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Depois dos plotestos metaflsicos de Hscel,
e Krnnrncenno, do protesto vitalista de

NrsrzscrrB e do protesto social de MAnx, ca-

beria a Fnruo, na defesa da personalidade

humana contra o poder absorvente e desper-

sonalizante da Idade T€cnica, langar o riltimo
dos grandes desafios existenciais dos tempos

modernos: a metapsicologia, ou o protesto
ps(quico.

Esse o significado de Fnruo na sociedade

contemporAnea, e essa a tazdo por que conti
nuam vdlidas as teorias de que 6le foi inicia-

dor e profeta, apesar da enorme evolugdo que

sofreram. Grande nfmero de psicoterapeutas

v€m iltimamente revelando que, na maiotia
dos conflitos observados em seus doentes, a

causa estd sempre condicionada pela situa-
qdo social em que vivem, numa sociedade

repressiva, ansiosa, otiginadora de compuls6es,

de concorrdncias e de limitag6es de t6da

espCcie.

Enquanto ttlgav^ a trajet6ria do anormal
para o normal, descobriu Fnnuo qudo t6nue

era a linha de denrarcaqdo entre o indivlduo
normal e o neur6tico, e que os mecanismos

psicopatol6gicos, tdo luminosamente observa-

dos nas psiconeutos-es e nas psicoses, podiam,

em geral, ser demonsttados nas pessoas nor-
mais, embora em menor grau. Tal conclusio
foi que conduziu i publicag6o d€ste livro, no
qual o autor langa muita luz s6bre os proble-

mas complexos do comportamento humano e

demonstrou, clatamente, que o atd entao
considerado intransponivel entfe os estados

normal e anormal d mais aparente do que real.

Psicopatologia da Vida Cotidiana € consi-
derada a obra mais popular de Fntuo, suce-

dendo-se as suas edig6es nas principais lln.
guas civilizadas, hd c€tca de cinqiienta anos.

SIGMUND FREUD

I

i

t

ffi,

P$COPATOLOGIA
DA VIDA COTIDIANA

Tradugd,o e aPresentag6o do

Dn. {r-veno Cenn,ll

Terceira edigho

SBD-FFLCH.USP

il1lililil tffi lffi lllil |ilil ilililil
1 33943

ZAHAR EDITORES
Rlo DE JANEIRO



It j ,'o, ,D."rl --,t

J- "tt,t."'t y.' f'

I . t,' .{'

1 50.1 95
F942pP

. 3.ed

^/"

Segund'o a cdigdo ingl|sa autorizada

PSYCHOPATHOLOGY OF EVERYDAV LIFE

em tradugdo e inttoilugdn d'e A. A' Brill
publieada por Ernest Benn Ltil,, da Londres

DEDALUS - Acervo - FFLCH-LE
Psicopatologia da vida cotidiana.

I ililr ilil||ilil ililt ilill illll lllll lllll ilil| lilil ililr ilil llll
21300042259

capa de

0nrc6

1969

Direitos para a lingua portugu€sa adquiridos por

ZAHAR EDITORES

Rua M€xico, 31 : Rio de Janeiro

que re reseryam a propriedade desta tradugio

ImPretso no Brasil

I.N D I C E

Signilicado de Freud na S,ociedada ContemyorAnca' ' " " " " '

Introdug6o

I - O Esquecimento de Nomes

II - O Esquecimento de Palavras Estrangeiras

III - O Esquecimento de Nomes e a Ordem das Palavras ' '

IV - InfAncia e Mem6rias Ocultagz/' ,t '. ,/./
V * Lapsos de Linguagem , , !, , l, , . ./, ,

,/
VI - Lapsoa de Leitura e E3crita .Y . ' . .

ViI - O Esquecimento de Impress6es e de Resolu$es " " ".,/
VIII - Ag6es Executadas Err6neamente V.

IX - Ag6es Sintom4ticas e Casuais'

X - Erros

XI - Atos Defeituosos Combinados

XII - Determinismo - Acaso - Crengas Supersticiosas f' ' '

7

1l

t,
19

26
l"

+2

50

78

88

112

t34

153

161

t67

i' .{

i?
l'



SIGNIFICADO DE FREUD
NA so-cIEbePB coNTEMPoRANEA

P,:::."*:nx#':1"'^ffi:l*':t'"';f"'iii"u"#;iu'fi"'*,,'.:
A;;i;a Fieud, na defesa da-personalidade humana contra o Po'

lo--.itotn.nt. 
'. 

a.tptitonaliz^ante da ldade T6cnica' langar o

;i,tt;;;;-!i"na., i.t.ft"; existenciais dos tempos modernos:

a metapsicol6gia, ou protesto psiquico'

D.u.*o, entender €ste desafio atrav€s dos rnais recentes

brosressos no campo d" 
-""afitt 

e da sintese da vida 
. 
pessoal'

iilt" l.,. ^'itrirliaiit 
I ionttito central de todo o desenvol'

;i;;.4- pti.&eripico freudiano e p6s'freudiano'

A tentativa analitica de libertagao do inconsciente, subtrain'

do-o'.o--d.t a.t f6tiut tefttttintt que lhe.sio- impostas..pela

i".i.ari.i'i. r,u.rt"ca" 
- 

do "'ego' dis solicitac'es autoritarias

ff'qd;.g"'',-a. ui,.-r,"O a"" pessoa das corientes compulsi'

vas que a diminuem 
'.-iiiJhi*i"ain 

o pode.r de decisao^ pessoal'

estavi destinada, com efeito, a exercer vincada tntluencla na

teoria final de salvagio do indivlduo'

Muitosassimocr€em,aindahoje,apesardaenormegvo.
f"ea"'rlirii""l.frr"t."rirt''a.- qo.. fieua toi iniciador e profeta,

e cr€em'no intti*i"titnit,-tptiitdot em suas pr6prias experiEn'

cias pessoais, ".ts^al'^t-itlieTtitt- 
t"tidianas di tiue €ste livro

nos fala.

Nno ser i 
" i:i1"J.',x11,,1,,fl t' "ll l"':i:ili. ni::"'l::tl;

barreira, aParente

;il;^: l;ita;;t ainda.por alsum temPo - a salvar a Pessoa

de set ama coisa enlre cotsas'

Um psicanalista ingl6s. perguntava' certo dia' a David Ries'

trn,-- ilual €^i "ffitat'J""ut 
exercicio' m:mo em relagao

r.t.g,lr .1rmn rA #-t^ o ne#* r-,tr*^r*-*oh\ I $.^ 7''rf'r 'rvr 41*vJr'

,4r :,' ,&,d ,,^ aifiJ'.' 'lq$l. | \ \ , \ ,, ,il.,\,r,,r'-i .. i . -1 , , ,'', ,,u, ,{:" ti " ' -r lit rt 't {'l 
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Psrcop^rtor.oclA DA Vma Conor.txr SrcNtnrceoo os FRnuo Nl Socrpo.toB

q-b^,r^*\

iqueles pacientes corn quem se obteve 6xito, se tenho de os

d&olver'a esta rnesma sociedade que os feriu ?

Grande ntmero de psicoterapeutas vem tltimarnente reve'
lando gue, na maioria dos conflitos observados em seus doentes,

a causa esti sempre condicionada pela situagZo social em_ que

6les vivern, numa sociedade ticnica repressiva, ansiosa, origina'
dora de compuls6es, de concorr6ncias, de limitag6es de t6da
esp&ie.

Nestas condig6es, torna-se 6bvio que o poder recuperador da
anAlise, tal como Freud a concebeu, sofre um limite, deixando-se
derivar para o campo das reivindicag6es de natureza social e

econdmica. Terlamos, pois, a lrantformaglo corno receita de
salvagEo da personalidade humana,

E neste aspecto que a Psicandlise cornporta virias zonas de
analogia com o protesto social, no existencialismo marxista, e f\
.or -o 

problema 'nietzschiano, na rnedida ern que aceita a pos- d t \
sibilidade de um procedimento tdcnicamente elaborado salvar a 

.{'i'I 
'i'4 \

pessoa da sociedade tdcnica.

Mais do que em suas outras obras capitais, Freud demons-
tra, nesta Psicopatologia da Vida Colidiana, que a psicotera-
pia 6 uma t6cnica para 

^ 
obteng[o de um determinado resultado.

O objetivo € a cura de certos estados rnentais patol6gicos; os

seus meios s6o determinados pela adeqaagio ntetodoldgica ao

objetivo que se pretende atingir.

Freud acreditava, assim, estar o psicanalista em condiE6es

de salvar mais pessoas gue gualquer outro praticante de me-

dicina fisica e corporal. Isso leva-nos a outro asPecto do pro'
blema freudiano, que 6 o seguinte:

Dentro dos mdtodos correntes da psicoterapia estio Presen.
tes elementos que transcendem a esfera de agio merameqle
tCcnica, element& 6sses que envolvem, acima de 

-tudo, 
uma@'

lslgnacfil de pessoa " .P:tto",. que pode^ser. salvadora' pan.o
oEFrvado como personalidade humani. Sendo assim, significa
que o analista metapsiquico se prop6e exercer, implicita e indi'
r-etamente, 'fmgdu de sacerddcio.

Isso tem sido um fato real, freqiientemente observado' Em
tal. caso, deveriamos concluir que i psicoterapia nio salva a

pessoa humana, apenas como psicoterapia, mas ainda, cumula'

tivarnente, atrav6s da Mbstiniia etpiritual ern que tanto o ana'
lista corno o paciente participam em comum.

Conclus6o esta da rnais profunda significaEdo pan o justo
entendimento da evoluEio da t6cnica freudiana, ou metapsico'
l6gica. Porque foi a partir d6sse ponto que a psicologia- exclu'
sivamente pirsonalista 

- dos impulsos controlados foi obrigada
a chegar a- t€rmos, pelo menos, a t6rmos negativistas, com as

verdades universalmenle vdlidas. Isto 6, as primory'iais reprdsan.
tatiou collectiues da sociedade humana.

Freud nio p6de assistir ao desenvolvimento das aproxima'
g6es rnlsticas e leol6gicas, iniciadas Por urn Jung, um ltr/undt

e por grande nfrmero de psic6logos contempordneos, mas o seu

rnajor ensinamento, imperfeito corno o de todos os iniciadores e

apaixonados, foi o de que nio deverlamos considerar nunca o
niaterialismo cientifico coho uma esp€cie de religiEo ou filosofia
privada, outrossim, um dorninio de importincia coletiva, ali6s

demonstrado em tdda a hist6ria contemporlnea.

A filosofia e a religiio ficavam em planos diferentes, con.
fessado pelo pr6prio Freud quando diz que a rcganda i algo mait
do que amd nearoie aniuersal,

Hoje, o rumo € o de urna intercomunicagio, quase diriamos,
de uma interdependdncia psicometaflsica, onde tanto Freud co-
mo as vis6es incornpativeii com a crise de ideal realizlvel, de
que 6le foi arauto, v6o caber e coexistir.

A 6ste prop6sito, valeria a pena divulgar o desassombrado
estudo de Victor Vhit, God and the Unconscious (Deus e o
Inconsciente), onde se estabelecem as bases de um encontro'en'
tre a Psicologia e a religiio e que mereceu do grande mestre

C. G. Jung um pref6cio que pode marcar uma 6poca na evolugio
dos estudos metapslquicos.

Freud obteria, certamente, uma renovada audi€ncia, urna ines'
perada atualizagdo dos seus notiveis trabalhos, quando a 6tica e

a psicoterapia, o analista e o confessor, a gnosis e a f6, se

fundissem numa s6 Filosofia do Homem.

E a Filosofia do Homem, como Freud nos ensina tarnb6m,
comegari pela investigagdo da realidade humana.

I
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TNTRODUgAO

?,,n PT*i:i.,-,',;W itf,i,,fr,^ ^,liri* ot uelbos mitodos de tratailcnto ,0
mcnte, ao astado ao.'iiio"io'|;;;;';tt' ducoLriu qae os aft al

confuot sin,omas t"iiii' "k'!;;;;;ii'o':",, n'i' ielinido' nda

exiitindo de atbittdrio em qualqaer manilettag6o m-6tbida' .-,A
Pricandlirc dcmonilraua "*i'u,'qae 

lait 
-manifesta{1et 

rc rele'

ilam a am problema i'tuiihoao' ou a tt.ry conilito da pestoa em

cdut,' Foi enquant"""''ii:i"-) irajetdtia do anormal Pata o

normal qae o Profe'i*"ft'ii) itt'tiii;n qufro tlnae era a linha

de demmca\Zo entre-'p"iio- no'*al e 
- 

pes.soa neardtica' e que

os mecanismos p'i'"d"tttiiiioi'''8o,. liminotamente obseraados

nat pticonearusei e ia p'i'l"" podiam' em seral' ser demons'

fiados nat Petto4s ,hli"t:,'-tiloio '*'fleno'' 
otaa' E$a con'

chs,o condttrio o oii"'rT,iai'I^''riji .iefeitaoia 
da aida cor'

rente e, mait tarde, ;';;bi;';;; il v1l2y"ologia' da Jiaa !3;
tidiana. um liaro que i2 teue quatro edig\es na Alemanha e qae

i1fi?aii,ai-)- oi'o''i'ti' i"iL;ii do. ao1:: com grande ense'

nhoidade e penetragZo, o'Aitor uertet maita laz s6bre 0t pro'

blemas cotttp-lexot ai"' pit"i;i"io 
-io*o'o 

e demonstroa' cla'

i"*Jrr,'-'q'ir- o ati- of ionsiderado in'transponiuel enfie ot et'

tados normal , ooo'*i'A iais apatente do que real'

Esta tradaEfuo foi leira da.qtarta .e.difio 
alem-a e' se bem

aae o texto or;ginll"''ofo liao'"i'il';totl*'nte "segttido' 
certas

'rii, ri aii'r" ;)i oi)'at;, o' t ornaram ne c e t siri o -modif 
i'car "'- !!.! j;";l;:;';i;;;''il' 'i" do Antot por exemptos mais compreew'

,^eis ao leitor ingl?s' 
A, A. Bmll
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O BSQUECIMBNTO DE NOMES

D u* *rE o ano de 1898, publiquei um breve ensaio s6bre O
Mecanitno Pslquico do Esguecimento, I Repetirei agora o seu
contefrdo e servir-me-ei d€le como ponto de partida para uma
discussio mais desenvolvida do tema, Procurarei, nesse artigo,
fazer uma andlise psicol6gica de um caso comum de esqueci-
mento tempor6rio de nomes, tendo chegado i conduseo, atra-
vds de um exemplo concreto por mim pr6prio observado, de que
esta freqiiente e prlticamente insignificante ocorr€ncia de urna
falha, numa fungdo pslquica - a da mern6ria -, tem uma ex.
plicagdo que ultrapasia i utilizaglo habitual d€ste fen6meno.

Se um psic6logo mddio tivesse de explicar cofno sucede

que, muitas vdzes, falharnos ao tentar recordar urn norne'que
temos a .cetteza de conhecer, contentar-se-ia em dizerr pfovl'
velmente, que os nomes de pessoas estdo mais aPtos a ser es'

quecidos do que qualquei outro contefido da mem6ria. E pos'
slvel que 6le desse taz6es plausiveis para esta preferdncia d9
esquecimento, em relagio aos nomes, mas n6o atribuiria qual-

quer determinante profundo do processo.

Fui levado a examinar exaustivamente o fen6meno {o es'
quecimento tempordrio, atrav6s da observagdo de certas peculia'
ridades que, embora n1o gerais, podern, apesar disso, ser clara'
ntente descobertas, em alguns casos. .Nestes,, ndo. se.-vJrifica
apenas o esqu-eJiae-7tto-,-. mqs !ryLf-4q a--faly*te.c3r4!SZo: aqu€les
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gue tentam recordar um norne fueidio trazem i consci€ncia

outros - no*t'-'uU'tltutivos *' o'"quuit' embora reconhecidos

imediatamente como falsos' 'o'gt*' 
ipesar .disso: r:::^ 

grande

':ffi:11#1"?";';lii*ru:"t'T,;J:'i:,11'T""0il;'/

':cdo de um substitutiio incorreto'
(::: 

;r'."nseguinte, 6 minha convicEao qt. 1-q:tlo:1!1o 
nto €'

. deixad u u urliru arbitrariedade especiiica' 
'seguindo' pelo contr6-

.'' .,- ;;;.;t ;;";^;--;;ttitin^atit' Por outras palavras' estou

.,', :'::" .onu.n.iao d;-;;. o nome (ou nomes) substituto-tem uma re'

lagio direta *tt-o ""tt"p1t)igo 
t t'pi'o' se conseguir demons'

trar esta *rusii, ttti^ttttt" origem dos nomes esquecidos'

No exemp lo q"" :1":lj: J T.i.'"ffi#i""1',i:3.1 H;l":f
v6o, recordar o nome do mestre qu

tes do "iui'o"ffi;' ;; 6;; i.o b"i'to' Em vez do norne

fugitivo - iiiiiltU - aiit. outros nomes de artistas - Bot-

licelli e Bottrallio - me acudiram i mem6ria' sendo nomes 9ue

meu julgamenii tejeito", imediata e definitivamente' corno tn'

.orr.t6r." q"t"a" t no*t correto me foi I comunicado 
ffi: ifr

estranho, tt ittttti'" Iogo stt a. menor hesitaEdo' O exr

cursos de itflrre;tr" Jodt u*otiuqdo que causaram a^ deslocaElo

de signoretti iiii,"B',,;iu;- " nin,,ttlo provocou os seguintes

resultados: 
) nome signorclli n'o deve sera) A razlo Pa:m.a. evasio dc

procurada no 
-t't'lngtiii'Pg 

.do nott nttti no cariter -puisel9'

Hr'"'#itr*r:x';Ti#;ff :i,',1:;,i!4!rfi {'lu'ffi:
familia, ao q*'o oot'o 

'uU'tituto - 
e Boltraffio - de quem eu

pouco mais 
tll,l' i# i."qr. 

-!.u.ncia i Escola Milanesa. A

' relaEao "' qi'i'o ;il;;i; io nott teve lugar tamb6rn me

p u,...u i 
"oiJn, 

i" r 
. 
;. 

." 
a" mgr,$vry. ; J"'.'3*tTll"i",,ilttiffi ,^.r"rr. altutt' Viajei numd '- tArt

il::: ffi'.i, a, Dailiicia' ute u*o 
-EJEdo na Herzegovina' A

nossa conversa derivou Pu'u.1:^-:i^rtnt'nu 
ltdlia e eu perguntei

ao rneu companheiro se estlvera igu'u vez em Orvieto e se

lL vira os famosos afrescos de ' ' '

b) O esquecimento do -nome 
ndo foi explicado at6 que'

mais tarde, ,:;;dJ";Lrl- air.utiia" imediataminte antes dessa

conversa. Bsse e-squecittnto "Jtiou'me' 
entdg' --c?m"q' !Ll("-4it'

L5
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t
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O EsourcruENro DE NouBs

trirbio do n6a.a tem1 pmergente+. cd-u"Md.g 
-p"S-!:t_!S"mp""_!.(2,,-e-,_pte.ce-

|ea^. Em resumo, antes de eu pergtintar 
-;i; 

ffiu -ao;Fanheiro 
de

viagem se €le estivera em Orvieto, tlnhamos estado a discutir
os costumes dos turcos que viviam na Bdwia e na Herzegouina,
Contei-lhe o que ouvira de urn colega que exercia medicini entre
6les, a saber, o fato ddles terem inteira confianga no m6dico e
mostrarem uma completa submissio ao destino. Quando o md-
dico i compelido a'informar gualquer d6les de qie nada h6 a
f,1zer-pelo. laciente, respondemi_ 'isenhor (Herr)'que posso eu
dizer? Sei que se pudeise ser salvo, o senhoi o saluaria.'r Nestas
frases, podemos encontrar as palavras e nomes: B6mia, Herze-
g.ouina e Herr (Senhor), os quais se podem inserir numa s6rie
de associag6es enfte Signorelli, Bouic;lli e Bottraff io.

c) Deduzo que o curso dos pensamentos respeitantes aos
costumes dos turcos na B6snia etc. perturbou o pensamento
seguinte por eu ter.-jes.@ dessi conversa,
antes dela chegar ao fim, pois lembrei-me que desejava relatar
outro epis6dio que estava, a seguir, na rninha rnem6ria. Esses
turcos dio ao ptazff si:xual um valor acima de todo o resto e,
quando sofrem distrirbios sexuais, caem num desesp€ro abso-
luto gue contrasta estranhamente com a resignaEio, inte o pe-
rigo de perder a vida, Um dos pacientes do meu colega disse.ihe
uma vez: "Sabe, Senhor (Herr), se isso acabat, a vida deixa de

ll ter qualquer encanto." \ I *f . ,( '* l:--* i,.LwJ/J,,,r/^"|\*^" Evitei contar esta feigdo caracteristica dos turcos, pois n6o \. r,A..."
desejava conversar s6bre um tema tio delicado .om urn des- ,lr 'IF!i,rnI4F*AI

conhecido. Mas fui ainda mais longe; desviei tambdm a minha i I i::l,*r"il i*,
atenEdo da seqtidncia do pensamento que .ryd:ril ter-se asso. 

,pr vor,'oJ"n.iciado ern mirn,'com o tema "morte e sexual'idade". Eu estava,
nessa altura, sob os efeitos de uma mensagem que recebera,
algumas semanas antes, durante uma breve estada- em Trafoi,
Urn paciente, com quem eu despendera um grande esf6rEo, sui.
cidara-se, devido a uma perturbagio sexual incurivel. Sei, po-
sitivamente, que €ste triste acontecimento, e tudo o que com
6le se relacionava, nio veio i minha recordagdo consciinte du-
rante aquela viagem pata a Herzegovina, Contudo, a conexio
eotrc Trafoi e Boltraflio forga-me a depreender que esta remi.
nisc€ncia se tornou ativa, nessa altura, apesar do desvio inten-
cional da minha atengdo,

r
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d),,.!^'eory9.,^^l:i::"::T:ldL,l,."tiiii''#",i:J."S;
Signorelli como uma ocorrencla

,t.r,. pro.."ri",-^lJf*etcia de w motiuo' Houve motivos que

ativaram " 
-i.rterrt'pgio 

na comunicagZo dos meus Pensamentos

(respeitantes 'o' t6''tu-ts dos turcos etc') e.-qu9 me influencia'

,*, ,nu,, 
-i;; ;; ;;tluir da minha consciCncia o pensamento

com €les relacionado, podendo conduzir i mensagem 
' 
concetnen'

t. uo .aro 
-dl t;;i"i i- itto 6' eu queria esquecer. 'rgo''lo !.':

pr;i; ^tgo, 
Na verdade, eu desejava esquecer outra cotsa que

nio o mestre de Orvieto; mas 6sse outro pensamento causou

m as*ciasao .6ntr'6*dlt:-E]q--Sgg,--ds n!9.?.'.1'1 3,,3'o 
ato vo'

litivo errou o alvo e eu eiqilect'blimi'i contra a minha uontade'

enouanto d;.i';;, 
- 
;ii'i;iLn'iaentv'' esguecer o outro' A de'

iiffiriu"-p.i"'rl."ia.i aitigiu-me .oniru um contetdo: a in'

capacidade ;;;; ;;il;; id** err6neamente' o caso teria

sido mais irpf.r,'I Jf"iol ,. tal desinclinaEdo e incapacidade

: 

" 
'.' , i',0 

-Ja-raa*au, 
respeitasse-o mesmo conterido' Os aomes substitu'

. I ... . tos tit nko pu"tttt tdo completamente;6justific4dos corno antes

\/r/q''' i".r,i-.-pn*ia", (ecotdar.n;.Fe (ap6s uma 1s{1e^de 
compro-

', n.i',,, ;tr;) ,..ni;';'qd'";g-J"gt-djlYu'tiqoectt c9m9 .o que desejava

! r>.{, lembrar e mostrarn qo. o *.,f-6$ie6nil-iitia is"quecir algo nio

' , i,,i,' rgi n:PY$-git9-P#Igigffi
e) A natureza da associagdo formada.entre.o.not:"-n:

dido e o tema reprimido (morte e sexualidade etc')' contenclo

o, no*., i.--iiottil, Herzegovina e Trafoi' tambdm 6 muito es'

tranha, 
'N; ;tffit tqui" intttto' que {9i publicado original'

mente em 1898, tenta'se lePresentar grificamente essas asso'

ciagSes.

O nome Signorelli ficou dividido em- duas partes' Um par de

silabas (ittil fi"cou intacto' num dos substitutos'' enquanto o ou'

t o gunni,"^,' ;;;; ;;-i;;d";;; de 'signor 
'(senhor' 

- 

Herr) ' mui'

tasediversasrelaEsescomonomec"ontidonotemareprimido,
mas atravfs" dti;;-";-P;tdera' na reproduqdo' A 

' 
sua substitui'

Edo foi f;;;ftt urira maneira a sugerir que a deslocaqio teve

lugar ao longo das rnesmas 
,associaE6ei -- 

t'Herzegovina e B6s'

nia" - iJt'pt"atnttmente do sentido e da demartaE'o acustica'

Os nomes fo"'m, pot conseguinte' tratados -neste' Processo como

imagens escritas 
'de 

t'ma f ise a ser transformadi num quadro
'ai-iirrtr."- 

N"nt "ln^ 
informaEao foi dada i consciencia, com res-

peito a todo €ste Processo, o qu^l' em vez do nome Signorelli' foi

ii
,t- t;l '\ t !

' '.r t

., ,.,.i,.. .'t .,, r. .r;,-. j,'.,rt\\J 
" :' I '

frnEtao oo, como podemos dizer justamente, sem sintomas.

Quando recapitulamos ds condig6es Para- o esquecirnento

de um nome, coit recordagdo defeituosa, verificamos: 1.) certa

disposigdo para o esquecer; z) r1g.p.ro5esso de suotessio que teve

t.,g'ar iouc6 ,nt.t; d 3) a p'ossibilidade,de estabilecer try ff1o1 ;;.rf t ;' '4a l{r'

ciictro'-extema enfte o'norne em questdo q. q -e.I9-frihi-d- p-rlvla'] . hiir\,'.,
mente"suprimido. - A tltima condicto nlao ieia d.g"-.s-err provlvel'l
mente, livada- im glgite 5gl!3, .Pqis a mais ligeira tentativai

de anilise da associaEio podCid, na maioria dos casos,, re.vel6'Ia.,, 
',

Mas ji se trata de 1rry'qqe-stao- 
binr dif.erente. e.i,9.r;114i9{ al'i +

cance, se eqsl assoctagio iitiina pgder, realmente,. fq.rqgg-e-! a 
,

condiclo apropiiada que permita ?o elemento suprimido per'

t" iui' i, ;.i 
"i.i 

; A;-ab-Tf.r4flflrc;4.{"- ion: 3i,r "iail& ai. d e' $i d o, 
.

uma mais -^igtim4 conexio entte os dois nomes nao tor, necessa'

riamdntl, i.qu.tii.. Nu- liaiii. superficiil, talvez nos dispo'

nhamoS''a r.'laiIAi' aquGle iltimo requisito g a lo4gd-eral."9--9R'{
contro temporal como suficiente, em- conteri{o..s .per*iittamente cus'

similares. M1s num glamg.-gt]-s*ptgigdor verifiti'se, cada vez

mais f reqiieniemente, qy9 
"-g;.-d."i9- 

.Tgggel.tqi-rc-fF.E1l$9- I "
n6vo), ligados por uma aggogi-9.[9"_e5!gfi9!1."P,9:!,9",en,^-4e[n drsso'

uma conexdo do coriterido, o- qle pode sq1. !1mPe-T gg$onstrado

pelo cxemiilii^ "d:e 

::s!,:rl! ti
2

':+ I{lt"i.t
i.,,,i * $ 

"1rar 
J'r f r'- i ,- :i '" rr\
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assim transformado nos nomes substitutos. A primeira vista, ndo

existe relagio aparente entre o tema que .continha o nome Signo'

relli e o tima ieprimido que o precedia imediatamente'

Talvez ndo seja sup6rfluo notar que a explicaglo dada ndo

contradiz as condigdes 
-da 

reproduEdo da mem6ria e o esque'

cimento, concebidas por outros psic6logos, que buscam em cer'

tas relagSes e disposlE6es. Apenas em certos casos, aclescenta'

mos ouiro motivo aos fat6rei reconhecidos, desde hi muito,

como causadores de nomes esquecidos, pondo assim a desco'

berto o mecanismo da mem6ria 
-defeituosa. As disposig6es coo'

cebidas sio tambdm indispensiveis no nosso caso, Para tornar

possivel ao elemento reprimido que ganhe contr6le associativa'
^mente s6bre o nome deiejado e o introduza na represslo' IS.9
talvez. -nip*-Jiys-s"$s-'ec-9""ttlds***u!0-rsutra*norr.ts*S9i3j9i-*59eq-g3ls
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O valor da cornpreensio adquirida atrav6s da andlise do

.*.r!lo' ii' s;litiitll'depende, .naturalrnente, de tSrm-o^s,*,^:i'
plicai €ste catd como um caso tlpico ou como um caso isolado'

t.nno ugott de manter que 
-o - 

elquecimento de um nome asso'

iirao .o"* ut. ,..orJuqa'o defeitriosa,. incomum; t:tJf 
..iltt[:v€zes, o mesmo Processo que foi demo.n

Sipnorelli. De quaie t6das ai v€zes que observei 6ste fen6meno

.ti".it'pt+ti"l f"i capaz de explicdilo pela forma acima indi'

cada, isto 
'6, 

Zomo sendo motivado por uma rePressao'

Devo ainda mencionar outro Ponto de vista' em favor-. da

nanren tifica da nossa an6lise' 'Creio que nlo !i- i:utf:::

:r,i;r" *
J,r'fsY!. {
S,r+1,i,t

i

cdo par- separar os casos de esqvggimentos dt , l?-t:1"-tn-lS
iecordae6es defeituosas, daqueles 9m qu: nomes substttitiY,ol, 1l:;;;"ti;6.t 

-d.f.ituorur, 
daqueles gmfu1--nomes substitutivos in-

.OmfOrt'nao -Sd*hejam iniroduzido.' Esses nomes substitutivos

'pfi"ai 
gi"rttt;, Mas. nZo me .aventurarei, 

claro- t:ti:,::l*::
Plo oe JISnarertl, lvrdr rr4v rrt! crlrf!s!*^vrt

lue todoi os casos -de esq.u.ecimento de 
. 
nome !:i"fti^..7

;;r.;;;p;. N6o hi drivida de que existem crsos de esque'

cimento 
"dJ nome que se Processam de um modo muito mais

ilpi;;. Poderemds..repre'sentar €t",::t-ud1 o:,::i::t' 
",:i:l?- --------- 

^fiiri^,.o' qut, al6m do simplet e.sqalci-
L, cuidadosamlll-l'-- tt-..r.,- 

^.,to^ bca,lorinpntn ,up i motiuado bela.;;;;; ;; ,o*rr, ,*iiti 
-oir'o 

"in'cimento 
qae i rnotiuado pela

, rePretfio,

i.oueridas assbciac6es externas entre os dois elementos' Um

grinde nfimero de casos de esquecimento de nomes sem recor'

Euiao a.f.ituosa pertence, por cohseguinte, ao grupo dos que for-

,nu. not., subititutivos, 
^cujo mecinismo corresPonde ao exem'

II

O ESQUECIMENTO DE
PALAVRAS ESTRANGEIRAS

O uo.^uut-inro corrente da nossa pr6pria linguagem parece estar

protegido contra o esquecimento, dentro dos limites da funElo
irormil, mas o caso 6 diferente com palavras de um idioma
estrangeiro, A tenddncia para esquecer tais palavras - alastra'
-se a [6das as partes da fala, Na realidade, dependendo do nosso

pr6prio estado-geral e do grau de fadiga, a primeira manifesta'

iao- de distrirbio funcional evidencia-se na irregularidade do nos-

so contr6le sdbre um vocabul6rio estrangeiro, Numa s6rie de

casos, 6ste esquecimento segue o mesmo mecanismo como o te-
velado no exemplo de Signorellr, Em 

-demonstraEdo 
d6ste fato,

relatarei uma rinica an6lise, catacterizada, pordm, Por asPectos

valiosos, concernentes ao esquecimento de uma palavra, nio de

um nome, de uma citag6o latina. Antes de prosseguir, permitam'
-me que faEa uma descriEio claru e completa d€ste pequeno epi'
s6dio.

No riltimo verio, quando viajava, durante as minhas f6rias,

reatei as minhas relag6ei com um jovem de educaEso acaddrnica,

que estava, como depressa notei, a par de alguns. dos meus tra'
balhos, Durante a nossa conversa' derivamos - 

ji nem recordo

como - paa o assunto da posigio social da tr'ea a -qle -ambos
pertenciam-os. Ele, sendo ambicioso, lamentou-se do fato de que

i sua geraEio, segundo a sua exPresslo, estava destinada a cres'

cer invTlida; de que era impedida de desenvolver os. seus pr6'
prios talentos e de satisfazei os seus desejos. Concluiu o seu

ipaixonadamente sentido discurso coiri o verso familiar de Vir-
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gllio: Exoriare. . , no qual a infeliz Dido deixa a sua vinganga

i6bre En€ias entregue i posteridade. Em vez de "concluiu", €le

devia ter dito "dEpejava concluir", pois nio conseguiu terminar

a citagio e tentou esconder a falha na sua mem6ria, transpon'

do as palavras:

Exoriar(e) ex noilrit osilbrc ultor!

Finalmente, sentindo'se vexado, disse: "Por favor, nio faga uma

cara tdo rocista, como se estivesse divertindo corn o meu em'

barago, mas ajude'me. Falta uma palavra neste verso' Como

€ 6le completo?"
"Com prazer", respondi eu, citando-o corretamente:

Exortg(e) aliElis noilris ex osibus lltor!

"E muito estupido da minha parte ter esquecido .tal pala-

vra", disse €le. "A prop6sito, creio que o senhor proclama que

o .rqu..., ndo ocorri slm raz6es; teiia grande curiosidade em

saber' como fne aconteceu esquecer €stJ pronome indefinido
aliqais,"

Aceitei corn satisfagio o desafio, esperando obter mais um

caso para a minha coleg-io, e respondi: i'N6o seri muito diflcil,
mas t'enho de lhe pedii para me dizer francamente, e. sem qual'

quer preocup agdo irltica,.todo 9 que-lhe ocorrer' depois de focar

a' sua atenE?o, sem qualquer intingio especial, s6bre a palavra

esquecida." 2

"Muito bem, veio-me a id|ia ridicula de dividir a palavra da

seguinte maneira: a e liqais,"
"Quer quer isso dizer?"

l\ao sel.

"Que outra coisa lhe ocorre?"

"O pensamento segue para reliquia - liquidagho - liqti'
dificagfro - fluido."

"E isso significa algo Pua o senhor?"

"N6o, nem de longe..."

2 Esta 6 a forma usual de trazer I consciCncia iddias ocultas'
Qf. The Interpretation of Dreams, p6gs' 83-4, traduzido por A'. A'
srill, editado ior Macmilian Company,- Nova York, e Allen, Londres'

Add\pb., {,**".r,r\
: t',. {,I, .!lr r). i :rr,' ''l}J.rnryA fn&k d$ rr.,U

O EseuscrA{ENTo DE Peuvnrs

"Entdo continue."

2l

"Agora penso", disse 6le, rindo ir6nicamente, "em Sim6o de

Trent, iujas 
-reliquias vi h6 dois anos, numa igreja de Trent.

Penso na velha acusagio qr.re foi levantada, de n6vo, contra os

judeus, e no trabalho de Kleinpaul, que vA nestes. supostos sa"

crificios reencarnag6es, ou revivbncias,-por assim dizer, do Sal' , 1,,t,"0".i
vador."

"Esta corrente de pensamentos tem .certa conexio com o te' , , .,,,,.1,,,f".1r,1

'' u.*':::'#"'#i: :l#ffi,fil":l; ;::ffi'E:,,,'i'.i";l:y;"
centemente num jornil italiano. 

- Creio que tinha por tltulo: 
-O "", ' 

" '(r

.qae Santo Agosrinho Dire da Mulheres,' Que lhe-puece isso?" '!,r 1',')nu'n+t

Esperei. 'l'{r"tluu

"Agora penso em algo que Por certo nada tem a ver com

o tema"' i '''*''l ^l- wstru''r-+ 'l"a 'l'o"Por favor, abstenha-se de criticas, e..." t 
"r-ald ro*F.o . i

"Ji sei ! Jd sei I Recordo um elegante cavalheiro idoso que

conheci na minha viagem da semana passada. Tratava.se, de

fato, de uma pessoa original, .Parecia'ie corn uma grande ave

de rapina. Chirnava-se, se isso lhe interessa, Benedito."

"Pois bem. Jd me deu um gruPo de Santos de Padres da

Igreja: Sio Simfro, Santo Agottinbo e S2o Benedito. Creio que

havia um padre da lgreja chamado Originet' Tr€s d€stes, al€m

do mais, Jio nomes pr6prios, como Paulo (Paul) no nome

Kleinpaul."
"Agora penso em Sdo Janudrio e no seu milagre do sangue. . '

Estes pensamentos estio a afluir-me mecdnicamente. . ' "

"Entio pare um pouco; tanto SZo lanufuio como. S.anto

Agottinbo t6m algo a ver com o calenddrio' Poderi relembrar'
-me o milagre do sangue?"

"Ndo conhece? ,O san_guc de Sno Janu6rio esti.preservado **n.t
num tubo numa igreja de Ndpoles, e em determinado dia san'

to d6-se o milagre que o liquelaz. O povo ! t.it" devoto des'fu'
te milagre e fiZa niuito .*iit^do quando o Processo de liquidi'
f.icagdo se atrasa, como aconteceu uma vez, durante a ocuPagao

francesa. O general-comandante - ou Garibaldi, se nio me

enSano - chamou ent6o o padre de lado e, corn um gesto sig'
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nificativo, aPontou'o aos soldados e exprimiu. a €sPeranga de que

o milagre .* bt.u. tivesse lugar. Na realidade, aconteceu ' ' 
"'"Bem, em que mais est6 pensando? Por que hesita?"

"Ocorreu-me outra coisa, de fato... Mas 6 um assunto tio
intimo, . . Al6m disso, n6o vejo que relaEio possa ter ou a ne'

cessidade de o revelar,"

que nlo poso for'
mas nio me deverta

se esqueceu da Pa'

"Eu decidirei quanto A' rclagdo. Claro

gl-lo a revelar o que lhe 6 desagrad6vel,

ter pedido, entdo, que lhe dissesse Por que

lavra aliqait,"

"Realmente? Acha que sim? Pois bem' Lembrei'me, de sri'

bito, de uma mulher' d^e quem eu. poderia receber' ficilmente'

urna rnensagem, que seria 'muito abomecida para 
-" 
n6s ambos"'

"Que lhe f altanm as regras '" 
t"'"Jr'! t'o'"16 'l

"Como adivinhou tal coisa?"

"Nio foi muito dificil. lL me PreParou. P{.{.isso- h6, rnuito

temDo. Pense nos unlot do calend'itio, na ltq.atdtftcagao ao tan'

nor' ,* determinado dia, na excitagho quando o dcontectmento
'nfro tem lagar e no ignificado. gelto de ameaga, para qa.1 o *l-
lagre tiuesi lagar. ', 

-Na 
realidade, voc€ elaborou o milagre de

Si'o Janudrio, iu*u engenhosa alusio is regras da mulher"'

"Isso foi, com certeza, sem o meu-conhecimento' E entio

o r.nf,oi julga que a minira incapacidade para-.reproduzft a pa'

lavn aliqa'it loi devida a esta ansioia expectativa?"

"Parece-me abbolutamente certo, Nlo se recorda de ter di-

vidido a palavn em a'liquit e nas associag6es teliqaias' liqai-

dagZo, liqitidificagio e fluido? Deverei acrescentar a esta cone-

*ao o fuio a! Sao Simio, a quem chegou pela via das reliquiat,

ter sido sacrificado em crianEa?"

"Nio diga mais, por favor, Espero que n6o leve €stes pensa-

mentos a s6r-io, rn.*t que eu os ienha 
-alimentado. 

Confessar-

-lhe-ei, pordrn, que a ,enho.u !1n questio 6 italiana e que visitei

Ndpolesl nu ,uu'cornpanhia. Mas 
-ndo 

serd tudo isso uma coin'

cidEncia ?"

"Deixarei ao seu critdrio explicar estas relag5es, atrav6s da

convicaio de coinciddncia. Dir-lhe-ei, contudo, que todos os caso.s

analisados conduzem a coincid0ncia t60 notiveis como esta!"

2)

.l

I
i

,l

)

i

i

I

t

O EseusctN{ENTo DE Pelavn.ls

Tenho mais de uma :u;zeo pan valolizar esta pequena a!1'
lise, da qual sou devedor ao meu companheiro de- viagem. Pri'
meiro, porque pude servir'me de uma fonte que,- de outro modo,

n6o me seiia acessivel. A maioria dos exemplos de perturba'

E6es psiquicas da vida cotidiana, que comPilei aqui, teve de 
.se

baseai em informaE6es de mim pr6prio' Tentei evitar o muito
mais rico material fornecido peloJ meus pacientes neur6ticos,

porque tive de excluir a objegdo de que os fen6menos em ques-

ieo'f6rt.. apenas o resultado e manifestaEdo de neuroses, Te'
\/e, por conseguinte, valor especial para o meu prop6sito, con'

tar iom um desconhecido, livre de neurose, como cobaia pa-

ra um exame, Esta an6li;9 t+mb*iJT e..ippott.1$fr*1._o-yf9l res-

oeitos. orincioalmente Dor elucidar um caso de esqueclmento

b-ludre-je-a2 reqo;d4E?d- "t1i$tiiitina, e; aiiim;"'ffifiimar o
qri"irpr *G fotmuiilil-a*ia6ii, de que a apatigvo ou nio
l - . ..-t,.--...-''"'****ed+tu.--**

ioariiio d6lio;JilGf'T[lStitufivas incorretas nlo constitui uma

iiril"ta" essencial, 3' " A 
^"$,).*h:1, *r0,, Jt l "-,u*,,.1,.,,' 

\ r.1 .u ..

j.r rrr^^'* ., i" t l '" ''' J ;' r rr-'"X,..*r

3 Uma observagio mais aguda reduz, .de algum modo, o 9ol'
traste entie as andlisis d,e Signirelti e aliq'uis, no tocante is reminis-
c€ncias substitutivas. Tamb€m neste caso o esquecido . Parece estar

acompanhado por formag6es substitutivas.. Quando mais tarde 
- 
per'

;;;;"1 ; meu'companh.iro ,u, no seu esf6rgo- para recordar a palavra

Esqueci'da. nlo peniara .- utlut"" substituigio, informou'me ter sido

;;;;;;;,-'d;--;ii.ipio, a colocir um ab no- verso: nostris ab ossibus

i;;il;;';p";i; dissociada de a'liquis),. mas que,..depoiq a palavra

)xoriare reisaltou com particular. persist6ncia e nitidez' Dada a sua

tend6ncia c6tica, ela acrescentou que isso -era devido-,-aparentemente'

"o 
iuto de se tratar da primeira palavra do verso. Mas,- quando lhe

pedi para focar a sua atenqSo nas associag5es de exoriare, deu-me

i- t"rltt. i*prrir^o, Isso faz-me pensar que o ref6rgo de exotiar.e

na'reprodugio tem realmente o valor de tal substituigeo' Provivel'
*""1"i ,"tg'i", atrav€s da associagio exo.r.cismo, dos noines dos san'

iot, 'toaluiu, ert., s6o refinamintos s6bre os quais nio 6 neces-

s6rio imprimir' muito valor. Parece bastante possivel, ag,ora' qu€ a

aparigio'de qualquer espdcie de recordaglo substitutiva 6 um signo

cinstante - 
'ta\vlz up"n", ."t""teristico e enganador - do 

. esque'

;i;;;i;-propositado,'motivado pela represslo. Essa .substitu.igio
B-ode_ tamb6; existil.nq-jgffug**--Jrn*Fle4figllo- .Lehcio"niilro*com
a coiq-dffiiilAi6, .quandp Lomes sulltrtu-trvoj_.tj-c3:I9l9!- -.n?o
aPalgeem,... --" Atsirnr. **
pr.!!oI lnac
Ii;#,il-iiffiT-'fi i'it6-'ffi a-"ffi* ;Si'.' 

-ffi ;-Effi-iiiaii?ii--i 92,'eu
retrato riurii' chntdl"er4*FEl6'S{€ffijfl.fiais intensa do que qualquer

,.1 ,.,,.,,.,. ,,,.J*-'l,..rr.,-..fr\ ,." ry^q \1;y'x.'"rr1 tt"'.1rr!, j , "{ ',

,./,,,fi ,r'i\'\,,t^Ln'6k# i ,ii'{}1",,'r'','ir"'r',+,r},* , , , t. ,' ,'}.''11, i1,r'l*

i r'- t I
..,1 J,:.r', l')/
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Mas o principal valor do exemplo !!!qo;t reside em outra

das suas difirenciiE6es, no caso Signotelli. Neste exemplo, a

reprodugdo do noml torna-se perturbada atrav6s dos efeitos Pos'
teriores de uma corrente de pensamento, que comegara Pouco
antes e foi interrompida, mas iujo contetdo ndo-tinha .qualquer
relag[o distinta com o n6vo tema, onde o nome Signorelli estava

contido. Entre a repressdo e o tema do nome- esguecido exis'

tia, apenas, a relagdo de contigiiidade temporal que alcanEava

o outio para que os dois pudessem formar uma conex6o, atta'

v6s de tina aJsociaEdo exteina. a Por outro lado, no exemplo

aliquis nio se pode notar qualquer traEo de tal tema,. reprimido

ind'ependente, que pudesse 6cupar o pensamento consciente, ime'

diatarnente anterior, e depois ?eecoi-lo como um distrirbio' A
perturbacdo na reproduE66 prosseguiu, neste caso, da parte in'
ierior do tema toiado e foi causida pelo fato de, inconsciente'

mente, se ter dado uma contradigio i id€ia'desejo, representada

na. citaE6o.

A origem deve ser construlda da seguinte rnaneira: o inter'
locutor deplorou o fato da presente geragdo do seu Povo estar

sendo privada dos szus direitos e, como Dido, presagiou que

nova geragdo se vingaria dos seus oPressofes. Exprimiu, por coq'

seguinte, urn voto para a posteridade. Nesse momento, foi inter'
ro"mpido pelo pensamento^ contradit6rio: "Deseja, na realidade,
tanto pari a posteridade? Isso nio 6 verdade. Pense s6 .-* qo.
apotor se errcontraria se recebesse agora a infotmagdo de que

dive esperar posteridade, da parte de quem esti pensando' . Ndo,

ndo qu6r posteridade - tal iomo n6o a quer Pala a sua vingan'
ga." 

- 
Esta contradigdo imp6e-se, tal como no exemplo de Signo'

de fma:ht;"q;;faafim:4ffi d.'uio da atenc6o. ., 
" " fr;j;...-**i+*:.*-.swr*-6';.:*J;;i"i""*ira'*"..w'"*'*'-' .t t u., r)

O mesmo se pode dizer s6bre. a diversidade e .a relacionaedo 
,

i: t f',"it+ S"n*4otot

' ',{ '}

,"r""jr*f*
;11y,t# 

.

ri"t,J4i.e/er{

l'r*"
tl i,,t*5, t",r.. i

'l
I

{

lntima de ambos ^os paradigmas dos nomes esquecidos'. Apren'

demos a conhecer urir segundo mecanismo do esquecimento' .a
saber, a perturbagio do pensamento atrav6s de uma contradl-

gdo interio'r que emana da iepresslo. No decurso desta discussdo,

encontraremoi repetidamente 6ste qes-mo Processo' que me Pa-

rece ser o mais flcilmente compreendido.
,t\

,,, . t::, ,'! ,t : rt t:.,t,.,lat'lp\ ,. 1' f ; i,[ ' ,',f ', t,

',.,*,,*,o 
r^,4x'r4io{fu1' I h' 

"t"t'".'!ty''$l!'\tL

i"F; t6.o#1Ar"4 7 *'hn ,}a "f 'n'''w

; .,'"*Jh^** ,$s t\-ti^"'' -t4lr'+v*'s

outra das minhas reminisc€ncias visuais. Em outro caso, tamb6m

relatado no meu ensaio de 1898, eu esquecera completamente o nome

da rua e o ender€go relacionados com uma visita .desagrad6vel, numa
cidade estranha, mis - como se para trogar de mim - o ntmero da

casa aparbcia-me especialmente vivido, -quando a mem6ria de n(rme'
ros gerllmente me causa grande dificuldade,

a N6o estou inteiramenie convencido da aus€ncia de uma co'

nex6o intima entre as duas correntes de pensamento, no .caso de

Signoreti, Ao seguir cuidadosamente o pensamento reprimidfr res-

pe-itante ao tema ta morte e vida 
. 
sexual, fere'nos uma id6ia que

i.""iu- "*" relag6o pn6xima entre esse tema e a dos afrescos de

Oruieto,

',,,,u),,, -*'j . l',,'"":-"'o{,,'fiis
t'."' 

,, .,r'' ,,'H q,u 'r '$l'*4n'
.* 

.,1,+t,or,. 
:*,*b {.*,,, 

,,

ri 
" -\.e.51:' -

* rtl'* q"'rq 'ilt#*^''$'r5 SJ$"I'{^-- l/t'r/w/\ 
r"\:r:'*"--'U'

'+ '-- 'i',}u,r"q {''-Jt**tr s1 'r'\*t'w 't$ir'$' uv"

ry*r"s;o'w r,,;,,; " 
, i',rffir,r..'* Qr"rA,*,n,
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surpr€sa, ao conferir pelo livro, verificou que nlo s6 se enganara
totalmente no iltimo verso, rnas cometera ainda outros erros.
Os versos corretos s6o os seguintes:

Oor a Aporo
"In thy western ballt of gold
lYhen thou itteil in thy state,

Bards, that erur sublimily told
Heroic deedt and ung of fate.,, *

. . .Ar palavras em, grifo sdo as que foram esquecidas e subs-
tituidas por outras, durante a recitag?o.

"A jovem ficou muito surpreendida ante tantos erros e atri-
buiu-os a uma falta de mem&ia, Eu convenci-a, sern dificul.
dade,. de. que- nio houve, no seu caso, distirbio qualitativo ou
quantitativo de mem6ria, e recordei.lhe a conversa'imediatamen-
te anterior i citagio dos versos."

"Estdvamos a discutir a sobrestirnagio da personalidade €n- t i, , , .i ._
tre amantes e ela pensava que f6ra.Vitor Hugo quem disserut," ))i!r*
que o amor € a maior coisa do mundo, porque faz te um faxi.
neiro de mercearia um anjo ou nnr deus.- Ela continuou: - 56

I
l

i
i

f *rr*rt*crAs como as mencionadas, relativas ao processo de es-
quecer uma parte da ordern das palavras de um 'idioma 

estran-
geiro, podiam levar qualquer um a perguntar_se se o esqueci-
mento da ordenagio de palavras na sua pr?pria lingua exige'uma
explicagio essencialmente diferente. por ce'rto, nao' d.uetf;os hu.
bituar.nos a ficar surpreendidos se, ap6s algum tempo, as f6rmu.
l1t, 

ou. po.T.:. aprendidos de cor _puderam, apenasi ser reprodu.
ztdos lrnperteitamente, com variag6es e falha!. Todavia, como
€.ste esquecimento ndo afeta..por igual t6das as coisas .pr.rai.
das juntas, mas parece escollier algumrs partes definidas' delas,

1a]"::. 
vllha 

,a _pena 
invesrigar, anlliticaminre, alguns exemplos

de tais reproduE6es defeituosas.

Brill relata o seguinte exemplo:

"Quando conversava, certo dia, corn uma inteligente jovem,
eta teve ocasiio de citar Keats, O poema iotitula;a-se ba, )
Apolo, e ela recitou os seguintes versos':

"In thy western house of gold
. lVhere thou livest in thy state,

Bards, that once sublimily toldy
Prosaic truths that came too late.,,

A jovem hesitou muitas v€zes, durante a citagdo, estando
convencida de que tinha errado o filtimo verso. tom grande

temos uma f6 cega na humanidade quando estamos apaixona-
dos; entdo tudo e-perfeito, tudo 6 belb... tudo € tdo'podtica- 

",i t,ttr! t,
mente irreal. Mesmo assirn, 6 uma experi€ncia maravilhosa; 1'.. r,,,\tq "d\4il"
vale. a pena t€-la,_apesar das terriveis desilus5es. que geralmente i.,., ,g.r,,,.t

se Ihe seguem. P6em-nos ao nivel dos deuses e iniita-nos a t6da n!.,\...
espicie de atividades artisticas. Tornamo.nos verdadeiros poe- ^ , J ,,tas; nio s6 memorizamos e recitamos poesias mas, muitas v6zes, -": , r-t 'l
n6s pr6prios- nos tornamos apolos, - Depois, citou os versos ') t& 4$":t'-tn/'

acima indicados." ". ' ,." ,\, t", "'n
. :i t, rr rs.t1l,4ni..r\t , .,rr il fi r'u .,i iilr 0.''r{ 

., ,,,,.

+ Mantemos o texto inglOs, na reprodugio dos versos de Keats,por ser totalmente impossivel encontrar equivalentes em portugu€s
dos val6res t6nicos e s6nicos que servem i &posig6o do Auior. -Em

m-uitos casos futuros, como se ver6, podemos encontrar correspon-
d€ncias portugu6sas, que n6o traem o pensamento de Freud, e'nio
hesitamos em efetuar. a substituigeo. 

-s6 
nao o fizemos, io-o ,ro

c1s9 pr_es9nte, quando a correspond0ncia punha ern perigo a neces-
sSria fidelidade A id6ia original. 

- 
(Nota do tradutor.)

'.,' i...t..* 
j'*

1 " 
\.t r'.1

i .r '*'"r'



"Quando lhe perguntei em que ocasiio decorara Pt:ft-.:::
sos,ela-n6oconseguiu-recordar.se.Comoprofess6radeelocueao'
orecisava de deco-rar tanto e tdo fregiieitemente .que lhe era

irnp""i*r *bet 
-qtt"ao 

dccorara 6sscs 
'ucrsos' 

- A julgar pela

conversa - sugeri eu - Parece qrre €ste 
-poema 

esti intima'

menre associ;;;;; id6i'a da so'brestimagzo da personalidade

de guem ;;-;Pti;;"tio' Te16 voc€ decorido -o p6ema quando

sc, encontr-ivl i"tt ttf fase? - A jovem ficou pensativa e

niotardouarecordarosseguintesfatos:d.ozeanosantes'
, quando tinha dezoito anos, apaixonou-se' Conheceu urn Jovem

L r t, - : "\il;I o,iti.ip"ut at um 'espeticulo teatral Pa. - amadores'
[-rt,+LtM\!:'rr,iil-;d.rtuarnao, nesta altuia, para o teatro e dizia-se que,

."rg*dia,viriaaserurnldolo.Tinhatodososatributosneces.
,arios pail ;i-;;' Era de boa figura' fascinante' impulsivo'

toito int;ig."t. t' " vohivel' Preieniram'na contra €le' mas

ndo f€z;;;il caso, atribuindo as acusag6es ao despeito das

,u* .onr3lh.ir.r. Tudo cor.eu bem durante alguns meses, at€

il., ti'Uitttente, foi info-rmada de que o seu apolo,. com quem

decorara ;ft];;' vetsos' fugira com'uma jo"em casada e mui'

to rica. fi; unor-i.pofi, ouviu dizer que .le.estava vivendci

numa cidadE ocidental, iuidando dos inter€sses do sogro' pots

casara'se mais tarde com essa jovem"'

"O caso dos versos mal recitados tornou-se claro' A con'

versa a iespeito da sobrestimagio da personalidade' entre os

amantes' i.^iUi""'fnt, inconscieniemente' aquela, desagradivel ex-

feri€ncia 
'It q"t sobrestimava a persohalidade ..do homem

qu. "*rr.'"'p.ittt" 
que €le. era um'deus' mas' aJinal' 6le era

"tnda 
pioi'd" ;;;-; atai" ao, morrais. o epis6dio n[o podia

ui, a ,op.rlliCt, 
-po, --.rt.i 

determinado por pensamentos desa'

gradiveis' e doloroios' Mas as variag6es inconscientes no Poe-

rna rnostraram o seu presFnte estado rnental' As express6es po6'

tica, nao 
-ii"iorurn -.ti.t"a 

as par'- expres-s6es prosaicis como alu'

diram ainda, nitidamente, a todo o epis6dio"'

Ci.tarei outro exemplo, desta vez do Dr' C' G' Jung' trans-

.r.u.ndo as palavras exitas do Autor, de uma Pessoa esguecer a

ordem a"t-p"t^uttt de um Poema que lhe era familiar:s

PsrcoperoloclA DA Vrol CorrorlNa

6 Thc Psychalogy ol Dementia Praze ox'

e A, A, Brill.
trad. de F. Peterson
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..UmhomerndesejavarecitaroPoemafamiliarAPine.tree

Stands Alone, etc. No verso He felt drowsy emPerrou nas Pa'

iawas uith the white theet' Bste esquecimento de um verso tao

conhecido pareceu-me bastante estranho t ,t: !:1q-liltt-l1t i"
ooaiu t.pt6auzir as palavras que lhe haviarn ocorrido ao es'

iiJii ".i.ao 
p.nrrr.'.* wbit'tbe uhite theet' Deu:me ent6o

;:;il;;ie'de-associ.56.s' o lengol branco (be white slteet),

f6z-f,e Pensar num lengol branco.s6bre um,cadiver' ' ' um lengor

aafitfti com que ,. .oL,. um cad6ver" ' (Pausa) " ' Agora pen'

;; ;;; amiso^ intimo. ' . O seu irm6o morreu recentemente" '

i;#-;; ourrorr.o de um araque de cora96o. . . Era muito cor.

;;I;;..1 
-o 

rn.,, amigo tamb€m 6 corpu-lento e pensei qle t1m'

L6m poderia sofrer o mesmo destino' " E Provevd que nao raga

.*.raitiot suficientes. . . Quando me contaram esta morte' sen-

ti-me stbitamente muito assustado: poderia acontecer o rnesrno

i.o.[i,",-Fi, a minha familia 6 prediiposta i obesidade... Me.

av6 morreu de um ataque de corigdo. .-. Eu tamb€m sou bastante

corpulento e, Por essa' mzilo, iniciei uma cura h6 poucos dias"'

Jung comenta: "O homem identificara'se, inconsciente e ime-

diatamente, com o pinheiro (pine'tree) que estava coberto por

um lengol branco."

O exemplo seguinte' * esqueicmet" it o:dt* it {i:,t:f
devo ao meu amigo Dr. Ferenczi, de Budapeste' Ao 

. 
contrarlo

dos exemplos ante-riores, n6o se -trata de um verso extraido cle

,r-, oo.rio, mas de uma frase feita' Demonstra-nos tamb6m o

;; ilt*i."i;;lg"t ern que o esquecimento se coloca I dis'

oosicio da discriEdo, to'ndo esta ie encontra 'em p-erigo de

|'Jil; ". a.r.;o momentineo, -9 er{o- lol-q.3:$9.*-er!19-5try
funcZo 6til' Ao apreciar o caso calmamente' iustltlcamos aquere

i;*|lffi,,lro 
-qu!, 

de principio, s6 .poderia 
manifestar-se. pe-

ir'ti"a^"i"riiuf.i., corno no esquecrmento ou na impot€ncia

psiguica.

"Durante uma reuniio sociil, algudm citou: 'Toat compren'

dre, c'est tout patdonnef, ao-.g!e eu comentej qu: " !:1*:i?
o.rte do frase ieveria ser suficiente, pois berdoar deve ser der'

Ilii ""o."r-";-;';J;;. 
--Um 

do,'conuid"dos considerou €ste

;;;;ri" ;uito borir e levou-me, por seu turno,- a fazer outro

;#;t; - provivelmente Para me..assegurar * Tl-:pt::"
do critico a meu respeito -, i[u€ eu j6 noutra altura tlnha Pen'
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Analisei, desde entEo, um grande nfrmero de casos de es-

quecimento ou de reprodugio defeituosa de ordem de palavras
e o resultado constante dessas investigag6es levou-me a de.

preender gue os mecanisrnos do esquecimento, como _demonstra'io nos eximplos aliquis e Ode a Apolo, sio guase de validade
universal. Nem sempre € aconselhivel relatar tais andlises, pois,
como no caso das citadas, conduzem geralmente a problemas
intimos e dolorosos da pessoa analisada; nio citarei, poi con'

comum a

sado. Mas'quando quis repetir €sse inteligente comentirio, fui
incapu de o recordar. Enlp-"retirche*.logc-dg*-cqTg1thtS
{ol -sggyid.dqs -9.lqt*e-scl-evfiA-Lmens: 

oe..q.s.19g1!Ql".e.ed!-o!'* Pri'
meiiaiiinieJecoi&l o nome de om amigo que assistira ao nas'

cimento ddsse comentirio (desejado) e o da 
-rua, em Budapeste,

onde isso teve lugar. Recordei, depois, o nome de outro amigo,

qqe se chamava Marx e a quem' de costume, cham4vamos Ma'

fie. Isso conduziu'rne i palavra mlxima e ao Pensamento de

. 9u€, na altura, como no caso Presente, se tratava de uma ques-

teo de variar uma bem conhecida m4xima. Estranharnente, nio
recordei mixima alguma, mas sim a frase seguinte: Deas uioa
'o homem I Sua prtpria Imagem, e a sua concepgio alterada:

O bomem rioa Deu I ua prdptia imagem, Encontrei, entlo, a

reminisc€ncia que eu buscava."

"O m.eu an.rigo -4i:*f+:ltt.,-!gg@--eltg{3, .gl -Rg.e-S.qdrassy,
nada do qie ,6 bitiino n{-{ ettriib,g}lsso com949i*.b3gs-4do

na minhit 6xfleitencirpsicaneliiiffiT-=::X'E?il-ir friiS -I@-e-9--diaer.

e\i-ivpn fu.!W!*tr"W^" - "

'iMas de.pois de eu"ler encontrado, finalmente, a desejada

recordaglo, nao ionsegui proferi-la, nespa reunido social.- - I jg'
vem espdsa do amigo, 

.a- 
guem eu lembrava a animalidade do

inconsciente, estava iamb€rn entre os presentes e fui lembrado,

forgosamente, de que ela nio estava preparada para a recepgEo de

t6o pouco agradaveis opini6es. o esquecimento PouPou-rne certo

ntmiro de 
-perguntas -desagrad6veis 

-da sua parte, assim como

uma infrtil diicussio e isso dive ter sido a causa da minha ann,ila

, i lemPorutia'"
'',i,.,, ,, "E interessante notar que, como um Penszrmento oanlto, uma

.,r, , ..r,,.,^1,,r,i*.", frase emergiu entio, na qual o deus € degradado i invengdo hu'

, , r,,r! mana, enquanto na frase que eu buscava havia uma alusio ao

' " 
'1''"'l^-,-.' ambos. Tudo isto era, aparentemente, nada mais do que uma

'.i""'u- ' 1 seqii€ncia da corrente de pensamento reqpeitante I compreen'

',r"'" f\t''v'v1"";'{,.'seo' e ao perdio, que f6ra esiimulada peh c6nversagio."
l'-r 

""r*rj'' 'J; "Que o pensamento desejado tenha aparecido tio ripida'
mente pareczu-me ter sido motivado pelo fato de eu me ter
retirado- para uma srla vazia, longe da sociedade na qual 6le

' era censurado."

Nlo obstante, casos como o meu podem fornecer a causa

para urna forte objegio aos nossos esforgos analiticos. N6o se'

iia natural que se f6sse forgado a concluir, de tais observag6es,

dever-se encontrar a causa de tal esquecimento, especialmente

no de nomes, nas perturbag6es circulit6rias e funcionais do

c6rebro, em vez de ie prmcupar em encontrar explicag6es psi'
col6gicas para 6sses fen6menos? Nada disso; semelhante hip6'
tese significaria querer permutar o mecanismo de um Processo
que, com as suas variag6es, € sempre o mesmo, ern qualquer
caso. Mas. em vez de uma anilise. citarei uma comparacdo que

re*lver4 aai's,ffffiilT !*if,'ilffiTa, ;;-[rr* .ia, ^Jl,*,
Suponhamos que eu era tio irnprudente que f6sse passear, I

noite, ium bairro'deserto de uma grande cid'ade, send6 atacado

e roubado do rneu rel6gio e carteira. No p6sto policial mais

pr6ximo, eu relataria o caso com as seguintes palavras' 'lEncon'
lrava-me nesta ou naguela rua e fui roubado do meu rel6gio e

carteira por tolid1o i escwidio." Embora estas palavras nio

niilfrp" -iump-eeffi F-i&;-.e-ffi"so-uirrts"f ncao$j.{'!s -dg-!d-
sqggglg a qual salienta a influ€ncia que vem i luz como um
esquecimento.

Volto agora ao esquecimento de nomes, a cujo respeito ain'
da n6o considerarnos, lompletamente, nem os elementos casuis'

ticos nem os rnotivos.
ser observada em mim

,1trr,.,.n}.,6.l,4 
J*,, 1* ^""'ff414' 

Jl$ tu"u'* I drtrw



Quando analiso gs gasos de esguecimer-rto,,de..aome$*oco-rri'
gug" "o-norne

ffitn-tnm--$ilqgffi*que"-me*diareryeito
e que estd apto-a prouocar em mim ernoE6es fortes,--por -y6-zesgezu:=Tff*nd"ffi naur 1;iiliii di"'r'-
cola:di Zurique (Bleuler, Jung, Riklin), eu poderia exprimir o

mesmo critdrio da forma seguinte: o norne oculto tocou, em

)2 PsrcoperoloclA DA Vtorr CorrpuNe

exprimissern algo de incorreto, eu corria o riscd de ser consi'

deiado - deviio ao fracasso do relato - corno pouco firme de

jaizo, Para ser correto, eu deveria descrever o caso da seguin'

ie maneira: "Deuido i solidio do local e sob o manto da es'

curiddo, fui roubado dos meus bens Por malfeitoru detco-

nhecidos."

em outr-o"s *g.a-

referi-me i circunstincia de ter passado sete ver6es nas vizi-
nhancas. oilo oue conhecia o local rnelhor que 6le. Instigadoque 6le. Instigadonhangas, pelo que conhecia o
pela minha conlradigio, o paciente recordou o- _nomg. Q terceiro

hotel chamava-se "Hochwartner". Claro, tive de admitir que 6lerrw4rr^rLr. vr4.v, '1--:-- ti

tinha nzdo; na realidade, fui obrigado a confessar que, du- c,<r^-lJ.*,<r
rante sete ver6es, ." ti'.i" rnti. pl.tro aett. 

-io;:! .:1-1'* il',+l;;*t ,

tdncia eu agola negava t6o terminanlemente' Mas por gue teria
esguecido o-seu nome e exist€ncia? Creio que ter6 sido PoJque oesgueclclo o seu nome e exlstenctat Lrelo que tera srqo Porque o -' [,. .i, i

noine se parecia muito ao de um colega vienense, que praticava a (,4r'I'r"nin','.!,1
mesma esbecialidade que eu. O seu nome tocava o meu "com'pA,q/".rlv,.ltl.r'.i1 .,

hor6rio. O seu nome era Rosenheim (Sitio de Rosas). Depressa
descobri quais foram as associag6es que rne fizeram esquecer i , .. ^...,.,
€sse nome. Uma hora antes, visitara a minha irmi, na sua )"t).) "> r'
casa- perto de Reichenhall; o nome de minha irmi 6 Rosa e, dal, -1', 1.,,,"*V"o sltio da Rosa. Bste nome foi-me levado pelo meu "complexo /
de' famllia".
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b) Outro paciente falou'rne de uma conhecida estincia de

veraneio e garanliu-me que, entre dois hot6is mais populares, ha'
via um terceiro. Eu neguei a exist6ncia de um terceiro hotel e

Certo dia, fui consultado por um jovem, irmio mais n6vo
de uma das minhas ',pacientes, que eu jit vira por v6rias v€zes

e a quem tratava pelo nome pr6ptio. Mais tarde, quando dese-
jei referir-me i sua visit4 esqueci-rne do seu nome pr6prio, '

que nio era dificil, e nlo consegui record6-lo, f6sse de que ma-
neira f6sse. Encontrei-me na tua, pouco depois, e, ao olhar para
um letreiro, reconheci o nome imediatamente.

An6lises subseqiientes revelaram-nle que eu estabelecera um
paralelo entre o visitante e o meu pr6prio irmio, que se cen'
ttara na seguinte quest6o: "Teria o meu irmdo, num caso seme-

lhante, procedido da mesma forma, ou contririamente?" E cone-

x6o exterior entre os meus Pensamentos respeitantes ao jovem

desconhecido e os que respeitavam i minha pr6pria familia tor'

3

Lr",'"t'
,rlrrrtrr'

t"rr.hir \

minha

Por
_som

assocla-

a) Um paciente pediu-me que o recomendasse a um sana'

t6rio i:a Rivieia. Eu ionhecia uir, perto de G€nova, e recorda'

va-mg tamb6m, do nome do colega que o dirigia, mas n6o con'

segui recordar o norne do local, ernbora julgase conhec€'lo. Nada
miis pude fazer do que pedir ao paciente.que aguardasse e apelar

para i ajuda das rnulheres da minha fanllia.

- Como se chama aqu6le sanat6rio
6 dirigido pelo Doutor X., e onde a
tempo em tratamento?

perto de G6nova, que

senhora tal ficou tanto

- E natural que se tenha esquecido de tal nome. Chama'se

Nervi.
por certo que tenho muito a ver com nervos. 

, *;n , , .i

.) .h:t' ",\,

ff^,r,-rrr* " ;,;^'".r)P;":tr 
' q$a

n

cltlr*/frrrrr, Jl,!,t*,t*,,t. v

il"r,""."hr ry".,r*,i,}*. r.

eos, p9.d"9- 
_ 
g1qs3!_3_. gS q.fi os periodos

iiA-ffi 1p3gdu9:_."T.11'4 completa. plexo profissional". 9.5-y,}.4- ;,lo 1

c) Em outra ocasi6o, guando estava Prestes a comPrar urnz' ,.";^J'-,rirlrlir; 
I

passagem de trem, na estagio de Reichenhall, ndo consegui l.- Ir ,r..^l^\pr,i
cordar-me do nome muito familiar da pr6xima grande estag6o, i | ,,

peta qual eu tantas vdzes passara. Fui forgado-a consultai o l^" tfar{*"t"'r'1"*

''Jr,.*vn 
1*-1*Qt f* ryks,.o t

y$$,*rft/?w #'{^ rs}'0'} ,i*?m
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de"

minha:

. ,J.u, '!'

'i'i1Y 'i )') 
t t

3j ir, tp,lu;',,',
ttrt f'rltt ''
1",

) '.t tI ; 
"i "'"' /

Noups B Onopu pes Pe,lavn,ls
nou-se possivel, devido i coincid€ncia dos nomes das respectivas
mies ser, ern ambos os casos, Am€lia. Subseqiientem."ti, lo.-
preendi, tamb6m, os nomes substitutivos Daniel'e Frank, il;
;urgiram sern gualquer explicagio. Estes nomes, tal como' Am6-
Ira, pertencem i pega de Schiller, Ot Gatunos; todos €les rela.
cronados a uma hist6ria de Daniel Spitzer.

- e) Em outra ocasiio, fui incapaz de me lembrar do nome
de. um paciente que tinha certa rel'agdo com a minha vida an-terior. Tive. de seguir uma anilise, muito longa e tortuosa, an-

.tes de descobrir o nome-desejado. O pacientE exprimira a sua
preocupaglo .pelo receio de perder a visla; isso recbrdou-me um
jovem que ficara cego em c-onseqi.i6ncia de um tiro de espingar-
da, o.que me levou, por sua vez, i imagem de outro ioue^m 

"que

se surcrdara com um tiro, e cujo nome era o mesmo do nieu
primeiro paciente, embora ndo houvesse quaisquer lagos .;i;;€les. O nome tornou-se-me conhecido, contudo, ap6s a ansiosa
apreersdo d6sses dois casos juvenis ser transferida prra um, p.s-
soa da minha pr6pria familia.

superior .da natureza humana: "E normal que o senhor niii recorde do meu nome. E igual ao seu. .. Lederer!,,
ao se

.; ,\ t't ''' '

yyi) +' ', ,Ningu€m consegue suprimir certo sentimento desagradivel' ao descobrir o seu pr6prio 
-sobrenome 

num desconhecido," senti
rsso recentemente, com muita nitidez, quando fui visitado, nas
minhas horas de consultas, por um homem chamado S. Freud.
Entretanto, urn dos meus pi6prios criticos 

, assegurou-me que, a

tl

tal respeito, €le procede de ima maneira totalmenie oposta. *,1r,,,,1 t ,., 1

. f.) Os efeitos da relaglo pessoal podern ser reconhecidos,
tamb€rn, nos seguintes exemplos relatados' por Jung. 0

"O Sr. Y. apaixonou-se por urna dama que, pouco depois,
casou'se com o sr. X. A despeito do fato de o Sr. y.^ ser um u^.lho
amigo do Sr. X., tendo ati 

-relag6es 
de neg6cios com €le, esque.

cia-se repetidamente do seu nome e, por diversas o.uri6.r,' uo
deserar corresponder-se..com X., viu_se coagido a perguntar o seu
nome a outras pessoas."

v€s

^^-.^,9^,,T.llor 
exemplo. d€ste gdnero foi-me relatado por urn

cavalhelro charnado Lederer, nurn caso de experi€ncia'pessoal.
Durante a sua viagem de lua-de-mel a Veneza, encontrou um ho-
rnern 

-que jd era seu qonhecido de vista e foi obrisado a aore.
sente-lo.a sua esp6sa. Corno nio sabia o nome do iorn.rn, iorr.
seguru livrar-se do embarago, da primeira vez, murrnurando urn
nome.ininteligivel. Mas quando vojtou a enconird_lo, o que t ine.
vitrivel .T -Y.19r1, chamou-o de lado e pediuJhe p;; e;il;
naquela dificuldade e lhe dizer. o ,.u n6*., que bl. te" t;f;t;:
mente esquecera, A resposta do .outro indicou urn conhecimento

Contudo, a motivagio para o esquecirnento C mais evidente
neStg caso dO oue nos nrecledente< oirp ..forro- cah a a^-ol-lo-neste caso do que nos precedentes, que estavam sob a constela.
gio .da.refer€ncia pessoal. No 6ltimo'caso, o esquecimento 6 umlau.qa.rer€lencla pessoal. No tllttmo caso, o esquecimento € um
resultado direto, manifestamente, da.antipatia de Y. em relagio ao
seu feliz rival; €le ndo desejava saber o^ que
oeito dAle :..,,. ,\r 'i r t,.. t,, t\/ ,'r..r,'^ lHt qut ttlt-.t.1t1^ :,, , ,ltpeito d€le. :'r.i;,.'! ! 4 q p.r:,ut t\ / 1r!.,r{rir. :r.,

{J-, ,9 * :.suill., relatado po., /.r.19i; l";;fti3.'oi; {1" -'l'r ', i:
f^""3i'l"qli::::,,11,:jry:..ilTX€' a"-.-pii..ia" 

-d;;;il; 
ll,o,, l;:1,;tos 

.zubstitutivos -(como B'ouiceui - B;i;;;iit;-i^i- sis;;iiii, il{'t:,,:
mostra de uma fo'na um pouco diferente iomo ^a auto-iefer€"{ti" "'1i'r'rr;11'
conduz ao esquecimento de'um nome:

"Uma senhora que ouvira falar de psican{lise nio se oodia
recordar do norne do psiquiatra, young (Jung). I

lEm 192 disso, ocorreram-lhe os seguinles nomes: Kl. (um
nome)... Wilde... Nietzsche... Hauptinann.' "Eu nio lhe disse o nome e pedli.ttre para repeti'r as suas
associag6es livres, para cada pensamenio,

"Para Kl, pensou, imediatarnente, na Senhora Kl,, djzendo
que ela era .uma pes.soa artificial e afetada, que parecia bem
para a sua idade, - Ndo envelhece. - Corno ioncdocio orinci.
pal de Vilde e Nietzsche, deu a associagEo de ,do.iCa ;;i;i;.

1

I

I (*r,
<:tYI. L,jr u

5 .|-
q
)
't

tl

L*gfS&- Tenho..raz6es para supoi
experi€ncias semelhantes ii minha's.

)i'
\

,'\,.
. . i,^,

\).

uma er€ncia" flui atra.
s6bre o

ao

contririo. indicar a fra.
rcS!-q9q-l99-. -"9! -- sssuntos " ex'
que outros individuos t€m

6 Tha Psychology ol Dementia praccox, p6g. 45.
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Acrescentou depois, bem disposta: - Os freudianos continuam
a procurar as causas das doengas rnentais, at6 gue €les pr6prios
acabam loucos. - Continuou ela: - Ndo posso suportar 'S7ilde

ou Nietzsche. N6o os compreendo, Ouvi dizer que ambos eram
homossexuais. Wilde ocupava-se muito de ioaens (embon ela
tivesse dito nesta frase o nome correto, ainda n6o podia recor-
dar-se d€le).

"Para Hauptmann, ela associou as palavras half (metade)
e yoatb (juventude), e s6 depois de eu lhe charnar a atengEo pa-
ra a palavra yoalb 6 que ela descobriu que estava procurando
o nome de Young (Jung = Jovem)."
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Acrescento outro exemplo de esquecimento de nome de uma
cidade, um exemplo gue nio 6., talveL, t6o simples como- os ante-
riores rnas que pareceti crivel e valioso aos mais familiares
com €ste g6nero de investigag6es. O nome de urna cidade ita-

o

I

t
I

j

o* S,r,v+ar*o

H::'**f$"vd?
I

rHeffi--b*ffiIs.WIgletA- O Dr. S. Ferenczi, que observou €ste caso de esquecim?n- _tt?m si pr6prio, tratou-o .l- muito corretamente - .o'.o uma }1,

E evidente que esta senhora, gue perdera o seu marido aos

trinta e nove anos de idade e que nio tinha perspectivas de
voltar a casar, possula causas suficientes para evitar rerninisc€n.
cias respeitantes I juventude ou I velhice. A coisa ruajs-aoJivel 6
que os Dcnsamentos ocultos do nome dcs?iit6-ffi-f-Eiip
f lclc CQln0-llmbles 4gsoClacoes de cOntetldOl SCm ouAlou€f ASSO.

ciagio de som. 1

h) Outro caso, tambdm diferente e muito sutilmente mo-
tivado, 6 o de esguecimento de non:e, que a pr6pria pessoa
explicou;

"Quando fazia um exame de Filosofia, como tema secunddrio,
fui interrogado pelo examinador s6bre os ensinamentos de Epi- h ,

curo. Perguntaram-fne se sabia quem, siculos mais tarde, re- 14.,

tomara a sua doutrina. .Respo.ndi que f6ra Pierre Gassendi, {e ,, "quem ouvira dizer num bar, dias antes, que era um adepto de - 
"'

Epioro. Ao perguntarem-me como sabia eu isso, respondi ousa- \ )rf\lJl

damente que jA me interessava por Gassendi hi rnuito tempo. t.+ Frrru,t

Isso resultou num diploma de magna cam larlde, Por€m, mais .1,$n*
tarde, infelizmente, resultou tamb€m numa tenddncia persistente +, r1l,r.*
para esquecer o nome de Gassendi. Creio que €ste fato 6 je- ,.1", . ,,,
vido i minha conscidncia culpada e i por isso que nio consigo.., ,

recordar o nome, apesar de todos os mius esforgds. Eu nio d"g- I^tl0r
via ter sabido o noire quando fui examinado." ' "p*t",i'

Para se fazet uma apreciaEio devida da intensa repugnincia
do narrador, contra a recordaglo d€ste epis6dio do seu .'exame,

6 preciso darmo-nos conta de quanto 6le se orgulhava do seu
diploma de doutor e para quantas outras coisas €ste substitutivo
devia ser v6lido.
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liana retirou-se da mem6ria por causa da sua
cada semelhanca f6nica com 6 orirneiro nome l

an6lise de um sonho, ou de uma idiia er6tica.
'lH9ie visitei uns velhos arnigos e a conversa derivou pala ltw+'wrer{)

as cidades do norte da It'ilia. {gua" cornentou.que ainda re-.*r1r/dr{rrfr}r
velavam infludncia austriaca. Foram citadas algumas dessas . ..-. .J., -.ricidades. Eu tambem prgten{i rnencionar uma, mas-o nome nio {f:"ili?ilJ

^^,r,,^irb 
r. o.ort.t,-.;b;; .i-li-tir.;;;-p.ssado dois ;i;r ilit"-.tt*;;.iffi*

,4;o iflm*e, tT"l,.iff. '"fi"'* *"il;:"0.'J.h; i:"i,i.ff r:1. k]{$+'ry'(}al"' rurgitam-.e os seguintei pensamentos: C4pus... 'Biescia...-- d 't"t 'Y-fMh&t'
trl tea-b de Brescia. - Vi diahte de mim, ob'jetivamentg €sse le6o, c\r'ral'+t'ui lr

o ,t*"nn.,-^!a forma de uma estitua de mirmore, mis depressa notei que
a;krla ]'nwurra-. parecia menos com o leio da Est6tua da Libirdade, em Bris-
"-41 r'y" 

* cia (que eu apenas conhecia. de fotografia),.dg que o outro ledo
.ll^trrFntrte mirmore que eu vira em Lucerna, no m5{frenlo em honra da



38 Psrcop,tror.oclA DA Vrpe ConoIrNl NoNrss B Onnr'u o,rs P,unvnls

b6m esqueci o nome' embora

cEncia deve ter tido a sua parte na deslocagio da hiena pelo

le[o." :\ ^l1^^ndK-. ,,e,.1-t'*.]o^*.' q'- '{'J'$a= .

i\ O sesuinte exemplo pode demonstrar' tarnb6m' . 
co'

*o ,i- complixo pessoal que laz .vacilar 
a Pessoa' t1,-111:

ro..nto, pia. cr^orat, Poi caminhos iglgl' o esqueclmento

de um nome. ?

Dois homens, um 'de mais idade e um jovem' que haviam

viajado juntos na Sicilil, seis meses antes' trocavem lmPressoes

d€jses agradiveis e interessantes dias'

"Ora, vejamos, como se chamava aqu€le 1ocal".1 Pt:qY.1!l^:
mais jovem, i'onde passamos I noite, antes de visttar Sellnonte'

Calatafini, nio era?"

O mais velho rejeitou a id6ia, dizendo: ."N6o €; mas..eu tam'

b6m esqueci o nome' embora possa recordar'me, Perfeil-t1t1:'J
de todoi os Pormenores do local. Sempre que ouc-: alq:tT ::'|

39

\|',. r'lv"'"'r)

"O mesmo aconteceu no caso de Brescia; aqui encontrei, tam'

bdm, rumos marginais ocultos de associag6es de id€ias"'

"A minha antipatia era tlo violenta, nessa alri'ra' 9.ue eu

considerava Ver6nica muito feia e at€ exprimi, muitas vdzes, a

minha surprdsa ante o fato de que algu6m a p.udesse amar' <

"Brescia, na Hungria, 6 muitas v€zes mencionada, n6o rela'
r l, ^lr4 

rrlg)Lla, lla rlurrSrr4, E

1"lr;t^'rl. l;"^r"-iturmente ao Le6o mai a outro animal selvagem. O nome rnais

b6m esqueci o nome' embora possa recordar'mei f:erJ€r:-tfltT"i Vr,,)r,10".]
de todoi os Pormenores do local. Sempre que ouco atguem otr | L

zer que se.esquec€u de um nome, isso ftt*:o-t-ry,_:t:_:::i ,,'i,.::i; '^
o,r...' tumb€m.^ Procuremos €sse nome' Nio consigo Pensa.r'l

il;i;";ffi; 
"i^--iottoo;tetta' 

q.rc certamente nio J coireto"' )':r'" '"1"'"1'

"Ndo", disse o mais jovem, "o nome. comega ou cont6rn !pt1vt tl r'*'''r\"'tl

\!m lu,"
"Mas a lingua italiana n6o cont6rn w", rcdatgiiu o rnais

idoso." \

"Eu queria dizer um u' mas disse tu Porque estou habituado

a troci-los'na minha lingua natal,"

O mais velho, pordl, rejeitou igualmente o z' acrescentando:

"cd q;;-;a es.l";d a maioria dos* nomes sicilianos' Tentemos

,..orirr'alguns. 'not .*.tnplo:. qual.era o norne-daquele local

ritutdo no ilto que, na Antiguidade,-se chamava Enna?"

"Ah, €sse sei eu! Cattrogiouan.ni !" No momento seguinte' o

ioue*-l.cordou'se do nome'perdido, exclamando: "Cateluetra'

ho!", e ficou muito contente por mostrar o suposto tr'

O mais idoso levou algum tempo a reconhecer o norne' mas

t..itou-o, d.pois, explicando"por que se esquecera d€le: "Foi com

..ii.r^ oo, i.ut. da seeunda patie, aetrano' que suger.e ae'er4no'

i.ft;.t;"-!otlo i. p?"sar n^a minha idade i reajo de urna ma'-tt,,: !-"'I!^,1 pouco receada por todos. Durante muito tempo fui seu 6l2ae
',''i 

,t.-.,^,,, ' l"ip"{. }ranc€s. i palavra iliue recorda-me que, quando visitei
--. i r* o penro do meu alud anfitri6o, no norte da Bo€mia, ri.me mui'

*14;,;*r::i:'%1,:,!"lik1",iiii),'?,fi,jl'ffi ""i1;:,,,$1"',??'"i,1
1 '.,1).r 1,;.,.rr,, ..1,,. . :i ir i r,,^....,

t,
I "r,,"1',.J',,:*. r,.r^rl \li tt' t)' 

"j'"/r't1i:il''''4'rltJ 
l.{

9urJrr1,*, ,, p1 I I \

'r: ; ,' . li ,'i

1 Zentralb, l. PsychoanalTsa, I, 9, 1911'

f,r.-V,, : ,, irl ^utll.n'+i.n

I

. .:;.li odiado neste pals. assim como no norte da ltelia, 6 o do Ge'
'j-!.,:,:'*''"*" neral Haynau,lue d conhecido como a Hiena de Buxia. Do odia'

,. s3n- i"' ngfaf naylraut 9us s lvrr^Nrru

i\ 11 i ..nn . do tirano Haynau flui uma corrente' de pensarnentos que con'

I tijy^t_ duz de Brescia i cidade de Verona, e ainda outra corrinte, da

I l-t'iffi'" '!!::^!:^::'r! :::::!!:,,!,or,.o^o^o:^K"J 
^lqii,,:T"jP:y:"::,iflJ%-tyt pensa-ento do monumento aos mortos) i da-caveira e-da desa-

1 
'*. 

gradivel voz de Ver6nica, que estava tio cruamente impressa.no
/l(1r'-r , ).!\ i.r.o inconsciente. Ver6nica, no seu tempo, governava tio tirA.

r1rit,q".il.'g nicamente como o general austrlaco, durante as lutas italo'h6n'
" 
i!.,r ;lgn , garas pela liberdade."

L
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neira muito esPecial, sernPre que me falam nela' Asim,- por

exemplo, Iembrii receotem;nte a um amigo estirnado que 6le ji
puss"iu h6 muito os anos da juventude, pois o ouvira comentar,

irmo u.t, de uma forma bastante lisonjeira, que jn neo era ne'

nhum m6Eo. O fato da minha resist€ncia ser dirigida contra a

segunda metade do nome Cartelaetrano 6 demonstrado pelo som

inicial do mesmo, usado no substitutivo Caltanisetta"'

"E o que me diz s6bre €sse nome Caltanisetta?", pergun'

tou o jovem.

"sempre me Pareccu ser o diminutivo de um nome de se'

nhorita", confessou o outro.

O mais idoso dos homens ficou assim convencido de que

justificara o esguecimento do nome, mas o motivo que levou o

iouem a esquec€-lo, tamb6m, n6o foi investigado.

Por v6zes, 6 necess6rio recorrer a t6da a sutileza de t6cnica

psicanalitica para se poder explicar o esquecimento de um nome'

buro o, que'desejare'm ler uin exemplo de tal trabalho, indico

uma comunicagio feita pelo Professor E, Jones. 
8

Eu poderia multiplicar os exemplos de esguecimento de no'

mes e piolongar a discussio por ainda muito t_emPo, se nio de-

sejasse evitar a elucidaEio, aqui, de quase todos os -pontos de

vista que serio considerados nos temas seguintes d6ste livro' To'
me.i a liberdade, contudo, de resumir em Poucas frases o resul'

tado das an6lises aqui relatadas.
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O mecanismo do esquecimento, ou antes, de perder o9 de

8 "Anatyse eines Falles von Namenvergessen", Zentralb'
Psychoanalyse, Jahrg. II, Heft 2, 1911,

Um nome que em virtude dqs,.seus-muit0$-liggtiigfdps. Per'J",'; .,
tence 

-ffiilffi6*?E:?ffi iacoes 49- P9tt$-qsgtg. .(copglg{os)',1^}'''}' 1''''
3 rr*iilenfe.rnintiGffcffiffiL:rud" E$iAe. .c-qr-n. uma..sdrie de ' '] '.,
p.nr.tit.*oi, 

"tru"ei 
&--um_fotte complexo pertencente is outras

. assoclafocs'."* '

,,, 4L
i

fry1y'lif
I J r.

turbaEio.

! uu-*')l u,.'^

l/l.u,rh^^'
I
I

Unr pouco mais tarde, acrescentou; "O nome de Enna tam' r , l"'[t' 
.

bdm era ipenas um substiiutivo. E ocorre'me agora que o nome ilj;'.,rt
Catrogiou)nnl, que me surgiu com o auxllio de uma raciona' 1J '

lizagilo', aludc' a' gioaane (j-ovem), como o nome Cailelualrano i',
a uelerano,"

-[
lj" {,"&'+r,ua, 

/,r

il*w*vlrtxt- 1

1,<l ' 4nf"rllrr{
.'lrr^d,,*'' \
,J",1*'#'

rr 41,r,i\,t!,vr,4'r 
-r r'l

, t ,J r| 1 1p"nn

Part evitar o despertat de sentimentos dolorosos atravis da

mem6ris, o p.nr.rnenio suscita os motlvos dessas perturbag6es'

, Em geral, pcdem distinguir'se dois casos principais. de, es'

I ouecimcnto de nome: quando urn norne toca ern algo de desa'

i tittaauU ou quando-le iig^ , outras associa66es que slo influen'
ll liaaas potfiililf,.itG) Ie maneira que os nomes seo Pertur'

i il;; Ff;.3',;F?ryfi6t ou Por terem'.relaE6es associativas mais

I p;e;i#t ou .'.ir'remotas, ni sua *P;:|lrf;... tu,l ffr'tkry4ti
Uma anilise ddstes principios gerais fhcilmente nos con'

vence de que o esquecimento timporlrio de um nome 6 obser'

vadocomoamaisfreqiienteagio-defeituosadasnossasfung6es
mentais.

. .'/\ i\.1.1 /j',

,,)r..

i,1tr't , ".i\'r.'.
r,,r,lj r\ ',

j'r,,rt''l'J,,

culiaridades d6ste fen6meno. jo chamar tamb€m a atengEo
Nio obstante, estamos longe de ter descrito- tddas as p-e'

rirladas d6sfe fen6meno. Deseio chamar tamb€m a atengEo
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, I esquecer tempoririamente um norne, consiste na perturbagio
t I i a"'reoroducio do nome deseiado, devido a qm-a desconhecida,

\1 J no aliura. tre.i\\5g9-g-p*.
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para o fato de que o esquecimento de nome 6 extremamente

lontagioso. Numi conversi entre duas pessoas, 
, 
a siS.fles m11-

ceo. "por parte de uma delas, de se ter esquecido d€ste ou da-

qui.'noti., 6 suficiente para induzir a meima falha.de T.tP6-
ria na outra Pessoa' Mas q-uando. o esquecimento 6 induzido; o

nome volta ddpois i superficie, ficilmente'

Existe ainda un] esquecimento continuo de nomes, no gual

s6ries inteira, d. not., 'sdo retiradas da mem6ria' Se no de'

.orro att tentativas Para se encontrar o nome fugitivo outros

,ao- d.r.ob.rtos que'se relacionem iquele, acontece 
-freqiiente'

mente que os novos nomes tamb€m sdo esguecidos' O esqueci'
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nome para outro' corno se.PT" d:-

;;;r.; a exist€ncia de urn impeiimento que nio 6 ficilmente

removivel.
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