta, acei- 
tavel apenas como hipdtese, nao como verificagao. 

Outra ordem de diferenciagao e a classe social, e tam- 
bem aqui os autores recentes pouco fizeram ainda, no sentido 
de separar corretamente os padroes validos para todos os 
grupos dos que sao validos apenas para uma ou algumas 
classes sociais. E' tao grande o numero de verificagoes acu- 
muladas quanto as diferengas psicoldgicas existenttes entre 
as classes sociais, que provavelmente sera falha uma descri- 
gao incapaz de dar conta dessas diferengas. Para dar apenas 
um exemplo, Lloyd Warner recentemente observava que os 
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indivlduos da classe baixa inferior (lower-lower) sao supos- 
tos pelos individuos de outras classes como nao possuidores 
das "virtudes cardinais das quais se orgulham os america- 
nos" (62). Se lembrarmos que a classe baixa inferior constitui 
25% da populaqao da comunidade, veremos facilmente o pe- 
rigo existente na generalizagao sobre determinado carater 
nacional (63). Bastaria alias a descriqao feita por Warnjer 
— para continuar apresentando o mesmo exemplo — da va- 
riagao de educagao familiar de acordo com a classe social, 
para indicar a possibilidade de que nao se possa falar em 
carater nacional, sem antes demonstrar a inter-relagao das va- 
rias classes e sua dependencia ou participaqao num padran 
comum. 

Parece ser hoje um lugar comum que a ciencia — huma- 
na ou natural — deve ser quantitativa. Nao vamos reviver 
agora a debatida questao de se a ciencia humana pode ou 
nao empregar os metodos utilizados pelas ciencias naturals; 
nem se as ciencias humanas podem deixar de lado a nqc'ao 
de valor. O problema aqui focalizado e saber se a analise 
qualitativa de carater nacional e aceitavel, ate onde se pode 
pensar que as diferengas, para ser consideradas, devem re- 
sultar de medidas. 

Exemplos de analises concretas nos psrmitem apreender 
com exatidao os termos do problema proposto. Quando Mead 
afirma que a cultura americana tern como caracteristica 
fundamental o ser uma cultura moral, estara fazendo uma 
afirmagao quantitativa ou qualitativa? Ss a afirmagao e 
qualitativa, estamos diante de afirmagao errada, pois evi- 
dentemente todas as culturas apresentam principios morais. 
Se, de outro lado, a afirmagao e quantitativa, isto e, se admi- 
te apenas que a cultura americana da maior importancia aos 
aspectos morais que a outras culturas conhecidas, entao 
seria necessario provar a medida dessa proporgao ou dessa 

(62). — Lloyd Warner — The Structure of American Life, pg. 7. 
(63) , — — op. cit., pg. 8 . Warner, alias, interpreta o sentimento das classes 

mais altas como resultado de proje^ao de sua fantasia sobre a classe social mais 
baixa. Neste caso, evidentemente, existiria carater nacional, pois todos, de uma 
forma ou de outra, participariam dos mesmos sentimentos ou padrdes. 
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difierenga. Da mezma forma, quando Ruth Benedict afirma 
que o japones e um povo contraditorio, ou capaz de aceitar 
valores antagonicos, seria precise provar que outros povos 
nao apresentam o mesmo trago (se a afirmagao for quali- 
tativa) ou o apresentam em mentor prcporgao que o japones 
(se a afirmagao pretende ser quantitativa). 

Aparentemente, portanto, a solpcao seria o emprego da 
quantificagao. Esta, por sua vez, apresenta uma dificuldade 
ate agora intransponivel que e a possibilidade de encontrar- 
mos' padroes homogeneos para realizar as medidas . Mesmo 
em dominio aparentemente mais simples, como e o caso da 
medida da opiniao publica, tern sido impossivel garantir a 
homogeneidade (64). Sem esta, e certo que a medida nao 
tern valor ou sign,ificagao e as comparagoes serao absurdas. 

Na realidade, as dificuldadss aqui apresentadas e que 
condenariam ambas as formas de analises, nao nos parecem 
insuperaveis, mas apenas estagio inevitavel por que deve 
passar a pesquisa de um aspecto da vida psicologica ou so- 
cial. 

As ideologias e os estereotipos como forma de descricao do 
carater niacional: limites e intengao do estudo 

Ao lado da analise direta do carater nacional, realiza- 
vel, como vimos, atraves de tecnicas psicologicas e antropo- 
logicas, 6 possivel tentar a sua descrigao indiretamente, ana- 
lisando as ideologias e os estereotipos apresentados, pelos 
indivlduos de um pais, a respeito de seu povo. Pode-se pen- 
sar tambem que a propria maneira de ver a psicologia de 
um povo e um trago de determinado carater nacional, assim 
como — se a analogia pode ser formulada sem muita mar- 
gem de erro — a maneira de ver a si mesmo e um trago 
importante de personalidade. 

(64). — Buchanan and Cantril — How nations see each other: a study in public opinion- 
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Assim, se o americano se ve como um povo generoso (65), 
podemcs pensar que, mesmo nao sendo verdadeira esta ideia, 
tem significagao na vida americana, na f.ua maneii'a de esta- 
belecer relagoes com outros povos, na sua atitude diante da 
r^gao, de suas instituicdes. As ideologias sao, desta forma, 
significativas, se pensarmos' na politica de um pais, no seu 
sistema educacional, pois as teorias formuladas nestes cam- 
pos sao inevitavelmente afetadas pela ideia que fazemos de 
nos' mesmos. A ideia de indole nacional tantas vezes repeti- 
da nas discussoes politicas, tan(tas vezes apresentada como 
desculpa ou justificagao para nossos comportamentos, apa- 
rece nao apenas nas discussoes diarias — sem teoria — mas 
tambem nas ideologias. O descaso pela situagao nacional, o 
desinteresse, ao menos aparente, com que a vida brasileira e 
vista, o alheiamento do povo das questoes fundamentals da 
nacao, sao tambem mais claramente compreendidos quando 
verificamos a idqia que o brasileiro faz de si mesmo. 

Estudos desse tipo nao tem sido, entretanto, numerosos, 
provavelmente porque o metodo para realizar a pesquisa e 
necessariamente imprecise e, alem disso, psicologos e antro- 
pologos tem preferido lidar com realidades, aparen|temente 
mais simples que interpretaqoes de realidades. Mais, tem-se 
procurado na ideologia um retrato fiel ou infiel de um povo, 
esquecendo-se de que ela e, em si mesma, um dos tra^os desse 
retrato. 

Compreende-se assim que se tenha suposto a interpreta- 
cao do estrangeiro como mais verdadeira ou mais fielmente 
traduzindo determinada realidade nacional. Henry Steele 
Commager expos muito clarameryte este ponto de vista, di- 
zendo: "It might be supposed that they (os estrangeiros) could 
tell us little that we did not already know. Yet such a suppo- 
sition, however logical, runs contrary to experience: biogra- 
phies are usually more revealing than autobiographies and 
portraits than photographs" (66). Mas o proprio Commager 

(65). —« Clyde Kluckhohn — Mirror for Man, pg. 320. 
(66). — Henry S. Commager — America in Perspective, pp. XIV. 
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lembra a frase de Maurois para quem "um povo e um espelho 
qo qual cada viajante contempla sua propria imagem" (67). 
Esta suposigao, capaz de levar alguns a pensar que a inter- 
pretagao de um povo por outro se aproxima das tecnicas pro- 
jetivas, mereceria provavelmente um desenvolvimento maior, 
mas aqui nos limitamos a lembrar os seus aspectos funda- 
mentais e as dificuldades que apresenta. Para uma verifica- 
gao desta hipotese, seria necessario discutir as fungdes em 
agao pas tecnicas projetivas; depois disso, o primeiro passo 
seria verificar ate onde os individuos de uma mesma cultura 
concordam em suas interpretagoes de outra cultura e, de ou- 
tro lado, ate que ponto individuos de cultura diferente apre- 
sentam interpretagoes semelhantes ou identicas de determi- 
nada cultura. Apenas depois destas verificagoes preliminares, 
poderiamos aceitar a ideia de projegao como capaz de ex- 
plicar as interpretagoes das varias culturas nacionais. Sem 
estas verificagoes, essa hipotese e gratuita, provavelmente 
contraria aos fatos. 

Lembramos esta possibilidade de interpretagao para in- 
dicar que, se o membro de uma cultura tern uma perspectiva 
falseada ou condicionada por sua posigao participante, o es- 
tranho sociologico tern tambem uma perspectiva propiia — 
talvez tao falseadora quanto a primeira — que e a sua pro- 
pria cultura. 

Tais verificagoes nos permitem localizar, e de certa for- 
ma justificar a intengao de nosso estudo. Apenas como ques- 
tao secundaria nos interessara neste trabalho verificar uma 
posslvel coincidencia entre o estereotipo ou a ideologia e a 
realidade do carater nacional brasileiro. O exame dessa cor- 
respondencia, se o quisermos ihdependente de puro impres- 
sionismo ou opiniao pessoal, devera levar em conta tantos fa- 
tores e tais suposigoes teoricas, que seriamos levados a exami- 
nar apenas esse campo em todo o nosso trabalho. Entretan- 
to, indicaremos alguns fatos para o estudo dessa correspon- 
dencia. 

(67) . — Loc. cit. 
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Mas, diziamos, a maneira de um povo ver a si mesmo e 
um trago de seu carater nacional, corresponda ou nao, sua 
interpretagao, a realidade. Assim, quando o brasileiro se con- 
sidera "bondoso" (v. parte III), isto pode nao ser verdade 
(isto e, talvez o brasileiro njao seja bondoso), mas esta ideia 
do brasileiro a seu respeito e trago do carater nacional brasi- 
leiro. Infelizmente, bem percebemos a limitagao do estudo 
a ser realizado, pois certamente um trago cultural, assim co- 
mo um trago de personalidade, somente num contexto adqui- 
re significagdo. Provavelmente nao chegaremos a entender 
a importancia de um trago, se nao podemos localiza-lo em 
determinada estrutura de carater nacional. Apenas numa 
hipotese se poderia supor a consideragao de um trago como 
fundamental: se admitirmos que os tragos se organizam em 
torno ou em fungao de um predominante, e capaz de explicar 
todos os outros. Se pensamos njp estudo de Schaffner sobre 
os alemaes, veremos que e esta, grosso modo, sua perspectiva; 
o autoritarismo na familia alema seria capaz de explicar to- 
dos os outros aspectos da vida alema ou do carater alemao. 
Nem e outra a consideragao encontravel nas tipologias, onde 
um trago nos permitiria compreender a personalidade, pois 
esta se organiza em fungao desse trago fundamental (assim, 
a classificagao como introvertido ou extrovertido permitiria 
prever a personalidade ou o conjunto de tragos de uma per- 
sonalidade) . De modo semelhante, poderfamos pensar que a 
forma de um povo ver a si mesmo e trago fundamental para 
o carater desse povo, e seria o nucleo em torno do qual 
se agrupariam todos os outros tragos. Mas esta e uma hipotese 
que necessita um acumulo muito maior de provas a seu favor, 
para ser corretamenlte formulada. 

De uma forma ou de outra, esta e uma limitagao seria 
de nosso estudo, admissivel, entretanto, se pensamos que nos 
falta ainda, nas ciencias humanas, uma teoria suficientemen- 
te ampla, capaz de englobar todas as analises particulares 
e dar sentidos as pesquisas realizadas em campos diferentes. 



SEGUNDA PARTE 

OS IDEOLOGOS DO CARATER NACIONAL BRASILEIRO 

Ideologia e Literatura; distingao entre os dois niveis 

Analisamos as teorias mais significativas de brasileiros, 
ormuladas sobre o nosso carater nacional, no periodo com- 
jreendido entre 1900 a 1950. 

Analisamos unicamente os estudos apresentados como 
iescrigoes do carater brasileiro, deixando de lado, portanto, 
is referencias incidentals as nossas caracteristicas coletivas, 
eitas por poetas e prosadores. Tambem nao foram analisa- 
las as descrigoes feitas por viajantes que procuraram explicar 
>u simplesmente enumerar os traces psiquicos nacionais. Na 
joesia, sao mais on menos freqiientes as referencias as nossas 
;aracteristicas coletivas, Por exemplo, "Musica Brasileira" 
ie Olavo Bilac e "Noroeste" de Ribeiro Couto. 

De Bilac: 
Tens, as vezes, o fogo soberano 
Do amor; encerras, na cadencia, acesa 
Em requebros e encantos de impureza 
Todo o feiti^o do pecado humano. 
Mas sobre essa volupia, erra a tristeza 
Dos desertos, das matas, do oceano; 
Barbara porace, banzo africano, 
E solugos de trova portuguesa. 
fis samba e jongo, chiba e fado, cujos 
Acordes sao desejos e orfandades 
De selvagens, cativos e marujos; 
E em nostalgias e paixoes consistes, 
Lasciva dor, beijo de tres saudades 
Flor amorosa de tres ra?as tristes (1). 

(1). — Olavo Bilac — Poesias, pg. 287. 
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De Riheiro Couto (referindo-se aos bandeirantes) 
"Oh, ra?a misteriosa, 
Raca migratoria e expansionista 
Raga temeraria que quer enriquecer 
E invade mundos irrevelados, 
Sem esperanga de solidariedade nenhuma, 
Sem saber quantas tribos ferozes estavam na frente, 
Sem saber se era possivel voltar! 
Oh, raga insatisfeita de fronteiras, 
Raga tosca, energica, decisiva, 
Raga incendiada de ambigoes construtoras! 
Nasceu dela essa gente que regressa agora, 
Tem na alma, adormecida por tres seculos, 
A mesma audacia persistente e sem juizo 
Que outrora fez o espanto da burocracia colonial" (2). 

Na prosa, a caracterizagao de Machado de Assis: "Ora, 
e certo que nos nao damos para reunioes'. Nao me repliquem 
com teatros nem bailes; a gente pode ir ou nao a eles, e se 
vai e porque quer, e quando quer sair, sai. Ha os ajuntamen- 
tos de rua, quando alguem mostra um assovio de dois sopros, 
ou um frango de quatro cristas ... O que nao podemos to- 
lerar e a obrigagao. Obrigaqao e eufemismo de cativeiro: tan- 
to que os antigos escravos diziam sempre que iam a sua obri- 
ga/^ao, para signrificar que lam a casa dos senhores. Nos fa- 
zemos tudo por vomtade, por escolha, por gosto; e, de duas 
uma: ou isto e a perfeiqao final do homem, ou nao passa das 
primeiras verduras. Nao e precise desenvolver a primeira hi- 
pdtese; e clara de si mesma. A segunda e a nossa virgindade; 
e precise aceitar a teoria de Rousseau: o homem nasce pure. 
Para que corromper-nos? (3) 

Ou a deliciosa descriqao de A. Alcantara Machado: 
"O brasileiro tem a suscetibilidade aguda de uma meni- 

na de quinze anos. Qualquer coisinha o fere. Por qualquer 
motivo fica de burro e fecha-se no quarto batendo a porta e 
engulindo solugos. 

(2). — Ribeiro Couto — Dia Longo — Poesias escolhidas, pg. 208 (publicado in No- 
roeste, 1932). 

(3) . — Machado de Assis — A Semana, 1.° vol. (1892-1897 — obras completas, W. M. 
Jackson, Inc., pg. 47). 
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Suscetibilidade de povo adolescente. Falta de traquejo 
internacional. Caipirismo. Em tudo enxerga uma afronta. 
Vive desconfiado . De ouvidos bem atentos que e para ver se 
estao falanido mal dele" (4). 

Ainda na literatura, embora num livro de memorias, es- 
ta passagem cruel de Graciliano Ramos: 

"Embora nao me restasse ilusao, a franqueza nua aba- 
lou-me: sem papas na lingua, suprimiam-nos de chofre qual- 
quer direito e anunciavam friamente o designio de matar-njos. 
Singular. Constituiamos uma sociedade numerosa, e nao ti- 
nhamos nenhum direito, nem ao menos o direito de viver . 
Esquisita afirmagao. Varias pessoas estavam ali sem processo, 
algumas deviam quebrar a cabega e perguntar por que as 
tratavam daquele geito; rnao havia julgamento e expunham 
claro o desejo de assassina-las. Nao nos faziam ameaga va, co- 
mo notei depois. Atenazavam-me as palavras do caolho: todos 
iguais, nenhum direito, os soldados podiam jogar-nos impu- 
nemente no chao, rolar-nos a pontapes. E finar-nos-iamos 
devagar. Isso me trouxe ao pen|samento a brandura de nossos 
costumes, a indole pacifica nacional apregoada por sujeitos 
de ma fe ou idiotas. Em vez de meter-nos em forno cremato- 
rio, iam destruir-nos pouco a pouco. Certamente era absur- 
do responsabilizar o Brasil, quarenta milhoes de habitantes, 
pela sentenga do zarolho. Ali dentro haveria pessoas bem 
intemcionadas, mas nao valeriam muito na engrenagem qu© 
nos agarrava" (5). 

Tambem nao analisamos as descrigoes de estrangeiros. 
Entre estas, lembrariamos este trecho de Andre Siegfried; 

"Un exportateur de Philadelphie s'etonnait devant moi 
qu'au Bresil, en Argentine, il fallut, pour gagner un client, 
commencer pour s'en faire un ami! Le "personnalisme" est 
en effet partout, et nous avons vu la place, presque patholo- 
gique, qu'il tient dans la politique" (6). 

(4). — 
(5). — 
(6). — 

Alcantara Machado, Cavaquinho e Saxofone (solos), 1926-1935, pg. 69. 
Graciliano Ramos — Memorias do Carcere, 3.° vol. pgs. 80-81. 
Andre Siegfried — Amerique Latine, 4a. edigao (a la. e de 1934) pg. 148. 
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E oao estendemos a analise a essas manifestacdes inte- 
lectuais, porque, decorrendo de nxveis tao diversos, nao podem 
ser consideradas no mesmo piano em que estao colocadas as 
analises especificas do carater nacional. 

Os autores estrangeiros, compreende-se imediatamente, 
estao numa perspectiva diferente e nao podem ser considera- 
dos sob o mesmo ponto de vista. Podemos considera-los como 
um observador estranho e com mais possibilidade de verificar 
corretamente o comportamento (7); podemos, inversamente, 
supor, como Andre Maurois, que "um povo e um espelho no 
qual cada viajante contempla sua propria imagem" (8). De 
uma forma ou de outra — admitindo-se no estrangeiro menor 
cu maior precisao — esta num piano diverse. 

Quanto a literatura, a distingao se faz com dificuldade 
bem maior. As citagoes que fizemos anteriormente foram se- 
lecionadas por referencias a tragos descritos pelos ideolo- 
gos do carater nacional. 

A ideia de um povo triste, que aparece em Bilac, e tam- 
bem exposta por Paulo Prado; a incapacidade de associagao, 
indicada por Machado de Assis, podera ser encon|trada em 
Sergio Buarque de Holanda; a sensibilidade, ridicularizada 
por Alcantara Machado, sera notada igualmente por Fernan- 
do de Azevedo; as palavras de Graciliano, criticando a ideia 
da "indole pacifica" do brasileiro, encontram seu alvo nas teo- 
rias de Gilberto Freyre e Fernando de Azevedo. 

Por que, diante desses exemplos, naturalmente multipli- 
caveis, nao estudar todas as ideias sobre o carater nacional, 
nas suas varias formas? 

A favor dessa forma de estudo encontramos varios ar- 
gumentos. 

Primeiramente, seria possivel considerar todas essas ma- 
nifestagoes como crencas e estuda-las sob essa forma. Este o 
sentido dado ao termo por Krech e Cmtchfield e seria talvez, 
adequado ao nosso estudo: "The term belief will be used in a 
generic sense to include knowledge, opinions, and faith. There 

( 7) . —< Gimnar Myrdal — An American Dilemma, pg. XVIII. 
(8). — Apud Commager, H. S. — V. Parte I, pg. 75. 
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are observable differences amor^g what we call knowledge, 
opinion and faith, but there is a common set of factors gover- 
ning them, and a common set of characteristics in terms of 
which they can be described" (9). 

Outro argumento, seria a dificuldade de separar, nitida- 
mente, a expressao literaria da teoria sociologica ou de psi- 
cologia social. Dificuldade tanto maior quando se sabe que 
"as melhores expressoes do pensamento e da sensibilidade tern 
assumido quase sempre, no Brasil, forma literaria. Isto e ver- 
dade tanto para o romance de Jose de Alencar, Machado de 
Assis ou Graciliano Ramos; para a poesia de Gongalves Dias, 
Castro Alves ou Mario de Andrade; quanto para livros de his- 
toria e sociologia, como Um Estadista do Imperio, de Nabuco, 
Os Sertoes, de Euclides da Cunha, Casa Grande e Senzala, de 
Gilberto Freyre" (10), 

Finplmente, poder-se-ia supor uma unidade em manifes- 
tagoes de uma mesma epoca e de um mesmo lugar. 

Nao afastemos a possibilidade de fazer um estudo englo- 
bando tanto a literatura como o que denominamos ideolo- 
gias. Observe-se, no entanto, que essas manifestagoes sao per- 
feitamente distintas. Admita-se que sua forma de expressao 
seja igual (fato apontado por Antonio Candido); admita-se 
que podem chegar a conclusoes identicas (apontamos, linhas 
atras, a aproximagao entre as ideias apresentadas na litera- 
tura e as dos ideologos); permanecera a diferenga quanto a 
sua intengao, quanto as origens de suas afirmagoes. 

Estas diferengas nem sempre tern sido consideradas; as- 
sim, a literatura e usada, largamente, seja na exemplifica^ao 
de fenomenos, seja como ponto de partida ou sugestoes para 
as teorias, bastando lembrar a utilizagao, feita por Freud, da 
literatura. Mas, se o uso da literatura tern trazido contribui- 
goes & cit&icia, e tambem responsavel por uma serie de equi- 

(9). — David Krech and Richard S. Crutchfield — Theory and Problems of Social 
Psychology, 1948, pg. 151. 

(10). — Antonio Candido de Mello e Souza — A Literatura Brosileira no aeculo XX, 
mimeografado, pg. 3. 
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vocos, decorrentes de um criterio obscuro ou impreciso np, dis- 
tingao entre obra literaria e obra cientifica. 

Deixemos de lado a literatura como sugestao para uma 
teoria, pois aqui desempenha o mesmo papel que qualquer 
objeto do mundo social ou fisico; e uma sugestao, uma forma 
de pensar ou interpretar transposta para a teoria. E' o caso 
da lenda de Edipo. E' a descrigao de D. Quixote. 

Analisemos o emprego da literatura como exemplificagao 
de fenomenos e como objeto de estudo. Na exemplificagao de 
feripmenos, a literatura tern uma fungao preferentemente di- 
datica: alias, e assim empregada por Armand Cuvillier, no seu 
classico Manual de Filosofia. Aqui, o trecho literario ou a in- 
terpretagao artistica nao podem servir como criterio de ver- 
dade. Apenas ilustram uma afirmagao cientifica, podem tor- 
na-la mais acessivel. 

Mais dificil e a utiliza^ao da literatura como objeto de 
estudo da Psicologia e da Sociologia. 

Alem da questao metodologica, enfrenta-se aqui, inevita- 
velmente, o problema do objetivo do autor, e do conteudo e 
forma de sua obra, integralmente relacionados. A forma lite- 
raria torna dificil uma interpretagao rigorosa ou indiscutivel, 
as mesmas palavras assumem significados diferentes. 

O objetivo pode nao ser a descrigao da realidade; mesmo 
quando tenha essa intengao, o autor podera mover-se dentro 
de regras mais ou menos rigidas. 

Dizendo de outra forma, o aspecto fundamental a ser 
considerado e a relagao entre a realidade, vivida ou intuida 
pelo autor, e a obra literaria. 

Dois exemplos de analises, no campo da Psicologia, de- 
monstram a importancia desta relagao. 

Viola Klein (11) e Helena Deutsch (12) utilizam a obra 
literaria num meio termo entre o que denominamos de ilus- 
tragao de um fenomeno e a sua analise como objeto de estudo. 

(11). — Viola Klein — The Feminine Character, History of an Ideology, pgs. 181-207. 
(12). — Helene Deutsch — La Psychologie des Femmei, trad, da 7a. ed. ingl. por Hu- 

bert Benoit, 1.° vol. pg. 304-308. 
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Viola Klein analisa, em apendice a seu livro, o romance 
A Gera?ao Rebelde de Amers-Kuller. A autora nao admite 
a literatura como forma objetiva de descrigao, mas admite 
sua analise como forma util para a compreensao do clima 
mental de uma epoca. A escolha de A Geragao Rebelde se 
faz porque nessa novela aparecem tres geragoes e tambem 
porque snas principais personagens sao mulheres. 

Viola Klein procura mostrar como as etapas descritas 
no romance coincidem com a descrigao da epoca em que apa- 
receram as teorias cien^tificas sobre a psicologia feminina. 
Para a autora, A Geragao Rebelde descreveria a mudanga de 
situagao da mulher na sociedade europeia, apresentando o 
mesmo quadro que vai servir de fundamento para o apareci- 
mento das teorias cientificas. 

Helena Deutsch analisa Os Caminhos do Amor, de Alexan- 
dra Kollontay, supondo que, como lider da Revolugao Rus- 
sa de 17, a autora teve oportunidade de conhecer muito de 
perto historias de vida das mulheres da epoca. Como A Ge- 
ragao Rebelde, Os Caminhos do Amor narram a historia de 
trefe geragdes. Alem disso, ambos os romances historiam os 
conflitos de geragoes; mas enquanto a intengao do livro de 
Kollontay e retratar os conflitos de geragoes, Deutsch pro- 
cura interpretar os mesmos conflitos como conseqiiencia de 
motivos psicologicos profundos. Para ela, as ideologias sao 
apenas mascaras diversas para o mesmo conflito, ou expres- 
soes formalmente diversas de personalidades tipicamente se- 
melhantes. Em outras palavras, para o psicanalista, as con- 
digoes de vida social dao apenas expressao diferente a vida 
psiquica nao a determinam, 

Que podemos notar com tais exemplos? Que a obra lite- 
raria permits interpretagoes contrarias, e estas dependem de 
teorias antecipadamente aceitas. Em outras palavras, pro- 
cura-se na literatura uma confirmagao para a teoria admitida 
como correta; sua analise nao permite um avango da ciencia. 
Alem disso — e mais importante, talvez — as possibilidades 
de interpretagao sao inumeras, tirando a Uteratura qualquer 
significagao de realidade indiscutivel. 
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O exemplo nos adverte do perigo de se utilizar a literatu- 
ra como objeto de estudo, isto e, como realidade ou representa- 
§ao da realidade a ser analisada. 

Poder-se-ia entretanto pensar que as descrigdes enconr 
tradas nos literatos podem ser analisadas como crengas (no 
sentido de Krech e Crutchfield, ja indicado) e apresentadas 
no mesmo nivel das afirmagoes ideologicas. Isto seria possi- 
vel se a literatura tivesse a intengao de apresentar a realidade 
ou a maneira de sentir ou pensar do autor. Acontecera isto? 

Algumas afirmagoes de escritores indicam justamente o 
contrario. "A arte moderna e toda de analise, de experiencia, 
de comparagao. A antiga inspiragao que em quinze nipites de 
febre criava um romance e hoje um meio de trabalho obsole- 
to e falso. Infelizmente ja nao ha musas que insuflem num 
beijo o segredo da natureza! A nova musa e a ciencia experi- 
mental dos fenomenOs — e a antiga, que tinha uma estrela 
na testa e as vestes alvas, devemos dize-lo com lagrimas, la 
esta armazenada a um canto, sob o po dos anos..(13). 

Neste trecho, observamos duas coisas: a ideia de apre- 
sentar a realidade na arte, e a afirmagao de que o romantis- 
mo utilizava exclusivamente a fantasia. 

Num outro texto, de Euclides da Cunha, notamos um 
objetivo diferernte, embora proximo do de Ega: "O artista de 
hoje e um vulgarizador das conquistas da inteligencia e do 
sentimento ... Resta-lhe, para nao desaparecer, uma missao 
dificil: descobrir, sobre as relagoes positivas cada vez mais 
numerosas, outras relagoes mais altas em que as verdades 
desvendadas pela analise objetiva se concentrem, subjetiva- 
mente, numa impressao dominante ..." (14). 

Certamente, nao e relevante, no presente context©, veri- 
ficar se essa intengao se realiza ou nao; sua importancia es- 
ta no fato de apresentarem, Ega de Queiroz e Euclides da 
Cunha, formas diferentes de entender a relagao realidade-li- 
teratura. 

(13). Ega de Queiroz — Cartas Ineditaa de Fradique Mendes e ma:s Paginas Reco- 
Ihidas, pg. 179. 

(14). — Euclides da Cunha — Contraatea e Conlrontoa. 8a. ed. pg. 41. 
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A existencia de objetivos diferentes torna extraordinaria- 
mente dificil verificar-se ate que ponto a arte exprime o sen- 
timento ou as crengas dos autores. Mesmo na historia ou na 
critica literaria esse problema aparece. E os romanticos bra- 
sileiros constituem um exemplo esplendido dessa dificuldade. 

Duas analises da vida de Casimiro de Abreu e da relagao 
de sua vida com sua poesia, indicam formas diferentes de 
apreciagao: "Espontanieidade, ardor muitas vezes irrefletido, 
expansao fervente de todos os sentimentos que Ihe abrazavam 
a alma; eis o que temos a admirar nas poesias que Casimiro 
de Abreu escrevia sobre o joelho, quando o abrazava uma lou- 
ca paixao, quando o salteava um funebre pressentimento" 
(15). "O tema de desterro, da patria distante, das "cangoes 
de exilio", serntido embora, seria tambem literario. Portugal 
daria ainda imagens e impressoes e os "carvalhos", "chou- 
pos", "calhandras" de que fala o poeta. Passear por terra es- 
tranha, onde nos festejam, hoje e prazer, procurado. Casimi- 
ro transpds tudo em saudade, nos seus versos. Todo o erro de 
biografos e amorosos do poeta vem de que tomam literatura 
como realidade" (16). 

E' facil observar que Pinheiro Chagas admite a sinceri- 
dade de Casimiro, enquanto Afraniio Peixoto, pelo menos, a 
poe em duvida. 

Continuando o exemplo, se pretendessemos analisar o 
sentimento de amor nos romanticos, poderiamos acaso tomar 
essas poesias como apresentando a realidade psicologlca da 
epoca? Nao deveriamos antes considera-las como exprimindo 
o ideal afetivo de uma epoca, distante da realidade? 

Haveria ainda, a considerar, a verificagao da aceitagao 
de uma obra de arte, mas isto nos levaria muito longe nes- 
ta exposi,cao (17). 

(15) . — Pinheiro Chagas — in Obras Completas de Casimiro de Abreu, 5a. ed., Gamier, 
1877, pg. 66.   

(16) . — Afranio Peixoto — introdugao a edigao fac-similar de As Primaveras, de Casimiro 
de Abreu, Institute Nacional do Livro, Rio, 11945, pg. xi. 

(17) . — L. L. Schucking —1 TTie Sociology of Literary Taste, trad, inglesa, 3a. ed., 1950 
(a la. alema e de 1931). 
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Pretendemos apenas indicar que, diante da obra litera- 
ria nem sempre e possivel admitir os mesmos principios ad- 
mitidos nb exame de obras cujo objetivo e descrever a rea- 
lidade (18). Assim, nao e possivel considerar as manifesta- 
goes literarias como pertencendo ao mesmo nivel das teorias 
explicitamente dedicadas a descrigao ou explicagao do cara- 
ter nacional brasileiro (19). 

Essa distingao de niveis diferentes, feita por nos, nao 
implica a suposigao de niveis falsos e outros verdadeiros; ja 
vimos, inclusive, a existencia de afirmagoes semelhantes ou 
iguais dentro de obras de carater bem diferente. 

Resumindo o que vimos dizendo, a literatura e o que de- 
nominamos ideologia se distinguem pela sua injtengao. Em- 
bora em alguns casos o artista possa ter a intengao de des- 
crever a realidade, em outros nao ocorre a mesma coisa. O 
ideologo, ao contrario, tern sempre a intengao de descrever 
as caracteristicas reais do brasileiro. O emprego que aqui 
se faz do termo ideologia e, certamente, imprecise, e foi uti- 
lizado a falta de outro termo capaz de traduzir o sentido de 
uma descricao que nem sempre se fuudamenta em observa- 
igoes cientificamente conduzidas. Esta caracteristica podera 
ser observada mais adiante, quando procurarmos intetrpre- 
tar descrigoes do carater nacional brasileiro. Supomos que 
esse emprego do termo e justificado quando pensamos que 
Viola Klein, por exemplo, utilizou-o para referir-se as teo- 
rias sobre psicologia feminina. 

A ideologia e os fatores extra-teoricos 

Alem de limitar este estudo as teorias brasileiras expli- 
citamer(te referentes a analise do carater nacional, fazemos 
anda outra limitagao: nao relacionar, a priori, as teorias a 
vida social brasileira, ou a situagao do teorico dentro da so- 
ciedade. 

(18). —• Para analise dessa variagao, na literatura europeia, veja-se Erich Auerbach — 
Mimesis: la representacion de ta retdidad en Ja Literatuiia Occidental, trad, espa- 
nhola, 1950 (a la. alema e de 1942). 

(19). Um exemplo onde se poderia examinar essa varia^ao e em Bilac; na prosa 
apresenta descrisoes diferentes das que sugere na poesia. 
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Esta tomada de posigao nao e arbitraria. E coma apa- 
rentemente contraria algumas das mais ponderaveis tenden- 
cias do pensamento contemporaneo, e necessario justifica-Ia. 

Nao partimos da suposigao de que a teoria (qualquer 
que seja o sen mvel intelectual) independa da situagao exis- 
tencial do sujeito cognoscente. Muito ao contrario, parece 
estar fora de duvida a larga participagao das condigoes de 
vida na formulagao de uma teoria, na origem de uma atitude 
ou da fe. 

Essa participagao tem sido afirmada, mas nao e corre- 
tamente conhecida a sua natureza, como nao e conhecida 
a natureza do fundo de verdade, talvez existente na teoria 
cm nos estereotipos. 

Ate que ponto existe influencia das condigdes de vida 
sobre a forma e o conteudo das ideias? A partir de onde, e 
por que processo, podemos chegar a ultrapassar as limita- 
goes impostas pelas condigoes existenciais? Ou nao sera pos- 
sivel ultrapassa-las? 

O exame de uma questao concreta nos apresenta esses 
problemas de uma forma bem viva. 

Se analisamos o preconceito anti-semita verificamos a 
existencia de todas essas dificuldades, quando pretendemos 
compreender as teorias, as atitudes, a fe envolvidas nas res- 
postas. Poderemos admitir o mesmo grau de validez para 
o preconceito formulado popularmente e a teoria racista? 
Como podemos saber que uma teoria (ou uma atitude) e 
neutra ou parcial? Qual o criterio existente para afirmar que 
as teorias explicativas do preconceito nao apresentam, elas 
mesmas, uma outra forma de preconceito? Poderemos admi- 
tir, por outro lado, a impossibilidade de uma resposta, afir- 
mando a inexisterucia de uma verdade valida para todos, e 
valida apenas para determinados grupos em determinadas 
condigoes historico-sociais? 

Estas perguntas poderao ser respondidas apenas atraves 
do exame das teorias, apresentadas como cientlficas, de sua 
relagao com as formas populares de entender os problemas. 
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Sem duvida, a possibilidade de enfrentar essas questoes 
existira somente quando estivermos certos de uma indepen- 
dencia com relagao aos fatores extra-teoricos do pensamento, 
pois "it is impossible to make any meaningful statement 
about the existential determination of ideas without having 
an Archimedean point beyond all existential determina- 
tion" (20). 

Na realidade, e impossivel fugir a esta afirmagao basica: 
nao posso admitir a determinagao existencial das ideias ou 
teorias sem cair, imediatamente (ou ao mesmo tempo), em 
con^radigao (21). 

Entretanto, a verificagao de tendencias contraditorias 
no pensamento, tern levado as mais diversas afirmagoes re- 
lativistas, fundadas, certamente, em principios inaceitaveis, 
mas nem por isso mesmo sedutoras ou difundidas. Como a 
confirmar tais teorias, o relativismo aparece em epocas ca- 
cacterizadas pelas mudangas bruscas, pela maior instabili- 
dade nas instituigoes (22). 

Sera acaso impossivel superar essa posigao na teoria do 
conhecimento, nao apenas atraves da refutagao dialetico-for- 
mal de que fala Heidegger, mas pela verificagao dos varios 
aspectos de conteudo e forma de uma proposigao ou teoria? 

Talvez nao, e talvez as teorias relativistas estejam cer- 
tas quando afirmam a condicionalidade do pensamento, er- 

(20) . — Ernst Griinwald, Das Problem einer Soziologie des Wissens, pg. 206, apud Karl 
Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, intr. de Paul Kecskemeti, 
pg. 29. 

(21). — O problema, entretanto, foi xenovado por Heidegger: "Um cetico nao pode ser 
refutado, como tambem nao pode ser provada a existencia da verdade. O cetico, 
se o ^ de fato, na maneira de negar a verdade, tampouco precisa ser refutado. 
Na medida em que e, e compreende esta sua existencia, extinguiu, no desespero 
do suicidio, o ser, e com este a verdade. A verdade, c sua necessidade, nao 
podem fcer provadas, porque o ser nao pode ser pora si mesmo objeto de prova. 
Como nao se prova que existam verdades etemas, tambem nao se provou que 
jamais tenha existido um cetico real como admitem, no fundo, as refuta^oes do 
ceticismo, apesar da tarefa que se propoe. Talvez tenham existido mais freqiien- 
temente do que imaginam os inocentes 'golpes de mao' dialetico-formais contra 
o ceticismo". Martin Heidegger, El ser y el Tiempo, trad, de Jos5 Gaos, pg. 
262-263. 

(22) . —• Analise in J. Hessen — Teoria del Conodmienta, trad. esp. de Jose, Gaos, Lo- 
sada, Buenos Aires, 1947, pg. 44-48. 
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rando ao atribuir a todas as formas de conhecimento o mes- 
mo grau de certeza ou validez. 

Explicitando: o fato de estabelecer on verificar que al- 
guns mveis de conhecimento (por exemplo, os estereotipos) 
exprimem ou revelam a interferencia de fatores extra-teori- 
cos, n,ao implica a afirmagao de que todas as formas de co- 
nhecimento estejam sob as mesmas condigoes . Alias, se a 
condicionalidade do pensamento fosse igual para todos os 
graus ou niveis de conhecimento, essa verificagao seria im- 
possivel, o teorico recebendo as mesmas influencias pertur- 
badoras (23). 

Esta necessidade de distinguir claramente os varies ni- 
veis de conhecimento nao tern sido suficientemente conside- 
rada e, conseqiientemente, nao se delimitam as esferas de 
ciencia e conhecimento espontaneo, considerando-os como 
decorrencia de fatores sociais ou culturais. Lembrariamos, 
como exemplo, esta saborosa passagem de Gorer: "To repeat, 
the personality is viewed as a commodity, a raw material; 
and like other raw materials it can be manipulated, transfor- 
med, studied. Many of the more recent developments of 
American psychology, both industrial and academic, have 
such a point of view concerning personality among their 
underlying assumptions; and, in the accounts of theories 
and experiments, both specialized and popular, the number 
of methaphores and descriptions of human behaviour drawn 
from machines is remarkable and consistent" (24). Entre 
essas teorias, o autor lembra as de Elton Mayo, Kurt Lewin 
e o comportamentismo. Embora afirmando que a inclusao 
dessas teorias nao implica uma critica ao seu merito, su- 
poe-se, aqui, a interferencia de um trago da vida social ame- 
ricana nas teorias cientificas. 

(23). — Nao seria fora de proposito lembrar que os estudos de psicologia social, ameri- 
canos, aceltam, implicitamente, esta posi^ao, no estudo justamente de estereotipos 
e atitudes (por ex. Theodore M. Newcomb, Social Psychology, Tavistock Publica- 
tions Ltd., 1952, cps. II e HI); sua insuficiencia reside no fato de nao relacionar 
a teoria com os motivos e normas sociais. 

(24). — Geoffrey Gorer — The Americans. 
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Supomos que a elaboragao teorica mais adequada do 
problema foi a realizada por Mannheim. Pot isso, a fim de 
situar teoricamente nosso estudo, indicamos os vlcios de sua 
teoria; utilizamos tambem, o estudo de Viola Klein, feito 
sob a dirq?ao de Mannheim, e empregando o sen metodo. A 
tese de Viola Klein e significativa, na medida em que enfren- 
ta as dificuldades implicitas na teoria de Mannjheim. 

Num dos seus escritos mais conhecidos, o artigo Socio- 
logia do Conhecimento, Mannheim, aparentemente, procura 
uma forma de superar o relativismo: "So assim — encon- 
trando criterios para determinar as relacoes entre pensa- 
mento e agao, e desenvolvendo uma teoria sobre os fatores 
nao teoricos que condicionam o pensamento — podemos ter 
esperanga de suplantar a forma vaga, mal digerida e esteril 
do relativismo no tocante ao conhecimento cientifico" (25). 

Em outro trecho de "Ideologia e Utopia" temos tambem 
a impresssao de um objetivo acima do relativismo: "Atin- 
gir-se-a um novo tipo de objetividade nas ciencias sociais, 
nao pela exclusao dos julgamentos de valor, mas tomando 
conscien\cia deles, analisando-os criticamente e controlan- 
do-os" (26). 

Mas, ao mesmo tempo, encontramos esta afirmagao, ti- 
picamente relativista; "uma teoria moderna do conhecimen- 
to que toma em consideragao o carater relacional, distin- 
guindo-o do carater apenas relative de todo o conhecimento 
historico, deve partir da premissa de que existem esferas do 
pensamento nas quais e impossivel conceber verdades abso- 
lutas, independentes dos valores e posigdes do sujeito e sem 
relagao com o contexto social. Nem mesmo um deus poderia 
formular, a proposito de um tema historico uma proposigao 
do tipo 2x2 = 4, pois o inteliglvel, na historia, so pode ser 
formulado com referencia a problemas e construgoes con- 
ceituais surgidos, eles mesmos, do fluxo da experiencia his- 
torica" (26). 

(25). — Karl Mannheim — Ideologia e Utopia, trad, de Emilio Willems, Editora Globo, 
pg. 245 . 

(26). — Idem — pg. 5. 
(27). — Ibidem — pg. 73. 
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Haveria, acaso, alguma possibilidade de superar essa 
contradigao? Nao o cremos: e basta passar para uma aplica- 
gao concreta dos conceitos de Mam^heim, para verificar que 
nao foi possivel a conciliagao entre o relativismo e a aceita- 
gao de uma verdade universalmente valida. 

Tomemos como exemplo o estudo de Viola Klein, a que 
ja nos referimos: "Truth in social matters presents itself in 
terms of various perspectives. By the method of a Sociology 
of Knowledge these perspectives are exposed to criticism and, 
as times goes on, an ever rich "integration sui generis" of 
these aspects becomes possible by an ever fuller understan- 
ding of their partiality. Relativism is thereby avoided, and 
a theory of "Relationism" established which takes account 
the fact that knowledge of social matters is connected with 
the social and cultural background" (pg. 3). 

Depois de ter afirmado que as teorias examinadas eram 
juSitificagoes racionais de atitudes emocionais, acrescenta: 
"Only after all these influences have been revealed, and a 
comparison between the many ways of approach to the pro- 
blem of feminity has been made, will a really sound and well- 
founded judgment on the elusive "feminine character" be 
possible". 

Tambem aqui, vemos imediatamente, ccntinua a contra- 
digao ja apontada em Mannheim: o estudo das influencias 
irracionais nos permitira discernir e superar o relativismo; 
ao mesmo tempo nao sabemos como evitar a nossa propria 
perspectiva. Em outros termos, como poderemos estar certos 
de que o metodo por nos empregado nao e tambem uma jus- 
tificagao racional de atitudes emocionais? Ora, se supuser- 
mos que a So&iologia do Conjiecimento e apenas mais uma 
perspectiva, entao suas afirma^oes, dependentes de condigoes 
extra-teoricas, nao podem pretender validez universal. Nes- 
te caso, uma pessoa ou um pesquisador que nao esteja nas 
mesmas condigoes, esta impossibilitado de empregar ou acei- 
tar o mesmo metodo. Se, inversamente, admitirmos que a 
Sociologia do Conhecimento nos permite independencia com 
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relagao as varias perspectivas, entao seria necessario provar 
de que forma se chegou a essa independencia; esta, necessa- 
riamente, por outro lado, seria uma prova da falsidade da 
teoria. 

Isto nao significa a impossibilidade de chegar a en- 
contrar motivos extra-teoricos, condicionando ou determinan- 
do o pensamento no campo das ciencias humanas. Significa, 
entretanto, que nao posso admitir a inevitabilidade da pers- 
pectiva, sob pena de nao poder sequer formular minha teoria. 

Alem disso, a existencia de condicionalidade ou deter- 
minismo extra-teorico do pensamento, so podera ser aceita 
quando minha explicagao sobre tal condicionalidade seja va- 
lida nao para um caso tornado a posteriori, mas permita en- 
contrar, em varios autores que estejam sob as mesmas condi- 
goes, as mesmas formulagoes e a manifestagao dos mesmos 
interesses. Isto jamais foi feito, e inclusive Mannheim nao 
parece ter conseguido sequer esclarecer ate onde e como exis- 
te condicionalidade ou determinismo do pensamento. 

De outro lado, demonstrada essa condicionalidade, se- 
ria necessario provar tambem porque, e como, o formulador 
de uma tal teoria esta isento de influencia identica. Sem esta 
demonstragao, bem poderia existir uma refutagao baseada em 
outros motivos extra-teoricos, ou exprimindo apenas a reagao 
de outra classe social, de outra epoca. Dizendo de outra for- 
ma, nao podemos aceitar a demonstragao de uma origem ex- 
tra-cientifica de qualquer formulagao, sem provar que o de- 
monstrador nao participa dos interesses em luta, tou nao 
apresenta apenas uma perspectiva a mais. 

Com rela^ao ao estudo que empreendemos, seria necessa- 
rio demonstrar nossa independencia com relagao a condigoes 
que tivessem determinado as teorias encontradas sobre o ca- 
rater nacional. Isto e, nao poderiamos dizer que essas teorias 
nasceram de condigoes extra-teoricas especlficas, porque pre- 
cisariamos provar porque nao apresentamos outra perspecti- 
va, tao falha quanto as apontadas nos autores examinados. 
Seria necessario provar tambem que os autores que estiveram 
sob as mesmas condigoes, apresentaram teorias identicas. 
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Sem duvida, um tal resultado podera ser encontrado, mas 
apenas entao poderemos dizer que, neste caso particular, as 
condigoes extra-teoricas determinaram ou condicionaram o 
pensamento. 





Fiaildade ds Filosofla 
Cl^ncias e Letias 

Biblioteca Central 

Affonso Celso — PORQUE ME UFANO DE MEU PA1S 
(1900) 

A intengao explicita do autor (28) foi escrever urn livro 
a fim de ensinar o patriotismo, demonstrando os motives 
pelos quais a Patria e drgna de amor (cap. I). Ao mesmo 
tempo e facil perceber o sentido de replica existente no seu 
livro: "ousa muita gente afirmar que ser brasileiro importa 
condiicoes de inferioridade. Ignorancia ou ma fe: Ser brasi- 
leiro significa distingao e vantagem" (pg. 10). 

Quanto a descrigao das caracterlsticas psicologicas do 
brasileiro, os capitulos mais significativos sao os 16, 18, 19, 20, 
21, 22, que adiante resumimos. 

Cap. XVI: Sexto motive da superioridade do Brasil: 
a excelencia dos elementos que entraram na 

formacao do tipo nacional 

O povo brasileiro formou-se de tres elementos: o amerin- 
dio, o nlegro e o portugues e de seu cruzamento resultou o 
mestigo, que constitui mais da metade de sua populagao. 
"Qualquer daqueles elementos, bem como o resultado deles, 
possui qualidades de que nos devemos ensoberbecer. Nenhum 
deles fez mal a humanidade ou a deprecia" (pg. 57). A na- 
tureza boa do indigena pode ser observada ja no primeiro en- 
contro com os europeus, em 1500 e, pondo de parte "tribus 
nativamenjte ferozes", veremos que os indigenas estiveram 
sempre dispostos a melhoria. Seus atos de crueldade eram 
raros e, entre seus descendentes, notamos homens de alto 
valor. 

(28) . — Affonso Celso — Porque me ufano do meu Pats, Rio de Janeiro: F. Briguiet 
65 Cia., 1943, 12a. edigao. 
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Cap. XVIII: Os Negros 

Os africanos "sempre se mostraram dignos de conside- 
ragao, pelos seus sentimentos afetivos, resigna^ao estodca, 
coragem, laboriosidade. Devemos-lhes imensa gratidao" (pg, 
65). Sempre demonstraram "instintos de independencia", 
mas sacrificaram-se aos seus senhores, nem sempre benevo 
los, mas, em todo caso, menos barbaros que os de outros pai- 
ses, especialmente os dos Estados Unidos. Tais os seus ser- 
vigos — tanto dos homens quanto das mulheres — que no 
Brasil jamais existiu preconceito de cor. Alem disso, notamos 
tambem entre os negros, e seus descendentes, muitos que se 
sobressairam na vida brasileira. 

Cap. XIX: Os Portugueses 

"A historia nao registra noticia de um povo que, com 
menos recursos, mais fizesse do que o portugues" (pg. 68). 
Prestou grandes servigos a humanidade com suas navegagoes, 
"formou o Brasil e, por isso, da mostras de injustiga e ingrati- 
dao o brasileiro que ataca ou deprime Portugal" (pg. 69). 
Alem disso, na arte criou o "gotico manuelino" e possui "Ca- 
moes, uma das sumidades do pensamento universal" (idem). 
Apenas uma vez foi dominado por tropas estrangeiras e, em 
qualquer lugar da terra, os Portugueses dao mostras de "u- 
niao, patriotism©, amor ao trabalho, filantropia; elevam mo- 
numentos a caridade e a instrugao", 

Cap. XX: Nao foi de degredados que se povoou o Brasil 

Depois do que demonstraram nossos historiadores, e 
absurdo afirmar que o Brasil foi povoado por degredados, isto 
e, pela pior gente portuguesa; ao contrario, vieram para ca 
os melhores elementos de sua populagao. Certo, Portugal 
costumava mandar degredados para ca mas, alem dos protes- 
tos de outros colonos, observamos que as familias das capita- 
nias nao se misturavam com esses condenados. Alem disso, 
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o severo Codigo da epoca permitia a condenagao por peque- 
nos erros e, certamente, entre os condenadas, muitos eram 
inocentes. "Admitindo que fossem culpados, forga e reconhe- 
cer que a transplanta^ao os regenerou. Onde os grandes cri- 
mes dos tempos coloniais? Onde a corrupgao mais profunda 
que a de agora e a de outros paises?" (pg. 72). Mais ainda, 
no Brasil nao observamcs as crueldades semelhantes as en- 
contradas em outros paises da America. Para a colonizagao 
concorreram nao so expedigoes militares, como colonos vindos 
da Europa; com D. Joao VI vieram milhares de fidalgos. 
"Mas aceitemos a origem humilde de nossa gente. Que re- 
sulta dai de desairoso? Ao contrario, gloria nos advem de ha- 
vermcs chegado ao que chegamos partindo de tao baixo" (pg. 
73), Existem, alem disso, outros exemplos de paises ou im- 
perios cuja origem foi de condenados: a Australia e Roma. 

Cap. XXI: O Mestizo Brasileiro 

Do cruzamento das tres ragas, resultaram: o mameluco 
(branco e selvagem) e o cafus (selvagem e negro). Observe- 
se como, embora falando genericamente de mestigo e referin- 
do-se as tres ragas, Alfonso Celso nao faz mengao ao mulato. 

Ambos (o mameluco e o cafus) apresentam como quali- 
dades: energia, coragem, espirito de iniciativa, forga de re- 
sistencia; como defeito, a imprevidencia. 

Os mestigos contribuem para a riqueza nacional, pois 
embora nao se prestem a trabalhos sedentarios, sao eximios 
nas fungoes que permitem mobilidade: Pescadores, vaqueiros, 
etc.. "Muito inteligentes, tem suas legendas, as suas cantigas 
ao som da viola, a sua linguagem especial" e deles saira futura- 
mente a lingua brasileira. Entre os mestitgos notamos homens 
notaveis em todas as atividades e "Sao Paulo, lugar em que 
mais consideravel se operou o cruzamento com os indios, 
marcha na vanguarda da nossa civilizagao". (pg. 75) 

Cap. XXII: Nobres Predicados do Carater Nacional 

Fisicamente, o brasileiro nao e um degenerado, pois 
muitos tem "estatura elevada, vigor e agilidade invulgares." 
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"Quanto ao seu carater, ainda os piores detratores nao 
Ihe podem negar: 

1.°) Sentimento de independencia, elevado ate a indis- 
ciplina; 

2.°) Hospitalidade. Por isso, no interior, raramente exis- 
tem hospedarias. 

Muitas casas tem um quarto de hospedes, e estes demo- 
ram-se as vezes meses e anos, pois para o dono da casa isto e 
"sinal de importancia, como o receber cartas ntunerosas no 
correio"; 

3.°) Afeigao a ordem, a paz, ao melhoramento; 
4.°) Paciencia e resignagao; 
5.°) Dogura, longanimidade, desinteresse; 
6.°) Escrupulo no cumprimento das obrigagoes contrai- 

das. "Julgar-se-ia desairado quem, no interior, ale- 
gasse prescrigao de divida"; 

7.°) Espirito extremo de caridade; 
8.°) Acessibilidade que degenera, as vezes, em imitacao 

do estrangeiro; 
9.°) Tolerancia; ausencia de preconceitos de raga, reli- 

giao, cor, posigao, decaindo mesmo em promiscui- 
dade; 

10.°) Honradez no desempenho das fungoes publicas ou 
particulares. 

A favor do carater brasileiro notamos a pequena inciden- 
cia de crimes, o fato de que os homens que exercem cargos 
publicos, desde os mais elevados ate os mais humildes, saem 
pobres de seus postos. 

Um defeito que habitualmente se aponta no brasileiro e 
a falta de patriotismo. Mas a acusajgao nao tem fundament© 
porque, se e verdade que o brasileiro nao alardeia patriotis- 
mo, sempre que necessario soube demonstra-lo como podemos 
verificar nas guerras a que fomos conduzidos. 

"Acusam ainda o carater brasileiro de baldo de iniciati- 
vas, decisao e firmeza. Sao antes desvirtudes do que vicios 
inveterados. A educagao as corrigira". A principal causa de 
tendencias mas, a escravidao, ja desapareceu. 
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Ja se disse que o "povo brasileiro e demasiado indolente 
para ser mau" mas apenas as facilidades da vida dispensam 
grande diligencia e esforgo. 

Aparecerao quando a luta pela existencia os exigir. Ape- 
sar da alegada indolencia, temos progredido: "Somos, a des- 
peito de tudo, tao adiantados como os palses de condigoes ana- 
logas as nossas". 

Enfim, no carater brasileiro "ha saldo consideravel a 
favor das qualidades. Nenhuma falha Ihe e peculiar ou ex- 
clusiva. Tem preciosas qualidades, eminentemente sociais. 
Nao se mostra refratario a ensinamentos, nem insuscetivel 
de emendas. Revela disposigoes otimas, fundo excelente" (pg. 
79). 

Nas conclusoes de seu livro (pg. 161) as caracteristicas 
do brasileiro sao assim resumidas; bom, pacifico, ordeiro, ser- 
vigal, sensivel, sem preconceitos, nao deturpa o carater desse 
povo nenhum vlcip que Ihe seja peculiar, ou defeito insusce- 
tivel de corregao. A posigao do Brasil entre os outros palses e 
sintetizada da seguinte forma: "Outros povos apenas se avan- 
tajam ao nosso naquilo que a idade secular Ihes conquistou. 
O Brasil podera tornar-se o que eles sao. files nunjca serao o 
que e o Brasil. Qual o que em absoluto nos excede? Nenhum, 
dadas as nossas circunstancias, faria mais do que fizemos" 
(pg. 162). 



PERSPECTIVA GEOGRAFICA 

Euclides da Cunha — OS SERTOES — (1902) 

E' desnecessario lembrar a estrutura de "Os Sertoes" 
(29), um dos livros basicos da literatura brasileira na qual, 
segundo alguns criticos, marca o inlcio de um novo periodo. 

Para a descrigao do carater do brasileiro e importante a 
segunda parte do livro (O Homem), e, assim mesmo, indire- 5 
tamente, pois seu objetivo e antes a descrigao do sertanejo p 
do nordeste que a analise das caracteristicas psicologicas de S 
todos os brasileiros, que aparecem em comparagoes. ^ 

"Nao temos unidade de ra?a.. . Predestinamo-nos a for- ^ 
magao de uma raga historica em futuro remoto, se 0 permi- 5 
tir dilatado tempo de vida nacional autonoma. Invertemos, ^ 
sob este aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evo- ^ 
lugao biologica reclama a garantia da evolugao social" (pg. ^ 
70). Isto se infere nao apenas da heterogeneidade de nossa |= 
formagao tecnica, como tambem da variagao climaterica no m 
Brasil. 

Em algumas regides do Brasil — na Amazonia, sobre- S 
tudo — "0 portugues... se foge ao cruzamento, no fim de 
poucas geragoes tern alterados os caracteres fisicos e morais 
de uma maneira profunda, desde a tes, que se acobreia pe- 
los soes e pela eliminagao incompleta do carbono, ao temr 
peramento que se debilita, despido das qualidades primitivas"; 
entao, e dominado pela raga inferior (pg. 79). O mesmo nao 
acontece em grande parte do Brasil central e do Sul. 

Esta diferenga reflete-se na historia brasileira e na for- 
magao de duas sociedades distintas, a do Norte e a do Sul. 
"O paulista — e a significa^ao historica deste nome abrange 

(29).   Euclides da Cunha   Os Sertoes (Campanha de Canudos) 17a. ed. corr. Rio 
de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1944. 
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os fillios do Rio de Janeiro, Minas, Sao Paulo e regioes do 
Sul — erigiu-se como um tipo autonomo, aventuroso, rebel- 
de, liberrimo" (pg. 81), o que se explica pelas condigdes me- 
aologicas diferentes das do norte, onde se realizava "a ano- 
malia de deslocar para uma terra nova o ambiente moral 
de uma sociedade velha" (idem). 

Na historia do povoamento, e facil notar o desinteresse 
inicial da Metropole pela colonia; de notar, tambem, que pa- 
ra ca vieram "homens de guerra, sem lares, afeitos a vida 
solta dos acampamentos, ou degradados e aventureiros cor- 
rompidos" (pg. 88). fcrtes cruzam-se largamente com indi- 
genas e africanos; enquanto o mulato domina o litoral, o 
curiboca domina o sertao. 

A regiao do gado ja no inicio do seculo XVIII compre- 
endia grande parte de Minas, Goias, Piaui, Maranhao, Cea- 
ra e Bahia, e se constitui "pela mesma gente entusiasta e 
energica das bandeiras" (pg. 97). "E nao nos demasiamos 
em arrojada hipotese admitindo que este tipo extraordinario 
do paulista, surgindo e decaindo logo no Sul, numa dege- 
neragao completa ao ponto de declinar no proprio territorio 
que Ihe deu o nome, all renasce e, sem os perigos das mi- 
gragoes e do cruzamento, se conservasse prolongando, intacta, 
ao nosso tempo, a indole varonil e aventureira dos avos" 
(pg. 98). 

Esses paulistas cruzaram-se com os indigenas, formando 
"uma raga de curibocas quase sem mescla de sangue afri- 
cano" (pg. 99), sobre cujo carater podemos notar a influen- 
cia das reagoes do meio. 

"A mistura de ragas mui diversas e, na maioria dos ca- 
ses, prejudicial... O mestigo — trago de uniao entre as ra- 
gas, breve existencia individual em que se comprimem es- 
forgos seculares — e, quase sempre, um desequilibrado". E 
"o desequilibrio nervoso, em tal caso, e incuravel: nao ha 
terapeutica para este embater de tendencias antagonistas, 
de ragas repentinamente aproximadas, fundidas num orga- 
nismo isolado" (pg. 108). "... O mestizo — mulato, mame- 
luco ou cafus — menos que um intermediario, e um decaido, 
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sem a energia fisica dos ascendentes selvagens, sem a alti- 
tude intelectual dos ancestrais superiores" (pg. 109). 

Apesar disso, o sertanejo do norte constitui uma ra,ca 
forte, porque nao teve, como o mestizo do literal, que en- 
frenitar a "sobrecarga intelectual e moral de uma civiliza- 
gao". Esta diferenga, portanto, decorre do meio e nao dos 
elementos etnicos em cruzamento. Assim, sua evolugao psi- 
quica, demorada embora, far-se-a com a "garantia de um 
tipo fisicamente constituido e forte". 

For isso mesmo, o "sertanejo e, antes de tudo, um forte. 
Nao tern o raquitismo exaustivo dos mestigos neurastenicos 
do litoral". Comparado ao gaucho — homem de outra re- 
giao geografica — pode dar a impressao desanimadora de 
um debil e indolente. Mas sua atividade o mostra vigoroso e 
dgil, embora sempre com caracteristicas diversas das do gau- 
cho. 



Manoel Bomfim — A AMERICA LATINA — Males de origem 
(1905) 

"Este livro (30) deriva diretamente do amor de um bra- 
sileiro pelo Brasil, da solicitude de um americano pela Ameri- 
ca". Seu desejo e ver uma patria prospera e livre. Mas se e 
um livro nascido do sentimento, traz a exposigao de uma teo- 
ria construlda com os fatos, embora nem sempre seja uma 
opiniao desapaixonada. 

Primeira Parte — A Europa e a America Latina 

Embora os politicos e jornalistas europeus possam dis- 
cordar em muitas coisas, nao o fazem quanto a America La- 
tina, pois desta todos sabem que e uma regiao atrasada, po- 
voada por mestigos preguigosos e degenerados. Esta opiniao 
decorre do interesse em conquistar a America Latina, mas 
tambem da total ignorancia a seu respeito. Por isso mesmo, 
embora na Europa os escandalos sejam inumeraveis, julga-se 
a America como a regiao dos escandalos e da desonestidade. 
fistes juizos servem como justificativa europeia para os ata- 
ques a America Latina, mas nao ha duvida de que sao possi- 
veis tambem como conseqiiencia do lamentavel atraso das 
populagoes latino-americanas. As causas deste atraso e que 
devem ser reconhecidas, se desejamos modificar nossas condi- 
goes de vida. 

Segunda Parte — Parasitismo e degeneragao 

Embora exista muito abuso na associagao enltre organis- 
mo e vida social, e certo que "as sociedades existem como ver- 

(30) . — Manoel Bomfim — A America Latina, Males de Origem, Rio de Janeiro: H. 
Gamier, 1905. 
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dadeiros organismos, sujeitos, como os outros, a leis catego- 
ricas" (pgs. 20-21). Como todo organismo, as sociedades, 
para serem compreendidas, devem ser estudadas no tempo 
e no espago. Com relagao as sociedades americanas, vivendo 
em meio propicio, a explicagao para os males so pode ser en- 
contrada no passado. Ora, se estudamos a historia das na- 
cionalidades sul-americanas, veremos que tern todas as mes- 
mas conldigoes de formaqao e, mais, se passamos para Portu- 
gal e Espanha, notaremos nestes paises os mesmos sintomas. 
A Ofrigem desses males e um so: o parasitismo. 

Terceira Parte — As nagoes colonizadoras da America do Sul 

A historia da Espanha nos mostra 1.200 anos de lutas 
continuas ate a formagao integral da nacionalidade, nps fins 
do seculo XV. Qual a conseqiiencia disto para as nagoes ibe- 
ricas? A educagao guerreira, o desenvolvimento das tenden- 
cias depredadoras, a impossibilidade de adapta^ao a trabalho 
paclfico. Ja nao e o heroismo, mas a sua perversao, na luta 
pela luta: a audacia do bandido, a intrepidez cruel do tourei- 
ro. 

Apds a conquista do territorio, os ibericos se langam a 
conquista do mundo, escudados na fe, ansiosos por descobrir 
os tesouros de alem-mar. Mas a conquista nao e feita segun- 
do o espirito pratico — regularizar e manter o comercio com 
as Indias, por exemplo — mas de forma violenta e destruido- 
ra. Na America, os espanhois procedem como os Portugueses 
na India, como o demonstram facilmente as conquistas do 
Mexico e do Peru. 

Portugal e Espanha — embora por processes um pouco 
diferentes — passam do heroismo a vida sedentaria e explo- 
radora, na utilizagao dos indigenas ou dos africanos para o 
trabalho. A fase sedentaria corresponde tambem a fase de 
decadencia, observavel em todos os aspectos da vida social 
portuguesa e ainda hoje presente. 
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Quarta Parte - - Efeitos do parasitismo sobre as novas 
sociedades 

O primeiro efeito do parasitismo e econpmico, pois as na- 
gdes americanas foram despojadas, logo ao nascer, de algu- 
mas de suas maiores riquezas (por exemplo, o ouro no Mexi- 
co, no Peru, no Brasil) e de milhoes de homens. Alem disso, o 
parasitismo pode ser visto no estabelecimento do comercio 
atraves da metropole, pelo qual se perdia todo o trabalho da 
colonia. 

Organizado em fungao da exploragao da colonia, o Esta- 
do e, desde o inicio, apenas o inimigo; nao tern iniciativas vi- 
sando o bem coletivo. 

Qual o efeito das lutas contlnuas, trabalho escravo, Es- 
tado tiranico e espoliador sobre o carater das novas naciona- 
lidades? "Perversao do senso moral, horror ao trabalho livre 
e a vida pacifica, odio ao governo, desconfianga das autorida- 
des, desenvolvimento dos instintos agressivos" (pgs. 158-159). 

Se a influencia do parasitismo pode ser estudada inde- 
pendentemente do organismo sobre que atua, tambem pode- 
mos verificar a forma especlfica do parasitismo nas socieda- 
des exploradas. No caso das republicas latino-americanas, o 
parasitismo pode ser visto sob dois aspectos: 1) sua aceitagao 
pela educagao e 2) sua rejeigao pela revolta do grupo explora- 
do. Assim, o parasitismo iberico agia sob tres categorias: he- 
ranga, educagao e reagao. 

Nao existe duvida quanto a hereditariedade social. O 
autor cita Ribot para afirmar que "num povo esta soma de 
caracteres pslquicos, que se epcontram em toda a sua his- 
toria, em todas as instituigoes e epocas, chama-se carater na- 
cional ... A permanencia do carater nacional e o resultado 
e ao mesmo tempo a prova experimental de hereditariedade 
psicologica nas massas" (pgs. 163-164). Se bem que os po- 
vos na America tenham variado e o ambiente seja outro, ''as 
qualidades dominantes de carater sao as mesmas, mostran- 
do bem claramente o parentesco que entre elas existe" (pg. 
166.) 
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Entre as qualidades transmitidas aos latino-americanos, 
a mais funesta e o conservantismo. Os homens das classes 
dirigentes "nao suportam que as coisas mudem em torno de- 
les. Adotam as ideias, aceitam as palavras, mas nao podem 
aclimatar-se as coisas que essas palavras designam" e, por- 
isso mesmo, sao incapazes de progresso, em qualquer ativida- 
de. Sao conservadores por interesse, heranga e educagao. 
"Mesmo os mais ousados entre os homens publicos, os mais 
revolucionarios, sao tao conservadores como os conservado- 
res de oficio" (pg. 176). 

O conservantismo inconseqliente justifica-se pelas "for- 
mulas de senso comum", decorrentes de ideias e realidades 
de ha muito ultrapassadas. O conservantismo e conseqiiencia 
do parasitism©, na medida em que procura manter uma si- 
tuagao privilegiada. Mas a ela se acrescenta outra caracte- 
ristica: a falta de observagao, pois nao se tern necessidade de 
contato direto com as coisas. 

Por isso, toda a solugao e livresca, e todo o problema pare- 
ce consistir em apresentar um decreto que, por si mesmo, 
deveria solucionar todos os problemas. O amor a formula es- 
crita explica tambem a aceitagao das teorias economicas eu- 
ropeiias ou suas afirmagoes sobre os americanos do sul: "de- 
pois que um estrangeiro qualquer, ignorante das condigoes 
sociais do homem do povo na America do Sul o denunciou 
como preguiigoso e incapaz de trabalhar, o pobre do america- 
no nao achou mais salvagao. Pouco importam todas as qua- 
lidades de resistencia e sobriedade que ele possui ..." As 
classes dirigentes fazem eco a essas afirmagdes e condenam, 
de forma irremediavel, as classes trabalhadoras do pais. Ou- 
tra conseqiiencia da falta de observagao esta na incapacida- 
de para verificar as necessidades economicas do pais, ao con- 
trario do que acontece nos Estados Unidos. Dai derivam, 
tambem, tibieza, intermitencia de entusiasmo, desfalecimentos 
continues, desanimo facil, tendencia a lamentagao, facilida- 
de na acusa^ao, inadvertencia, ausencia de vontade, incons- 
tancia no querer .,, 



— 107 — 

Alem dos efeitos devidos a hereditariedade e a educagao, 
outro se deve a imitagao; o carater do Estado. Este e, nas na- 
gdes da America Latina, "o que era nos tempos coloniais, sal- 
vo modificagoes de forma, inerentes aos novos regimes politi- 
cos" (pg. 207). Sua caracteristica fundamental era e e o 
alheiamento a vida nacional. For isso mesmo, e tambem odia- 
do pelo povo, que sente o Estado como opressor, espoliador de 
bens particulares. Se, inicialmente, e uma organizagao da 
Metropole, a independencia nao altera sua significagao. 

Enquanto nas sociedades modernas o Estado e concebido 
como defensor do intertesse geral, na America Latina so exis- 
te "para cobrar impostos, coagir as populagoes, organizar as 
forgas armadas que o defen'dem e representam o seu po- 
der ..." (pg. 215). Estas afirmagoes podem ser confirmadas 
pela analise do orgamento do Brasil, por exemplo. Portanto, a 
reagao do povo contra o Estado e, precisamente, a reagao d© 
parasitado contra o parasita. 

Quinta Parte — As novas sociedades. Os elementos 
essenciais do carater 

Alem do parasitismo, as nagoes ibericas tern como caracte- 
risticas comuns, "uma hombridade patriotica, intransigente, 
irredutivel, levando os individuos a todos os heroismos e re- 
sistencias; e um extraordinario poder de assimilagao social" 
(pg. 265). 

Da hombridade patriotica derivam todos os exageros e 
perversdes guerreiras dos povos peninsulares e, em parte, as 
infinitas revoltas e o caudilhismo americano. A capacidade 
de assimilagao explica o fato de se fundirem, na peninsula, 
ragas tao diversas. "Este poder de assimilagao deriva de uma 
grande plasticidade intelectual, e duma sociabilidade desen- 
volvidissima, qualidades preciosas para o progresso" que nao 
atuaram como poderiam fazer devido ao parasitismo que de- 
gradou Portugal e Espanha. 

Alem da influencia iberica, o carater latino-americano 
recebe tambem a influencia dos indigenas e africanos, embo- 
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ra em proporgao muito menor. Esta menor influencia se ex- 
plica pelo fato de, indios e africanos, sendo "povos ainda mui- 
to atrasados, nao possuiam nem qualidades, nem defeitos, 
nem virtudes, que se impusessem aos outros e provocassem a 
imitagao", sendo, entao, os que imitavam os mais cultos; in- 
dios e africanos tinham "um conjunto de qualidades negati- 
vas — inconsistencia de carater, leviandade, imprevidencia, 
indiferenga pelo passado, etc.," que apenas com a civilizagao 
irao desaparecendo. 

Outro fator a determinar sua pequena influencia foi a 
falta de liberdade em que viveram. Reduzida, embora, essa 
influencia existiu e dos africanos nos veiu "uma certa afeti- 
vidade pas iva, uma dedicagao morna, doce e instintiva, sem 
ruidos e sem expressoes..Ainda hoje, os descendentes des- 
tes escravizados de tres seculos afagam por ai, com o seu ca- 
rinho esquecido e submisso, o egoismo do branco absorven- 
te" (pg. 271). 

Ao lado dessas qualidades, muitos apontam como seus 
defeitos a submissao incondicional, frouxidao de vontade, do- 
cilidade servil ... mas tais qualidades negativas sao antes o 
efeito da situagao em que as colocaram. 

Quanto ao indigena americano, tern como qualidades: 
"um amor violento a liberdade, uma coragem fisica verdadei- 
ramente notavel, e uma grande instabilidade intelectual" (pg. 
272). Estas qualidades podem ser observadas: o amor a liber- 
dade desde os tempos da colonizagao; a coragem, na guerra 
do Paraguai e em Canudos. A instabilidade intelectual se ex- 
plica pelo fato de o indigena ser ainda infantil, mas esse de- 
feito e corrigivel pela educagao, Apontam-se ainda como de- 
feitos dos indigenas a perfidia e a crueldade, mas a observa- 
cao dos seus contactos com os europeus nos mostra que estes 
foram muitos mais perfidos, muito mais sanguinarios. 

Estas consideragoes levam ao exame da teoria das ragas 
inferiores, que nada mais e que justificativa europeia para o 
dominio e escravizagao do resto da humanidade (pgs. 278 
ss.). Tais sao as variagdes histdricas dos povos, que a teoria 
perde inteiramente seu valor, mas convem examinar sua 
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aplicagao ao caso americano, tantas sao as autoridades em- 
penhadas em provar a inferioridade racial dos latinos-ameri- 
canos. fisses teoricos baseiam-se em: 1.°) que os indlgenas e 
negros tern sido eliminados pelos brancos; 2.°) que sao muito 
mais atrasados que os brancos e o atraso se deve a inferiori- 
dade eitnica. O primeiro argumento e absurdo porque se as 
vezes a vitoria cabe a um povo, logo a seguir vemos o vencido 
conseguir um triunfo. O segundo argumento tambem e absur- 
do, quando pensamos que os barbaros — muito mais atra- 
sados que os gregos da epoca de Pericles — sao hoje dos po- 
vos mais adiantados do mundo. 

Outra influencia a ser examinada e a da mestigagem, 
ja que alguns autores aceitam a ideia de efeitos regressivos 
dos cruzamentos. Mas, nem teorica nem concretamente esses 
efeitos chegaram a ser provados, tao certo e que muitos po- 
vos hibridos tern apresentado homens de grande valor. Os 
mestigos sao acusados de crueis e perfidos, mas na compara- 
gao com os brancos poder-se-ia verificar inclusive, que "sao 
uns santos.. 

"Acusam-nos, ainda, de indolentes, indisciplinados, im- 
previdentes, preguigosos, defeitos que nao sao exclusivos dos 
mestigos, e pertencem ao geral das populagoes latino-ameri- 
canas. Sao defeitos mais de educagao, devidos a ignorancia em 
que vivem, ao abandono a que os condenam" (pg. 311). 

Se comparamos a historia politica do Brasil com a das na- 
goes hispano-americanas, no tamos a diferenga ja existente 
entre o "portugues" e o "espanhol": o espanhol afirmativo, 
absolute, gritante, violento, tragico e abundante nas grandes 
crises, rastaquera e espalhafatoso no faustos; o portugues — 
solene, composto, severe e morno nos heroismos e transes, ca- 
botino nas expansoes e festas; ambos igualmente enyexgicos e 
resistentes; mas aquele — decidido, vivo, agudo, pronto; este 
— apagado, triste, inconsistente, duro sem rijeza, carola .. 
(pg. 323), 

Enquanto na independenicia dos paises hispano-america- 
nos houve caudilhos, na independencia do Brasil existiram 
apenas conselheiros. Estas caracteristicas explicam a monar- 
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quia brasileira e a Republica: o grupo conservador, sob uma 
forma ou outra, assume o poder e r^ao realiza a verdadeira 
revolugao, mas apenas a reforma aparente da vida politica. 

A comparacao com os Estados Unidos tern levado mui- 
tos a afirmar a inevitavel infeiioridade dos latino-america- 
nos. Mas esses' que condenam a America Latina, esquecem-se 
das diferen;cas existentes entre o desenvolvimento dos Esta- 
dos Unidos e o do resto da America, desde a sua formagao 
inicial ate a independencia. Entretanto, baseados nessa ideia 
pretendem a conquista da America Latina e os filosofos e so- 
ciologos europeus vivem a pregar o dominio sobre as popula- 
goes "ingovernaveis". 

Apesar do erro cientifico evidente em tais teorias, mere- 
cem o exame dos latino-americanos, devendo leva-los a refle- 
tir sobre o estado dessas nagoes. O autor esta convencido de 
que a formula para solucionar o atraso das populagoes latino- 
americanas e a educagao. 
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PERSPECTIVA RACIAL 

Oliveira Viarma (1918-1952) 

Ao contrario do que acontece com a maioria dos auto- 
res analisados, Oliveira Vianna (31) nao apresentou um li- 
vro dedicado especialmente ao carater nacional brasileiro, 
mas apresenta sua interpretagao em varias obras. 

A sintese de sua teoria deve seguir, por isso mesmo, um 
caminho diverse do empregado no resnmo de outros ideolo- 
gos (o mesmo devera ser feito com Gilberto Freyre). 

A Teoria: Ambiente geografico e psicologia das racas 

Oliveira Vianna efetivamente oscilou entre as duas expli- 
cagoes. Quanto as influenqias geograficas, "por mais que o 
homem faqa para se libertar das influencias do ambiente cos- 
mico, delas nunca conseguira libertar-se inteiramente" (Evo- 
lugao ... pgs. 21-22). 

Quanto as racas, escreve o autor: "esta maior ou menor 
freqiiencia de certos tipos de temperamento ou de injteligenr 
cia nos tambem a encontramos quando consideramos estas 
modalidades morfologicas chamadas raqas. Ha os mais fe- 
cundos neste ou naquele tipo de inteligencia" (Raga e Assi- 
milagao, pg. 45). 

Mas e pela aceitagao da teoria racista que Oliveira Vian- 
na e mais corihecido, o que se justifica (apesar do que diz o 
autor — V. prefacio a Evolugao do PoVo Brasileiro) por ca- 
racterizagoes como estas: "O homem branco cultiva, com 

(31). — Oliveira Vianna — EvoJugao do Povo Brasileiro, 2a. ed. S. Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 1933; Raga e AssimiIa$ao, 2a. ed., augm. Sao Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 1934; Pequenos Estudos de Psychologia Social, 3a. ed. augm. Sao 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1942; Popula^oes Meridionals do Brasil, 5a. ed. 
Rio de Janeiro: Livraria Jose Olympic Editora, 1952, 11 v. 



— 112 — 

efeito, certas aspiragoes, move-se segundo certas predilegoes 
e visa objetivos superiores, que de modo algum serao capazes 
de constituir motivos determinantes da atividade social do 
homem negro" (Evolugao ... pg. 157). Os arianos evoluem 
e progridem por este trago: aspirar a coisas mais elevadas. 
Mas os negros "quando sujeitos a disciplina das senzalas, os 
senhores os mantem dentro de certos costumes de moralida- 
de e sociabilidade, que os assimilam, tanto quanto possivel, 
a raga superior; desde o momento, porem, em que, abolida 
a escravidao, sao entregues, em massa, a sua propria dire- 
igao, decaem e chegam progressivamente a situagao abastar- 
dada, em que os vemos hoje" (Evolugao... pg. 158). Os indios 
estao aproximadamente na mesma situagao dos negros. 

Quanto aos mestigos, nao sao todos iguais, pois alguns 
sao tipos superiores e outros inferiores (con/forme a ascen- 
dencia). 

Em todo caso, o Brasil evolui no sentido de uma pro- 
gressiva arianizagao, devida a corrente imigratoria europeia 
e a "selegao natural e social" (Evolugao,.. pg. 178). 

As caracteristicas psicologicas 

Onde Oliveira Vianna resumiu mais precisamente seu 
pensamento sobre as caracteristicas psicologicas do brasilei- 
ro foi no capitulo III de Populagoes Meridionals do Brasil 
(I v.): "Psicologia do Tipo Rural". 

A Psicologia do tipo rural e o resultado da agao do "am- 
bienjte rural operando sobre a mentalidade da raga superior 
originaria" (Pop. Merid. I v. pg. 64). Nesse ambiente se 
constitui a aristrocacia rural, "centro da polarizagao dos ele- 
mentos arianos de nacionalidade" refletindo ainda o carater 
peninsular de que provimos: com as tintas de suas reali- 
dades 6 que se colorem, na intimidade da nossa consciencia 
coletiva, os nossos mais reconditos ideais". Isto nao acon- 
tece apenas nas camadas plebeias em que, pela agao de san- 
gues barbaros, "opera-se uma desorganizagao sensivel na mo- 
ralidade dos seus elementos componentes" (pg. 64 5). O 
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homem rural possui quatro qualidades de grande influencia 
na vida polltica: fidelidade a palavra dada, probidade, res- 
peitabilidade e independencia moral. 

Entre S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro ha pequenas 
diferengas regior^ais, que nao invalidam a descricao atraves 
dessas qualidades. Mas, repita-se, tais qualidades nao sao 
extensivas a plebe, cujo carater e completamente diverso, 
mas valem apenas para a nobreza rural. 

Felizmente, o carater ariano da classe superior salvou- 
nos da regressao as ragas barbaras, preservando sua pureza; 
quando ascendem socialmente, os mestigos nao o fazem co- 
mo mestigos, mas como arianizados, isto e, deixam de ser 
psicologicamente mestigos. 

Mas, alem dessa descrigao global, algumas vezes afloram 
explicagoes dos tragos psicologicos do brasileiro. 

Assim, para Oliveira Vianna e a formagao da familia 
patriarcal que impede o desenvolvimento de sentimentos de 
solidariedade extensa: "normalmente, o circulo de nossa 
simpatia ativa nao vai, com efeito, alem da solidariedade 
de cla. E a unica forma de solidariedade social que real- 
mente sentimos, e a unica que realmente praticamos" (Pop. 
Mer. I. v. pg. 243). 

As diferengas entre o caudilhismo brasileiro e o de outros 
parses sao explicadas em fungao "dos sentimentos generosos 
e afetivos e a sua tempera fundamental doce e branda", 
que jamais permitiriam solugoes violentas. 

Outro trago importante do brasileiro e a sua imitagao 
do europeu: compara-nos aos macaccs de Kipling que des- 
cobriram uma cidade abandonada e resolveram imitar os 
homens, porque o brasileiro sempre procura imitar os povos 
mais civilizados. (Pref. a Pequenos Estudos de Psicologia 
Social) 

Mas esta consideragao nao impede Oliveira Vianna de re- 
velar falhas e linhas de inferioridade, desfazendo "com certa 
franqueza, um sem-numero de ilusoes nossas a nosso respei- 
to, a respeito de nossas capacidades como povo", "No confron,- 
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to que fago entre a nossa genite e os grandes povos, que sao 
os nossos mestres e paradigmas, evidencio muitas deficien- 
cias da nossa organizagao social e politica ... toda estranhe- 
za, que possam causar alguns dos meus conceitos, vem de que 
vivemos numa perfeita ilusao sobre nos mesmos". (Pop. 
Mend. I v. pg. 19). 



PERSPECTIVA DA HIST6RIA 

Paulo Prado — RETRATO DO BRASIL (1928) (32) 

Cap. I — A luxuria 

"Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe 
essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo 
e a povoaram" (pg. 11). A tristeza decorre dos impulsos que 
os levaram as descobertas; a amb^ao do ouro e a senjsuall- 
dade livre do Renascimento. O movimento das descobertas se 
explica como desejo de superar as preocupacoes com a morte 
e o inferno que torturavam os espiritos cristaos. Essa fase de 
movimentos migratorios "tomaria a forma de imperialismo 
economico e comercial" (pg. 14). 

A paixao do ouro domina as investidas europeias para a 
Asia, a Africa e a conquista espanhola. 

Na natureza exuberante do Brasil e que "se soltara, exal- 
tado pela ardencia do clima, o sensualismo dos aventureiros 
e conquistadores. Ai vinham esgotar a exuberancia de moci- 
dade e forga e satisfazer os apetites de homens a quern ja in- 
comodava e repelia a organizagao da sociedade europeia" 
(pg. 26). 

Os desadaptados de todas as nacionalidades se apossam 
da America, nesse alvorecer da colonizacao; e, recebidos co- 
mo deuses pelos indigenas, logo se fixam ao literal brasileiro, 
Se examinarmos os tres nlucleos iniciais de povoamento — 
que tern origem em Joao Ramalho, Diogo A. Correia (Cara- 
muru) e Jeronimo de Albuquerque — veremos que tern como 
carateristicas a uniao com o indigena e que raramente os co- 
lonos sao de "origem superior e passado limpo". Compreen- 

(32). —< Paulo Prado — Retrato do Brasil — Ensaio sobre a tristeza brasileira, iv. ed. 
Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., ed., 1931. 
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de-se, dada a ausencia de mulheres brancas, o fato de a con- 
cubinagem ter sido regra nesses nucleos. Alem disso, "o cli- 
ma, o homem livre na solidao, o indio sensual, encorajavam 
as unioes de pura animalidade" (pg. 33). 

A conseqiiencia disto pode ser observada nos documen- 
tos da Primeira Visitagao do Santo Oflcio (1591-1592), onde 
vemos um panorama espantoso de dissolucao, mostrando to- 
da a gama de pecados e perversoes sexuais em que viviam os 
colonos. 

Entre os europeus, podemos distinguir dois grandes 
grupos: o dos que vinham para ganhar fortuna e gasta-la 
na Europa, e o dos que "tinham abandonado a Europa". 
Estes ultimos sao os mais significativos, pois representavam 
"um tipo fisicamente selecionado", por isso mesmo capaz de 
veneer as asperezas da natureza e adaptar-se a vida indi- 
gena. fistes homens foram dominados pela ambigao e pela 
luxuria. A lascivia foi determinada pelos "impulses da raga, 
a malicia do ambiente fisico, a contlnua primavera, a ligei- 
reza do vestuario, a cumplicidade do deserto e, sobretudo, a 
submissao facil e admirativa da mulher indigena, mais sen- 
sual do que o homem como em todos os povos primitives" 
(pgs. 58-56). 

Nao eram, entretanto, unioes idealizadas por qualquer 
afeigao, mas encontros de pura animalidade, mais tarde 
continuados com a vinda do africano. E que a "passividade 
infantil da negra africana" facilitou e desenvolveu "a super- 
excitagao erotica em que vivia o conquistador e povoador, 
e que vincou tao profundamente o seu carater psiquico" 
(pg. 57). 

Cap. II — A cobiga 

A outra paixao do colono era o ouro e sua busca fa- 
zem-se as primeiras penetragdes no territorio. Os conquis- 
tadores, fascinados pelas lendas de tesouros maravilhosos, 
enfrentam de inicio uma luta obscura contra a natureza e 
contra os selvagens. Nessa epoca dos degredados, dos cri- 
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minosos, dos naufragos, dos grumetes rebeldes, Portugal nao 
se interessava ainda pela colonizagao, e raramente os colo- 
nos tem contactos com a civilizagao. Estamos no primeiro 
quartel do seculo XVI e os Portugueses devem enfrentar a 
concorrencia dos franceses, convencendo-se afinal de que 
somente a colonizagao efetiva garantiria a posse do terri- 
torio. 

Confiada inicialmente a Martin A. de Souza, a coloni- 
zagao se desenvolvera apenas a partir de Tome de Souza, 
Is quando se intensificam as expedigoes pelo interior e "por 
toda a parte o aventureiro corria atras da prata, do ouro e 
das pedras preciosas', que durante quase dois seculos nao 
foram senao ilusoes e desenganos. Compensava a esterili- 
dade do esforgo e descida do indigena". 

A busca do ouro nao impede, entretanto, o estabeleci- 
mento no pais de uma agricultura incipiente, um comercio 
rudimentar e a pecuaria. Este desenvolvimento nao detem 
a busca do ouro, "dinamismo formidavel de uma epoca, de 
uma raga e de um novo tipo etnico, convergindo numa ideia 
fixa: Ouro. Ouro. Ouro". A essa ambi(gao escapam apenas 
os jesuitas e os burocratas metropolitanos. Os primeiros 
representam uma forga moral em luta contra as ambigoes 
e a devassidao da sociedade; os burocratas sao parasitas, a 
sugar as energias da metrbpole. 

No conflito com os jesuitas, salientam-se os bandeirantes, 
caracterizados pela "ansia de independencia ate o motim e 
a revolta, excesses e brutezas de homens de engenho rude, 
escrupulos exiguos, fortaleza fisica apurada pela endogamia 
e selegao num meio propicio, ambigao de mando que o iso- 
lamento da montanha desenvolvia, a ganancia de riqueza 
rapida a que nao era estranha a influencia dos cristaos no- 
vos de Sao Paulo e Piratininga, ausencia de elementos alie- 
nigenas, conseqiiente predominio dos fatores indigenas na 
cruza e no pessoal das expedigoes do sertao". 

Sao, estes bandeirantes, de importancia decisiva na inte- 
gragao do territorio, percorrendo, com suas incursoes de fi- 
nalidade comercial, quase todo o continente. Notamos que 
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a escravizagao e venda do indigena permitem a organizagao de 
bandeiras em busca de ouro, mas, apesar de sua "heroicida- 
de institiva", nao tinham pessoal e aparelhamento para a 
mineragao. Nao importa. A ambigao do ouro domina todas 
as classes socials como uma "loucura coletiva". E, observa- 
&e, esta caracteristica e quase unica na historia dos povos, 
porque em outros paises ao periodo de "febre do ouro" suce- 
deu o do "industrialismo das minas e as exploragoes comer- 
ciais". 

A descoberta das grandes minas das Gerais se da apenas 
nos fins do seculo XVIII. Para essa regiao se dirigem todos, 
mogos e veihos, mas, apesar das riquezas fabulosas ai enconr 

tradas, o seculo XVIII sera de verdadeiro martirio para o bra- 
sileiro. O om'o era esbanjado em Portugal e no fim do seculo 
a colonia e a metropole viam-se reduzidas a miseria. "Tinha 
faltado a Portugal a verdadeira compreensao historica e eco- 
nomica de sua missao metropolitana. A nagao e o governo 
recebiam como uma esmola o ouro, as pedras preciosas e os 
produtos comerciaveis das colonias. Quiseram viver sem tra- 
balhar" (pg. 106). Como monumentos da epoca, ficaram 
apenas as obras do Aleijadinho. De outro lado, continuaram 
as penetragoes paulistas pelo sertao, ainda em busca das fan- 
tasticas miragens da riqueza. 

Cap. Ill — A tristeza 

Se examinarmos as varias colonizagoes europeias na Ame- 
rica, observaremos caracteristicas distintas entre elas. 

A colonizagao inglesa se faz dentro dos rigidos principios 
do puritanismo e, quando mais tarde a colonia recebe o aflu- 
xo de toda especie de aventureiros, "foi sem duvida a forte 
disciplina religiosa dos primeiros agrupamentos congrega- 
cionistas o que fixou o tipo moral predominante na historia 
do pals (pg, 116). 

No sul, as condigoes sao bem diversas. Portugal se enfra- 
quecera na India e, com a queda do Imperio, cai tambem a 
Metropole. Corrompida pelo luxo e pela desmoralizagao dos 



— 119 — 

costumes, a nagao perde a antiga vitalidade, O goverlno nao 
tem energia para exercer sua fungao, e os admnistradores, 
corruptos, ocupavam-se dos lucros pessoais e nao dos cargos. 
Ha a reagao da epoca de Pombal, mas os males estavam de- 
masiadamente arraigados para serem extintos e a escravidao 
minava os costumes e destruia os antigos habitos. Desapare- 
ce assim o portugues heroico do seculo XV e surge em seu 
lugar a mocidade educada nos vicios e crimes da sedu^ao asia- 
tica. Por esse povo decadente e colonizado o Brasil e aqui 
"frutificam esplendidamente os fortes troncos que primeiro 
chegaram a nova terra. Mais tarde so escaparam a degeneres- 
cencia de alem mar os grupos ©tnicos segregados e apurados 
por uma mestigagem apropriada" (pg. 123). fiste foi o caso 
de Piratininga. Por outro lado, e de observar-se que nos cen- 
tres mais proximos nao houve propriamente vida autonoma, 
mas identificagao com Portugal. E, assim como da Europa do 
Renascimento nos veio o colono individualista e anarquico, 
veio em seguida o portugues da governanga e da fradaria. 

O colono e dominado por dois sentimentos tiranicos: a 
paixao do ouro e o sensualismo. A historia do Brasil e o de- 
senvolvimento desordenado dessas obcessoes subjugando o es- 
pirito e o corpo de suas vltimas (p. 125), 

Para o erotismo contribuiram o clima, a terra e a mulher 
indigena ou a negra africana. 

Dos excesses da vida sensual ficaram tragos no carater 
brasileiro pois "os fenomenos do esgotamento nao se limitam 
a fungoes sensoriais e vegetativas; estendem-se ate o dominio 
da inteligencia e dos sentimentos. Produzem no organism© 
perturbagoes somaticas e psiquicas, acompanhadas de uma 
profunda fadiga, que facilmente toma aspectos patologicos, 
indo do nojo ate o odio" (pgs. 126-127). 

Ao lado dessa paixao, a do ouro. 

"Na luta entre esses apetites — sem outro ideal, nem re- 
ligioso, nem estetico, sem nenhuma preocupagao politica, in- 
telectual ou artistica — criava-se pelo decurso dos sefculos 
uma raga triste" (pg. 127). 



— 120 — 

"No Brasil a tristeza sucedeu a in|tensa vida sexual do 
colono, desviado para as perversoes eroticas, e de um fundo 
acentuadamente atavico (pg. 128). Alem disso, a cobiga e 
tambem morbida e pode absorver toda a "energia psiquica. 
A cobiga nao permite a saciedade e "no anceio da procura 
afanosa, na desilusao do ouro, es^e sentimento e tambem me- 
lancolico, pela inutilidade do esfoi^go e pelo ressaibo da de- 
silusao. 

Luxuria, cobiga: melanjeolia. Nos povos, como nos indi- 
viduos, e a seqiiencia de um quadro de psicopatia: abatimento 
fisico e moral, fadiga, insensibilidade, abolia, tristeza. 

For sua vez a tristeza, pelo retardamento das fungoes 
vitals, tras o enfraquecimento e alter a a oxidagao das celulas 
produzindo nova agravagao do mal com seu cortejo de agita- 
gdes, lamurias e convulsoes violentas" (pg. 129). 

Qual a origem da diferenga entre a alegria de unjs povos 
e a tristeza de outros? 

O clima, os habitos de vida e alimentagao ou o bom ou 
mau funcionamento das glandulas endocrinas? 

De qualquer forma ha povos alegres e outros tristes, as 
vezes dentro de um mesmo pais. 

Na China, os do norte sao tristes, os do sul alegres; em 
outros paises observaremos a mesma diferenga. 

Embora Buckle afirme que as diferengas de clima ex- 
plicam as diferengas de temperamento, no Brasil observamos 
que todos sao tristes, apesar do esplendor da natureza. Nesse 
quadro, diferem apenas o "gaiicho espanholado" e o "carioca", 
ja produto da cidade grande e maritima, em contacto com o 
estrangeiro e o lazzaronismo do ambiente". 

Ao lado da "taciturnidade indiferente ou submissa do 
brasileiro", sao alegres os ingleses e alemaes, como de resto 
todos os nordicos "respiram saude e equilibrio perfeito" (pg. 
131); tambem sao alegres os Portugueses, se comparados ao 
brasileiro, vitima da doen(T(a, da palida indiferenga e da ca- 
chaga. 
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As manifestaQoes artisticas revelam essa "obcessax) me- 
lancolica que so desaparece com a preocupagao amorosa ou 
lasciva". 

A descrigao de Luccock mostra exatamente isso: um povo 
sem alegria; se na capital do pals se notava essa tristeza, no 
resto do pals o mal seria ainda maior. 

Como a colonizagao se fizera por homens interessados 
em enriquecer e voltar para a Europa, o Brasil era para eles 
um degredo ou um purgatorio; por isso tombem, nao se nota 
o sentimento nacional, excegao feita para dois movimentos: 
a luta contra o holandes e a expansao da pecuaria e das ban- 
deiras. 

Mas no movimento contra os holandeses, "consideragoes 
materials sobrepujaram os vislumbres de revolta nativista, 
desde a intervengao dos judeus e cristaos-novos na luta ate 
os pianos encobertos de Joao Fernandes Vieira (pg. 134). No 
bandeirismo, o trago dominante e a ambigao, sem qualquer 
apego a terra natal (tao claramente observavel nos Estados 
Unidos). 

Se examinarmos o Brasil nos fins do seculo XVIII, quan- 
do se fecha um dos nossos perlodos de formagao, observamos 
que, quanto a formagao etnica, de Pernambuco para o Norte 
nao houve uma separagao das ragas, que contribuiram para 
a "formagao contlnua do Brasileiro que iria surgir em 1817, 
nas lutas de emancipagao polltica" (pg. 136). 

Cada um desses grupos pode ser caracterizado da seguin- 
te forma; "os brancos eram os proprietaries dos grandes en- 
genihos onde a vida Ihes corria quieta e indolente". "O mu- 
lato desprezava o mameluco; pretendia pertencer a classe dos 
brancos e vangloriava-se de nao ter parentes Indios". 

Os mamelucos "eram mais belos do que os mulatos, so- 
bretudo as mulheres. Na independencia do carater, na repug- 
nancia pela adulagao do branco, mostravam a nobreza da as- 
cendencia livre dos dois lados". "O Indio domesticado era 
em geral, com suas virtudes conhecidas, o sertanejo, corajo- 
so, sincere, generoso, hospitaleiro, o tipo classic© da caatinga 
do Nordeste" (pg. 139). "O negro cativo era a base de nosso 
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sistema economico, agricola e industrial e, como que em re- 
presalia aos horrores da escravidao, perturbou e envenenou 
a formagao da nacionalidade, nao tanto pela mescla de seu 
sangue como pelo relaxamento dos costumes e pela dissolugao 
do carater social, de conseqliencias ainda incalculaveis" (i- 
dem). 

Os cenfcros mais importantes da epoca (fim do seculo 
XVIII) sao: Recife, a Bahia, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 
Na Bahia e no Rio, mais que no Norte, "dominava o mal da 
escravidao". Nestas cidades, "a vida dissoluta do negro e do 
mestigo invadia a melhor sociedade. Tudo se fazia nesse aban- 
dono desleixado e corrompido que e a paga da escravidao" 
(pg. 144). 

Segundo Luccock, "poucos se preocupavam com os mais 
comezinhos principios da verdade, da propriedade particular 
ou das virtudes domesticas" (pg. 150). Sao Paulo, "defendi- 
da do contagio europeu pelo camiriho do Mar", vegetava na 
indigencia de lugarejo provinciano e serrano (pg. 151). Mas 
nem assim escapou a dissolugao dos costumes. 

A colonia, quando se inicia o seculo de sua independencia 
e, assim, um corpo amorfo, mantenldo-se "pelos Igfgos tenues 
da lingua e do culto" (pg. 153). 

A populagao, demasiadamente pequena para o territorio, 
atacada pela sifilis, pela verminose e pelo impaludismo, viven- 
do num solo explorado criminosamente e sob o clima amole- 
cedor de energias, nada apresentava de notavel. A mais com- 
pleta indigencia intelectual e artlstica, reflexo apagado da 
decadencia da mae patria; facilidade para decorar a loqua- 
cidade derramada, simulando cultura; vida social nula por- 
que nao havia sociedade. As manifestagoes coletivas, sempre 
passageiras, pela falta de cooperagao, tao propria do indigena. 
Apenas, "disseminadas pelos sertoes, de Norte a Sul, as virtu- 
des ancestrais: simplicidade lenta na coragem, resignagao na 
humildade, homens sobrios e desinteressados, dogura das mu- 
Lheres" (pg. 155). 
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Cap. IV — O Romantismo 

Nesse organismo precocemente depauperado, agiu, co- 
mo uma doenga, o mal romantico. Deflnir o Romantismo e 
tarefa de duvidoso exito pois "como expressao dinamica do 
espirito humano o romantismo e um fenomeno extenso e com- 
plexo" (pg. 160). Suas raizes se aprofundam na Antigiiidade, 
na Idade Media. Na verdade, a expressao Romantico apresen- 
ta duas faces: o romar?,tismo de sentimento e o da inteligen- 
cia. O primeiro e "sinonimo de lirismo e pessimismo", e o 
segundo, "ao contrario, e uma afirmagao de generosidade, 
de ardor, de fe no inexgotavel poder do espirito humano" (pg. 
160). 

Rousseau e a fonte inspiradora de ambos; tanto do ro- 
mantismo lirico quanto do romantismo politico. 

No Brasil, os primeiros movimentos nacionalistas nas- 
cem sob a influencia da independencia americana, fruto das 
ideias da Enciclopedia, Romanticas sao as Revolugoes de 1817 
e 1824; romanticos, os brasileiros que em 1786 procuraram 
Jefferson para pedir auxilio para a proclamagao da Indepen- 
dencia; romantico D. Pedro I, que "sofria como os contem- 
poraneos do vicio das palavras grandiloqiientes"; romantico, 
o nosso pacto constitucional, 

Enfim, toda a nossa vida ia ser invadida pelo mal do 
seculo. 

O meio intelectual era de pobreza assustadora, de acordo 
com a vida do fim da epoca colonial, arrastando-se em peque- 
nos centros do litoral. 

Introduzida no Brasil pelo livro de Goncalves Magalhaes, 
Suspires Poeticos e Saudades, a nova tendencia literaria to- 
mou conta do pais. 

Os seus centros de irradiagao sao Olirsda e Sao Paulo. 
Principalmente a Academia de Sao Paulo. Na de Olinda per- 
manece por mais tempo o que restava de espirito colonial e 
foi um nucleo principalmente politico e juridico; so mais tar- 
de ali apareceram os poetas. Sao Paulo apresentou o espe- 
taculo da mocidade embriagada pelo byronismo, transpor- 
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tando para a realidade a poesia europeia. De 1840 em diante 
— e talvez se possa dizer ate hoje — os mogos levam das aca- 
demias para a "vida politica", as miragens, as ilusdes poesticas, 
o mau gosto artistico e literario, a divinizagao da palavra, 
todo o divorcio entre a realidade e o artificial que e, em suma, 
a propria essencia do mal romantico. Vinha a infecgao das 
margens do Tiete on do Capibaribe e aos poucos contamina- 
va o Brasil inteiro" (pg. 177). 

O Romantismo deformou o nosso organismo social e fez 
com que o Brasil, numa bora de mentalidade pratica, de a im- 
pressao de gente viva falando uma lingua morta. 

Desde a Constituigao Imperial ate as mensagens de nossos 
homens de Estado, nossa vida politica tern sido uma sucessao 
de atos romanticos. 

Na literatura ainda hoje continuamos a segnir a tenden- 
cia romantica, pois ao contrario do que aconteceu na Europa 
(orvde o Romantismo dominou apenas de 1830 a 1850), no Bra- 

sil restou "o desequilibrio que separa o lirismo romantico da 
positividade da vida moderna e das forgas vivas e inteligentes 
que constituem a realidade social" (pg. 181). "Entre nos, o 
circulo vicioso se fechou numa correspondencia de influen- 
cias; versos tristes, homens tristes; melancolia do povo, me- 
lancolia dos poetas" (idem). 

Os nossos poetas romanticos, voltaram-se para o amor e 
a morte, os dois refraes da poesia brasileira. Procuraram a 
"sobrevivencia num erotismo alucinante, quase feminino. Re- 
presentavam assim a astenia da raga, o vicio das nossas ori- 
gens mestigas. Viveram triste:, numa terra radiosa" (pg. 182), 

Post-scriptum 

Embora tendo defeitos, "Retrato do Brasil" nao e um 
livro regionalista. 

O autor procurou evitar o exagero da tristeza paulista no 
descrever a tristeza brasileira. 

O livro pretendeu ser um quadro impressicnista, deixan- 
do de lado as datas, para chegar a esserlcia das coisas. Pro- 
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curar, segundo os lineamentos de Martius, a penetragao bio- 
logica das tres ragas que deverao prcxiuzir o tipo etnico do 
Brasil; estudar o colono, no momento historico do Renasci- 
mento e depois na colonia, nos sens variados misteres; conhe- 
cer o africano nos sens costumes; conhecer o indigena. 

O negro pode ser considerado sob dois aspectos: o biolo- 
gico, como fator nos cruzamentos do Brasileiro com o escravo, 
"elemento preponderante na organizagao social e mental" 
(pg* 190). 

Desde o inicio da colonizagao apareceram aqui os negros 
africanos e logo se iniciou o processo de caldeamento. 

E' a hiperestesia sexual, peculiar ao nosso descobrimento, 
que evita a segregagao etnica do negro africano (tal como a 
encontramos nos Estados Unidos). "Aqui a luxuria e o des- 
leixo social aproximaram e reuniram as ragas" (pg. 192). 

For isso mesmo, nosso problema nao e identico ao do ame- 
ricano; la, a unica solugao seria o exterminio de um dos adver- 
sarios; aqui "nascemos juntos e juntos iremos ate o fim de 
nossos destinos" (pg. 193). 

Ja a ciencia nao aceita as teorias de Gobineau e Grant 
da desigualdade racial, mas resta o problema da mestigagem. 

E o mameluco "confirmou a lei biologica da heterosis1 em 
que o vigor hibrido e sobretudo notavel nas primeiras gera- 
goes"; se os mesti/gos de brancos e indigenas deram provas de 
uma forga extraordinaria na historia de Sao Paulo "hoje, 
depois de muitas geragoes, o caboclo miseravel — palido epi- 
gono — e o descendente da esplendida fortaleza do bandeiran- 
te mameluco" (pg. 195). 

A mestigagem de brancos e negros ainda nao esta sufi- 
cientemente estudada, embora, na Africa do Sul, Eugen Fis- 
cher tenha notado entre boers e hotentotes a heranga de ca- 
racteristico de seus componentes, mas com um defeito per- 
sistente: "falta de energia, levado ao extremo de uma profunda 
in^lolencia" (pg. 196). 

No Brasil, ainda nao podemos avaliar as conseqiiencias 
corretamente; se e verdade que o mestigo brasileiro tern apre- 
sentado valores extraordinarios de inteligencia e cultura, nao 
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e menos certo que as populagoes oferecem espantosa fraque- 
za fisica. 

Alem desse aspecto biologico, o negro foi escravo e a es- 
cravidao exerceu poderosa influencia em nossa vida social. 
"Na promiscuidade do convivio verifica-se que a escravidao foi 
sempre a imoralidade, a preguiga, o desprezo da dignidade 
humana, a incultura, o vicio protegido pela lei, o desleixo 
nos costumes, o desperdicio, a imprevidencia, a subservien- 
cia ao chicote, o beijamao ao poderoso — todas as falhas que 
constituiram o que um publicista chamou a filosofia da sen- 
zala, em maior ou menor escala latente nas profundezas in- 
confessaveis do carater nacional" (pgs. 198-199). 

A fusao, iniciada durante a colonizagao, continua ate ho- 
je. Do ponto de vista psicologico, salienta-se a influencia "da 
luxuria e da cobiga e, em seguida, na sociedade ja constituida, 
os desvarios do mal romantico" (pg. 199). 

Dessas influencias decorre o nosso individualismo desor- 
denado, encontravel no colono e nas lamurias dos poetas; aqui 
nao existiram, como na America do Norte, os sentimentos 
religiosos e o "instinto de colaboragao coletiva". Por isso 
mesmo, vivemos dominados par uma continua apatia, ra- 
ramente sacudida por uma rea^ao, por um entusiasmo. 

Mas essa apatia facilitou a preservagao da unidade ter- 
ritorial do pais, "favorecida pela lingua comum (nenhum 
dialeto perturba essa uniformidade), pelo culto da mesma 
religiao, pelo odio inato e tradicional ao castelhano" (pg. 
201). 

Alem disso, a burocrocia portuguesa, atrazada e defei- 
tuosa, pode manter pelos seus proprios erros e vicios, a uni- 
dade da colonia. 

"Ao chegarraos aos dias de hoje, e esse o grande mila- 
gre" (pg. 204). 

Mas qual a realidade que hoje apresentamos ao mundo? 
Entre os paises de "mediana importancia", somos talvez 

o mais atrasado, 
Crescemos como crianga doente e, talvez com relativa 

facilidade possamos atingir os algarismos astronomicos das 
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populagoes asiaticas; mas o nosso sertao continua inexplora- 
do, continuamos como caranguejos arranhando as areias 
do litoral. 

O cangago ainda domina o amago do pais; as popula- 
goes do Nordeste vivem ainda as crendices e o fanathmo. 
"O paludismo, a cachaga, a sifilis, o amarelao, a indolencia 
desanlimada, completam o quadro" (pg. 106). 

No litoral o progresso e explorado pelos capitais estran- 
geiros e por poucos grupos nacionais que so cuidam de sens 
interesses. 

Tudo se deve a iniciativa particular pois o poder pu- 
blico — como a metropole no seculo XVIII — so cria im- 
postos e, longe de auxiliar o movimento progressista e qua- 
se um impecilho e um trambolho. 

Toda a vida economica e um descalabro, das estradas 
de ferro e dos transportes maritimos, a pecuaria, a lavoura, 
a economia extrativa; a Justiga se perde e se confunde com 
os interesses da Politica. 

Ao lado do analfabetismo de quase cento por cento nas 
classes inferlores, a bacharelice romantica que passa por 
intelectualidade do pais. 

Em tudo, o gosto do palavreado, dos discursos cantantes. 
Em tudo, o vlcio nacional: a imitagao. Donde a impor- 

tagao, que nao e sustentada por uma exportagao correspon- 
dente, mas apenas pela exportagao de um ouro que nao pos- 
suimos. 

A unica questao vital e a politica e dela cuidam os ho- 
mens publicos. 

Mas esse mal vem ainda da monarquia: apos o I imperio 
em que se funde a nacionalidade, temos o II, de homens re- 
tos e ilustrados, mas inteiramente desligados da realidade. 

Tivemos entao a epoca dos jurisconsultos, mas, entre 
todas as leis faltou a que reclamava Ferreira Vianna: a que 
mandasse cumprir as outras, 

Compremetida a monarquia — pela questao militar, pe- 
la aboligao, pela desorganizagao dos partidos — tivemos 
a Republica que, em quarenta anos, proporcionou apenas a 
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resolucao dos limites por Rio Branco e o saneamento da ca- 
pital por Rodrigues Alves. 

Em todas as regioes a oligarguia, disfargada sob o nome 
de "politica dos governadores". 

Para tao grandes males, apenas dois remedios drasticos; 
a guerra ou a revohigao. 

A guerra permitiria o aparecimento de capacidades que a 
inveja, o egoismo dos agambarcadores de posigoes anulam. 

Ou a Revolugao, que nao seja uma revolta de soldados 
ou corrida para o poder, mas a "afirmagao inexoravel de que 
quando tudo esta errado, o melhor corretivo e o apagamento 
de tudo que foi feito" (pg. 218). 



PERSPECTIVA DA HIST6RIA 

Sergio Buarque de Holanda — RAIZES DO BRASIL 
(1934) (33) 

O Brasil e caso unico de transplantaQao de cultura euro- 
peia para zona tropical e sub-tropical; o fato de trazermos de 
outros palses nossas formas de vida e procurarmos mante-las 
em ambiente diverse — faz de nos uns "desterrados em nossa 
terra". Portanto, antes de investigar a possibilidade de criar 
algo novo, devemos verificar ate onde continuamos a apresen- 
tar as formas de vida herdadas de nossos antepassados. 

Ora, nossa heranga a recebemos de Portugal que, junta- 
mente com a Espanha, Russia, paises balcanicos e, em parte, 
a Inglaterra, pertence ao grupo de paises incompletamente 
integrados na vida europeia. 

O primeiro traco a distinguir os ibericos de outros euro- 
peus e o culto da personalidade; "para eles, o indice do valor 
de um homem infere-se, antes de tudo, da extensao em que 
nao precise dos demais, em que nao necessite de ninguem, em 
que se baste" (pg. 17). Deste culto da independencia pessoal 
resulta a "tibieza das formas de associagoes que impliquem 
solidariedade e ordenagao entre esses povos" (pg. 18). Por 
isso, jamais os privilegios hereditarios tiveram a mesma ini- 
fluencia apresentada em outros paises; por isso tambem sem- 
pre apresentamos elementos anarquicos e os governos nao 
procuraram reunir os homens, mas refrear suas paixoes e 
opinioes particulares. 

Dai o erro dos que supoe a necessidade de uma ordem 
perfeitamente hierarquizada como remedio a nossa desordem: 

(33). — Sergio Buarque de Holanda -—• Raizes do BrasiJ 2a. ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Livraria Jose Olympio, Editora, 1948. 
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se analisamos a Escolastica Medieval, vemos que corresponjdia 
a uma estrutura do mundo e da religiao, hoje inexistente. 

Estas caracterlsticas — o culto da personalidade, a falta 
de hierarquizagao, a desordem — nao decorrem de "alguma 
inelutavel fatalidade biologlca ou que, como as estrelas do 
ceu, pudessem subsistir a margem e a dlstancia das condigdes 
de vida terrena" (pg. 24). Tanto nao e assim, que em varlas 
epocas de sua historia, os ibericos deram provas de grande 
adaptabilidade as novas condigdes de vida (por exemplo, no 
seculo XV, em que chegaram a estar na vanguarda da Euro- 
pa) . Mas esta transformagao para formas mais modernas de 
existencia parece ter sido prematura. Em Portugal, a bur- 
guesia, em sua ascenigao, nao encontrou uma barreira aristo- 
cratica a veneer, e por isso nao criou uma forma nova de agir 
e pensar, procurando apenas imitar as formas aristocraticas 
ja existentes. 

O culto das virtudes pessoais explica tambem a repulsa 
causada entre ibericos pelas doutrinas negadoras de livre- 
arbitrio: "foi essa mentalidade, justamente, que se tornou o 
maior dbice, entre eles, ao espirito de organizagao espontanea, 
tao caracteristico de povos protestantes, e sobretudo de calvi- 
nistas" (pg. 27). Por isso, a organizagao politica dos ibericos 
sempre foi "artificialmente mantida por uma fdrga exterior 
que, nos tempos modernos, encontrou uma das suas formas 
caracterlsticas nas ditaduras militares" (idem). 

Outra caracteristica dos ibericos "e a invencivel repulsa 
que sempre Ihes inspirou toda moral fundada no culto ao tra- 
balho" (ibidem). 

Nao pretendem agir sobre o mundo exterior, pois isto 
seria submeter-se a este; donde o pouco prestigio que sempre 
teve o trabalho manual entre Portugueses e espanhois. Seu 
ideal sempre foi "uma vida de grande sentior, exclusiva de 
qualquer esforgo, de qualquer preocupagao", aproximando-se 
mais da antiguidade classica que do mundo medieval. 

A ausencia de uma moral do trabalho contribui para tor- 
nar ainda mais fragil a capacidade de organizagao social. A 
solidariedade entre ibericos existe apenas onde existe vincu- 
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lagao de sentimentos e, claro, essa solidariedade nao favorece 
associagoes sobre "piano mais extenso, gremial ou nacional" 
(pg. 30). Mas, porque a obediencia e dificil, aparece, algu- 
mas vezes, como virtude suprema, e e para eies "o unjico prin- 
ciplo politico verdadeiramente forte". Assim, "as ditaduras e 
o Santo Oficio sao formas tao tipicas de sen carater como a 
inclinagao a anarquia e a desordem" (pg. 30). Como hoje a 
disciplina fundada exclusivamente na obediencia parece uma 
formula caduca, em vao temos importado formas de governo 
capazes de dominar "nosso natural inquieto e desordenado". 
Lembre-se ainda que toda cultura absorve apenas os tragos de 
outras, quando estes encontram possibilidades de ajustar-se 
aos seus quadros de vida. Com as culturas europdias no No- 
vo Mundo deu-se a mesma coisa; no caso do Brasil "podemos 
dizer de la nos veio a forma atual de nossa cultura; o resto 
foi materia plastica, que se sujeitou mal ou bem a essa forma" 
(pg. 32). 

II — Trabalho e aventura 

E' possivel distinguir dois tipos humanos: o aventureiro 
e o trabalhador. O primeiro ignora fronteiras e obstaculos, 
vivendo dos espagos ilimitados, dos projetos vastos, dos ho- 
rizontes distantes. As caracteristicas do aventureiro sao: au- 
dacia, imprevidencia, irresponsabilidade, instabilidade, vaga- 
bundagem e, sem duvida, foi este o tipo predominante na obra 
da conquista e colonizagao. Donde estas se terem feito por 
Portugueses, espanhois e ingleses, onde o trabalhador encon- 
trou ambiente menos propicio. 

"Essa ansia de prosperidade sem custo, de titulos honori- 
ficos, de posigoes e riquezas faceis, tao notoriamente caracte- 
ristica do povo de nossa terra, nao e bem uma das manifes- 
tagoes mais cruas do espirito de aventura?" (pg. 40). De 
outro lado, deve-se lembrar que nas condigoes existentes para 
a colonizagao, as qualidades do aventureiro, sobretudo sua 
adaptabilidade extraordinaria, foram decisivas para o exito 
da tarefa. 
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E' ainda no espirito do portugues emigrante (que vinha 
buscar riqueza, "mas riqueza que custasse ousadia, nao rique- 
za que custasse trabalho") que devemos procurar uma das 
razoes para o tipo de agricultura latifundiaria aqui instalado. 
Mas houve outros fatores: a situagao do mercado europeu na 
epoca, a qualidade da terra encontrada na America. 

Outra face tlpica do portugues e a ausencia, nele, de 
qualquer orgulho de raga, caracteristica em parte explicavel 
pela mestigagem ja existente no Reino. 

O trabalho coletivo nao se organiza durante a colonia 
justamente por falta de uma "capacidade de livre e duradou- 
ra associagao entre as elementos empreendedores do pais" 
(pg. 65). Essa cooperagao existiu apenas nos casos em que 

havia vinculos sentimentais entre as pessoas. 
A esse elemento acrescenta-se a "moral das senzalas" que 

adocicou toda a vida colonial brasileira. Mas teria sido possi- 
vel outro sistema? A experiencia hoiandesa nos mostra que 
neste caso talvez se pudesse criar uma colonia baseada no tra- 
balho ordenado e duradouro. Mas a Holanda so pode mandar 
para ca aventureiros de toda especie, sem o menor desejo de 
criar raizes na terra. Alem disso, os holandeses pretenderam 
transpor a patria para os tropicos, incapazes de adaptar-se as 
condigoes ambientes, ao contrario do que aconteceu com os 
Portugueses. 

Ill — Heranca Rural 

Embora os Portugueses nao tivessem fundado no Brasil 
uma civilizagao agrlcola, fundaram uma sociedade de raizes 
rurais. Nas propriedades agricolas concentrou-se, durante os 
seculos iniciais, a vida da colonia e as cidades tornaram-se 
simples dependencias das fazendas. A situagao somente se 
modificaria em 1888. 

A vida na propriedade rural e, por extensao, nas cidades 
e na polltica, e denominada pelo sentimento de famllia e, neste, 
o princlpio de autoridade, ao contrario do que acontecia nas 
outras instituigdes, permanecia indisputado. Assim, o quadro 
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familiar torna-se tao poderoso que persegue o individuo ainda 
quando fora do recinto domestico, dando "uma invasao do 
publico pelo privado, do Estado pela Familia" (pg. 106). Com 
a ascengao dos centros urbanos e a aristocracia rural chama- 
da a ocupar novos cargos, para estes conduzindo a mentall- 
dade "familiar" como o talento, entendido como atividade pu- 
ramente intelectual e oposto ao esforgo fisico. "E' que para 
bem corresponder a fungao que, mesmo sem o saber, Ihe con- 
ferimcs, inteligencia ha de ser ornamento e prenda, nunca 
instrumento de conhecimen^to e agao" (pg. 107). 

IV — O Semeador e o Ladrilhador 

Enquanto a colonizagao espanhola se caracterizou por 
uma aplicagao tendente a assegurar o predomlnio militar e 
economico, atraves das cidades estaveis e ordenadas, a por- 
tuguesa distinguiu-se pelo seu carater de exploi'a.cao comer- 
cial. Por kso, enquanjto a colonizagao espanhola revela a 
"vontade criadora que a anima" a colonia portuguesa "e sim- 
ples lugar de passagem, para o governo como para os sudi- 
tos". Esta diferenga explica a colonizagao litoranea do Brasil, 
a colonizagao interiorana pelos espanhois. 

Enfim, os Portugueses revelaram em sua obra coloniza- 
dora um certo desleixo, que mostra nao o desapego pela vida, 
mas que a aceita como e, "sem cerimonias, sem ilusoes, sem 
impaciencia, sem malicia e, muitas vezes, sem alegria" (pg. 
157). Esse realismo e que o afasta das solugoes metafisicas, 
dos grandes voos da imaginagao, do principio de ordenagao 
rigorosa. Em todas as atividades, inclusive na colonizagao, 
revelaram-se semeadores, nao ladrilhadores. 

V — O Homem Cordial 

"Nao existe, entre o circulo familar e o Estado, uma gra- 
dagao, mas antes uma descontinuidade e ate uma oposigao" 
(pg. 203). E' pela derrota das virtudes familiares que se im- 
plantam as virtudes political. 
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"No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo 
primitivo da familia patriarcal, o desenvolvimento da urbani- 
zagao... ia acarretar um desequillbrio social cujos efeitos 
permanecem vivos ainda hoje" (pg. 211). Formados no am- 
biente familiar, os detentores de posigoes publicas dificilmen- 
te compreenderam a "distingao fundamental entre os domi- 
nios do privado e do publico" (pg. 212); assim, apenas como 
excegao tivemos um sistema administrativo fundado em in- 
teresses objetivos. 

Empregando uma expressao de Ribeiro Couto, diz que 
"daremos ao mundo o "homem cordial": a lhaneza no tra- 
to, a hospitalidade, a generosidade... representam com efeito 
um trago definido do carater brasileiro, na medida, ao menos, 
em que permanece ativa e fecunda a influencia ancestral dos 
padroes de convivio humano, informados no meio rural e pa- 
triarcal" (pg. 214). Mas esses caracteres nao representam 
um aspect© de civilidade, mas indicam "fundo emotivo ex- 
tremamente rico e transbordante" (pg. 215). Ao contrario 
da civilidade que e antes defesa do indivlduo que se preserva 
dos outros, a cordialidade nos leva a "viver nos outros" atra- 
ves da vida em sociedade . Que nao somos ritualistas, perce- 
be-se pela nossa aversao a reverencia prolongada diante de 
superiores, O mesmo horror a distancia, que parece consti- 
tuir, ao menos ate agora, o trago mais especifico do espirito 
brasileiro, pode ser observado na forma intimista assumida 
pela religiao catolica no Brasil. 

VI — Novos Tempos 

Mas a aptidao para o social esta longe de constituir um 
fator apreciavel de ordem coletiva, pois nosso comportamen- 
to revela um apego singular aos valores da individualidade 
e "raramente nos aplicamos de corpo e alma a um objeto ex- 
terior a nos mesmos" (pg. 227). Donde nossa eversao as ati- 
vidades morosas e monotonas, seja n,a vida intelectual, seja 
nas "artes servis"; o trabalho adquire, assim, um fim em nos 
mesmos, e nao no proprio trabalho (donde a multiplicidade 
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de atividades). Ainda no vicio do bacharelismo, que nao e 
exclusive do brasileiro, ostenta-se tambem a mesma tendencia 
para exaltar a personalidade, o individualismo, De outro lado, 
preferimos encerrar a realidade em quadros fixos e imutaveis, 
como acontece com certos empregos publicos que libertam o 
individuo da aspereza da luta pela vida, como acoptece tam- 
bem com certas construgoes de inteligencia, dispensando 
"qualquer trabalho mental aturado e fatigante; as ideias Cla- 
ras, lucidas, definitivas, que favorecem uma especie de atonia 
de inteligencia, parecem-nos constituir a verdadeira essencia 
da sabedoria" (pg. 234). Um exemplo disso pode ser visto 
na aceitagao do positivismo comtiano. Mas o desligamento 
entre os comtistas e a realidade brasileira e apenas um exem- 
plo do desencontro entre as ideias e a vida brasileira. fisse 
desencontro, ou desencanto, decorre do abismo entre a classe 
dominante, consciente, e a grande massa do povo. O roman- 
tismo literario, a retorica, a gramatica, o direito formal re- 
presentam outras tantas formas de fuga a essa realidade mes- 
quinha e desprezivel. 

VII — Nossa revolugao 

A verdadeira revolugao do Brasil consiste na passagem 
da vida rural para a urbana: e um "lento cacaclismo, cujo 
sentido parece ser o do aniquilamento das raizes ibericas de 
nossa cultura para a inauguragao de um estilo de vida nova, 
que crismamns talvez ilusoriamente de americano.. ." (pg. 
255). 

Portanto, ha um progressive desaparecimento de nossas 
formas tradicionais de vida, coincidindo, tal desaparecimento, 
com a decadencia da cultura da cana e sua substituigao pela 
do cafe, quando a cidade deixa de ser dependencia da zona 
rural para tornar-se sua sede. A Republica e de certo modo 
a tradugao exterior do desaparecimento dos fazendeiros de 
agucar, pois no novo regime politico esses proprietaries ru- 
rais deixam de ter a importancia que tiveram no Imperio. 
De outro lado, a Republica continua a manifestar aproxi- 
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madamente os mesmos ideais do Imperio, pois o brasileiro 
continiua a manifestar as mesmas ideias a respeito da posi- 
gao do Brasil no mundo: desejamos parecer um povo bran- 
do, culto, comportado. Este objetivo tem sido procurado 
atraves da lei escrita, escapando-nos "esta verdade de que 
nao sao as leis escritas fabricadas pelos jurisconsultos, as 
mais legitimas garantias de felicidade para os povos e de 
estabilidade para as nagoes" (pg. 266). Se a revolugao por 
que vem passando o Brasil consiste no desaparecimento das 
formas ainda coloniais e patriarcais, podemos perguntar de 
que forma se fara essa revolugao. Provavelmente, pela ascen- 
gao da classe trabalhadora, embora contra isto se revoltem 
as velhas vozes reacionarias. 



PERSPECTIVA FILOS6FICA 

Affonso Arinos de Mello Franco 

OONCEITO DE CIVILIZAgAO BRASILEIRA 
(1936) (34) 

INTRODUgAO 

O Brasil e o pais de contrastes, observaveis em todos os 
dommios, desde a geografia fisica ate a vida intelectual. 
Nesta, nao se compreende o meio-tom; na politica, por exem- 
plo, ou nos localizamos na extrema esquerda ou na extrema 
direita. Por isso mesmo, nao existe ambiente para uma poli- 
tica moderada e, "entre os dois polos contrastantes, o esfor- 
50 desapaixonado da inteligencia perde o estimulo e a signi- 
ficagao" (pg. 10). Se e certo que de toda a verdade teorica 
decorrem conseqiiencias politicas, nao devemos esquecer que 
a investigagao intelectual "independe da cristalizaicao dos seus 
resultados em torno de concep^oes politicas. ou de dedugoes 
politicas, que sao processes tipicos de civilizagao" (pg. 11). 

Assim, se a aplicacao de um principio foi feita errada- 
mente, isto nao significa que a verdade de onde se partiu 
fosse errada; apenas, o processo de sua aplicagao foi viciado 
por interesses ou imcompreensoes. Supor errada a teoria 
por causa dos desacertos de sua aplicagao e um esforgo inep- 
to e impossivel, porque, sendo todo 0 fenomeno cultural uma 
simples transposigao para o piano da inteligencia, ou melhor, 
da consciencia, de um valor vital, a sua supressao significa 
um contrariamento das leis biologioas, que nao tem flm 
politico, mas e apenas "expressao filosofica, social e histo- 

(34) . — Affonso Arinos de Mello Franco — Conceito de Crvilizaqao Brasileira. Sao 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1936. 
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rica do que se deve entender por civilizagao brasileira" (pg. 
13). 

Primeira Parte 

Cultura e civilizagao 

A "investigagao dos elementos afetivos, ideais e mate- 
rials, que integram a nagao brasileira", nao e tarefa dificil: 
o material esta a mao do investigador e os processos para 
seu estudo tern sido desenvolvidos por teoricos estrangeiros. 
Ate aqui, nao se fez Historia do Brasil, mas apenas nos preo- 
cupamos com a exposigao dos fatos de superficie, Se trans- 
formarrnos esse "deposito de materias primas em uma es- 
trutura logica, concentrada, que seja ao mesmo tempo uma 
explicagao do passado e uma indica^ao do future, eis a pas- 
sagem da Historia do Brasil, para o que chamaremos Histo- 
ria da Civilizagao Brasileira" (pg. 19). Esta sera a forma de 
conseguirmos uma historia viva. 

A primeira coisa a ser feita, e uma definigao das pala- 
vras, coisa indispensavel em qualquer investigagao. Para 
definir a palavra civilizacao podemos deixar de lado varias 
acepgoes correntes e "de acordo com as ideias da filosofia 
alema sobre esses assuntos, e langando mao da sugestiva 
expressao celebrizada pela terminologia marxista, diremos 
que as civilizagoes sao as super-estruturas aparentes, que re- 
sultam da elaboragao invisivel, profunda e causal das cul- 
turas. A vida humana, na superficie do planeta, precede a 
formagao das culturas e e causa determinante delas. As 
culturas, da mesma forma, precedem as civilizagoes e sao as 
causadoras de seu aparecimento" (pgs. 23-24). 

Certo, nao se tern certeza, ainda, sobre a genese das cul- 
turas; mas isto e compreensivel, se pensamos que nao existe 
ainda explicagao para a origem e o fim da vida. Se deixa- 
mos de lado o problema da origem das culturas e passamos 
para o do seu desenvolvimento, veremos que a cultura "co- 
mega por ser uma sorte de consciencia coletiva da vida", 



— 139 ~ 

formada, sempre, a partir de tres elementos basicos: a raga, 
o espago e o tempo. 

Embora existam culturas primitivas e culturas superio- 
res, sempre tendem para o mesmo fim: o dommio da natu- 
reza pelo homem. 

A cultura da origem a civilizagao: aquela se caracteriza 
pela criagao, esta pelo aproveitamento do mundo. De forma 
alguma se poderia admitir como verdadeiro o processo in- 
verso, isto e, admitir a precedencia da civilizagao sobre a 
cultura, pois "em nenhum terreno o homem pode agir antes 
de contemplar o mundo, e de interpreta-lo teoricamente, ou 
melhor, ideologicamente" (pg. 41). Estao certos portanto 
os que, como Spengler, admitem a cultura como um pro- 
cesso de criagao vital; Spengler erra, no entanto, ao supor 
a civilizagao como o sistema de consume de valores criados 
pela cultura. Ao contrario, o espirito humano tern a capa- 
cidade de reelaborar o seu conhecimento e sua interpretagao 
do mundo. Resumindo, poderiamos dizer que "a civilizagao 
e a cultura, realizada pela tecnica". Assim, quando surge a 
tecnica, desaparece a cultura e surge a civilizagao. , 

E como distinguir as culturas e civilizagoes primitivas 
das superiores? As primeiras se caracterizam por interpretar 
"a vida e o mundo de uma forma elementar, pouco logica, 
cbscura e afetiva". A filosofia, a arte, a ciencia e a moral 
confundem-se em preceitcs religiosos e arbitrarios, onde o 
raciocinio e, principalmente, um elemento "aproximador e 
concatenador das sensagoes" (pg. 57). Outra caracteristica 
da cultura primitiva e que nesta a compreensao do mundo 
exterior e tambem grosseira e rude. Uma quarta caracte- 
ristica seria um imutavel fundo de religiosidade, pois todos os 
aspectos de sua vida social (agricultura, direito, familia, 
dansa, guerra) sao "outros tantcs capitulos da religiao" 
(pg- 61). 

Nas culturas superiores, "o habito da introspecgao in- 
funde respeito pelo valor do mundo subjetivo" e, por isso, em 
todas as suas atividades, o homem tende a desenvolver sua 
personalidade com o escopo continuo de libertar-se. "Ao 
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mesmo tempo que as culturas superiores penetram vertical- 
mente na alma, as civilizagoes superiores expanfiem, ampla- 
mente, o seu dominio horizontal sobre o mundo" (pg. 67). 

Segunda Parte — Conceito de Civilizagao Brasileira 

I — O africanismo e o indianismo 

Para verificarmos a possibilidade de falar numa civiliza- 
gao brasileira, devemos procurar ver se tivemos uma cultura 
brasileira. Se o pretendemos fazer, devemos examinar nossas 
tres origens: o indio, o africano, o europeu. 

Quanta ao indio brasileiro, saliente-se a falta de estudos 
cientificos sobre o assunto (um exemplo, seria a moda ro- 
mantica do indianismo, sem fundamento cientifico); mas, 
ainda quando se fazem estudos com esse carater, nao se pro- 
cura estabelecer a influencia do indigena sobre a vida bra- 
sileira . 

Com o africano aconteceu mais ou menos a mesma coi- 
sa: inicialmente foi um tema romantico, e so recentemente 
passamos a estuda-lo cientificamente. 

A atitude do seculo XIX 6 explicavel, se pensamos que 
o indio era um simbolo do nacionalismo e, portanto, sua di- 
versidade e caracteres peculiares nao importavam; o negro era 
um simbolo para o abolicionismo e importava como imagem 
sintetica do sofrimento. 

Ora, recentemente surge entre os brasileiros a conscien- 
cia de influencias culturais de negros e indigenas, ate aqui 
disfargados como se fossem provas de inferioridade, Utili- 
zando os dados obtidos por essas ihvestigagoes recentes tal- 
vez se possa chegar ao conceito de civilizagao brasileira. 

II — O cheque das tres ragas 

No encontro, ja muitas vezes descrito, das tres ragas, 
nota-se "a imensa superioridade da influencia portuguesa 
sobre a dos outros povos brancos" (pg. 100). 
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Se as vezes se tem diminuido — por um falso naciona- 
lismo — a participagaa portuguesa em nossa vida, e impos- 
sivel ocultar a importancia dessa participagao. "Pelo menos 
quanto ao primeiro seculo, o trabalho portugues e inegavel. 
E foi desse trabalho inicial que decorreram as circunstan- 
cias que Ihe permitiram a vida mais ou menos folgada dos 
tempos seguintes..." (pg. 103). 

Nos prlmeiros tempos da descoberta — antes do apogeu 
da lavoura do agucar — "o trabalho luso na terra do Brasil 
foi, sobretudo, sexual" (idem). Se nada restava, na terra, 
da civiliza^ao portuguesa, "os ventres das cunhas, ao con- 
trario, comegaram, logo, a gerar a vida de uma nova raga. 
Foi a primeira coisa de grande, que o branco deixou apos 
si" (pg. 104). 

A partir da terceira decada do seculo XVI, com o inicio 
da lavoura de cana, aparece a necessidade de fixagao a ter- 
ra. A era colonial se caracteriza por esta fixagao e pelo co- 
mego das aglomeragoes urbanas e de uma formaygao social. 
Ao mesmo tempo, os colonos trazem consigo o terceiro ele- 
mento da conquista: o africano. 

Entao, os pontos de contacto nao estao apenas no cam- 
po sexual, mas tambem no cultural, principalmente a vida 
religiosa. "As crendices barbaras, elementares, da Africa" 
e "as religioes mais avangadas, inclusive, em grande escala, 
a mahometana" chocavam-se aqui com as religioes indigenas. 

A heresia do seculo XVI denominada "Santidade" era 
um amalgama de religiao indigena e branca, representando 
um aspecto de luta do oprimido contra o opressor. Na "San- 
tidade" o indigena rebelado pretendia veneer os brancos 
atraves de processes magicos. Os negros devem tambem ter 
contribuido para enriquecer as "santidades", como elemen- 
tos mais evoluidos que eram. Alias, para entendermos a for- 
magao do Brasil devemos ter a "ideia geral de que o Brasil 
foi teatro historico de um grande cheque entre duas cultu- 
ras e uma civilizagao" (pg. 114). Se a civilizagao portu- 
guesa esmagou as culturas inferiores, deixou-se tambem in- 
fluir por elas. A civilizagao india "nao contribuiu de maneira 
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apreciavel para a civiliza^ao brasileira" e se a civilizagao 
negra exerceu alguma influencia, podemos, no entanto, "ad- 
mitir que a civilizaqao branca tenha, imediatamente, esma- 
gado e incorporado ao seu ritmo as timidas afirmagoes das 
civilizaqoes negra e india" (pg. 115). 

A resistencia ao branco se fez atraves da cultura, isto 
e, "atraves dos processes ideais, subjetivos, religiosos, de afir- 
magao de todas essas tendenicias, e da realizagao de todos 
esses valores" (pg. 116). Explica-se, assim, a aproximagao 
e interpretagao das duas ragas dominadas; explica-se, tam- 
bem assim, o fato de as revoltas negras langarem mao de 
elementos I'eligiosos, atraves dos quais pudessem veneer os 
brancos. Como a defesa dos negros era cultural, "fugiam em 
massa das povoagoes da costa e se embrenhavam nos deso- 
lados longes sertanejos. Reintegravam-se na natureza, pra- 
ticavam aquele ato elementar que indicamos como basico da 
cultura (pg. 121). Um exemplo esplendido desse fenomeno 
e c quilombo de Palmares. No quilombo encontramos a uniao 
de tragos das tres culturas, seja na organiza^ao politica, so- 
cial, seja na lingua ou na agricultura. 

Finalmente, e expressive o fato de a civilizagao branca 
ter derrotado os quilombolas apenas quando teve coma cbefe 
um nativo (Domingos Jorge Velho) que, per esta condigao, 
"era capaz de enfrentar no seu proprio meio cultural, hostil 
ao bianco europeu, a resistencia das ragas de cor" (pg. 129). 

O episodic e ainda significative, porque neie vemos a 
pequena resistencia material de indigenas e negros que, en- 
tretanto, influiram culturalment e eobre os brancos, princi- 
palmente porque o branca esteve em ambiente hostil e, alem 
disso, a miscigenagao produziu o mestigo, "excelente campo 
de desenvolvimento das culturas inferiores, porque a elas 
estava ligado pela predisposigao atavica" (pg. 131). 

For isso, se pretendemos conhecer a atual civilizjagao 
brasileira, precisamos estudar as sobrevivencias das culturas 
indlgena e negra no panorama da civilizagao branca. 
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III — Os residuois mdios e negros 

"Chamo residues aqueles elementos, ja assimilados, que 
por tragos distintivas identificaveis, traem, com mais segu- 
ranga, suas origens" (pg. 134). 

Certo, muitas tendencias brasileiras sao resultantes das 
tres influencias (negra, india e branca); entre essas, cite- 
mos "a preocupa^ao do brasileiro popular pelo sexo e seus 
problemas, tao notada nos colegios e academias, preocupa- 
gao que forma o nucleo de todas as conversas entre adoles- 
centes e jovens" (pg. 135). 

Aqui, serao postos em evidencia "os residues tipicamente 
afro-indios, isto e, aqueles elementos constitutivos das cul- 
turas inferiores que foram assimilados pela civilizagao colo- 
nial branca, marcando para sempre, com sua influencia, a 
futura civilizagao brasileira" (pgs. 135-136). 

O sangue indigena teve participagao primordial nas pri- 
meiras geragoes brasileiras, e ainda hoje sua percentagem 
no povo e bem maior do que se costuma supor. Mas, ainda 
que fosse menor do que e, "a sedimentagao psicologica do 
primeiro seculo se transmitiria necessariamente as geragoes 
posteriores, embora nestas a percentagem de sangue nativo 
fosse menor, E se transmitiria, como se transmitiu, nao so 
por que tal sedimentagao ja estava incorporada ao carater 
nacional brasileiro do povo em formagao, como, tambem, 
porque o meio natural era favoravel a permanencia de tais 
tendencias psicologicas, uma vez que este meio e que se ha- 
via imposto aos indios, que nao eram autoctones nas nossas 
selvas e que tinham adquirido essas tendencias pela sua 
adaptagao a terra de adogao" (pg. 136-137). 

Alem disso, se pensarmos na influencia psicologica da 
linguagem e verificarmos que nos dois seculos iniciais da 
colonizagao a lingua geral foi muito mais falada que a por- 
tuguesa, teremos uma ideia de como foi grande a influencia 
indigena em nossa formagao. 

Quanto ao africano, e quase desnecessario lembrar sua 
poderosa influencia, dado que os estudos contemporaneos 
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brasileiros tem, inclusive, exagerado sua participacao na for- 
magao do povo brasileiro. 

1 — Imprevidencia e dissipacao 

E' errado dizer-se que o indio brasileiro era indolente, pois 
grande parte da conquista do territorio foi feita com auxilio 
do trabalho indigena; alem disso, mesmo abari^ionado a si 
mesmo, cultivava a terra, pescava, cacava e fazia a guerra, 

Mas como nomades ou semi-nomades, "o seu trabalho 
tinha o carater mais imediatista que e possivel: cingia-se 
a imposigao de uma necessidade, seguida da satisfagao de- 
la, sem piano, sem sentido ecomomico, sem faculdade de pre- 
visao" (pg. 141). 

"A nossa imprevisao, a nossa falta de poupanga, a nossa 
desatengao pueril para com o futuro, nos foram incutidas 
no sangue e na alma pelos nossos antepassados tupi-gua- 
ranis" (pg. 142). Isto pode ser observado tanto na iniciativa 
privada quanto no trabalho do Estado. Assim, constroem- 
se estradas de ferro em regioes semi-deserticas, e incentiva- 
se a produgao em zonas sem transporte, contraem-se dividas 
sem cuidar de recursos para paga-las, etc. 

2 — O desapreco pela terra. 

Outro trsico do nomadismo indigena que permaneceu no 
brasileiro foi o desaprego pela terra. Apenas os brancos ou 
os de "grande superioridade branca no sangue ou na educa- 
gao" amam a terra e desejam possui-la. O negro, que nao 
era nomade, porsuia o sentimento da propriedade da terra, 
en)quanto o indio nao dava a esta a menor importancia. "E 
a influencia atraves do sangue caboclo, foi a que se propa- 
gou, neste ponto, dentro da massa rural brasileira" (pg. 
144). Se nossas estatlsticas fossem mais perfeitas, irlamos 
verificar que o latifundio predomina onde e maior a parte 
de sangue indigena. 

O latifundio tera, naturalmente, "causas economicas, 
tambem, como todo fenomeno social, sem estar contudo, ex- 
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clusivamente adstrito a elas" (pg. 145). Por isso, sob as mes- 
mas condigoes economicas, uma regiao apresenta grandes 
e outra, pequenas propriedades, 

Como ilustragao desse trago podemos lembrar que no 
levante de 1924 um chefe militar ofereceu terras aos volun- 
tarios, no caso de vitoria, e nao hcuve um so voluntario in- 
teressado nessa repartigao de terras. Outro fato que indica 
o desapego do brasileiro pela terra e a afirmagao de Prestes 
de que o problema de ocupagao da terra pelo proletariado 
brasileiro e apenas uma formula retorica, 

O sentimento de amor a terra e apenas ternura litera- 
ria ou historica, "o que e, evidentemente, um sentimento 
de apego superior, que nao tern nada de instintivo"; a mas- 
sa camponesa, sempre que pode, abandona a terra e por 
isso e tao impressionante o nomadismo da populagao rural. 
"Mii^eiros do norte e baianos vao por milhares a S. Paulo, e 
voltam, findas as colheitas. Nao se fixam aqui nem la" (pg. 
148). 

A exce^ao, e o caso dos cearenses; mas ela se explica 
quando compreendemos o "mecanismo psicologico" do no- 
madismo. O nomade o e, porque nao tern necessidade de cul- 
tivar a terra; vive da extragao ou de pequenas plantagoes 
que nao exigem esforco capaz de gerar amor ao solo. "Ja o 
caboclo cearense esta ligado pelo destine a uma terra capri- 
chosa, feminia e tragica" (pg. 152). E ama essa terra vo- 
luvel e enganadora, exatamente pelo trabalho que Ihe da. 
Enquanto isso acontece com o cearense "o residue indio per- 
manece integro nas regioes de clima favoravel e fertilidade 
aparente, bastante, em todo caso, para prover, sem trabalho, 
as pobres necessidades de seus habitantes" (pg. 153). 

O genero de produgao agricola (cana de agucar), semi- 
feudal e pre-capitalista, nao favoreceu a formagao do amor 
a terra; o caboclo, pelo atavismo, nao o possuia, e o branco, 
na produgao de tipo quase capitalista, se proletarizou, im- 
pedindo a formagao da pequena propriedade. 

Depois, a lavoura do cafe, tendo diante de si a terra 
imensa para devastar, nao modificou a situagao. 
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Ora, neste caso se ve que o fator economico tem impor- 
tancia, mas que nao e possivel desprezar o "atavismo cultu- 
ral da massa rural"; "evidentemente, existe, na flutuagao 
da populapao camponesa, um residuo psicologico do noma- 
dismo selvagem" (pg. 157). 

3 — A salva^ao pelo ocaso 

Entre as influencias con juntas (afro-indias), talvez a 
mais importante seja a que diz "respeito a superstigao, a ma- 
gia, ao misterio, ao predominio, enfim, das forgas pre-16gi- 
cas sobre o comportamento social" (pg. 157). Do indio her- 
damos "o seu sentimento do acaso, do imprevisto, do azar"; 
do negro "o seu terror difuso, a sua esperanga na protegao 
de forgas desconhecidas, a sua tendencia a incluir todos os 
atos da vida dentro de um circulo de riscos e possibilidades 
magicas". Esses tragos fazem do brasileiro um povo espan- 
tosamente jogador. Explicam tambem o desenvolvimento 
das loterias e do jogo do bicho; mesmo os mais pobres, em 
vez de economizar — como os de poucos recursos de outros 
paises — arriscam tudo na esperanga do enriquecimento ra- 
pido. 

Em vao a policia tenta combater essa paixao popular. 
Para combate-la, seria necessario um "largo piano educa- 
cional de aproveitamento dessas tendencias incoerciveis, e 
da sua derivagao, da sua aplicagao em objetivos sociais" 
(pg. 161). 

Tambem entre as classes media e alta predomina o in- 
ter^esse pelo jogo. Por isso mesmo, ate as casas de comercio 
apelam para o jogo, oferecendo possibilidade de sorteios; o 
Estado participa da loteria, acenando com a sorte em suas 
apolices de divida interna. 

As conseqiiencias desse trago psicologico do brasileiro 
sao de duas ordens: uma, economica, outra, politica. Quan- 
to a economia, o jogo impede a poupanga e, assim, o acu- 
mulo de capitais necessarios ao nosso desenvolvimento, A 
conseqiiencia politica do espirito de jogo e o fortalecimento 
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da convicgao, arraigada na opiniao publica, de que a salva- 
gao nacional se pode operar por meio de milagres, de passes, 
de golpes de azar. Ora, num pais onde o ambiente e de ex- 
pectativa num milagre, a ordem publica e impossivel; nin- 
guem percebe "que a mudanga de formulas ou regimes sao 
simples transformagoes de cores, de nomes, de rotulos" (pg. 
169). Dai decorre uma preocupagao com os processes de 
produzir (seja a produgao economica, cultural, cientifica ou 
tecnica); ninguem se lembra de que o fator fundamental 
da produgao e o proprio trabalho, Isto explica que os idolos 
brasileiros nao sejam tanto "os que trabalham, como os que 
jogam com as fongas que lidam: os malabaristas, os presti- 
digitadores, os fakires". O que o brasileiro "aprecia, e o gol- 
pe de malandro, a rasteira presta, o gingado imprevicto do 
corpo, a tapeagao, o despistamento" (pgs. 170-171). 

Assim se explica tambem a crenga no "Deus brasileiro" 
capaz de, numa intervengao inesperada, salvar-ncs todos de 
todas as dificuldades. 

4 — O amor a ostentagao e suas conseqiiencias 

Ao mesmo tempo que o jogo, outra influencia impede o 
desenvolvimento do espirito de economia: "o amor do ador- 
no, do enfeite, da ostentagao simuladora, que o nosso povo 
herdou dos seus antepassados amerindios e africanos" (pg. 
172). "O espirito primario e sempre inimigo da simplicida- 
de", e isso explica que os povos mais atrasados tenham os 
"sentidos mais vivos, porem a sensibilidade menos aguda". 
Ao contrario, "o espirito superior e simples, porque engloba 
as diferengas" numa unidade mais alta. Alem disso, "a im- 
portancia do vestuario e do adorno na vida sexual e religiosa 
do indio e do negro e capital, e tern sido posta em relevo pelos 
especialistas nesta ordem de estudos" (pg. 173). Por isso, 
pode-se pensar que seja um residue cultural afro-indio a "ma- 
nia de roupas, sedas, cores vivas, cheiros fortes, pinturas bri- 
Ihantes que caracteriza o brasileiro popular, sobretudo o mu- 
lato e o caboclo (pg. 173-174). Alias, desde os tempos colo- 
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niais a mania de ostentagao no traje tem sido observada na 
raga mestiga; ainda atualmente e possivel verificar a mesma 
coisa com empregadas domesticas: as portuguesas sao eco- 
nomicas, organizadas, discretas; a mulata e a preta gastam 
tudo em enfeites para o corpo. E' o mesmo trago das baianas 
dos tempos passados e indica bem "as ragas infantis de que 
provimos" (pg. 176). No interior todo, a mesma observagao; 
os empregados, mulatos e caboclos, consomem todo o orde- 
nado em pinga, "potes de brilhantina, gravatas berrantes, 
camisas do mesmo torn". 

Uma das conseqiiencias do amor a ostentagao e, como 
ja foi indicado, a falta de espirito de econ,omia do brasileiro; 
outra, "polltica e administrativa de relevo, e o fundo de os- 
tentagao que se transferiu da "psique" popular para os ha- 
bitos de governo e para a organizagao de poder publico, em 
'todas as suas manifestagoes" (pg. 178). A demonstragao 
disto esta na distancia imensa que separa as condigoes de 
vida das cidades das do campo. Ora, o desenvolvimento das 
cidades nao e "coerente com a civilizagao brasileira, por isto 
que ela se apresenta com base indiscutivelmente agraria" 
(pg. 180). 

Observa-se que, durante a colonia, esse abismo nao exis- 
tiu, pois a cidade e o campo se ligavam diretamente e, sem 
duvida, a vida no campo foi, nesse periodo, mais agradavel 
que nas cidades. 

Apenas a Repiiblica "viria subverter esta linha tradi- 
cional da civilizagao brasileira"; donde a ideia de construir 
uma capital no coragao da selva; por isso Manaus, no fasti- 
gio da borracha, exibiu "colunatas de marmore, francesas 
importadas adrede, bailes de mascara", enquanto a regiao 
dos seringais continuava pestifera e miseravel; dai vem o 
desenvolvimento anomalo de Sao Paulo, o embelezamento do 
Rio de Janeiro. 

Como se explica esta caracteristica republicana? Na co- 
lonia, os administradores eram Portugueses e aqui deram 
"preferencia ao campo, como ja tinha ocorrido em Portugal, 
nos tempos anteriores a grande navegagao" (pgs. 198-199). 
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No Imperio a mesma tendencia continua, porque no periodo 
monarquico as classes dirigentes eram constitmdas por bran- 
cos. Na Republica, apesar de todos os falseamentos da de- 
mocracia brasileira, as elei§6es exprimem mais fielmente a 
vontade do povo e, numerosas vezes, foram "mestigos de ra- 
ga os chefes do executivo brasileiro" (pg. 200). Na verdade, 
as tendencias exibicionistas dos mestigos ja existiam durante 
a coldnia e o Imperio, mas apenas com a Republica puderam 
manifestar-se livremente. Assim "a nossa civilizagao foi to- 
mando, aos poucos, o aspecto anti-agrario que hoje a vicia 
e marca, porque o espirito que preside a nova estrutura do 
Estado se origina no sentimento popular da raga mestiga, 
afeigoada, como vimos, ao luxo das aparencias e profunda- 
mente desapegada da terra"; "reunem-se nessa antipatia 
instintiva da massa pela terra e nesse amor pela cidade, os 
residues que ja definimos, de nomadismo indigena e do ape- 
go ao ornamento, que sao afro-indios, com as conseqiiencias 
do sistema forgado da grande exploragao agricola capitalis- 
ta" (pgs. 203-204). 

5 — Razao e forga 

"Outra influencia decisiva que os residues afro-indios 
imprimiram, sob a Republica, a nossa civilizagao, foi o des- 
respeito pela ordem legal". Embora assentasse seus alicerces 
sobre bases ficticias, o Estado moderno tinha significagao 
no Brasil. Mas, "o institnto rebelde a organizagao tecnica 
(e portanto tambem a organizagao elaborada pela telcnica 
politica) era comum as duas culturas com as quais se cho- 
cou a civilizagao branca" (pg. 208). 

Os indios e negros possuiam um "Estado embrionario", 
mas este se fundava nao sobre a razao, e sim sobre a forga. 
Ao contrario, nas civilizagoes superiores, embora freqiienjte- 
mente a lei se faga a favor de interesses e contra a razao, e 
certo que "o coeficiente de razao cresce continuamente nos 
quadros politicos dessas civilizagoes, ao passo que diminui 
o da forga" (pg. 211). A "psique" do brasileiro "assimilou 
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cs residuos afro-indios da concepgao da legalidade filiada ao 
terror nlatural, a presenga da forga, desligada de quaisquer 
compromissos sem razao", Durante seculos esses impulsos 
elementares das massas mest^as foram limitados, e detidos, 
sustados, por um complexo aparelho de Estado, que repre- 
sentava o regime da legalidade fundado na razao (pg. 211 
212). 

No perlodo colonial, "a ostenta^ao contra a vaga de ter- 
ror natural foi exercida pela Companhia de Jesus". Eram 
os jesuitas que representavam, na epoca, a razao contra a 
forga. A escravidao mostra bem esta oposigao entre razao 
e forga: os colonos, que tinham assimilado residuos das cul- 
turas afro-indias, queriam resolver a escravidao pela forga; 
a eles se opuseram os jesuitas encarando o principio da ra- 
zao. 

No imperio, a razao se encarnou no regime parlamen- 
tarista e este, embora convencional, serviu como protetor da 
integridade nacional. Mas, sendo artificial, e produto de lon- 
ga elaboragao europeia, como pode esse sistema se ajustar 
tao bem ao Brasil? E que o parlamentarismo funcionou "nao 
como expressao de verdadeiro sentimento, e das verdadeiras 
tendencias do povo brasileiro, "tomada a palavra "povo" no 
seu sentido mais alto, designativo de totalidade da populagao 
nacional, mas, ao con/trario, como a negagao desses senti- 
mentos e tendencias" (pg. 218). 

Com a Republica passamos a ter um Elstado assente 
nao mais na ordem politica — "porque o regime republican© 
ja nascera politicamenite fracassado" — mas na teoria juri- 
dica. Isto explica o furor dos juristas — principalmente Rui 
Barbosa e seus discipulos — na defesa da Constituigao. Em- 
bora muitas vezes violada, a Carta Magna era considerada 
como a unica forma de salvagao nacional. Os problemas po- 
liticos importantes "nao refletiam alteragoes nas suas con- 
digoes economicas e sociais", mas agitagoes ligadas ao des- 
respeito da lei pelo governo. "Estar dentro da lei ou fora da 
lei, eis o que significava governar bem ou governar mal, pa- 
ra aquela geragao de advogados militantes, e, atraves do seu 
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psitacismo retumbante, para toda a opiniao piiblica brasilei- 
ra" (pg. 228); "o mais elevado conceito de Estado, pja Re- 
publica, se exprimia, assim, pela razao juridica, como no 
Imperio se exprimira pela razao politica e na Colonia pela 
razao evangelica" (pg. 230). 

Esta artificialidade, e o jogo em que revoltosos e governo 
se julgavam mutuamente como fora da lei, terminarao com a 
Revolucao de 1930: ainda entao, os revolucionarios' pediam 
ao governo o cumprimento da lei, e o governo, fora da lei, 
pretendia obriga-los ao cumprimento da mesma lei. Simples- 
mente, desta feita, o choque militar foi desfavoravel: ao go- 
verno . 

Mas o que ocorre depois de 1930? Os revolucionarios per- 
cebem que a legalidade era apenas um conceito e nao pode- 
riam governar o Estado dentro dela. De outro lado, a massa 
vitoriosa verifica que a legalidade e inutil e pretende um go- 
verno capaz de atender as necessidades populares. "E sao 
essas necessidades que procuram, agora, se fazer ouvir pela 
voz da forga, num evidente recuo ao piano de influencia das 
culturas primitivas" (pg. 232). Conseqiientemente, a legali- 
dade perdeu seu prestigio anterior e o Estado, enquanto nao 
encontrar outro mito, somente podera se opor aos "impulses 
de residues culturais afro-indios" pela forga, isto e, suprimin- 
do qualquer aparelho permanente de Estado. 

Palavras finals 

Procurou-se "fazer um novo retrato do Brasil. Mas um 
retrato psicologico, em que os contornos nao fossem do cor- 
po, mas da alma" (pg. 236). Embora tenham sido indicados 
poucos tragos — e alguns deles ja apontados anteriormente 
por outros autores — nao se deu apenas descrigao, mas tam- 
bem uma explicagao para eles. Isto foi feito, "partindo de 
uma base filosoficamente assentada", e de documentos his- 
toricos, chegando-se assim "a certas conclusoes fatais", de- 
monstrando a "causa historica dos tragos mais fortes de nossa 
psicologia". 



PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SOCIAL 

Arthur Ramos — NOTAS PSICOLOGICAS SOBRE A VIDA 
CULTURAL BRASILEIRA (1938) (35) 

Existem atualmente varias teorias que procuram ana- 
lisar a relagao entre a vida social e o pensamento. Ainda no 
"pensamento puro, as condigoes historicas e sociais modifi- 
cam a essencia mesma da fungao de pensar. Kurt Lewin, em 
ensaios notaveis, mostra hoje como ao "pensamento aristo- 
telico", orientado dentro das nogoes rigidas de causalidade", 
se contrapoe o "pensamento galileico", movel, dinamico, "fo- 
ra da lei". 

De outro lado, a psicologia da cultura, de Levy-Bmhl, 
Graebner, Werner, Sapir, Dollard, tern demonstrado a relati- 
dade do pensamento, desde a forma primitiva-catatimica, ate 
a logica-ocidental. Mas nesta permanecem residues daquela, 
nos sonhos, nas neuroses, na arte. 

Ora, essa relatividade esta ligada a influencias socio- cul- 
turais, e nao a ragas, como as vezes se supoe. E o pensamen- 
to pode ser estudado dentro da todas as condigoes que o de- 
terminam ou modificam. A vida intelectual brasileira merece 
um estudo onde seja analisada a cultura brasileira, os proces- 
ses de sua vida mental. "Esta nos surgiria ainda eivada de 
defeitos, proprios de culturas ainda na infancia". fiste estu- 
do e apenjas uma abordagem rapida do tema e das causas 
psico-sociais desses defeitos de nossa vida intelectual. "Mui- 
tas destas causas sao predominantemente psicologicas, outras 
nuais especialmente sociais, varias de indole propiiiamente 

(35). — Arthur Ramos — O Negro BrasHeiro — I v. Ethnographia Religiosa, 2a. ed. 
aum. Sao Paulo: Cia. Editora Nacional, 1940; A Acutturagao Negra no Brasil, 
Sao Paulo: Cia Editora Nacional, 1942. 
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economica, historica, etnografica, mas todas, em suma, de na- 
tureza psico-social". 

Alguns desses aspectos podem ser analisados da seguinte 
forma: 

1) — O culto da palavra: "E' uma sobrevivencia da 
mentalidade primitiva. No primitivo, o pensamento esta li- 
gado intimamente aos simbolos concretos". For isso, o pri- 
mitivo fala mais por gestos, com mimica exuberante. O bra- 
sileiro tern tendencia a esta dispersao verbal. Nossa historia 
esta cheia de discursos empolados, onde a ideia e sacrificada 
a forma; nem e por outra razao que as nossas figuras mais 
representativas sempre foram os discursadores. A formula 
verbal e sagrada, e chegamos a confundir o decreto com o fa- 
to realizado. "Ha uma confluencia do pensamento imagina- 
tive e realistico, pelo poder magico concedido as formulas 
verbais". 

2) — O culto do doutor e a caga ao diploma: No 
Brasil, o objetivo dos estudos nao e a aquisigao de saber, mas 
a do diploma e do anel, por qualquer meio possivel. "Sobre- 
vivencia do amor primitivo aos enfeites, aos adornos, simbo- 
los de poder e de dominapao". 

3) — Primarismo, auto-didatismo, narcisismo: Estas tres 
caracteristicas estao intimamente ligadas. Como nao lia 
orientagao eficaz no ensino superior, o individuo deve dispen- 
der um tremendo esforgo para adquirir cultura, lendo tudo, 
sem selegao. "O auto-didatismo reforga, no Brasil, aquela 
percentagem de narcisismo, que e quase generalizada entre 
nos". 

Nas ciencias e nas artes, os auto-didatas tornam-se "do- 
nos de assuntos" e, por isso, inatacaveis. 

Na administragao, o narcisismo e responsavel pela des- 
continuidade da vida administrativa, pois cada um nega a 
cbra do predecessor. "Esta e a historia psicologica de nossas 
reformas sucessiva:-, e das solugoes de continuidade de nossa 
vida cultural. 
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4) — Culto das coisas concretas: "Entre nos, ainda e 
ciencia apenas aquilo que se ve, as coisas tidas como positi- 
vas on reais. Ainda uma modalidade do pensamento primi- 
tivo que pensa em imagens visuais". "Isto explica que apenas 
medicos e naturalistas sejam considerados cientistas no Bra- 
sil". A Psicologia e Sociologia, apenas fun^ao de carto- 
mantes, 

5) — Totens estrangeiros: Temos vivido o culto da "ul- 
tima moda", em ciencia ou literatura. Assim, as teorias sao 
refutadas em nome de autoridades estrangeiras, ou como 
fora de moda, Por isso, se atribui tao grande importancia 
as viagens de estudo ao estrangeiro. "O culto da "ultima 
novidade", e ainda uma sobrevivencia pre-16gica: o que vem 
por ultimo e verdadeiro". 

6) — "Indoctrination": Muitos setores do pensamento 
brasileiro estao hoje influenciados pela orientagao politico- 
partidaria ou pela religiao. "Alias, e este o grande mal da 
epoca", como o demonstram as teorias racistas. 

No Brasil, o encino cientifico se confunde com o ensino 
religiose, apesar de em outros paises observarmos — mesmo 
sob a orientagao da Igreja Catolica — a separa^ao com- 
pleta entre os dois dominios. Basta verificar a separagao 
que se pode observar nos Estados Unidos entre o ensino de 
Teologia e o de ciencias. 

Se temos algumas escolas superiores excelentes, npo te- 
mos ainda uma Universidade, porque nos "falta aquele es- 
pirito de pesquisa, de objetividade, de imparcialidade de jul- 
gamento, etc., que seria tao premente introduzir no Brasil", 
A nossa cultura superior se ressente de tais defeitos e "muitos 
outros que so um exame mais detido poderia elucidar". Ha, 
alem disso, outros fatores ligados a propria vida mental bra- 
sileira, no seu sentido geral: a existencia de substrates afe- 
tivos, emocionais, na nossa vida coletiva e a influencia dc 
pensamento magico. 

Nao se pode pensar que um ou outro grupo etnico seja 
responsavel por estes defeitos; estes sao "uma conseqliencia 
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de atraso cultural ou de desajustamentos socio-culturais 
advindos de trabalho de aculturagao ainda nao completa- 
do". 

Na realidade, alguns destes defeitos o serao apenas na 
aparencia e talvez se transformem em qualidades, pois al- 
guns processes de pensar africanos e amenndios talvez deem 
a civilizagao do Novo Mundo uma caracteristica propria. 
Talvez esses elementos pre-logicos se incorporem ao pensa- 
mento aristotelico e assinalem uma nova forma de pensar. 
Talvez na transformagao violenta de valores por que passa- 
mos, ncs encaminhemos para uma forma ga^leica de pen- 
sar. Talvez a reagao ja observada na arte e na vida coti- 
diana se estenda a ciencia, subvertendo o processo loglco. 

Oi defeitos nao sao, entretanto, irredutiveis, mas "de- 
fin/em a nossa "cultura" como entidade antropo-cultural". 
Alguns pedem e devem ser corrigidos, enquanto outros "sao 
inerentes a nossa vida mental", "expressoes caracterlsticas 
de uma civilizagao em inicio". 

Em O Negro Braslleiro, Arthur Ramos tinha delineado 
essa apresentagao, dizendo: "nos vivemos ainda em pleno 
dominio de um mundo magico, impermeavel, de uma certa 
maneira ainda aos influxes de verdadeira cultura" (pg. 496). 
Para afastar essa barreira ao progresso, devemos "conhecer o 
substratum emocional que jaz nas primitivas capas estrutu- 
rais de nossa psique". 

fiste substratum e formado pelos costumes de sobrevi- 
vervcia negra e por isso o estudo das religioes africanas q 
indispensavel, pois "acantonadas que se acham nos bastido- 
res do inconsciente coletivo" "mostram melhor o poder di- 
namico emocional que agita as sociedades". (pg. 407). 

Se e verdade que a logica pura e uma abstragao, e que 
o pensamento magico persiste na arte, no sonho, na crenga, 
nem por isso devemos deixar de lado a tentativa de eliminar 
a ilusao narcisica e buscar a complexa socializagao da libido. 

Reconhecia entretanto que ainda nao podemos com- 
preender a psique coletiva do brasileiro, e "com o estudo das 
formas atrasadas de suas religioes, consegue-se apenas des- 
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cobrir uma ponta de veu". Mas e precise descer mais, ate 
chegarmos a escrever a historia do Brasil, atraves "das pe- 
ripecias e transformagoes de seu inconsciente coletivo" (pg. 
410). 
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Para Fernando de Azevedo (36) o carater coletivo de um 
povo e produto de fatores geograficos, economicos e socials 
e e uma sintese de elementos que se combinam ou tendem 
a combinar-se. Aceita a afirms^ao de Durkheim, para quem 
"um temperamento coletivo ou individual, e coisa eminen- 
temente complexa e nao poderia ser traduzida numa sim- 
ples formula. O carater, nos grupos como entre particula- 
res, e o proprio sistema de todos os elementos mentals; ei o 
que faz a sua unidade. Mas essa unidade nao se prende a 
preponderancia mais ou menos marcada, de tal ou qual ten- 
dencia particular". 

Nao e, pois, possivel generalizar a partir da observagao 
de indivlduos, mas observando os varies fatores que condi- 
cionam o carater coletivo. O meio fisico, o clima e a raga 
modelam "um povo no momento em que sua alma e virgem 
ainda" e sao capazes, "atraves da modificagao do meio hu- 
mane, de perpetuar os tragos hereditarios que se imprimiram 
desde o principio as primeiras geragoes". 

A medida que a civilizagao se desenvolve, entao as forgas 
sociais tern maior influencia que as naturais. Se a alma de 
um povo nao e uma "essencia eterna", e esta sujeita a trans- 
formagoes, entao a analise deve se concentrar np, pesquisa 
dos habitos e tendencias mentais "suficientemente persisten- 
tes e suficientemente gerais". 

(36). — Fernando de Azevedo — "Psicologia do povo brasileiro" Cap. V in A cultara 
Brasileira: Introdugao ao Estudo da Culture no Bras//. Sao Paulo: Cia. Editors 
Nacional, (1944) pgs. 103-122. 
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A dificuldade de analise provem da variedade de iafluen- 
cias a que esta sujeito o carater coletivo; no caso particular 
do brasileiro, a outra dificuldade decorre do fato de consti- 
tuirmos um povo jovem, que ainda nao chegou a afirmar 
"os seus aspectos distintivos e a realizar a fusao harmonica 
dos diversos elementos mentais que entraram na sua compo- 
sigao". 

Isto nao significa, por outro lado, a inexistencia de um 
carater proprio; entretanto, alem de alguns elementos basi- 
cos, existem outros tracos ate agora indefiniveis, e os varios 
estudos anteriores nao permitem ainda apresentar uma psi- 
cologia politica e social do povo brasileiro. Os tragos aponta- 
dos sao muitas vezes trarvsltorios e a explicagao se funda- 
menta nas condigoes geograficas e nas tres ragas constituin- 
tes do povo. 

Pergunta o autor se, por maior que tenha sido a pressao 
do meio sobre a raga, "no tempo em que nenhum produto so- 
cial se interpunha entre um e outro", poderemos explicar 
muita coisa na historia de um povo por essa pressao primi- 
tiva. E se, alem disso, podemos aceitar que a mestigagem de 
brancos, indios e negros explique diversos tragos do povo, ou 
se, pelo contrario, sao apenas caracteristicas de certos gru- 
pos e certas epocas. Se e verdade que, em proporgoes varia- 
veis, essas tres ragas se cruzaram em todo o territorio nacio- 
nal, nao e menos certo que a fusao jamais chegou a ser com- 
pleta e foi antes superficial e aparente. 

Se nao se pode subestimar, seja do ponto de vista racial, 
seja do ponto de vista economico, a contribuigao de negros e 
Indios, "a cultura iberica foi predominante em todos os pon- 
tos". Alem disso, muitos tragos cuja origem se atribui aos 
negros e indios, nao nos vieram deles. Por exemplo, o negro 
e apresentado coma triste, mas na verdade, como lembra Gil- 
bert© Freyre, sempre teve alegria e robustez para suportar 
o trabalho enfadonho das plantacoes. 

De certa forma, esta a crltica que se pode fazer a Paulo 
Prado: para este autor, a luxuria e a cobiga sao os dois tra- 
gos predominantes no carater nacional; destes tragos, pela 



— 159 — 

fadiga da paixao genesica e pela ambigao de ouro, resultou a 
tristeza, a que o negro deu a sua contribuigao. A critica de 
Humberto de Campos procurou mostrar que o brasileiro nao 
tem de quem herdasse a tristeza, pois o portugues, o africa- 
no e o indigena sao alegres, como provam suas festas. 

O mesmo se pode dizer dos tra^os apresentados por Alfon- 
so Arinos de Mello Franco, como caracteristicas do brasilei- 
ro: a imprevidencia e a dissipagao, o desapego pela terra, a 
salvagao pelo acaso, o amor a ostentagao e o desrespeito a 
ordem legal. Para Mello Franco, estes tragos seriam provin- 
dos dos inldigenas ou dos africanos. Mas, como observa Mi- 
randa Reis, essas sao caracteristicas de um determinado es- 
tagio dos povos ou de atraso mental de classes populares. 

Ainda nao se estudou corretamente o resultado do en- 
contro das tres ragas iniciais. "A rs^a nao deixa de ser um 
fator importante. fisses numerosos cruzamenjtos que se ve- 
rificaram, sobretudo durante os tres primeiros seculos, entre 
os elementos raciais, constitutivos de nossa populagao, pude- 
ram passar a alma brasileira certos caracteres desses povos, 
modificando, como modificaram, a do conquistador e a do 
colonizador branco". 

Por outro lado, nao parece possivel descrever o carater 
brasileiro em fungao unicamente das ragas, mesmo porque, 
no caso brasileiro, existe tal variedade de tipos e sub-tipos 
raciais que nao se pode falar, etnicamente, num brasileiro. 

Quanto a descrigao do carater brasileiro, os tragos mais 
freqlientemente apresentados sao: a afetividade, a irracio- 
nalidade e o misticismo, que se infiltram por "todo ser espi- 
ritual, amolecendo-lhe ou exarcerbando-lhe a vontade, confor- 
me os casos, e dando-l'he a inteligencia um aspecto essencial- 
mente emocional e carregado de imaginagao". 

Se e certo que em todo o povo existe uma grande parte de 
afetividade, " no brasileiro, a sensibilidade, a imaginagao e a 
religiosidade tem uma tal intensidade e forga que ramente a 
cultura consegue dissimula-las, nao concorrendo senao para 
levantar o afetivo e o mistico, de suas formas primitivas e 
grosseiras, para formas mais altas e delicadas". 
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Essa afetividade interfere em todos os nossos julzos e nos 
leva a resolver as questoes em termos de "amigos" ou "ini- 
migos"; para compreende-la e necessario lembrar nossa ori- 
gem portuguesa e a obra evangelizadora de varies seculos, 
que nos dao a chave para explicar a religiosidade persistente. 

O sentimento religiose nao e, entretanto, uniforme, ten- 
do variado de regiao para regiao, adaptando-se as particula- 
res condigoes de vida. Mas ao contrario do que Boutmy obser- 
vou nos Estados Unidos, em que a religiao tern um carater 
"etico e pratico", Gilberto Freyre encontra no Brasil uma 
religiao domestica, de relagoes quase de familia entre os san- 
tos e as pessoas. "Ou por for^a desse sentimento religioso, 
com sua espontaneidade rica de simpatia humana, ou pela 
agao da natureza tropical, deprimindo e esmagando o homem, 
o brasileiro nao e um revoltado, mas um resignado, docil e 
submisso as fatalidades fisicas e morais as quais aprendeu 
a resistir com coragem e a subordinar-se sem amargura, quan- 
do as reconhece superiores aos seus recursos de defesa e de 
agao. A sua atitude, em face da vida, — misto de indulgen- 
cia, de piedade e de ironia — e uma especie de capitulagao 
resignada ao assalto das forgas de uma natureza hostil". 

Assim, um dos tragos mais gerais do brasileiro e a sua 
bondade. Por isso, o brasileiro ignora "distingoes de classes e 
diferengas de ragas, se retrai diante da brutalidade e da vio- 
lencia ... e e facil de se conduzir, quando se faz apelo a ra- 
zao e, sobretudo, aos sentimentos". Essa bondade tern origem 
na formagao profundamente crista de nosso povo e na con- 
fraternizagao de sentimentos e de valores e na democratiza- 
gao social para que contribui tambem a mestigagem aqui 
praticada. Alem disso, para essa bondade deve ter contribui- 
do, segundo a observagao de Gilberto Freyre, a influelncia do 
negro. Outro motive foi a separagao entre os nucleos de po- 
voadores, onde a chegada de uma visita significava sempre 
a alegria e o contacto com terras estranhas; por isso mesmo, 
o forasteiro era sempre bem recebido. 

Mas a bondade sempre se reuniam a reserva e a des- 
confianga, frutos das condigoes do povo, isolado, e sempre 
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exposto aos mais variados perigos. Isto nao significa agres- 
sividade; e uma atitude de defesa que vai "desde a reserva 
no falar e a dissinrulagao, ate essa aparente incontinencia 
de linguagem que mos1 permite falar muito sem dizer nada 
ou, ao menos, sem abrir o coragao". 

A desconfianga e a reserva, se estao mais acentuadas 
no mineiro, podem ser encontradas em todos os brasileiros, 
devidas exatamente as condigoes de vida na colonia, a 
natureza enganadora. "O brasil'eiro, sob a pressao dessas 
causas, aprendeu a reagir e a defender-se numa atitude de 
expectativa e de observagao. Mas e verdadeiramente admi- 
ravel que esse ceticismo que se traduz numa atitude de com- 
placencia e bom humor, e de piedade e de ironia em face da 
vida, — flor de sabedoria em que se desabrocham as civili- 
zagoes maduras e refinadas, — tenha surgido, como um das 
trapos mais vivos de seu carater, num povo simples e jovem, 
ainda em formagao". 

Outra caracteristica do brasileiro e a sobriedade, cuja 
origem e a natureza aspera e avara em que vive. Ao contra- 
rio da que pen? a Paulo Prado, o brasileiro nao tern e nun- 
ca teve interesse fundamental pelo ouro. Mesmo a parci- 
monia, observavel no mineiro, e anjtes desejo de guardar o 
pouco que tern e nao manifestagao de usura. 

A imprevidencia vem, nao do indigena, mas das proprias 
condigoes de vida, onde as bruscas oscilagoes convidam a dis- 
sipagao da riqueza e a confianga na sorte e nao na conti- 
nuidade do trabalho. 

A instabilidade economico-social e a fragmentagao dos 
nucleos de povoagao podem explicar o sentido da cultura 
entre nos, considerada nao como uma atividade pratica ou 
um valor moral, mas sinal de classe ou distingao. "Nao e 
que faltasse ao brasileiro interesse pela cultura: a sua sen- 
sibilidade delicada e excitavel, a sua inteligencia vivaz, mas 
superficial, a sua facilidade de adaptar-se a um minimum de 
vida material e a sua propria tradigao religiosa nao so Ihe 
despertaram uma nogao viva de subordinac§o dos valores 
materials aos valores morals, mas Ihe trouxeram uma forte 
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atragao pelas coisas do espirito. Mas a nossa cultura e, ge- 
ralmente, uma cultura literaria de superficie". Ora, nao foi 
apenas a tradigao escolastica portuguesa que nos manteve 
aferrados ao encanto da forma e as pompas da erudigao. A 
sua mesma sensibilidade contribui para mante-lo afastado 
da ciencia e da filosofia, que exigem uma tecnica severa e 
uma forte disciplina de pensamento. O brasileiro nao apre- 
senta vigor ou penetragao de pensamento mas sim a facili- 
dade, a graga, o brilho. For outro lado, as proprias condi- 
goes de vida material nao permitiram o desenvolvimento das 
ciencias e da filosofia; e o verbalismo pode perfeitamente 
transformar-se sob uma orientagao diferente, o que indica 
nao uma inteligencia fraca, mas uma inteligencia mal for- 
mada, 

"Tanto por influencia das tres ragas que entraram na 
composigao do povo, como pela agao do meio fisico e do cli- 
ma, e ainda pelas proprias condigoes de nossa formagao so- 
cial, parece fortemente marcado o predominio da afetividade 
sobre a inteligencia, no brasileiro". Por essa predominancia 
podemos explicar varies aspectos de nossa vida intelectual. 
Portanto, a chave de nosso carater deve ser buscada na sen- 
sibilidade e nao na inteligencia, com influencia daquela so- 
bre a vontade. "Tudo o que nossa vontade tern de explosive, 
essa aptidao de guardar, sob as aparencias da moleza, da 
lassidao e da indiferenga, reservas de energias que se desen- 
cadeiam, sob o imperative de uma necessidade ou ao choque 
de uma emogao, nao denunciam uma preponderancia acen- 
tuada da sensibilidade sobre a inteligencia, ou, para empre- 
garmos termos tecnicos de fisiologia, do simpatico neuro- 
glandular, com todas as suas impulsoes, os seus instintos 
e as suas taras, sobre o cerebro, com sua capacidade de 
comparar, de julgar, de concluir?" 

Donde a nossa falta de continuidade, os impulses ino- 
pinados, representatives de uma adaptagao as contdigoes 
ambientes. 

Um dos elementos preponderantes do carater brasileiro 
6 o individualismo, provindo dos povos ibericos, alargado sob 
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as novas condigoes de vida. £ste individualismo nao e o 
individualismo criador, encontravel, por exemplo, entre os 
anglo-saxoes. antes negativo, no sentido de ser muita vez 
uma tendencia anti-social, implicando numa rebeldia do in- 
dividuo diante da sociedade. O prdprio sistema de vida do 
pastoreio, ou os latifundios, tenderiam a acentuar essas ca- 
racteristicas. O individualismo, "estimulando sentimentos 
de audacia, coragem e altivez, assegura, sem diivida, a sua 
floragao, mas, impondo a vida o principio das competigoes 
individuals, alimenta, ao mesmo tempo, com a dispersao e 
a indisciplina, as fontes de rivalidade e de conflito", A esse 
individualismo anarquico devemos acrescentar o fracciona- 
mento em capitanias, para compreender a resistencia a con- 
centragao politica do pais. Donde a ausencia de espirito de 
cooperagao, ja observada por Sergio Buarque de Holanda. 
Se e verdade que o combate ao indigena e ao estrangeiro 
obrigou a uniao, como tambem o exigiu o tipo de trabalho, 
este fato nao demonstra cooperagao, mas falta de coesao, 
pois essas associa^oes acidentais nao deixam vestigios em 
instituigoes permanentes. 

Todos os fatores de nossa formagao — o contacto de 
ragas diferentes, as migragoes internas, o nomadismo ou o 
isolamento de muitas populagoes do interior — "tudo isso 
contribuiu para desenvolver em alto grau o sentimento de- 
mocratico e as tendencias igualitarias". Mas esse sentimento 
democratico deve ser compreendido dentro dos quadros em 
que se desenvolve: as disputas, politicas ou intelectuais, 
abandonam o campo das ideias para se transformar em lutas 
pessoais. "Num pais em que o prestigio pessoal e tudo, inde- 
pendente do nome herdado, e a uniao dos individuos e gru- 
pos se tinha de fazer, em conseqiiencia, em torno de chefes ou 
de personalidades prestigiosas, nao podia ser forte o principio 
de coesao e de hierarquia social nem dominante a tendencia a 
centralizagao". 

Onde se pode observar hierarquizagao e na sociedade la- 
tifundiaria e escnavocrata. Com a urbanizagao, esta hierar- 
quia social desaparece e dela nos fica a moral de senhores e 
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de escravos, patroes e empregados. Esta moral deu conteudo 
social ao personalismo e deu forma a politica, "de que se 
acham afastados tanto o sentimento do interesse comum quan- 
to o espirito de cooperagao". 

Enquanto, observa Boutmy, nos Estados Urtjidos, o Esta- 
do surge como criagao consciente dos individuos, e estes nao 
desejam sua intervengao no dominio privado, "no Brasil o 
Estado aparece como uma providencia que precede os indi- 
viduos e a quern se recorre como um sistema de amparo e pro- 
tegao". Atras do Estado nao se ve o interesse coletivo, e sim 
as pessoas que tern o poder em suas maos. Esse fascinio pelos 
poderosos nao adquire carater mistico mas, ao contrario, o 
brasileiro procura despojar os chefes de suas mascaras de 
predestinados. Alem disso, as distancias entre os nucleos de 
populagao tenderiam a apagar as fungoes e o prestiglo esta- 
tais. "Se, porem, algum trago de misticismo se encorttra na 
atitude do brasileiro em face do Estado, e um certo feiticismo 
das formulas e dos regimes, que se exprime numa confianga 
quase ingenua na eficacia de construgdes a priori, de insti- 
tuieoes sociais e politicas perfeitas", e deve provir de falta 
de tradijgao politica e do espirito revolucionario do seculo 
XVIII. 

Se o patriotismo e, no Brasil, mais utilitario que mistico 
(como, alias, nos Estados Unidos) e se, sem lon^a tradigao, 
se projeta e se encarna no future, nem por isso o sentimento 
nacional e menos intense. "O que admira, ao primeiro as- 
pect©, nesse fato singular da existencia de um espirito cole- 
tivo ja tao arraigado, e que esse sentimento se tenha formado 
e tenha adquirido tanta vitalidade num pais em que nao con- 
correriam para desenvolve-lo nem a extensao territorial, nem 
a densidade de populagao, nem os estimulos poderosos de ini- 
migos exteriores"; apesar disso, o sentimento de patria e uma 
das forgas vivas do brasileiro. 

Ora, se ha tragos gerais em todos os brasileiros, existem 
tambem peculiaridades regionais. Como caracteristicas ge- 
rais, o brasileiro apresenta o altruismo, a sentimentalidade, 
a generosidade, "capaz de paixoes impulsivas, violentas mas 
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pouco tendazes, amando mais a vida que a ordem, pacifico, 
hospitaleiro mas desconfiado, tolerante por temperamento 
e por despreocupagao". Quanto a vontade, e um trabalha- 
dor resistente, dotado de individualismo vigoroso, mas agindo 
por impulsoes e sem continuidade. 

Quanto a inteligencia, e de "uma ser;sibilidade aguda, de 
rara vivacidade intelectual e de uma imaginacao rica em 
ficgoes que o predispoe mais as letras e ^s artes que as 
ciencias"; e notavel pela "facilidade de apanhar no ar" e pe- 
la sua intuigao, alimentada na sensibilidade e pelos seus ing- 
tintos de diregao". 

As diferengas regionais nao sao apenas as que decoirem 
de diferengas entre o homem do campo e o da cidade, e obser- 
vaveis universalmente. 

As distingoes mais notaveis podem ser percebidas entre 
os habitantes do norte e os do sul como decorrencia de diver- 
sidade na "cormposigao etnica, variedade de meios fisicos e 
condigoes especificas de formagao social". 

De fato, devido a natureza contraditoria, o homem do 
norte "e mais vibratil, mais lirico e dramatico" enquanto o 
do sul, e "mais comedido, mais positive e realista". No do nor- 
te prepondera a "sensibilidade sdbre a razao, o gosto da elo- 
qiiencia, dos gestos e atitudes ardentes"; no do sul, "um 
maior dominio dos nervos, uma sobriedade ate a reserva, 
equilibrio e moderagao". 

Mas alem destas diferengas basicas, podemos notar o pau- 
lista "de uma discregao quase hostil, de tao reservada, com sua 
tendencia a agao, empreendedor e tenaz"; o mineiro, "des- 
confiado ate a dissimulagao, prudente ate o pessimism©, de 
um grande poder de plasticidade, de claro bom senso e de 
habitos morigerados; o carioca "com seu bom humor ate a 
irreverencia, seu senso do ridiculo e seu gosto do bem estar 
e dos prazeres da vida"; o gaucho, "romantico e cavalheires- 
co", de entusiasmo apaixonado e uma natural generosidade. 

fisses tragos distintos mostram o processo de nossa for- 
magao mas nao impediram a unidade nacional nem as ideias 
e tendencias comuns. 
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Tambem, pela influencia de imigragao e pela aQao da 
civilizagao industrial muitos desses tragos tendem a modifi- 
car-se, e a medida que a civilizagao se desenvolve , as 
forgas sociais pesam mais sobre o carater das nagoes do que 
as forgas naturais". 

Observa-se que as transformajgoes se dao em campo limi- 
tado "e na diregao das tradigoes e tendencias fundamentals 
com que se afirma o temperamento de um povo", Alias, por 
mais que as nagoes procurem ser perfeitas, em todos os do- 
minios revelam suas qualidades especlficas, concorrendo, com 
essas diferenigas, para a riqueza e forga da civilizagao. 



PERSPECTIVA SOCIOL6GICA 

Gilberto Freyre (1933-1947) (37) 

A partir de Casa Grande & Senzala (1933) Gilberto Frey- 
re vem descrevendo a vida cultural brasileira; Sobrados e 
Mucambos (1936), Problemas Brasileiros de Antropologia 
(1943) e Interpreta^ao do Brasil (1947) sao os mais impor- 
tantes para o ponto de vista que aqui nos interessa. 

Tentar a sintese de seu pensamento e tarefa dificilima; o 
recurso seria buscar suas ideias fundamentais em Interpre- 
tagao do Brasil, talvez o mais sistematico de seus livros. Es- 
ta limitagao implicaria, de outro lado, num falseamento de 
suas ideias e preferi nao o fazer. 

Baste um exemplo de suas muitas contradigoes para in- 
dicar a dificuldade e quase diriamos impossibilidade de rea- 
Izar uma sintese de seus livros. 

No prefacio a 3a. edigao de Casa Grande & Senzala, es- 
crevia o autor que sua interpretagao era baseada sobretudo 
em documentagao do Nordeste, e que Sao Paulo (e todo o sul) 
apresentariam um panorama diverso: "so no seculo XVIII... 
o regime patriarcal da familia ganharia relevo na regiao mi- 
neira; mas ja diminuido pelo maior poder d'el-Rey e pela 
influencia das cidades mineiras, mais autonomas que as do 
Norte" (pg. 65). No prefacio a quarta edigao, ao falar dos 
tragos derivados da cultura da cana, dira: "tragos que depois 

(37) . — Gilberto Freyre — Casa Grtande & Senzala — Formagao da Familia Brasileira 
sob o Regime de Econonria Patriarcal, 5a. ed. Rio de Janeiro: Liv. Jose Olympio 
Editora, 1946 II v; Sobrados e Mucambos — Decadencia do Patriarcado Rural 
e Desenvolvimento do Urbano, 2a. ed. Rio de Janeiro: Liv. Jos^ Olympio Edi- 
tora, 1949; Problemas Brasileiros de Antropologia. Rio de Janeiro: Edigoes 
C. E. B., 1942; Sociologia — Introdugao ao Estudo dos seus Principios. Rio do 
Janeiro: Liv. Jose Olympio ed., 1945, Interpretagao do Brasil: Aspectos da 
forrriftgZo social brasileira como processo de amalgamento de ragas © cultures. 
Trad, de Olivio Montenegro, Rio de Janeiro: Liv. Jose Olympio Editora, 1947. 
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se transmitiram, as vezes com uma pureza que ncs surpre- 
ende ... a economia do cafe (S. Paulo e Rio de Janeiro prin- 
cipalmente) e a ordem social estabelecida sobre a mesma eco- 
nomia ... .As viagens de estudo ou observagao do autor por 
areas brasileiras menos agrarias na sua formagao do que o 
Nordeste — ou inteiramente pastoris ou quase industrials, 
como certas areas neo-brasileiras do sul do pals — so tern fei- 
to confirmar nele as ideias e interpretagoes esboqadas neste 
livro" (pg. 72). 

Ainda mais, pode escrever um artigo em que considera 
sub-grupos apollneos e dionisiacos no Brasil. (Sociologia, II 
v., pg. 274; Problemas Brasileiros de Antropologia, pg. 169). 

1. — A vida economica e familiar: o tipo de trahalho 

A analise da sociedade brasileira foi feita em fungao de 
tres elementos fundamentals; a economia latifundiaria e 
monocultora, a familia patriarcal e o trabalho escravo. 

Em torno dessas tres variaveis desenvolve-se sua analise 
da vida nacional. A economia latifundiaria e monocultora se 
estabelece em torno do agucar e mais tarde do cafe. Rara- 
mente se fazem referencias a vida brasileira de outras regioes 
em epocas nao monocultoras e latinfundiarias (como Sao 
Paulo, antes do ciclo do cafe). 

A familia patriarcal e descrita no seu apogeu (Casa Gran- 
de & Senzala) e na sua decadencia (Sobrados e Mucambos), 
prometendo-nos o autor estudos sobre o Brasil contempora- 
neo onde sua influencia continua a manifestar-se (Ordem e 
Progresso e Jazigos e Covas Rasas, ainda nao publicados). 

2. — Reabilitagao do Negro e do Mestico 

O conhecimento da moderna literatura antropologica e 
sociologica permite a Gilberto Freyre desmentir as teorias da 
inferioridade biologica e psicologica do negro e do mestigo; 
mais ainda, valorizar a contribuigao de negros e mestigos pa- 
ra a formagao da cultura brasileira. (Interpretagao ... pg. 
179 ss; Sobrados e Mucambos, III v. pg. 1041). 



— 169 — 

Para Gilberto Freyre, uma das caracteristicas da colo- 
nizagao portuguesa e, posteriormente, de toda a vida social 
brasileira — foi a tolerancia para com o negro, cu o trata- 
mento diferente do de outros colonizadores mais duros ou in- 
transigentes. 

Essa tolerancia — ou capacidade de adaptapao — expli- 
car-se-ia, no portugues, pelo sen maior contact©, ja na Europa, 
com povos de cor e cultura diferentes (Casa Grande ... v. I, 
cap. I e III; v. II cap. IV; Interpretagao ..., cap. IV). 

O negro teria importancia fundamental, nao pelas suas 
caracteristicas de negro, mas pela situagao de escravo ("se ha 
habito que faga o monge, e o do escravo" escreveu Gilberto 
Freyre). 

3. — As caracteristicas psicologicas 

Ja dissemos, Gilberto Freyre nao tem descrigao especifi- 
ca do carater nacional, mas sao relativamente abundantes 
suas referencias a qualidades psicologicas do brasileiro. 

a) A luxuria, conseqiiencia da escravidao, nao do negro, 
sobretudo originada do proprio portugues (... "a mesma 
coisa do Brasil, onde esse erotismo lusitano so fez encontrar 
ambiente proplcio nas conduces lubricas da colonizagao. A 
maior delicia do brasileiro e conversar safadeza". Casa Gran- 
de ... V. I, pg. 438). 

b) A tolerancia e a adaptabilidade, notadas na aceitagao 
de tecnicas ou processes indigenas. na convivencia com os 
escravos. 

c) O gosto do jogo: os jogos infantis, de arremedo de ani- 
mais, seriam resultantes de habitos indigenas; "o proprio jogo 
de azar, chamado de bicho, tao popular no Brasil, encontra 
base para tamanha popularidade no residue animista e tote- 
mico de cultura amerindia reforgada depois pela africana" 
(Casa Grande ... v. I, pg. 273). 

d) A simpatia, a cordialidade: Gilberto Freyre descreve 
esses tragos como particularmente notaveis no mulato, mas 
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atribui sua origem a fatores sociais (ascengao social )e nao 
raciais (Sobrados e Mucambos, II v., pgs. 1060). 

e) O individualismo: descrito a partir da distingao entre 
apolineo e dionisiaco (Problemas Brasileiros de Antropologia, 
pg. 169). 



PERSPECTIVA DA HISToRIA INTELECTUAL 

Joao Cruz Costa — O DESENVOLVIMENTO DA FILOSOFIA 
NO BRASIL E A EVOLUgAO HIST6RICA NACIONAL 

(1950) 

Evidentemente, nao poderemos aqui analisar os varios 
aspectos da teoria do autor (38). Dela retiraremos apenps a 
caracterizagao do pensamento brasileiro, como trago constan- 
te de nossa vida intelectual. 

Para Cruz Costa, "a filosofia nao e exterior ao mundo. 
Nao e simplesmente uma aventura do espirito, mas uma aven- 
tura humana, total, que se expressa, freqiientemente, de mo- 
do sutil, mas cujas raizes estao na terra" (pg. 22). 

Portanto, o pensamento somente sera compreendido nas 
suas relagoes com a historia e o autor inicia essa pesquisa 
na origem portuguesa de nossa cultura, e verifica que "toda 
a atividade dos Portugueses orienta-se para um sentido posi- 
tivo, para uma forma concreta de pensamento ..em ou- 
tras palavras, para "uma valorizagao pragmatica da existen- 
cia" (pg. 27). 

Ora, a historia do pensamento brasileiro mostra esse 
mesmo trago: desde a epoca da colonia, podemos notar a ten- 
dencia utilitaria da filosofia. E' o que se da com os jesuitas 
que repetiram as teorias alheias com "fim pratico, imediato, 
religiose e politico" (pg. 342). 

O mesmo pode ser notado, a seguir, em todas as corren- 
tes filosoficas aceitas e expostas pelos brasileiros. 

(38). — Joao Cruz Costa — O desenvolvimen to da Filosofia no Brasil no seculo XIX 
e a evolugao hist6rica nacional. Sao Paulo-: Tese apresentada ao concurso da 
cadeira de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da USP, 1950. 
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As criticas as ideologias 

A primeira forma de analisar as ideologias seria verificai 
sua exatidao teorica atraves de criterios mais precisos ou mais 
cientificos de estudo. Assim, poderiamos perguntar, oomo 
Otto Klineberg, "quais sao as provas para essas afirma- 
goes?" (40). 

Esta foi, aproximadamente, a forma de analise empreen- 
dida por Roger Bastide (41) nao so das teorias brasileiras, 
como das teorias sul-americanas, todas elas com as mesmas 
caracteristicas; todas se apresentaram como diagnosticos pa- 
ra o "povo doente", foram atipfgidas por um romantismo de- 
sesperado. receberam a influencia de teorias europdias, nas- 
ceram de um confronto da America Latina com os Estados 
Unidos e o Canada. Para Bastide, e posslvel distinguir ties 
fases nessas teorias; 1) fase geografica; 2) fase racial e 3) 
fase sociologica. Com a passagem das teorias do determinis- 
mo geografico ou racial para a sociologia, dar-se-ia, tambem, 
a transformap.ao do pessimismo em otimismo: a doen^a desses 
povos, verificam os teoricos, nao e irremediavel, mas depen- 
de de condi^oes sociais modificaveis. 

Depois de examinar as varias teorias, Bastide verifica 
que "a part quelques brilliants essais, la sociologie qui a succe- 
de a la psychologie ethnique a tue cette derniere" pg. 39). 
Isto nao significa, de outro lado, que a Psicologia istnica deva 
desaparecer, "mais il lui faut eviter, pour meriter le nom de 
science, ces generalisations emphatiques, ce melange inces- 
sant entre des jugements de fait et des jugements de valeur, 
ce romantisme du pessimisme ou de I'optimisme, du peuple 
malade ou de la race cosmique, il lui faut substituer les me- 
thodes prudents aux developpements litteraires" (idem). 

Ja veremos que essa interpretagao e correta, tanto para 
a ligacao existente entre as ideologias e as teorias europeias 

(40) . — Otto Klineberg "Psychologie et caractere national" in Revue de Psychologie des 
Peuple^, 3e. annee, n. 1, Janvier, 1948, pg. 18. 

(41). — Roger Bastide "La psychologie ethnique en Ameirique du Sud" in Revue de 
Psychologie des Peuples, 3e. annee, n. 1, Janvier 1948, pg. 27-39. 
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da epoca, quanta para a relagao existence entre a America 
Latina e os Estados Unidos. 

Mais recentemente, Leopoldo Zea (42) fazia verificagao 
coincidente com a de Bastide, dizendo que "a America do Nor- 
te foi, para a America Espanhoia, entre outras coisas, a fonte 
de todos os seus sentimentos de inferioridade". Mas nan 
foi so: "diante da America do Norte, a consciencia hispa- 
no-americana tern tido duas atitudes; uma de admiracao e 
outra de rejeigao" (pg. 82). Para Zea, nao existe contradi- 
gao nessas atitudes opostas, mas apenas a verificagao correta 
das duas faces dos Estados Unidos; o pais democratico, e o 
coiondalista ou imperialista. Desta forma, a admiragao e a 
rejeigao sao perfeitamente compreensiveis e justificadas. 

Nossa intengao neste ensaio nao foi relacionar ou exa- 
minar a teoria com desenvolvimentos mais recenfes dos es- 
tudos sobre o carater nacional, nem nos pareceria ser agora 
justificavei um estudo desse tipo. Pretendemos analisar as 
ideologias em si mesmas, como forma de descrever o carater 
nacional brasileiro, e consideramos que sua adequagao, em- 
bora possa ser incidentalmente estudada aqui, nao e nosso 
problema central. A examina-las de acordo com criterios mais 
recentes ou mais modemos evidentemente deveriamos rejei- 
ta-las como falsas, tanto e verdade que nao utilizaram os prin- 
cipios cientificos de Antropologia ou Psicologia Social (e a ve- 
rificagao de Roger Bastide). 

Outra forma de analisar as ideologias seria comparar os 
tragos, descritos como caracteristicos do brasileiro, as des- 
crigoes de outros povos. Parece-nos que esta forma de anali- 
se sera valida quando tivermos a possibilidade de comparar 
as descrigoes do brasileiro pelo brasileiro, com as do ameri- 
cano pelo americano, do japones pelo japones. Mas nao pa- 
rece significativa a comparagao da descrigao do brasileiro 
pelo brasileiro com a feita do japones pelo americano, por 
exemplo. E nao e significativa porque as duas descrigoes ine- 
vitavelmente decorrem de posigoes diversas e do fato de apre- 
sentarem tragos diferentes ou semelhantes nao se pode in- 

(42) . — Leopoldo Zea — La Filosotia como comprorm'so y otros ensayos, pg. 55. 
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ferir nenhuma conclusao indiscutivel, seja que se conclua 
pelo erro das descri^oes, seja que se aceite sua validez. Claro, 
a verificagao posterior de coincidencia ou nao das descrigoes 
de sujeitos em posigoes diferentes seria significativa. 

Este ensaio e precisamente uma tentativa de verificar a 
descrigao do brasileiro pelo brasileiro, permitindo assim uma 
comparagao com outras descrigoes de um povo por individuos 
do mesmo povo; nao estava ao nosso alcance, nem em nossa 
intengao, realizar aqui essa comparagao, que seria uma fase 
posterior de estudo. 

As caracteristicas psicologicas atribuidas ao brasileiro. 

Se observarmos o quadro de qualidades e defeitos atri- 
buldos ao brasileiro (*) poderemos notar a concentragao das 
descrigoes nos seguintes traces: indolencia, imitagao do es- 
trangeiro, tolerancia, individualismo e bondade. 

De todos estes tragos, os predominantes sao provavelmen- 
te os dois ultimos, pois a eles poderiamos associar caracteres 
proximos, em alguns casos suficientemente proximos para 
que se fizesse uma identificagao. 

Assim poderiamos, sem muito erro, ligar a individua- 
lismo: narcisismo, indisciplina, desordem, rebeldia, indepen- 
dencia. 

A bondade poderiamos relacionar: sensibilidade, hospita- 
lidade, dogura, caridade, afetividade, generosidade, altruismo. 

Em proporgao menor, notaremos a descrigao dos seguin- 
tes tragos: luxuria, sobriedade, ostentagao, ambigao, utilita- 
rismo, tristeza, imprevidencia. 

Indolencia: 

Este trago aparece em quase todos os ideologos, desde 
Affonso Celso. A descrigao desta caracteristica por este autor 
parece sintomatica, pois recusando-se a admitir os outros 
defeitos apontados para o brasileiro, reconhece a indolencia 

(*) —, v. quadro, em apendice. V., nas conclusoes, a organizacao dos traces psicologicos. 
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como um desses defeitos (embora nao o considere incuravel, 
mas decorrente das facilidades da vida no Brasil). 

Aparece ainda em M. Bomfim, embora este seja tambem 
um livro de defesa do latino-americano. Finalmente, aparece 
em Paulo Prado, Sergio Buarque de Holanda, indiretamente 
em Affonso Arinos de Mello Franco (desapregjo pela terra 
e salvagao pelo acaso); indiretamente em Fernando de Aze- 
vedo (trabalho sem continuidade); em Gilbert© Freyre apa- 
rece como caracteristica de uma classe e conseqiiencia do 
sistema de trabalho, 

Portanto, dos autores que examinamos, apenas Arthur 
Ramos, Euclides da Cunha e Cruz Costa nao se referem a 
indolencia do brasileiro (note-se que nesses autores, preci- 
samente, nao existia a inter^ao de descrever o carater na- 
cional como um todo), 

Imitacao do estrangeiro: 

Isste tambem e um defeito que vem sendo apontado de 
Affonso Celso ate Cruz Costa, embora as explicagoes e justi- 
ficagoes para a caracteristica tenham variado enormemente 
nos varios autores; embora, alem disso, a enfase dada a esse 
aspecto tenha sido tambem variavel. 

Tolerancia: 

Empregamos a palavra tolerancia para designar varios 
tragos descritos, mas todos muito proximos: a acessibilida- 
de, a tendencia iguahtaria, a ausencia de preconceitos. Tam- 
bem e trago salientado por todos os autores: de Affonso Celso 
a Sergio Buarque de Holanda: o brasileiro, como o portu- 
gues, tern menos repugnancia a aceitagao de ragas diferentes, 
de costumes diferentes. E' a tendencia que se poderia — um 
pouco impropriamente, sem duvida — denominar democra- 
tica ou igualitaria (nao aparece em Cruz Costa, Euclides da 
Cunha e Arthur Ramos). 
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Indi vidualismo: 

Esta caracteristica, ainda que sob njomes muito diferen- 
tes, aparece na maioria dos teoricos do carater nacional. E' 
descrita freqiientemente como incapacidade para a organi- 
zagao de vida coletiva estavel, as vezes como incapacidade 
de estabelecer relagoes fora do circulo familiar ou de ami- 
zade; como amor a si mesmo; como indisciplina. Mas esta 
sempre pre^ente (a excegao de Euclides da Cunha e Cruz 
Costa). 

Bondade: 

A bondade, apresentada com este nome, aparece apenas 
em Affonso Celso e Fernando de Azevedo. Mas e uma quali- 
dade que inferimos da descrigao dos ideologos, sobretudo 
quando falam em dogura, em hospitalidade, em afetividade. 
Considerando-se aesim, essa caracteristica aparece em todos 
os ideologos, alguns louvando-a, outros condenando-a como 
falta de firmeza, de sentimento de coletividade ou interesses 
acima do individuo. 

Luxiiria: 

fiste e um trago que aparece descrito apenas por Paulo 
Prado, Affonso Arinos de Mello Franco e Gilberto Freyfe. 
As causas de luxuria sao: as ragas (Paulo Prado e Affonso 
A. de Mello Franco), o clima (Paulo Prado), condigoes da 
vida social e a cultura (Gilberto Freyre). 

A perspectiva teorica e a explicagao para os tragos 

Se percorremos os varies autores, facilmepte notaremos 
a sua filiagao teorica (com a excegao de Affonso Celso). 

Nossa primeira hipotese — diante dessa filiagao, foi su- 
per que as ideologias decorreriam apenas da interpretagao 
do europeu ou do americano do norte. Se assim fosse, seria 
possivel estabelecer uma continuidade entre os ideologos do 
carater nacional, nao como seqliencia en^tre as teorias brasi- 
leiras, mas como repetigao das teorias cientificas europeias. 
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Desta forma, cada um dos autores brasileiros correspon- 
dcria a tendencia europeia e a tua ligagao com a realidade se- 
ria minima ou, pelo menos, seria indireta, vendo as caracte- 
risticas com olhos europeus. 

Esta hipdtese de certo modo se confirma, se pensamos 
ncs diferentes autores: Euclides da Cunha corresponderia as 
teorias sobre influencia da raga, da hibridagao e do ambien- 
te geografico na determinagao das caracteristicas psicologi- 
cas de um povo. Manoel Bomfim corresponderia a teoria de 
hereditariedade psicologica de tragos adquiridos. Oliveira 
Vian,na a teoria de Lapouge. Paulo Prado, como Euclides da 
Cunha, formularia sua descrii,gao a partir da teoria da infe- 
rioridade do hibrido, da influencia do ambiente geografico. 
Affonso Arinos de Mello Franco aplica, ao caso brasileiro, a 
teoria de Spengler. Sergio Buarque de Holanda filia-Se a 
varias teorias, mas principalmente a teoria de Max Weber 
sobre a formagao do capitalismo; Fernando de Azevedo io- 
terpreta o carater nacional brasileiro atraves da teoria de 
Durkheim. Cruz Costa interpreta a historia do pensamento 
brasileiro segundo a teoria do historicismo e, as ve'zes, a do 
materialismo historico. Mas as teorias nao sao aceitas inte- 
gralmente, como veremos agora. 

Nessa linha de pensamento seria possivel distinguir, prin- 
cipalmente, duas fases: a dos valores culturais absolutos e a 
dos valores relatives. Na primeira fase — como ja indicamos 
na I parte deste ensaio — os teoricos europeus pensavam no 
estabelecimento de um desenvolvimento unilinear da cultu- 
ra, dentro do qual a cultura europeia representaria o ponto 
mais perfeito ou mais evoluido. Por isso mesmo, estaria jus- 
tificada a idefia de culturas ou ragas infantis (e a exposigao 
claramente feita por Letourneau). 

Esta fase da teoria europeia pode ser vista, explicitamen- 
te, nas teorias de Manoel Bomfim, Euclides da Cunha, Oli- 
veira Vianna e, indiretamente, nas de Affonso Celso, Affonso 
Arinos de Mello Franco, Fernando de Azevedo. 

Quando a teoria da cultura desenvolve uma descrigao 
relativista (em que nao se admitem ragas ou povos mais evo- 
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luidos ou melhores) vemos tambem sua correspondencia nos 
ideologos brasileiros. E' esta a apresentagao de Gilberto Frey- 
re: o apolineo e o dionisiaco, a faimlia patriarcal — sao formas 
diferentes da vida (embora a apresentagao do autor as vezes 
permita supor sua preferencia pelas formas brasileiras de 
vida) social, nem melhores, nem piores que outras. E' a des- 
crigao de Sergio Buarque de Holaryda, distinguindo o tra- 
balhador e o aventureiro, dois tipos universais de personali- 
dade, sendo que as vezes um, as vezes outro e melhor para 
determinadas condigoes da vida humana. E' ainda a descri- 
gao da historia da filosofia brasileira por Cruz Costa: cada 
povo tern a sua propria filosofia, correspondente as suas dis- 
posigoes e inclinagoes, as condigdes de sua historia. Airnda a 
mesma descrigao relativista em Arthur Ramos: ha o pensa- 
mento aristotelico, ha o galileico (embora em Arthur Ramos 
seja possivel verificar a permanencia da fase anterior ao falar 
em primitivo; V. nossa discussao em paragrafo seguinte). 

Mas esta interpretagao, esquematicamente valida e perfei- 
ta, nao se confirma na analise de pormenor. 

Primeiramente, nao sao raras as vezes em que o autor 
brasileiro contradiz a teoria europeia, procurando demonstrar 
o seu erro. Esta verificagao pode ser feita, facilmente, em 
Manoel Bomfim, quando nos diz ser injustificada a ideia de 
ragas superiores e ragas inferiores. E tal e a sua demonstra- 
gao, que, de certo modo, antecipa as criticas feitas as teorias 
da superioridade racial: estas seriam apenas justificativa eu- 
ropeia para o dominio sobre o resto da humanidade e desmen- 
tidas pela variagao historica dos povos. 

Nos outros ideologos, embora em alguns casos em ponto 
menor, poderiam ser demonstradas afirmagoes semelhantes, 
isto e, contradizendo os teoricos europeus ou americansos. 

Entretanto, alem dessa refutagao parcial das teorias, en- 
contramos, quase sempre, deformagoes maiores ou menores 
das teorias aceitas como basicas pelos varios autores. 

Tomemos, como exemplo, a descrigao de Arthur Ramos. 
O autor parte da distingao entre pensamento aristotelico e 
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pensamento galileico. Mas, enquanto Lewin procurava ana- 
lisar a distingao entre as duas formas de pensamento nas teo- 
rias cientificas, mostrando sobretudo a persistencia da for- 
ma aristotelica de pensamento na Psicologia contemoranea, 
Arthur Ramos procura analisar, dentro desse esquema, a cul- 
tura brasileira. A analise de certo modo se justificaria por 
uma referencia quase incidental de Lewin a semelhanga en- 
tre a forma aristotelica de pensamento e a forma primitiva 
ou do homem primitive (43). O aspecto mais curioso de filia- 
gao teorica seria que, enquanto Lewin aproxima a forma aris- 
totelica de pensar da forma primitiva, Arthur Ramos inver- 
te a associagao, supondo que primitiva e a forma galileica de 
pensamento. 

Qual a origem de uma deformagao tao visivel da teoria? 
Poder-se-ia pensar que Arthur Ramos simplesmente nao en- 
tendeu a teoria de Lewin (no que, possivelmente, nao estaria 
sozinho nem mal acompanhado), mas parece haver ai razoes 
mais profundas para o engano evidente. Uma das razoes seria 
o fato de que a forma aristotelica de pensamento e o oposto 
do que o autor pensa ser caracteristica da vida nacional bra- 
sileira: para ele seria impossivel descrever o pensamento bra- 
sileiro como dentro da lei, incapaz de dar conta da individua- 
lidade. Por isso, inverte-se a descrigao, o pensamento galilei- 
co e apresentado como o primitive e, desta forma, pretenden- 
do dizer o contrario, aproxima o pensamento brasileiro da 
ciencia moderna, Esta deformagao da teoria se completa com 
a aceitagao de elementos de outros autores, sobretudo a ideia 
de inconsciente coletivo. E aqui outra deformagao ou trans- 
posigao errada pode ser notada. Enquanto para os psicana- 
listas europeus todos os povos sao dotados de insconsciente 
coletivo, A. Ramos apresenta a ideia de que o brasileiro tem 
ou sofre uma pressao maior do inconsciente coletivo do que 
os povos civilizados. Neste caso, o processo e ainda muito su- 
gestivo, porque o autor se encarrega de nos dizer que na arte, 
na crianga, na neurose, podemos perceber manifestagoes do 

(43). — Kurt Lewin — A Dynamic Theory of Personality, pgs. 7-8. 
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pensamento primitivo ou do inconsciente coletivo, o que por 
si so poderia afastar a ideia de uma inferioridade ou diferenga 
do brasileiro com relagao a este aspect© da vida social. 

O resultado da combinagao das teorias e naturalmente 
contraditorio: de um lado, o brasileiro tem o pensamento di- 
namico ou galileico, de outro o incapaz de adquirir a "verda- 
deira cultura". 

Estamos deixando de lado a ideia de "cultura verdadeira" 
e "atraso cultural", por onde se ve como o conceito de cultura 
(aparentemente o da antropologia contemporanea e, portan- 
to, relativista) nao e aceito coerentemente, permitindo supor 
uma cultura verdadeira e uma falsa, uma superior e outra 
inferior. 

Esse processo de deformagao da teoria aceita, associado 
ao estabelecimento de relagoes entre teorias perfeitamente 
distintas e as vezes incomunicaveis, poderia ser demonstrada 
nos outros ideologos. Assim, a aceita^ao da teoria de Spen- 
gler por Affonso Arinos de Mello Franco e possivel atraves de 
deformagao evidente a uma primeira analise. 

Enquanto para Spengler a civilizagao nasce da cultura 
e esta e conseqiiencia da raga, Affonso Arinos fala em choque 
de civilizagao (a portuguesa) com as culturas (africanas e 
indlgenas), supondo que do choque pudesse nascer uma civi- 
lizagao. 

Aqui observamos o processo ja encontrado em Arthur 
Ramos, pois aceitar integralmente a teoria de Spengler equi- 
valeria a negar a existencia de uma civilizagao brasileira (tao 
evidente a impossibilidade de pensar numa raga brasileira 
que criasse uma cultura a esta se desenvolvesse numa civiliza- 
gao) . De outro lado, a ideia de residuos culturais e tambem 
incompativel com a teoria de Spengler, que supunha um de- 
senvolvimento organico e uniforme das culturas e civilizagoes. 

fistes exemplos sao suficientes, pensamos, para indicar a 
deformagao teorica existente nas ideologias. 

Outro aspecto teorico sob o qual as ideologias do carater 
nacional brasileiro poderiam ser analisadas refere-se a sua 
coerencia. Assim poderiamos examinar as varias afirmagdes 
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dos teoricos, tentando verificar se sua interpretagao nao apre- 
senta afirmagoes que se excluem mutuamente. Uma tal ana- 
lise tem importancia, permitindo verificar ate que ponto as 
afirmagoes sao aceitaveis como interpretagao geral da psico- 
logia coletiva do brasileiro, ate que ponto anulam a si mes- 
mas. Uma tal demonstra^ao tem ainda importancia porque, 
se verificamos o carater ilogico da ideologia, seremos levados 
a supor uma origem extra-teorica, disfargada pela exposigao 
cientifica. 

Mas e:te problema tambem apenas indiretamente nps 
interessou na pesquisa e nos limitaremos a exemplificar as 
contradigoes. 

Considere-se, como um todo, a descrigao de Paulo Prado. 
O autor, durante todo o livro, procura demonstrar a origem 
historica de inferioridade do brasileiro. Entretanto, ja np 
fim de Retrato do Brasil supoe a possibilidade de que uma 
guerra ou uma revolugao modifiquem inteiramente a menta- 
lidade do brasileiro e o tornem capaz de adaptar-se ao mun- 
do contemporaneo. A contradigao parece evidente: se a tris- 
teza — origem da indiferenga e de outras mas qualidades — 
e conseqiiencia de transmissao de caracteres adquiridos par 
nossos antepassados e aparecem em toda a nossa histdria, 
como supor uma transformagao brusca, realizada por um uni- 
co acontecimento social? 

Outro exemplo dessa contradigao pode ser notado em 
Sergio Buarque de Holanda. Inicialmente, o autor nos diz 
que os Portugueses sao caracteristicamente aventureiros e 
que este trago explica nao so a colonizagao do Brasil como 
muitos dos trapos psicologicos do brasileiro atual. Mas, de 
outro lado, ao explicar o pequeno ou nenhum exito da colo- 
nizagao holandesa no Brasil, atribui esse fracasso ao fato de 
que os holandeses nao conseguiram trabalhadores, mas ape- 
njas aventureiros para a tarefa. 

Mais um exemplo, apenas: Affonso Celso atribui ao ca- 
rater do brasileiro — desde a sua formagao — tragos inerentes 
as ragas que entraram em nossa formagao. Ao referir-se as 
mas qualidades pensa poder atribui-las a circunstancias geo- 
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graficas cm sociais (a indolencia explicada como conseqiien- 
cia das "facilidades da vida"). 

Claro, poderiamos perguntar agora qual a origem da 
deformagao teorica, as vezes tao evidente em nossos ideologos. 

Se nao se aceita — e nao parece possivel aceitar — a 
deformagao como conseqliencia, unicamente, de incompreen- 
sao da teoria aceita, devemos procurar sua origem em outros 
dados. 

Tomemos como exemplo, primeiramente, a descrigao de 
Euclides da Cunha. Aceitando a teoria de que o hibrido ra- 
cial e um degenerado, deveria descrever, como tal, o sertane- 
jo do Nordeste. Sua descrigao, entretanto, resume-se a ex- 
pressao famosa do "sertanejo, antes de tudo um forte". 

Para chegar a esta descrigao, Euclides forjou uma expli- 
cagao curiosissima: o paulista (cruzamento de branco e in- 
digena) vive varios seculos no sertao, sem cruzar-se com 
negros e sem necessitar enfrentar o "peso de uma civilizagao". 
Por isso, o sertanejo pode desenvolver-se num forte. 

Neste caso concreto, qual a origem da deformagao teori- 
ca? Parece-nos que seria imposivel, para Euclides da Cunha, 
continuar afirmando a inferioridade do hibrido, diante da 
observagao do comportamento do sertanejo. Em outras pala- 
vras, a teoria e deformada para poder dar conta da realidade. 
Claro, a deformagao se faz ainda nos quadros da ciencia do 
seu tempo, acrescentando-lhe um pouco mais de fantasia. 

O processo de deformagao e tambem observavel em Cruz 
Costa; a sua funigao e ainda a mesma. Aceitando integralmen- 
te a teoria historicista ou o materiahsmo historico, seria im- 
praticavel uma analise do pensamento brasileiro, pois este pen- 
samento e, em grande parte, originario de outras condicoes de 
vida, transpondo para o Brasil as teorias surgidas na Europa. 
Por isso o interesse de Cruz Costa se centraliza em torno das 
vicissitudes e das transformagoes por que passa o pensamen- 
to europeu no Brasil. Neste caso, a deformagao e a adequa- 
gao da teoria as condigoes da vida intelectual brasileira; sem 
deformar, seria imposslvel a analise. 
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Nao estenderemos a mesma demonstra/jao a todos os au- 
tores, nem este e nosso problema agora. Importa considerar 
apenas a origem da defonnagao teorica: esta parece estar, 
primeiramente, no fato de que a teoria europeia e inadequada 
para interpretar a realidade brasileira. A inadequagao resul- 
ta do fato de que a realidade europeia ou americana em que 
nasceu a teoria, ei diversa daquela a que o teorico brasileiro 
procura aplica-la. 

Alias, com intengao um pouco diferente, Freyer ja fez a 
mesma observagao a proposito da transposicao da Sociologia 
americana para a vida alema (44). 

Como acabamos de ver, as ideologias nao podem ser ex- 
plicadas exclusivamente pela aceitagao de teorias europeias 
ou americanas, pois nestas se introduzem deforma^oes que 
as falseiam, as vezes inteiramente (e o caso da teoria de Ar- 
thur Ramos). Alem disso, apresentam nitidas contradigoes 
em suas afirmagoes. 

Diante destas verificagoes, podemos perguntar pela ori- 
gem das ideologias. Podemos procurar a fonte em que suas 
afirmagoes foram apreendidas. 

Mas, antes de o fazer, lembremos que a hipotese segundo 
a qual a ideologia nao decorre unicamente das teorias, pode 
ser, ao menos parcialmente, comprovada, se tivermos meios 
de verificar a descrigao do brasileiro por individuos sem teo- 
ria. Para esta comprovagao — evidentemente limitada — 
realizamos a esquisa sobre estereotipos, relatada na parte III 
deste estudo. 

Atraves da teoria de ragas superiores e inferiores ou atra- 
ves da inferioridade do hibrido, chega-se a ideia de inferio- 
ridade do brasileiro. Neste caso, a explicagao do trago infe- 
rior e feita responsabilizando o negro ou o indigena (muitO' 
mais freqiientemente o negro), e a explicagao depende — ao 
menos teoricamente — das teorias europeias sobre as ragas. 

Mas quando os ideologos, em vez de descrever as caracte- 
risticas do brasileiro como conseqiiencia do negro ou do ame- 

(44) . —' Hans Freyer — La Sociologia — Cienoia de la Re alidad, trad. Losada, pg- 
18-19. 



— 184 — 

rindio, o fazem atraves de nossa dependencia de Portugal, a 
perspectiva tambem nao e otimista. Isto porque Portugal e 
Espanha, debatem-se, ao menos intelectualmente, em drama 
semelhante, em suas conseqiiencias, senau em sua origem, ao 
nosso: a decadencia do pais. Como os brasileiros, os ibericos 
tambem procuram uma explicagao para sua inferioridade 
diante dos outros povos. Na Espanha, isto pode ser observado 
em Ortega y Gasset (45), em Unamuno (46). Em Portugal, 
pode ser notado, sobretudo, no grupo dos "vencidos da vi- 
da" (47). 

A Comparacao com outros povos 

Como ja observaram Roger Bastide e Leopoldo Zea, o la- 
tino-americano tira seu sentimento de inferioridade como povo 
de uma comparagao com o norte-americano. Este e um mo- 
delo e a discordancia do modelo explica a deficiencia do povo. 
Mas nao apenas ao americano e comparado o povo brasileiro. 

Tentemos aproximar-nos da descrigao do americano e 
veremos como sua figura permanece imprecisa, nunca exis- 
tindo uma comparacao com tragos efetivamente observados. 
Entretanto, na maioria das vezes em que a comparagao apa- 
rece, e desfavoravel ao brasileiro, embora nao o seja sempre. 
Em Affonso Celso a comparagao e favoravel ao brasileiro e ao 
portugues, ao lembrar que os senhores de escravos, "nem 
sempre benevolos, foram melhores que os americanos" (pg. 
96). Pela descrigao de Affonso Celso tem-se a impressao de 
que o americano ainda nao era o modelo para o brasileiro: por 
isso, pode escrever que os outros povos se avantajam ao bra- 

(45). — Ortega y Gasset — Espaiia Invertebrada (V. citagao, Parte I, pg. 27). 
(46). — "Atraviesa la sociedad espailola honda crisis; hay en su seno reajustes ilntimos, 

vivaz trasiego de elementos   y por de fuera, un desesperante marasmo*' 
Miguel de Unamuno. "En tomo al Casticismo" in Ensayos, Madrid, pg. ,125. 

(47) . — Sobre a critica dos "vencidos da vida" a Portugal, Fidelino de Figueiredo — 
Historia da LHeratura Realist a, 3a. ed., pg. 392; v. tambem de Antero de 
Quental "Causas da Decadencia dos Povos Peninsulares nos ultimos tres seculos" 
in Prosas Escolhidas, pg. 95 ss. Mais recentemente, a mesma ideV'a da deca- 
dencia pode Ber verificada em Antonio Sergio: "O Reino Cadaveroso" in Ensaios 
v. 11, pg. 17 ss. 
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sileiro apenas naquilo que a idade Ihes deu, (pg. 99) fazendo 
aqui clara referenda aos europeus. 

Em Euclides da Cunha nao notamos refencia ao ame- 
ricano do norte. Ja em Manoel Bomfim a referenda e bem 
nitida. Ao explicar algumas das caractensticas dos latino- 
americanos como conseqiiencia da organizagao do Estado pa- 
rasitario, mostra a diferenga entre essa organizacao e a dos 
Estados Unidos. 

Em outros dois autores, aproximadamente da mesma epo- 
ca de Manoel Bomfim, e aqui nao analisados por nao se refe- 
rirem especificamente ao carater nacional brasileiro, podemos 
encontrar comparagao muito significativa entre os Estados 
Unidos e o Brasil. Em Jose Verissimo (48) — A Educacao 
Nacional, a pg. XXII ss. notamos a comparagao entre a edu- 
capao brasileira e a americana, referindo-se tambem as con- 
digoes de formagao dos Estados Unidos, muito superiores as 
nossas. Basta um trecho para dar ideia da descrigao de Ve- 
rissimo: "Universidades ha nos Estados Unidos (e ali a uni- 
versidade realiza plenamente, como em nenhum outro pais, 
a sua denominacao) cuja renda, nao das propinas dos seus 
alunos, mas dos bens que Ihes constituem a sollda base de 
existencia, e igual a tudo o que gasta a Uniao brasileira com 
o ensino publico a seu cargo". O importante a observar, no 
caso concrete, e que Verissimo nao analisa as populacoes e 
os recursos dos dois paises, tornando a comparagao inteira- 
mente sem significagao. 

Em Nina Rodrigues: "Na trilogia do clima intertropical 
inospito aos brancos, que flagela grande extensao do pais; 
do negro que quase nao se civiliza; do portugues rotineiro e 
improgressista, duas circunstancias conferem ao segundo sa- 
liente preemimencia: a mao forte contra o branco que Ihe em- 
presta o clima tropical, as vastas proporgoes do mesticamento 
que, entregando o pais a mestigos, acabara privando-o, por 
largo prazo pelo menos, da dire^ao suprema da raga branca. 
E esta foi a garantia da civilizagao nos Estados Unidos" (49). 

(48). — 
(49). — 

Jose Verissimo — 
Nina Rodrigues — 
17-18. 

A Educacao Nacional, 2a. edigao, pgs. XXII e XXWI. 
Os Africanos no Brasil. O livro foi escrito em 1906. Pgs. 
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Outro autor em que se pode observar a comparagao en- 
tre o brasileiro e o americano e Paulo Prado. Para ele, a com- 
preenpao das diferengas entre o Brasil e os Estados Unidos 
pode ser obtida atraves da historia dos dais paises; o purita- 
nismo deu a caracteristica fundamental do povo americano 
(v. pg. 118). 

Esses sao os autores da fase que ja indicamos como sendo 
a dos valores absolutos. Se passamos para os da fase de va- 
lores relatives — Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Frey- 
re, Cruz Costa — havera a comparagao com o americano, 
mas sob uma forma bem diversa, ao menos na intengao. 

Gilberto Freyre aproxima o tipo de sociedade que se de- 
senvolveu no Brasil do tipo de sociedade do sul dos Estados 
Unidos (Casa Grande & Senzala, I v. pg. 17). Sergio Buar- 
que de Holanda indica que essa semelhanga e menor do que 
geralmente se pensa (Raizes do Brasil, pg. 51), enquanto Cruz 
Costa indica que tambem o americano vive, intelectualmen- 
te, na dependencia da Europa (O desenvolvimento da Filoso- 
fia ... pg. 11). 

Como e facil observar por estas indicagoes, a comparagao 
com o americano tern significado muito diverso, se pensamos 
nas duas fases ja descritas; na fase dos valores absolutos da 
cultura, a comparagao e o indicio de uma inferioridade; na 
dos valores relatives, a comparagao apenas indica as seme- 
Ihangas ou diferengas entre os dois povos. 

Mas, alem da comparagao explicita com o americano os 
ideologos nos apresentam descrigoes onde, implicitamente, 
verificamos uma comparagao mal defirrida com outros povos. 
Geralmente, quando isto acontece, estamos diante de uma 
comparagao com europeus, mas nao espanhois e Portugue- 
ses, porque estes sao considerados como determinadores do 
carater nacional brasileiro. Esta a descrigao de Sergio Buar- 
que de Holanda, de Cruz Costa, de Gilberto Freyre. 

Entretanto, porque mal definida e imprecisa, a compa- 
ragao e dificilmente analisavel. E' antes uma atmosfera men- 
tal, notada apenas quando lemos os ideologos, sendo uma 
impressao que nao podemos reduzir, sem destrui-la, a uma 
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formula. A comparagao, neste caso, nao se faz com uma 
qualidade do brasileiro, apresentada como peculiar. 

As conseqiiencias dos tracos psicologicos para a 
vida brasileira 

Se e verdade que os ideologos explicam os tragos psico- 
logicos como conseqiiencia de alguns fatdres basicos — a 
raga, o meio geografico, a historia, a cultura, — a partir da 
descrijgao, a vida brasileira e compreendida como conseqiien- 
cia desses tragos psicologicos. Dizendo de outro modo, nao 
se procura descrever a vida econdmica e, mais amplamente, 
a vida social como responsavel pelas condigdes de desenvolr 
vimento do Brasil. Ao contrario, a vida mental e que seria 
a responsavel por tdda a vida nacional. 

Esta suposigao nao aparece, integralmente, em Affonso 
Celso, mas, como acabamos de ver, apenas ao referir-se as 
mas qualidades pensa poder atribui-las as condigdes da vida 
no Brasil. Ja Euclides da Cunha descreve a vida do serta- 
nejo como conseqiiencia de sua vida mental, Em Manoel 
Bomfim observamos ainda a mesma coisa, considerando os 
tragos psicologicos como responsaveis pelo atraso das socie- 
dades latino-americanas (o conservantismo, o parasitismo). 

Em Paulo Prado esta forma de descrigao esta inteira- 
mente formulada, inclusive ao dizer que o espirito de aven- 
tura foi responsavel pelos empreendimentos capitalistas do 
Renascimento. 

Oliveira Vianna apresenta ainda a mesma descrigao (a 
vida politica como resultado de caracteristicas psicologicas 
do brasileiro — V. pg. 113), embora em alguns casos con- 
cretes indique as condi)g6es de vida como responsaveis pelo 
aparecimento de algumas caracteristicas psicologicas. Neste 
caso estaria sua descrigao das qualidades do homem rural, 
em que as condigdes de vida exigem a manifestagao da fi- 
delidade a palavra dada (Pop. Meridionals, I v., pg. 71). 

Esta e tambem a descrigao de Sergio Buarque de Ho- 
landa, ao apresentar o tipo de exploragao economica do Bra- 
sil como conseqiiencia do espirito de aventura, e apenas se- 
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cur/dariamente determinada pelas condigoes da terra, e da 
situagao economica da Europa. 

A mesma coisa pode ser observada em Cruz Costa, ao 
explicar o desenvolvimento intelectual brasileiro como con- 
seqiiencia do espirito pratico (v. pg. 171), embora tambem 
lembrando as condigoes de vida (A Filosofia no Brasil, pg. 
21). 

Nao parece necessario estender a analise aos outros ideo- 
logos; todos consideram os tragos psicologicos como responsa- 
veis pela vida nacional. Poderiamos perguntar agora qual a 
conseqiiencia disto para a sua concepgao do Brasil e de suas 
possibilidades de desenvolvimento. 

Note-se que os ideologos (os da fase de valores absolutos) 
movem-se numa questao insoluvel; se as caracteristicas psi- 
cologicas sao as responsaveis pelas condigoes da vida brasi- 
leira, seria necessario modifica-las para modificar a vida na- 
cional. Mas, de outro lado, as caracteristicas psicologicas sao 
conseqiiencias de nossa historia e esta nao pode ser modifi- 
cada. 

fisse circulo vicioso aparece em toda a nitidez em Ma- 
noel Bomfim e Paulo Prado. O primeiro apresenta a edu- 
cagao com formula capaz de solucionar os males brasileiros; 
Paulo Prado indica a revolu^ao ou a guerra como sol'ugoes. 

Estas formas de superar a inferioridade nacional indi- 
cam uma das possibilidades de interpretagao das ideologias, 
como teorias de uma elite, aspecto que desenvolvemos em 
paragrafo seguinte. 

Claro, este problema nao existe — pelo menos sob a 
mesma forma — para os autores da fase de valores relativos 
porque, neste caso, cada cultura deve desenvolver sua pro- 
pria maneira de viver. 

As ideologias como preconceito de raga e de classe 

A primeira possibilidade de interpretagao, como ja in- 
dicamos, seria supor a descrigao como conseqiiencia da pers- 
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pectiva teorica; mas ja demonstramos que essa hipotese nao 
pode dar conta das descriqoes encontradas. 

Tentemos, portanto, verificar quais seriam as hipoteses 
para explicar essa origem. 

Pensamos que ha, ao menos, tres possibilidades de in- 
terpretagao: 1) transposigao de uma teoria europeia de su- 
perioridade de ragas ou povos para uma teoria de classes; 
2) a ideologia coma projegao de conflitos ou caracteres in- 
dividuais dos ideologos; 3) a percepgao de quahdades reais 
do grupo d'escrito. 

Examinemos cada uma das hipoteses, a fim de verificar 
sua possivel adequagao aos fenomenos encontrados. 

A primeira hipotese poderia ser formulada da seguinte 
forma: se as interpretaigoes sao apresentadas por individuos 
da classe alta ou media, a sua descrigao das caracteristicas 
brasileiras seria decorrente da aceitagao da teoria europeia 
de superioridade da raga branca, Assim os ideologos esta- 
riam identificados com o grupo branco e sua descrigao seria 
atribuigao de qualidades inferiores a classe baixa (onde, 
precisamente, estariam localizados os negros e os hibridos). 

Supomos que esta hipotese e correta para explicar pelo 
menos algumas das ideologias. A suposigao de Euclides da 
Cunha quanto a inferioridade do mestigo do litoral parece 
enquadrar-se perfeitamente nesta hipotese. O mestigo e um 
decadente porque todo mestigo herda mas qualidades da raga 
inferior e nao as boas da raga superior. 

Por esta hipotese tambem se explicaria a teoria de Paulo 
Prado. Embora nao aceitando a ideia de inferioridade das 
ra^as, aceita ainda a inferioridade do hibrido e a possibili- 
dade de chegarmos a encontrar defeitos decorrentes espe- 
cificamente da hibridizagao. 

Mas a hipotese e adequada, ainda com maior rigor, a 
teoria de Affonso Arinos de Mello Franco. Com efeito, a 
ideia fundamental de seu livro — a existencia de residues 
afro-indios na vida brasileira — e a demonstragao desta 
identificagao com uma elite branca, europeia, e a descrigao 
de mas qualidades nas classes inferiores da sociedade brasi- 
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lieira. fiste preconceito aparece muito njLtidamente, por 
exemplo, quando compara as negras ou mestigas brasileiras 
as portuguesas (v. pg. 148). 

Ainda a mesma hipotese explicaria a ideia de Arthur 
Ramos segundo a qual o brasileiro teria, no inconsciente co- 
letivo, restos de culturas primitivas, que o impediriam de 
atingir a verdadeira civilizagao (v, pg. 155). 

Esta hipotese poderia ser, ao menos parcialmente com- 
provada, pelo fato de, coma ja dissemos, os grupos de cor 
ou mestizos estarem nas camadas mais baixas da popula- 
gao (50). 

Mas naa se aplicaria aqueles autores que atribuem aos 
Portugueses (ou, mais amplamente, aos ibericos) a origem 
de nossas caracteristicas psicologicas coletivas. Neste caso 
estariam Sergio Buarque de Holanda, Cruz Costa e Gilberto 
Freyre, embora em graus diferentes. Assim, Sergio Buarque 
de Holanda apresenta a ideia que de Portugal "nos veio a 
forma atual de nossa cultura", (v. pg. 131), que Cruz Costa 
aceita, demonstrando-a para o caso da vida intelectual (v. 
pg. 171). 

Ja Gilberto Freyre afasta-se um pouco dessa ideia, ao 
afirmar que "todo brasileiro.. . traz na alma, quando nao 
na alma e no corpo... a sombra ou pelo menos, a pinta, do 
indigena ou do negro" (Casa Grande & Senzala, II v. pg. 
479). 

A idelologia como projegao de caracteres pessoais do ideologo 

i 
Ja vimos que alguns autores (Parte I, pg. 74) tern su- 

posto a possibilidade de interpretar as descrigoes de um 
povo pelo outro como resultado de projegao de caracteris- 
ticas proprias, atribuidas aos outros. 

(SO). —< Costa Pinto — O Negro no Rio de Janeiro, pg. 64; Charles Wagjey et als., 
Races at Classes dans le Bresil Rural, pg. 164; Thales de Azevedo — Les Jtlites 
de Couleur dans une ville bresitienne, pg. 34 ss.; Rene Ribeiro — "Situa?ao 
£tnica no Nordeste" in Soclologia, V. XV, n. 3. Agosto de 1953, pg. 212. 
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Para as ideologias que estamos examinando, essa inter- 
pretagao nao seria inteiramente adequada, pois analisamos 
descrigoes de um povo por individuos desse mesmo povo, 
Mas a ideia de projegao nao perderia o seu valor, pois seria 
possivel supor a descrigao como projeqao de caracteristicas 
pessoais. 

Ora, esta hipotese nao parece suficiente para explicar 
as descrigoes, uma vez que encontramos caracteristicas mui- 
to semelhantes, descritas por varios autores. Sem duvida, 
seria possivel pensar que as diferengas existentes entre as 
varias descrigoes resultariam da interferencia de qualidades 
pessoais, apresentadas como existentes no povo. De outro 
ladio, se relacionarmos esta hipotese com a ideia de que as 
ideologias apresentam preconceito de raga ou de classe, se- 
riamos levados a admitir a hipotese de que sao atribuidas 
a outra classe ou raga as mas qualidades observadas em si 
mesmo (v. Parte III, onde expomos esta teoria, a proposito 
dos estereotipos). 

Mas a hipotese de projegao de caracteres observados em 
si mesmo poderia ser formulada de outra forma, capaz de 
explicar a semelhaniga entre as varias descrigoes. Seria su- 
por que as qualidade sao as observadas pelos ideologos, em 
suas personalidades, mas como todos receberam a mesma 
cultura, ou passaram pelo mesmo processo de encultura- 
mento, podem descrever tragos semelhantes. 

A descrigao como resultado de caracteristicas reals observadas 

Supomos que a coincidencia das descrigoes sugere a hi- 
potese de as ideologias revelarem caracteristicas reais do 
brasileiro. Certamente, a hipotese anterior, segundo a qual 
as ideologias manifestam preconceito de raga ou classe nao 
nos parece possa ser afastada inteiramente. Mas, como pro- 
curaremos demonstrar na Parte III deste ensaio, mesmo nas 
descrigoes feitas a partir do preconceito nao e possivel eli- 
minar, com facilidade, a ideia de caracteristicas reais obser- 
vadas. 
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A hipotese de caracteristicas reais descritas atraves de 
formulagoes nao cientificas, foi apresentada muito clara- 
mente por Solomon Asch, embora referindo-se apenas aos 
grupos estranhos, isto e, aqueles de que nao participamos 
(51). 

De outro lado, o mesmo autor reconhece que nao esta- 
mos ainda em condigoes de des:crever exatamente como se 
formam essas impressoes sobre grupos. Assim, "we are not 
in a position to answer certain first questions such as — 
What are the organizational properties of group impres- 
sions? In what respects to they differ among individuals? 
What condition determine their rigidity and lability?" (pg. 
235). 

Nossa pesquisa pode demonstrar que, nao apenas as des- 
crigoes de um povo por individuos de outro sao muito pro- 
ximas, como tambem as descrigoes por participantes do 
grupo sao muito proximas. Uma etapa posterior do estudo 
seria verificar se as descrigoes de estrangeiros coincidem com 
as de brasileiros e se a descrigao pode ser confirmada por 
metodos mais precisos. 

(51). — Solomon Asch —< Social Psychology, pg • 221. 



TERCEIRA PARTE 

PESQUISA S6BRE ESTERE6TIPOS NACIONAIS DE 
ALUNOS DO CURSO SECUNDARIO 

Objetivo de pesquisa 

O objetivo desta pesquisa, foi verificar se existe possibi- 
lidade de estabelecer-se relagao entre as ideologias do cara- 
ter nacional brasileiro e os estereotipos dos proprios brasi- 
leiros sobre suas caracteristicas coletivas e, no caso de 
existir essa posubilidade, saber se sao ou nao coincidentes 
as ideologias e os estereotipos. 

A este objetivo fundamental vieram juntar-se dois ou- 
tros problemas, certamente relacionados com o primeiro: a 
origem e, conseqiientemente, a validez dos estereotipos ou 
sua adequagao aos grupos estereotipados. Embora, por mo- 
tives explicados mais adiante, nosso estudo tenha sido feito 
com reduzido mimero de sujeitos, supomos que a pesquisa 
apresenta algumas interessantes sugestoes para futuras ana- 
lises e permite comparagoes com estudos conduzidos em ou- 
tros paises, embora com metodos diferentes. 

Na parte II, capitulo I, deste estudo, procuramos definir 
nossa posigao quanto a origem das ideologias: embora nos 
parega contraditorio admitir a priori a determinagao exis- 
tencial das ideologias, nao afastamos a possibilidade de que, 
em alguns casos particulares e delimitados, exista tal deter- 
minagao. Ora, se pudessemos verificar a coincidencia entre 
as ideologias do carater nacional e os estereotipos, ao menos 
uma parte desta hipotese (a da determinagao existencial 
das ideologias) estaria comprovada, pois se no estereotipo 
nao existe uma justificagao teorica a permitir determinada 
afirmagao, encontrar a mesma ideia na ideologia provavel- 
mente nos permite pensar que as ideologias e os estereoti- 
pos tern a mesma origem. 
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Entretanto, no mesmo capitulo ja indicado, procuramos 
mostrar que a origem extra-teorica da ideologia nao afeta 
sua validez, assim como, do ponto de vista individual, o odio 
ou o amor a uma pessoa nao impedem a analise justa de sua 
personalidade, embora, e certo, tornem mais dificil uma 
apreciapao objetiva. 

As teorias sdbre a origem e validez dos estereotipos 

Grande numero de autores tern salientado o carater 
ilogico e alogico do estereotipo, enquanto outros reconhecem 
a existencia de um fundo de verdade, pelo menos em alguns 
dos estereotipos analisados. Como nao pretendemos fazer 
trabalho de erudigao, tomamos alguns autores basicos e pro- 
curaremos sintetizar suas teorias sobre a origem e a validez 
do estereotipo. Como se vera, nao existe uma teoria unifor- 
memente aceita sobre o assunto, e sequer os autores apre- 
septam coerencia em suas analises. 

Em Kimball Young (1) encontraremos a seguinte de- 
finigao de estereotipo "... a false classificatory concept to 
which as a rule, some strong emotional-feeling tone of like 
or dislike, approval or disapproval, is attached. To illustra- 
te this, the stereotype "wop" is used to classify all Italians 
without regard to any logically sound basis in fact for such 
classification" (pg. 189). Mas logo adiante, depois de suma- 
riar o conhecido experimento de Rice (feito com retratos 
de pessoas de origem diferente e posigao politica e social di- 
ferente, mas cujos nomes nao eram revelados aos sujeitos) 
diz: "These results show not only that stereotypes may dis- 
tort or direct human judgments, but also that stereotypes 
are not necessarily or entirely foolish. They grow up with 
people and events or with verbal and pictorial communica- 
tions about them" (pg. 192). O autor procura explicar a 
falsidade de estereotipos pelo fato de terem origem na ob- 
servagao de alguns individuos e dai estenderem-se indevida- 

(1). — Kimball Young — Handbook of Social Psychology. 
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rnente a todos os participantes do grupo considerado. Nao 
e dificil perceber que Kimball Young procura demonstrar ou 
supoe uma origem para o estereotipo falso e outra para o 
estereotipo verdadeiro ou o que corresponde, pelo menos, a 
uma parte da realidade. Em outros termos, o estereotipo 
falso seria explicado pelo sentimento contrario a determl- 
nado grupo, enquanto o estereotipo parcialmente verdadeiro 
teria origem na observagao de individuos. Segundo essa 
ideia, portanto, seriamos levados a admitir duas especies de 
estereotipos: os verdadeiros e os falsos. 

Num contexto mais completo, Gordon Allport (2), apre- 
senta aproximadamente a mesma teoria. Para ele, "uma 
ideia certamente decorre de algum lugar", e se formulamos 
um juizo baseado em certa probabilidade do acerto, tal jul- 
zo nao podera ser denominado estereotipo, pois este pode 
desenvolver-se contra cu apesar de toda a evidencia. Mas, 
alem disso, o autor reconhece que muitos estereotipos tern 
"um grao de verdade" como, por exemplo, quando se diz que 
os judeus sao os "assassinos de Cristo", esquecendo-se, en- 
tretanto, de mencionar que os romanos tambem participa- 
ram de sua condenagao e execugao. E, depois de reconhe- 
cer nao apenas que alguns estereotipos tern "um grao de 
verdade", como tambem, as vezes, sao favoraveis ao grupo 
considerado, Allport propoe como definigao de estereotipos: 
"uma crenga exagerada associada a uma categoria. Sua fun- 
gao e justificar (racionalizar) nossa conduta com relagao 
a essa categoria" (pg. 191). O autor lembra os estudos que 
assinalaram a origem do estereotipo nos conflitos indivi- 
duais, e resumira as varias teorias dizendo "stereotypes may 
or may not originate in a kernel of truth; they aid people 
in simplifying their categories; they justify hostility; some- 
times they serve as projections screens for our personal con- 
flicts". Alem destes, acrescenta que outro fator importante 
na manutengao dos estereotipos reside no fato de serem con- 
tinuamente repetidos pelo cinema, jornais, revistas e radio. 

(2). — Gordon W. Allport — The Nature ol Prejudice, cap 12 e 15. 
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Desta forma, verifica-se facilmente tanto em Allport 
quanto em Kimball Young, a existencia de uma pergunta 
nao respondida, sequer inteiramente formulada: como se 
pode compreender que alguns estereotipos sejam verdadeiros 
e outros falsos? 

Ao sumariar as varias pesquisas e as varias teorias exis- 
tentes sobre o estereotipo, Otto Klineberg (3), como os dois 
autores antes citados, continua a mover-se entre as duas 
hipoteses, sem conseguir um esclarecimento dos pontos de vis- 
ta, ou uma nova formulagao. 

Klineberg distingue muito claramente as duas teorias no 
estudo do estereotipo; aquela que o julga inteiramente falso 
e a que admite um fundo de verdade nele existente. 

A favor da primeira hipotese estaria sobretudo a varia- 
cao das imagens oferecidas pelos estereotipos (embora o au- 
tor reconheca a possibilidade de uma variagao real do grupo 
con/?iderado, e, portanto, possibilidade de que o estereotipo 
seja verdadeiro apesar de sua variajcao no tempo). Enfim, 
para Klineberg, "parece muito mais provavel que a imagem 
varie em fungao das condipoes economicas e sociais e, assim, 
o estereotipo nao esteja necessariamente apoiado em experien- 
cias reais" (pg. 141). Entretanto, a mesma pagina, o autor 
pode afirmar que "certos estudos de estereotipos efetivamen- 
te revelaram que estes continham uma parte de verdade" 
(idem). Entao, passa a enumerar varios estudos que demons- 
tram o estereotipo como sem base real, e os outros que de- 
monstram sua decorrencia da realidade. 

Mas onde a problema da relapao entre o estereotipo e a 
realidade poderia ter aparecido com toda a clareza seria no es- 
tudo de Brunno Bettelheim e Morris Janowitz (4), quando 
os autores examinaram os estereotipos apresentados por vete- 
ranos americanos sobre judeus e negros. E poderia ter apa- 
recido com toda a clareza por que os negros e judeus nao sao 
apresentados com as mesmas qualidades ou os mesmos de- 

(3). —• Otto Klineberg — ttats de Tension et Comprehension Internationale, cap. in. 
(4) . — Bruno Bettelheim e Morris Janowitz — Dynamics ol Prejudice. 
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feitos pelos mesmos individuos. Entretanto, os autores nao 
se interessaram pela analise da estereotipado, procurando re- 
solver a questao exclusivamente atraves do estudo dos porta- 
dores de preconceito. Assim, para eles, se os estereotipos apre- 
sentados a respeito de negros e judeus nao sao identicos, isto 
se explicaria pela fungao dife rente que os dois grupos mino- 
ritarios tem para os individuos que apresentam preconceito. 
A partir desta ideia, chegam a formular a hip6te:e de que os 
estereotipos nada mais sao que projejcoes de conflitos exis- 
tentes em nos. Os judeus recebsriam as projecoes dos confli- 
tos super-ego, os negros as dos conflitos do id. Sua afirmacao 
seria comprovada pela verificagao de que, na Alemanha, onde 
nao existia o grupo negro para ser combatido e estereotipado, 
o judeu era descrito como possuindo os defeitos indicados 
pelos americanos para judeus e niegros. Infelizmente, cs au- 
tores nao esclarecem se todos os defeitos apresentados como 
caracteristicos do negro americano eram atribuidos aos ju- 
deus pelos alemaes (este aspecto e importante, pois se isto 
nao se da, a hipotese ja seria insustentavel, pelo menos na 
forma apresentada). Outro fato a confirmar sua ideia seria 
que a experiencia no exercito — onde houve contacto com 
negros e judeus — nao foi suficiente para modificar os este- 
reotipos. Neste caso, nao pensamos que o contacto com o 
grupo seja suficiente para afastar o estereotipo, porque tam- 
bem se poderia imaginar a possibilidade de o contacto confir- 
mar a ideia preconcebida, se as vitimas do preconceito real- 
mente apresentam o comportamento suposto. 

Como se ve, Bettelheim e Janowitz afastam qualquer 
possibilidade de que o estereotipo apresente relaqao com a 
realidade observada, atribuindo sua origem exclusivamente 
a conflitos de personalidade. 

William Pitt e Jacob A. Goldeberg (5) inclinam-se tam- 
bem a aceitagao da tese segundo a qual o estereotipo e uma 
ideia falseada pelo interesse dos sujeitos. O sugestivo de sua 
apresentaqao reside no fato de, mais ainda do que Allport, 
salientarem a relagao entre o estereotipo e o bode expiatorio. 

(5). -— William J. Pitt e Jacob Goldeberg — Psychology, part. 4. 
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Esta ideia e decorrente da teoria da frustragao-agressao segun- 
do a qual o individuo frustrado se torna agressivo, e sua agres- 
sividade se langa sobre pessoas ou grupos inocentes, isto e, 
os bodes expiatorios. Para os autores, os estereotipos decorrem 
de "associagoes ilogicas de ideias e atitudes" (pg. 293), e sao 
por isso mesmo falsos, ou melhor, sua rela/gao com a realidade 
e pequena. Ainda aqui, como se nota, os autores preferem 
nao afirmar o desligamento completo entre o estereotipo e a 
realidade observavel, tao certo e que, em muitos casos, os es- 
tereotipos efetivamente apresentam uma verificagao — em- 
bora imprecisa ou deformada — de comportamento dos gru- 
pos estereotipados. 

Mas a posigao extrema na afirmagao da ilogicidade do 
estereotipo foi a apresentada por Eysenck e Crown (6). Re- 
petiram o questionario de Katz e Braly, e encontraram apro- 
ximadamente os mesmos resultados. Introduziram, entretan- 
to, um aspecto novo no questionario pedindo aos sujeitos que 
escrevessem sobre suas afirmagoes, e a metade dos sujeitos 
deixou claro nao tomar essas descrigoes muito a serio. A par- 
tir desta verificagao, Eysenck e Crown afirmam a necessidade 
de outras investigagoes para verificar, inclusive, a existencia 
dos estereotipos pois muito do que se diz sobre os estereotipos 
e viciado pelo fato de os sujeitos serem obrigados, pelo processo 
experimental, a dar respostas que nao correspondem a suas 
ideias verdadeiras sobre o assunto. 

Repetindo, para os autores, nao esta em duvida apenas a 
validez do estereotipo, mas tambem a sua existencia (isto e, 
a aceitagao pelos sujeitos que o manifestam) e discutivel. Ora, 
nossa pesquisa, como se vera mais adiante, procurou apre- 
sentar um novo fator, capaz talvez de verificar mais preci- 
samente a hipotese formulada por Eysenck. 

Mas antes de descrever nosso questionario e a forma de 
apresenta-lo, convem lembrar algumas das pesquisas ja rea- 
lizadas — e os seus resultados — e tentar verificar os pontos 
mais discutiveis e sugestivos existentes nessas pequisas. 

(6). — H. J. Eysenck — "War and Aggressiveness — a survey of Social Attitudes 
Studies" in I. H. Pear — Psychological Factors of Peace and Wan, pgp. 49 ss. 
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O interesse do exame de algumas pesquisas reside no 
fato de nestes casos concretos, encontrarmos as qualidades 
atribuidas aos varios povos, sua variagao no tempo, e alguns 
problemas da interpretagao. 

Dos mais conhecidos destes estudos e o realizado por Da- 
niel Katz e Kenneth W. Braly (7), com 100 alunos de Prin- 
ceton . Katz e Braly apresentaram uma lista de 84 caracteris- 
ticas e 10 grupos (alemaes, italianos, chineses, irlandeses, in- 
gleses, negros, judeus amerlcanos, japoneses e turcos), soli- 
citando dos sujeitos que escolhessem tantas caracterlsticas 
quantas Ihes parecessem necessarias para descrever um povo 
ou um grupo racial. Varios autores tern se fundamentado 
neste estudo para mostrar que, se as respostas sao quantita- 
tivamente significativas no caso dos turcos (com os quais os 
estudantes nao tinham contacto algum), nao se pode supor o 
estereotipo como decorrencia de realidade efetivamente obser- 
vada. Entretanto, parece-nos, existe ai um aspecto salientado 
pelos autores, mas ao qual nao dao maior importancia e para 
o qual nao procuram uma forma de compreensao (talvez por 
partirem da ideia de uma determinagao irreal do estereotipo): 
embora negros e turcos sejam colocados na parte mais baixa 
da escala de preferencia, a concordancia quanto aos seus tra- 
gos caracteristicos e muito diferente; o maior acordo existe 
quanto aos negros, e o menor quanto aos turcos. Simplifi- 
cando, poderiamos dizer que, embora negros e turcos sejam 
considerados, por todo o grupo, como maus, um grande nu- 
mero concorda quanto as razoes pelas quais os negros sao 
maus, mas nao existe acordo quanto as mas qualidades dos 
turcos. Este simples resultado esta a indicar a existencia de 
um fator nao considerado, como procuraremos demonstrar 
mais adiante. 

Outra pesquisa que parece apresentar interesse para nos 
foi a realizada por Max Meenes (8) com um grupo de negros, 

(7). — In Journal of Abnormal and Social Psychology, 1933, XXVIII, reproduzido com 
modificacoes, em Readings in Social Psychology de New comb, Hartley and 
als. (eds.). Critica em Sprott —i Social Psychology, pgs. 211 ss. 

(8). — "A Comparision of Racial Stereotypes of 1935 and 1942" in The Journal of 
Social Psychology, v. XVII, pgs. 327-336. 
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descrevendo 10 ra^as diferentes (na realidade, racas e nacio- 
nalidades). A pesquisa indicou que os e^tereotipos encontra- 
dos em 1935 concoxdam em larga medida com os resultados 
obtidos em 1942, exceto para o caso dos chineses, japoneses, 
alemaes, turcos e italianos. O estereotipo sobre o chines e mais 
favoravel em 1942 que em 1935, ao passo que o do japones o 
e menos. O do alemao ccncorda em grande parte com o de 
1935, excegao feita para os caracteres vingativo, cruel e des- 
leal. Quanto aos turcos e italianos, salienta o autor, embora 
as palavras empregadas nao sejam as mesmas, o quadro geral 
e muito semelhante nas duas pesquisas. 

Deixemos de lado as explicacoes dadas pelo autor, para 
notar que, nas modificagoes observadas de 1935 para 1942, g 
muito provavelmente existe uma influencia decisiva da si- g 
tuagao de guerra e da consideragao de paises aliados ou ini- 3 
migos (9) e, conseqiientemente, da propaganda contra ou a m 
favor de certo povo (10). f= 

Mas, nao poderemos, ainda aqui, perguntar por que de- S 
terminados tragos sao escolhidos pela propaganda, e nao ou- p 
tros? Nao poderiamos tentar saber se outros tragos apresen- 3 
tados seriam ou nao aceitos? Em outras palavras, seria possi- H 
vel perguntar se, no estereotipo favoravel ou desfavoravel, ^ 
apesar da interferencia de fatores ilogicos ou fantasticos, nao 
subsiste uma parte decorrente da observagao; entao, a defor- 5 
magao se faria, nao ao acaso, mas a partir de uma realidade ^ 
observada. 

A partir desta ideia, baseada principalmente no fato de 
que os estereotipos dos diferentes povos em conflito nao sao 
os mesmos e que os mesmos estereotipos sao apresentados por 

(9) . — Resultados semelhantes aos de Max Meenes foram obtidos por Irwin L. Child and 
Leonard W. Doob, "Factors Determining National Stereotypes" in The Journal 
of Social Psychology, v. XVII, pgs. 203-219. 

(10). — V. Raph H. Gundlach "The Atributes of an enemy, allied and domestic na- 
tionality group as seen by college students of different regionp" in The Journal 
of Social Psychology, vol. XIX, pgs. 249-258. Embora o autor nao fale em 
propaganda, a nao ser referindo-se ao estereotipo sobre os russos, os seus dados 
indicam a existencia da tendencia — ev.dentemente de se esperar — de este- 
reotipos favoraveis aos paises aliados e contraries aos inimigos. 
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individuos em situagao muito diferente, pensamos poder for- 
mular as seguintes hipoteses: 

a) os estereotipos nao tern todos a meFma origem. Al- 
guns se formarao a partir de situagdes de conflito: seria o 
caso dos estereotipos dos negros que podemcs' encontrar na 
sociedade americana; seria o caso do estereotipo de judeus 
que notamos em vai'ias sociedades europeias e americanas. 
Outros se formariam a partir de situagoes completamente di- 
ferentes, e seriam decorrentes das imagens de povos ofereci- 
das pelos jornais, cmema, historia, etc. fiste seria o caso dos 
estereotipos de turcos encontrados por Katz e Braly, na pes- 
quisa antes citada. Evidentemente, e posuvel que exista aqui 
a interferencia de outro fator, nao conflitual e que seria o 
temor ou antipatia por um povo diferente daquele a que per- 
tencemos. 

b) Conseqiientemente, a hipotese de que o estereotipo e 
unicamente projegao de conflitos individuals, e portanto in- 
depende da realidade observada — tese sustentada por Bette- 
Iheim e Janowitz — e inaceitavel. E e inaceitavel principal- 
mente por nao poder dar conta do fato de os varios estereo- 
tipos, de um mesmo grupo, acerca dos diferentes povos, nao 
serem identicos. 

c) A deformagao evidente do grupo estereotipado, que 
existe no estereotipo, deve ser compreendida nao apenas em 
fungao dos conflitos e frustragoes existentes nos sujeitos (os 
portadores de estereotipos), mas tambem em fungao das ca- 
racteristicas dos objetos (os grupos estereotipados). 

d) Uma das formas de compreender a origem dos estereo- 
tipos e interrogar os sujeitos, pois neste caso podemos obser- 
var como os estereotipos sao explicados e entendidos pelos 
seus portadores. Esta ideia ja foi sugerida por Kimball Young, 
mas apenas Eysenck e Crown procuraram verifica-la experi- 
mentalmente, pedindo aos sujeitos que escrevessem sobre os 
estereotipos por eles mesmos manifestados em questionario. 

Na realidade, nao pretendemos ter analisado ou verifica- 
do inteiramente todas estas hipoteses na pe^quisa adiante 
relatada, mas acreditamos ter posto a prova algumas delas. 
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Parece-nos evidente que somente outras pesquisas, comduzi- 
das em gnipos diferentes, poderao demopstrar se efetivamen- 
te em outros cases se verificarao os mesmos resultados per nos 
obtidos. 

Alem disso, levamos em conta a objegao de Eysenck e 
Crown e procuramos nao apenas obter explicaicoes dos sujei- 
tos, o que tinha side feito per esses psicologos, mas tambem 
modificar inteiramente a situaqao da prova, a fim de evitar 
alguns dos vicios apontados nas pesquisas usuais. 

Descri^ao da prova 

A prova de estereotipos foi respopdida por 152 alupos 
de quatro series diferentes, tres classes de 3a. serie do curso 
cientifico e uma serie do curso classico, do Colegio Mackenzie 
(grupo I). O grupo de controle foi constituido por uma classe 
de 3a. serie do curso cientifico do Colegio Paulistano e uma 
classe da Escola de Enfermagem da Universidade de Sao Pau- 
lo (Grupo II). 

Em todas as classes do grupo I foi seguido o mesmo pro- 
cesso de aplicagao da prova, mas nao esta eliminada a possi- 
bilidade de pequenas diferengas durante a preparagao das 
classes e a apresentacao da prova, pois nao houve uma expo- 
slgao memorizada ou lida, mas apenas um piano uniforme- 
mente seguido. De outro lado, se existiram pequenas diferen- 
^as durante a prova, nas varias classes, sua interferencia nao 
se revela nos resultados por nos obtidos. 

Todos os sujeitos (dos grupos I e II) sao alunos regulares 
do aplicador da prova, que em todos os casos estava na oca- 
siao ministrando um curso de Psicologia. A diferenga funda- 
mental esta no fato de que no grupo I a prova foi realizada 
como parte do curso, o que nao aconteceu no grupo II. 

A prova no grupo I 

Estudando, no context© do curso de Psicologia, os aspectos 
psicologicos apresentados pelos grandes grupos humanos, es- 
tudava-se o problema das ragas. Depois de expor as linhas ge- 
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rals das teorias racistas, o experimentador deu aos alunos a 
nogao de cultura (para mostrar as diferengas entre grupos hu- 
manos vivendo separadamente) e a nagao de marginalidade 
(para mostrar as diferengas de situagao dos grupos espacial- 
mente contiguos). 

Dentro do estudo da situagao diferente dos varies grupos, 
foi indicada aos sujeitos a variagao da mutua apreciagao dos 
grupos. Neste ponto, como exemplificagao de um dos casos 
de variagao da opiniao, indicaram-se os estereotipos como uma 
das formas mais comuns de apreciagao de um grupo pelo ou- 
tro; indicaram-se as duas hipdteses fundamentais sobre a 
validez dos estereotipos, a primeira admitindo nestes um fun- 
do de verdade e, a segunda, afirmando a sua falsidade. 

Foram apresentados exemplos favoraveis a ambas as cor- 
rentes. Em todas as classes apresentaram-ss os mesmos exem- 
plos: a variagao de estereotipos de chineses, em jornais ame- 
ricanos de epocas diferentes, atraves da qual se e levado a pen- 
sar na falsidade dos estereotipos (Otto Klineberg); as dife- 
rengas entre estereotipos de negros e judeus, onde se enconr 
traria possibilidade para admitir um fundo de verdade nos 
estereotipos, embora em ambos os casos exista evidente de- 
forma^ao. 

Neste ponto da exposigao, os alunos foram convidados 
a fazer uma pequena experiencia e para isso deveriam reti- 
rar uma folha de caderno e copiar o quadro que desenhamos 
na lousa (e a tabela adiante apresentada). 

Pediu-se que cada um selecionasse duas qualidades ou 
defeitos para cada povo e, se admitisse mais de duas, fizesse 
um esforgo para selecionar as duas que Ihe parecessem mais 
significativas ou mais notorias (mas poderia colocar 3 ou 
mais). Se pensasse em alguma qualidade nao indicada deve- 
ria coloca-la abaixo do quadro, na mesma folha. Se nao admi- 
tisse a possibilidade de atribuir qualquer caracteristica a 
nenhum dos povos, deveria entregar a folha em branco. Foi 
ainda esclarecido que qualquer resposta seria boa, desde que 
representasse a opiniao do sujeito, e foi prolbida qualquer 
comunicagao (retirando as provas dos que se comunicassem). 
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A organizagao da prova foi feita segundo alguns crite- 
rios que convem esclarecer. 

Inicialmente, seria ipteressante aprssentar um numero 
maior de caracteristicas a ser selecionadas, e um maior nu- 
mero de povos, mas varias aplicagoes de questionarios de- 
monstraram ao autor que, se exigimos grande numero de 
respcstas, as ultimas sao dadas mais ou menos ao acaso, com 
a preocupacao de terminar a prova. fiste fato — nao sabemos 
se ja observado antes — faz com que as ultimas re:postas 
nao possam ser avaliadas com o mesmo criterio ou a mesma 
significagao atribuida as primeiras. Evidentemente a verifi- 
cagao precisa desta observagao pessoal demandaria uma pes- 
quisa, que nao foi feita. E' certo, de outro lado, que o nume- 
ro de respostas provavelmente dadas com interesse varia nao 
apenas de acordo com a idade dos sujeitos, a relagao do ex- 
perimentador com eles, mas tambam de acordo com o inte- 
resse proprio da prova. Isto explica o fato de termos selecio- 
nado apenas 7 caracteristicas, atribuiveis a apenas 4 povos. 

As qualidades foram selecionadas de acordo com o se- 
guinte criterio; bondoso e inteligente por serem das qualida- 
des mais freqiientemente atribuidas a brasileiros: a bondade, 
pelos ideologos do carater nacional, a inteligencia nas apre- 
ciagoes correntes; vadio por ser um dos defeitos mais fre- 
qiientemente apontados no brasileiro pelos mesmos ideologos 
(v. parte II, descrigao dos traos psicologicos). Junto a es- 
tas caracterlstcas colocamos os seus opostos: malvado e tra- 
balhador, nao o fazendo no caso de inteligente, pela impossi- 
bilidade de encontrar uma palavra, da linguagem corrente, 
capaz de significar exatamente o oposto. / 

Provavelmente cometemos um erro ao colocar a caracte- 
rlstica economico, pois estavemos interessados em verificar 
tambem uma das mas qualidades consideradas nos brasilei- 
ros, a falta de espirito economico (imprevidencia). O erro 
esteve em nao avaliar, nao so a impossibilidade de encontrar 
a palavra oposta correspondente, mas tambem em que esta 
palavra assume varios sentidos diferentes, que nao podemos 
depois examinar com precisao. A caracteristica antipatico foi 
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apresentada partindo da ideia de que e uma qualidade difi- 
cilmente defimvel e alem disso pouco provavelmente atribui- 
vel a nm povo (claro, facilmente atribuivel a iridividuos). 

O povo brasileiro foi colocado porque a pesquisa procura- 
va conhecer a opiniao do brasileiro sobre si mesmo. O pcvo 
americano foi apresentado na tentativa de verificar a hipo- 
tese apresentada por Roger Bastide e Leopoldo Zea, segundo 
a qual o sul-americano tira seu sentimento de inferioridade 
da comparagao com o americano do norte. O japones foi 
apresentado por surgir sob dois aspectos aos brasileiros; o ja- 
pones vivendo no Brasil e o japones apresentado pelas fitas 
de guerra do cinema americano (donde termos formulado a 
hipotese de que a caracteristica malvado provavelmente seria 
indicada para o japones). Apresentamos o ingles por ser um 
povo com o qual temos pouco contacto direto. O ideal eeria 
apresentar um povo menos conhecido ainda, ou imaginario, 
mas nao o fizemos para evitar a torrente de perguntas sobre 
quern seria esse povo desconhecido. Num questionario escri- 
to a situacao seria evitavel, mas na situagao normal profes- 
sor-alunos haveria interferencia muito grande das pergunta^, 
perturbando a aplicagao da prova. 

A forma de aplicacao da prova 

Como e facil observar, introduzimos algumas modifica- 
goes na forma usual de aplicagao de uma prova de estereoti- 
pos. Primeiramente, porque explicamos o que e um estereo- 
tipo antes de os sujeitos responderem ao questionario apre- 
sentado. Partimos da suposigao de que a explicaqao anteci- 
pada poderia impedir as respostas estereotipadas, isto e, os 
sujeitos poderiam, a partir da explicagao, nao admitir a pos- 
sibilidade de atribuir as caracteristicas a eles sugeridas. Na 
realidade, um numero minima de sujeitos reagiu desta forma, 
mas seu numero aumentou quando foram solicitadas expli- 
cajcoes sobre as respostas. 

Outra modifica^ao foi aplicar a prova no contexto de 
aula normal, evitando a situagao anomala em que um es- 
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tranho solicitasse respostas. Por isso, tambem evitamos fa- 
zer a prova em papeis especiais, utilizando as folhas de ca- 
derno habitualmente empregadas pelos alunos. 

Pelos resultados, e facil verificar que estas modificagdes 
parecem nao influir decisivamente sobre o numero relative 
de sujeitos que apresentam estereotipos; note-se, entretanto, 
que essa nao-influencia e significativa, pois demonstra a im- 
possibilidade de aceitar, integralmente, a tese apresentada 
por Eyseuck e Crown. Num intervalo variavel de 1 a 3 dias, 
foram solicitadas explicagoes, devendo os sujeitos indicar as 
razoes pelas quais apontaram determinadas caracterlsticas. 
Durapte esse espago de tempo — entre a resposta ao quadro 
de caracteres e a explicagao das respostas — a aplicador da 
prova nao comentou com os sujeitos os resultados, nem avi- 
sou da nova prova a ser realizada. 

A prova do grupo II 

Exatamente o mesmo quadro foi oferecido a 51 alunos 
da 3a. serie do curso cientifico do Colegio Paulistano e do 
1.° ano da Escola de Enfermagem da Universidade de Sao 
Paulo. 

Neste grupo, a modificagao introduzida foi com relagao 
ao contexto em que a prova foi aplicada. Embora tambem 
estivessemos num curso de nogoes gerais de Psicologia, os 
alunos nao tinham recebido explicagoes sobre o significado 
e importancia dos estereotipos. A prova foi apresentada co- 
mo um assunto que interessava conhecer ao experimentador 
e, portanto, a motivagao para a prova foi muito menor que 
no caso do grupo I. A diferenga quanto a motivagao pode 
aparecer claramente na diferenga quanto ao interesse que 
a prova despertou e na seriedade com que fqi realizada, 
muito menores no grupo II que no I. 

Os resultados 

A analise das respostas ao questionario foi feita da 
forma mais simples posslvel, calculando a porcentagem de 
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respostas atribuindo determinado trago a um povo, com re- 
lagao ao numero de vezes em que o trago foi indicado para 
todos os povos. Outra forma de verificar a freqiiencia rela- 
tiva de cada trago em cada povo, seria calcular a relativa 
importancia dada a cada trago pelo conjunto de individuos 
que responderam a prova. Preferimos a primeira alternp,- 
tiva (embora a segunda nao fosse apresentar, sempre, um 
resultado muito diferente), porque nos pareceu mais signi- 
ficativo examinar, porcentualmente, a relativa incidencia de 
cada trago para cada povo, comparado ao rj,umero de vezes 
em que o trago foi atribuido a todos os povos em conjunto, 
principalmente porque um sujeito pode nao ter atribuido o 
mesmo trago a varios povos. Tomando um exemplo concre- 
to, a caracteristica malvado foi escolhida 78 vezes, sendo 3 
vezes para o brasileiro. Portanto, pelo menos 74 sujeitos nao 
designaram povo algum com o trago malvado. A porcenta- 
gem 3,8% significa que, entre as vezes em que alguns povos 
foram considerados malvados, o brasileiro o foi 3,8%. De 
resto, a concentragao em determinados caracteres para al- 
guns povos e suficientemente forte para ser analisada sob 
os dois pontos de vista, e analisar com relagao ao numero 
de sujeitos tambem nos ofereceria resultados bem nitidos. 

A dificuldade para analisar quantitativamente as ex- 
plicagoes dos sujeitos para seus estereotipos e muito maior, 
pois muitas vezes, para o mesmo povo e a mesma qualidade, 
um individuo apresenta diversas explicagoes. Assim, um dos 
alunos responde, referindo-se ao ingles: "acho que o povo 
ingles e economico em virtude de seu espirito altamente con- 
servador, o que torna na maioria dos casos antipatico, como 
podemos ver no seu criterio sobre qualquer especie de tra- 
balho em que tome parte, tomando-se sempre inacessivel". 
Verifica-se imediatamente a dificuldade para classificar, mi- 
mericamente, as respostas ai contidas ou sequer defini-las, 
a nao ser como voltas em torno do mesmo ponto ou sim- 
plesmente racionalizagao. 

Outras respostas sao de grande lucidez, e nelas sao se- 
paraveis, nitidamente, varias explicagoes: "Ao japones eu 
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atribui as qualidades de trabalhador levando em conta os 
imigrantes no Brasil e a propria vida deles no Japao (du- 
rante a guerra, atraves da Historia, na reconstrugao do apos- 
guerra, etc.). Inteligente: nao sei porque... No ingles eu 
levei em conta os ingleses que conhego, ao Ihes atribuir as 
qualidadades de antipaticos e auto-suficientes". A mesma. 
aluna terminaria a prova, depois de outras consideragdes 
com esta ironia saborosa: "Pelo torn, ate parego um novu 
Gobineau ou coisa que o valha. . ." Ora, nesta segunda res- 
po:ta, devemos nctar nao apenas a clarificagao das origens 
dos estereotipos, feita de forma extraordinariamente preci?a, 
mas tambem que, por isso mesmo, e qualitativamente dife- 
rente (na forma e no conteudo) da que apresentamos em 
primeiro lugar. Por ai se tern uma ideia da dificuldade de 
sintese ou analhe quantitativa das respostas apresentadas, 
correndo-se o risco de reduzir a expressao viva e significa- 
tiva a esquemas sem sentido ou sem relagao com as respos- 
tas obtidas. Em todo caso, este e um risco inevitavel, se pre- 
tendemos verter as respostas para formas inteliglveis e onde, 
provavelmente, diminua o grau de avaliagao pessoal. A uni- 
ca forma de traduzir quantitativamente as respostas foi 
considerar cada qualidade, em cada povo, e as explicagoes 
apresentadas. Sem isto, seriamos levados a nao mostrar, nos 
resultados, a discrepancia que existe, no mesmo sujeito, en- 
tre as varias respostas que apresenta. 

Pensamos poder agrupar as respostas, sem muito erro 
talvez, sob as seguintes categorias: A — Respostas gerais 
(referentes a todos os estereotipos); B — Respostas especi- 
ficas (quando o sujeito se refere a cada povo e cada quali- 
dade) . 

Entre as respostas da categoria A, pudemos selecionar 
7 classes diferentes: 

1 — Observagao 
2 — Explicagao do trago, nao do estereotipo 
3 — Informagao 
4 — Resposta incompreenslvel ou racionalisagao 
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5 — Admite que e impossivel explicar porque atribuiu 
o trago 

6 — Nao admite estereotipo 
7 — Nao lembra o que escreveu 
Entre as respostas especificas encontramos as mesmas 

classes, menos as duas ultimas (6 e 7). 
Esta classifica^ao, certamente complexa, mas ainda im- 

perfeita diante das respostas obtidas, permite de certo modo 
traduzir as diferengas extraordinarias entre explicagoes dos 
varios sujeitos e as explicagoes do mesmo sujeito para os 
estereotipos dos varios povos e das varias qualidade de cada 
um. As diferengas entre as explicagoes apresentadas pelo 
mesmo aluno para os varios estereotipos sao particularmente 
significativas, indicando nao ter apreendido essas ideias da 
mesma fonte. E bem verdade, entretanto, que os sujeitos 
tendem a dar um mesmo tipo de resposta, isto e, tendem a 
apresentar respostas racionalizadas ou a partir de observagoes 
diretas de pessoas, 

O criterio de classificagao 

As respostas sao facilmente classificaveis, quando nelas 
o individuo simplesmente confessa a impossibilidade de ex- 
plicar ou negar a existencia de estereotipo. Na classificagao 
de outras respostas a dificuldade e maior e nao estamos ab- 
solutamente seguros de ter interpretado corretamente todas 
as respostas. 

1 — Observagao: assim foram classificadas as respostas 
em que o sujeito explica a atribuigao pela verificagao do 
comportamento de individuos; Ex. — "Pelo que observei na 
lavoura japonesa no Brasil". 

2 — Explica o trago: neste caso o sujeito nao entendeu 
o que tinha sido solicitado e procurou explicar porque de- 
termir^ado tra/m existe em certo povo e nao porque pdde 
atribuir o trago a esse povo. Ex. — "vadio (o brasileiro) 
pois esta na Indole do povo ser da vida mole". 



— 210 — 

3 — Informagao: (cinema, livro, etc.) o trago e expli- 
cado pelo que notou no cinema ou leu, ou simplesmente ou- 
viu dizer. Ex. — "pelo que vi no cinema". 

4 — Resposta incompreensivel ou racionalizacao: Talvez 
pudessemos ter separado as duas formas de explicagao 
e se nao o fizemos foi porque muitas vezes e impossivel dis- 
tingul-las. Ex.: "Japones e 100% trabalhador, nasce no tra- 
balho rude e ai morre. Seu ideal e trabalhar. O japonefe e 
pouco inteligente porque nao consegue sair desta promis- 
cuidade permanente e vivem semi-civilizados com costumes 
antiquissimos" (gramatica do aluno). Este tipo de explica- 
Qao e importante, porque muitas vezes revela o preconceito 
do aluno, como neste exemplo: "(o japones e mau) porque 
e mau mesmo. Tipo de sujeito errado. Nao sei se ha razao 
minha para isso, mas nao topo japao". 

Interpretagao 

Chama a atengao no conjunto das respostas o fato de 
a qualidade indicada menor numero de vezes ter sido a unica 
moralmente ma apresentada no questionario (malvado). A 
outra caracteristica ma (vadio), vem a seguir, entre as me- 
nos indicadas, e, em grande porcentagem, atribuida ao bra- 
sileiro. Inversamente, as boas qualidades — trabalhador, in- 
teligente, economico — sao as apresentadas em porcentagem 
maior. 

Ora, este resultado parece indicar uma tendencia igua- 
litaria ou otimista do estudante brasileiro, se o comparamos 
aos estudantes de outros paises, respondendo a questiona- 
rios semelhantes. De outro lado, e precise lembrar tambem 
que nao colocamos ai nenhum grupo em conflito com o bra- 
sileiro (a nao ser talvez o japones) e este seria outro fator 
a influir no resultado obtido. 
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Os povos estereotipados 

O primeiro resultado positivo de nossa pesquisa de este- 
reotipos nacionais decorre da observagao de que as qualida- 
des atribuidas ao brasileiro coincidem com algumas das ca- 
racterlsticas descritas por nossos ideologos do carater nacio- 
nal. De fato, os tragos bondoso, inteligente e vadio aparecem 
como caracteres do brasileiro, sobretudo em Fernando de 
Azevedo e Affonso Celso. Alem disso, seria interessante no- 
tar que uma qualidade ma e atribuida ao brasileiro (ser 
vadio (11). 

Se examinamos os povos de melhores qualidades, vere- 
mos que o americano, no conjunto, e o que recebe as melho- 
res qualidades: 1.° em inteligencia, 1° em trabalho, embora 
seja o 2.° em antipatia. A seguir viria o brasileiro, 1.° em 
bondade, 2.° em inteligencia, mas tambem o 1.° em vadia^ao. 
O ingles como 1.° em economia, mas tambem 1.° em antipa- 
tia. O japones e o que apresenta resultados aparentemente 
mais contrastantes: 1.° em trabalho, 1.° em maldade. 

Alem disso, podemos comparar estes resultados com os 
obtidos por Carolina Martuscelli, em pesquisa sobre o pre- 
conceito, utilizando a Escala de Distancia Social de Borga- 
dus (12). Seus resultados indicam o americano como pre- 
ferido do grupo, a seguir o ingles e finalmente o japones 
(evidentemente, considerando apenas os grupos colocados por 
nos no questionario). Nossa classificagao de grupo preferido 
nao e muito precisa, mas indica, de certa forma, uma coin- 
cidencia, nao so quanto aos grupos preferidos, mas tambem 
quanto a maior liberalidade do estudante brasileiro, tambem 
observada, de outro ponto de vista, por Carolina Martuscelli. 
Finalmente, o fato de o brasileiro ser colocado como infe- 

(11). — Sena desejavel examinar as qualidades tolerancia, sensibilidade, hospitalidadc, 
sobriedade; a excegao de hospitalidade, nao sao, as demais, palavras vulgares. e 
somente estas deveriam ser empregadas. 

(12). — Carolina Martuscelli — "Uma pesquisa sobre aceitagao de grupos nacionais, 
grupos "radais" e grupos regionais, em S. Paulo", in Boletim de Psicotogia N, 
3, pg. 53 ss. 
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rior ao americano quanto as qualidades (embora o brasileiro 
seja considerado mais bondoso que o americano), de certo 
modo poderia tambem confirmar a tese de Bastide e Zea, 
segundo a qual o sul-americano retira seu sentimento de 
inferioridade de uma comparagao com o americano. 

Os resultados do grupo II 

Ja se disse que a principal modificagao introduzida na 
prova realizada pelo grupo II foi nao apresentar, antes de 
solicitar respostas ao questionario, explicatjoes sobre a exis- 
tencia e as teorias sobre o significado dos estereotipos. 

Ora, e facil observar que os resultados nao indicam va- 
riagao atribuivel a este fator; antes, o inverso e que seria 
verdadeiro, isto e, tanto um grupo como outro mar^ifesta 
estereotipos de varies povos e saber da existencia do estereo- 
tipo e das duvidas sobre sua validez nao impede a contin.ua- 
gao de sua aceitagao pelos sujeitos examinados. 

Uma diferenga bem nitida aparece na descrigao do ja- 
pones, pois no grupo II diminui a porcentagem dos que 
aceitam a qualidade malvado como caracteristica desse povo. 
A explica^ao para este fato deve provavelmente ser encon- 
trada no maior numero de japoneses ou descendentes de ja- 
poneses no grupo II (no grupo I ha 7 descendentes de ja- 
poneses; no grupo II, 16). 

Outra diferenga acentuada pode ser encontrada na acei- 
tagao do americano como grupo antipatico. No grupo I o 
americano, em antipatia, esta bem distanciado do ingles, ao 
passo que no grupo II a distancia entre ambos e menor. A 
explicagao que nos parece mais razoavel deve ser procurada 
na diferenga entre as classes sociais encontradas nos dois 
grupos: o grupo I provavelmente e constituido por individuos 
das classes medias superior e alta inferior, enquanto o grupo 
11 e constituido por individuos das classes media inferior e 
baixa superior (mas e claro que esta e apenas uma tenta- 
tiva de interpretagao, pois a classificagao dos individuos ja 
seria perfeitamente discutivel). 
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Iiiterpretacoes para as explicacoes 

A pesquisa de explicagdes dos portadores de estereotipos 
tem sido sugerida por varios autores, entre outros por Kim- 
ball Young e Solomon Asch. Mas apenas Eysenck e Crown 
— ao que podemos saber — tentaram pesquisa com esse obje- 
tivo. Aparentemente — e na medida em que sao validas as 
condigoes criadas em nosso questionario e em sua aplicaqao 
— essa e uma das formas, talvez a melhor, para chegarmos a 
compreender a origem e, mais importante, a fun^ao do este- 
reotipo para o sujeito. 

A grande dificuldade para essa pesquisa e sem duvida 
obter da pessoa interrogada uma reflexao sobre suas ideias ou 
a origem delas. Esta dificuldade, talvez mais que a incom- 
preensao da tarefa exigida, explica a elevada porcentagem dos 
que, em vez de explicar as ideias a respeito dos objetos, 
procuraram explicar o objeto estereotipado ou as con- 
digoes que o fizeram de tal ou tal forma, Embora correndo 
o risco de filosofar gratuitamente, diremos que as ideias e os 
sentimentos sao problemas para o psicologo, mas para o ho- 
mem ingenuo, sem teoria, sao realidades autenticas antes de 
serem ideias ou sentimentos, e sua correspondeincia com a 
realidade e inquestionavel. A possibilidade de por em duvida 
as proprias ideias e tentar verificar sua origem sera aceita 
apenas por alguns individuos, cuja personalidade e cuja inte- 
ligencia se estruturam de forma peculiar. Este fenomeno, 
talvez dificilmente verificavel de forma experimental, expli- 
cara a aceitagao do estereotipo e sua fungao para um grande 
numero de individuos. 

E' ainda em condigoes de certas personalidades que de- 
vemos procurar a explicagao para a tendencia, observada por 
nos mas nao explicitada quantitativamente, de o sujeito apre- 
sentar quase sempre o mesmo tipo de explicagao. Isto e, os 
que racionalizam tendem a racionalizar todas as explicagoes, 
assim como os que explicam pela observagao tendem a expli- 
car todas as qualidades atraves da obssrvagao. Mas e uma 
tendencia porque, como se observa claramente pela tabela 
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das explicagoes, ha qualidades, em determinados povos, que 
tendem a ser explicadas de maneira mais ou menos uniforme 
por todos os individuos que responderam ao questionario. Pro- 
vavelmente, a verifica^ao dessa tendencia de os sujeitos ma- 
nifestarem o mesmo tipo de explicagao foi que levou tantos 
pesquisadores a explicar atraves de fatores psicologicos inter- 
nos — a hipotese da fmstragao-agressao ou de condigoes 
de personalidade — a existencia de estereotipos e preconcei- 
tos. 

Na realidade se os fatores internos de personalidade exis- 
tem e sao atuantes na formagao dos estereotipos, nao permi- 
tem compreender varios outros dados encontrados em nossa 
pesquisa; sobretudo, os fatores internos de formagao dos es- 
tereotipos nao permitem compreender a centralizagao das res- 
postas, em alguns casos, em torno de um tipo de explicagao. 
Tomemos alguns exemplos, na tabela, e as afirmagoes se tor- 
nam mais claras. As explicagoes para os 3 tragos mais indi- 
cadcs no brasileiro se dispersam entre varios tipos de expli- 
cagao: assim, a caracteristica bondoso e explicada por obser- 
va^gao (34,7%), por racionalizagao (37,0%) ou atraves de res- 
postas que procuram explicar o trago, nao a ideia (20,0%). 
A caracteristica vadio e explicada tambem de forma muito 
diferente pelos sujeitos: 28,0% por observagao, 34,6% por ra- 
cionalizagao, enquanto 26,7% explicam o trago; a qualidade 
inteligente e explicada em 14,6% por observagao, em 26,8% 
atraves de explicagao do trago e nao do estereotipo, e em 46,3% 
e processo racionalizador. Para as caracteristicas do japones 
as proporgoes sao muito diferentes; o trago trabalhador e ex- 
plicado por observagao (65,3%), e em proporgao claramente 
menor por informagao (9,3%) ou por processes racionaliza- 
dores (17,3%), enquanto apenas 6,7% tentam explicar o tra- 
go e nao a ideia apreseptada. A caracteristica malvado se ex- 
plica por outra fonte: 52,9% indicam a informagao como a 
origem do estereotipo, 41,2% racionalizam, 5,9% explicam o 
trago e 0,0% apresentam a observagao como origem do este- 
reotipo. Observem-se os dados relatives a qualidades opostas 
no brasileiro e no japones: apenas uma explicagao para a 
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bondade do japones, e esta por observagao: nenhuma respos- 
ta para o japones como vadio. No caso do brasileiro, nenhuma 
resposta para o brasileiro como malvado, e apenas 5 para o 
brasileiro como trabalhador, sendo 60,0% a partir de obser- 
vagao . 

Se passamos para as qualidades atribuidas ao ingles, ve- 
remos que a antipatia e explicada por um process© de racio- 
nalizagao (50,5%), em 23,7% a explicagao e dada a caracte- 
ristica, nao para o estereotipo; apenas em 2,6% decorre de 
informa/gao e em 10,5% de observagao. Ja a caracteristica 
trabalhador e, nitidamente, decorrente de informagao, assim 
como as caracteristicas economico e inteligente. Observe-se 
que o ingles raramente e caracterizado, segundo os sujeitos, 
a partir de observagao, indicando, de certo modo, o acerto de 
nossa escolha do ingles como um povo com o qual tinhamos 
pouco contacto direto. Observe-se, alem disso, como as expli- 
cagoes para os tragos indicados para o americano sao dadas 
atraves de informagoes. 

Ora, estes dados poderiam, ainda uma vez, ser interpre- 
tados como formas diferentes de racionalizagao, e voltariamos 
a encontrar os fatores internes de personalidade como respon- 
saveis pela formagao dos estereotipos. Mas se, deixando de 
lado os resultados quantitativos, nos voltamos para algumas 
das respostas dadas, verificamos imediatamente a impossibi- 
lidade de continuar a interpretar os dados dessa forma. A 
seguinte resposta e perfeitamente esclarecedora; "O japones 
e trabalhador, porque de maneira geral ele melhora sua si- 
tuagao num pais atraves de trabalho, como, por ex. as belas 
lavouras de japoneses. E' malvado do ponto de vista de ser 
frio, impassivel a dor e a miseria". Ai estao as duas caracte- 
risticas dos japoneses: o trabalho verificado na observagao da 
lavoura japonesa, a malvadeza apenas descrita, nao explicada. 
Nao explicar num caso, quando havia explicado imediatamen- 
te antes, significa que as duas coisas nao tern a mesma ori- 
gem, e podemos falar de racionalizagao no segundo caso, mas 
certamente nao se pode falar em racionalizagao no primeiro 
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onde, inclusive, se apresenta uma caracteristica louvavel ou 
desejavel pelo sujeito que a atribuiu. 

fistes resultados parecem indicar o acerto de nossa pri- 
meira hipotese, segundo a qual os estereotipos nao tem a mes- 
ma origem e, conseqiientemente nao tem, igualmente, a 
mesma validez. 

Aparentemente, entao, vamos chegar a ideia, ja an^es 
apresentada, de que alguns estereotipos sao verdadeiros e ou- 
tros falsos, como varies autores tem indicado: uns decorre- 
riam da observa^ao, outros de simples racionalizagao, ou in- 
formagao. Aqui ainda, no entanto, enfrentamos uma dificul- 
dade aparentemente insuperavel: por que determinadas qua- 
lidades, boas ou mas, sao apresentadas para alguns povos e 
outras para outros povos? Sem duvida, poderiamos pensar na 
hipotese de Bettelheim e Janowitz, para quern os diferentes 
povos tem fungdes diferentes para os sujeitos que mantem 
preconceitos e recebem diferentes projegoes de conflitos. Mas 
como explicar entao o estereotipo do proprio grupo e os dos 
grupos que nao estao em conflito? Como explicar a escolha 
de algumas qualidades boas para os grupos caracterizados 
como maus pelos mesmos sujeitos, segundo outras qualida- 
des atribuidas? 

Tomemos como exemplo o japones, descrito como traba- 
Ihador e malvado. Poder-se-ia pensar que malvaflo e run es- 
tereotipo falso, e trabalhador um estereotipo verdadeiro (cor- 
responderia a realidade). A confirmar esta hipotese poderia- 
mos supor que trabalhador e qualidade observada (segundo 
indicam as explicagoes dos sujeitos) e malvado qualidade 
apreendida indiretamente (no cinema, nos livros, etc.). 

Entretanto, se recordamos os filmes da ultima guerra, 
veremos como o italiano nao era apresentado com o compor- 
tamento de mau, enquanto o alemao e o japones o eram. Por 
que essa distingao? Supomos que a unica hipotese para expli- 
car a diferenga quanto a descrigao de povos inimigos seria 
admitir que a deformagao do comportamento de um grupo 
inimigo ou competidor e feita a partir de observa^ao de caracte- 
rlsticas reais do grupo estereotipado. Isto nao significa, de 
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outro lado, que o estereotipo seja verdadeiro mas sim que 
naa se pode imaginar sua formagao a partir do nada. 

A discussao teorica que mais se aproxima dessa tentati- 
va de interpretagao para os dados obtidos e a de Asch (13). 
Sua insuficiencia reside no fato de continuar se movendo em 
torno da questao do verdadeiro e do falso. Asch supoe que o 
estereotipo pode ser tido "como resultante de impressoes de 
grupos", consideradas, por ele, como um primeiro passo para 
o conhecimento; como resultado de literatura, folclore, 
quando se refere a grupos "fora de nossa experiencia". Esta 
discussao e insuficiente porque a literatura. o folclore, os jor- 
nais necessariamente formaram estereotipos tambem a par- 
tir de uma realidade. 

Mas, se assim e, por que alguns estereotipos podem ser 
considerados falsos e outros verdadeiros? 

Seria possivel admitir-se, por exemplo, que o japones e 
realmente malvado? Pensamos que a resposta correta deve 
ser procurada em outra diregao. Devemos considerar o este- 
reotipo como; 1) resultante de caracteristicas psicologicas 
dos que o manifestam; 2) da situagao em que o sujeito e o 
estereotipado se encontram, um com relagao ao outro; 3) das 
qualidades proprias do grupo estereotipado. 

Como vimos, grande parte das interpretagoes tern levado 
em conta os dois primeiros fatores e apenas Solomon Asch 
considera o terceiro, mas nao procura relaciona-lo com os ou- 
tros dois. 

A nossa suposigao e que as qualidades do grupo estereo- 
tipado estao sempre presentes no estereotipo, mas sua ade- 
quagao ou seu erro dependem das caracteristicas dos porta- 
dores de estereotipos e da situagao em que estao colocados 
diante dos grupos estereotipados. 

(13). — Solomon Asch — Social Psychology, pgls. 232-235. 
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INTERPRETA^AO GERAL ECONCLUSoES 

O tema carater nacional — pela sua amplitude e pelas possibili- 
dades de perspectivas diferentes no sen estudo — oferece campo :n- 
menso nao apenas para o psicologo social como para o antropologo, o 
sociologo, o historiador. Se atentarmos para os desenvolvimentos mais 
recentes de estudo, veremos que a tendencia mais nitida e considerar 
o carater nacional como um capitulo da analise de personalidade e 
cultura. Esta tendencia — ja indicada nas teorias de Gorer e Mead 
— nao e, entretanto, exclusiva, pois a ideia de carater nacional (ou 
de caracteristicas psicologicas dos povos) antecede a formulagao de 
uma teoria sistematica, fundamentada em observagoes de povos dife- 
rentes, atraves de tecnicas antropologicas e psicologicas. E' possivei, 
por isso mesmo, verificar a origem dessas ideias ou teorias e pergun- 
tar pela sua fungao em determinada sociedade. Nossa intengao neste 
ensaio foi verificar qual a descrigao, apresentada por intelectuais 
brasileiros, de nossas caracteristicas psicologicas e tentar explicar a 
sua origem. Essas teorias foram denominadas ideologias — dando a 
esta palavra o sentido utilizado por Viola Klein ao examinar as teo- 
rias sobre o carater feminino; embora este sentido seja demasiada- 
mente amplo e vago, parece legitimo o seu emprego quando se pensa 
na teoria de K. Mannheim e nas pesquisas que (com a de Viola 
Klein foram feitas sob essa orientagao. Se aceitamos o sentido dado 
a ideologia por Viola Klein, preferimos nao aceitar (por razoes apre- 
sentadas na Parte II deste ensaio), a priori, as suposigoes de Mannheim 
quanto a origem das ideologias: a sua teoria e, de um ponto de vista 
metodologico, contraditoria. Claro esta que, nao aceitando essas supo- 
sigoes como ponto de partida, nao estavamos obrigados a rejeita-las 
se, empiricamente, se comprovassem corretas. A diferenga entre as 
duas posigoes (a aceitagao a priori ou apos a confirmagao empirica) nao 
resulta, como poderia parecer, de uma disputa em torno de mimicias. 
O grande vicio das teorias em ciencias humanas, seja na Sociologia, 
seja na Psicologia, e a aceitagao de explicagoes para fatos passados 
como se fossem explicagoes cientificas satisfatorrias. Na realidade, o 
que se obtem, neste caso, e a elaboragao de teorias ad hoc, satisfato- 
rias para explicar um conjunto de acontecimentos, mas inteiramente 
incapazes de oferecer, ao investigador, a possibilidade de previsao (1). 

(1). —. Se e verdade que a previsao, por si so, nao representa uma confirmasao com- 
pleta da teoria, nao e menos verdade que sucessivas previsoes corretas repre- 
sentam indices de confirmasao, aumentando nossa confiansd na teoria proposta. 
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No caso concrete que estamos a examinar — o das ideologias so- 
bre o carater nacional brasileiro — nao parece dificil enconlrar teo- 
rias que se ajustem aos fenomenos observados, e seria relativamen- 
te facil supor algumas explicagoes para as ideologias: poderiamoj 
supor algumas condigoes existenciais capazes de determinar desrri- 
goes do carater nacional. O reconhecimento da inutilidade cienti- 
fica deste processo de estudo levou-nos a um ponto mais elemental 
de anaiise, isto e, a um nivel descritivo, tanto quanto possivel minu- 
cioso, capaz de revelar quais as caracteristicas apresentadas como 
constituintes do carater nacional brasileiro. A partir deste nxvel bem 
simples e que seria possivel encontrar sugestoes e hipoteses que nos 
levassem a uma explicagao da ideologias. 

Se estivessemos interessados apenas nas caracteristicas psicolo- 
gicas indicadas, seria possivel reduzir as .ideologias apenas aos tragos 
psicologicos que cada uma descreve no brasileiro. feste resumo foi 
feito, e constitui o quadro de caracteristicas apresentado em apendi- 
ce. Entretanto, o material apresentava uma riqueza maior que o con- 
junto de caracteristicas: o ideologo nao apenas descreve, mas tarn 
bem explica, e a explicagao poderia ser, em muitos casos, significa- 
tiva. Por isso, preferimos a apresentagao mais ampla de cada um 
dos autores, por onde se pudesse observar o arcabougo de suas teo- 
rias. 

« 
* * 

A primeira explicagao para as ideologias decorria do material que 
conseguimos reunir: os varies autores (com excegao de Affonso Cel- 
so) apresentam filiagoes teoricas mais ou menos nitidas e seria pos- 
sivel imaginar que a descrigao do carater nacional brasileiro resul- 
tasse da aplicagao da teoria europeia ao caso brasileiro. Esta hipo- 
tese, ve-se imediatamente, iria contrariar os principios da teoria de 
Mannheim, pois as ideologias — apresentadas por autores brasileiros 
— seriam independentes de suas condigoes existenciais, resultandc 
apenas de uma convicgao teorica. 

Havia dois caminhos para comprovar esta hipotese: o primeiro 
verificar a fidelidade teorica do autor brasileiro; o segundo, encon- 
trar descrigoes nao-teoricas e verificar se estas confirmam ou nao as 
ideologias. Quanto ao primeiro, a possibilidade de comprovagao que 
nos oferece e, naturalmente, muito limitada: de fato, e extremamen- 
te dificil, nas ciencias humanas — que ainda utilizam linguagem im- 
precisa e dados qualitativos — dizer ate que ponto uma teoria e aceits 
ou rejeitada. Em alguns casos, entretanto, a teoria original esta de 
tal forma modificada pelo ideologo, que e possivel pensar que o au- 
tor brasileiro nao esta transpondo a teoria europeia, mas alterando-c 
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a tal ponto que sua filiagao teorica nao pode servir como explicagao. 
Quanto ao segundo, oferece tambem limitadas possibilidades: foram 
apresentadas 64 caracteristicas para o brasileiro e, alem disso, as des- 
crigoes se localizam num periodo de 50 anos de vida brasileira — pe- 
riodo nao apenas longo, mas tambem cheio de transformagoes vio- 
lentas na vida social e economica do pais. De outro lado, seria im- 
possivel garantir a uniformidade de opinioes de pessoas de vanas re- 
gioes do pais, o que deveria ser feito para comprovacao rigorosa, 
uma vez que os ideologos nao sao todos do Estado de Sao Paulo (rs- 
giao que, pela industrializagao, diferenciou-se das demais). Apesar 
dessas limitagoes, tentamos verificar a semelhanga ou divergencia en- 
tre as descrigoes das ideologias e as dos estereotipos. Embora a ori- 
gem e a corregao dos estereotipos sejam ainda muito mal conhecidas, 
e possivel dizer que o estereotipo e a ideia feita a respeito de um gru- 
po; e certo que o estereotipo nao resulta de um ponto de vista teorico, 
mas, ao contrario, de uma descrigao ingenua da realidade social. As- 
sim, se os estereotipos (descrigoes nao-teoricas) confirmam as ideo- 
logias, pode-se supor — embora com limitada evidencia empirica — 
que nao e a teoria que determina a descrigao ideologica, mas outros 
fatores ainda nao identificados. A observagao — atraves da manifcs- 
tagao de estereotipos por estudantes do curso secundario — indica, 
embora para algumas caracteristicas apenas, que ideologias e estereo- 
tipos apresentam a mesma descrigao. 

Se afastassemos — pela comprovagao de que as ideologias nao 
obedecem aos principios teoricos a que se filiam e, alem disso, sao 
semelhantes aos estereotipos — a hipotese de uma determinagao teo- 
rica da ideologia, restava procurar uma explicagao extra-teorica (ou 
existencial) para a descrigao apresentada. 

Foram sugeridas tres hipoteses capazes de nos conduzir a essa 
explicagao: a) a ideologia resulta da observagao de caracteristicas 
reais do brasileiro, que seriam intuidas pelos ideologos; b) a ideolo- 
gia resulta de uma transposigao da auto-observagao, isto e, os ideo- 
logos, descrevendo o brasileiro, estao na realidade descrevendo a prd- 
pria personalidade; c) a ideologia e preconceito de classe, vale dizer, 
o ideologo (individuo de clase media ou alta) apresenta caracteristi- 
cas psicologicas muito freqiientemente indesejaveis, como sendo res- 
ponsaveis pela situagao do pais; esta seria uma forma de langar a cul- 
pa da situagao (que consideram condenavel) sobre caracteristicas 
gerais do povo, considerando-se eles proprios irresponsaveis por ela. 

A primeira hipotese nao pode ser refutada imediatamente: nao 
existem criterios para saber se e possivel atribuir tais caracterisb- 
cas a algum povo; portanto, nao podem existir criterios para saber 
se sao ou nao adequadas ao povo brasileiro. Note-se, entretanto, que 
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foram apresentadas 62 caracteristicas psicologicas para o brasileiro. 
Sera possivel imaginar uma descrigao adequada atraves de um tao 
grande numero de caracteristicas psicologicas? Se pensamos nas ca- 
racteristicas tais como foram apresentadas e evidente que nao. Essa 
resposta seria, entretanto, inadequada. Pareceria muito mais razoavel 
tentar uma organiza^ao de tragos e verificar quais os grandes grupos 
de caracteristicas entao obtidos, pois nao apenas existem palavras si- 
nonimas utilizadas na descrigao, como tambem existem caracteristi- 
cas proximas que pnderiam ser agrupadas. 

Chegamos a 4 caracteristicas (ou agrupamentos de caracteristicas): 

1. Individualista 
2. Sentimental 
3. Indolente 
4. Tolerante 

Individualista (5) 2. Sentimental (4) 
independente (3) hospitaleiro (4) 
indisciplinado (2) generoso (3) 
desorganizado (2) doce (3) 
aventuroso (2) pacifico (3) 
desperdigador (2) bom (2) 
imprevidente (2) desinteressado (2) 
narcisista (1) cordial (2) 

caridoso (1) 
de caracteristicas 8 solidariedade afetiva (1) 
de vezes em que foram altruista (1) 
indicadas   19 longanime (1) 

sincere (1) 

3. Indolente (4) 
sem firmeza (2) 
sem decisao (2) 
jogador (2) 
desaprecia a terra (1) 
sem iniciativa (1) 

n." de caracteristicas .... 6 
n.0 de vezes em que foram 

indicadas   

n.0 de caracteristicas .... 13 
n.0 de vezes em que foram 

indicadas  28 
4. Tolerante (4) 

acessivel (4) 
sem preconceitos (1) 
sem hierarquia (1) 

n.0 de caracteristicas .... 4 
n.0 de vezes em que foram 

indicadas  10 
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Apesar de os agrupamentos abrangerem, assim, um grande nu- 
mero de caracten'sticas, muitas outras permaneceriam isoladas, e o 
seu agrupamento nao conduziria a qualquer verificagao significativa. 

Seria possivel pensar nos 4 tragos (individualismo, sentimenla- 
lidade ou bondade, indolencia e tolerancia) como caracteristicos do 
povo brasileiro? Segundo o que podemos saber ate agora, nao. Em 
primeiro lugar, seria necessario retomar a questao do qualitativo e 
quantitative na descrigao de tracos psicologicos. Se a caracterizagao 
e qualitativa, e insustentavel. Seria muito dificil admitir outros po- 
vos que nao tivessem essas qualidades. Se a descrigao e quantitativa, 
seria necessario saber com quern os ideologos pretendem comparar 
o povo brasileiro e, mais ainda, quais os criterios utilizados para a 
comparagao. Ora, como ja tivemos ocasiao de observar, existem, quan- 
to a este aspecto, duas fases nas ideologias: uma, em que a compara- 
gao e feita com o europeu; outra, em que o americano e considerado 
o modelo. Na fase em que o europeu e termo de comparagao (seria 
o caso de Affonso Celso), o brasileiro poderia ter uma visao otimista 
de si mesmo ("os outros povos se avantajam apenas naquilo que a 
idade Ihes deu", diria Affonso Celso): o pais novo nao tinha amda de- 
senvolvido todas as suas possibilidades. Quando o americano passa a 
ser o modelo ao qual os brasileiros procuram comparar-se, a situagao 
e inteiramente diversa: diante de dois paises novos, o problema e sa- 
ber por que um se desenvolve tanto e outro tao pouco. Mas o mode- 
lo americano, se e nitido em suas realizagoes, e imprecise na caracte- 
rizagao psicologica que dele fazem os brasileiros. Seria portanto ina- 
dequado dizer que o ideologo compara — quanto as caracteristicas 
psicologicas — brasileiros e americanos. Nesse caso. a descrigao pre- 
tende ser qualitativa e, como tal, e inaceitavel. 

fiste criterio de refutagao das ideologias, diga-se logo, nao elimi - 
na o problema, mas propoe outras questoes. Qual a razao de terem 
sido apresentadas essas caracteristicas e nao outras? 

Se a descrigao e inaceitavel segundo os criterios atuais da cien- 
cia, deve haver razoes que levem os ideologos a fazer essa aprescn- 
tagao do brasileiro. 

E' possivel super algumas caracteristicas de comportamento — 
embora nao saibamos quais sejam — capazes de levar os ideologos a 
apresentar o brasileiro como o fizeram: um povo individualista, sen- 
timental (bondoso), indolente e tolerante (acessivel). 

Na verdade, a psicologia contemporanea ainda nao nos permite 
explicar de que modo chegamos a intuir determinadas caracteristicas 
nos individuos que nos cercam, como nao nos permite ainda dizer por- 
que supomos que um povo tern alguns tragos psicologicos e outros nao. 
Neste sentido, a contribuigao da psicologia foi mais negativa que po- 
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sitiva; mas isto nao significa que tenha sido inutil. Pode-se dizer, 
sem medo de errar, que os psicologos contemporaneos tem consegui- 
do demonstrar que o comportamento de individuos ou grupos e re- 
sultado dos estimulos ou das condigoes em que estao colocados. No 
caso particular do brasileiro que vimos examinando, a ciencia nos le- 
varia a dizer que, modificadas as condigoes em que o povo brasileiro 
esta colocado, seriam modificadas tambem suas caracteristicas psico- 
logicas. Esta conclusao, para muitos um lugar comum sem maiores 
conseqiiencias, e na realidade uma transformagao completa da forma 
de pensar de psicologos e sociologos. Implica em aceitar que o com- 
portamento humano nao resulta de misteriosas forgas interiores (no 
caso do individuo) ou de obscuras razoes de ragas ou do passado co- 
letivo (no caso de grupos e sociedades) e sim de condigoes externas, 
criadas pelo homem e passiveis de modificagoes. As caracteristicas 
que se descreveram para o brasileiro — se verdadeiras, e nao sabe- 
mos se o sao — nao podem ser consideradas como tragos definitives 
do nosso carater coletivo. Nao podemos tambem, atraves delas, ten- 
tar explicar o nosso passado ou o nosso presente. Ao contrario, deve- 
riamos perguntar pelas condigoes materiais da existencia e pela edu- 
cagao que permitiram o nosso desenvolvimento numa ou noutra dire- 
gao. 

Em outras palavras, chegamos a conclusao de que as caracteris- 
ticas psicologicas nao podem servir de explicagao para a vida brasi- 
leira mas, ao contrario, a vida social e que determina tais caracte- 
risticas. Essa verificagao e importante, na medida em que elimina 
uma visao pessimista do povo brasileiro: se apresenta caracteristicas 
psicologicas contrarias a um desenvolvimento social (como o indivi- 
dualismo e a indolencia) nao e porque seja naturalmente individua- 
lista ou indolente, mas porque as condigoes de vida social que aqui 
se desenvolveram provocaram comportamentos que podem ser inter- 
pretados como exprimindo essas duas caracteristicas. 

As duas outras hipoteses para explicar a origem e a fungao das 
ideologias nos levam a compreende-las de maneira mais ampla. O 
mecanismo da projegao e responsavel pela atribuigao de tendencias 
psicologicas indesejaveis (de que o individuo nao esta consciente) a 
outros individuos. O individuo que projeta tendencias indesejaveis 
consegue defender-se (embora de forma pouco satisfatoria, eviden- 
temente) do sentimento de culpa a que seria levado se as reconhecesse 
em si mesmo. A indolencia e o individualismo sao as duas caracte- 
risticas que poderiam ser interpretadas como resultado da projegao 
pelos ideologos (no caso dos estereotipos, pelos que os apresentaram 
para o brasileiro). Pode-se supor que numa sociedade recem-saida 
de um regime patriarcal e escravocrata, os individuos do grupo do- 



minante procuram justificar a pobreza em que vivem os grupos do- 
minados, atribuindo-lhes caracteristicas do grupo dominante: a indi- 
ferenga pelo bem estar social (rejeigao dos vaiores coletivos) e indo- 
lencia. 

Esta hipotese se completa com a terceira, isto e, a suposigao de 
que as ideologias do carater nacional brasileiro apresentam precon- 
ceito de classe. E' certo que esta hipotese nao se aplica a todos os 
ideologos, mas e indiscutivelmente verdadeira para os que explicam 
o brasileiro atraves de criterios raciais. Se a teoria da superioridade 
dos brancos foi a arma de que se valeu o imperialismo colonial do 
seculo XIX para justificar o seu dominio sobre regioes economica- 
mente mais atrasadas, a sua transposigao para a luta de classes foi 
a arma do grupo dominante para impedir a ascengao do grupo domi- 
nado (onde se localizam, precisamente, os individuos de ragas entao 
consideradas inferiores). 

A terceira hipotese nao cuida, evidentemente, da origem das 
ideologias, mas de sua fungao na vida social brasileira: nao importa a 
intengao consciente do ideologo, mas a conseqiiencia teorica e pratica 
de sua teoria. E a conseqiiencia e a justificagao, por motivos psicolo- 
gicos, da situagao das classes mais pobres da populagao (com as quais, 
ja procuramos indicar, os ideologos nao se identificam). 

♦ 
* * 

Caberia, finalmente, uma pergunta ingenua: existem caracte- 
risticas psicologicas do brasileiro? As perguntas ingenuas (fre- 
qiientemente responsaveis pelo progresso cientifico) cabem res- 
postas ingenuas: e muito provavel que existam, mas nao temos cri- 
terios para descreve-las. Podemos estar certos de que as caracteris- 
ticas indicadas nao sao verdadeiras e poderiam ser aplicadas a todos 
os outros povos, indiscriminadamente. Podemos estar certos tambem 
de que raca e historia nao determinam caracteristicas psicologicas, a 
nao ser na medida em que criam condigoes reais diante das quais rea- 
gimos. 

Se o homem e o mesmo por toda parte, diferencia-se ao enfren- 
tar condigoes tambem diferentes. Em vao buscaremos encontrar o 
brasileiro; em cada geragao encontraremos individuos diferentes, re- 
sultantes da vida renovada a cada instante, que se desdobra ante os 
nossos olhos. 
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IDEOLOGIAS 

QUADROS DAS CARACTEB1ST1CAS 

AS CARACTER1ST1CAS DESCRITAS NO BRASILEIRO 

Affonso Celso 

Bom 
Pacifico 
Servigal 
Sensivel 
Sem preconceitos 
FaUa de iniciativa 
Falta de firmeza 
Falta de decisao 
Indolencia 
Sentimento de independencia 
(Indisciplina) 
Hospitalidade 
Afei^ao a ordem 
Paciencia 
Dogura 
Desinteresse 
Longanimidade 
Cumprimento de obrigagao 
Caridade 
Acessibilidade 
(Imita^ao do estrangeiro) 
Tolerancia 
Honlandez 

Paulo Prado 

Tristeza 
Erotismo 
Individualismo 
Imoralidade 
Pregui?a 
Desleixo nos costumes 

Desperdicio 
Resignaeao 
Sobriedade 
Desinteresse 
Dogura nas mulheres 

Euclides da Canha 

(Paulistas; Rio, Minas e Sao 
Paulo) 

Autonomo 
Aventuroso 
Rebelde 
Liberrimo 

(Mestizo do litoral) 
Neurastenico 

Manoel Bomfim 

Preguicja 
Conservantismo 
Resistencia 
Sobriedade 
Patriotismo 
Poder de Assimilagao Social 
Tristeza 
Carola 
Inconsciente 
Duro sem rijeza 
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Imprevidencia 
Subserviencia 
Imita^ao 
Gosto da palavra 
Ambi^ao 

Oliveira Vianna 

(Tipo rural; nobreza) 
Fidelidade a palavra 
Probidade 
Respeitabilidade 
Independencia moral 

Sergio B. de Holanda 

Individualismo 
Desordem 
Falta de Hierarquizagao 
Nao Trabalhar 
Aventureiro 
(Procura de titulos e riquezas 

faceis) 
Acessibilidade 
Horror a distancia 
Cordialidade 
Hospitalidade 
Generosidade 
Emotividade 
(Sentimentalidade) 
Pratico 

Fernando de Azevedo 

Bondade 
Reserva 
Desconfianga 
Sobriedade 
Afetividade 
Individualismo 
Tendencia igualitaria 
(Acessibilidade) 
Altruismo 
Sentimentalidade 

Corajoso 
Sincero 
Generoso 
Hospitaleiro 

Solidariedade afetiva 
Dofura 
Brandura 
Imitapao do estrangeiro 

Generoso 
Pacifico 
Desorganizado 
Hospitaleiro 
Tolerante 
Desconfiado 
Trabalho sem continuidade 
Inteligencia intuitiva 

Affonso Arinos de Mello Franco 

Luxiiria 
Imprevidencia 
Dissipa?ao 
Desapre?o pela terra 
Salva?ao pelo acaso (supersti^ao 

e jogo) 
Amor a ostentagao 

Arthur Ramos 

Culto da palavra 
Culto de doutor 
Primarismo 
Autodidatismo 
Narcisismo 
Culto das coisas concretas 
Totens estrangeiros 



Gilberto Freyre 

Luxuria 
Tolerancia 
Gosto do jogo 
Simpatia 

(Cordialidade) 
Individualismo 

Jodo Cruz Costa 

Pratico 
(Pragmatico) 

QUADRO GERAL DAS CARACTER1ST1CAS PSIC0L6GICAS 
1NDICADAS PELOS IDE6L0G0S 

Individualista 5 Desconfiado 
Sentimental 4 Altruista 
Indolente 4 Sem hierarquia 
Hospilaleiro 4 Desaprecia a terra 
Imita o estrangeiro 4 Supersticioso 
Tolerante 4 Gosta de ostenta^ao 
Acessivel 4 Servifal 
Independente 3 Sem iniciativa 
Sobrio 3 Afeito a ordem 
Erotico 3 Paciente 
Generoso 3 Longanime 
Doce 3 Cumpridor de obriga^oes 
Pacifico 3 Neurastenico 
Bom 2 Conservador 
Indisciplinado 2 Resistente 
Desorganizado 2 Patriota 
Cordial 2 Carola 
Pratico 2 Fiel a palavra dada 
Jogador 2 Respeitavel 
Sem firmeza 2 Imoral 
Sem decisao o Desleixado nos costumes 
Desinteressado 2 
Honrado 2 
Aventuroso 2 Imoral 
Triste 2 Desleixado nos costumes 
Desperdi^ador 2 Corajoso 
Imprevidente 2 Sincere 
Gosto da palavra 2 Primario 
Sem preconceitos 1 Autodidata 
Caridoso 1 Narcisista 
Reservado 1 Cultua as coisas concretas 
Trabalho sem continuidade 1 Tem inteligencia intuitiva 



GRUPO I 
N.o INDIVfDUOS 152 
Naciona- 

lidade 
Brasi- 
leiro 

Ameri- 
cano 

Japo- 
nes Ingles N.0 total 

Qualid. n.o n.o n.o n.0 

Atrib. resp. % resp. % resp. % resp. % resp. 
Bondoso 97 70,8 21 15,3 4 2,9 15 11,0 137 
Malvado 3 3,8 9 11,6 55 70,5 11 14,1 78 
Inteligente 63 26,8 70 29,7 57 24,3 45 19,2 235 
Economico 6 3,3 35 19,6 38 21,2 100 55,9 179 
Trabalhador 16 6,3 78 30,6 120 47,0 41 16,1 255 
Vadio 98 88,3 8 7,2 1 0,9 4 3,6 111 
Antipatico 6 4,3 33 23,7 29 20,9 71 51,1 139 

GRUPO II (Controle) 
N.o INDIVIDUOS 51 
Naciona- Brasi- cano Japo- N.o 
lidade leiro Ameri - nes Ingles 

de atrib. 
Qualid. n.0 n.0 n.0 n.0 

Atrib. resp. % resp. % resp. % resp. % resp. 
Bondoso 34 69,4 5 10,2 5 10,2 5 10,2 49 
Malvado 1 6,3 3 18,7 7 43,7 5 31,3 16 
Inteligente 14 18,0 27 34,6 15 19,2 22 28,2 78 
Economico 2 3,51 13 22,81 21 36,84 21 36,84 57 
Trabalhador 5 6,0 26 31,3 42 50,6 10 12,1 83 
Vadio 34 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 
Antipatico 0 0,0 17 39,5 2 4,7 24 55,8 43 



BRASILEIRO 

Caracte- 
res 

Explicagao 
para o este- 

Bondoso Malva- 
do 

Inteli- 
gents 

Econo- 
mico 

Traba- 
Ihador 

Vadio Antipa- 
tico 

reotipo 

N % N % N % N % N % N % N % 
Observa^ao 26 34,7 0 0,0 6 14,6 1 33,3 3 60,0 21 28,0 0 0,0 
Explica o 

trago 15 20,0 0 0,0 11 26,8 0 0,0 1 20,0 20 26,7 0 0,0 

Informagao 4 5,8 0 0,0 4 9,8 0 0,0 0 0,0 6 8,0 0 0,0 
Incompreen- 
sivel ou Ra- 28 37,3 0 0,0 19 46,3 1 33,3 1 20,0 26 34,6 2 100,0 
cionalizagao 
Nao sabe 

porque 2 2,7 0 0,0 1 2,4 1 33,3 0 0,0 2 2,7 0 0,0 

AMERICANO 

Caracte- 
res 

Explicagao 
para o este- 

Bondoso Malva- 
do 

Inteli- 
gente 

Traba- 
Ihador 

Econo- 
mico 

Vadio Antipa- 
tico 

reotipo 

N % N % N % N % N % N % N % 

Observagao 0 0,0 0 0,0 o o o CO o T—( O 1 
00 o 0 0,0 2 15,4 

Explica o 
trago 1 9,1 0 0,0 1 3,0 1 6,7 2 4,8 0 0,0 1 7,7 

Informagao 8 72,7 0 0,0 18 54,6 6 40,0 25 59,5 1 100,0 4 30,8 
Incompreen- 
sivel ou Ra 2 18,2 3 100,0 13 39,4 7 46,6 15 35,7 0 0,0 6 46,1 
cionalizagao 
Nao sabe 

porque 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 



JAPONfiS 

Caracte 
res 

Explicagao 
para o este- 

Bondoso Malva- 
do 

Inteli- 
gente 

Econo- 
mico 

Traba- 
Ihador 

Vadio Antipa- 
tico 

reotipo 

N % N % N % N % N % N % N % 
Observagao 1 100,0 0 0,0 9,0 39,1 11 47,8 49 65,3 0 0,0 2 50,0 
Explica o 

trago 

o O O 0 5,9 3 13,1 2 8,7 5 6,7 0 0,0 0 0,0 
Informagao O O o 18 25,9 5 21,7 1 4,4 7 9,3 0 0,0 0 0,0 
Incompreen- 
sivel ou Ra 
cionalizagao 

p 
o o 14 41.2 6 26,1 9 39,1 13 17,3 0 0,0 2 50,0 

Nao sabe 
porque o p

 o 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0 00, 

INGLfiS 

Caracte- 
res 

Explicagao 
para o este- 

Bondoso Malva- 
do 

Inteli- 
gente 

Econo- 
mico 

Traba- 
Ihador 

Vadio Antipa- 
tico 

reotipo 

N % N % N % N % N % N % N % 
Observagao 0 0 1 20,0 0 0,0 3 5,5 0 0,0 0 0,0 4 10,5 
Explica o 

trago 1 25,0 0 0,0 1 4,0 7 12,7 2 14,8 0 0,0 9 23,7 

Informagao O O O 1 20,0 12 48,0 24 43,6 8 57,1 0 0,0 1 2,6 
Incompreen- 
sivel ou Ra- 8 75,0 3 60,0 12 48,0 19 34, 6 4 28, S 0 0,0 23 60,5 
cionalizagao 
Nao sabe 

porque 

O o o 0 0,0 0 0,0 2 3,6 0 0,0 0 0,0 1 2,6 
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